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O KAKUJOSHI NI: NUANQAS DA LINGUA JAPONESA 

Beatriz Shizuko Takenaga 

Jespersen observou que quando uma crianqa comega a aprendei' 

a falar, ela emprega estruturas que assimilou mas nao conhece de 

modo consciente as regras gramaticais (1). Na aprendizagem da lin- 

gua materna, todos nos passamos per esse processo natural de assimi- 

lagao das estruturas. Mais tarde, atraves da escola, de posse de no- 

gdes simplificadas de gramatica, passamos a ter consciencia das regras. 

Entretanto o fato de termos consciencia das regras nem sempre con- 

tribui para a assimilagao de estruturas mais complexas. Na verdade, 

o processo que vigorou no inicio da aprendizagem da lingua materna 

vai continuar pela vida afora. A maioria das pessoas nao faz refle- 

xoes sobre a lingua que fala no dia a dia. As estruturas que sao 

utilizadas ainda sao produtos da imitagao e repetigao de frases ouvi- 

das, como acontece durante a infancia. Como conseqliencia da au- 

sencia de reflexao e da presenga do automatismo, muitas pessoas nao 

se dao conta das nuangas e sutilezas de suas linguas matemas. Se 

um brasileiro, por exemplo, usa a expressao "cerveja estupidamente 

gelada", outro brasileiro normalmente capta de imediato a mensa- 

gem. E ao ser indagado sobre o significado da expressao ''estupi- 

damente gelada", o brasileiro certamente diria que e o mesmo que 

dizer que e bem gelada. Contudo, ao dize-lo, este mesmo brasileiro 

provavelmente sentira que ha algo de insatisfatorio em sua explica- 

gao pois sabe haver uma diferenga sutil entre dizer "estupidamente 

gelada" e "bem gelada". 

Na aprendizagem de uma segunda lingua, mais especificamente 

num estagio avangado desse aprendizado, surgem problemas do tipo 

a que nos referimos anteriormente, ou seja, em certo estagio do 

aprendizado de uma lingua estrangeira, toma-se necessario entrar- 

mos em contato com estruturas que apresentam sutilezas da lingua. 

No caso do ensino e aprendizagem da lingua japonesa no Brasil, 

o problema referente a nuangas parece muito maior, dada a conside- 

ravel distancia que existe entre o portugues e o japones, nao apenas 

quanto a estrutura da lingua, mas tambem quanto a visao do mundo. 

(1) Henzo Tltone, Psicoliguistica Aplicada, p. 177. 
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Como consequencia das diferengas entre as duas linguas, as suti- 

lezas tomam-se quase impenetraveis como demonstraremos a seguir 

atraves de uma amostragem sintetica de urn estudo do kakujoshi NI(2). 

EMPREOO DO KAKVJOSHI NI 

Existem na lingua japonesa, particulas gramaticais indicativas de 

casos. Sao chamados kakujoshi e podem indicar sujeito, posse, etc.(3). 

O NI e um kakojoshi e pode ser considerado como urn dos mais 

dificeis, inicialmente pela variedade de casos que indica. Ele pode 
ser empregado nos seguintes casos: 

A. para indicar o lugar onde algo ou alguem esta ou existe. 

Exemplo: 

Niwam ikega aru. 

No jardim — um lago — ha (4) 

/Ha um lago no jardim./ 

B. indica diregao e ponto de chegada. Exemplo: 

OsaTcani iku. 

Para Osaka — vou 

/Vou para Osaka./ 

C. indica a pessoa que da ou recebe algo. Exemplo: 

Karem tegamio okuru. 

Para ele — uma carta — vou enviar 

/Vou enviar uma carta para ele./ 

D. o destinatario a quern se dirige determinada agao ou corn- 

portamento. Exemplos: 

Inuga tsukoninm hoeru. 

O cachorro — para os transeqntes — late 

/O cachorro late para os transeuntes./ 

Eiyuid akogareru. 

Pelos herois — tenho admiragao 

/Tenho admiragao pelos herois./ 

E. indica causa. Exemplo: 

Gcmni shinu. 

De cancer — morre 

/Morre de cancer./ 

(2) Os exemplos e as explicagdes a respeito do Jcakujoshi NI foram retiradps do Nihongo 
KyOiku Jiten (Encyclopedia of Japanese Language Teaching) p. 393 e pp. 454-457. 

(3) Ver artigo publicado na Rev. Estudos Japonesea IV, Sao Paulo, Centro de Estudos 
Japoneses da USP, 1984, p. 50. 

(4) Apds cada frase que servir de exemplo, haverfi, duas tradugoes literals: a primeira 
seguindo a ordem da lingua japonesa,; na qual separaremos por hlfen, os sintagmas; 
a segunda tradug^o estard entre barras (/.../) e obedecerd ^ ordem natural da lingua 
portuguesa. Isto estd sendo feito com o objetivo de mostrar ao leitor, as diferengas 
estruturais entre o portugues e o japones. 
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F. objeto que resultou de uma transformaqao. Exemplo: 

Misuga kdrim naru. 
A agua — em gelo — vai se transformar 

/A agua vai se transformar em gelo./ 

G. indica o elemento que serve como referencia para completar 

o sentido de um keiyoshi, que sao palavras que indicam qua- 

lidade ou estado e que em japones sao flexionados; os keiyoshi 

quase sempre correspondem aos adjetivos em portugues. 

Exemplo: 

Yamoni chikai. 

Da montanha — e perto 

/E perto da montanha./ 

H. indica o objetivo, a finalidade de uma agao. Exemplo: 

Nihone kenkyum yattekita. 

Ao Japao — para pesquisas — veio 

/Veio ao Japao para pesquisas./ 

I. indica tempo. Exemplo: 

Shichijim okiru. 

As 7 horas — vou acordar 

/Vou acordar as 7 horas./ 

J. numa oragao em que o verbo esta na voz passiva, o NI indica 

a pessoa que exerceu a agao, ou seja, o agente da passiva. 

Exemplo: 

Karem nagurareta. 

For ele — foi espancado, 

/Foi espancado por ele./ 

L. indica o agente da causativa. O NI indica a pessoa que 

pratica uma agao movida por outra pessoa. Exemplo: . 

Karem sono shigotoo yaraseta. 

Ele — esse trabalho — fiz com que fizesse 

/Fiz com que ele fizesse esse trabalho,/ 

A variedade e a quantidade de casos que o kakujoshi NI indica ja 

causam problemas na aprendizagem, pelo menos nos primeiros esta- 

gios, mas paralelamente a isso ou a medida que esses estagios vao 

sendo transpostos, outros embaragos mais intrincados vem a tona, como 

veremos a seguir. 

Em alguns casos, o NI nao e o unico kakujoshi que pode ser 

empregado. Vejamos quais sao esses casos: 

NI e DE 

O kakujoshi NI como ja vimos, pode indicar o lugar onde algo 

ou alguem esta ou existe. O DE tambem e um kakujoshi e indica o 
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lugar onde se reallza uma agao. Via de regra, o NI liga-se a verbos 

de estado e o DE a verbos de movimento. Mas na realidade seus em- 

pregos nao estao tao limitados. Exemplos: 

(a) Watashiwa sokom gomio suteta. 

Eu — al — o p6 — joguei 

/Eu joguei o po al./ 

(b) Watashiwa so/code gomio suteta 

Eu — al — o pd — joguei 

/Eu joguei o po al./ 

Se nos prendessemos a regra basica, dirlamos que o exemplo (b) 

estaria correto e o (a) nao. Entretanto os dois estao corretos. Na 

tradugao para o portugues, podemos usar as mesmas palavras mas 

existe uma sutil diferenga entre ambas. O uso do NI na frase (a) 

implica que em conseqiiencia da agao de "jogar o po al", o "al" pas- 

sou a ser o lugar de existencia do pd. Ja em (b), o kakujoshi DE 

indica apenas o lugar onde se realizou a agao de ujogar o po", o que 

nao quer dizer que o po esteja necessariamente al. 

Para destacarmos melhor as diferengas, podemos utilizar o se- 

guinte expediente: com relagao a frase (a), poderlamos fazer pergun- 

tas como — onde voce jogou o po? — e — onde esta o po?; para a 

frase (b), a pergunta adequada seria — onde voce jogou o po? — ou 

melhor —- onde voce realizou a agao de jogar o po?. 

Ja vimos que o NI pode-se ligar a verbos de movimento. Porem 

em alguns casos nao e simples classificar um verbo como sendo de 

estado ou de movimento. E o que ocorre nos seguintes exemplos: 

(c) Karewa ano beddom neteiru. 

Ele — naquele cama — esta dormindo 

/Ele esta dormindo naquela cama./ 

(d) Karewa ano beddode neteiru. 

Ele — naquela cama — esta dormindo 

/Ele esta dormindo naquela cama./ 

O ato de dormir sugere imobilidade ou pelo menos pouca mobi- 

lidade, se tomarmos como pontos de referencia, atos de andar, correr, 

etc. No entanto, por outro lado, o ato de dormir nao deixa de 

expressar agao, se tomarmos agao no sentido de "ato de fazer algu- 

ma coisa". 

De qualquer forma, independente da natureza do verbo, o empre- 

go do NI e do DE nas frases (c) e (d) pode ser explicado da mesma 

forma que fizemos com (a) e (b). Se alguem perguntasse: — Onde 

ele esta? — o exemplo (c) seria a resposta mais correta. Para a 

pergunta: — O que ele esta fazendo? — o exemplo (d) e que seria 

a resposta mais apropriada. 
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Em suma, quando um falante native usa frases como a (a) e a (c), 

esta enfatizando o lugar e quando usa a (b) e a (d), esta enfatizando 
a aQao. 

NI © O 

Vejamos exemplos em que o NI indica o ponto de chegada ou 
o destino; 

(a) Karewa ano michim itta. 

Ele — para aquela estrada — foi 

/Ele foi para aquela estrada./ 

Agora usaremos a mesma oragao, substituindo apenas o NJ pelo 
kakujoshi O: 

(b) Karewa ano michio itta. 

Ele — por aquela estrada — foi 

/Ele foi por aquela estrada./ 

Da permuta dos kakujoshi, resultou uma mudanga de sentido. O 

ano michi (aquela estrada) que era o ponto de chegada da oragao 

(a), passou na oragao (b) a ser apenas o lugar de passagem. E facil, 

portanto fazer a distingao, pois o NI e o O estao expressando coisas 

completamente diferentes — o NI esta expressando o ponto de che- 

gada e o O, o lugar de passagem. 

Ha entretanto casos em que a distingao nao e tao clara Exem- 

plos: 

(c) Watashiwa ano yamam nobottakotoga aru. 

Eu — aquela montanha — ja subi 

/Eu ja subi aquela montanha./ 

(d) Watashiwa ano yamao nobottakotoga aru. 

Eu — aquela montanha — ja subi 

/Eu ja subi aquela montanha./ 

Tambem aqui as duas frases podem ser traduzidas com os mes- 

mos vocabulos para o portugues. O que difere uma da outra e que 

em (c) o que esta sendo salientado e o destino, o ponto de chegada 

que e o topo da montanha. Evidentemente em (d) tambem ha um 

ponto de chegada, mas o ano yama (aquela montanha) passa a ser o 

lugar onde se realizou a agao da escalada. O O assemelha-se ao DE 

nesse ponto (ver NI e DE), mas aquele e usado com verbos que ex- 

primem movimento como andar, correr, escalar, etc. Como existe 

movimento, o lugar da agao express© pelo kakujoshi O e diferente do 

lugar da agao express© pelo DE. O lugar da agao express© pelo O 

e sempre o lugar de passagem como vimos no exemplo (b). Assim, 

mais do que o lugar, o desenvolvimento da agao e que esta sendo 

salientado. 
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NI e E 

De modo geral com verbos que exprimem movimento, os dois 

kakujoshi NI e E sao usados igualmente, indicando ponto de chegada 

e diregao. Antigamente a distingao era mais clara. O NI era usado 

para indicar o ponto de chegada e o E para indicar a diregao. Atual- 

mente o NI e usado tambem para indicar diregao e o E, o ponto de 

chegada. Exemplos: 

(a) Kariga minamino hom tondeiku. 

Os gansos selvagens — do sul — em diregao — voam 

/Os gansos selvagens voam em diregao ao sul./ 

(b) Kimiwa itsu kokoe tsuitano. 

Voce — quando — aqui — chegou 

/Quando voce chegou aqui?/ 

Ha casos em que como tendencia geral, usa-se o E: 

1) com verbos como "iku" (ir), Udekakeru,, (sair), quando ocul- 

tos na oragao. Exemplo: 

(c) Okusama, kyowa dochime. 

Senhora — hoje — aonde 

/Para onde hoje, senhora?/ 

No caso acima, a presenga do kakujoshi E e necessaria para indi- 
car o sentido de diregao, ja que o verbo nao esta expresso. 

2) quando deseja-se expressar que o objetivo ou melhor o ponto 

onde se quer chegar esta distante. Exemplo: 

(d) Ano umino mukoe ittemitai. 

Daquele mar — para o outro lado — gostaria de ir 

/Gostaria de ir para o outro lado daquele mar./ 

3) para reforgar a ideia de movimento de certos verbos. Exem- 

plo: 

(e) Karewa dadadadato nikaie agatta. 

Ele — apressadamente, fazendo barulho — para o I9 andar 

— subiu 

/Ele subiu apressadamente para o I9 andar./ 

E conveniente notar que a ideia de movimento nao e so refor- 

gada pelo kakujoshi E. Existe na frase um termo — dadadato — 

uma onomatopeia, que tambem contribui tanto quanto ou talvez ate 

mais do que o kakujoshi E, para reforgar a ideia de movimento. Esta 

onomatopeia e primaria, isto e, imita o som pelo som (5). Traduzir 

uma onomatopeia da lingua japonesa e uma tarefa arriscada porque 

(5) Stephen Ullmann, Semdntica: uma mtrodAigdo d cidncia do significado, p. 175. 

10 



os significados nunca sao muito precisos. E o tipo de palavra que 

exige compreensao intuitiva. 

4) em oragdes, onde aparece o kakujoshi NI com um sentido 

que nao e nem o de diregao nem o de ponto de chegada. Exempio: 

(f) Watashiwa kycmenno gogatsuni Nihone kita. 

Eu — do ano passado — em maio — ao Japao — vim 

/Eu vim ao Japao em maio do ano passado./ 

No sintagma (6> Nihone (ao Japao), o kakujoshi E poderia ser 

substituido por NI, sem que isso modificasse o sentido da frase. Mas 

se assim fosse feito, na oragao apareceriam dois NI — um indicando 

tempo e o outro diregao, ponto de chegada. Por uma questao de 

estilo, e prefer!vel evitar a repetigao ja que o NI e o E podem ser 

usados igualmente. 

NI © O 

O NI pode ser usado para indicar o agente da causativa. Esta 

tambem e outra fungao do O (7). Assim como em casos anteriores, 

eles podem ser utilizados com a mesma fungao mas nao exprimirao 

exatamente a mesma coisa. Exemplos: 

(a) Daredemo ii, otokono koo hitori ikaseyo. 

Pode ser qualquer um — menino — um — faga com que va 

/Pode ser qualquer um, faga com que um menino va./ 

(b) Daredemo %i, otokono kom hitori ikaseyo, 

Pode ser qualquer um — menino — um — faga com que va 

/Pode ser qualquer um, faga com que um menino va./ 

Na oragao (a) nao esta se considerando o desejo do menino. 

Alguem vai fazer com que o menino va mesmo que nao queira. Na 

oragao (b), esse alguem vai fazer com que o menino va mas de uma 

maneira mais sutil. O menino sera levado a praticar tal agao por 

sua vontade. A decisao dele sera levada em conta, o que nao quer 

dizer que goste ou nao do que vai fazer. Alem disso, transmite-se a 

ideia de que esse menino foi escolhido no lugar de outro ou no meio 

de muitos. 

Em algumas oragoes, mesmo quando o verbo esta na voz causa- 

tiva, o NI nao pode ser usado. No lugar dele, usa-se o kakujoshi O. 

Isso ocorre quando: 

(6) Estamos considerando sintagma como "a fusao de elementos minimos (determinante 
e determinado) numa unidade lin^iiistica superior", conform© Ferdinand de Saussure. 
Ver Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Diciondrio da Lingua Portuguesa, 
Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira S.A. 

(7) NSo estao sendo apresentados todos os detalhes dos kakujoshi surgidos neste artigo. 
Faremos referencia apenas aos casos que tiverem relagao com as fungoes do kaku- 
joshi NI. 
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1) ha um objeto inanimado e portanto nao tem vontade propria. 

Exemplo: 

(c) Kurumao hashiraseru. 

O carro — faz correr 

/Faz o carro correr./ 

De acordo com o que dissemos anteriormente, ao ser usado o 

NI, levou-se em consideragao a vontade do agente da causativa. 

Obedecendo esse raciocinio, e natural nao utilizar o NI, ja que o 

carro e um objeto inanimado. 

2) o agente da causativa e um ser animado mas seu comporta* 

mento muitas vezes independe de vontade propria. Exemplos: 

(d) Ototoo nakaseru. 

Meu irmao mais novo — faz chorar 

/(Alguem) faz meu irmao mais novo chorar./ 

(e) Hitoo yorokobaseru. 

Pessoas — alegra 

/(Alguem) alegra as pessoas./ 

3) ha algo que impede que o agente da causativa pratique uma 

agao sozinho. Exemplo: 

(f) Karewa, netsude furafurano ivatashio arukasetekureta, 

Ele — por causa da febre — debilitado — eu — fez andar 

/Ele fez com que eu, debilitado pela febre, andasse./ 

NI e TO 

Outra fungao do NI, assemelha-se ao objeto indireto em portu- 
gues (ver D). Exemplo: 

(a) Watoshvim karem sono shashino miseta. 

Eu — para ele — essa fotografia — mostrei 

/Eu mostrei essa fotografia para ele./ 

A agao do exemplo (a) e unilateral, ou seja, seguiria o esquema: 

A   B 

Ha entretanto casos em que ocorre reciprocidade na agao e 

nesses casos usa-se o kakujoshi TO. Exemplos: 

(b) Ototowa mainichi imototo kenkasuru. 

Meu irmao mais novo — todos os dias — com minha irma 

mais nova — briga 

/Meu irmao mais novo briga todos os dias com minha irma 

mais nova./ 

(c) Korewa areto chigau. 

Isto — daquilo — difere 

/Isto difere daquilo./ 

12 



Os exemplos (b) e (c) seguiriam o esquema: 

A IZZT B 

Tambem ha casos em que e possivel utilizar tanto o NI coma a 
TO. Exemplos: 

(d) Watashiwa karem hanashita. 

Eu — com ele — falei (disse) 

/Eu falei com ele./ 

(e) Watashiwa kareto hanashita. 

Eu — com ele — converse! 

/Eu conversei com ele./ 

O verbo hanasu — que aparece nas oragoes (d) e (e) flexiona- 

do na forma do passado — pode ser traduzido em portugues como 
"falar", "dizer" ou "conversar". Em (d) traduzimos o verbo como 

"falar" porque esse verbo em portugues exprime melhor a unilatera- 

lidade indicada pelo kakujoshi NI. Para o falante japones fica bem 

clara a ideia de que o emissor (watashi = eu) esta falando e o re- 

ceptor {kare = ele) esta apenas ouvindo. Em (e), utilizou-se na 

tradugao o verbo "conversar" porque este exprime melhor a recipro- 

cidade indicada pelo kakujoshi TO. A ideia transmitida e de que^ o 

emissor esta falando para o receptor e este esta ouvindo e tambem 

respondendo. 

Ha outros casos que nao sao tao facilmente explicaveis. Exem- 

plos: 

(f) Karewa Yamadam atta. 

Ele — com Yamada — encontrou-se 

/Ele encontrou-se com Yamada./ 

(g) Karewa Yamadato atta. 

Ele — com Yamada — encontrou-se 

/Ele se encontrou com Yamada./ 

A diferenga entre as frases (f) e (g) pode ser explicada da 

seguinte forma: a frase (f) expressa uma situagao em que kare (ele) 

foi a casa de Yamada ou ao seu local de trabalho e se encontrou com 

Yamada; a frase (g) expressa uma situagao em que kare (ele) se 

encontrou com Yamada a caminho de um lugar qualquer. 

Em outras palavras, na oragao (f), kare (ele) encontrou-se inten- 

cionalmente com Yamada alem de ter dado o primeiro passo. Justi- 

fica-se o emprego do kakujoshi NI porque a agao de kare (ele) e 

unilateral. Em (g), o encontro foi casual e tanto poderiamos dizer 

que kare encontrou-se com Yamada como que Yamada encontrou-se 

com kare. Houve um movimento convergente. 

Os casos que foram apresentados ate aqui representam apenas 

uma pequena amostra das sutilezas da lingua japonesa. Se quisesse- 
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mos nos estender mais sobre o assunto — kakujohi NI — teriamos 

uma fonte inesgotavel de exemplos, mas pelo que foi mostrado ate 

aqui, podemos observar que a maioria dos exemplos sao dificilmente 

explicaveis e as explicagoes quase sempre insatisfatorias, talvez por- 

que sejam produtos de pesquisas de teoricos japoneses, o que faz com 

que nem sempre sejam suficientemente esclarecedoras para estran- 

geiros. 

No terreno das nuanqas, uma compreensao completa e pratica- 

mente impossivel. Nesse sentido nao seria exagero dizer que seria 

preciso ser japones para compreender as nuangas da lingua japonesa, 

assim como seria preciso ser brasileiro para compreender verdadei- 

ramente o significado da expressao "estupidamente gelada". 

Ja se disse uma vez que o individuo japones comunica aos outros, 

sem falar muito; por esse motive devemos saber explorar as entreli- 

nhas, ou seja, o que se encontra no nivel profundo ou subjacente ao 

discurso (8). Isso seria necessario para fazer uma analise mais pro- 
fun da dos exemplos mostrados. 

Nas entrelinhas e que se encontra a mensagem viva que vem a 

tona na forma de linguagem verbal e como o processo em que a 

linguagem verbal toma-se mensagem ou palavra viva e objeto de 

estudo da psicolinguistica(0), esta ciencia seria de fundamental im- 

portancia para o estudo das nuangas. 
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LABORAT6RIO DE LINGUAS NO ENSINO 

DA UNGUA JAPONESA 

Helena Hisako Toida 

Hoje, quando o ensino de uma lingua estrangeira esta tao em 

pauta — com diversas metodologias inovadoras, recursos tecnicos 

cada vez mais sofisticados — vimos por meio deste apresentar uma 

visao geral do que vem a ser um curso de lingua japonesa com o 

auxilio de um laboratorio de linguas (doravante denominado L.L.). 

O presente artigo se propde a expor, em linhas gerais, os traba- 

Ihos desenvolvidos pelo curso extra-curricular e experimental de L.L., 

ministrado no Centre de Estudos Japoneses da Universidade de Sao 

Paulo (periodo de 1977 a 1982), no campo de ensino de lingua japo- 

nesa para adultos (principalmente estudantes universitarios), descre- 

vendo rapidamente sobre as metodologias aplicadas no referido curso 

e suas dificuldades. E por fim, submeter a um exame critico quanto 

aos objetivos desse tipo de ensino, suas metodologias, ao emprego de 

L.L. e de recursos audiovisuais e sua validade, levando-se em consi- 

deragao o tipo de pessoal a qua atendemos. 

O referido curso foi implantado em 1977 com a finalidade de 

complementar o Curso de Lingua e Literatura Japonesa da USP (do- 

ravante denominado Curso Basico) auxiliando os alunos que nao 

tivessem previo e razoavel conhecimento da lingua japonesa (1). Re- 

ferimo-nos ao conhecimento previo a aquisigao da lingua falada em 

familia, em maior ou menor grau. Esse fenomeno era freqiiente ate 

aproximadamente 1980, e a partir de entao, gradativamente, o numero 

de alunos sem qualquer conhecimento previo veio se acentuando, o 

que levou-nos a refletir e a reconsiderar sobre as metodologias e os 

recursos empregados na ministragao das aulas. 

A intengao de proporcionar contato com a lingua falada foi muito 

valida, no entanto, nao houve grande aproveitamento por parte dos 

alunos do Curso Basico, devido a incompatibilidade de horario, sendo 

as vagas oferecidas e preenchidas pelos alunos de outras unidades 

da USP. 

Este curso de L.L. foi bastante procurado pela massa estudantil, 

pois era a primeira vez que a lingua japonesa estava sendo ensinada 

com auxilio de um L.L. — inovagao consideravel no campo do ensino 

da lingua japonesa no Brasil. 

(1) As informagoes nos foram fornecidas pela Profa. Neida Kokubo, responsdvel pelo L.L. 
na epoca. 
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— Como funciona o laboratorio de linguas. 

Explicando resumidamente o funcionamento do nosso laboratorio 

de linguas, temos o seguinte: 

1 — Cabines contendo booth recorder, ou seja, gravadores devida- 

mente equipados a fim de permitir exercicios individuais aos alunos: 

sistema de gravagao por parte do aluno, sem que interfira na grava- 

gao do programa propriamente dito, fones de ouvido e microfones 

apropriados para esse fim. A cabine e a fita individuais tem a fina- 

lidade de proporcionar um estudo conforme a velocidade de cada alu- 

no, sem prejudica-lo, pois dessa forma, o aluno nao perderia nenhuma 

frase por nao poder acompanhar a velocidade da classe: ele podera 

parar a fita, voltar e ouvir quantas vezes for necessario, natural- 

mente estabelecido um tempo-limite para terminar uma ligao. 

2 — Cabine de monitoragem, onde ha o console de controle geral, ou 

seja, de todas as cabines dos estudantes, permitindo que o professor 

ou o monitor ouga os alunos durante os drills e faga corregoes de pro- 

nuncia, erros de estruturas, comentarios, observagoes etc. Nesse pro- 

cesso, o aluno e ouvido sem que ele perceba, justamente para evitar 

inibigoes, pois e comum os alunos que, eventualmente, percebendo que 

estao sendo ouvidos, interromperem imediatamente sua fala. O sis- 

tema utilizado no curso e o LLC-2. 

Ate que o curso de conversagao com L.L. se transformasse num 

curso para atender os principiantes (estudantes comegando da estaca 

zero), foram necessarias muitas pesquisas e reflexoes a cada etapa, 

que podemos dividir em 3 fases: 

1 — de 1977 a 1978 

Esta fase corresponde a etapa de estudo de materiais para L.L. 

organizados e publicados no Japao, na sua maioria destinados aos 

falantes de ingles. Portanto, houve necessidade de adaptagoes para 

o portugues em determinados trechos das ligoes, gravadas em fitas 

magneticas (cassette), para possibilitar seu uso visando os brasilei- 

ros. Foi a fase preparatoria do material propriamente dito e conco- 

mitantemente, da aplicagao do mesmo e verificagao de sua viabilidade 

no meio estudantil. 

1.1. Carga horaria: 1 a 2 horas semanais, proporcionadas de 

acordo com as possibilidades e necessidades 

do aluno. 

1.2. Objetivos: a) aperfeigoamento das estruturas previamente 

adquiridas em familia pelos estudantes; 

b) treinar a compreensao auditiva, para que os 

alunos pudessem compreender melhor as aulas 

que seriam dadas em japones nos anos supe- 

riores do Curso Basico (2). 

(2) Essas informagdes nos foram fomecidas pela Profa. Neida Kokubo. 
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Resumidamente, o L.L. apenas serviu como um auxilio aqueles 
que ja possmam alguma no^ao, principalmente em prol dos alunos do 

Curso Basico. 

2 — de 1979 a 1980 

Nesta fase ocorre a instituigao do Curso de conversagao em lingua 

japonesa com auxilio do L.L., visando atender naturalmente os alunos 
do Curso Basico, mas reconsiderando o fato de que nem todos, ou 

pelo menos a grande parte, possuem conhecimento previo da lingua (3). 

Dessa reflexao resultou na seguinte estruturagao do curso: 

2.1. Carga horaria: 2 aulas semanais de 2 h em 4 estagios com 

1 semestre de duragao cada. 

2.2. Objetivos: I^ado a lado com a metodologia utilizada no Cur- 

so Basico — "metodo da descrigao formal da lingua" (4> — 

este curso pretendeu proporcionar ao aluno maior oportuni- 

dade de contato com a lingua japonesa falada, a nivel pa- 

drao (5). Como ja e do conhecimento de todos, a "lingua e 

contato" e por isso, um curso de conversagao desenvolvido 

paralelamente ao Curso Basico, proporcionaria maior aprovei- 

tamento dele proprio e ao mesmo tempo, adquirindo razoavel 

capacidade de o individuo se comunicar na lingua em questao, 

mesmo num nivel elementar. 

3 — de 1981 a 1982 

Seguindo a carga horaria de 2 aulas semanais de 1 h e 30 m, e 

considerando os mesmos objetivos da fase 2, apenas queremos ressal- 

tar que esta corresponde a epoca de experiencias com materials novos 

e intensa utilizagao sistematizada de material de apoio como: gra- 

vuras, desenhos, slides e inclusive, video-cassettes, otimos para apre- 

sentagao de varies aspectos sobre o comportamento e o costume do 

povo japones (6). 

Na etapa anterior, foi utilizado o material Intensive Course in 

Japanese e nesta fase, a titulo de experiencia e estudo contrastivo com 

o primeiro, utilizamos o Japanese Language Patterns e o Japanese for 

Today. 

Assim rapidamente descritas as fases por que passou o curso, 

gostariamos de ater-nos agora ao programa do curso, aos problemas 

e dificuldades de cada estagio. Este programa corresponde as etapas 

(3) Algumas informagoes nos foram fomecidas pela Profa. Alice Tamie Joko, responsavel 
pelo LuL, na 6poca. 7 

(4) Vide "O ensino da lingua japonesa para estudantes de nivel superior" — Lidia M. 
Fukaza-wa. In: Estudos Japoneses IV, 1984. 

(5) Nivel padrao refere-se ao estilo DESU/MASU, ou seja TEINEJTAI (estilo polido). 

(6) Trabalho desenvolvido em conjunto com Junko Ota. 
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2 e 3, ou seja, de 1979 a 1982, com algumas complementagoes na 

etapa 3. 

1 — SilabgLrizagao 

Atualmente ha diversos cursos que nao dao a parte escrita, 

restringindo-se a parte oral baseada em L.L. ou fazem uma apostila 
com transliteragao da lingua-objeto no alfabeto. No caso do japones, 

isso seria perfeitamente possivel, pois ele proprio possui o sistema Ro- 

MAJI (escrita romana). No entanto, nesse caso surge o problema da 

necessidade de "alfabetizar" conforme as regras do ROMAJI que difere 
um pouco da grafia em portugues (7). Assim, optamos por reservar 

algumas aulas para silabarizagao direta do que "alfabetizar" em 

ROMAJI cs). 

Por outro lado, tratando-se de ensino para adultos, e impossivel 

de proibir-lhes de tomarem qualquer nota (transcrigao fonetica con- 

forme o portugues) sobre a materia dada, e isso pode acabar toman- 

do-se um vicio. Isso so viria a dificultar a assimilagao da escrita 

quando o aluno se ver frente a real necessidade dela, uma vez que a 

aprendizagem de qualquer lingua estrangeira se completa com as 

quatro fungoes em uso: ouvir — falar — ler — escrever. 

Levando-se em consideragao tais fatos, optamos pela silabarizagao 

no inicio do I9 estagio. O material utilizado foi Nihongo: KANA — 

Uma introdugdo ao silabdrk) ja/pones (The Japan Foundation — texto 

e fita). 

Cada aluno possui uma apostila em que possa treinar a escrita, 

ouvindo a fita e repetindo cada palavra para ir assimilando os caracte- 

res e sua respectiva pronuncia. O melhor exercicio para isso e o 

ditado dado ao termino de cada ligao. 

Algumas das dificuldades apresentadas pelos alunos sao : 

a) quando um determinado fonema nao existe no sistema fonetico 

do portugues. Exemplos: 

— /ga/> /giA /gu/, /ge/, /go/ quando aparecem a partir da 
segunda silaba, tomam-se nasalados e os alunos trocam mui- 

to com /m/ ou /n/: migi com mimi, kagu com kanu; 

U- — /ya/, /yu/, /yo/ que muitos pronunciam /ia/, /iu/, /io/: yane 

' ■ como iane. 

b) sons ejectivos — distinguir a pronuncia de consoantes dobradas 

onde ha uma pausa entre as silabas com duragao de 1 silaba. 

(7) Hebonshiki — Sistema Hepburn - sistema utilizado para fazer a transliteragllo do 
japonfis em alfabeto. 

(8) Vide "ReflexSes sobre o emprego da escritura n oensino de japonfis" — Elza T, Dot. 
In: Bstudos Japoneses V, 1985. 
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Ex.: Tdtte "selo", sekken "sabonete". Na verdade, esse tipo de 

pronuncia ocorre em determinadas pronuncias no portugues tam- 
bem, per exemplo, quando dizemos: qui^e ou seca. so que nao tao 

acentuadas como no japones. 

c) sons longos — distinguir o alongamento da mesma vogal com 

duragao de uma silaba. Ex.: koori "gelo", oneesan "irma mais 

velha dos outros". 

d) muitas vezes o aluno sente dificuldade em pronunciar os termos 

estrangeiros com adaptagao fonetica ao japones, pois o termo e 

transcrito em katakana} o mais semelhante possivel da pronuncia 

original. Assim, por exemplo: milk (ing.) passa para miruku no 

japones e coup d'Etat (fr.) passa para kddetd. 

O aluno aprendeu em ingles milk e essa pronuncia fixada 

interfere na do japones miruku, fazendo com que ele sinta certa 

resistencia em pronunciar miruku. O mesmo fenomeno ocorre 

com nomes proprios. Os casos mais freqiientes sao: Tokyo sendo 

pronunciado Tdquio e Amerika, America. 

2 — Programa de ensino das estruturas da lingua japonesa 

O processo para dar 1 ligao nesse curso e o seguinte: 

A — pre-laboratorio 

Esta etapa constitui de aulas expositivas em sala de aula. Sao 

dadas explicagoes sobre as estruturas basicas e o vocabulario sem 

tradugoes na medida do possivel. Nesta etapa e preciso muita habi- 

lidade do professor para fazer os alunos entenderem as estruturas 

atraves da mimica {body language), gravuras, flash cards, slides, or- 

ganizados devidamente de acordo com o uso. A lista de vocabulario 

e distribuida somente apos a explicagao de estruturas. Quanto as 

nogoes de cultura, sao dadas em portugues pois neste caso, o destaque 

passa a ser dado ao contexto cultural. 

B — Treinamento em L.L. 

Cada aluno possui sua propria fita cassette com as ligoes previa- 

mente gravadas, possibilitando dessa forma, progressao de estudo 

individual para cada um. Cada ligao e estruturada conforme o que 

segue: 

— Primeira parte: Dialogos (situagao da cena explicada em portu- 

gues) 

Ex.: "De manha, o Prof. Yamakawa entra na sala de aula" 

— Ohayo gozaimasu. /Bom dia/ 

— Ohayo gozaimasu. Watashi-wa Yamakawa desu. /Bom dia. 

Eu sou Yamakawa/ ... 

AGORA REPITA: 
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— Ohayo gozaimasu. 

—    (pausa para o aluno repetir) etc. 

Segunda parte: Exercicios (drills) para automatizaoao 

1. de substituigao de um ou mais elementos, estes podendo ser 

substantivos, adjetivos, verbos formas flexionadas etc., sempre 
com os exemplos indicados no imcio de cada exercicio. Ex.: 

— Responda conforme o exemplo a seguir: (...) 

— Watashi-wa amerikajin desu. (nihonjin) /Eu sou ameri- 

cano. (japones)/ 

 —  (pausa para o aluno responder) 

— Watashi-wa nihonjin desu. /Eu sou japones/ (resposta cor- 

reta) 

2. de repetigao de frases para maior fixagao. Ex.: 

— Ouga com atengao e repita as seguintes frases: 

— Yamakawasan-wa sensei de} ano hito-wa gakusei desu. /Sr. 

Yamakawa e professor e aquela pessoa e estudante/ 

•—  (pausa para repetigao) 

3. de formulagao de perguntas. Ex.: 

— Formule perguntas adequadas as respostas dadas a seguir: 

— Koko-wa Shinjukueki desu. /Aqui e estagao Shinjuku/ 

 —  (pausa para resposta) 

— Koko-wa doko desu ka? /Onde e aqui?/ (resposta correta) 

A resposta correta gravada a seguir possibilita o aluno a fazer 

corregao imediata do erro caso haja (sistema jour phase) e tambem 

o estudo comparativo realizado peloi aluno entre a sua voz gravada e 

a do native-speaker, tarefa muitas vezes realizada em casa. Esse sis- 

tema de comparagao e otimo pois leva o aluno a estudar sozinho, e 

ouvindo varias vezes, acabara por assimilar nao so a estrutura como 

tambem a entonagao correta. 

C — pos-laboratorio 

Ha a retomada das estruturas automatizadas em L.L., sob forma 

de perguntas e respostas entre o professor e o aluno ou entre dois 

alunos, e tambem por meio de exercicios escritos para fixagao das 

estruturas basicas. Dialogos livres so teriam lugar apos consideravel 

aquisigao de estruturas e vocabulario. 

Como foi dito anteriormente, entre 1981 e 1982, houve a.dapta- 

gdes dos programas de video-cassettes para complementar as ligdes na 

medida do possivel. Mesmo nao havendo uma compreensao total 

(termo por termo) dos dialogos de um determinado programa ou 

filme, o video tomou-se um grande auxiliar para ilustrar o compor- 

tamento e os habitos inerentes ao povo japones. 
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Na fase de assimilagao de estruturas mais elementares (centrali- 

zada nos 2 primeiros estagios), podemos citar algumas dificuldades 

surgidas durante o curso: 

— quanto as estruturas: 

1) uso de joshi (particulas indicativas de cases ou enfaticas). 

Ex.: 

— Watashi-WA Paulo desu. /Eu sou Paulo/ 

— Tsukue~NO we-NI hon-GA arimasu. /Ha um livro em cima 

da mesa/ 

— Kuji-NI okimasu. /Acordo as 9 h/ 

Erros mais freqiientes sao a sua omissao e o uso indevido delas. 

Por exemplo, podemos citar a troca do NI e DE: NI indica lugar fixo 

e DE, lugar onde ocorre a agao. Ex.: 

— Dofco-DE sunde imasu ka? /Onde voce mora/ 

— Kado-T>Ei ii restoran-ga arimasu. /Ha um restaurante bom 

na esquina/ 

Em ambas as frases, a particula correta a ser utilizada deveria 

ser o NI ao inves de DE. 

2) flexao de keiyoshi (adjet.), junmeishi (adjet.)doshi (verbos) 

— samui desu /esta frio/ na forma conclusa, p. ex.: samui- 

deshita ao inves de samukatta desu; 

— kirei desu /!E bonito/ na forma conclusa: kirekatta ao 

inves de kireideshita; 

— ikimasu /vou/ na forma conclusa negativa: ikimasenkatta 

ao inves de ikimasendeshita; 

— atarashii-NA hem ao inves de atarashii hon /livro novo/; 

— kirei hana ao inves de kirei-na harm /flor bonita/. 

3) sufixos numerals, peculiares a lingua japonesa e alem do mais 

que sao em grande quantidade. Ex.: 

— Enpitsu-ga san-MAI arimasu. /Ha tres lapis/, usando o 

sufixo para contagem de folhas de papel MAI ao inves de 
BON que seria o correto no caso (9). 

— quanta as condigoes socio-culturais 

Os nisei possuem o conhecimento oral passivo em escala muito 

maior que o oral ativo — entendem bem mas nao conseguem se expres- 

sar na mesma medida da compreensao. Este fenomeno chega a ser 

um bloqueio ate que o aluno se conscientize de que a fala nao trei- 

nada devidamente para tal fim, nao obedecera ao comando do racio- 

(9) Para malores detalhes sobre as caracterlsticas de lingua japonesa, vide: "Sobre a 
estrutura da lingua japonesa" — Tae Naito. In: Estudos Japoneses I, 1973 e o artigo 
referido na nota (3). 
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cmio? embora esteja entendendo perfeitamente o que Ihe esta sendo 

dito. 

Nos dois primeiros estagios o dialogo livre dado em sala de aula 

e baseado principalmente nas estruturas dadas durante o curso e nos 

dois ultimos, ele se toma literalmente mais livre. O aluno tem a 

liberdade de ir complementando o dialogo com seu conhecimento 

extra-curso com o auxilio do professor ou introduzindo novas estrutu- 

ras necessarias aquela situagao de fala. A finalidade destes dialogos 

e desenvolver no aluno o desembarago, a espontaneidade de expressao, 

fazendo-o criar situagoes com maior toque de realismo possivel — 

seria um mini-teatro, onde ele tera que representar bem o seu papel. 

Para que uma sala de aula se transforme num cenario — salao de 

cha, escritorio, casa de um amigo — e os alunos, em otimos atores —■ 
gargons, clientes, pais de um amigo — o professor deve se empenhar 

em fazer com que cada aluno se sinta a vontade para qualquer mani- 

festagao, considerando-se que e uma etapa importante para verificar 

0 nivel de assimilagao de cada aluno, talvez mais importante do que 

uma avaliagao. 

Nesta etapa, normalmente os alunos que tenham alguma nogao 

adquirida no meio familiar ou em outros cursos, parecem demonstrar 

maior desembarago diante das situagoes criadas. No entanto, ocorre 

um problema, particularmente em relagao aos descendentes de japo- 

neses: 

a) interferencia da linguagem familiar, muitas vezes coloquial (des- 

tituida de polidez), dificultando a reassimilagao do estilo padroni- 

zado. Ex.: shiyoru ao inves de shiteiru /Esta fazendo/; 

b) interferencia de uma linguagem criada entre os integrantes da 
<Jcolonia japonesa": tradugao literal de alguns termos, por exem- 

plo. Usa-se o nageru /jogar bola/ ao inves de suteru /jogar fora 

(lixo)/, toranpu-o nageru /jogar cartas ao longe/ ao inves de 

torawpu-o sum /jogar carta/. 

Esses sao alguns dos problemas que pudemos observar durante 

as horas reservadas para dialogo livre dos estagios mais avangados. 

Isso era mais freqtiente nesses estagios pois havia alunos com razoa- 

vel conhecimento que ingressavam neles sem passar pelos estagios 

1 e 2. 

No final de 4 estagios assim estruturados, o aluno chegaria a que 

nivel? Teoricamente, no caso do programa ser cumprido com 10 

ligdes cada estagio, perfazendo o total de 40 ligoes, o aluno podera 
atingir nivel razoavel para se comunicar, transmitir suas ideias, opi- 

nar sobre algum fato. Mas o que e mais importante e que nivel a 

alcangar depende do aluno, da sua disposigao em relagao ao curso, e 

tambem da sua adaptabilidade ao metodo. Nao havera uma formula 

perfeita para resultar na assimilagao total quando se trata de apren- 

dizagem de uma lingua estrangeira, da mesma forma que nao existe 

um metodo de ensino perfeito. 
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Como ja referimos anteriormente, a partir de 1980 parece haver 

uma tendencia geral para a diminuigao do numero de pessoas que 

tem conhecimento previo da lingua japonesa, o que nao era tao acen- 

tuado antes de 1980. Este fenomeno nos levou a maior conscienti- 

zagao em considerar a lingua japonesa como qualquer outra lingua 

estrangeira, independente de o aluno ser ou nao descendente, servindo 

de grande orientagao para implantar o Japones Audio-Visual como 

curso optativo da Faculdade de Letras da USP. 

O ensino de japones com o auxilio do laboratorio nao se resume 

em apenas 4 estagios, de maneira alguma, e nem as metodologias de 

ensino se restringem as que foram descritas. Esse campo sempre 

estara sujeito as modificagoes, as inovagoes que teremos de acompa- 

nhar passo a passo. Mas se esses dois anos de curso de L.L. serviram 

de iniciagao para que o aluno tivesse nogdes da lingua falada com a 

finalidade de facilitar seus estudos posteriores sobre a lingua japo- 

nesa, podemos dizer que o L.L. cumpriu com sua missao dentro das 

expectativas que Ihe foram atribuidas. 
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TANKA E G SENTIMENTO DOS JAPONESES 

Kensuke Tamai 

Palestra proferida em 22 de 

outubro de 1985, no Centre 

de Estudos Nipo-Brasileiros 

Meu tema de hoje: "Tarika e o sentimento dos japoneses" e um 

tema um tanto vago, mas o que vou falar hoje, seria, em resumo, 

qual o papel que o tarika veio desempenhando na sociedade japonesa, 

e tambem, qual o papel que ele desempenha atualmente. Como o sr. 

Nojiri vai proferir depois sobre a historia do proprio tarika e do 

haicai, originario do tarika e ainda mais curto do que esse, aqui vou 

dizer apenas que o tanka e um poema curto japones de 31 silabas 

distribuidas em 5 - 7 - 5 - 7 - 7 silabas. 

Os livros historicos antigos do Japao do comego do seculo VIII 
registram que o tanka mais antigo e de autoria do deus chamado 

Susanoonomikoto: 

YAKUMOTATSU IZUMOYAEGAKI T8UMAOOMENI 

YAEGAKITSUKURU SONOYAEGAKIO 

Como as espessas nuvens que crescem, 

no pais de Izumo, construo os multiplos cercados ao redor da casa, 

onde irei alojar minha esposa, 

construo os multiplos cercados (1). 

Este Susanoonomikoto e a divinizagao do mundo das trevas do 

subsolo, doengas, violencias e vendavais. O fato de ele ter composto 

o primeiro tonka e justamente um poema de amor, me parece que 

os japoneses pensavam que o tanka nao era exclusivo das pessoas mei- 

gas, mas tambem, ate deus do mal, como Susanoo podia compor, ou 

seja, sendo ser humano, qualquer um podia compor tanka, e ainda, a 

alma humana podia se tomar meiga pelo ato de compo-lo. 

Na metade do seculo VIII, e compilada a antologia Manyoshu e 

nela estao contidos 4.516 poemas que foram compostos e transmitidos 

oralmente ha 450 anos. Dentre os quais 4.208 poemas que corres- 

pondem a 93% do total pertencem ao estilo tanka. Aproximadamente 

a sua metade e de autoria desconhecida mas os 530 autores restantes 

pertencem a uma gama variada de camada social que vao desde impe- 

(1) Todas os poemas foram traduzidos literalmente, apenas para transmitir a id6ia geral. 
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radores, nobres, guerreiros, agricultores, Pescadores, prostitutas ate 

mendigos. Com isto, os senhores podem perceber o quanto ja nessa 

epoca o tanka estava em voga. O Manydshu e considerado a maior 

antologia poetica do mundo, pelo numero de poemas compilados e 

seus autores e da grande variagao de camada social. 

O Manydshu contem poemas sobre a beleza da natureza e tristeza 

da separagao ou da morte, mas dentre eles, o poema de amor corres- 

ponde a 42%. Os mais interessantes dentre esses sao o poema da 

declaragao de amor e da sua resposta. Vamos citar apenas um exem- 

plo. O autor do poema, Otsunomiko, foi envolvido numa disputa po- 

litica e obrigado a se suicidar aos 24 anos. Ele ofertou o seguinte 

tanka de amor a certa jovem: 

ASH I HIKING YAMANOSHIZUKUNI IMOMATSUTO 

WARETACHINURENU YAMANOSHIZUKUNI 

Nos orvalhos da montanha, 

banhei-me a espera de ti, 

nos orvalhos da montanha 

O poema-resposta dessa jovem foi: 

AOMATSUTO KIMIGANUREKEMU ASHIHIKINO 
YAMANOSHIZUKUNI NARIMASHIMONOO 

Nos orvalhos da montanha, 

em que tu te banhaste a espera de mim, 

desejo de me tomar esses orvalhos 

Nessa epoca, era comum declarar amor atraves de tanka e sua 

resposta tambem deveria ser dada em tanka. Ouvindo esses dois 

poemas, os senhores poderao notar que o poema da jovem declara 

o seu amor, utilizando habilmente as palavras contidas no poema de 

Otsunomiko. E essa a profundidade do amor contida no tanka. 

Apos o Manydshu, em 905, foi compilado o Kokinwakashu sob a 

ordem do Imperador e desde entao, aproximadamente durante 500 

anos, ate 1435, foram compiladas 21 antologias poeticas sob ordem 

imperial, sendo a honra maxima como poeta (kajin) ser um dos esco- 

Ihidos. Neste Kokinshu estao compilados 1.100 poemas, mas exce- 

tuando-se 10, todo o resto pertence ao estilo tanka. Nesta epoca, o 

tanka ja havia se tornado o principal estilo absoluto da poetica japo- 

nesa. 

Ha um prefacio do seu compilador Kino Tsurayuki onde ele define 

o que e waka e o que e o belo. Este prefacio recebeu influencias da 

estetica de Shih Ching, obra chinesa produzida entre seculo XI e VI 

a.C. O referido prefacio justamente constitui a primeira teoria lite- 

raria do Japao que definiu o belo da literatura japonesa atraves do 

tanka e que posteriormente, durante varies seculos, ate a segunda 

metade do seculo XIX, foi a estrela de Belem das Letras japonesas. 



E com isso, os senhores poderao notar o quanto foi grande a forga 

do tanka na Arte japonesa. 

Ha cerca de 10 anos, a UNESCO selecionou os 100 maiorss artis- 

tas do mundo inteiro. Dentre esses, do Japao foi escolhida apenas 

a Murasaki Shikibu, autora de Genji Monogatari, que viveu entre fim 

do seculo X e comego do XI. Este Genji Monog atari e um longo 

romance que narra as aventuras amorosas de Hikaru Genji, um nobre 

famoso e homem ideal, e em que aparecem mais de 400 personagens. 

O orientalista da Inglaterra, Arthur David Waley, traduziu para o 

ingles consumindo 10 anos, desde 1923 a 1933, influenciando grande- 

mente os estudos sobre o Japao desenvolvidos no Ocidente. No Genji 

Monogatari encontramos 1.001 tanka que estao inseridos em varios 

trechos de extrema importancia, constituindo uma especie de utamo- 

nogatari (narrativa poetica). Assim, o tanka ocupava uma impor- 

tante posigao a este ponto, mesmo dentro do genero da narrativa no 

Japao. 

O personagem Hikaru Genji e o modelo ideal de homem da epoca. 

As condigdes para tanto, logicamente deveria ser formoso, mas alem 

disso, deveria tambem preencher plenamente as seguintes condigdes: 

ser perito em literatura classica chinesa e em caligrafia, ter dons mu- 

sicais, ou seja, saber tocar koto (2) e ser um eximio poeta. 

Atualmente, o silabario japones que corresponde ao A, B, C do 

alfabeto do portugues e o GOJuON'HYo (silabario de 50 sons: A, I, 

U, E, O, KA, KI, KU, KE, KO etc.) mas este comegou a ser usado 

depois de 1880, inclusive para ordenar a distribuigao das palavras no 

dicionario. Ate entao, geralmente usava-se a ordem de "7 - RO - HA 

-NI - HO - HE - TO..." . Este "I - RO - HA - NI - HO - HE - 

TO..." e um imayo, poema constituido de 4 versos com 7 e 5 silabas, 

que pertence a epoca de transigao do choka (3) para tanka. Foi com- 

posto na segunda metade do seculo XII e versa sobre a efemeridade 

da vida sob o ponto de vista budista: 

IROHAN1HOHETO CHIRINURUO 

WAG A Y OTAREZO TSUNENARAMU 

UINO OKUYAMA KEFU KOETE 

ABAKIYUMEMISHI YOHIMOSEZU 

A vida nos apresenta momentos de esplendor e de decadencia, 

nela ninguem permanecendo imutavel, 

transpondo a efemeridade do momento, 

nao ha nem o sonho fugaz, nem embriaguez 
1 

Neste poema, cada som e diferehte do outro, nao havendo nenhu- 

ma repetigao de um mesmo som. Acredito que dentre os dicionarios 

(2) koto — denominagao gen^rica de instrumentos de corda. 

(3) ch6ka — poema longo constituido de vdrios versos de 5 e 7 silabas, terminando com 
7 e 7 silabas. 
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do mundo, o Japao tenha sido unico pais a utilizar um poema para 

ordenar palavras do dicionario. 

E como prova de que atualmente o tanka ainda subsiste na vida 

dos japoneses, podemos citar o seu hino nacional. O hino japones 

foi tocado pela primeira vez no aniversario do Imperador Meiji, em 

1880, e institmdo como hino nacional em 1893. Sua letra e um 

tanka que resultou de modificagoes efetuadas no seculo XVI em cima 

de um poema de autor desconhecido, que aparece no anteriormente 

referido Kokinshu: 

KIMIGAYOWA CHIYONI YACHIYONI SAZAREISHINO 

1WAOTO NARITE KOKENO MUSUMADE 

Que sejam vossos dez mil anos de reinado feliz 

Govemai, meu senhor, ate que os que agora sao seixos, 

Transformem-se, unidos pelas idades, em rochedos poderosos 

Cujos lados veneraveis o musgo cobre (4) 

Esta letra foi usada na sua Integra como hino nacional japones 

e segundo o Guiness Book, e o mais curto hino nacional do mundo. 

Apenas como informacao, o hino mais longo infelizmente nao e o do 

Brasil, mas da Grecia. 

Atualmente, uma parte do povo japones combate fortemente o 
Kimigayo, alegando ser uma exaltagao do imperador, ter uma forte 

coloragao de imperialismo japones, mas acredito que continuara sendo 

cantado como hino nacional. 

Citei anteriormente que o tanka desempenha um importante papel 

na expressao de amor dos japoneses, mas por outro lado, ele veio 

desempenhando papel semelhante com relagao a morte. Isto porque 

os japoneses compoem jisei (poema de despedida com a aproximagao 

da morte), nao so quando morrem por doenga ou morte natural, mas 

tambem nos cases de execugao de pena de morte e, principalmente, 

no suicidio por seppuku (haraquiri). Podemos citar varios exemplos 

antigos, mas o Yukio Mishima, escritor muito conhecido dos senhores, 

que se suicidou por seppuku em 1970 aos 45 anos, no dia do seu suici- 

dio compos um tanka que em comparagao ao resto de suas obras, julgo 

ser muito infantil: 

CHIRUO ITOHU YONIMO HITONIMO SAKIGAKETE 

CHIRUKOSOHANATO FUKUSAYOARASH1 

Morrer — a frente das pessoas e do mundo 

que temem o fim da vida — 

e como o despetalar numa tempestade 

(4) Esta tradugao e conforme Fatos sobre o Jwpao, de junho/77 publicado pelo Consulado 
do Japao, 
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Basicamente o tanka e uma literatura, mas por outro lado, nao 

podemos negar que os tanka foram utilizados em cerimonias, em con- 

vivencia social e ainda, na politica, devido a sua forga de apelar aos 

sentimentos humanos por possuir bela musicalidade e conteudo conciso 
numa composigao poetica curta. "E tambem verdade que durante a 

Segunda Guerra Mundial, os grandes poetas, a pedidos (do governo) 

compuseram tanka a favor da guerra, que se hoje analisarmos, seria 

motivo de vergonha. 

O Imperador Meiji compos cerca de 100.000 tanka nos seus 60 

anos de vida. Mais do que expressar o sentimento do proprio impe- 

rador, esses poemas foram usados pelos politicos para fortalecer o 

sistema imperial e como meio de induzir o povo a moral feudal. 

Em 1910, o governo, para abafar um movimento progressista 

emergente na epoca, tramou um atentado contra o Imperador, pren- 

deu socialistas e anarquistas, realizou julgamentos secretos, conde- 

nando 12 pessoas a pena de morte e mais 12 a prisao perpetua. E o 

governo atribuiu a autoria do seguinte poema ao Imperador Meiji 

para fazer com que ele se livrasse da responsabilidade moral como 

mandante do incidente, conseguindo o efeito desejado: 

T8UMIARABA WAREOTOGAMEYO AM ATSUKAMI 

  TAMIWA WAGAMINO UMISHIKONAREBA 
mp** 

Se ha algum crime, oh divindades, 

repreendei-me, 

pois o povo faz parte do meu ser 

Atualmente no Japao, o tanka esta muito em voga juntamente 

com o haicai. Dizem que o numero de poetas (kajin) atinge 5.000.000 

de pessoas, que ha mais de 430 entidades entre grande e pequeno 

porte, em torno de revistas especializadas, e que mesmo os poetas 

profissionais deve transpor facilmente a casa dos 1.000. Mesmo no 

Brasil, ha mais de 120 poetas em tomo de Yashiju, unica revista de 

orientagao ao tanka. Alem disso, dizem que ha aproximadamente 100 

poetas que publicam nos 3 jornais da colonia, concluindo-se que ha 
cerca de 220 - 230 poetas no total. To dos eles compoem ao menos 

alguns poemas por mes, algumas dezenas por ano. Entao, quantos 

tanka estao sendo produzidos no mundo inteiro? 

Shiki Masaoka e um literato que morreu em 1902 aos 37 anos. 

Ele e considerado o orientador pioneiro dos tanka e haicai modemos, 

e que deu vida nova a esse estilo que estava em decadencia na segunda 

metade do seculo XVIII e inicio do XIX. Certo dia, ja a beira da 

morte, ele reuniu seus discipulos e disse: "Nos estamos dando a vida 

pelo tanka e haicai. Mas o tanka e composto de apenas 31 silabas 

distribuidas em 5-7-5-7-7eo haicai, ainda mais curto, de 17 

silabas em 5-7-5. Assim sendo, acabando de utilizar todos os sons 

da lingua japonesa, um dia, nao havera mais producao de novos haicais 

e gradativamente, os tanka e os haicais desaparecerao". Entao eu 
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pedi para um conhecido meu verificar no computador, o numero de 

combinatoria em 5-7-5 dos 50 sons do japones. O resultado foi: 

385.625.479.490.433.329.095.458.984.375 (385 octilhdes, 625 septilhoes, 

479 sextilhoes, 490 quintilhdes, 433 quatrilhdes, 329 trilhoes, 095 

bilboes, 458 milhoes, 984 mil e 375) — um numero de 30 casas. Isso, 

em se tratando de haicai de apenas 5-7-5 silabas. Como seria nos 

tanka que ainda sao acrescidos de mais 7 e 7 silabas: talvez resul- 

tasse um numero com centenas, ou melhor, milhares de casas. Por- 

tanto, senhores, componham os tanka sem se preocuparem. 

Traduzido por: 

HELENA HISAKO TOIDA 
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AS QUATEO ESTATES DE SEI SH6NAGON 

Luiza Nana Yoshida 

Na segunda metade do seculo X e no inicio do seculo XI, nao 

podemos deixar de destacar o importante papel desempenhado pela 

mulher, dentro da Literatura Classica Japonesa, principalmente desde 

que a escrita deixou de ser privilegio so dos homens, e foi difundida 

entre as mulheres da aristocracia, depois do seculo IX (1). 

Podemos citar como algumas das principais obras da epoca e as 

suas respectivas autoras: 

— Kagero nikki (seculo X) — Michitsuna no haha 

— Makura no soshi (seculo XI) — Sei Shonagon 

— Murasaki Shikihu nikki (seculo XI) — Murasaki Shikibu 

— Genji monogatari (seculo XI) — Murasaki Shikibu 

— Sarashina nikki (seculo XI) — Sugawara no Takasue no musu- 

me 

que ora refletem as divaga^oes das suas autoras, ora se tomam regis- 

tros de suas queixas e lamentaqoes. 

Excetuando-se Genji monogatari, urn dos maiores romances clas- 

sicos japoneses, essas obras sao, na maioria, em formas de ensaios ou 

diarios, escritos pelas mulheres pertencentes a aristocracia da epoca. 

Makura no soshi, considerada uma das obras primas dentro da 

literatura de ensaio, resultou da perspicaz capacidade de observagao e 

da aguda sensibilidade de Sei Shonagon. 

Sei Shonagon cujo pai e avo (Kiyohara no Motosuke e Kiyohara 

no Fukayabu, respectivamente) foram poetas de renome, provavel- 

mente passou a escrever Makura no soshi durante a sua permanencia 

no palacio imperial, quando servia a imperatriz Teishi como dama 

da corte. 

Makura no soshi compoe-se de aproximadamente trezentos ensaios, 

cujo conteudo pode ser separado, de modo geral, em tres grupos a 

saber: 

1 — Ensaios com temas semelhantes — onde a autora, atraves da 

sua perspicaz observagao e ponto de vista, faz definigdes, prin- 

(1) At6 o aparecimento do silabdrio kama, tlpicamente japones, o povo japones utilizava-se 
do kamiburij escrita chinesa. O silabdrio kana, aldm de ser mais acessivel, por ser 
menos complexo do que o karibun, abriu caminho aos japoneses de melhor se expres- 
sarem utilizando a sua prdpria escrita. 
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cipalmente no que se refere a natureza, a vida e a sensibili- 

dade do homem. 

2 — O cotidiano do palacio imperial (tipo diario e memorias) — 

onde. a autora registra facetas da vida da imperatriz, a sua 

propria vivencia no Palacio e alguns fatos do dia a dia pala- 

ciano. 

3 — Ensaios propriamente ditos — onde a autora escreve sobre as 

impressoes do momento, e se nota a sua sensibilidade estetica 

a procura do belo no que refere a natureza e ao homem. 

No grupo 1 iremos encontrar do is tipos de introducao em japones: 

a) ... wa, como Toriwa ... (Quanto ao passaro ...), Yamawa... 

(Quanto a montanha ...), Mushiwa ... (Quanto ao inseto ...) 

etc., onde a autora traz na cabeca da historia o sujeito em 

questao sobre o qual ela ira emitir suas opinioes. 

b) ... mono, como susamajikimono (Aquilo que e desagradavel), 

arigatakimono (Aquilo que e raro) etc., onde a autora enumera 

uma serie de coisas ou fatos que considera ser, ora desagrada- 

vel, ora raro etc. 

O ensaio que abre Mokwra no soshi e uma das mais conhecidas 

dentro da Literatura Classica Japonesa, sendo que a sua frase inicial 

Haruwa akehono tomou-se tao famosa nos meios literarios modernos 

que ela, por si so, equivale a um sinonimo da propria obra Makura no 

soshi. 

O nosso modesto trabalho sobre Makura no soshi versara exata- 
mente sobre esse ensaio. 

A primavera e o amanhecer 

Quanto a primavera, o seu instante mais belo e o ama- 

nhecer. A linha do horizonte por sobre a montanha vai, 

pouco a pouco, se esbranquigando, se tornando clara e as 

nuvens, em torn lilas, formam faixas horizontals por todo 

o ceu. 

Quanto ao verao, a sua hora mais agradavel e a noite. 

Se ha lua, a noite e perfeita; mas mesmo as noites em que 

a lua se esconde se toma agradavel, quando vaga-lumes 

mil cintilam na escuridao. Ate mesmo a chuva e bem-vin- 

da nas noites de verao. 

Quanto ao outono, o seu melhor momento e o entar- 
decer. Quando o sol poente tinge o ceu de purpura e vai 

se escondendo por detras da montanha, ate a figura dos 

corvos retornando para os seus ninhos em grupos de tres, 

quatro ou dois, nos tocam o coragao. Assim, toma-se ainda 

mais interessante avistar-se ao longe os gansos selvagens 
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voarem enfileirados. Ouvir o som do vento e o trinar dos 

insetos depois da chegada ja da noite... 

Quanto ao invemo, o melhor e de manhazinha. Se 

houver neve, nao ha mais o que desejar. Quando o dia 

amanhece todo branco por causa da geada, ou mesmo que 

nao haja neve ou geada, mas a manha esteja bastante fria, 

as mulheres atravessam os corredores da casa (2), ]evando 

carvoes acescs, depois de feito o fogo as pressas (3). £ uma 

cena que se ajusta perfeitamente a uma manha de invemo. 

Quando o sol se levanta e o frio tende a se atenuar 

pouco a pouco, o fato de tanto o carvao do irori(4), quanto 

o do braseiro se transformar em cinza parece quebrar toda 

a harmonia da ocasiao. 

Aqui a autora fala sobre as quatro estagoes do ano, enfocando o 

horario que melhor expressa cada uma delas. 

Nos que vivemos num pais onde o ano inteiro parece se resumir 

em apenas duas estagoes, verao e invemo, nao conseguimos sentir, de 

inicio, o quao feliz foi Sei Shonagon na escolha do melhor momento 

de cada estagao. Para isso, temos de levar em conta que o Japao e 

um dos paises em que existe a nltida definigao das quatro estagoes, 

e, talvez, por isso mesmo, as pessoas sejarn extremamente ligadas a 

natureza e se sensibilizem particularmente com as varias mudangas 

que ocorrem a cada estagao. 

Com o seu estilo preciso, Sei Shonagon oferece-nos em cada 

descrigao uma imagem simples, destituida de adornos, mas de rara 

beleza, que mostra a natureza no seu esplendor e nos seus melhoies 

momentos. Para isso a autora nao se limitou a acatar os valores 

esteticos da epoca, mas mosTou possuir uma sensibilidade estetica 
peculiar, como quando considera o amanhecer como o instante mais 

belo da primavera, enquanto nos poemas da epoca cantava-se o dia 

ou a noite da primavera como o seu momento supremo. 

Quanto a primavera, o seu momento mais belo e o amanhecer 

As noites suaves e os dias enfeitados com as flores da cerejeira 

sao, sem duvida, imagens muito belas na primavera. O amanhecer, 

porem, citado por Sei Shonagon parece-nos ser o seu momento mais 

belo. Isto porque o amanhecer e o descortinar de um novo dia, assim 

como a primavera e ,por assim dizer, o "amanhecer" das quatro esta- 

g5es, quando o ceu vai, pouco a pouco, se clareando para depois se 

colorir num torn primaveril. 

(2) As construgoes arquitetonicas da 6poca possulam, em geral, corredores externos que 
ligavam praticamente todos os aposentos. 

(3) Os carvoes acesos faziam o papel, digamos, dos fdsforos de hoje. Distribuia-se, ent&o, 
os carvoes nos vdrios cdmodos onde houvesse irori (vide nota, 4) ou braseiro para se 
aquecer o ambiente, 

(4) Irori — uma especie de lareira cavada no assoalho. Servia tamb^m como um fogareiro, 
quando se deeejava esquentar ou cozinhar alguma coisa. 
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A autora utiliza a palavra akebono para indicar o amanhecer. 

Esta e uma palavra que possui conotagao temporal. No japones clas- 

sico, existem varias palavras para indicar o amanhecer em seus varios 

estagios, mas, de uma maneira geral, poderiamos indicar esses esta- 

gios ordenando-as da seguinte maneira: 

akatsuki —> shinonome —> akebono tsutomete 

sendo que, 

— akatsuki — e o inicio do amanhecer, quando o ceu se encontra 

ainda escuro; 

— shinonome — e o instante em que os raios do sol comegam a des- 

pontar; 

— akebono — e o momento em que o ceu comega a se abrir e a 

claridade, a aumentar; 

— tsutomete — e o amanecer propriamente dito, quando o processo 

se completa. 

Akebono e, portanto, o exato momento em que o ceu comega a 

se clarear lentamente. E o ceu que faz limite com a montanha vai 

aumentando a sua claridade, enquanto nuvens pairam como adomos 

em torn lilas. E uma cena mais do que propria para representar toda 

a beleza da primavera. 

Quanto ao verao, a sua horn mais agraddvel e a noite 

No verao japones, quente e umido, nada melhor do que a chegada 

da noite para se desfrutar o frescor notumo. O verao e a estagao 

em que a vida parece mais agradavel e aproveitavel a noite, que se 

caracteriza por ser mais curta nesta estagao. Assim a presenga da 

lua clareando o ceu, toma-se desejavel, nao so por isso, mas tambem 

pelo fato de as pessoas disporem, na epoca, de precarios instrumentos 

de iluminagao. 

Mesmo quando a lua nao surge, a noite toma-se agradavel, quan- 

do se avistam vaga-lumes cintilando e colorindo a escuridao da noite. 

Ate mesmo a chuva que normalmente e indesejada, toma-se bem-vin- 

da como um elemento amenizador do calor e como um adomo de fios 

prateados. 

Podemos perceber que todos os elementos levantados: noite, lua, 
vaga-lume cintilando na escuridao, chuva tern em comum o fato de 

possuirem algo que, de um modo ou outro, causam a sensagao de 

frescor. 

Quanto ao outono, o sen melhor momento e o entardecer 

O ceu do outono caracteriza-se pela sua limpidez. Talvez por esse 

fato o seu por-do-sol seja tao especial. E a figura do corvo que nor- 

malmente possui uma conotagao negativa, casa-se perfeitamente com 

essa paisagem outonal, quando, em grupos, voam de volta para os 

seus ninhos, que chega a comover quern a ve. Mais comovente entao 
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e contemplar os gansos selvagens que se alinham como pontilhados 

no ceu. Na Literatura Classica Japonesa o ganso selvagem era cons- 

tantemente citado como simbolo da melancolia, devido a sua condigao 
de ave migratoria. 

O som do vento e a sinfonia dos insetos tipicos do outono, famosos 

pelos seus trinados notumos, depois do por-do-sol, completam o quadro 

que retrata o outono no seu melhor momento. 

Quanta ao inverno, o melhor 6 de manhdzinha 

Isto porque o inverno sendo a estaqao do frio, e pela manha que 

esse frio e sentido mais rigorosamente, e e o instante em que o homem 

se sente mais proximo do inverno. 

Quando pela manha tudo se encontra coberto de neve, sente-se 
estar num outro mundo. A neve como parte integrante dessa esta- 

qao traz a harmonia nessas manhas de inverno. 

Tambem quando sobrevem uma geada, ou numa manha simples^ 

mente muito fria, as pessoas acendem apressadamente os carvoes, pas- 

sam pelos corredores da casa levando os carvdes ja acesos para aque- 

cer os aposentos. £ uma cena que tambem se casa perfeitamente 

com as manhas do inverno, causando uma sensaqao de harmonia e 

equilibrio. 

Quando, pelo contrario, com o avangar do dia o frio se ameniza 
e os carvdes dos irori e dos braseiros vao se tomando cinzas, isso pa- 

rece desequilibrar o ambiente, quebrando toda a harmonia existente. 

Como pudemos ver, a autora foi capaz de sintetizar de uma ma- 

neira muito objetiva mas abrangente, as quatro estagoes do ano, 

mostrando as suas principais caracteristicas e retratando, o que e 

mais importante, um quadro belissimo de cada uma delas. Para isso, 

Sei Shonagon procurou apelar para os varies sentidos do ser humano: 

— primavera —> esbranquigando . clara . lilas (cores - visao) 

— verao —> lua . escuridao . vaga-lume (claro/escuro - visao) 

— outono -> corvos . gansos selvagens (visao) 

■-> som do vento . trinar dos insetos (audigao) 

— inverno —> neve . geada (frio - tato) 

Resumindo o quadro de cada estagao teriamos: 

— primavera = amanhecer 

Sendo a estagao predominantemente de um colorido especial, prin- 

cipalmente pela presenga das flores, foi retratada atraves de um 

visual colorido: esbranquigando . clara . lilas 

— verao = noite 

O verao e retratado no seu melhor momento atraves do jogo de 

luzes claro-escuro: lua . escuridao . vaga-lume que denotam, de 

35 



certo modo, o frescor necessario para os dias quentes e tambem 

pela presenga da chuva, um elemento atenuador do calor sufo- 

cante. 

— outono — entardecer 

Atraves da utilizagao de animais que realgam a beleza do entar- 

decer outonal, do som do vento e o trinar dos insetos a autora 

nos sugere um outono que se caracteriza por uma tranquilidade 

e calma, apesar do movimento (corvos e gansos selvagens) e do 

som, assim como quando adormecemos ouvindo o som calmo de 

uma chuva. 

— invemo = manhazinha 

O inverno e a estagao que mais diretamente age sobre o nosso 

sentido do tato, atraves do seu frio cortante. Para enfatizar 

-•m essa caracteristica, encontramos a neve e a geada que sao uma 

especie de concretizagao do invemo, pois podemos nelas tocar e 

sentir na pele o frio caracteristico dessa estagao. 

Assim sao definidas as quatro estagoes por Sei Shonagon. A sen- 

sagao que nos fica, apos a leitura de Haruwa akebono, e a de que a 

autora foi capaz de pintar, em rapidas mas precisas pinceladas, um 

quadro que retrata o que ha de mais belo ou interessante em cada 

uma das estagdes, manifestando assim a sua perspicaz capacidade de 

observagao e a sua grande sensibilidade com relagao a natureza. 
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MJEOS E ANAFORA NA LINGUA JAPONE8A 

Um Estudo Gramatical e Lingiustico dos Mostrativos 

Lidia Masumi Fukasawa 

Dizer que nos valemos de signos para a comunicagao de nossas 

ideias constitui nao so uma afirmagao incontestavel, mas um lugar- 

-comum da lingulstica, universalmente aceito e conhecido par todos. 

Entretanto, o sentido contido nesta afirmagao suscita, para qualquer 

estudioso de qualquer lingua, uma gama de preocupagoes, nao so 

relacionadas a realidade linglnstica, como tambem a realidade extra- 
-lingliistica. A transformagao das palavras em ato de comunicagao 

implica, na verdade, nao so o enunciado mas tambem, e principal- 

mente, os sujeitos da enunciagao. Sao estes que possuem a propriedade 

de converter a lingua em discurso, assumindo ora o papel de produtor 

(ou remetente), ora o papel de receptor (ou destinatario) da men- 

sagem. A comunicagao so se realiza se houver um falante que produz 

um enunciado e um interlocutor a quern o primeiro se dirige, com 

intengao de comunicar. 

Os participantes da comunicagao sao, pois, as pessoas do discurso 

que imprimem, no momento da enunciagao, um carater subjetivo ao 

enunciado. A situagao de enunciagao e, portanto, definida pelos par- 

ticipantes da comunicagao, cujo papel e determinado pelo eu que 

projeta um tu e estabelece as dimensoes espacio-temporais que confi- 

guram a situagao de discurso. Tais elementos, a que Benveniste deu 

o nome de "indicadores de instancia do discurso", sao expressos prin- 

cipalmente pelo que tradicionalmente chamamos de "pronomes pes- 
soais", "pronomes demonstrativos" e "adverbios" (de tempo e de 

lugar). 

As fungoes desempenhadas pelas pessoas do discurso parecem-nos, 
pois, fundamentais para o estudo de uma lingua. Foi esta a razao 

que nos levou ao estudo dos deiticos e dos anaforicos da lingua japo- 

nesa. 

A nossa intengao e a de apresentar uma visao geral do problema, 

procurando inicialmente discutir e refletir sobre a posigao de varies 

autores japoneses que trataram do assunto, bem como a de tirar 

algumas conclusbes que poderao servir de subsidio para as pessoas 

interessadas no ensino e na aprendizagem da lingua japonesa, no 

campo da deixis e da anafora. Procuraremos, em seguida, analisar 

mais detidamente os valores e as fungoes dos deiticos e dos anaforicos 

da lingua em questao, por meio de um corpus, onde procuramos levan- 
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tar as expressoes mostrativas, retiradas de algumas obras de escritores 

japoneses modernos. 

A preocupagao basica do trabalho foi, portanto, a de analisar as 

palavras que ocupam lugar indispensavel na dimensao pragmatica da 

linguagem, cuja fungao essencial e a de estabelecer uma relagao de 

mostragao entre o remetente e o discurso, entre o remetente e os com- 

ponentes espacio-temporais da situagao de discurso. 

Dada a inconveniencia dos termos "pronomes pessoais" e upro- 

nomes demonstrativos" (como ficara evidente ao longo deste nosso 

trabalho), designa-los-emos de "mostrativos pessoais" e "mostrativos 

nao-pessoais". O nosso trabalho visa, portanto, ao estudo dos "mos- 

trativos" da lingua japonesa, ligados ao aspecto da subjetividade a eles 

imprimida pelo remetente da mensagem. 

Dos autores ocidentais, so tomoremos como ponto de referencia 

alguns poucos conceitos. Suas posigbes teoricas sobre a deixis e a 

anafora nao serao objeto primordial de nossas preocupagoes, porque 

fogem ao objetivo dos nossos estudos: nosso objetivo e o de estudar, 

em suas linhas gerais, os mecanismos da mostragao em lingua japo- 

nesa moderna, a partir do ponto de vista dos gramaticos e lingiiistas 

japoneses. 

Devemos observar, ainda, que os autores japoneses — dos quais 

trataremos mais adiante — sao aqueles que, a partir de Shigenobu 

Tsurumine (1833), formularam uma teoria da lingua japonesa, tendo 

como base os principios propostos pela gramatica holandesa. 

A ocorrencia do fenomeno de rangakw, "estudos holandeses", na 

cultura japonesa, foi um acontecimento historico que marcou profun- 

damente nao so as demais areas das ciencias, mas tambem a area dos 

estudos da lingua japonesa. 

O Japao, confinado em seu isolamento politico, mantinha, a partir 

do comego do seculo XVII, apenas um intercambio comercial com a 

Holanda, a China e a Coreia, na pequena ilha de Dejima, no porto de 

Nagasaki. Esse intercambio, que no inicio se restringia ao comercio, 

passou, com o tempo, a area da Medicina, da Botanica, da Astronomia, 

da Balistica etc. O contato com os holandeses, que no inicio se dava 

no porto de Nagasaki e por ocasiao da sua visita protocolar e anual 

a Edo, centro politico do Shogunato do Japao na epoca, propiciou o 

surgimento do rangaku, que entao nao se restringia mais ao campo 

da Medicina, da Botanica e de outras Ciencias acima citadas, mas se 

estendeu a area das Ciencias Humanas. 

A necessidade de se entender e de se traduzir as obras holande- 

sas nas varias areas da ciencia fez surgir o desenvolvimento dos estu- 

dos da lingua holandesa. Em 1814, surgiu a primeira obra de grama- 

tica holandesa traduzida para o japones, par Sajuro Baba. 

Foi, entretanto, em 1833 que surigu, pela primeira vez, uma gra- 

matica da lingua japonesa baseada na gramatica holandesa — Gogaku 
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Shinsho, "Novo Tratado da Lingua Japonesa" — em que o seu autor, 

Shigenobu Tsurumine, estabelece os principios daquela gramatica (ho- 
landesa) como regras gerais e universais que regulam todas as linguas. 

As obras que surgiram depois de Gogaku Shiiisho, "Nova Grama- 
tica da Lingua Japonesa", encontram-se impregnadas das influencias 

da gramatica holandesa e tambem de outras linguas ocidentais, nota- 

damente da inglesa, da francesa e da alema. 

A influencia de obras gramaticais estrangeiras se faz notar na 

propria classificacao das palavras da lingua japonesa. O termo dai- 

meishi, por exemplo, nao e nada mais do que a tradugao da palavra 
pronome, cujo sentido original — "palavra usada no lugar do nome" 

— perdurou por algum tempo na gramatica japonesa, vindo a preju- 

dicar a compreensao do real sentido e da fungao das palavras recober- 

tas pelo termo pronome. 

A compreensao de que o termo prmiome nao serve para recobrir 

as fungoes de mostragao e de relagao entre o remetente e os elemen- 

tos do discurso so veio a ocorrer mais tarde, ja no inicio do nosso 

seculo. 

Se os mostrativos da lingua japonesa se relacionam intrinseca- 

mente com o fator subjetivo da linguagem, nao podemos inseri-los e 

classifica-los dentro de um sistema rigido, taxionomico, contido na 

gramatica tradicional. O fator subjetivo que govema os mostrativos 

provoca uma mobilidade em seu emprego, pois, eles dependem das 

circunstancias psicologicas e da intencionalidade do remetente, no mo- 

mento da atualizagao de sua mensagem. O que se pode, portanto, 

estudar e estabelecer e uma tendencia geral que determina os usos e 

as ocorrencias desses mostrativos. Nao se pode inseri-las dentro de 

quadros classificatorios estanques e rigidos. As categorias taxionomi- 

cas existentes se mostram insuficientes para explicar os significados e 
as fungoes que os motrativos desempenham no interior do texto e do 

discurso. 

1 — OONSIDERA£oES PRELBUNARES SOBRE A DEIXIS 

E A ANAFORA 

Definir os deiticos meramente como representantes lingiiisticos do 

gesto de "apontar" ou de "indicar,, e um ponto de partida um tanto 

simplista para o estudo da deixis de uma lingua. Para a plena com- 

preensao desse fenomeno, torna-se necessario recorrer a uma defini- 

gao mais abrangente que leve em conta nao so os componentes envol- 

vidos no processo de comunicagao, tais como remetente, destinatario, 

elementos indicadores de localizagao espacial e temporal da situagao 

do discurso, como tambem um estudo mais aprofundado da natureza 

do signo deitico relacionado com suas diversas fungoes e com as prati- 

cas culturais peculiares a comunidade enfocada. 
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Sabemos que grande parte dos estudiosos da lingua engloba, com 

a palavra "deitico", todas as unidades linguisticas portadoras da fun- 

gao de indicagao, seja aquela que retoma ou antecipa uma outra forma 

gramatical dentro do texto, seja aquela que aponta para os partici- 

pantes do discurso e os componentes espacio-temporais que estabele- 

cem a situagao de enunciagao. Entretanto, dada a diversidade de 

fungdes que esses dois tipos de palavras encerram, consideramos im- 

prescindivel designa-los distintamente atraves de nomes diversos. 

Para o estabelecimento de tais diferengas, consideramos fun- 

damental, alem de outras obras de linguistas de reconhecido valor 

(Bloomfield, Benveniste, Jakobson etc. e de alguns estudiosos japo- 

neses como Yamada, Tokieda, Sakuma, Watanabe entre outros, dos 

quais trataremos mais adiante), o trabalho realizado por Ignacio Assis 

da Silva (A Deixis Pessoal — tese de doutoramento apresentada na 

FFLCH da nossa Universidade, 1972), o qual sumariou e ordenou as 

ideias de um grande numero de linguistas e gramaticos ocidentais que 

se dedicaram ao estudo da deixis. Segundo o autor, existe a necessi- 

dade de se distinguir, nas palavras que "indicam" e "mostram", isto e, 

"na classe de palavras tradicionalmente chamadas de pmonomes, uma 

subclasse cuja fungao essencial e apontar para os componentes da 

situagao de discurso, e outra cuja fungao basica e apontar para tras 

ou para diante no interior do discurso". {Op, cit., p. 128). Assim, 

como "cover-word" para essas duas classes de palavras, consideradas 

englobadas, o autor deu o nome de mostrativos, cujas caracteristicas 

basicas sao: 

(1) instituir uma relagao de mostragao que pode dar-se do 

discurso para a situagao (tipica) de discurso ou de um 

ponto do discurso para um outro ponto no interior do 

discurso, para tras ou para diante; 

(2) nao denominar como os nomes. 

A classe de palavras denominadas "mostrativos" encerra, assim, 

dois tipos de signos: 

a) os deiticos — cuja caracteristica basica e a de designar-se 

pela dimensao pragmatica da linguagem, isto e, pela rela- 

gao signo-usuarios — a relagao do signo com a situagao 

tipica de discurso, vale dizer, com o destinador, com o des- 

tinatario e com os componentes espacio-temporais que 

situam no tempo e no espago o ato de comunicagao; 

b) as proformas(1) (mostragao anaforico-cataforica) — cuja 

caracteristica basica e a de se definir pela fungao sintatica 

(1) O termo "proforma" foi assim denominado por Igndcio Assis da Silva para a mostragao 
anafdrico-catafdrica cuja fungao bdsica d a de substituic&o. O autor retoma a nogao 
de forma proposta por Hocket — um segmento significativo qualquer, resultante da 
segmentagao do enunciado. "Uma proforma d, assim, uma forma gramatical (isto d, 
significativa); a forma substituida pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo, 
um advdrbio, um sintagma (nominal, verbal ou adverbial), uma oragao ou um enun- 
ciado inteiro" (A D&ixis Pessoal, 1972, pp. 131-132). 
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da linguagem, isto e, pelas relagoes que contraem com ou- 

tros signos na mensagem (relagao signo-texto), substi- 

tuindo-os. 

Essas observagoes nos pareceram bastante coerentes e bem fun- 

damentadas, razao pelo qual adotaremos, inicialmente, em nosso tra- 
balho, a classificagao apresentada per Ignacio Assis da Silva, que 

dividiu os signos mostrativos em signos deiticos e signos anaforico-ca- 

taforicos, denominando estes ultimos simplesmente de «aiiaf6ricosxx 

Esquematizando, temos: 

Para que essa divisao em duas classes tome-se mais clara, o autor 

levanta alguns aspectos referentes a cada uma delas, apontando-lhes, 

inclusive, os pontos de contraste, conforme observagoes descritas 

abaixo. 

Se, por um lado, os anaforicos substituem formas anterior e pos- 

teriormente expressas no discurso, por outro, os deiticos possuem a 

propriedade de apenas apontar para as "instancias do discurso" (cf. 

Benveniste), ou seja, para os participantes do ato de comunicagao e 

para os componentes espacio-temporais que configuram a situagao de 

enunciagao. Nesse sentido, os anaforicos possuem sempre um ante- 

cedente aos quais se referem; os deiticos nao os possuem por serem 

insubstituiveis — constituem o "suporte do texto": nao ha veiculagao 

possivel da mensagem se nao houver um remetente, um destinatario 

e uma localizagao espacio-temporal dos elementos contidos na mensa- 

gem, alem do conteudo a ser comunicado. O uso dos anaforicos se 

justifica pela necessidade de economia sintamgmatica, porque evita a 

repetigao, e o dos deiticos pela necessidade de economia paradigma- 

tica, pois e muito mais trabalhoso nomear um objeto do que simples- 

mente aponta-lo (requer menor esforgo seletivo) (2)- 

Essas consideragoes serao retomadas mais adiante, quando tenta- 

remos redefini-las atraves dos estudos linguisticos teoricos realizados 

por varios autores e da analise dos dados da lingua japonesa, por nos 

levantados, no corpus do trabalho. A natureza dos dois usos dos mos- 

trativos, esperamos, tomar-se-a mais clara quando da sua analise 

efetiva no ambito pratico. 

(2) SILVA, IgMcio Assis da — Op. cit., pp. 132-134. 

deiticos 

mostrati 

anaforicos 

41 



2 — PRINCIPAIS LINHAS TE6RICAS DOS ESTUDIOSOS 

JAPONESES, NOS ESTUDOS DOS MOSTRATIVOS 

Tendo em vista as varias consultas a obras de gramaticos e 

linguistas japoneses que se manifestavam sobre o assunto, podemos 

verificar que, no japones, os estudos sobre os mostrativos remontam a 

quase quatrocentos anos. Padre loao Rodriguez (1604) ja destacava, 

como fungao dos "pronomes", o fator de mostragao dos objetos. En- 

tretanto, a essa natureza mostrativa somava-se a ideia de substituigao 

do nome. Embora nao tivesse ainda registrado explicitamente o papel 

do remetente e do destinatario na situagao de discurso, Rodriguez ja 

chega a citar as implicagoes das nogdes de respeito e polidez que 

determinam o uso deste ou daquele "pronome". Ao registar as ufor- 

mas honrosas", as "formas de respeito" ou as formas de "gente bayxa" 

e de 4'gente alt a", ele ja atribula ao "pronome" (no caso, os chamados 

pronomes pessoais) o seu carater social e a consciencia necessaria do 

remetente como tal, no momento da atualizagao de sua fala. 

Entretanto, o trabalho realizado por Rodriguez parece nao ter 

influenciado, nos periodos que se sucederam, 0)S estudos realizados 

pelos autores japoneses. A grande mudanga que se verificou na ana- 

lise da lingua japonesa deve-se aos estudos que surgiram por influen- 

cia da gramatica da lingua holandesa. A chegada dos holandeses ao 

Japao (1609) levou os japoneses a necessidade de adquirir conheci- 

mentos cientificos (comegando pela Medicina e depois pela Astrono- 

mia, Geografia, Fisica, Qulmica etc.), e, conseqiientemente, a necessi- 

dade de traduzir as obras holandesas. Foi atraves da Holanda que o 

Japao, confinado pelo regime politico da epoca (Edo, sec. XVII - XIX) 

ao fechamento quase total de seus portos, conseguiu tomar conheci- 

mento da cultura cientifica do Ocidente. 

Shigenobu Tsurumine foi, segundo Motoki Tokieda {Kokugoga- 

kitshi "Historia da Lingua Japonesa", 1966), o primeiro estudioso a 

elaborar uma gramatica japonesa impregnada de forte influencia da 

lingua holandesa. Com a obra Gogaku Shmsho, "Novo Tratado da 

Lingua Japonesa", 1833, Tsurumine registrou uma nova visao da 

lingua japonesa, criticando as obras que tratavam dos estudos daquela 

lingua, produzidas ate entao. 

Tokieda nos infqrma: 

"Tsurumine Shigenohuwa hajimete ranbuntenni rikkyakvr 

shite kokugono bunpo soshikio kokoromita. /... / Gogaku 

/ ... / Shinsho(wa) J ... / waran huntenno meimokuni 
kokugoo haitoshita monodeatte, sono haitoni ataite, mizur 

kara kokugoni taisuru atarashii kenkaiga umaretanodearu. 

Shigenobuwa ranbuntenno soshikio motte, oyoso gengoo 

toriatsukau gensokudearukano gotoku kangaete, kono kenr 

chikara zairaino kokugo kenkyuo hihanshita." 

(Kokugogakushi, p. 155) 
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"Baseando-se na gramatica holandesa, Shigenobu Tsurumine, 

pela primeira vez, tenta uma estruturagao gramatical da 

lingua japonesa. / ... / Nqvo Tratado da Lingua Japonesa 
/ ... / e uma adaptagao da lingua japonesa as nomencla- 

turas da gramatica holandesa, escrita em japones. Atraves 

dessa operagao, o autor criou uma nova visao para sua 

propria lingua. Ele considera a sistematica da gramatica 

holandesa como sendo os principios universais adaptaveis a 

todas as linguas. Partindo desse ponto de vista, Shigenobu 

criticou os estudos lingiiisticos sobre a lingua japonesa rea- 

lizados ate entao." 

(Historiu da Lingua Japenosa, p. 155) 

Foi essa nova postura de analise lingiiistica que propiciou a inclu- 

sao do termo pronome na gramatica da lingua japonesa modema, 

ainda com o sentido de "vocabulo que substitui o nome". 

Alem da escola gramatical holandesa, os estudos desenvolvidos 

pelos gramaticos japoneses foram apresentando, progressivamente, na 

medida em que o Japao ampliava seus contactos com a Europa, a 

influencia de outras culturas como a inglesa, a francesa e a alema. 

Com referenda aos estudos especificos sobre os mostrativos da 

lingua japonesa, podemos perceber as seguintes tendencias gerais: 

1) considerar os mostrativps segundo o criterio de distancia- 

mento e proximidade fisicos entre o remetente e o elemen- 

to denotado (desde 1833 ate 1930); 

2) considerar os mostrativos segundo o criterio de "areas de 

dominio do remetente e do destinatario" (de 1930 em 

diante). 

Como vemos, a primeira tendencia e mais antiga, porque pode 
ser detectada em Shigenobu Tsurumine, Fumikito otsuki, Yoshio 

Yamada e Shintichi Hashimoto; a segunda e relativamente mais 

recente — ela surgiu com Kanae Sakuma, nao deixando, entretanto, 

de ter origem nas postulagdes de Motoki Tokieda, que estabeleceu cla- 

ramente a fungao do remetente e do destinatario na mensagem, e, 

como conseqiiencia, o fator subjetivo que govema os mostrativos. 

Tsurumine, Otsuki, Yamada e Hashimoto analisaram os mostra- 

tivos baseados no criterio de proximidade e distanciamento fisicos 
{enkmkankei), embora Yamada ja tivesse notado, nos mostrativos, a 

presenga do fator subjetivo gerado pela intengao do remetente ao 

comunicar-se. 

£ Matsushita quern, pela primeira vez, introduziu, na gramatica 

japonesa, a teoria de nawabari, "area de dominio" do remetente e do 

destinatario. Foi, entretanto, Sakuma o autor que destacou efetiva- 

mente a nogao de mostragao, acoplada a nogao de participagao do 

remetente e do destinatario na configuragao dos pronomes, numa dada 
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situagao de discurso. Nesse sentido, foi Sakuma quem excluiu defini- 

tivamente o upronome" da classe dos nomes e sistematizou os mostra- 

tivos das classes de KO, "este"; jSO, "esse", Ay "aquele" e DOy "qual", 

segundo a teoria de nawabari, "area de dominio". 

A visao mais completa de inclusao e enfase do carater subjetivo 

que governa o Upronome" veio com Minoru Watanabe. Foi com ele 

tambem que se efetivou a distingao nitida entre fungao deitica e fun- 

gao anaforica dos mostrativos. Consciente dessa distingao, Watanabe 

enfatizou a importancia da fungao deitica enquanto elemento que pre- 

cede a fungao anaforica. A consideragao do carater subjetivo que 

governa os mostrativos permitiu a Watanabe detectar a mobilidade do 
uso de KOjSO^A no interior do discurso. 

A distingao entre fungao deitica e anaforica dos mostrativos foi 

destacada tambem por Itaru Ide, Taro Takahashi, Yukiko Sakata, 

Kazue Okamura e Kazuyoshi Horiguchi. Levado pelo fator "subjeti- 

vidade que governa os pronomes", Ide e Takahashi desenvolveram a 

teoria de ham en, "situagao objetiva de enunciado", o ha, "situa- 

gao subjetiva de enunciagao", atribuindo aos "pronomes" dois tragos 

essenciais: a de definir o conceito de relagao (o psicionamento fisico 

ou psicologico do remetente em relagao ao objeto denotado dentro do 

discurso) e a de expressar o seu conteudo categorico (de pessoa, de 

lugar, de diregao, de modo etc.). 

Essa tendencia geral mais recente, que se percebe noas estudiosos 

a partir de Tokieda e Sakuma, permitiu maior aprofundamento nos 

estudos referentes aos mostrativos. De maneira implicita ou expli- 

cita, ou melhor, de maneira mais enfatica ou mais atenuada, os auto- 

res passaram a destacar o fundamento da subjetividade (Tokieda, 

Sakuma, Watanabe etc.) cu do grau de envoivimento (Horiguchi) do 

remetente com o discurso. Os estudos dos varies graus de subjetivi- 

dade ou envolvimento do remetente com o objeto referido no enun- 

ciado, mediante analise das "areas de dominio" {nawahari, seiryoku 

kennai, seiryoku han'i etc.) estabelecidas pela polaridade "remeten- 

te ^ destinatario", permitiram compreender a maneira segundo a qual 

se realiza a conversao da lingua em discurso. Em outras palavras, 

a analise das areas de dominio do remetente e do destinatario na 

configuragao dos mostrativos, realizada por Watanabe, e ampliada por 

Takahashi, Ide, Okamura e Horiguchi, trouxe esclarecimentos funda- 

mentais para a apreensao do seu significado e do seu funcionamento. 

Cumpre-nos esclarecer que estamos perfeitamente conscientes de 

que todas essas posigoes teoricas aqui levantadas, ou pelo menos gran- 

de parte delas, encontram aproximagoes e paralelos com as teorias 
propostas por varios lingiiistas na linguistica ocidental. 

Nao seria preciso insistir que a nogao de subjetividade, que go- 

verna os pronoimes, levantada por Tokieda, Sakuma, Ide, Takahashi 

etc. foi apontada com muita clareza por Benveniste, em seu estudo 

sobre a deixis(3). A fungao "indicadora de instancia do discurso" 
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dos pronomes, a sua fungao de unicidade (o eu que fala e o tu que 

recebe a agao sao cada vez unicos) e de inversibilidade (q eu se 

converte em tu e vice-versa), apontada pelo autor, se aproxima da 

teoria de hamen e ha desenvolvida por Ide, Takahashi, Okamura e 

outros; a nogao de "reconhecimento ou consciencia do papel de reme- 

tente daquele que diz eu" tambem se aproxima das nogdes de jihun e 

aite propostas por Takahashi; o fundamento lingulstico da subjetivi- 

dade — "a realidade dialetica entre eu-tu" — levantada pelos autores 

japoneses pode ser encontrado tambem em Benveniste. 

As nogoes de substitutes pessoais e substitutes anaforicos foram 

tambem levantadas per Bloomfield em sua obra Langioage (1935), no 

capitulo intitulado 'Substitution". 

Em seu trabalho "Categorias deiticas" (4), Lyons destaca, a exem- 

plo do que fizeram os gramaticos e lingliistas japoneses, a importancia 

da existencia dos componentes do discurso — falante, ouvinte e su- 

jeito do discurso — ou a nogao de "centralidade do ponto de referen- 

cia do remetente". 

No capitulo "Reference" Halliday e Hasan distinguiram as 

"referencias exoforicas" (deiticas) e as "referencias endoforicas" 

(anaforicas); destacaram a nogao de yessoa ou de "papeis" desempe- 

nhados pelo falante e ouvinte na situagao de discurso. As nogoes de 

"speaker" e "adressee" propostas pelos referidos autores se aproxi- 

mam das nogoes de jihun e aite propostas por Takahashi. O conceito 

de "coesao de texto" proposto por Halliday e Hasan se aproxima de 

uma das fungoes do hunmyaku shiji proposto pelos autores japoneses. 

Jakobson, no capitulo intitulado "Les embrayeurs, les categories 

verhales et le verbe russe" (6), discutiu a fungao dos pronomes enquan- 

to "embreantes" que remetem obrigatoriamente ao discurso. Verifi- 

camos que essa fungao apontada por Jakobson pode ser aprximada 

a nogao de "conceito de relagao" enfocada pelos estudiosos japoneses. 

Igualmente, as nogdes de hamen, ha, jihun, aite, sozai e wazai propos- 

tas por Ide, Takahashi e outros encontram-se inseridas na analise dos 

"embreantes,, proposta por Jakobson. Com efeito, o autor aponta as 

nogoes de "processo do enunciado", "processo de enunciagao", "prota- 

gonista do processo do enunciado", "protagonista do prcesso de enun- 

ciagao", "assunto enunciado" etc. 

Ha, ainda, inumeros gramaticos e lingiiistas que trataram, com 

propriedade, do problema dos mostrativos. Entretanto, foge ao obje- 

tivo deste trabalho uma apresentagao completa dos estudos desenvol- 

vidos pelos lingliistas ocidentais sobre a deixis e a anafora. Uma 

excelente resenha ja foi realizada por Ignacio Assis da Silva, em seu 

(3) BENVENISTE, fimile. Problemas de Lingiitetica Geral. 

(4) LYONS, John. Intvoducdo d Linguistica Te6rica. 

(5) HALLIDAY & HASAN. Cohesion in English. 

(6) JAKOBSON, Roman. Essais de Linguistique Q€n€rale. 
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trabalho A Deioois Pessocd e, mais recentemente, pelo Professor Isaac 

Nicolau Salum, em seu notavel artigo ''As Vicissitudes dos Deiticos- 

-Anaforicos" <7>. 

E uma de nossas intengoes, em um futuro trabalho, realizar um 

estudo comparativo entre a lingihstica japonesa e a lingiiistica ociden- 

tal, a respeito da deixis e da anafora, bem como de outros temas. 

Insistimos em que o nosso objetivo fundamental, nesta parte do tra- 

balho, foi o de procurar delinear a maneira segundo a qual os autores 

japoneses perceberam o fenomeno da deixis e da anafora. 

3 — REDEFEVigAO E RECLASSIFICAgAO DA DfilXIS 

E DA ANAFOIA 

Com o objetivo de estudar os valores gerais da deixis e da 

anafora da lingua japonesa modema — sem pretender, contudo, esgo- 

tar o problema — tentaremos, nesta parte do trabalho, estabelecer 

uma redefinigao e uma reclassificagao desses elementos, tendo como 

base, por um lado, as principais definigdes encontradas nas obras 

referidas no item anterior e, por outro, as reflexoes e 03 resultados 

obtidos pela analise do corpus. 

Provisoriamente, haviamos tornado, nas Consideragoes Prelimina- 
res sobre a deixis e a anafora (cf. parte 1 deste trabalho), as defini- 

goes propostas por Ignacio Assis da Silva, segundo o qual os deiticos 

seriam elementos cuja caracteristica basica e a de designar-se pela 

dimensao pragmatica da linguagem, isto e, pela relagao signo-usuarios; 

e os anaforicos seriam os mostrativos cuja caracteristica basica e a de 

se definir pela fungao sintatica da linguagem, isto e, pelas relagoes 

que contraem com os outros signos da mensagem, substituindo-os. 

Entretanto, apos analisarmos com cuidado os exemplos levantados 

no corpus (cf. parte subseqiiente) pudemos verificar que os mostrati- 

vos anaforicos podem, conforme sugeriu Ide Itaru, — a exemplo do 

que ocorre com os deiticos — estabelecer igualmente um conceito de 

relagao entre o remetente e o discurso. Analogamente, os mostrati- 

vos deiticos podem — a exemplo do que ocorre com os anaforicos —« 

substituir um elemento ja enunciado anteriormente ou a ser enun- 

ciado posteriormente no discurso. A diferenga basica que os distin- 

gue reside no fato de que os anaforicos retomam e substituem um 

elemento anterior ou posterior no interior de um mesmo contexto, 

onde o remetente e unico: e um remetente unico que retoma ou ante- 

cipa um segmento enunciado na sua propria fala; os deiticos, por outro 

lado, retomam um segmento de um outro discurso, diferente do con- 

texto que o contem, onde o destinatario do primeiro se transforma em 

remetente e este em destinatario. 

(7) SALUM, Isaac N. In: Euripedes Simoes de Paula - m memoricm, 1983. 
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Para a explicagao dessas no^oes, parece-nos fundamental a teoria 
de hu proposta por Takahashi. Com efeito, o ha "situagao de enun- 

ciagao", tern sempre como foco central o eu-remetente da mensagem. 

No mom en to da atualizacao do enunciado, o remetente configura um 

ba especifico e cada vez unico. Para facilitar a compreensao, designa- 

remos esse remetente por x. O destinatario, ao retomar um elemento 

qucdquer contido no enunciado do remetente x, estara, por sua vez, 

construindo um novo ba, onde ele (destinatario) sera agora o ponto 

central e, conseqiientemente, o remetente (que designaremos por y). 

Cada qual (x e y), euquanto remetentes, configura seu respectivo ba, 

imprimindo a este um carater de subjetividade peculiar e cada vez 

unico. Ao retomar um elemento contido no enunciado de a?, o desti- 

natario, que agora se transformou em novo remetente (y), estara 

imprimindo ao mostrativo, em primeiroi lugar, um conceito de relagdo 

entre ele (y) e o objeto enunciado anteriormente por x; em segundo 

lugar, estara imprimindo ao mostrativo um carater de mbstitmQdo, 

na medida em que retoma um objeto que ja foi enunciado por x, 

Em contrapartida, quando esse mesmo remetente x retomar ou 

antecipar um objeto do mesmo ba instituido por ele, teremos a confi- 

guragao do uso anaforico do mostrativo. 

Por meio dos exemplos abaixo, tentaremos ilustrar melhor as 

duas fungoes: 

I. fimgao anaforica 

1) Nyobo: Jaa zenbu {okaneo) okaeshiyo. SOREpa iya~ 

nara isshoni oideyo. 

"Esposa: Entao, devolva todo (o dinheiro). Se nao 

quiser fazer issot venha junto." 

(ABE, Kobo. Seifuku, "O Uniforme", p. 327) 

No exemplo 1, o mostrativo SORE, "esse", retoma 

toda a frase anterior e se insere dentro da mesma 

situagao de enunciagao (ba) instituida por um unico 

remetente, ou seja, a uesposa". Em outras palavras, 

tanto o anaforico SORE quanto seu antecedente tern 

o mesmo sujeito da enunciagao. 

2) Semen: /.../ kinono akegatadattayo. Nemutte iru 

tokoroo hittsukamatte SORE/cara ni jikan 

/ ... / tada bunnaguraretanda. Suppadakadene. 

SOREmo tetsuno bodeda /... / KOREde 
shinanakya doka shiteruyo. 

"Jovem: / .../ foi ontem de madrugada. Fui pego 

quando dormia, e depois disso /... / fiquei o 

tempoi todo apanhando, durante duas horas 

E, pelado... Alem disso, (apanhando) com 
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um bastao de ferro. /... / Com tudo isto, 

so podia morrer." 

(Seifuku, uO Uniforme". Kobe Abe, p. 316) 

Da mesma forma, no exemplo 2, temos um sujeito da 

enunciagao — o "jovem" — que enuncia "fui pego 

enquanto dormia, ontem de mad^Igada,, e retoma esta 

ideia por meio do mostrativo SORE, dentro de uma 

unica situacao de enunciagao. O trago diferenciador 

entre SORE, "isso", e KORE, "isto", e que, no primei- 

ro, o remetente interpreta o antecedente como a] go ja 

conhecido e, por isso, inserido dentro da area de doml- 

nio do destinatario; no segundo, o remetente interpreta 

o antecedente de KORE (o fato de ter apanhado) como 

algo inserido exclusivamente dentro de sua area de 

dominio: ele quer enfatizar seu sofrimento. 

Assim, alem do seu trago de substituigao, os anaforicos podem 

tambem apresentar a propriedade de estabelecer uma relagao de ten- 

sao subjetiva entre o remetente e o destinatario. O trago subjetivo 

que caracteriza nao so a fungao deitica dos mostrativos, mas tambem 

os anaforicos, encontra-se relacionado com a nogao de nawabari, "area 

de dominio" das interlocutores, proposta por Ide, Takahashi, Wata- 

nabe, Horiguchi etc. Vejamos no exemplo abaixo: 

Fumimaro: Mattaku niekiraname, kimito iu yatsuwa. 

... SOB&dakara minnani iwarerundayo. 

"Fumimaro: Mas voce e mesmo um cara indeciso, hein! 

£ por isso que todos falam de voce." 

Kiyohara: Umu  

"Kiyohara: Hum..." 

(Nayotake, "Nayotake". Michio Kato, p. 16) 

No exemplo dado, o anaforico SORE, alem de substituir 

a frase anterior, conota a subjetividade de Fumimaro 

que interpreta o antecedente deste SORE — o fato de 

considerar a personagem Kiyohara como indeciso — 

como sendo um fato que pertence unicamente ao inter- 

locutor, ou melhor, a area de dominio de Kiyohara. 

Fuminaro procura apontar a "indecisao de Kiyohara" 

como algo alheio a ele (Fumimaro). 

Em outras palavras, diremos que os mostrativos de fungao anafo- 

rica sao aqueles que o remetente utiliza para retomar ou antecipar 

um elemento contido em sua propria fala, dentro de um unico ha, 

construido por ele. Os anaforicos, pois, instituem uma relagao, de 

mostragao no interior de um discurso configurado por um ha unico; 
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o antecedente substituido pelo mostrativo deve pertencer tambem a 

fcda do mesmo remetente que a substitui. 

Alem dessa fungao de substituigao, o anaforico pode tambem 

instituir um conceito de relagao subjetiva entre o remetente e os 

objetos ou o(s) interlocutor(es) do discurso. 

Assim sendo, podemos dividir os anaforicos em duas classes, de 

acordo com suas fungoes: 

1. anaforicos que simplesmente substituem um segmento do 

contexto, sem conotar implicagdes com a posigao subjetiva 

dos protagonistas do discurso; 

2. anaforicos que, alem de substituirem um segmento do con- 

texto, conotam certa subjetividade do remetente em relagao 

ao discurso ou ao seu interlocutor. 

Adotando a terminologia de Itaru Ide, denominaremos os primei- 

ros de zettai shiji ("anaforicos absolutes") e os ultimos sotaiteki shiji 

("anaforicos relativos"). 

Os anaforicos absolutes tern, pois, como caracteristica basica a 

fungao de substituir elementos do contexto linguistico, sem, contudo, 

instituir qualquer relagao com as pessoas do discurso. Ocorrem em 

forma de SO ("esse") e nao podem ser substituidos por outras formas, 

isto e, por KO ("este") ou A ("aquele"). 

Tomemos, para exemplificar, as seguintes frases: 

1. Hitoo mitara SOREo (hito) doroboto omoe. 

"Ao ver uma pessoa qualquer, considered (essa pessoa) 

uma ladra." 

2. Sugu omega agarukara SOREo {omega ogoru) matte inasai. 

"Vai parar de chover logo; portanto, espere por isso (parar 

de chover." 

3. Tarono sakuhin'o Jirono SOREfo {sokvhin) kuraheru. 

"Comparo a obra de Taro com essa (obra) de Jiro." 

Os anaforicos absolutos SORE das tres frases apenas substituem os 

elementos anteriores (hito, "pessoa", na frase 1, omega ogoru, "parar 

de chover", na fraise 2, e sakuhin, "obra", na frase 3), sem que estas 

substituigoes impliquem qualquer relagao com as pessoas do discurso. 

Os anaforicos relatives tern como caracteristica dois tragos: 

a) o de substituir um elemento do contexto (ora antecipan- 

do-o, ora retomando-o) — retagdo signo-signo; 
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b) o de estabelecer uma relagao de subjetividade entre o reme- 

tente e o signo denotado ou o destinatario — relagdo 

signo-usudrios. 

Com efeito, verificamos que os anaforicos contidos nos exemplos 

abaixo apresentam, nao so o trago de substituigao, como tambem, o 

trago subjetivo imprimido pelo remetente com relacao ao obieto refe- 

rido: 

1) Tsuini ichidoruga nihyokuenni natta. KORE^a dmmon- 

daida. 

"Por fim, um dolar passou a custar duzentos ienes. Isto 

e um problema serio.,, 

2) (O pai diz ao filho) 

Omaewa domo konogoro Kiyoharano musukoya Onono 

kodomo tachito isshoni natte, yare "waka"-o tsukutte 
mitari "kmmonogatari"-o kaite mitari shite irurashiikeredo, 

AKEidakewa otosan doshitemo kini kakatte shikatagcmai. 

"Parece que voce vem, ultimamente, juntq com o filho de 

Kiyoshara e os filhos de Ono, escrevendo poesias e roman- 

ces de amor, mas aquilo esta me deixaido preocupado." 

(Nayotake, ^Nayotake". Michio Kato, p. 24) 

No exemplo 1, vemos que o anaforico KORE substitui a frase anterior 

e, ao mesmo tempo, estabelece a posigao subjetiva do remetente com 

relagao ao fato de "o dolar ter atingido a quantia de 200 ienes": 

trata-se de um "problema serio" que afeta psicologicamente o reme- 

tente; e um fato com o qual o remetente se sente envolvido. Caso 

contrario, teria utilizado o mostrativo SORE, "isso", ou ARE, "aquilo", 

impelindo o assunto para fora de sua area de influencia, consideran- 

do-o como um assunto distante, de pouco envolvimento. No exemplo 

2, temos em ARE igualmente o trago de substituigao e o trago subje- 

tivo imprimido pelo remetente: ARE substitui a ideia "voce esta ulti- 

mamente escrevendo poemas e romances de amor com os filhos de 

Kiyohara e Ono", mas, ao mesmo tempo, conota a ideia de nawdbari, 

"area de dominio", onde ambos — remetente e destinatario — encon- 

tram-se inseridos. O reconhecimento, por parte do pai, de que o 

filho tambem se insere em sua area de dominio estabelece a area do 

nos, isto e, a relagao de "pessoas do discurso", reservada pelos lingiiis- 

tas ocidentais somente aos mostrativos deiticos. 

S interessante frisarmos, novamente, que tambem os anaforicos 
remetem as pessoas do discurso. Os anaforicos podem tambem esta- 

belecer a relagao subjetiva entre o remetente e o objeto referido, ou 

entre o remetente e os demais protagonistas do discurso. 

Por meio do esquema apresentado a seguir, julgamos ser possivel 

perceber os pontos de contacto e os pontos de divergencia entre os 

anaforicos absolutos e os anaforicos relatives: 
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Anaforicos absolutes 

ausencia 

da interpretagao subjetiva 

do remetente 

ou ausencia 

do envolvimento do remetente 

com o objeto denotado 

^ area de intersecgao 

Anaforicos relativos 

substituiqao 
presenga 

dc um elemento citado 
da interpretagao subjetiva 

no mesmo discurso 
do remetente 

(num mesmo ba) 
ou presenga 

do envolvimento do remetente 

com o objeto referido 

11. fuxigao deitica 

Os mostrativos deiticos apresentam coma caracterlstica a fungao 

de instituir uma relagao de mostragao subjetiva entre o remetente e 

o discurso, configurando uma relagao signo-usuarios. Alem dessa di- 

mensao pragmatica, os mostrativos deiticos podem tambem instituir 

uma relagao de substituigao de um elemento contido na situagao de 

enuncia^ao (ha) anterior. Os deiticos se realizam dentro de uma 

situagao de enunciagao, cada vez unica, que a contem. Quando o 

destinatario de um enunciado anterior assume o papel de um novo 

remetente, constroi um novo ha e pode retomar um elemento do ha 

anterior, substituindo-o. Ocorrendo mudanga do eixo central — o re- 

metente —, ha mudanga de ha. 

Assim, os mostrativos deiticos podem tambem desempenhar a 

fungao de substituir ou de retomar um elemento do contexto, embora 

esse contexto deva constituir necessariamente um ha construido por 

um outro remetente que nao esse que agora enuncia. 

Analisemos os dialogos abaixo: 

1) Otoko If: Ma, watashimo so omotte irebakoso hetsuni 

kotomo aradatenaide koshite matte irunde- 
sugayie. 

"Homem 4: Bern, exatamente por eu tambem pensar 

assim e que estou assim quieto, sem difi- 

cultar as coisas, sabe..." 

Otoko 5: SONO hoga kachidesuyo. 

"Homem 5: Voce saira ganhando com isso (desse jei- 

to)." 

(Nayotake, "Nayotake". Michio Kato, 

p. 30) 
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O deitico SONO, "esse", determina, por um lado, a relagao entre a 

personagem "homem 5" e o conteudo enunciado pela personagem 

"homem 4" e, por outro, a retomada desse conteudo enunciado ante- 

rirmente pela personagem "homem 4", substituindo-o. 

A relagao estabelecida entre o remetente e o objeto referido por 

SONO e de natureza subjetiva: o remetente reconhece o antecedente 

de SONO como sendo um fato inserido dentro da area de domlnio do 

destinatario, isto e, dentro da area de domlnio que nao Ihe pertence. 

Por outro lado, a substituigao efetivada por SONO tern como 

antecedente o conteudo inserido no ha do remetente anterior, o que 

vale dizer que o mostrativo deitico pode realizar a fungao de substi- 
tuigao de um segmento contido num ha diferente daquele em que se 

encontra inserido. 

Verifiquemos um outro exemplo em que Teijiro se dirige a 

Chiyoko, sua mulher: 

Teijiro: Kimino mahoroshini demasarete iru nowa KIMI 

hit or ida. / ... / HTcai, daremo KIMIwo koto narika 

kangaete iru yatsuwa inaindaze, KIMIto BOKUtoa 

sekaini FUTARlkkirida. Korega kat&ito in monoda. 

"Teijiro: Voce e a unica que esta sendo enganada por sua 

propria ilusao. / ... / Olha, nao ha ninguem que 

pense em voce, viu? So nos dots no mundo: voce 

e eu. Isto e que se chama familia.,, 

{KatakUy "Vida de Sofrimentos". Yukio Mishima, 

p. 58) 

Nesse exemplo, vsrificamos que os mostrativos deiticos KIMI, 

"voce", BOKU, "eu", e FUTARI, "nos dois", estabelecem a situagao 

de enunciagao (ha) e definem os protagonistas implicados na mensa- 

gem. Os individuos designados por KIMI, BOKU e FUTARI so podem 

ser identificados pela instsmcia de discurso em que ocorrem: BOKU, 

"eu", so pode ser definido como o "marido Teijiro que remete uma 

mensagem para sua mulher", dentro da presente instancia de discurso; 

igualmente KIMI, "voce", so se define como a "esposa Chiyoko, desti- 

natario da mensagem veiculada por Tei jiro", dentro dessa mesma 

situagao de enunciagao que e construida intencionalmente pelo reme- 

tente. Da mesma forma, os individuos designados por FUTARI, "nos 

dois", ou seja, o remetente Tei jiro e o destinatario Chiyoko, so podem 

ser identificados pela instancia de discurso em que ocorrem. 

Nos deiticos BOKU, "eu", e KIMI, "tu", temos claramente a rela- 

gao de oposigao ou a relagao de tensao entre o remetente que enuncia 

e o destinatario que recebe a mensagem: BOKU vs. KIMI, cada qual 

delineando sua respectiva area de dominio (seu proprio uawahari) 

onde o eixo central de referenda e o remetente. Em FUTARI} "nos 

dois", entretanto, temos, tanto o remetente quanto o destinatario inse- 

ridos, por vontade exclusiva do remetente, dentro de uma unica area 

de dominio. 
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Cabe aqui uma aproximagao com Benveniste(8), quando este 

destaca com clareza e propriedade, a fungao de "unicidade" especifica 

dos mostrativos pessoais eu e tu: o eu que enuncia e o tu ao qual o eu 

se dirige sao cada vez unicos; sao identificaveis somente dentro da 

situagao em que ocorrem. 

Segundo essa perspectiva, o eu — remetente Tei jiro, o tu — desti- 

natario Chiyoko e o nos dois — Tei jiro e Chiyoko, sao definiveis 

somente dentro daquela situagao de enunciagao construida por Tei jiro, 

no exemplo citado. 

Os mostrativos tern, portanto, nao so a propriedade de se definir 

pela instancia de discurso como tambem a de definir os participantes 

do discurso mediante construgao do ha, efetivada pelo remetente. O 

eixo central do processo comunicativo se encontra, pois, inerente a 

figura do remetente. 

Se tanto os anaforicos quanto os deiticos podem instituir uma 

relagao subjetiva entre o remetente e o objeto denotado, quais serao, 

entao, seus tragos diferenciadores? 

Diremos que o trago diferenciador esta no fato de os primeiros 

se referirem a um segmento de um unico ha e os ultimos de instituirem 

uma relagao de mostragao de um ha para outro. Portanto, sinteti- 

zando, temos: 

anaforicos — mostragao subjetiva ou nao-subjetiva intra- 

-situagao de enunciagao (ha unico) 

deiticos — mostragao subjetiva inter-situagoes de enun- 

ciagao (ha diferentes) 

Os tragos comuns entre os deiticos e os anaforicos encontram-se, 

conforme figura abaixo, inseridos dentro da area de intersecgao dos 

dois circulos. 

anafoncos relatwos deiticos 

mostragao 

intra-situagao 

fator subjetivo, 

fator de substituicao, 

relagao 

com areas de dommio, 

conceito de relagao 

mostragao 

inter-situagoes 
com as pessoas do discurso 
k eixo central: de enunciagao de enunciagao 

eu-remetente 

area de intersecgao (tragos comuns) 

(8) BENVENISTE, fimile. Problemas de LMiguistica Geral, 1976, p. 253. 
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4 — DELIMITAgAO E ANALISE DO CORPUS 

A pretensao inicial deste trabalho foi a de realizar um estudo dos 

mostrativos da lingua japonesa modema que permitisse, pela sua va- 

riedade de formas ou expressdes, chegar a uma visao geral do seu 

sentido e do seu funcionamento. Pretendiamos estudar o conjunto de 

palavras que, em japones, designassem mostrando, em vez de concei- 

tuar. Teriamos, pois, de levantar um infindavel numero de palavras 

cujo sentido variasse de acordo com a situagao de enunciagao. Pala- 

vras como "eu", "papai", "ontem", ^aqui" so permitem definir suas 

referencias, se inseridas dentro da situagao de enunciagao em que ocor- 

rem, relacionadas que estao, ao eu-remetente ou ao tempo da enuncia- 

gao. Ingenuamente pretendiamos, entao, fazer um levantamento, nao 

so dos mostrativos pessoais e demonstrativos, mas tambem dos adver- 

bios {substantivos, em japones) de tempo e de lugar; dos verbos como 

yarn, "dar", morau, "receber", e kureru, "dar" que em japones tern 

relagao intrinseca com as pessoas do discurso; das expressdes de tra- 

tamento portadoras de nogoes de modestia, respeito, polidez e despre- 

zo; de expressdes tais cqmo i jo, "acima referido", migi, "lado direito", 

zensha, " primeiro", kosha, "o ultimo" etc. 

Entretanto, dada a complexidade e amplitude do problema, uma 
abordagem dessa natureza, neste momento, traria grandes dificulda- 

des de ordem pratica, nao so na propria coleta de dados, mas na sua 

classificagao e organizagao. Ficou clara, pois, a inconveniencia de se 

abqrdar, num trabalho desta natureza, uma gama tao grande de ele- 

mentos. So nos restava, entao, fazer uma redugao radical. 

Se o que nos interessava mais de perto era a subjetividade na 

linguagem, govemada pelo fator psicologico e, como conseqiiencia, o 

fator social que govema o remetente das mensagens, pareceu-nos per- 

tinente optar pelo estudo dos chamados "pronomes pessoais" e "de- 

monstrativos" da lingua japonesa que, por sua natureza, contem rela- 

gao intrinseca com a nogao de pessoas do discurso. 

Por outro lado, a relagao de proximidade/distanciamento psico- 

logico entre o remetente e o destinatario ou entre o remetente e o 

conteudo do enunciado e a definigao das areas de dominio dos com- 

ponentes do discurso — ambos constantemente presentes tanto nos 

"pronomes pessoais" quanto nos "pronomes demonstrativos" da lingua 

japnesa — nao nos permitiram descartar um ou outro na analise que 

pretendiamos realizar nesta dissertagao. Nao podiamos refletir sobre 

a centralidade da pessoa no discurso, sem estudar os "pronomes pes- 

soais" e os "pronomes demonstrativos". 

Foi esta a razao que nos levou a fazer um levantamento dos 

tradicionalmente chamados "pronomes pessoais" e "pronomes demons- 

trativos" da lingua japonesa modema, valendo-nos de textos de alguns 

autores japoneses, igualmente modemos, considerados representatives 

dentro do mundo das letras do Japao. 
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As obras das quais retiramos os dados para a constituigao do 

corpus de nosso trabalho foram as seguintes: 

1. Michio Kato. Nayotoke, "Nayotake", 1946. 

2. Yukio Mishima. Kataku, "Vida de Sofrimentos", 1948. 

3. Yukio Mishima. Sotoba Komachi, "Sotoba Komachi", 
1952. 

4. Kobo Abe. Seifuku, "O Uniforme", 1955. 

5. Kobo Abe. Boni Natta Otoko, "O Homem que virou 

Bastao,,, 1969. 

6. Sawako Ariyoshi. Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra 

Preciosa", 1959. 

Das obras escolhidas, as cinco primeiras sao pegas de teatro, das 

quais pudemos levantar um numero satisfatorio de dialogos que nos 

permitiram tomar conhecimento das multiplas ocorrencias de signos 

mostrativos em ato de fala e de situagoes de discurso por meio das 

quais desenvolveremos esta parte doi trabalho; somente a ultima — a 

obra de Ariyoshi — constitui um conto, de onde pudemos ver mais 

claramente as situagoes de discurso onde o remetente e o proprio nar- 

rador e o destinatario, o leitor. 

A razao pela qual optamos por um numero maior de pegas de 

teatro do que de textos narrativos (o caso do conto) se deveu ao fato 

de termos procurado levantar situagoes de dialogos onde os enuncia- 

dos, evidentemente mais ligados as pessoas do discurso, possibilitas- 

sem, mediante testes de comutagao e permutagao, a analise da subje- 

tividade dos mostrativos, ou melhor, a analise das relagoes que opoem 

entre si os varies protagonistas do discurso, baseadas na relagao de 

tensao dialetica entre remetente, destinatario e mensagem. Os textos 

mais narrativos permitiram analisar apenas os mostrativos que deter- 

minam a posigao do autor-remetente em relagao ao leitor-destinatario. 

Em razao disso, as situagoes de enunciagao ficariam restritas a um 

campo muito limitado. 

Por meio dessas obras, chegamos a levantar cerca de mil mostra- 

tivos. Entretanto, nosso trabalho nao visa a analise quantitative, mas 

qualitative, razao pela qual nao analisaremos quantitativamente a 

incidencia de um ou de outro. Ficaremos restritos a analise das sues 

varies formas de ocorrencia e ao sentido que exprimem dentro das 

varies situagoes. Levantaremos apenas os exemplos que justifiquem 

essa analise qualitative. 

Os exemplos em lingua japonesa, por meio dos quais tentaremos 

ilustrar ou comprovar nossas afirmagoes, serao acompanhadas de sues 

respectivas tradugoes. Entretanto, ficaremos restritos a tradugoes 

literais ou simplesmente adaptadas para o portugues para que se 
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evidenciem as diferengas da estrutura dos mostrativos japoneses com 

o portugues. 

Os mostrativos japoneses, tanto os que apontam as pessoas quanto 

os objetos, as coisas, os lugares, as diregoes etc. se caracterizam pela 

relagao de subjetividade que Ihes e imprimida pelo remetente no mo- 

mento da enunciagao. A subjetividade na linguagem, destacada inci- 

sivamente pelos autores japoneses estudados, e entendida como a posi- 

gao do remetente perante a mensagem, isto e, a maneira intencionaJ 

segundo a qual o remetente estabelece a situagao de enunciagao, onde 
ele se posiciona como o sujeito {shutai, segundo Tokieda) remetendo-se 

a si mesmo como o ew-remetente. E ele que, colocando-se a si proprio 

como o eu-remetente e projetando um tu-destinatdrio, converte a lin- 

gua em discurso. No momento da enunciagao, o eu-remetente esta- 

belece, atraves dos mostrativos (e de outros elementos que enuncia), 
a relagao subjetiva entre ele e o destinatario ou entre ele e o discurso. 

Essa subjetividade permite delimitar o que Sakuma, Ide, Watanabe, 

Takahashi, Horiguchi e outros denominaram "areas de dominio" ou 

"circulos de influencia" do remetente, do receptor e dos demais ele- 

mentos nao pertencentes ao eixo eu-tu. Ao delimitar essas areas de 

dominio no momento da enunciagao, o remetente estara forgosamente 

levando em conta o aspecto da relagao de tensao entre ele e o destina- 

tario ou entre eles e os elementos do discurso. 

No nosso entender, na lingua japonesa, essa "relagao de tensao,, 

e um dos fundamentos basicos que leva o remetente a se conscientizar 

da presenga do destinatario a cada momento em que atualiza um 

enunciado. 

4.1. Os mostrativos pessoais 

Como se recorda, Fumihito otsuki (1889) ja observava, implici- 

tamente, a inadequagao da denominagao das tres pessoas do discurso 

em P pessoa, 2? pessoa e S? pessoa — pois estes termos nao significam 

"eu-remetente", "tu-destinatario" e "outras pessoas situadas fora do 

eixo eu-tu — e adotava para tais termos as denominagoes jishd, 

taisho e tasho, respectivamente. Com efeito, colocar numa ordem 

constante e definir as tres categorias de pessoa por tres termos situa- 

dos no mesmo piano significa abolir a nogao de pessoa. Por esta 
razao, adotaremos as denominagdes propostas por otsuki (e tantos 

outros) para os "pronomes" tradicionalmente chamados de 1% 2^ e 3^ 

pessoas. Assim, jisho significa "pronomes de auto-designagao", onde 

o falante se posiciona como o eu-remetente da mensagem; taisho 

significa o "tu-destinatario", o interlocutor que se opoe ao eu-reme- 

tente; e t asho os "elementos que nao pertencem ao eixo eu-tu'9 do ato 

de fala. 

A titulo de exemplificagao, os gramaticos japoneses costumarn 

citar os seguintes mostrativos pessoais: 
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jisho: watashi, watakushi, hoku, ore; 

taisho: anata, anta, kimi, orrute; 

tasho: kono kata, sono kata, ano kata, kare, kanojo. 

Entretanto, a iista dos mostrativos pessoais nao se resume apenas 
nesses termos. Dada a constante conscientizagao e preocupagao poi 

parte do remetente com o destinatario ou com as outras pessoas refe- 

ridas no discurso, os mostrativos pessoais ocorrem de maneira variada, 

apresentando inumeras formas. 

Originariamente, havia, na lingua classica, os mostrativos pessoais 

wa (jisho), na (taisho) e KO-SO-KA (tasho). A forma wa de- 

signava modestia e na, respeito. Ao longo do tempo, as formas wa e 

na foram desaparecendo, sendQ substituidas por substantives que pos- 

suiam sentido de modestia ou de respeito. A forma watakushi, "eu", 

por exemplo, utilizada na lingua modema, surgira por volta do seculo 

XVI como substantive com o sentido de "coisa privada", em oposigao 

a "coisa publica". A "coisa privada" era considerada "nao-nobre" 

porque "modesta", oposta a "coisa publica", isto e, algo que merece 

respeito, que e "nobre", 

Seguindo-se esse processo, como regra geral, os mostrativos pes- 

soais que designam eu e tu conotam, respectivamente, sentido de mo- 

destia e de respeito. Evidentemente, alguns dos mostrativos pessoais 

tiveram seus sentidos invertidos: algumas palavras que significavam 

respeito passaram, na lingua modema, a conotar desprezo. Por exem- 

plo, omae, "voce", na lingua modema conota desprezo. 

Preocupar-se com o destinatario ou com as outras pessoas do 

discurso levou o falante japones a elaborar um numero grande de 

mostrativos pessoais ligados a nogao de "valor de tratamento", isto e, 

ligados as nogoes de polidez, modestia, respeito, desprezo etc. 

Por meio do levantamento do corpus, pudemos apreender varias 

dessas formas: 

a) jisho (designagao do eu-remetente) 

— kochira (forma mais polida), kotchi (forma me- 

nos polida), "eu", "nos" (9), uso masculino ou femi- 

nino; conota elegancia relacionada as palavras do 

remetente. 

Ex: K imi, tanomimasu   KOCHIRAmo shigoto nanda, 

Wakatte kudasaiyo. 

"Voce, faga o favor eu tambem estou de servigo. 

Entenda, por favor." 

(9) Os mostrativos pessoais nao apresentam, em japon§s, marcas de g^nero ou ntimero. 
SS,o ditinguidos pela situagao de enunciaQao. Alguns poucos mostrativos pessoais s3o 
utilizados no plural acrescidos dos sufixos -TACHI ou -RA. Por exemplo: boku, 
"eu" _ hoJcuTTACm, bokuRA, "n6s". 
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{Boni Natta Otoko, uO Homem que virou Bastao". 

Kobo Abe, p. 47) 

— temoe, "eu", uso masculino; nogao de modestia; 

No segmento abaixo, temos o anciao de Nayotake, 

falando para o dainagon (conselheiro — um dos 

cargos mais altos da nobreza). 

Ex: Nayotakemewa TEMAE^o w kodomodewa gozarima- 

senu. 

"A Nayotake ..., aquela nao e mimha filha." 

— atcvshi, "eu", uso feminino; utilizado quando o reme- 

tente se dirige a um destinatario com quern tern um 

relacionamento familiar ou intimo. No exemplo se- 

guinte, temos a garota Nayotake falando com o 

anciao, seu pai: 

Ex: OtosaUy ATASHIwa anatano kodomodewanainone. 

"Papai, eu nao sou sua filha, nao e?" 

{Nayotake, ''Nayotake". Michio Kato, p. 26) 

— watakushi, "eu", uso masculino ou feminino; 

mais formal do que watashi ou atashi; conota modes- 

tia e polidez. Na frase abaixo, vemos o conselheiro 

(ou ministro) dirigindo-se ao anciao. 

Ex: Damagon, Otomono Sukume no Miyuki .... WATA- 

KUSHIcfesw. 

"Sou eu, o Conselheiro, Otomono Miyuki." 

(idem, p. 26) 

— wareware, "nos", uso masculino; conota modestia. 

A personagem Fumimaro, da obra Nayotake, conver- 

sa com K iyoharano Hideomi: 

Ex: WAiREWABEica korede tashikani nayotakeno ieno 

hokoe ayumitsutsu arunokai. 

"Tern certeza de que, indo nesta direqao, nos estamos 

caminhando na direqao da casa de Nayotake?" 
(idem, p. 16) 

— hoku, "eu", bokutachi, "nos", uso masculino; conota 

no^ao de modestia. Fumimaro fala para Kiyohara: 

Ex: BOKVwane shinyainandayo, BOKUTACHIw kono 

keikakuga kaette nayotakeo okorashichimaunjanai- 
kato omotte  

"Sabe, eu estou preocupado ... achando que esse nosso 

piano (de nos) pode, ao contrario, fazer Nayotake 

ficar furiosa..." 

(Idem, p. 17) 

(10) Cabe lembrar que o japones nao possui o possessivo, utilizando, para indicar posse, 
o mostrativo pessoal ligado a partlcula NO que indica o caso genitivo. 
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— ore, "eu", uso masculino; conota modestia, sem po 

lidez. 

Ex: OREwxme gamanswru kotoni nareterundayo. 

"Sabe, eu estou acostumado a suportar com paciencia, 

viu?" 

{Seifuku, "O Uniforme". Kobe Abe, p. 325) 

A lista ainda e grande, mas acreditamos nao haver necessidade 

de esgota-la exaustivamente. Tentaremos, por meio da analise dos 

exemplos, tirar algumas conclusoes no final deste item. 

b) taisho (designagao do tu-destinatario) 

— anatay "o senhor", "a senhora'', uso masculino ou 

feminino; conota respeito e polidez. 

Ex: Bokutachiwa ANATAno mnsumesario tasukeni yatte 

kitandesu. 
uN6s viemos para salvar a sua (de voce) filha." 

(Nayotake, "Nayotake". Michio Kato, p. 27) 

— anta, ''voce", forma degenerada de anata; conota res- 

peito. 

Ex: Higeto ANTAno nydbowema, shittete ANTAo kora- 

shitchattandesa. 

"O Barba e sua mulher (de voce), sabiam (disso) e 

deixaram que voce se congelasse." 

(Seifuku, "O Uniforme". Kobo Abe, p. 326) 

— omae, "voce", uso masculino; conota intimidade e des- 

prezo. 

Tei jiro se dirige para sua mulher: 

Ex: OMAEwo monono i ikatawa heudayo. 
uO modo de voce falar e estranho." 

(KatakUy "Vida de Sofrimentos". Yukio Mishima, 

p. 53) 

— kisama, "voce", uso masculino; conota nogao de des- 

prezo. 

O "homem do uniforme" fala para o "jovem", com 

quern tern certa intimidade: 

Ex: Soka, korosaretanoka KISAMAm ... 

"Ah e? foi morto por voce " 

(Seifuku, "O Uniforme". Kobo Abe, p. 316) 

— kimiy "voce", uso masculino; conota intimidade; e 

utilizado para pessoas cuja hierarquia e equivalente 

ou inferior a do remetente. 

Fumimaro fala para Kiyohara, seu companheiro: 

Ex: Bokmva KIMIni kagitte sonna ikujino nai otokodev- 

towa shinjitakuwanainda. 
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"Eu nao quero acreditar que justamente voce seja 

um homcm assim, sem brio." 

(Nayotoke, "Nayotake". Michio Kato, p. 17) 

Para que a exposigao nao so tome demasiadamente cansativa, 

citaremos apenas mais alguns mostrativos pessoais desta classe: 

— otakUy usenhor(a)", uso masculino e feminino; conota 

respeito. 

— temae, temee, "voce", uso masculino; conota sentido 

de desprezo. 

— sochira, "senhor(a)", uso masculino e feminino; co- 

nota respeito. 

— shokun, "senhores", uso masculino; conota baixo grau 

de respeito; equivale a k i mi. 

c) tasho (designagao dos elementos pertencentes fora do 

eixo eu-tu) 

— kareira) (11), "ele(s)", uso masculino ou feminino; 

sem conotaqao de valor de tratamento. 

Ex: / ... / aishiatteiru wakai hitotachi, J ... J KARE- 

RAga miteiru hydkuhaimo utsukuushii sekai, so iu 

monoo sonkeisurunda. 

"/.../ os jovens apaixonados, o mundo cem vezes 

mais belo que eles veem, e isso o que eu prezo." 

(Sotoba Komachi, "Sotoba Komachi". Yukio Mishi- 

ma, p. 149) 

— ano hito, "aquela pessoa", uso masculino e feminino; 

conotaqao de valor de tratamento em oposigao a ano 

kata (respeito) e aitsu (desprezo). 

Ex: Shikashi kimiwa sakukanaa, akai hanani, desutte. 

Kizadawa ANOHITO. 

"Sera que voce vai desabrochar, em flor vermelha, 

disse. Ele e desagradavel!" 

{Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra Preciosa". 

Sawako Ariyoshi, p. 237) 

— aitsu, "ele", normalmente de uso masculino; conota 

nogao de desprezo. 

No exemplo abaixo, aitsu e utilizado por uma mulher 

referindo-se ao marido; indica sua classe social baixa, 

(11) Kare era um mostrativo que indicava, na lingua cldssica, no^ao de distAncia, mas 
caiu em desuso. Por influencia da lingua estrangeira, no momento de traduzl-la, 
surgiu a necessidade se criar uma forma para a chamada "3» pessoa": a forma kare 
foi, ent§.o, retomada, sem, entretanto,. essa no^ao de dist4ncia. Por analogia, criou-se 
tambSm a forma kanojo, "ela", como forma feminina de kare: utilizou-se KAJ de 
kare, e acrescentou-se-lhe a partlcula NO e a palavra jo, que, em chinas, significava 
"mulher". 
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inserida que esta dentro de um circulo social degra- 

dante: 

Ex: / ... / AITSU shindekaramade watoshio mechamechcmi 

shiyagattanda. 

"Ele (aquele desgragado), mesmo depois de morto, me 

destruiu.,, 

(Seifuku, "O Uniforme". Kobo Abe, p. 324) 

— yatsu, "ele", uso masculino; conota desprezo. 

Nani, YATSUmo gudengudensa. Wakaru morika. 

"Que nada! Ele tambem esta bebado. Nao vai nerq 

saber." 

(Idem, p. 315) 

Temos ainda, dentre outros: 

— yard, "ele", uso masculino; conota desprezo; 

— renchyu, "eles", uso masculino; conota desprezo; 

— kono kata, "esta pessoa", uso masculino e feminino; 

conota respeito; 

•— sono kata, "essa pessoa", uso masculino e feminino; 

tambem conota respeito; 

•— yakkosan, "voce", uso masculino; conota intimidade 

ou nogao de leve depreciagao. 

Como pudemos perceber pelos exemplos levantados, a mostragao 

das pessoas do discurso, em japones, ocorre por meio de inumeras 

formas, de acordo com o grau de relacionamento psicologico e com 

a natureza do relacionamento social entre o remetente e o destinata- 

rio para quern aquele dirige sua mensagem. E por esta razao que 

grande parte dos mostrativos pessoais contem, em si, nogoes de mo- 

destia, respeito, polidez, desprezo etc. Voltaremos a discutir o assunto 

mais adiante. 

Partimos da suposigao de que fica mais qu menos clara a ideia 

de que os mostrativos pessoais da classe de j isho e taisho colocam 

em destaque o seu componente deitico ou de "pessoas do discurso" 

(remetente e destinatario). Temos, no entanto, algumas ponderagoes 

a fazer para os da classe de t asho. Para os mostrativos da classe de 

tasho (tradicionalmente chamados de 3^ pessoa), alguns lingiiistas 

ocidentais — Benveniste, Jakobson, Lyons, Bloomfield e Halliday & 

Hasan (lt2) — destacam o trago de impessoalidade, porque indicam, se- 

gundo eles, apenas os elementos do processo do enunciado e nao os 

(12) BENVENISTE, iSmile. Problemas de Linguistica Geral, 1976. 
JAKOBSON, Roman. "Les embrayeurs, les categories verbales et le verbe russe", 1963. 
LYONS, John. Introdugao d Linguistica Tedrica, 1979. 
HALLIDAY & HASAN. Cohesion in English, 1977. 
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da enunciagao. Atribuem-lhes apenas a fungao anaforica (Lyons: 3^ 

pessoa e um membro "negativo"; Halliday & Hasan: 3^ pessoa contem 

uma definigao situacional negativa). 

Entretanto, julgamos que os mostrativos da classe de t asho tem 

relagao intrinseca com a instancia de discurso: embora ele dentro do 

discurso, "nao indique diretamente a situagao de enunciagao, define-se 

por ela; ele e configurado dentro do enunciado atualizado pelo reme- 

tente que o situa como membro fora do eixo da interlocugao', (A 

Deixis Pessool, p. 86). Os gramaticos e lingliistas japoneses sao una- 

nimes em considerar o tasho como mostrativo ligado a nogao de "pro- 

cesso de enunciagao". E isso se justifica: em japones, os mostrativos 

pessoais mais representatives (e mais antigos) dessa classe sao aqueles 

que se compoem com os mostrativos KO, SO e A — kono hito, "esta 

pessoa", sono Mto, "essa pessoa" e ano hito, "aquela pessoa", relacio- 

nando-se intrinsecamente com a nogao de proximidade ou distancia- 

mento (tanto fisicos quanto psicologicos) a eles atribuido pelo reme- 

tente. A participagao do remetente, pois, no estabelecimento da nogao 

de proximo ou distante dele, situa claramente a relagao remetente/ 

/pessoa referida, designando a area de dominio nao so do remetente, 

mas do destinatario ou do objeto referido. Assim, kono hito, "esta 

pessoa" exprime, alem da nogao de tasho, um envolvimento mais 

intenso com o remetente; sono hito, "essa pessoa", uma relagao de 

envolvimento menos intensa entre ela e o remetente; por fim, ano hito, 

"aquela pessoa", exprime uma relagao de distanciamento entre ela e 

o remetente e/ou o destinatario. 

Outro argumento para se considerar o tasho como elemento ligado 

a pessoa do discurso e o fato de que o japones possui varias formas 

que contem nogao de respeito, modestia, polidez para esses pessoais. 

A ocorrencia, em japones, de formas variadas de mostrativos pes- 

soais para designer eu, tu e ele corresponde, no nosso entender, as 

varias maneiras segundo as quais o remetente diferencia e identifica 

o destinatario, objeto maior de sua mensagem. Isto significa que, no 

momento da escolha deste ou daquele mostrativo para a atualizagao de 

seu enunciado, o remetente projeta no destinatario a percepgao do 

papel social que este desempenha. Selecionando um mostrativo pes- 

soal da classe t ai sho que conota respeito — ot ok u, "o senhor", por 

exemplo — o remetente estara reconhecendo o papel social desempe- 

nhado pelo destinatario. 

Os tragos indicadores de "valor de tratamento" estao, pois, intrin- 

secamente relacionados com o conjunto de valores sociais. 

4.2. Mostrativos nao-pessoais 

Os mostrativos nao-pessoais da lingua japonesa caracterizam-se 

por indicar, nao so a localizagao no espago, isto e, a nogao de proxi- 

midade ou distanciamento fisicos, mas a nogao de proximidade e dis- 

tanciamento psicologicos entre o remetente e o destinatario, ou entre 
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o remetente e o objeto denotado. Vemos, pois, que a nogao de subje- 

tividade do remetente se faz marcante nos chamados mostrativoa 

japoneses, sendo esta nogao considerada basica e anterior a nogao de 

localizagao no espago. 

A lingua japonesa apresenta para os mostrativos nao-pessoais um 

sistema de oposigao triplice alicergado nos monemas AO, SO, A dos 

quais derivam todas as formas. 

Assim, temos: 

1. KOre, SOre e Are — "isto", "isso" e "aquilo" para indi- 

car coisas (as vezes pessoas); 

2. KOko, SOko e Asoko — "aqui", "ai" e "la" para indicar 

lugares; 

3. KOchira, SOchira e Achira 

KOtchi, SOtchi e Atchi 

"este lado", "esse lado" e "aquele lado" para indicar dire- 

gdes (as vezes pessoas); 

4. KOno, SOwo e Ano — "este", "esse" e "aquele" para indi- 

car relagao adjetiva; 

5. KOnna, SOnm e Anna — "deste tipo", "desse tipo" e 

"daquele tipo" para indicar estado dos substantivos (fun- 

gao adjetiva); 

6. KOo, SOo e Aa — "deste modo", "desse modo" e "daquele 

modo" para indicar modo (fungao adverbial). 

Os mostrativos indefinidos {futei sho), usados tambem como inter- 

rogativos, se configuram com a utilizagao do monema DO e se inse- 

rem, em lingua japonesa, dentro da classe dos mostrativos (pessoais 

e nao-pessoais). DO indica que o objeto referido e indefinido ou des- 

conhecido pelo remetente. 

1. DO^o kata, DOnata — "quern" (pessoas); 

2. DOre — "qual" (coisas); 

3. DOTco — "onde" (lugar); 

4. DOchira, DOtchi — "de que lado" (diregao); 

5. TyOno — "qual" ou "que" (fungao adjetiva); 

6. fyOnna — "de que tipo" (fungao adjetiva); indica esta- 

do; 

7. DOo, DOnnani — "de que modo" (fungao adverbial); in- 

dica modo. 

Tendo como foco central o remetente, os demonstrativos em AO, 

SO, A e DO estabelecem um conceito de relagao subjetiva entre o 
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remetente e o objeto denotado ou o destinatario e um conteudo cote- 

gorico que especifica as categorias "objeto", "fatos", "lugar", "dire- 

gao" etc. (cf. nogoes de kankeigainen e hanchugoiinen propostas por 

Okamura, Ide, Horiguchi e outros). 

Com excegao feita aos mostrativos nao-pessoais de fungao adjetiva 

KOnof "este", SOno, "esse", e Ano, "aquele", os quais nao expressam 

conteudo categorico, mas so estabelecem conceito de relagao, todos os 

mostrativos nao-pessoais contem esses dois tragos. 

O conceito de relagao expresso por KO-SO-A-DO encontra-se 

baseado na intengao do remetente que ora quer considerar o objeto 

denotado psicologicamente (ou fisicamente) mais perto de si, ora mais 

distante de si. Esse trago subjetivo imprimido pelo remetente se con- 

figura, portanto, nas varias situagdes de enunciagao (cf. nogao de ha 

proposta por Ide e Takahashi). A nogao de proximidade ou distancia- 

mento psicologico (que Horiguchi denomina kakawari, "envolvimen- 

to") estabelece as areas de dominio (ymwabari) do remetente, do 

destinatario e do elemento que nao pertence ao eixo eu-tu, areas que 

variam de acordo com a estrutura do ha. 

Em alguns casos especiais, entretanto, os mostrativos nao ex- 

pressam relagao com sis pessoas do discurso: e o caso dos anaforicos 

absolutes em que os mostrativos apenas retomam ou antecipam um 

segmento de um unico ha (cf. item 3, I). 

Diremos, entao, que os mostrativos estabelecem: 

1) uma relagao subjetiva que parte do remetente em dire- 

gao ao objeto denotado ou ao destinatario; 

2) uma relagao objetiva entre partes de um enunciado, sem 

relagao com as pessoas do discurso. 

A primeira relagao e desempenhada pelos deiticos e pelos mostra- 

tivos que designamos "anaforicos relativos" e a ultima e desempe- 

nhada pelos que designamos "anaforicos absolutes". 

Para melhor compreensao, esquematizaremos da seguinte forma: 

a) deiticos — realizam-se dentro de ha diferentes; conota 

relagao subjetiva; 

b) anaforicos — realizam-se dentro de um unico ha; 

1. anaforicos relativos — relagao subje- 

tiva; 

2. anaforicos ahsolutos — relagao obje- 

tiva. 

I. Deiticos © anaforicos relativos 

Dos dados levantados no corpusf pudemos observar os seguintes 

casos: 
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A. Deitlcos 

Os deiticos KO e SO servem, na maioria das vezes, 

para indicar, respectivamente, a area de dominio do reme- 

tente e a do destinatario. Nesse caso, o remetente se en- 

contra em posigao de oposigao ao destinatario, isto e, encon- 

tra-se em frente ao destinatario. Vejamos o exemplo: 

Tia: SONG yubiwawa doshitano. 

"Esse anel, como o conseguiu?" 

Sobrinha: KORE^ morattanoyo. 

"Este, eu ganhei." 

{Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra Preciosa". 

Sawako Ariyoshi, p. 238) 

O deitico SONO, nesse caso, indica "area de dominio do destinatario" 

("objeto pertencente ao destinatario"). Ao contrario, o deitico KONO 

indica "area de dominio do remetente" ("objeto que Ihe pertence"). 

A nogao de oposigao "remetente vs. destinatario" advem do posi- 

cionamento do remetente e do destinatario, os quais se encontram 

configurando cada qual a sua propria area de dominio (mukaiaino 

bcmen "um em frente ao outro", segundo Watanabe). 

Outros exemplos podem ilustrar essas areas de dominio: 

Yoko: lino, watashiwa toshio toruno. Itsumade KONO 

wakasaja komarumono. 

"Yoko: Nao faz mal, eu quero envelhecer. Com esta juven- 

tude pra sempre, vou ter problemas." 

Masayo: SONNA koto naiwa. Wakaito mnowa ichiban 

kofukuna kotoyo. 

"Masayo: Nao e assim (desse modo). Ser jovem e a coisa 

mais feliz." 

Yoko: Sone, Obasamawa kofukune. 

"Yoko: E mesmo (e desse jeito). A titia e feliz, nao?" 

Alem dessa situagao de enunciagao estudada acima, onde fica 

claro que o remetente e o destinatario se posicionam em areas de 

dominio distintas, isto e, cada qual inserido em sua respectiva area, 

temos agora a utilizagao de KO e A quando tanto o remetente quanto 

o destinatario se inserem em uma unica area de dominio. Estando 

ambos dentro de uma unica area de dominio, os dois assumem uma 

relagao de "cumplicidade" e os objetos denotados por KO e A se tor- 

nam objetos ora pertencentes, ora nao-pertencentes a ambos, proximos 

ou distantes de ambos. O remetente e o destinatario configuram, 

pois, a "area de dominio do nds". 

Ex: Nyobo: Jaa, nandatte iunoyo. 

"Esposa: Entao, o que quer dizer? 

Hige: KONO sai, hitotsu zakkubaranni ikojcmaika. 

65 



"O Barba: Que tal, nesta oportunidade, sermos sinceros um 

com o outro?" 

(Seifuku, "O Uniforme,^ Kobo Abe, p. 315) 

O deitico KONO Indica a area de dominio onde tanto o remetente 

quanto a esposa estao conjuntamente inseridos. 

Ex: (A esposa, dizendo para o marido que acabara de morrer) 

M6 sakewa nomanaitte ANN Am yakusoku shitanonisaa. 
"Voce havia prometido tanto (daquela maneira) nao beber 

mais!,, 

O deitico ANNA refere-se a um fato (o fato de ter ele prometido 

tanto), embora temporalmente distante, conhecido por ambos, o que 

configura uma nogao de envolvimento ou de "cumplicidade" entre eles. 

B. Anaforicos relatives 

No que conceme as areas de dominio, os que denomi- 

namos "anaforicos relativos" funcionam segundo o mesmo 

esquema dos deiticos. Parece-nos desnecessario, pois, tecer 

os mesmos comentarios que ja fizemos na parte anterior. 

Gostariamos apenas de chamar a atengao para o trago 

que os distingue: enquanto os deiticos realizam uma mos- 
tragao subjetiva inter-situagoes de discurso, os anaforicos 

relativos realizam uma mostragao subjetiva intra-situagao 

de discurso, ora realizando uma referencia retrospectiva, 

ora prospectiva (ou "fungao cataforica"). 

Verifiquemos os exemplos abaixo, nos quais a fungao 
anaforica relativa, nos termos em que a entendemos, fica 

clara: 

1. Aa, nanto iu taenaru gakuno neda. KOREga kono 

ajikenai utsushiyono kotonanodaroka. 

"Ah, que som mais misterioso! Sera que e isto o que 

chamam de vida terrena enfadonha?" 

(Nayotoke, "Nayotake". Michio Kato, p. 25) 

O anaforico KORE indica "area de dominio de wds" 

porque conota ideia de "este barulho que nos estamos 

ouvindo". 

2. Ningenga ikikaetta kaoo / ... / hidoku taikutsusona 

kaoo shite iru. AKEdayo, AND kaodayo, watashino 

sukinanowa... 

"O rosto de alguem que ressuscitou /... / tern a ex- 

pressao de quern esta terrivelmente enfadado. E aquele, 

e daquele rosto que eu gosto.,, 

(Sotoba Komachi, "Sotoba Komachi". 

Yukio Mishima, p. 150) 
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Os anforicos relatives ARE e ANO indicam tambem a 

"area de dominio que nos dais conhecemos." 

3. Ikenai katowa ikenaisa. Jibunde manzokushiterya 
SOREde kekkojemaika. 

"O que nao pode, nao pode. Se voce estiver satisfeito, 

nao e isso o que importa? 

O anaforico relativo SORE indica que "o estar satis- 

feito" pertence a area de dominio do destinatario. Neste 

caso, o remetente se encontra em posigao de oposigao 

ao destinatario. 

(Boni Nafta Otoko, "O Homem que virou Bastao" 

Kobd Abe, p. 51) 

4. Mazu hajimeni kizuku kotowa kono boni jogeno kubetsur 

ga aru kotodesu. Soto surihette imasu. KOREiua KONO 

boga /. c. / hitoni tsukawarete itato iu kotoo imishi- 

masu. 

"O que percebo, antes de mais nada, e que existe dife- 

renga nas extremidades deste bastao. Estao bastante 

gastas. Isto significa que este / ... / estava sendo usa- 

do por alguem." 

No exemplo acima, KORE e KONO indicam que o 

objeto por ele referido se insere dentro da area de 

dominio do remetente. 

11. Anaforicos absolutes 

Como se recorda, consideramos "anaforico® absolutos" os mostra- 

tivos que substituem um segmento do contexto (retrospectivamente) 

sem estabelecer qualquer relagao com a posigao subjetiva do reme- 

tente. Nesse caso, o anaforico se realiza mediante substituigao de 

um termo ou uma parte do mesmo enunciado em que ocorrem. 

Os mostrativos pertencentes a essa classe ocorrem, na maioria 

das vezes, na forma chusho (13), em SO, e podem ser considerados como 

formas cristalizadas, insubstituiveis por outras. Por sua propria ca- 

racterlstica, o anaforico absoluto SO ocorre muitas vezes como forma 

neutralizada de mostragao, onde a nogao de apontar se apresenta ja 

bastante atenuada (e o caso dos chamados setsuzokushi, "conectivos", 

da lingua japonesa). 

O carater de mostragao subjetiva relacionada a nogao de eu e tu 

desapareceu nos mostrativos desta classe, indicando, apenas, tragos 

espaciais e temporais. Seu uso decorre da necessidade de economia 

sintamgmatica, em que o mostrativo retoma um segmento do enun- 

ciado onde se insere, com a finalidade de nao repetir. 

(13) chUshdj "dist&ncia intermedidria" expressa pelos mostrativos em forma SO, em opo- 
sigao a Jcinshd, "proximidade" e enshd, "distancia". 

67 



Vejamos alguns exemplos de uso anaforico absoluto: 

(1) Watashiwane, funeno kippw kaini ittandayo. SORE- 

kara achikochi arukimawattene. 

uSabe, eu fui comprar a passagem de navio. Depois 

disso, andei pra la e pra ca." 

(Seifuku, "O Uniforme'^ Kobo Abe, p. 319) 

(2) Datte karekore (14) nijunenchikaku tebanasanakatta 

ishinanoyo. SOBEwi nedan'o ieha anatadatte gakkari 

suruto omouwa, 

"Mas, tambem, trata-se de uma pedra da qual, nada 

nada, eu nao me desfiz durante quase vinte anos. 

Alem dissOy se eu disser o pre^o, voce tambem vai 

ficar chateada." 

(Mizuto Hdsekiy "A agua e a Pedra Preciosa". Sawako 

Ariyoshi, p. 237) 

(3) Hachijunen saki... SONG koro konna shizukana ni- 

waga Tokyono dokokani nokotte irukoshiran. 

"Daqui a oitenta anos ... Sera que nessa epoca have- 

ra ainda, em algum lugar de Toquio, algum jardim 

assim tao calmo?" 

(Sotdba Kcrmochi, "Sotoba Komachi". Yukio Mishima, 

p. 155) 

(4) Hanninwa michio nigezuni massugu gokeo suberiorite 
ittatchu kotodaga, mitatokoro sorerashii ashiatowa 

Mtotsushika nai. Shikamo SONG kutsuwa atarashiku 

tsukekaeta hakarino gomuno kakatoda. 

"Dizem que o criminoso desceu direto pelo predpio, 

ao inves de fugir pela rua, mas, examinando, havia 

uma unica pegada desse indicio. Alem disso, esse sa- 

pato tinha uma sola de borracha nova, recem-colo- 

cada." 

{Seifuku, "O Uniforme". Kobo Abe, p. 322) 

(5) Kanojoga SGNG mijikai shogaino haribun'o okutta 

shima /... / 

"/.../ a ilha onde ela passou metade da sua (dela) 

breve vida." 

(Apud Dawieishiy "Pronome". Itaru Ide, p. 131) 

(14) Karekore — ka £ requlcio da forma kare da lingua cldssica, mostrativo da classe 
tashO que indica nogao de distdncia (enshd). Jd 6 uma forma cristalizada. 

68 



Cabe ainda observar que os mostrativos reflexivos do tipo jihuTi, 

onore, jishin e mizukara tem valor anaforico. Vejamos o exemplo 

abaixo. 

Masayowa KASOJOno tada ichidono keikendeatta JIBUN- 

no shussario omoidashite ita. 

"Masayo lembrava-se de seu {(Ma) parto, o qual ela (pro- 

pria) havia experimentado apenas uma vez.,, 

{Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra Preciosa". 

Sawako Ariyoshi, p. 230) 

O mostrativo J1BUN, "ela propria", tem fungao anaforica porque reto- 

ma e substitui um elemento do mesmo enunciado — "Masayo" — alem 

desse carater de substituigao, parece-nos, apresenta um novo sema — 

o de "reflexividade" — se o compararmos com q anaforico KANOJO, 

"ela", da mesma frase. Assim, diremos que JIBUN e um "anaforico 

absolute de sentido reflexivo", que enfatiza a deixis indicada pelos 

mostrativos pessoais. 

Em portugues, o pronome reflexivo e expresso pelo caso obllquo 

(me, te, se). Em japones, nao ha necessidade de se fazer referencia 

as pessoas, isto e, nao e precise retomar as marcas das pessoas do 

discurso: jibun, jishin, onore, mizukara, jiko ("proprio", "mesmo"), 

sorezore, meimei, ("cada qual") etc. valem para os tres casos: 

1) jisho: / ... / watashino wakakatta jibun, nanika botto 

suru kotoga nakereba JIBUNga ikite iruto 

kanjinakkatta monda. 

"/.../ na epoca em que eu era jovem, se nao 

houvesse algo que me deixasse fascinada, nao 

achava que eu (propria) estivesse viva." 

(Sotoba Komachi, "Sotoba Komachi". Yukio 

Mishima, p. 150) 

2) taisho: JIBlTSno tadashiito omotta kotowa /.../ 

saigo made yaritosu yoni shinosai. 

"Procure fazer ate o fim aquilo que voce (pro- 

prio) achar que e correto." 

(Nayotake, "Nayotake". Michio Kato, p. 9) 

3) tasho: Masayowa / .,. / Jirono utagahjoa haretaga so 

utagatta JIBUNga / ... / nasokenakunatte... 
"Ja se havia dissipado a desconfianga sobre 

Jiro, mas Masayo sentiu pena de si, que havia 

desconfiado..." 

(Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra Preciosa". 

Sawako Ariyoshi, p. 231) 
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I 

Nos textos narratives (em oposigao a "dialogos"), os mostrativos 

— deiticos e anaforicos relatives — pedem tambem exprimir a relagao 

subjetiva entre o autor-remetente e o leitor-destinatario, onde e pri- 

meire tenta aproximar ou distanciar e segundo de sua obra, per meio 

das fermas KO, SO e A, Tambem neste case, e fece central se encon- 

tra na figura do remetente que, intencionalmente, escolhe uma ou 

outra forma, era chamande o leiter para dentro de sua area de domi- 

nie, era distaneiande-o dessa area. Per exemplo: 

Morishitatono koiga / ... / owattaato, Masayowa kemari 

susanda seikatsuo okutte kitaga, SONG koroo kaerimireha 

KONG apaatode utsukushii onnaga J... / otokoto do aishi- 

atte ita tokorode hinan suru kiwa okoranai. 

"Quando o amor por Morishita terminou, Masayo levava 

uma vida bastante desregrada, mas recordando essa epoca, 

nao tinha nenhuma intengao de condenar o fate de uma 

bela mulher estar vivendo com um homem neste aparta- 

mento / ... /." 

(Mizuto Hoseki, "A Agua e a Pedra Preciosa". 
Sawako Ariyoshi, p. 231) 

Os mostrativos SONO e KONO referem-se a elementos que e narrador 

considera ja do conhecimento do leitor. O uso de SONO indica que 

o narrador tenta colocar, na area do leitor, o fate apontado por esse 

mostrativo. O uso de KONO indica que o narrador tenta aproximar 

de si o leitor, mostrando, assim, mais intimidade e formando, com ele, 

uma unica area de dominio. 

Concluindo, podemos afirmar que os mostrativos japoneses, com 

excegao dos anaforicos absolutes, encontram-se — mesmo os incluidos 

na classe de tasho — intimamente ligados a nogao de subjetividade da 

linguagem, nos termos que a colocaram Yamada, Tokieda, Watanabe, 

Ide e outros. 

- Apesar da mobilidade a que estao sujeitos por causa do carater 

subjetivo que os govema, os mostrativos da classe de tasho apresen- 

tam-se sob uma estrutura nitida, derivadas de KO, SO e A. 

Diante do fato incontestavel de que o tasho da lingua japonesa 

exprime tanto a indicagao de coisas como pessoas, nao nos parece 

pertinente dividi-los como se faz tradicionalmente em portugues, em 

"pronomes pessoais" e "pronomes demonstrativos". Dividimos os 

mostrativos da lingua japonesa em "mostrativos pessoais" e "nao-pes- 

soais" como o intuito unico de facilitar a explanagao. Entretanto, 

parece-nos mais conveniente encara-los como elementos pertinentes a 

uma unica classe, por nos denominada mostrativos. 

Com o objetivo de sistematizar os mostrativos da lingua japonesa 

modema, apresentamos o seguinte quadro, onde, pelas razoes expostas 

acima, inclulmos tanto os "pessoais" quanto os "nao-pessoais": 
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jisho taisho tasho 

watashi anata KO 

indicaeao de pessoas boloi Idmi SO 

etc. etc. A 

KO 

indicagao de coisas, 
xxx xxx SO 

lugares, diregao, modo 

A 

Vale observar que este quadro ilustra q sistema gerador dos deiti- 

cos e anaforicos da lingua japonesa moderna, de onde derivam as 

demais formas mostrativas. 

Com excegao dos anaforicos absolutes, que exprimem apenas a 

indicacao objetiva entre elementos do enunciado, os demais mostra- 

tivos estabelecem as areas de dominio dos protagonistas do discurso 
(aqui incluidos os da dasse de tasho), mediante graus de envolvi- 

mento entre tais elementos e, tendo sempre como foco central, o 

remetente. 

Esquematizando, temos: 

1) a fungao de KO-SO-A, segundo as areas de dominio (fun- 

gao deitica e anaforica relativa): 

remetente em oposigao remetente e destinatdrio em 

mostrativos ao destinatdrio: duas areas uma unica area de dominio 
de dominio (eu-tu) (area de dominio do nos) 

KO KO KO 

SO SO X 

AX A 
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Como vemos pelo esquema, 

KG — ocorre nos casos em que ha posigao de oposi^ao entre 

remetente e o destinatario {eu ^ tu) ou quando ambos 

se encontram numa mesma area de dominio (nos); 

SO — ocorre nos casos em que ha posigao de oposigao entre 

o remetente e o destinatario {eu ^ tu); 

A — ocorre nos casos em que ambos, remetente e destina- 

tario, se encontram inseridos dentro de uma mesma 

area de dominio (wds). 

2) a fungao de AO, 80, A segundo o grau de envolvimento 

do remetente e do destinatario com o objeto referido: 

KG envolvimento do remetente e do destinatario com o objeto 

SO nao envolvimento do remetente com o objeto 

A envolvimento do remetente e do destinatario com o objeto 

posicionado distante de ambos 

Como conclusoes, gostariamos de ressaltar os seguintes resultados, 

a que chegamos por meio do presente estudo: 

(1) os autores comegaram a chamar a atengao para o 

trago subjetivo que caracteriza os mostrativos da 

lingua Japonesa a partir do inicio do nosso seculo: 

Yamada Yoshio (1908) ja destacava o shukansei, 

"trago subjetivo", contido nos mostrativos (embora 

os denominasse ainda "pronomes") enquanto fator de 

transformagao de seus conteudos. A nogao de shukan, 

diz Yamada (15\ provem do elemento sasu, "apontar" 

realizado pelo remetente; 

(2) enquanto o substantivo e uma palavra que expressa 
conceito, o mostrativo e uma palavra que aponta para 

as pessoas do discurso ou os objetos referidos no dis- 
curso, identificando-os como jisho, taishd e tasho;^ 

(3) definitivamente, o termo pronome {daimeishi) nao e 

adequado para designar essas palavras, que tern como 

trago essencial o carater de subjetividade; pareceu-nos 

mais pertinente designa-los palavras mostrativos {Shi- 

jishi) como o fizeram Watanabe e seus seguidores; 

(15) YAMADA, Yoshio. Nihon Kdgi, 1971, p. 27. 
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(4) os mostrativos, assim considerados, podem ser expli- 

cados pela teoria de ba, "situagao de enunciagao", e 

bamen, "situagao de enunciado", e consequentemente 

pela teoria de nawabari, "areas de domlnio", propos- 

tas por Ide, Takahashi, Okamura e outros; 

(5) o criterio de analise segundo o nawabari ("area de 

dominio" dos protagonistas do discurso) e mals abran- 

gente e complete do que o simples criterio de proxi- 

midade e distanciamento no espago; 

(6) os mostrativos podem, pois, ser classificados em deiti- 

cm e anaforicos (absolutos e relativos), de acordo 

com a fungao que desempenham no ba, "situagao de 

enunciagao,,; 

(7) com excegao dos anaforicos absolutos, que exprimem 

a indicagao objetiva dos elementos do enunciado, os 

demais mostrativos se relacionam com o trago subje- 

tivo da lingua, porque tern como foco central o reme- 

tente que os enuncia; 

(8) em japones, o fator subjetivo esta intimamente ligado 

com a conscientizagao da figura do destinatario, leva- 

da a efeito pelo remetente. E esta a razao que justi- 

fica a existencia de um grande numero de mostrativos 

pessoais, os quais contem sempre a nogao de valor de 

tratamento (modestia, polidez, desprezo etc.). A no- 

gao de modestia ou respeito existe desde os primordios 

da lingua japonesa, quando jisho significava modestia 

e taisho, respeito. Com o desaparecimento dos pes- 

soais WA e NA, respectivamente jisho e taisho, a 

lingua moderna passou a substitui-los por substantives 

que indicam nogao de modestia e respeito. Boku, 

"eu", por exemplo, era originariamente um substan- 

tive, com sentido de "servo", portanto, de modestia. 

Esperamos ter podido reunir algumas conclusoes pertinentes que 

venham, de alguma forma, a esclarecer o funcionamento dos mostra- 

tivos da lingua japonesa moderna. 

As ideias expostas e discutidas neste trabalho surgiram de uma 

preocupagao que tern nos acompanhado durante estes anos de ensino 

e pesquisa: o aperfeigoamento de uma metodologia de ensino dirigida 

especificamente para brasileiros que desejam estudar a lingua japonesa. 

Temos consciencia de que um desdobramento necessario deste 
trabalho sera a realizagao de um estudo contrastivo entre o japones 

e o portugues, que venha a possibilitar melhor compreensao das leis 

que govemam as estruturas lingiiisticas do japones, por parte dos bra- 

sileiros. Uma outra area a ser investigada seria o estudo dos ele- 

mentos paralinguisticos que subjazem as estruturas mostrativas do 
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japones. Estes serao, certamente, temas fecundos para outras pesqui- 

sas que pretendemos realizar no futuro. 

Acreditamos que os estudos realizados neste trabalho venham a 

contribuir, ainda que de maneira modesta, para a compreensao do 

funcionamento e do significado dos mostrativos da lingua japonesa, 

fato que podera oferecer subsidies para uma tradugao correta das 

obras japonesas. Esperamos que os pontos aqui levantados e discuti- 

dos permitam ao estudante brasileiro de lingua japonesa compreender 

um pouco melhor a percepgao de mundo e dos fatores sociais e cul- 

turais japoneses que determinam o funcionamento dos mostrativos. 
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KAWABATA: PEQUENAS TRADUQoES w 

Madalena Natsuko Hashimoto 

Yasunari Kawabata (1899-1972), escritor intemacionalmente 

conhecido no Ocidente, apos ter sido laureado pelo premio Nobel, 

em 1968, tern sido considerado por todos que o leem como "o mais 

japones dos escritores". Mas isto e pouco: o Japao e varios mundos. 

seus romances mais difundidos (Yuki Guni, Seribazuru, Yama no Oto) 

encontram-se ja traduzldos em varias linguas. Mas um pequeno livro 

que marcou a revelagao de sou mundo poetico atraves de uma forma 

que nada fica a dever aos romances de maior folego e ainda muito 

pouco difundido: Tanagokoro no Shosetsu, literalmente "contos da 

palma-da-mao". Trata-se de uma coleta de textos muito curtos e 

extremamente poeticos; sao como que vinhetas, pequenos flashes de 

situagoes e/ou meditagoes. Analisemos a tradugao de algumas destas 

estorias. 

RECIPIENTES FRAGEIS (Yowaki Utsuwa) 

Num cruzamento da cidade, havia um antiquario. Entre a loja 

e a rua se postava a estatua de porcelana da deusa Kanzeon, prote- 

tora das mulheres. Tinha a estatutra de uma menina de doze anos. 

Quando o trem passava, tremiam juntos, levemente, o trem, a porta 

de vidro da rua, a loja, a pele fria de Kanzeon. Toda vez que eu 

passava em frente, temia a possibilidade desta estatua cair na rua. 

Por causa disto, sonhei. 

O corpo de Kanzeon veio tombando, virando-se diretamente para 

mim. 

Estendendo repentinamente os bragos brancos que caiam roligos 

e longos, agarrou firmemente o meu pescogo. Pulei para tras, estra- 

nhando o tato frio da porcelana e o fato do brago inanimado tomar 

vida. 

Kanzeon, sem emitir som, despedagou-se na rua. 

E ela catava aqueles cacos. 

Ela se agachou um pouco, catou, apressadamente, os cacos de 

porcelana. 

Assustei-me com a sua subita aparigao e quando tentei esbogar 

algo com a intengao de me desculpar, acordei. 
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Tentei interpretar este sonho. 

— Voces tambem. tratem suas esposas como se fossem recipien- 

tes frageis! 

Estas palavras da Biblia sempre vinham a minha mente nesta 

epoca. As palavras eram: recipientes frageis. Associava-as sempre 

aos recipientes de porcelana de Seto. E, alem disso, associava-as a 

ela. 

As mogas jovens sao realmente faceis de se quebrarem. De um 

certo ponto de vista, as mulheres jovens se quebram quando amam. 

Assim pensava eu. 

— Entao, agora, dentro do meu sonho, nao estaria ela catando 

os sens proprios cacos? 

O REJLoGIO {Tokei) 

O pobre doutor em leis, quando trabalhava no escritorio de 

advocacia na defesa de um incidente de corrupqao envolvendo um 

vereador, ganhou inesperadamente uma certa quantia em dinheiro, 

juntamente com uma amiga bonita. 

Ele a convidou para ir ao teatro. 

Da porta do teatro, subiram num pequeno taxi. Era a primeira 
vez que andava de carro desde que nascera. Era uma pessoa que 

evitava ate um onibus: mesmo quando fora a uma estancia de aguas 

meio ano antes, sacudira-se numa carruagem. 

O ar se recortava dentro da caixa estreita e, enquanto sustinha 

os sentidos da jovem mulher, concentrando-os, seu coragao se encolhia 

tao covardemente que acabou esquecendo seu proprio lugar dentro 

do carro que corria atraves da noite fria sem sons de vento. De 

repente, disse distraidamente: 

— So havia taxi de segunda classe naquele teatro. Mas andar 

ate um ponto onde houvesse bons carros exigiria muita paciencia, 

pois esta frio. 

— Sim, disse ela levemente, virando a face como se fosse pergun- 

tar algo. Mas ele acrescentou muito mais rapidamente: 

— Mas, alem de fazer barulho, a caixa e pequena e, ao contrario 

do que se esperava, continua frio. 

E, como se fosse se certificar de algo, bateu no banco duro, 

desnudado de tapetes: 

— Veja isto. E deprimente. 
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— fi. 

A mulher nao conseguiu encontrar uma resposta adequada. Aca- 

bou se desapontando por sentir em si uma leve autoaversao. 

Ele estendeu a mao, subitamente, de modo brusco, como se fosse 

virar o brago dela que estava sobre o joelho, com a intengao de 

mudar o rumo da situagao. 

— Agora, que horas? 

A moga respondeu agudamente, sem pensar: 

— Ah, este relogio e uma droga! 

Ele retirou a mao, surpreso. A mulher corou. 

— Este relogio e realmente ruim. A forma nao segue o fino 

desenho do brago, e japones. Made in Japan, viu? Fora de moda. 

Quando voce reparou que eu tenho um relogio? Ja olhou ate o fundo 

da manga? 

Ele emudeceu e nem sequer esbogou um elogio. 

— Mas e uma recordagao de mamae. Por isso ainda o tenho. 

Uso-o constantemente por ser lembranga de minha mae; e um pouco 

velho, nao? 

— Entao, ainda esta ouvindo os sons de sua mae? 

— Os sons de minha mae? E, e isto. Made in Japan, como 

mulher a moda japonesa. E um som turvo e fraco. 

— Como? 

Ele tomou a mao da moga um tanto despreocupadamente, pela 

primeira vez, e a levou ao seu ouvido. 

— E, esta ouvindo? Mamae esta dizendo: "Nao va sair com 

rapazes!" 

Ela sorriu. O tremor da face que tocava seu brago se transmitiu 

a seu corpo. 

Nao se podia, irrefletidamente, desdenhar a vaidade de ambos. 

A conseqiiencia casual da vaidade frente as mulheres do mundo pro- 

porcionou a ele, que sentia medo, um pouco de forga em relagao ao 

amor. 

Deste fato se conclui que, resumindo-se, o amor talvez seja uma 

coisa sem sentido que se realiza utilizando-se de qualquer coisa. 

Mas este incidente, alem disso, indicou uma mudanga em sua 

vida, talvez mesmo um avango no sentimento da vida. So pelo mo- 

tivo dele ter apenas tocado levemente sua pele, ele poderia ate pensar 

desta forma: 
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Pegando este relogio-de-pulso dourado e indo a uma casa de 

penhores, vou transformar esta formosa mulher e faze-la embalar a 

crianga por ela gerada. 

PoR-DO-SOL (RakujHsu) 

A mulher miope, afobada e apressada, no jardim do correio de 

segunda categoria, escrevia um cartao postal vedado. 

— ^ jan^la do trem — A janela do trem — A janela do trem — 
Escrevia tres vezes e tres vezes apagava. — Os dias de hoje — Os 

dias de hoje — Os dias de hoje. 

O funcionario encarregado da entrega expressa cogava a cabega 

com o lapis. 

Na cozinha de um grande restaurante, o chefe de cozinha dava 
o lago no avental novo da gargonete. 

— Amarrar atras? Atras nao e o passado? Deixe prender o 
seio pela frente. 

— O que? 

Ate o poeta compra agucar. O garoto da loja de agucar trespas- 

sava a colher na montanha de agucar. 

— E. Pelo contrario, desistamos de assar o mochi. Se colo- 

cassemos o agucar num bolso e andassemos pela cidade, talvez sur- 

gisse uma branca visao. 

Entao, o poeta murmura para a multidao dos que iam em sentido 

contrario: 

— Quantas pessoas que caminham em diregao ao passado! Eu 

estou caminhando para o futuro. E entao, as pessoas que vao na 

mesma diregao que eu? ... Tambem para o futuro? absurdo! 

A bicicleta do jovem do correio rodeou a mulher miope. 

— Sim! Sim! 

— Ei, eu sou miope. Nem sequer vejo o branqulssimo agucar 

do vendedor. Pensei que ele estivesse na janela do trem com ela! 

Aquela pessoa ainda hoje me...! — Ei, carteiro! 

A gargonete estava sorrindo no restaurante, junto com o poeta. 

— E um avental novo, nao e? Mostre-me atras. Bern no meio 

das costas, ha uma borboleta branca recem-pousada. 

— Nao, nao veja o meu passado. 

— Tudo bem. Andei em diregao ao futuro e nos nos encontra- 

mos. 
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Nesta hora, o sol, cuja trajetoria vinha do leste e terminava a 

oeste e que ate agora se enganchava no telhado do deposito da loja 

de penhores, se pos abruptamente sem emitir som algum. 

— Oh! — As pessoas que andavam por esta estrada, todas, neste 
instante, emitiram um pequeno suspiro, titubearam apenas tres pas- 
ses. Mas, nao se conscientizaram disto. 

As criangas que estavam brincando no finx do leste da estrada 

viraram a oeste, encolheram os pes todos juntos e, posicionando-se, 

pularam. Tentavam capturar com os olhos o sol, que se tinha posto. 

— Posso ver! 

— Posso ver! 

— Posso ver! 

Diziam apenas mentiras. Pois se nao podiam ver nada...! 

TROVAO DE OUTONO {Akino Kaminari) 

Era comego de outono, as mogas que voltavam da praia percor- 

riam a cidade como excelentes cavalos baios; numa sala do hotel, 

ouvia-se a flauta antiga, enquanto nossas nupcias... o relampago 

agitou bruscamente a janela de vidro: foi um reverberar de trovao 

que parecia atingir e destruir este casamento. A noiva de dezessete 

anos empalideceu, fechou as palpebras e, qual bandeira molhada, caiu 

desmaiada. 

— A janela! Fechem a janela! 

Depois, terminada a cerimonia, o pai da noiva: 

— O pavor de minha filha ao trovao talvez seja maldigao de 

alguem — narrou a biografia do devotado filho de Tamba. 

— No pais de Tamba, na comarca de Amada da vila Haji, Shi- 

chizaemon Ashida era um filho tao devotado que foi honrado pelo 

senhor feudal, que aboliu a taxa por suas terras; mas sua mae odiava 

o trovao a ponto de perder a consciencia quando ouvia ate mesmo o 

som de um tambor, de maneira que quando o trovao ameagava soar, 

mesmo que estivesse em qualquer lugar, Shichizaemon voltava voando 

para casa. No verao, nem sequer ia a vila vizinha. E isto nao e 

tudo. Mesmo depois da morte da mae, quando ouvia o trovao, corria 

ao cemiterio e protegia a lapide da mae abragando-a. 

Entao, numa certa noite de tempestade, Shichizaemon, compade- 

cido, cobrindo a lapide da mae, foi atingido pelo trovao e acabou 

morrendo. A manha seguinte clareou bonita e quando os habitantes 

da vila tentaram soltar o brago de Shichizaemon, que estava preso a 

tumba, este se soltou. O cadaver carbonizado era um homem de 

cinzas que se desmanchava em pedagos a um simples toque. Enten- 
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deram que seria um erro tentar separar o devotado filho da tumba 

da mae. Uma velha catou um dedo que estava caido por ali e vene- 

rava-o, enquanto o guardava na manga do quimono. 

— Vou fazer meu filho desobediente beber um cha deste dedo. 

Cada um dos habitantes da vila catou pedagos do cadaver. 

— Essas cinzas foram transmitidas de geragao para geragao de 

antepassados como se fossem um tesouro; tambem em minha casa, 

quando pequeno, minha mae me fez tomar. Sera que e por isso que 

tambem eu e minha filha nao gostamos de trovao? 

— Voce fez sua filha tambem... — disse eu, imitando o pai da 

noiva. 

— Voce fez sua filha tambem tomar estas cinzas? 

-— Nao, na verdade esqueci-me totalmente... Mas, se o sogro 

quiser que a faga beber, vou buscar logo o pequeno pacote. 

A casa nova do suburbio — quando chegamos a casa nova, subi- 

tamente vieram pulando, daqui e dali, quatro grilos, de tras da capa 

que cobria o gaveteiro da noiva. Mais a noiva, claridade de inicio de 

verao, qual ramalhcte de flores lilases — e sons enfurecidos de tro- 

vao, como se fossem de novo fazer o verao se suicidar — eu abracei 

a assustada noiva infantil, mas a primeira coisa que senti de sua pele 

foi a mae que ha dentro da mulher. Entao, se abragar esta lapide 

macia e quente, sera que nao me transformarei num cadaver car- 

bonizado? 

O relampago se agitou, o trovao estava sobre o telhado como se 

fosse transformar esta cama de recem-casados em cama mortuaria. 

— A cortina! Fechem a cortina! 

CANARIOS (Kanariya) 

Senhora, 

Fui obrigado a Ihe enviar esta carta, quebrando ainda uma vez 

nosso acordo. 

Os canaries que me deu no outro ano nao poderao ser mais 

tratados por mim. Minha esposa e quern cuidava deles. Meu pa- 

pel era apenas contempla-los. Contemplando-os, lembrava-me da 

senhora... 

Devo dizer que era uma boa lembranga... "Voce tern uma espo- 

sa, eu tenho um marido, vamos nos separar. Ao menos se voce nao 

tivesse uma esposa... Oferego estes canarios para voce se lembrar 

de mim. Por favor. Estes canarios formam um casal. Mas os ca- 

narios, um macho e uma femea, foram juntados pelo acaso. Talvez 

seja esquisito dar coisas vivais como lembranga. Mas nossas recor- 
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dagoes tambem sao vivas. Se chegar um tempo em que as recorda- 

goes de nossa reciprocidade devam morrer, deixemo-las morrer." 

Estes canarios estao prestes a morrer. Ja nao ha quern cuide 

deles. Nao consigo alimentar os frageis passaros pois sou pintor 

pobre e negligente. Vou ser claro. Minha esposa, que cuidava dos 

paissarinhos, morreu. Morrendo, tambem os canarios devem mor- 

rer... Pois entao, senhora! Sera que era minha esposa quern fazia 

com que eu mantivesse vivas suas recordagoes? 

Pensei em solta-los no ceu. Mas desde que minha esposa morreu, 

parece que as asas enfraqueceram de repente. Alem do mais, eles 

nao conhecem o ceu. Este casal nao tern nenhum passaro amigo 

entre a multidao, nem na floresta vizinha, nem nesta grande cidade. 

Se os dois se separassem e continuassem voando, teriam mortes soli- 

taries. A senhora dizia que algum avicultor juntara, ao acaso, um 

macho e uma femea numa gaiola? 

E um desgosto vende-los ao avicultor. Porque e um presente da 

senhora. Tambem e um desgosto devolve-los. Porque eram passaros 

dos quais minha esposa cuidava. Alem do mais, talvez a senhora tenha 

se esquecido deles. 

Repetindo. Porque minha esposa existia, os canarios estavam 

vivos ate hoje. Como lembrangas da senhora... Por causa disso, 

quero faze-los morrer junto com minha esposa. Nao sao apenas re- 

cordagoes. Por que sera que eu consegui amar alguem como a 

senhora? Nao sera porque minha esposa existia? Ela me fazia 

esquecer completamente os sofrimentos da vida material. Ela me 

fazia nao perceber esta metade da vida. Se nao fosse assim, frente 

a uma mulher como a senhora, nao baixaria eu os olhos ou os afas- 

taria firmemente? 

Senhora. Seria melhor matar estes canarios e enterra-los no 

tumulo de minha esposa. Nao concorda? 

INTERMEDIACAO DO PARDAL {Suzumeno Baishaku) 

Habituado a morar numa solidao egoista, ele tomou-se, afinal, 

admirador da beleza do ato de presentear seu proprio corpo a um 

estranho. Compreendeu o valor do sacrificio. Era uma semente de 

um grao com a finalidade de transmitir a chamada raga humana 

do passado para o futuro, e se satisfez com o fato de se sentir mi- 

nusculo. A dita raga humana se formou junto a varies tipos de 

minerais e vegetais e concordou com o pensamento de que nao se 

trata de uma existencia particularmente mais valiosa do que a de 

outros animais e vegetais, pois nao passa de uma pequena coluna que 

sustenta uma vida imensa que flutua neste universo. 

— Esta bom? 
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A prima mais velha rolou uma moeda sobre a penteadeira. 

Enquanto a pressionava fortemente na palma-da-mao, olhou-o com o 

semblante grave. Ele colocou seu coragao melancolico nesta mao 

branca. 

— E coroa. 

— Coroa? Antes tera que decidir. Se sair coroa, voce vai se 

casar com ela? Ou nao? 

— Casarei. 

— Ei! Deu cara! 

— Ah, e? 

— Hum, mas que resposta mais insipida! 

A prima riu alto Levantou-se, jogando a fotografia da moga. 

Ela era uma moga que ria muito. Esta risada ressoa alegremente 

por longo tempo. E faz todos os homens que se encontram na casa 

sentirem, pela audigao, estranhos ciumes. 

Apanhou a foto e olhou para a moga. Ate que seria bom se se 

casasse com ela, pensou. Pensou que ainda devia existir, no Japao, 

muitas mulheres que se casavam, entregando seu proprio destino nas 

maos de pais e irmaos, pois eram gentis a este ponto para com o 

proximo. Achou bonito este costume. Achou feio seu ser que hesi- 

tava, mesmo consciente de seu egoismo estupido. 

— Pensando bem, escolher o conjuge e algo que se julga no 

cara-ou-coroa, como se se tirasse a sorte. — Quando a prima disse 

isto, tambem ele sentiu uma grande alegria no fato de depositar com- 

pletamente seu proprio destino na moeda sob sua palma branca. Mas, 

compreendendo que nao passava de uma gozagao por parte dela, seu 
olhar acabou por pousar, tristemente, na fonte defronte a varanda. 

Se houvesse outra mulher alem desta que pudesse ser sua esposa, 

pediu a fonte que refletisse na agua o seu rosto. Acreditava que o 

homem podia ver atraves, tanto do tempo, quanto do espago. Era 

solitario a este ponto. 

Uma pedra pontiaguda de Deus afundou obscuramente em diregao 

ao campo de visao dele, que contemplava a superficie da agua, com 

toda a alma. Dois pardais cairam do telhado quando copulavam. Os 

pardais, em voo rasante sobre a superficie da agua, separaram-se e 

algaram voo em diregoes diversas. Ele compreendeu esta iluminagao 

divina. 

— Entao, e isso? — murmou. 

As pequenas ondas da superficie da agua se desmancharam silen- 

ciosamente. Seu coragao se tornou um espelho tal qual a superficie 

da agua. A imagem de um pardal se refletia claramente. Este par- 

dal cantou. Foi este o significado de seu canto: 
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— Voce que esta hesitante, nao vai acreditar se eu Ihe mostrar 

a imagem da rnulher que se tornara sua esposa nesta encarnagao. 

Entao, vou Ihe mostrar a imagem da esposa em sua proxima encar- 

nagao. 

Ele disse ao pardal: 

— Pardal, eu Ihe agradego. Se eu nascer pardal na proxima 

encarnagao, e a tiver per esposa, vou decidir desposar esta moga: 

Quern ve o destino da proxima encarnagao, nao hesita nesta. A es- 

posa valiosa e bela da proxima encarnagao intermedia o casamento 

desta encarnagao. 

Entao, fazendo uma singela saudagao a moga da foto, sentiu 

crescer a presenga de Deus. 

ALGUMAS CONSIDERACOES 

A trajetoria de Kawabata segue, depois destes escritos, o cami- 

nho que o levaria ao Neo-sensacionalismo: exploragao dos elementos 

sensoriais como motor proprio da narrativa, desvirtuando portanto a 

seqiiencia cronologica em todos os seus niveis, extremo cromatismo 

na descrigao, recursos surrealistas, montagem, colagem de elementos 

dispares, diacronia tempo-espago, entre outros, provenientes de nitida 

inspiragao ocidental das vanguardas do inicio do seculo. Mas e curio- 

so notar que, nestes pequenos textos, ja encontramos muitas destas 

caracteristicas: em Recipientes) Frdgeis, um certo clima surreal co- 

menta e renova um dito biblico atraves da analogia onirica: em Por- 

-do-sol, uma composigao em colagem fragmenta a percepgao do tempo 

atraves de varios personagens; em Trovdo de Outono a mistica maca- 

bra de antigas estorias ganha novas proporgdes na interpenetragao 

com os tempos modem os e o amor filial e marital. Mesmo num 

texto tao singelo como Candrios, encontramos, atraves da reiteragao, 

um clima um tanto quanto hipnotico. 

Mas ao mesmo tempo, o mundo de Kawabata e um mundo onde 

personagens e situagoes sao de uma sutileza tao requintada quanto 
cotidiana; pequenos incidentes diarios sao transmutados em profun- 

das reflexdes sobre a essencia dos sentimentos que provocam e per- 

meiam todas as agoes. O escritor explora e aprofunda a psicologia 

do ser humano, desnuda-o, mas nao ao modo cientificista: seus perso- 

nagens apenas deixam entrever, qual ponta de iceberg, toda a imensa 

profundidade de suas emogoes, que permanecem no reino do nao-dito. 

Uma caracteristica fundamental, que ao Ocidente parece ser 

tradicionalmente japonesa, e a da concisao, tanto do ponto de vista 

plastico (lembremo-nos da economia da linha nos desenhos), quanto 

do literario (a tradigao do hoiku nos mostra bem como dizer muito 

com muito pouco). Outra caracteristica fundamental, esta lingiiistica, 

e a de que no japones ps liames sintaticos sao mais tenues, menos 

dependentes e menos fechados do que nas linguas ocidentais: pode- 
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mos construir um periodo imenso sem necessidade de pontuagao. 

Ora, podemos, pois, relacionar todos estes cantos coma se fossem 

renga (poesia derivada do hctiku mas que nao tem fim, podendo sem- 

pre serem acrescentados mais versos), onde o nexo entre eles cria 

sempre uma nova face da mesma materia: a vida e os sentimentos 

entre os personagens, suas hesitagoes, seus valores, suas fraquezas 

e virtudes. 

O mundo de Kawabata § o mundo do subjetivo. 

(1) Os textos traduzidos por Madalena Natsuko Hashimoto, sob a orientaQSlo de Geny 
WaMsaka, foram obras estudadas ho Curso de Literatura Japonesa II, da F.F.L.C.H. da 
tiap, no ano de 1985. 
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AS EXPBESSdES DE TRATAMENTO DA LINGUA JAPONESA 

NO BRASIL: USO E PROCESSO DE ACULTURAgAO 

Tae Suzuki 

1. C0N8IDERAQ6E8 PRELIMINARES 

A lingua ocupa, sem duvida, um lugar de destaque dentro do 

processo de comunicagao humana. Concebida como um sistema de 

significagao, e per meio dela que o homem transmite informagoes, 

se comunica com as pessoas e com o mundo em que se insere, num 

intercambio constante de experiencias. Ela e, entretanto, tambem um 

instrumento para interpretar o mundo, para formular a visao do 

mundo, num processo dinamico de semiose que, em constante tensao 

dialetica cotnservagao/mudanga, ligada a tensao dialetica do discurso 

que redunda na do sistema/discurso, cria novos significados que tra- 

duzem a visao de mundo da comunicagao socio-cultural de seus usua- 

rios (Cf. Pais, 1984, pp. 11-19). 

A dependencia significante/significado se instaura num processo 

dinamico de semiose numa oposigao signo/signo no discurso, pelo qual 

elaboramos o mundo, produzindo a significagao. Parte desta signi- 

ficagao e recuperada pelo sistema e parte e remetida a novos discur- 

sos, retomando o processo de produgao semiotica numa cadeia cons- 

tante de produgao e reelaboragao de significagoes. A lingua nao e 

um fenomeno isolado, mas um complexo de dimensoes socio-culturais 

que, em permanente interagao com o meio, e o instrumento de cons- 

trugao e de veiculo da visao de mundo de seus usuarios, a medida 

que constroi sua cultura, sua ideologia, seu modus pensandl, seu 

modus vivendi (Pais, 1984, pp. 83-102). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho propde um estudo das 

relagoes lingua/meio, meio/individuo, individuo/llngua, atraves de 

uma reflexao sobre o uso das expressoes de tratamento da lingua 

japonesa por descendentes japoneses nascidos no Brasil, em contraste 

com seu uso no pais de origem. 

Definindo, preliminarmente, o tratamento como a forma pela 

qual seu usuario estabelece o distanciamento social ou psicologico que 

o separa das pessoas num ato de comunicagao, constituem linguagem 

de tratamento lato sensu atos como um aperto de mao, um tapinha 

nas costas, uma mesura, gestos de aquiescencia ou de contrariedades. 

Quando o distanciamento socio-psicologico inter-individual e marcado 
linguisticamente, temos as expressdes de tratamento que, em maioir 
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ou menor grau, existem na maioria das linguas: sao as diferentes 

formas de emprego pronominal (como tu e vous do francos, Die e 

S>ie do alemao, wee, sr., sra., V.&a. do portugues etc.), algumas cons- 

trugdes perifrasticas (queira nos comunicar em lugar de comuitique), 

determinadas formas verbais (o futuro do preterito do portugues). 

A relagao que as expressdes de tratamento contraem com seu 

usuario remete a nogao da dimensao pragmatica de semiose levan- 

tada por Ch. Morris. O signo pode estabelecer relagoes com o objeto 

referido, com outros signos e com o usuario, que Morris denomina, 

respectivamente, dimensao semantica, dimensao sintatica e dimensao 

pragmatica de semiose. O signo lingiiistico se define pela relagao 

signo-referente ou signo-objeto denotado, bem como pela relagao com 

outros signos na mensagem, ou seja, pela relagao signo-contexto, e, 

pela relagao com a situagao de uso que implica aquele que produz 

a mensagem (emissor), aquele que a recebe e decodifica (receptor) 

e as condigdes espacio-temporais do ato de comunicagao (Morris, 

1976, pp. 17-26). 

Na mesma perspectiva, K. Blihler distingue agao verbal e ato 

verbal (piano subjetivo ou individual da lingua) em oposigao a fala 

e produto lingiiistico (piano inter-subjetivo ou inter-individual da 

lingua). Agao verbal e, no piano subjetivo, a prdpria agao de falar 

considerada no seu momento de produgao, uma praxis dirigida a um 

fim que estabelece a relagao do signo com a situagao de uso ou, como 

quer Morris, a dimensao pragmatica de semiose. Ato verbal e a 

atribuigao de significagao a um meio lingiiistico, a relagao que se 

estabelece entre signo-universo de experiencias, entre signo-referente 

ou, ainda com Morris, dimensdes semantica e sintatica de semiose 

(Biihler, 1979, pp. 68-88). 

A relagao que o signo contrai com o objeto denotado ocupou, 

por muito tempo1, lugar de destaque nas consideragdes de fildsofos e 

lingiiistas, mas, embora essencial, pois sem um nexo com o referente 

nao ha significagao, outras relagoes surgem no processo comunica- 

tivo. A lingua nao e apenas um instrumento, ela prdpria e uma 

atividade, uma agao inerente ao ato lingiiistico. 

J. L. Austin apontou com muita precisao esse aspecto ao classi- 

ficar os atos de fala em locutdrios, ilocutdrios e perlocutdrios. Todo 

enunciado e uma locugao, pois sempre se diz algo, articulando sons 

conforme regras fonoldgicas (aspecto fonetico) que formam vocabulos 

ou termos obedecendo a uma sintaxe (aspecto fatico), para expressar 

uma significagao (aspecto retico). Ilocutdrio e o enunciado (por- 

tanto, ato locutdrio) que implica realizar uma agao ao dizer alguma 

coisa; a enunciagao, ela prdpria, traduz uma agao do locutor, como 

quando se diz Ueu aconselho a" e se esta, efetivamente, dando 

um conselho. O mesmo "eu aconselho a" pode ser um enunciado 

perlocutdrio, isto e, um ato de fala que produz um efeito no interlo- 

cutor pelo fato de dize-lo, como quando, com tais palavras, se des- 
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perta naquele que ouve um receio ou medo porque implicam, por 

exemplo, air falar com o pai que esta aborrecido com ele''. Os 

enunciados ilocutorios e perlocutorios constituem aquilo que Austin 

denominou "performativos", ou seja, enunciados que redlizcim uma 

agao do seu locutor, em oposigao aos constativos — enunciados que 

simplesmente descrevem, constatam ou se referem a alguma coisa, 

sem nada fazer (Austin, 1970, pp. 36-45, 107-118). 

J. Searle se coloca na mesma perspectiva que Austin quanto a 

existencia de uma forga performativa nos enunciados, que denomina 

"atos de linguagem,,. Mas nega a existencia de atos locutorios como 

os concebe Austin, pois estes nao passam de uma abstragao, uma vez 

que todo enunciado so o e num ato de discurso. A atribuigao de 

uma significagao (ato retico) so e possivel num contexto de enuncia- 

gao, onde implica a intencionalidade do locutor, expressa ou velada. 

Para Searle, "toute communication de nature linguistique impliqm 

des actes de nature linguistique. Uunite de communication linguis- 

tique est (...) la production ou Vemission du symbole, du mot, ou 

de la phrase au moment ou se realise Vacte de langage" (Searle, 1972, 

p. 52). 

A lingua e, para o autor, forma de comportamento, e um ato 

que serve de instrumento para a comunicagao. O homem comunica 

enunciando palavras (ato de enunciagao) pelas quais se refere a algo 

e predica (ato proposicional), praticando um ato lingiiistico como 
afirmar, negar, perguntar, ordenar, promoter etc. (ato ilocutorio). 

Ato ilocutorio e, portanto, um ato primario e precipuo do ato lingiiis- 

tico, unidade minima da comunicagao linguistica (lb., pp. 47-63). 

O aspecto pragmatico da lingua e tambem levantado por I^tnile 

Benveniste (1974, pp. 216-229), que distingue dois dominios de signi- 

ficancia na lingua: o semiotico e o semantico. O primeiro esta ligado 

a estrutura do signo lingiiistico e resulta da rede de relagoes e de 

oposigoes que o signo contrai com certos signos no interior da lingua. 

O significado semiotico e identificado no seio e no uso da propria 

lingua, independe do referente objetivo, e pura forma. Se temos na 

semiotica a lingua enquanto estrutura, na semantica, temos a lingua 

como fungao mediadora entre os homens, entre o homem e o mundo. 

O significado semantico se define no mundo da enunciagao e, com 

ele, passa-se do relativamente estatico ao essencialmente dinamico, ao 

uso que o homem faz da lingua numa situagao de discurso. "Le 

semiotique se caracterise comme une prapriete de la langue, le seman- 

tique resulte d'une activite du locuteur qui met en action la langue?' 

(/b., p. 225). Busca-se, nao mais o signo como unidade de sentido, 

mas a frase comoi totalidade de sentido, inserida numa situagao de 

discurso onde implicam atitudes do locutor. 

Consideradas dentro da visao pragmatica do signo, as expressoes 

de tratamento constituem, assim, um ato de fala pelo qual o locutor 

expressa uma consideragao qualquer pelas pessoas inseridas no dis- 
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curso, na e pela situagao de discurso. Nesse sentido, o tratamento 

e um ato preeminentemente ilocutorio que concretiza na lingua, a dis- 

tancia ou a proximidade entre as pessoas do discurso, embora nao 

se possa ignorar sua forga perlocutoria, na medida em que seu uso 

se presta a produzir efeitos no interlocutor em determinadas circuns- 

tancias e sob determinadas condigoes. 

No entanto, as expressoes de tratamento contraem, ainda, um 

forte vinculo com o meio de sua produgao, carregando no seu bojo 

valores sdcio-culturais proprios, resultando num complexo de relagoes 

entre individuo e meio, entre meio e visao de mundo, entre individuo 

e recorte da realidade. Fatores varios, de ordem social e/ou psico- 

logica, concorrem para o uso do tratamento. Nos nos relacionamos 

diferentemente com pessoas a quern amamos ou odiamos, com alguem 

a quern devemos ou prestamos favores, a quern tememos ou protege- 

mos; difere tambem a tipo de relacionamento se se trata de uma 

crianga ou de um adulto, de um subaltemo ou de um superior, de 

velhos amigos ou de simples conhecidos, apenas para citar alguns 

exemplos. 

O tratamento implica uma serie de fatores ditados, uns, por 

circunstancias momentaneas inerentes a cada situagao, outros, por 

regras ou convengoes mais ou menos definidas pela praxis social. O 
fator contextual e essencial no tratamento, nao se pode concebe-lo 

fora do meio de sua realizagao. A intima relagao entre tratamento 
e o meio de sua produgao faz com que as expressoes de tratamento 

saltern do campo puramente lingiiistico para o sociolingiiistico. Elas 

implicam quern fala, a quern e sob que condigoes se fala, remetendo 

as tres dimensoes fundamentals da Sociolinguistica levantadas por 

Bright: a identidade social do emissor, a do receptor e o contexto 

de situagao (Bright, pp. 18-19). 

Dentro dessa perspectiva, propusemo-nos a realizar um estudo 

das expressoes de tratamento da lingua japonesa que nos permitisse 

inferir alguns dados sobre a inter-relagaq entre lingua e seu meio 

de produgao. Com o proposito de refletir sobre as correlagdes do 

comportamento do tratamento japones com as variaveis contextuais 

e as condigoes de seu uso, tomamos como base os dados levantados 

junto a descendentes bilingiies de imigrantes japoneses da Grande 

Sao Paulo, dados esses que foram analisados em contraste com os 

resultados obtidos por um levantamento similar realizado no Japao. 

Sob a premissa de que os descendentes no Brasil, tendo herdado va- 

lores de uma cultura, vivenciam valores e visoes de mundo de uma 

outra cultura, pretendemos analisar em que medida as variaveis 

socio-culturais que implicam o uso do tratamento entre os japoneses 

diferem entre seus descendentes em meio diferente, levando-se em 

conta alguns fenomenos gerados pelo bilingiiismo, como interferencias 

lingliisticas e culturais, o processo de aculturagao. 

Para a analise do tratamento japones utilizado pelos descendentes 

do Brasil, colhemos os dados junto a 266 funcionarios de uma em- 
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presa ligada a colonia japonesa e sediada em Sao Paulo. A opgao 

pelos descendentes, e nao pelos proprios imigrantes japoneses, se deve 

ao fato daqueles configurarem uma populagao com maior experiencia 

de culturas em contato, pois, em principio, estao mais afeitos a aqui- 

sigao e a assimilagao dos valores passados pelos pais na infancia, 

para se sujeitarem com maior intensidade a influencias do meio bra- 

sileiro, a medida que crescem e passam a dele participar. 

Cientes da possibilidade de alguns vicios que poderia apresentar 

uma amostra obtida com funcionarios de uma empresa, optamos, 

entretanto, por tal altemativa em razao das dificuldades, ou ate da 

impossibilidade de se obter uma amostra aleatoria de toda a popu- 

lagao de descendentes no Brasil, uma vez que nenhum orgao de 

administragao publica mantem um cadastro desses habitantes que nos 

permitisse chegar a amostra pretendida. O limite de recursos nao 

nos possibilitou levantar toda a populagao japonesa do Brasil, de 

forma que, a fim de minimizar as falhas possiveis, optamos por uma 

empresa que, por um lado, nos oferecesse uma gama diversificada 

de informantes em termos de variaveis socio-culturais e, por outro, 

que nao fosse uma empresa multi-nacional de capital japones, com 

padrdes de conduta ou de hierarquia intema (que se relacionam com 

o tratamento) japoneses. 

Considerando-se que a historia da imigragao japonesa ao Brasil 

comegou com o trabalho rural, a escolha recaiu sobre a Cooperativa 

Agricola de Cotia (CAC) por ser uma empresa criada pelos imigran- 

tes japoneses para atender, inicialmente, as necessidades da colonia 

(eminentemente agricola a epoca), com modelo administrativo proprio 

e atividades diretamente ligadas a agricultura, com um quadro eleva- 

do de funcionarios de ascendencia japonesa que vao desde tecnicos 

especializados ate agricultores. 

O perfil socio-cultural dos informantes foi tragado a partir de 

dados coletados por questionarios previamente distribuidos entre os 

provaveis informantes cadastrados pela CAC como falantes da lingua 

japonesa. Recolhidos e conferidos os questionarios, os dados foram 

complementados ou corrigidos, quando necessarios, por ocasiao da 

entrevista individual pela qual colhemos o material linguistico de 

nossos estudos. Esse material, gravado em fitas magneticas e poste- 

riormente transcrito em fichas, consistia de 9 situagoes de discurso 

em que foram previstas as variaveis relevantes do tratamento como 

sexo, idade, nivel socio-economico-cultural, grau de escolaridade, inti- 

midade, com quern e de quern se fala. 

Tabulados e analisados os dados, qualitativa e quantitativamente, 

tragamos o perfil socio-cultural e o linguistico dos informantes para, 

a partir de uma correlagao entre eles, tentar atingir os objetivos 

propostos por esta pesquisa, ou seja, verificar se ha um processo de 

aculturagao lingiiistica dos descendentes bilingiies com ou sem diglos- 

sia e, se houver, como se operam as interferencias lingliisticas e 

culturais que podem levar a reformulagoes da visao de mundo. 

93 



O presente artigo tratara apenas desta parte da pesquisa que, 

juntamente com uma analise do microssistema do tratamento da lin- 

gua japonesa (sou mecanismo de uso, suas variaveis lingulsticas e 

extra-lingiiisticas, sua evolugao historica), bem como uma revisao dos 

principals teoricos que trataram do assunto, fez parte da tese de 

doutorado apresentada em 1985, junto a area de Lingiiistica da Fa- 

culade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da USP. 

2. ELABORAQAO DO CORPUS 

Apos algumas tentativas frustradas em razao da divergencia da 

politica migratoria adotada pelo Brasil e pelo Japao, urn tratado de 

comercio e navegaqao e firmado entre os dois parses nos fins do 

seculo passado, abrindo perspectivas para o inicio da imigragao japo- 

nesa ao Brasil. Mas a crise cafeeira superveniente impede sua reali- 

zagao, adiando-a para 1908, quando aporta em Santos a primeira leva 

de imigrantes japoneses que se distribuiram pelas fazendas de cafe 

do interior paulista (Cf. Suzuki, 1969, p. 16; Nogueira, 1984, pp. 79-94). 

Imbuidos do sonho dourado de fazer fortuna em pouco tempo 

para voltar a "terrinha", e, apesar da freqiiente mobilidade geografica 

em busca de novas oportunidades, os imigrantes viram uma realidade 

bastante diversa daquele que havia sido dada pela propaganda imi- 

gratoria. Aqui foram se estabelecendo na zona rural, a principio, 

espalhando-se pelas zonas urbanas a medida que aumentava o raio 

de sua mobilidade ocupacional, em busca de melhores oportunidades 

de trabalho e de condigoes de vida. 

Frente a possibilidade de retomo ao pars de origem, os imi- 

grantes nao sentiram, no inicio, necessidade de aprender a lingua 
portuguesa, tao diversa da lingua patria. Mesmo depois que essa 

possibilidade se tornara mais remota e se viram obrigados a perma- 

necerem no Brasil, a dificuldade em dominar a lingua portuguesa 

levou os imigrantes a continuarem a utilizar o japones, principal- 

mente no nucleo familiar e entre si, dentro de suas comunidades. 

O portugues foi adquirido a medida que atendiam a suas necessidades 

de contato com o meio, de forma lenta e gradual, mesmo porque no 

inicio, os primeiros imigrantes contavam com interpretes contratados 

pelas companhias de imigragao e pelas fazendas de cafe para onde 

foram encaminhados em sua quase totalidade. O portugues passou 

a ter uma penetragao maior na vida dos imigrantes a medida que 

aumentava o exodo rural e a medida que as criangas trazidas do 

Japao atingiam a idade escolar ou aumentava o numero de filhos 

nascidos no Brasil. No lar ou entre si, predominava o uso da lingua 

japonesa que, com o passar do tempo, passou a sofrer interferencias 

do meio e da lingua deste meio, provocando inclusive o surgimento de 

uma lingua geral em conseqiiencia da convivencia de varios dialetos 

dentro da colonia (Cf. Suzuki, 1969, pp. 131-136; Handa, 1973, pp. 

487-509). 

Propomo-nos a verificar um dos aspectos dessa nova 'lingua 

japonesa" surgida no seio da colonia japonesa no Brasil, qual seja, 
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a linguagem de tratamento, cam vistas a diferengas com a do seu 

pais de origem, se e que o ha, numa tentativa de buscar as interfe- 

r end as sociais do tratamento. Julgamos que as influencias do meio 

sao maiores sobre os descendentes do que sobre o imigrante, razao 

pela qual realizamos uma pesquisa de campo junto a descendentes japo- 

neses do Brasil falantes da lingua japonesa, cujos dados serao anali- 

sados em contraste com os resultados obtidos por outras realizadas 

no Japao qus buscavam analisar, entre outros pontos, as relagoes 

entre lingua e meio, atraves do uso do tratamento. 

2.1. PESQUISAS REALIZADAS NO JAPAO 

O Instituto Nacional de Pesquisas Lingiiisticas (Kokuritsu Kokugo 

Kenkyujo, doravante citado como K.K.K.) realizou uma serie de cinco 

pesquisas sobre o tratamento japones (1952, 1953 e 1972) que, no seu 

conjunto, apresentam a metodologia e os resultados que melhor se 

ajustam aos nossos objetivos. Sao elas: 

1. Pesquisa I — primeira pesquisa especifica do tratamento, reali- 

zada em Ueno (Provincia de Mie) em 1952, compoe-se das 

seguintes partes: 

a) levantamento do perfil social dos informantes por meiq de 

questionarios contendo dados sobre idade, sexo, escolari- 
dade, ocupagao, locals de residencia, contato com as comu- 

nicagoes de massa etc., distribuidos a uma amostra aleatoria 

de 1.000 pessoas da populagao local, dos quais 897 foram 

preenchidos e recolhidos; 

b) levantamento do desempenho linguistico por entrevistas 

individuals a uma amostra aleatoria de 250 pessoas (dentre 

as 897 acima citadas), realizadas por cinco pesquisadores 
seguindo um modelo unico de situagoes de fala, previa- 

mente elaborado. Seu objetivo principal era verificar o 

desempenho real do tratamento. 

c) pesquisa sobre a concepgao do tratamento — se o levanta- 

mento b tinha como objetivo verificar a concepgao do tra- 

tamento pelo usuario enquanto locutor, esta ocupou-se em 

analisar a concepgao do tratamento pelo receptor do dis- 

curso. Uma amostra de 150 pessoas foi constituida de 100 

pessoas escolhidas numa proporgao igual de sexo e idade, 

dentre as 250 que concederam entrevistas (levantamento 

b), mais 50 escolhidas dentre as 647 pessoas que so res- 
ponderam ao questionario (levantamento a). Desse total, 

apenas 80 pessoas (54,1%) puderam ser reunidas num 

unico local para classificar as falas gravadas de acordo 

com uma serie de situagoes apresentadas em slides, segun- 

do: 1. a conveniencia da forma lingiiistica a situagao; 2. 

qual a forma que gostaria que Ihe fosse dirigida e 3 qual 

a forma que julgaria mais correta ou mais polida. 
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d) pesquisa sobre as variaveis contextuais do tratamento — na 

medida em que a artificialidade das situagoes apresentadas 

no levantamento b peca por nao permitir uma real avaliagao 

das variaveis contextuais, atribuiu-se um tema que com- 

portava as variaveis idade, hierarquia social e intimidade 

a 11 grupos de duas pessoas cada, permitindo-lhes dialogos 

livres que foram gravados para uma posterior analise. 

e) gravagao de situagoes reais do meio — a fim de diminuir 

cada vez mais a "artificialidade" das situagoes, foram 

instalados gravadores em pontos variados da cidade (cor- 

reio, loja de modas, fabricas, Camara Municipal etc.) para 

coletar o tratamento nas situagoes aproximadas daquelas 

que foram apresentadas na entrevista individual. Com a 

mesma finalidade, foram tambem gravados todos os de- 

sempenhos linguisticos de um dia de vida de um habitante 
local nos seus contatos com familiares, vizinhos, vendedo- 

res etc. 

f) avaliagao do grau de tratamento das formas linguisticas — 

37 voluntaries recrutados in loco avaliaram uma serie de 

formas linguisticas de tratamento previamente elaboradas, 

estabelecendo uma gradagao do tratamento segundo sua 

concepgao pessoal, cujos resultados serviram de subsidio 

aos linguistas-pesquisadores para atingir com maior objeti- 

vidade os propositos da pesquisa no seu todo, quantificando 

o grau de tratamento. 

Pesquisa II — pesquisa complementar a anterior, realizada em 

Okazaki (Provincia de Aichi) em 1953, segue o mesmo processo, 

diferindo nos seguintes pontos: 

a) o perfil social dos informantes foi tragado por uma amos- 

tra de 800 pessoas; 

b) o desempenho lingmstico foi levantado entre 450 pessoas, 

por um grupo formado por 6 especialistas e outro de 9 

estudantes da Universidade Gakugei de Aichi, pesquisando, 

respectivamente, 250 e 200 pessoas, com o proposito de 

verificar se ha diferengas nos resultados em analises feitas 

por pessoas treinadas ou nao. 

c) aplicada as 450 pessoas, a pesquisa sobre a concepgao do 

tratamento pelo receptor do discurso orientou-se pela 

avaliagao das formas de tratamento consideradas incorre- 

tas ou inapropriadas, ao contrario da anterior, que se guiou 

pela indicagao das formas consideradas corretas. 

d) alem dos fatores levantados em Ueno, acrescentou-se o 

fator sexo as variaveis contextuais que foram analisadas 

nos dialogos trocados por 20 grupos de 2 pessoas cada. 

e) alem da gravagao in loco em varios pontos da cidade, 

numa tentativa de se conseguir um contexto de situagao 



identico, ou ao menos similar, daquele apresentado no levan- 

tamento b (por exemplo, pedir formulario para telegramas 

no correio), um pesquisador se postou em lugares apro- 

priados para colher dados mais espontaneos, atentando a 

algumas variaveis como sexo e faixa etaria. Mas a exiglii- 

dade dos resultados obtidos levou-os a selecionar 12 pes- 

soas de acordo com diferentes variaveis sociais, solicitan- 

do-lhes uma encenagao das situagoes nos respectivos locais. 

f) a avaliagao dos graus de tratamento foi feita por especia- 

listas, a partir das formas surgidas nas falas do levanta- 

mento b. 

3. Pesquisas III e IV — pesquisadores regionais, em geral pro- 

fessores universitarios ligados a K.K.K., realizaram duas pes- 

quisas por todo o territorio japones, focalizando essencialmente 

as diferengas regionais do tratamento. A primeira, realizada 

em 1952 (Pesquisa III), abrangeu 329 cidades, totalizando 685 

informantes, atentando para as formas de tratamento da 1:- e 

2^ pessoas, dos termos de parentesco, das formas de cumpri- 

mento em discursos a interlocutores que variavam conforme 

diferentes graus de intimidade, hierarquia social, idade. A se- 

gunda foi realizada em 1953 (Pesquisa IV), em 47 cidades, 

com 940 jovens de 20 a 29 anos de idade, seguindo o modelo 

das pesquisas de Ueno (Pesq. I) e de Okazaki (Pesq. II). 

4. Pesquisa V — realizada na mesma cidade de Okazaki (Pesqui- 

sa II) em 1972, essa pesquisa teve como objetivo verificar as 

mudangas ocorridas no uso e na concepgao do tratamento por 

parte dos usuarios no decurso de 20 anos, comparando seus 

dados com os obtidos em 1952. Obedecendo aos mesmos para- 

metros, realizaram-se dois tipos de enfoque: um estudo diacro- 

nico do tratamento em geral por uma amostra aleatoria de 400 

pessoas e outro, tambem diacronico, porem individual, com 

185 pessoas que, tendo servido de informantes em 1952, pude- 

ram ser encontradas e entrevistadas. 

Sao cinco pesquisas que, tendo enfocado o tratamento sob varies 

aspectos, formam um todo que analisa, na essencia, o uso do trata- 

mento japones modemo e a forma como os usuarios o concebem. 

Cientes da necessidade de um enfoque multi-facetado do tratamento, 

ater-nos-emos, porem, neste trabalho, a apenas um de seus aspectos 

— o tratamento e as variaveis socio-culturais — e refletir sobre a 

interagao lingua/meio, a partir de um estudo contrastivo entre os 

resultados obtidos no Japao e o uso do tratamento japones pelos 

descendentes japoneses no Brasil. Nessa medida, passaremos a expor 

sobre sua metodologia e os resultados por elas obtidos, que mais 

diretamente interessam aos nossos objetivos. 

A pesquisa de Ueno (Pesq. I) foi a primeira tentativa para se 

estabelecer os metodos de pesquisa de campo do tratamento. Foram 

propostas as variaveis sociais que configurassem o perfil social dos 

informantes e que influiriam, hipoteticamente, no uso do tratamento. 
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Foram tambem testadas duas formas diferentes de coleta dos dados 

lingiiisticos: uma, pela reproducao oral de determinadas situagdes de 

discurso previamente elaboradas sem nenhuma forma de tratamento, 

que foram gravadas em entrevistas individuais e outra, pela coleta 

em gravadores escondidos em locaic estrategicos onde pudessem ocor- 

rer situagoes similares aquelas apresentadas nas entrevistas indivi- 

duais, com o intuito, nao so de diminuir a artificialidade em apre- 

sentar situagoes por escrito, como tambem, para avaliar a viabilidade 

dos metodos propostos. Requisitou-se, ainda, a um grupo de volun- 

taries do local, que avaliasse o grau das diferentes formas de trata- 

mento a partir de uma lista previamente elaborada, a fim de servir 

de subsidio aos pesquisadores para uma quantificagao, a mais objetiva 

possivel, de analise dos dados obtidos. 

O objetivo principal dessa pesquisa foi o de estabelecer as linhas 

essenciais da metodologia a ser aplicada em trabalhos desse genero, 

no que foi complementada e melhorada pelas pesquisas regionais (Pesq. 

Ill e IV) para ser aplicada em Okazaki (Pesq. 11), onde se buscou 

chegar, ja com modificagoes a partir dos dados obtidos, aos resulta- 

dos pretendidos, quais sejam, verificar em que condigoes sociais e 

contextuais o tratamento e utilizado e concebido pelos japoneses de 
hoje. j 

Tanto foi assim que os resultados desses quatro trabalhos sao 

apresentados em bloco em Keigo-to Keigoishiki "O Tratamento: seu 

Uso e sua Concepgao" (1957), servindo-se das Pesquisas I, III e IV 

para expor os caminhos trilhados para o estabelecimento de uma me- 

todologia, e da n, para analisar o status quo do tratamento utilizado 

em 1952. Apenas o trabalho realizado em 1972 tern uma publicagao 

isolada e parcial de seus resultados em 1983, sob o titulo Keigo-to 

Keigoishiki — Okazaki-ni okeru 20-nenmae-tono Hikaku "O Trata- 

mento: seu Uso e sua Concepgao — em Comparagao a Pesquisa reali- 

zada em Okazaki de 20 Anos atras". 

Para essa parte do nosso trabalho, seguiremos basicamente os 

dados fomecidos pela publicagao de 1983, com referencias a de 1957 

quando necessarias, esclarecendo que deixaremos de lado as partes 

que nao nos concemem diretamente (testes de personalidade, opiniao 

sobre a adequagao forma linguistica/contexto de situagao, escolha das 

formas que o informante gostaria que Ihe fossem dirigidas etc.), 

atendo-nos as partes que dizem respeito as variaveis socio-culturais do 

tratamento. 

Neste aspecto, a segunda pesquisa realizada em Okazaki (Pesq. 

V), seguiu as seguintes etapas basicas: 

1. aplicagao de um questionario com dados pessoais e uma amos- 

tra de 400 pessoas de 15 a 79 anos de idade, escolhidas aleato- 

riamente por idade, sexo e zona de residencia, do cadastro 

oferecido pela Prefeitura local. Foi preparada, de antemao, 

uma listagem superior a 400 pessoas para as substituigoes por 

pessoas^ do mesmo sexo e idade equivalente, que se fizessem 

necessarias. 

98" 



2. entrevista individual realizada por 12 pesquisadores para: 

a) colher informagoes sabre o desempenho linguistico dos 

informantes mediante a apresentacao de determinadas si- 

tuagdes de fala (por escrito e/ou com gravuras), onde 

se solicitava a reprodugao oral de discursos previamente 

elaborados para serem gravados; 

b) colher informagdes dos entrevistados sobre sua opiniao, 

conhecimento e consciencia do tratamento; 

3. transcrigao em fichas das formas lingliisticas gravadas; 

4. levantamento do perfil da populagao entrevistada, a partir dos 

dados colhidos pelo questionario (1); 

5. classificagao das formas de tratamento, de que trataremos 

adiante; 

6. analise das associagdes entre as variaveis socials e lingliisticas. 

Para se classificar as formas de tratamento, havia a necessidade 

de se quantificar as formas lingliisticas levantadas, a fim de se pro- 

ceder a analise das interferencias contextuais (sociais e psicoldgicas) 

no tratamento. Corria-se, entretanto, o perigo de uma classificagao 

subjetiva dos graus de tratamento das expressdes encontradas, o que 

levou a uma serie de medidas para reduzir ao maximo a subjetividade 

da classificagao. 

Quando da realizagao da pesquisa em Ueno (Pesq. I), os coorde- 

nadores elaboraram uma lista de 10 a 30 provaveis discursos para 

as diferentes situagdes apresentadas e submeteram-nos a classificagao 

por dois grupos (um grupo de professores pesquisadores do K.K.K. e 

outro formado por 37 habitantes da regiao) para uma posterior com- 

paragao. Cada grupo efetuou a classificagao dos discursos por situa- 

gao, numa escala decrescente do grau de tratamento do discurso no 

seu todo, isto e, sem distinguir as chamadas expressdes de respeito, 

de modestia ou de polidez. Em Okazaki (Pesq. II), foi feita uma 

classificagao similar mas a partir das formas lingliisticas coletadas 

pelo levantamento com uma amostra de 250 pessoas. Sua apreclagao 

ficou a cargo de tres grupos: de 10 pessoas da regiao, selecionadas 

por sexo e idades diferentes; de 41 estudantes de Toquio que procede- 

ram a uma classificagao individual e por grupos de dois e, de um 

pesquisador da K.K.K. 

Feitas as comparagdes de todas as classificagdes, observou-se um 

desvio de apenas 3,4%, o que os levou a seguirem a classificagao 

elaborada pelo pesquisador da K.K.K., para a analise dos dados colhi- 

dos em Okazaki (Pesq. 11). Levando-se em conta, principalmente, a 

forma do tratamento utilizado no fim do discurso (1), o tratamento foi 

classificado em tres graus: 

(1) Na estrutura frasal japonesa, as formulaQSes individuals do locutor sobre o dictum 
se tornam mais subjetivas & medida que se encontram no fim da cadeia sintagmdticg 
(Cf. Wjatanabe, 1971, p. 140). Sendo o tratamento a expressao subjetiva do locutor 
sobre a tensao ou distdncia entre os actantes do discurso, suas formas lingliisticas 
atuam, geralmente, na parte final do discurso. 
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1. cdta polidez: emprego de formas resultantes da associagao de 

duas ou mais expressoes de tratamento em todo o discurso; 

2. polidez: emprego de apenas uma expressao de tratamento no 

discurso; 

3. formas sem tratamento. 

Dada a incidencia muito elevada de casos de polidez (grau 2), 

foi feita uma reclassificagao em cinco graus de tratamento, para a 

analise dos dados obtidos em 1972 (Pesq. V), a que voltaremos no 

momento oportuno. Essa pesquisa realizada em 1972, na cidade de 

Okazaki, tinha como principal objetivo verificar as transformagoes 

ocorridas com o uso do tratamento, no espago de 20 anos. Apesar 

da opiniao corrente no Japao de que o tratamento esta caindo em 

desuso, de que as falas das pessoas estao se tomando cada vez mais 

rudes, de que os jovens nao sabem usar o tratamento, seus resultados 

vieram a provar o contrario. Nao houve diferengas significativas no 

uso do tratamento nesses 20 anos. Se em 1952, sexo e escolaridade 

constituiam os fatores mais influentes e, idade o menos influente no 

uso do tratamento, assim continuaram sendo em 1972. Assim, as 

mulheres usam, no geral, formas mais polidas de tratamento do que 

os homens, embora estes distingam com maior freqiiencia os contextos 

de situagao; ha uma variagao maior das formas de tratamento em- 

pregadas pelos homens conforme as situagoes e as mulheres sao sem- 

pre polidas, independentemente dos contextos apresentados. A esco- 

laridade surge como a segunda variavel mais significativa para o bom 

desempenho do tratamento, configurando que quanto maior a escola- 

ridade do usuario, mais polido se toma o tratamento. Quanto aos 

demais fatores, embora tenha se manifestado uma tendencia geral 

de ocorrerem tratamentos mais polidos quanto maior a idade, mais 

elevada a classe social e maior a mobilidade geografica, essas varia- 

veis nao apresentaram urn grau significativo de contingencia na asso- 

ciagao com o bom desempenho do tratamento. 

A fim de que pudessemos proceder ao estudo contrastivo proposto, 

obedecemos aos criterios gerais seguidos pelas pesquisas realizadas no 

Japao para levantar os dados junto aos descendentes no Brasil, sobre 

o que passaremos a discorrer. 

2.2. LEVANTAMENTO DO TRATAMENTO JAPONES 

NO BRASIL 

A analise contrastiva proposta leva em conta dois grupos sociais 

substancialmente diferentes: de um lado o Japao, uma sociedade 

monolinglie, e de outro, a coldnia japonesa do Brasil, uma comunidade 

bilinglie sem diglossia, isto e, uma comunidade em que as pessoas 

discemem o uso de uma lingua e de outra conforme a situagao, sem 

que isto implique valoragoes ou diferenciagdes funcionais estabelecidas 

pelo meio (Cf. Fishman, 1971, p. 87 e ss.). 
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A diversidade basica das propriedades dos meios que foram colo- 

cados em contato, nem sempre nos permitiu que seguissemos metodos 

identicos, fazendo-se necessarias certas aproximagdes que viabilizas- 

sem o estudo proposto. Na medida em que o Japao e uma sociedade 

monolingue, o K.K.K pode colocar magnetofones em lugares estrate- 

gicos de varios pontos da cidade e colher tratamentos usados em 

situagoes reais, como uma maneira de diminulr a artificialidade que 

poderia resultar do esmero dos informantes em "falar bem" nas 

entrevistas individuals ou mesmo nos dialogos montados (pp. 96-97). 

Em Ueno (Pesq. I), os locals foram selecionados aleatoriamente, com 

a preocupagao unica de varia-los. Ja em Okazaki (Pesq. II), foram 

selecionados locais em que pudessem ser encontradas situagoes, senao 

identicas, ao menos equivalentes as apresentadas nas entrevistas indi- 

viduais. Os resultados, porem, nao corresponderam as expectativas 

pois, mesmo com longas horas de espera, foi dificil nao so deparar 

com situagoes semelhantes, bem como encontrar pessoas de sexos e 

de faixas etarias diferentes, as unicas variaveis que podiam, entao, 

ser estabelecidas. Na comunidade japonesa do Brasil seria pratica- 

mente impossivel realizar tal tipo de levantamento, nao so porque 

a comunidade esta inserida no meio brasileiro e por isso, as oportu- 

nidades de se encontrar dois descendentes nos contextos esperados 

sao remotas, como porque, os descendentes usam, na sua maioria, o 

portugues na comunlcagao entre eles. 

K.K.K. coletou ainda os dados lingliisticos por dois outros meios: 

1. registro das falas produzidas por 11 grupos de duas pessoas 

cada (previamente selecionadas de acordo com a idade e sexo) 

sobre um determinado tema, e, 

2. registro das falas produzidas individuahnente pelos informan- 

tes, de acordo com uma serie de situagoes previamente elabo- 

radas e apresentadas por escrito pelo entrevistador (por exem- 

plo, situagoes do tipo: "como voce diria no caso em que..."). 

A analise dos resultados obtidos por esses dois metodos demonstrou 

que as falas dos dialogos livres sao, em geral, mais longas, tornan- 

do-as mais polidas (2); no entanto, os resultados obtidos, seja por en- 

trevistas individuals, seja por improvisagao de dialogos, nao apresen- 

taram diferengas significativas quanto ao uso das formas concretas de 

tratamento, isto e, das chamadas expressoes de respeito, de modestia 

ou de polidez. 

Quanto a amostragem, K.K.K evitou grandes metropoles como 

Toquio, pelas dificuldades ou a quase impossibilidade de se realizar 

pesquisas dessa monta, bem como aglomeragoes eminentemente agri- 

colas, dada a sua especificidade em termos regionais e dialetais, e 

(2) Hd, na consciencia do usudrio da lingua, a id^ia de que falar mais longo 6 mais 
polido, como compirovaram os testes para avaliar a concepgao do tratamento (Vide 
p. 95), em que os informantes diapunham em ordem decrescente de grau de tratamento, 
as falas relativas a uma determinada situagao (K.K.K., 1957,, p. 318). 
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optou por cidades de medioi porte como Uena e Okazaki, nem tao 

rurais, nem tao metropolitanas como se pretendia (/&., p. 2). No 

Japao, as prefeituras mantem um cadastro de residencia de seus habi- 

tantes, o que possibilitou uma amostragem aleatoria de sua populagao. 

No Brasil, entretanto, nao ha nenhum orgao de administraqao publica 

que mantenha tais cadastros. O unico cadastro a que tivemos acesso 

foi o elaborado pelo censo de 1958, mas novo levantamento efetuado 

4 anos depois, ja demonstrou que a mobilidade geografica dos japo- 

neses no Brasil e muito acentuada (apenas menos de 70% puderam 

ser encontrados no mesmo local), o que nao dizer no espaco de mais 

de 20 anos. 

Para uma amostragem nos mesmos moldes do Japao, seria neces- 

sario realizar um novo censo da colonia japonesa no Brasil, que 

demanda uma mao-ds-obra de que nao dispomos (cerca de 7.000 

recenseadores foram utllizados no censo de 1958 — cf. Suzuki, 1969, 
p. 4). A exigiiidade material e de condigoes tecnicas de que dispu- 

nhamos levou-nos a optar por um levantamento junto a um grupo 

ligado a colonia japonesa onde pudessemos encontrar, se nao as ideais, 

as condigoes minimas que viabilizassem atingir o objetivo proposto. 

Na medida em que pretendiamos examinar as variaveis socio-culturais 

do tratamento pelo confronto do seu uso em meios diferentes, procura- 

mos um grupo com uma populagao concentrada que tivesse raizes mais 

fortes com a colonia japonesa. Evitamos, assim, as empresas mul- 

ti-nacionais japonesas que, apesar de contarem com um elevado con- 

tingente de funcionarios japoneses ou descendentes, seguem uma 

polltica administrativa e organica proxima a do seu pais de origem: 

elas transpdem os modelos de administragao, de hierarquia intema 

ocupacional, de comportamentos que levam em conta variaveis como 

hierarquia, idade, antiguidade, do Japao ao Brasil. 

Em vista do exposto, optamos pela Cooperativa Agricola de Cotia 

(CAC) da Grande Sao Paulo, pelas razdes que se seguem: 

1. e uma empresa cooperativista inicialmente criada para atender 

as necessidades dos produtores horti-fruti-granjeiros da colonia 

japonesa em Sao Paulo, com capital local e seguindo um mo- 

delo administrativo prdprio, sem obedecer a padrdes de conduta 

ou de hierarquia intema que poderiam ser impostos por uma 

empresa multi-naclonal de capital japones; 

2. sendo uma empresa ligada a atividades agricolas, julgamos 

encontrar um contingente de pessoas fortemente ligadas a ori- 

gem da imigragao japonesa que se deu pela introdugao de 

mao-de-obra na cultura cafeeira do inicio do seculo e que 

permaneceu eminentemente rural ate a decada de 40 (Cf. 

Suzuki, 1969, p. 55); 

3. por outro lado, sua sede em Sao Paulo permite a afluencia de 

pessoas dos mais variados pontos do Brasil, como resultado 

do grande fluxo migratorio para Sao Paulo em virtude do seu 
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processo de urbanizagao e de industrializagao, fenomeno ocor- 

rido tambem na colonia (/b., pp. 212-215); 

4. na mesma perspectiva, ha um afluxo de pessoas de uma gama 

variada de ocupagoes e a CAC da Grande Sao Paulo, que inclui 

o setor avicola do municlpio de Cotia, permitiu-nos configurar 

uma populagao ocupacionalmente variada, desde tecnicos espe- 

cializados ate agricultores. 

Partindo, pois, da premissa de que a CAC poderia fornecer o 

material necessario para os nossos estudos, foram feitos os primeiros 

contatos com a empresa que prontamente se colocou a nossa disposi- 

gao, tomando possivel a realizagao deste trabalho. 

Esta parte da pesquisa seguiu as seguintes etapas, sobre as quais 

passamos a discorrer: 

1. levantamento e analise dos dados socio-culturais dos informan- 

tes; 

2. levantamento e analise dos dados iingliisticos referentes ao tra- 

tamento da lingua japonesa; 

3. associagao entre as variaveis socio-culturais e lingiiisticas levan- 

tadas;'' 

4. analise contrastiva dos dados obtidos no Japao e no Brasil. 

2.2.1. Levantammto socio-cvltural 

Mediante a cessao da lista de funcionarios descendentes e falantes 

da lingua japonesa, devidamente cadastrados na CAC, foram distri- 

buldos 500 questionarios. Seus quesitos foram adaptados para tragar 

o perfil socio-cultural dos informantes e elaborados a partir de dados 

testados num levantamento preliminar com cerca de 50 estudantes do 

Curso de Lingua e Literatura Japonesa da USP, cuja finalidade foi, 

nao so verificar a viabilidade da metodologia aplicada em Okazaki 

(Pesq. V) dentro dos recursos de que dispunhamos, como tambem 

testar a viabilidade dos itens hipoteticamente propostos com base nas 

variaveis levantadas pelo censo de 1958 e que constituem propriedades 

individuais (religiao, escolaridade, residencia no canjpo ou na cida- 
de etc.). 

2.2.1.1 Amostragem e metodologia 

Sob hipotese de que constituem variaveis significativas do desem- 

penho da lingua japonesa, e consequentemente, do tratamento japones 

entre os descendentes em Sao Paulo, levantamos os seguintes itens: 

1. Sexo: a) masculino 

b) feminino 

2. Faixa etaria — nossa amostra e constituida de funcionarios 

da CAC, de forma que assim dividimos as faixas etarias: 

a) ate 19 anos 

b) de 20 a 29 anos 
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c) de 30 a 39 anos 

d) de 40 a 49 anos 

e) acima de 50 anos 

3. Geragao — dados do censo de 1958 demonstraram que quanto 

maior a geragao, maior e o grau de aculturagao quanto a reli- 

giao (p. 123), quanto a lingua falada (p. 131) e quanto a estru- 

tura familiar: tamanho de familia (p. 110), numero de geragoes 

na familia (p. 114), tipo de familia (p. 116). Sob a hipotese 

de que o fator geragdo e significativo tambem no uso do trata- 

mento japones, assim classificamos: 

a) nisei — filho de pais imigrantes. Dada, porem, a existen- 

cia de filhos de imigrantes que chegaram ao Brasil antes 

da idade escolar e que tiveram, portanto, formagao e edu- 

cagao no Brasil, subdividimos os nisei em: 

1) nisei I — filho de pais que chegaram depois da idade 

escolar (7 anos); 

2) nisei 11 — filho de pais japoneses dos quais, um deles 

chegou antes da idade escolar e outro, depois da idade 

escolar; 

3) nisei III — filho de pais que chegaram antes da idade 

escolar; 

b) sansei — quando um dos pais ou ambos forem nisei; 

c) yonsei — quando um dos pais ou ambos forem sansei; 

d) mestigo — quando um dos pais for de origem nao-japonesa. 

4. Geragao do (ex) -conjuge — sob a hipotese de que a geragao do 

conjuge ou ex-conjuge implica convivencia com pessoas "mais 

japonesas" (imigrantes ou nisei), ou "menos japonesas" (sansei, 

yonsei e mestigos), os conjuges foram classificados em: 

a) issei, ou seja, imigrantes; 

b) nisei] 

c) sansei] 

d) nao-japones, isto e, pessoas que nao tern ascendencia japo- 

nesa. 

5. Convivencia com avos — segundo dados do censo de 1958, a 

incidencia do uso da lingua japonesa e maior nas familias 

lineares (com ascendentes ou com filho(s) casado(s) do chefe 

de familia) e linear-colaterais (familia linear, mais irmao ca- 

sado ou outro parente colateral) do que nas familias conjugais 

(casal com ou sem filhos) [Cf. Suzuki, 1969, p. 136]. Consi- 

derando a faixa etaria dos nossos informantes, e de se supor 

que os avos com quern conviveram, se conviveram (familia 

linear ou linear-colateral), sejam imigrantes, ensejando que oa 
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informantes tenham tido contato com a lingua japonesa na sua 
vida. Assim, consideramos aqueles que: 

a) conviveram com os avos ou com um deles; 

b) nunca conviveram com avos. 

6. Co-habitagao — a fim de averiguar em que medida o grau do 

contato cotidiano com japoneses influi ou nao no desempenho 

do tratamento japones, caracterizamos aqueles que: 

a) moram sozinhos; 

b) moram com amigos e/ou irmaos, desde que um deles seja 

nao-japones; 

c) moram com amigos e/ou irmaos que sejam imigrantes ou 

descendentes; 

d) moram com a familia, desde que um membro (conjuge, 

cunhados, sobrinhos etc.) seja nao-japones; 

e) moram com familia de ascendencia japonesa, desde que um 

membro, pelo menos, seja issei; 

f) moram com familia composta apenas de descendentes. 

7. Locais de residencia — os primeiros imigrantes japoneses, 

embora de origens profissionais diversas, foram encaminhados 

a zonas rurais para suprir a mao-de-obra agricola. Em sua 

maioria, utilizavam a lingua matema na comunicagao em 

familia ou entre os conterraneos, servindo-se da lingua portu- 

guesa, adquirida precariamente, para os contatos esporadicos 

com o meio brasileiro. Semi-isolados da comunidade brasileira 

em geral, as condigoes foram mais propicias aqueles que vive- 

ram por periodos mais longos nas zonas rurais para que valores 

do seu pais de origem, inclusive a lingua, continuassem a ser 

cultivados. Acompanhando o exodo rural do meio brasileiro em 

geral, verificou-se uma mobilidade progressiva dos japoneses e 

seus descendentes do campo para a cidade. O isolamento das 
zonas rurais (distancia, escassez de meios de transporte e co- 

municagao etc.), acrescido ao semi-isolamento dos japoneses e 

descendentes com relagao a comunidade brasileira, levou-nos 

a hipotese de que os anos de residencia em zona rural influem 

na conservagao da lingua japonesa, estabelecendo o seguinte 

criterio de classificagao: 

a) residencia na zona rural por um periodo superior a 10 anos; 

b) residencia na zona rural por um periodo superior a 5 e 
inferior a 10 anos; 

c) residencia na zona rural por um periodo inferior a 5 anos; 

d) residencia somente na zona urbana. 

8. Ocupagao — de acordo com o Codigo Brasileiro de Ocupagoes, 

os informantes foram assim classificados: 
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a) trabalhadores das profissoes cientificas, tecnicas e trabalha- 

dores assemelhados (tecnicos de contabilidade, agronomos, 

analistas de sistema, psicologos etc.); 

b) diretores e trabalhadores assemelhados (gerentes adminis- 

trativos, de produgao etc.); 

c) trabalhadores de servigos administrativos e assemelhados 

(secretarios, auxiliares de escritorio, supervisores, digita- 

dores etc.); 

d) trabalhadores de comercio e assemelhados (supervisores de 

vendas e compras, vendedores de comercio atacadista, agen- 

tes de vendas etc.); 

e) operadores de maquinas, condutores de veiculos e asseme- 

lhados; 

f) trabalhadores de servigos de serventia, higiene e assemelha- 

dos (faxineiros, copeiros etc.); 

g) trabalhadores agropecuarios e assemelhados (operadores de 

incubadora, de maquinas de beneficiamento de produtos 

agricolas etc.). 

9. Grau de escolaridade — o nivel de escolaridade do informante 

foi estimado pelc ultimo curso de ensino regular freqiientado, 

concluso ou nao, em: 

a) sem escolaridade; 

b) nivel primario; 

c) nivel secundario (colegio, tecnico, normal); 

d) nivel superior (universitario ou equivalente). 

10, Escolaridade dos pais — a fim de verificar em que proporgao 

a alta ou baixa escolaridade dos pais, obtida no Japao ou no 

Brasil, atua no uso da lingua japonesa de seus filhos, distinguimos 

a escolaridade do pai e da mae de acordo com o ultimo curso 

freqiientado em: 

a) nao freqiientaram nenhuma escola; 

b) freqiientaram o primario no Brasil; 

c) freqiientaram o secundario no Brasil; 

d) freqiientaram o curso superior no Brasil; 

e) freqiientaram o primario no Japao; 

f) freqiientaram o secundario no Japao; 

g) freqiientaram o curso superior no Japao. 

11. Estudo da lingua japonesa — por "estudo da lingua japonesa" 

entendemos os dois tipos de aprendizado: 1. o aprendizado da 

leitura e da escrita japonesa em casa (com pais ou professo- 

res particulares) ou nas escolas conhecidas como nichigogakko, 
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destinadas geralmente aos descendentes de imigrantes japoneses 

na faixa etaria correspondente ao curso primario do Brasil; 

2. o aprendizado da fala, leitura ou escrita nos cursos de japo- 

nes, destinados a adultos. Assim, classificamos os informan- 

tes que: 

a) nunca estudaram o japones; 

b) estudaram ate os 10 anos de idade; 

c) estudaram ate mais de 10 anos de idade; 

d) comegaram a estudar depois dos 10 anos. 

12. Uso do japones na moradia — em que medida o contato com 

a lingua japonesa, pelo seu uso no local em que reside, influi 

no desempenho linguistico, foi o objetivo ao estabelecermos 

mais este item que subdividimos em: 

a) nunca usou o japones em casa; 

b) nao usa atualmente, mas ja usou; 

c) usa atualmente so o japones; 

d) usa atualmente o japones e o portugues 

(aqui entendemos o uso do japones com interferencias do 

portugues (no lexico ou na estrutura sintatica), bem como 

os casos em que, sendo-lhe dirigida a palavra em japones, 

o informante utiliza ora o japones, ora o portugues, de 

acordo com as circunstancias). 

13. Uso do japones no servigo — como uma extensao do item an- 

terior, classificamos os informantes conforme: 

a) nao usam o japones no servigo; 

b) usam o japones no servigo. 

14. Lingua utilizada na vida associativa — aqueles que freqixentam 

um grupo associative qualquer (Cf. item 19 abaixo), foram 

classificados conforme utilizem; 

a) somente o portugues; 

b) somente o japones; 

c) o japones e o portugues. 

15. Leitura de periodicos da colonia — ha tres jomais diarios edi- 

tados em Sao Paulo, com circulagao pela colonia, compostos de 

paginas em portugues e em japones. Como outra forma de 

contato com a lingua japonesa ou com acontecimentos da colo- 

nia, distinguimos aqueles que: 

a) nao leem nenhum periodico da colonia; 

b) leem somente a pagina escrita em portugues; 

c) leem tambem as paginas escritas em japones. 
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16. Leitura de revistas ou livros escritos em japones — outra for- 

ma de contato com a lingua, a leitura de livros e de revistas 

escritos em japones implicou informantes que: 

a) nao leem; 

b) leem. 

17. Religiao — segundo dados de 1937 (Boletim da Diretoria de 

Terras, Colonisagao e Imigragao), apenas 1,3% dos imigrantes 

japoneses entrados pelo Porto de Santos no periodo de 1908 a 

1936 era catolico, cifra que se eleva a 42,8% entre imigrantes 

e descendentes com mais de 7 anos no censo de 1958, com 

percentagem maior a medida que se sucedem as geragoes: 

16,6% entre os imigrantes, 59,3% entre nisei, chegando a atin- 

gir 70,3% entre sansei e yonsei (Cf. Suzuki, 1969, pp. 121-122). 

A fim de verificarmos a inter-relagao entre as aculturagdes 

religiosa e linguistica, distinguimos duas categorias basicas de 

religioes: brasileiras e japonesas. Entendemos por brasileiras, 

as religioes seguidas pela quase totalidade dos brasileiros (Ca- 

tolicismo) e as mediunicas brasileiras (Espiritismo, Umbanda 

etc.); por religioes japonesas, aquelas que sao professadas pre- 

dominantemente no Japao (Xintoismo, Budismo e as chamadas 

"religides novas" — religides que surgiram desde os fins do 

seculo passado a partir do Budismo e de crengas populares me- 

diunicas do Xintoismo, tais como PL, Seicho-no-Ie, Igreja Mes- 

sianica etc.). Seguimos o seguinte criterio de classificagao: 

a) segue uma religiao brasileira; 

b) segue uma religiao japonesa; 

c) sincretistas: quando seguem religioes brasileiras e japone- 

sas; 

d) outros: aqueles que nao professam nenhuma religiao ou 

que professam religioes nem brasileiras, nem japonesas, 

como o Protestantismo. 

18. Associagao — associagoes constituem parte dp universe de vida 

do individuo e aqui, foi assim entendido, qualquer que seja o 

grupo associativo com finalidades comuns: clubes recreativo-es- 

portivos, associagoes profissionais, associagoes comunitarias 

etc. A medida que elas podem influir no relacionamento inte- 

rindividual daqueles que as freqiientam, distinguimos: 1) asso- 

ciagdes japonesas — as que sao dirigidas e freqlientadas 
predominantemente por imigrantes e/ou descendentes, e, 2) 

associagoes nao-japonesas (Vide ''nao-japones" a p. 104). Fo- 

ram consideradas associagoes japonesas: associagdes recreativas 

como Kenjinkai "Associagao de Imigrantes co-Provincianos", 

ikebanakyokai "Associagao de Arranjos Florais", seinenkai 

"Associagao de Jovens" e outras congeneres, clubes recreativo- 

-esportivos da colonia (Coopercotia Atletico Clube, Nippon 

Country Club etc.) e associagoes pertencentes as religioes japo- 
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nesas; e associates nao-japonesas: associates profissionais 

(Associagao de Agronomos, Associagao de Medicos) e clubes 

(Rotary Club, Atletico Clube Pinheiros etc.). Os informantes 

foram considerados conforme: 

a) nao frequentam nenhuma associagao; 

b) frequentam associagao(6es) japonesa(s); 

c) frequentam associagao (5es) nao-japonesa(s); 

d) frequentam associagdes japonesa e nao-japonesa. 

19. Programas de radio em japones — a colonia oferece oportuni- 

dades de contato com a lingua japonesa atraves de programas 

de radio e de televisao [item 20]. Ha dois tipos de programas 

de radio nas cercanias de Sao Paulo em que o japones e utili- 

zado: 1. programas feitos na coldnia, com transmissdes em 

portugues e em japones, e, 2. programas feitos no Japao, com 

transmissao para o Brasil, em japones. Os informantes foram 

distinguidos entre os que nao ouvem e os que ouvem progra- 

mas de radio em japones. 

20. Programas de televisao para a coldnia japonesa — ha dois pro- 

gramas semanais na televisao paulista dedicados a coldnia 

japonesa, com algumas partes apresentadas em japones (noti- 

ciario, entrevistas, musica, novela). Os informantes foram 

classificados em: aqueles que assistem e aqueles que nao assis- 

tem a programas japoneses na televisao. 

21. Musica japonesa — musica popular, muito em voga na coldnia, 

constitui tambem um meio de contato com a lingua japonesa, 

de modo que distinguimos aqueles que ouvem e nao ouvem a 

musica cantada em japones. 

Posto que nossa pesquisa visava ao desempenho do tratamento 

independentemente da capacidade de leitura ou escrita, solicitamos a 

CAC que distribuisse os questionarios relativos a dados socials e cul- 

turais a seus funcionarios descendentes cadastrados como falantes da 

lingua japonesa, nao importando sua fluencia. 

Dos 500 questionarios distribuidos, retornaram 386, dos quais 83 

foram inutilizados por se tratarem de pessoas que nasceram no Japao. 

Feita a selegao dos 303 restantes, cujos dados se ajustavam a condigao 

pre-estabelecida de descendentes japoneses nascidos no Brasil, foram 

assinalados os itens preenchidos incorretamente (incompletos ou com 

falhas na interpretagao dos dados solicitados) que foram posterior- 

mente corrigidos per ocasiao das entrevistas individuals. 

Cumpre acrescentar que dessa amostra inicial de 303 informan- 

tes em potencial, houve uma redugao de 37 pessoas em razao de falhas 

na gravagao, de recusa por inibigao, de ausencia por ferias, demissao, 
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viagens ou transferencias, de impossibilidade de atendimento por 

acumulo de servigo. Obtivemos, assim, uma amostra de 266 descen- 

denies que falam a lingua japonesa (entre 15 a 65 anos de idade) 

que correspondem a 31,6% do total de 841 funcionarios descendentes 

de japoneses da CAC, cujo perfil socio-cultural passaremos a expor. 

2.2.1.2. Analise dos dados socio-culturais 

De urn modo geral, nossa amostra de 266 pessoas pode ser caracte- 

rizada, como mostram as tabelas apresentadas a seguir, por uma 

maioria de pessoas: 

1. do sexo masculino: 84,6%; 

2. na faixa dos 30 a 39 anos: 35,3%; 

3. cujos pais chegaram ao Brasil depois da idade escolar: 60,5%; 

4. casadas (67,3%) com nisei (69,8%); 

5. que nunca conviveram com avos: 55,6%; 

6. que moram apenas com familiares descendentes de japoneses: 

53,4%; 

7. que residiram por mais de 10 anos em zona rural: 50,0%; 

8. que desempenham um servigo administrativo na empresa: 

46,6%; 

9. que tern curso superior (completo ou nao): 45,9%; 

10. cujos pais tern apenas o curso primario (pai, 53,6% e mae 

61,8%). Se verificarmos o pais onde foi realizado o ultimo 

curso, a maioria so freqiientou ate o curso primario no Brasil 

(pai, 83,9%, e mae 81,4%), enquanto no Japao, a maioria dos 

pais tern curso secundario (50,8%) e das maes, so o primario 

(58,0%); 

11. que estudaram o japones ate mais de 10 anos: 38,0%; 

12. que usam, atualmente, o portugues e o japones em casa: 55,3%; 

13. que usam o japones no servigo: 64,3%; 

14. que nao leem periodicos da colonia: 59,8%; 

15. que nao leem revistas ou livros escritos em lingua janonesa: 

56,0%; 

16. que seguem uma religiao brasileira, em geral o Catolocismo: 

71,4%; 

17. que nao frequentam nenhuma associagao: 56,8% (entre aque- 

les que frequentam, a maioria freqiienta associagao japonesa 

(89,6%) e ai falam o portugues e o japones (69,6%); 

18. que nao ouvem programas de radio em japones: 65,0%; 

19. que assistem a programas japoneses na televisao: 85,0%; 

20. que ouvem musicas japonesas: 89,8%. 
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TABEJLA 1.1 — © 

1
 

i
 da amostra por sexo. 

sexo masculino feminino Total 

n9 de pessoas 225 41 266 

% (84,6) (15,4) (100,0) 

TABELA 1.2 — Distribiii<?ao por faixa etdria. 

idade at6 19 20-29 30-39 40-49 50+ Total 

n9 de pessoas 10 66 94 75 21 266 

% (3,7) (24,8) (35,3) (28,2) (7,9) (100,0) 

TABELA 1.3 — Distribmsao por gera^ao. 

geragao nisei I nisei II nisei III sansei yonsei Total 

n9 de pessoas 161 30 7 67 1 266 

% (60,5) (11,3) (2,6) (25,2) (0,4) (100,0) 

TABELA 1.4 — Distribui^ao por estado dvll/gera^ao do conjuge. 

estado solteiro casado 

civil c/ issei 

casado casado casado c/ 

c/ nisei c/ sansei nao-japones 
separado Total 

n9 de 
pessoas 86 15 125 13 26 1 266 

% (32,3) (5,6) (47,0) (4,9) (9,8) (0,4) (100,0) 

TABELA 1.5 — Distribuisao por convivencia com avos. 

convivencia com avos nao sim Total 

n9 de pessoas 148 118 266 

% (55,6) (44.4) (100,0) 
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TABELA 1.6 — Distribuigao por oo-habitagao. 

f ^ /a, 

/.<$>& / ^ Q / ^ 

o\ A /o\ A A 

. ^ o 
>. "V 

habitagao 

\^0 
N 

n9 de 266 142 

(53,4) 

68 28 17 
pessoas 

% (100,0) (25,6) (10,5) (6,4) (1,1) (3,0) 

TABELA 1.7 — Di&tribuig&o por zona die residfincia. 

zona de zona rural zona rural zona rural zona urbana Total 
residencia + de 10 anos de 6 a 10 anos at§ 5 anos 

n' de 
pessoas 

% 

133 

(50.0) 

36 

(13,5) 

18 

(6,8) 

79 

(29,7) 

266 

(100,0) 

TABELA 1.8 — Distribuigao por ocupogao. 

ocupagao s - c 

s %^SJ 
s & / XJT 

o* / 

XX 

r 6 y ^ & 

' ^ y 
0> / 

S / <Z> 

• O 
A / 
yV' 

X^' J 

*ltx 

Cy r<y 
y 

/. ^ 

V/ y 
7 Xy 
x? 

n 
nQ de 
pessoas 

% 

51 

(19,2) 

17 

(6,4) 

12A 

(46,6) 

56 

(21,0) 

2 

(0,7) 

1 

(0,4) 

15 

(3,6) 

266 

(100,0) 

Foram registradas as seguintes ocupagoes dos inform antes, assim 

classificadas de acordo com as categorias arroladas pelo Codigo Bra- 

sileiro de Ocupagdes: 

1. tecnicos: tecnico de contabilidade, tecnico agricola, engenheiro 
agronomo, enfermeiro, analista de sistemas, programador de 

computador, contador, auditor contabil, psicologo, analista de 

cargos e salaries, agente publicitario, tecnico de administragao; 

2. diretores: gerente administrativo, gerente de pessoal, gerente 

de relagdes publicas, gerente de produgao; 

3. trabalhadores de servigo administrativo: chefe de escritorio (fi- 

nanceiro, tesoureiro. pessoal, servigos gerais etc.), secretario, cal- 

culista de custos, caixa, faturista, procurador, digitador, almoxa- 

rife, estoquista, armazenista, conferente de materials, auxiliar de 

escritorio, coordenador de tecnicos em agricultura pu pesquisas; 
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4. trabalhadores de comercio: vendedor de comercio atacadista, 

agente de vendas, comprador, supervisor de vendas, supervisor 

de compras, agente de comercio atacadista; 

5. trabalhadores de servigo de serventia: faxineiro; 

6. operadores de maquinas e condutores de veiculos: motorista de 

caminhao; 

7. agropecuarios: operador de incubadeira, trabalhador agrope- 

cuario. 

TABULA 1.9 — Distribuicao por esoolaridade. 

•escolaridade nenhuma primdrio secundario superior Total 

de pessoas 2 51 91 122 266 

% (0,7) (10,2) (34,2) (45,9) (100,0) 

TABELA 1.10 — Distribuicao por esoolaridade dos pais. 

nenhuma primario secundario superior T ot al 

P A I 7 

(2,7) 

141 

(53,6) 

100 

(38,0) 

15 

(5,7) 

263 

(100,0) 

MAE 
22 

(8,4) 

162 

(61,8) 

78 

(29,8) 

0 262 

(100,0) 

Bra ~ S 
L 

Pft 68 

(83,9) 

11 

(13,6) 

2 

(2,5) 

81 

(100,0) 

M~ A he 
79 

(81,4) 

18 

(18,5) 

0 97 

(100,0) 

^A 
PA 0 

PA 73 

(41,7) 

89 

(50,8) 

13 

(7,4) 

175 

(100,0) 

A 
E 

83 

(58,0) 

60 

(41,9) 

0 143 

(100,o) 

* Tres pessoas nao souberam informar a escolaridade dos pais, e uma, 
a escolaridade da mae. 

TABELA 1.11 — Distribui^do por estudo de japones. 

estudo de nunca estudou estudou ate comegou depois 
japones estudou ate 10 anos + de 10 anos dos 10 anos Total 

de 
pessoas 66 48 101 51 266 

% (24,8) (18,0) (38,0) (19,2) (100,0) 
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TABELA 1.12 —— Oistrlbui^ao por uso do japomes na moradia. 

uso do nunca jd usou, mas usa so usa japones 
japones usou nao atualmente japones e portugues 

n9 de 
pessoas 50 64 5 147 266 

% (18,8) (24,1) (1,9) (55,3) (100,0) 

TABELA 1.13 — Distribiii<jao por uso do japones no servi^o. 

uso do japones nao sim Total 

n9 de pessoas 95 171 266 

% (35,7) (64,3) (100,0) 

TABELA 1.14 — Distribui^ao por leitura d© periodicos. 

leitura somente em tambem em nennuma , ... 
portugues japones Total 

n9 de pessoas 159 72 35 266 

% (59,8) (27,1) (13,1) (100,0) 

TABELA 1.15 — Distribuicao por leitura de livros/revistas. 

leitura nao sim Total 

n9 de pessoas 149 117 266 

% (56,0) (44,0) (100,0) 

TABELA 1.16 — Distribuisao por religiao. 

religiao brasileira japonesa sincr^tica outras Total 

n9 de pessoas 190 36 9 31 266 

% (71,4) (13,5) (3,4) (11,6) (100,0) 
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TABELA 1.17 — Distribui^ao por associas3o freqiientada. 

associagao 

freqiientada 

associagao associagao e 
nAnhnrrm ^ 
nc d japonesa nao-japonesa 

Total 

nv de pessoas 151 103 6 6 266 

% (56,8) (38,7) (2,2) (2,2) (100,0) 

TABELA 1.18 — Distribuigao por lingua usada na associagao. 

lingua usada 
somente somente 

portugues japones 
japones e 
portugues 

Total 

de pessoas 33 2 80 115 

% (28,7) (1,7) (69,6) (100,0) 

TABELA 1.19 — Distribuigao por radio. 

radio nao sim Total 

no de pessoas 173 93 266 

% (65.0) (35,0) (100,0) 

TABELA 1.20 — Distribuigao por televisao. 

televisao nao sim Total 

no de pessoas 40 226 266 

% (15,0) (85,0) (100,0) 

TABELA 1.21 — Distribuigao por mfisica. 

mdsica nao sim Total 

no de pessoas 27 239 266 

% (10.1) (89,8) (100,0) 
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Esses dados nos permitem afirmar num primeiro momento que: 

1. entre os descendentes que falam o japones, a grande maioria 

pertence a segunda geraqao {nisei 74,4%), dentre os quais 

81,3% sao filhos de pais chegados depois da idade escolar, 

ressaltando que nao houve, na amostra, nenhum mestigo e 

apenas um yonsei que possam se expressar oralmente em lingua 

japonesa; 

2. uma grande percentagem esta ligada as origens da imigragao 

japonesa, pois 63,5% moraram ou moram por mais de 6 anos 

em zonas rurais; 

3. o casamento inter-etnico e mais raro (14,4%), embora seja 

mais freqliente do que o casamento com imigrantes (8,3%); 

4. uma absorvente maioria professa a religiao brasileira (71,4%) 

e uma diminuta percentagem segue a religiao japonesa (13,5%) 

muito proxima ao numero dos que nao seguem nenhuma reli- 

giao (11,6%); 

5. nossos informantes tern mais contato com a lingua japonesa na 

sua forma oral e mais acessivel em qualquer meio (televisao 

85,0% e musica 89,8%) do que na escrita (livros e revistas 

45,0% e periodicos 13,1%) ou mesmo no radio (44,7%). 

A fim de delinear melhor o perfil sdcio-cultural dos nossos infor- 

mantes, relacionamos as variaveis entre si e, de acordo com c teste 

X2, podemos destacar o que segue: 
\ ) 

TABELA 1.23 — Distribuieao por sexo © ida/de. 

idade 
sexo   Total 

at<§ 29* 30-39 40-49 50+ 

49 85 70 21 225 

masculino (21,8) (37.8) (31,1) (9.3) (84,6) 

27 9 5 0 41 

feminino (65,8) (22,0) (12.2) — (15,4) 

76 94 75 21 266 

Total (28,6) (35,3) (28,2) (7,9) (100,0) 

* Devido k reduzida incidencia na faixa de idade at6 os 19 anos (tab. 1.2, p. Ill), a faixa 
inicial foi estendida ate os 29 anos. 

Associando o sexo a idade, verificamos uma concentragao acen- 

tuada de mulheres na faixa mais jovem (65,8% ate 29 anos), obser- 

vando-se um percentual equivalente entre os homens na faixa dos 

30 a 49 anos de idade (68,9%). Por outro lado, nao houve nenhuma 

incidencia de mulheres com mais de 50 anos de idade e, dado que 
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nossa amostra foi obtida niima empresa, atribuimos asse fato ao 

acesso mais recente das mulheres que o dos homens da colonia ao 

trabalho remunerado, como acontece na sociedade brasileira em geral. 

Vemos uma relagao deste fato com o grau de escolaridade, pois, 
como mostra a tabela 1.23, o percentual de mulheres que tenham 

apenas o primario e bem menor (7,3%) do que dos homens (21,3%), 

verificando-se uma inversao entre aqueles que tern o curso superior; 

51,2% entre as mulheres e 44,9% entre os homens. 

TABELA 1.23 — Distribuieao por sexo e escolaridade. 

sexo 
escolaridade 

Total 
nao primario secundario superior 

2 48 74 101 225 

masculino (0,9) (21,3) (32,9) (44,9) (84,6) 

0 3 17 21 41 

feminino — (7,3) (41,5) (51,2) (15,4) 

2 51 91 122 266 

Total (0,7) (19,2) (34,2) (45,9) (100,0) 

TABELA 1.24 — Distribui^ao por idade e escolaridade. 

idade 

escolaridade 

nao primario secunddrio superior Total 

0 3 32 41 76 

atd 29 — (3,9) (42,1) (53,9) (28,6) 

1 5 27 61 94 

30 - 39 (1,1) (5,3) (28,7) (64,9) (35,3) 

0 28 28 19 75 

40 - 49 — (37,3) (37,3) (25,3) (28.2) 

1 15 4 1 21 

50 + (4,8) (71,4) (19,0) (4,8) (7,9) 

2 51 91 122 266 

Total (0,7) (19,2) (34,2) (45,9) (100,0) 

A tabela 1.24 evidencia essa tendencia, uma vez que aumenta 

o nivel de escolaridade nas faixas mais jovens (3,9% com nivel pri- 

mario e 53,9% com superior na faixa ate 29 anos e, 5,3% e 64,9%, 
respectivamente, entre os que tern de 30 a 39 anos), diminuindo nas 

faixas de idade mais avangada. Da mesma forma, o percentual dos 
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que tem apenas o curso primario aumenta conforme aumenta a faixa 

etaria; com relagao ao nivel superior, em contrapartida, aumenta a 

proporgao dos que tem curso superior a medida que diminui a faixa 

etaria, com um hiato na faixa ate os 29 anos, o que atribulmos a 

existencia, nesta faixa de idade, de pessoas que ainda freqiientam 

o curso secundario ou que, mesmo tendo-o concluido, se encontram 

ainda diante da possibilidade de ingresso no curso superior. 

Com o passar dos anos, aumenta o grau de escolaridade dos 

descendentes de japoneses no Brasil e com ele, o acesso mais recente 

das mulheres ao nivel superior de ensino, acompanhando seu acesso 

ao trabalho remunerado, como vimos anteriormente. Atribuimos esse 

fenomeno, de um lado, ao exodo rural e, de outro, a ascensao social 

e/ou ocupacional em processo da populagao de origem japonesa. 

Com relagao a geragdo, a maioria dos homens e constituida de 

nisei I (63,1%) e as mulheres tem uma distribuigao identica entre 

nisei 1 e sansei/yonsei (46,3%), mas que em relagao ao percentual do 

total da amostra, e menor entre nisei I e maior entre sansei/yonsei, 

TABELA 1.25 — Distribuigao por sexo e georagao. 

g e r a g a o 
sexo 

nisei I nisei H/nisei m* sansei/yonsei 
Total 

142 34 49 225 

masculine (63,1) (15,1) (21,8) (84.6) 

19 3 19 41 

feminino (46,3) (7,3) (46,3) US,4) 

161 37 68 266 

Total (60,5) (13,9) (25,5) (100,0) 

» Nisei II e III, sansei e yonsei foram agrupados numa unica categoria, em 
do reduzido numero de msei III e yonsei, respectivamente. (Vide tab. 1.3, 

virtude do 
p. 111). 

Quanto mais nova a geragao, a tendencia e de diminuir a faixa 

etaria. A quase totafldade dos que tem mais de 50 anos de idade 

sao nisei I (95,2%) e a maioria de sansei/yonsei pertence a faixa 

etaria mais jovem (53,9% ate 29 anos). O fato do numero de nisei 

(74,4%) ser bem maior e as geragoes sansei/yonsei serem mais jovens 

decorre da historia recente da imigragao japonesa ao Brasil. Tendo 

se iniciado em 1908 com a busca de bragos para a cultura cafeeira 

paulista, praticamente encerrou-se na decada de 60 quando o Brasil 

passava por um franco processo de industrializagao. A queda na pro- 

cura de mao-de-obra agricola restringe a imigragao japonesa a um 

numero muito reduzido de familias por ano. Nessa medida, o elevado 

percentual de nisei se explica pela grande quantidade de japoneses 
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imigrados nesses 60 anos, uma vez que apos a decada de 60, seu 

numero se reduz consideravelmente, aumentando apenas o das gera- 

goes novas. 

Por outro lado, entre os nisei (198 pessoas), verifica-se um acen- 

tuado predommio de nisei cujos pais chegaram depois da idade escolar 

(81,3%) sobre o que convencionamos denominar nisei n e HI, isto 

e, filhos de pais ou que um deles tenha imigrado antes da idade esco- 

lar (18,7%). Isto se deve a politica imigratoria adotada pelo Brasil 

que dava preferencia a entrada de familias com um mlnimo de "tres 

enxadas", isto e, com um minimo de tres membros que pudessem 
constituir forga de trabalho na lavoura. Eram consideradas forga de 

trabalho as pessoas de 12 a 50 anos de idade (de 15 a 50, depois da 

11 Guerra Mundial), o que levou muitos japoneses a constituirem 

koseikazoku "familia artificial". 

A fim de se obter com maior facilidade o visto de imigragao, 

eram comum a inclusao/ de membros estranhos a familia nuclear (ca- 

sal e filho(s)), por meio da adogao ou do casamento simulado, que 

permitiam, por um lado, completar a mao-de-obra deficiente, por 

outro, dar a oportunidade de emigragao a solteiros. Procedia-se, em 

regra, a adogao de parentes (sobrinhos, primes, cunhados etc.), nao 

sendo raros, porem, tanto a adogao de pessoas sem lagos sangiiineos, 

bem como o casamento "arranjado" entre parentes, mediante um pro- 

cesso legal que era facilmente dissoluvel no Consulado do Japao no 

Brasil, depois de sua chegada a este pais (Cf. Suzuki, p. 188). 

A formagao de koseikazoku "familia artificial" em decorrencia das 

leis imigratorias adotadas pelo Brasil propicia a vinda em numero 

elevado de imigrantes com idade superior a 12 ou 15 anos, conforme 

a epoca, resultando no predominio de nisei I sobre nisei II e m na 

amostra. 

TABELA 1.26 I s
 

1
 

por idade e gera^ao. 

idade 
g e r aga o 

Total 
nisei I nisei H/nisei IH sansei/yonsei 

20 15 41 76 

at£ 29 (26.3) (19,7) (53,9) (28,6) 

58 16 20 94 

30 - 39 (61.7) (17,0) (21,3) (35,3) 

63 5 7 75 

40 - 49 (84,0) (6,7) (9,3) (28,2) 

20 1 0 21 

50 + (95,2) (4,8) — (7,9) 

161 37 68 266 

Total (60,5) (13,9) (25,6) (100,0) 
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TABELA 1.27 — Distribuisao por idade e zona de residencia. 

residgncia 

idade zona rural 

+ de 10 anos 

zona rural 

6 a 10 anos 

zona rural 

at6 5 anos 
zona urbana Total 

26 9 9 32 76 

ate 29 (34,2) (11,8) (11,8) (42,1) (28,6) 

47 15 6 26 94 

30 - 39 (50,0) (15,9) (6,4) (27,7) (35,3) 

45 11 2 17 75 

40 - 49 (^0,0) (14,7) (2,7) (22,7) (28,2) 

15 1 1 4 21 

50 + (71,4) (4,8) (4,8) (19,0) (7,9) 

133 36 18 79 266 

Total (50,0) (13,5) (6,8) (29,7) (100,0) 

Quanto a zona de residencia, a grande maioria dos informantes 

viveram em zonas rurais (187 pessoas = 70,3% )> dos quais 71,1% 

viveram por mais de 10 anos. Na associagao da zona de residencia 

a idade, verifica-se uma correlagao inversa entre os dois fatores: a 

incidencia dos que viveram apenas em zona urbaria e maior entre os 

jovens (42,1% na faixa ate 29 anos), diminuindo a proporgao a me- 

dida que aumenta a idade; por outro lado, entre aqueles mais idosos, 

uma grande maioria teve uma vivencia mais longa em zonas rurais 

(71,4% entre os de idade superior a 50 anos), diminuindo a pto- 

porgao a medida que diminui a idade. Isto decorre do fato de a 

populagao japonesa haver permanecido por lotigo tempo eminente- 

mente agricola, sendo o exodo rural um fenomeno recente (Cf. Suzuki, 

1969, p. 212). 

Com relagao ao contato com a lingua japonesa, podemos distin- 

guir: o contato pela fala (uso na moradia, no servigo), pela leitura 

(de periodicos, livros ou revistas) e pela audigao (radio, televisao, 

musica). Na medida em que a leitura exige maior adestramento da 

lingua, vejamos como esta se associa com idade e geragao. 

A grande maioria nao le periodicos em japones (86,8%), dimi- 

nuindo a proporgao com relagao a leitura de livros ou revistas (56,0%). 

Entre os que leerri, 57,1% estao na faixa de idade superior a 50 anos 

corn um decrescimo gradual cohfdrme as faixas etarias diminuem, 

atingindoi apenas 3j4% na faixa mais jovem. Com relagao a livros 

e revistas nao se observa esse decrescimo gradual. Atribuimos o fato 

a grande divulgagao entre os jovens, das revistas em quadrinhos 
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{marvga) que nao exigem grande dominio da lingua, nao s6 pOrque 

o enredo e mais facilmente compreendido pelo auxilio das figuras, 

como porque os dialogos sao apresentados nas formas mais simples 

de grafia {hiragana e kcdaJcana) ou, quando escritos em ideogramas, 

estes vem com nota^des em hiragana ou katakana. Com respeito a 

geragao, nao se observa uma diferenga significativa entre os que leem 

textos escritos em japones. 

TABELA 1.38 — Distribui^ao de ledtura de periodioos, livros/revistas por idade 

e geracaow 

leitura de 
periodicos 

leitura de 
rev;., 1 i v;. T otal 

nao le le nao 1 e le 

I 

D 

A 

D 

E 

ate 29 
73 

(96,1) 

3 

(3,9) 

40 

(52,6) 

36 

(47,4) 

76 

(28,6) 

30-39 
87 

(92,5) 

7 

(7,4) 

57 

(60,6) 

37 

(39,4) 

94 

(35,3) 

40-49 
62 

(82,7) 

13 

(17,3) 

45 

(60,0) 

3D 

(40,0) 

75 

(28,2) 

50 + 
9 

(42,8) 

12 

(57,1) 

7 

(33,3) 

14 

(66,7) 

21 

(7,9) 

G 

E 

R 

A 

Q 

A 

□ 

nisei I 
135 

(83,8) 

26 

(16,1) 

89 

(55,3) 

72 

(44,7) 

161 

(60,5) 

nisei 
II/III 

35 

(94,6) 

2 

(5,4) 

23 

(62,1) 

14 

(37,8) 

37 

(13,9) 

sansey 

yonsei 

61 

(89,7) 

7 

(10,3) 

37 

(54,4) 

31 

(45,6) 

68 

(25,5) 

T otal 
231 

(86,8) 

35 

(13,1) 

149 

(56,0) 

117 

(44,0) 

266 

(100,0) 

Entre aqueles que usam a lingua japonesa na vida cotidiana, 

e maior o numero dos que falam no local de servigo (64,3%) do que 

no de residencia (57,5%). Em relagao a idade, a tendencia geral e 

de aumentar a proporgao dos que falam o japones a medida que 

aumenta a faixa etaria dos informantes, ocorrendo, porem, uma inver- 

sao entre as faixas de ate 29 anos (55,3%) e de 30 a 39 anos de 

idade (44,7%) entre aqueles que utilizam a lingua japonesa em suas 

moradias (Cf. tab. 1.29). 

Se o local de servigo oferece condigdes uniformes a todas as 

pessoas da amostra que sabem ou que devem usar o japones, o 
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TABELA 1.29 — Distribui^ao de idade por uso do japones no servi^o e na mo- 

radia. 

jap. no servigo jap. na moradia 
T otal 

nao sim nao sim 

I ate 29 A3 

(56,6) 

33 

(43,4) 

34 

(44,7) 

42 

(55,3) 

76 

(28,6) 

D 

30-39 
33 61 52 42 94 

A (35,1) (64,9) (55,3) (44,7) (35,3) 

D A0~A9 18 

(24,0) 

57 

(76,0) 

24 

(32,0) 

51 

(68,0) 

75 

(28,2) 

E 
50 + 1 

(4,8) 

20 

(95,2) 

3 

(14,3) 

18 

(85,7) 

21 

(7,9) 

T ot al 95 

(35,7) 

171 

(64,3) 

113 

(42,5) 

153 

(57,5) 

266 

(100,0) 

TABELA 1.30 — Distribuigao de religiao e geracao. 

RE'LIGIAO 
T otal 

brasileira japonesa outras 

I 

D 

A 

D 

E 

ate 29 51 

(67,1) 

10 

(13,1) 

15 

(19,7) 

76 

(28,6) 

30-39 
76 

(80,8) 

3 

(3,2) 

15 

(15,9) 

94 

(35,3) 

40-49 51 

(68,0) 

15 

(20,0) 

9 

(12,0) 

75 

(28,2) 

30 + 
12 

(57,1) 

8 

(38,1) 

1 

(4,8) 

21 

(7,9) 

G 

E 

R 

A 

Q 

A 

0 

nisei I 
111 

(68,9) 

27 

(16,8) 

23 

(14,3) 

161 

(60,5) 

nisei 

II/III 

26 

(70,3) 

4 

(10,8) 

7 

(18,9) 

37 

(13,9) 

sansey 

vonsei 

53 

(77,9) 

5 

(7,3) 

10 

(14,7) 

68 

(25,5) 

T otal 
190 

(71,4) 

36 

(13,5) 

40 

(15,0) 

266 

(100,o) 
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mesmo nao se da com relagao aos locals de residencia. Estes impli- 

cam terceiras pessoas (familiares, parentes, amigos) que podem ofe- 

recer ou nao condigoes para o uso da lingua. De fato, verificando 

como se distribuem aqueles que tem ate 29 anos de idade e que falam 

o japones em casa, 47,6% sao solteiros e moram com pals japoneses, 

contra 19,0% de pessoas na falxa dos 30 a 39 anos nas mesmas con- 

digoes. A grande incidencia de pessoas jovens e solteiras que ainda 

convivem com pals japoneses, levando-as a utilizarem a lingua japo- 

nesa na comunicagao com os familiares, explica a inversao da pro- 

porgao acima apontada, pois, uma vez casados, mesmo com descen- 

dentes, tende-se a uma aculturagao lingulstica cada vez maior em 

razao da possibilidade de uma inter-comunicagao mais facil pela lin- 

gua portuguesa. 

Quanto a religido (cf. tab. 1.30), a proporgao dos que seguem a 

religiao brasileira e sempre predominante em todas as faixas etarias 

e em todas as geragdes. Constata-se, com relagao a geragao, que essa 

proporgao aumenta a medida que avanga a geragao, isto e, encontra- 

mos maior numero de religiao brasileira entre as geragoes mais recen- 

tes. Em contrapartida, correlacionando o fator religido a idade, a 

proporgao de religiao brasileira aumenta a medida que diminui a faixa 

etaria, ocorrendo, entretanto, uma inversao entre a faixa dos 30 a 39 

anos e a de ate 29 anos. Verificando como se distribuem as ditas 

"religides japonesas,, (Budismo, Xintoismo e as religioes novas) e 

"outras religioes" (Protestantismo, sincretismo ou nenhuma religiao), 

constatamos que dentre as primeiras, predominam as religioes novas 

(60%) e dentre as ultimas, predomina o numero de pessoas que nao 

professam nenhuma religiao (73,3%). 

Cumpre notar que, embora as "religioes novas" tenham origem 

japonesa, sua penetragao na sociedade brasileira e grande em razao 

de suas caracterlsticas mediunicas, bastante proximas das religioes 

mediunicas brasileiras (Umbanda, Espiritismo etc.). Hoje as "reli- 

gioes novas" congregam uma grande maioria de seguidores sem 

ascendencia japonesa: cerca de 70 a 90%, conforme as seitas (Cf, 

Nakamaki, 1985). 

O grande Indice de pessoas mais jovens que nao seguem nenhuma 

religiao e que seguem uma "religiao nova" explica, de um lado, a 

inversao da proporgao de religiao brasileira entre esta faixa de idade 

e a de 30 a 39 anos, e, de outro, a aculturagao religiosa que se pro- 

cessa cada vez mais intensamente com o correr do tempo. 

Assim vistas as principais variaveis socio-culturais de nossos 

informantes, a amostra se caracteriza por uma maioria de pessoas 

do sexo masculino concentradas na faixa intermediaria de idade (30 
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a 49 anos) e Uma minoria de mulheres concentradas na faixa mais 

jovem de idade. 

Os dados atestam a ocorrencia de alguns fenomenos sociais como 

o exodo rural e o processo de aculturagao dos descendentes de japo- 

neses no Brasil. De um lado, o aumento do grau de escolaridade que 

se observa numa proporgao maior a medida que diminui a faixa 

etaria, conjugado ao aumento gradual de pessoas que nasceram e 

viveram em zona urbana numa correlagao direta a medida que dimi- 

nui a faixa etaria, configuram o exodo rural em processo, de um 

lado, e a ascensao de status de outro. 

Outrossim, destaca-se o processo de aculturagao dos descendentes 

em dois dominios: na religiao e na lingua. O indice de descendentes 

que seguem o catolicismo e bastante elevado, constatando-se um 

aumento na proporgao em que se seguem as geragoes mais recentes 

e diminui a faixa etaria. Na mesma perspectiva, o uso da lingua 

japonesa e maior entre os descendentes mais idosos ou pertencentes 

as geragoes mais antigas, traduzindo um afastamento gradativamente 

maior da lingua dos pais ou dos avos, entre as geragoes mais 3ovens. 

A partir de uma analise do comportamento lingliistico dos descen- 

dentes com relagao as expressdes de tratamento, pretendemos veri- 

ficar como se processa a aculturagao lingiiistica, quais as variaveis 

socio-culturais relevantes nesse processo, sobre o que passamos a 

discorrer. 

2.2.2 Levantamento do$ dados linguisticos 

2.2.2.1 Metodologia e classificagao dos dados linguisticos 

Os contextos de situagao apresentados nas pesquisas do K.K.K., 

se eram proximos a realidade dos informantes no Japao, nem sempre 

condiziam com a realidade dos nossos informantes, de modo que os 

reformulamos tendo em conta as variaveis sociais essenciais do tra- 

tamento japones (sexo, idade, hierarquia, oposigao exterioridade/in- 

terioridade, intimidade), alem do cuidadp em dispor as 1*, 2^ e 3* 

pessoas no discurso. 

Este e o modelo das situagdes e das falas que foram apresenta- 

das em portugues, para serem reproduzidas em japones (3)- 

(3) Tendo sido constatada a exist^ncia de Informantes sem escolaridade no levantamento 
do perfil s6cio-cultural, preparamos um texto em japones onde as falas que deveriam 
ser por eles reproduzidas foram apresentadas na sua forma plana, isto 6, sem nenhuma 
forma de tratamento. Por exemplo: "A" (hanachiterno ytiji/n) -ga iku-to itteta. 
Anata-mo iku-ka (refere-se 4 fala da situacSo I). 
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SITUAQAO I 

1 — Os senhores vao falar com cada uma das seguintes pes- 

soas: 

a — seu pal 

b — sua irma mais velha 

c — uma colega de servigo 

d — urn colega de servigo 

2 — Os senhores devem passar o seguinte recado de telefo- 

ne a cada uma das pessoas acima (o recado e sempre 

o mesmo, mudam apenas a pessoa que telefonou e a 

pessoa a quern sera dado o recado). 

1.1 — FULANO (amigo da pessoa com quern esta 

falando) DISSE QUE VAI. 

1.2 _ voce TAMHeM VAI? 

SITUAQAO II 

1 — Os senhores vao falar com a pessoa que Ihe e imedia- 

tamente superior no trabalho (por exemplo, o chefe). 

2 — Os senhores estao conversando com ele sobre uma pes- 

soa que tern cargo semelhante ao dele (por exemplo, o 

chefe de outra segao). 

2.1 _ VOCE JA COMUNICOU/DISSE * A SICRA- 

NO? (a pessoa que ocupa cargo equivalente 

ao do seu superior imediato) 

2.2 — EU JA TELEFONEI A SICRANO. 

2.3 — SICRANO DISSE QUE VEM LOGO. 

SITUAQAO III 

1 — Os senhores vao falar com um cliente da empresa: 

a — de idade mais ou menos igual a sua 

b — mais jovem que os senhores 

c — mais idoso que os senhores 
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3.1 — DESCULPE A DEMORA. 

3.2 — ESSE £ O SEU /DOCUMENTO/CARTAO/*. 

3.3 — VOU CHAMAR O CHEFE PARA EXPLI- 

CAR A VOCfi. 

SITUAQAO IV 

1 — Os senhores vao falar ao telefone com seu(sua) melhor 

amigo(a). 

4.1 _ voce NAO QUER VTR JANTAR em 

CASA? 

4.2 — ENCONTREI COM BELTRANO (amigo em 

comum dos dois) E EXE DISSE PARA 

IRMOS A CASA DELE. 

4.3 — PAPAI MANDA LEMBRANCAS A VOCE. 

* Os senhores podem escolher, dentre as palavras que estao 

entre / /, aquela que for mais facil de utilizar. 

Todas as situagoes preveem o informante como emissor para 

verificar o uso do tratamento pelos descendentes japoneses e alguns 

fatores extra-lingiiisticos que orientam tal uso, como segue: 

1. na situagao I, o fator sexo (pai vs. irma, uma colega de servigo 

vs. um colega de servigo) e a oposigdo exterioridode/interiori- 

dade (pai, irma vs. colegas de servigo); 

2. na situagao II, o fator hierarquia (informante vs. superior); 

3. na situagao III, o fator idade (cliente mais novo vs. cliente 

mais idoso); 

4. na situagao IV, o fator intimidade (o(a) melhor amigo(a)). 

Temos nove interlocutores diferentes (o pai, a irma, o colega e 

a colega de servigo, o chefe, tres clientes de idades diferentes e o 

amigo) e, portanto, nove contextos de situagao, onde foram estabe- 

lecidas as relagdes inter-individuais, com a atribuigao de papeis ao 

informante (P pessoa), ao interlocutor (2^ pessoa) e a terceiras pes- 

soas referidas no discurso. 

Uma equipe de 6 pessoas, formada do alunas do Curso de Lingua 

e Literatura Japonesa da USP e de pesquisadores do Centro de Estu- 

dos Japoneses, foi treinada para realizar as entrevistas que tiveram 
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lugar em salas cedidas pela empresa, para que pudessemos obter os 

dados lingmsticos individualmente. Feitas as corregoes das falhas no 

preenchimento do questionario anteriormente distribuido, foram da- 
das as explicagoes gerais sobre o procedimento da entrevista. A fim 

de se quebrar o bloqueio que as pessoas normalmente tem por ocasiao 

de uma entrevista e de preparar os informantes a se expressarem em 

japones, esse primeiro contato foi feito, de preferencia, em japones. 

Tomando-se a precaugao para nao predispor os 266 informantes 
da amostra a usos esmerados que nao correspondam ao uso real do 

tratamento, as entrevistas foram realizadas e registradas em fitas 

magneticas, no periodo de junho a julho de 1984 (com complemen- 

tagdes posteriores) nos seguintes locais: sede da CAC em Jaguare; 

entreposto de legumes, hortaligas e frutas no CEAGESP; entreposto 

da Cantareira; supermercado de Pinheiros; Distribuidora da Agua 

Funda; Distribuidora de Pinheiros e Granja Moinho Velho (km 27 

da Via Raposo Tavares). 

De acordo com a pessoa a quern e por quern e atribuida uma 

expressao de tratamento, ela pode ser reconhecida como sendo de 

respeito ou de modestia. Ha, no entanto, varios graus de trata- 

mento, desde a mais simples reverencia ate a mais alta demonstragao 

de respeito que podem ser sentidos ou percebidos por quern ouve 

suas form as lingiiisticas de expressdes. A lingua japonesa conta com 
urn numero limitado, porem extenso, dessas formas que podem ser 

combinadas de inumeras maneiras e que, se podem ser interpretadas 

subjetivamente como a manifestagao desta ou daquela consideragao, 

nao bastam para avaliar a correlagao entre as variaveis lingiiisticas 

e as socio-culturais do tratamento. Diante da necessidade de se quan- 

tificar as expressdes de tratamento observadas, K.K.K procedeu a 

sua analise e classificagao estabelecendo alguns parametros. 

Para se estabelecer os graus de tratamento das formas registra- 

das, K.K.K. nao distinguiu as tres categorias tradicionais do trata- 

mento (sonkeigo "expressdes de respeito", kenjogo "expressdes de mo- 

destia" e teineigo "expressdes de polidez"), mas considerou-as em 

conjunto no discurso, enfocando seu grau de consideragao ou de poli- 

dez lato sensu. Para tanto, deu-se maior atengao as formas apresen- 

tadas no final de cada discurso (Vide nota 1, p. 99) sem perder de 

vista a harmonia dos tratamentos apresentados, ou seja, uma forma 

de alta polidez so sera assim considerada desde que, ou outras formas 

complementares que Ihe sirvam de apoio estejam presentes, ou ainda, 

desde que nao haja outras formas que se oponham a ela invalidan- 

do-a. Assim, por exemplo, discursos com degozaimasu {teineigo "ex- 

pressdes de polidez" mais elevada) so foram considerados da mais 

alta polidez desde que tambem apresentassem outras expressdes de 

polidez como masu ou desu. Diante de tal perspectiva, os discursos 

registrados em 1972 foram classificados em cinco niveis de trata- 

mento, numa ordem decrescente de grau de tratamento que vai do 

grau I (mais polido) ao grau V (menos polido). 
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As formas linglnsticas, embora sejam em numero limitado, com- 

portam inumeras formas de combinatorias que tomam impossivel 

medir o grau de tratamento por um criterio fixo e unico. Apresen- 

tamos, a seguir, as formas que serviram de criterio de classificagao 

desses graus nos discursos observados no Japao. 

Grau I — foram assim classificados os discursos com: 

1. (de)goza%maj8U, exceto expressdes padronizadas como arigato 

gozaimasu; 

Apesar de registrarem degozoimasu, se nao houver nenhuma 

outra forma de polidez nmsu ou desu, passam ao grau n. 

2. desu e masu conjugados; 

3. itadoku + masu acompanhando osoreirimasuga ou sumima- 

senga; 

4. o ~ ninaru combinados com desu, masu, itadoku, irassharu; 

5. b ~ dewanaidesuka, o ~ kudasaimasenka. 

Grau II — discursos com: 

1. so itadoku + mam sem osoreirimasuga ou sumimmenga; 

2. osoreirimasuga ou mmimasenga + kudasaru, morau, yoroshii 

acompanhados de mam ou dem; 

3. ~te o ~ ninaru, ~teorareru, ~ teirassharu, ~teikareru 

mais dem ou mam-, 

4. o ~ ninattekudasai (se houver, porem, outra expressao de po- 

lidez, passa ao grau I); 

5. ~nasatta} ~ reru/rareru mais dem ou mam; 

6. ~tekudasaimcvsenka, mairimasu, o - itam; 

7. moshiageru (sem outra expressao de polidez, passa para o 

grau III); 

8. watakushi. 

Grau in — discursos com: 

1. sumimasen mais kureru, hoshii, morau acompanhado de desu 

ou mam; 

2. sumimasen mais kudasai; 

o ~ shita, desu, masu combinados com kudasai, itadakimasu, one- 

gaishimasu ou tanomimam; 
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4. o ~ desUy o ~ masu, o ~ kudasai, o ~ dekimasuka, o ~ 

gaimasu, itashimasu; 

5. apenas um desu ou masu, mas combinados com ~kedof 

~kara, ~ga; 

6. com mais de dois mosu ou dcsw; 

7. yoroshiideshoka, dochiradeshoka. 

Grau IV — discursos com: 

1. apenas um desu ou masu; 

2. kudasai, chodai sem desu, masu; 

3. somente sumimasen; 

4. ~ ianaikashira, o ~ 7iasai, yokattara dozo; 

5. -reru/rareru, o ~ sem desw ou masu. 

Grau V (menos polido) — discursos: 

1. sem desu ou masu; 

2. que comeqam com sumimmenkedo, waruikedo, mas que nao 

apresentam desu ou masu. 

Com relagao as formas linguisticas observadas no nosso levanta- 

mento (registradas em fitas magneticas e transcritas em fichas), elas 

foram oralmente reproduzidas por uma pessoa da equipe para serem 

por nos classificadas. Em razao das diferengas do comportamento 

linguistico dos entrevistados nos levantamentos feitos em Okazaki e 

em Sao Paulo, bem como dos contextos de situagao apresentados, as 

formas linguisticas utilizadas como criterio de classificagao nem sem- 

pre foram identicas. Procuramos estabelecer um paralelo com a 

classificagao estabelecida pelo K.K.K., como segue: 

Grau I 

a) formas tambem observadas no Japao: 

1. (de) gozaimosuy acompanhado de outras expressoes de poli- 

dez (masu, desu); quando nao, passa ao grau II; 

2. masu e desu conjugados; 

3. o ~ ninaru combinados com masu, desu. 

b) formas observadas apenas em Sao Paulo: 

1. o ~ teitadaku acompanhado de outras expressoes de polidez 
(masu, desu); 

129 



2. ~ soseteitadaku acompanhado de outras expressoes de poli- 

dez (masu, desu); 

3. sumimasen + desu, conjugado com o ~ itashimasu; 

4. domo moshiwakearimasen acompanhado de outras expres- 

soes de polidez {masu, desu). 

Grau IE 

a) formas observadas tambem no Japao: 

1. irasshavu, ossharu acompanhadas de masu; 

2. moshiagerU; acompanhado de masu/desu; sem outra expres- 

sao de polidez, passa ao grau III; 

3. o ~ tekudasai acompanhado de outras expressdes de polidez; 

4. ~reru/rareru. acompanhados de masu e/ou desu; 

5. watakushi, otaku; 

6. mairimasu. 

b) formas observadas apenas em Sao Paulo: 

1. o ~ itasu combinado com outras expressdes de polidez; 

2. moshiwakearimasen com outras expressdes de polidez. 

Grau III 

a) formas observadas tambem no Japao: 

1. sumimasen. + kudasai; 

2. itashimasu, itadakimasu, o ~ masu, o ~ desu, o ~ kudasai 

sem outras expressdes de polidez; 

3. apenas um desu ou masu, mas combinados com ^ ga, kedo, 

~ kara; 

b) formas observadas apenas em Sao Paulo: 

1. irasshai; 

2. ~ reru/rareru + desu ou masu, mas termina o discurso 

sem tfatamento; 

Grau IVi 

a) formas observadas tambem no Japao: 

1. apenas um masu ou desu; 

2. kudasai, chodai sem masu ou desu;, 



3. somente sumimasen; 

4. ~rGru/rareru sem desu ou masu; 

b) forma observada apenas em Sao Paulo: 

uso de masu ou desu em outras partes do discurso, porem ter- 

minando com tai ou takunai. 

Grau V 

As mesmas formas observadas tambem no Japao: 

1. sem desu ou masu; 

2. so sumimasen sem apresentar outras formas de polidez. 

De acordo com o registro das formas linguisticas acima arroladas, 

cada discurso produzido pelos informantes foi classificado em um dos 

5 graus, para que cada informante fosse classificado segundo seu grau 

de desempenho do tratamento, conforme veremos adiante (pp. 135-136). 

Assim, por exemplo, o discurso Omatase^o ita shimashi ta... Kore-wa 

otaku-no fec/id-degozaimasu. "Chefe"-o otaku-ni setsumeisuruyo-ni 

yohimasu (referente a situagao III, cujo interlocutor e um cliente de 

idade equivalente a do informante — informante n? 60) recebeu grau 

I de tratamento porque: 

1. registrou a forma degozaimasu (relativa ao grau I); 

2. registrou outras formas de tratamento que a complementam: 

o ~ itashimasu, otaku (relatives ao grau 11) e a expressao de 

polidez masu no fim do discurso. 

Da mesma forma, foram considerados: 

Grau II: 

Kaichasan-m h6kokusarem&shita>-ka. Boku-wa mo denwa-o ire- 

msLshltakedo, kaicho-wa sugu korarem so desu (referente a situa- 

gao II — informante n? 313), porque registrou re + masv,, re + 

desu (relatives ao grau II) e outras formas complementares de 

tratamento como kaichosan e masu. 

Grau III: 

Sachikosan-ga oshita Expo Japdo-Brasil-ni ikuyo-ni mitteimasuga 

onesan-mo ikimsusaka (referente a situagao I, na fala dirigida a 

irma mais velha — informante n9 93), porque registrou masu + 

ga (relativo ao grau III), alem de um outro masu. 

131 



Grau IV: 

Katosan-ga ikutte itta. Otosan ikim&su-ka (referente a situagao 

I, na fala dirigida ao pai — informante n9 79) por ter registrado 

apenas um mam. 

Grau V: 

Anata-wa uchi-ni tabe-ni kuru? Andy Takano-ni "encontra" shita. 

Watashitachi-ni Takanono ie-ni ikuyo-ni itta. "Pojpai"-ga yoro- 
shiku itta (referentes a situagao IV — informante n" 90), por nao 

ter registrado nenhuma forma de tratamento. 

2.2.2.2. Analise dos dados lingiiisticos 

Embora os discursos tenham sido elaborados com termos de uso 

corrente, registrou-se um fato particular ao Brasil, que e o emprego 

de termos dO( portugues nos discursos em japones, fenomeno que en- 

contramos mesmo entre os imigrantes. A incidencia maior foi em 
nomes (chefe, papai, documento, voce, o senhor etc.), seguidos de 

verbos (convidar, demorar, encontrar etc., usados em combinagao com 

o verbo sum "fazer": cmrvid&suru, encontr&shita, demor&shite etc.), 

com alguns poucos adverbios e preposigoes (tambem, ja, para etc.). 

Sao tres as formas de interferencia do portugues que foram 

registradas: 

1. presenga de vocabulos do portugues dentro da estrutura sinta- 

tica japonesa (a forma mais frequente): 

Kore-ga anata-no documento-desu "este e o seu documento" 

Voce-mo iku-no? "voce tambem vai?" 

Pauloni encontras/iito "encontrei com Paulo" 

2. apenas a estrutura sintatica e japonesa, com a quase totalidade 

de vocabulos do lexico portugues: 

Chefe-ga para o senhor explicas^m "o chefe explicara ao senhor" 

3. tanto a estrutura sintatica, quanto a maioria dos vocabulos 

empregados fazem parte do sistema da lingua portuguesa, com 

inclusao de apenas um ou outro termo japones: 

Voce tambem ikn? "voce tambem vai?" 

Dado que o nosso objetivo e analisar o emprego do tratamento 

japones, tais vocabulos foram considerados apenas na medida em que 

se relacionam com o tratamento. Nao ha diferenga em termos de 

tratamento, por exemplo, entre "explica"sum e setsumeimru "expli- 
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car" (na forma plana, sem tratamento), pois os verbos em portugues 

nao tern formas correspondentes de tratamento, a nao ser perifrases 

ou determinados tempos verbais (futuro do preterito, em lugar do 

presente). Os verbos japoneses nao comportam a nogao de modo ou 
de tempo de maneira que, ao se servirem do verbo sum na formagao 

de um termo hibrido, os imigrantes empregaram a forma que, na 

nossa opiniao, Ihes era mais familiar — a 3^ pessoa do singular do 

presente do indicativo — por ser a forma que mais comumente Ihes 

era dirigida. Para os imigrantes, explica corresponde, portanto, a 

forma impessoal de expressar a ideia de "explicar", havendo uma 

equivalencia entre "explica"sum e setmeisuru, e assim em todas as 

formas verbais compostas de portugues + japones. Foram, natural- 

mente, consideradas polidas as expressdes a que se juntaram outras 

particulas de tratamento como em "explica"saxeru, "eocplica^shimasu. e 

outras. 

Seguimos o mesmo criterio com outros vocabulos observados, 

exceto senhor no seu emprego pronominal uma vez que, mesmo no 

portugues, constitui um pronome de tratamento. Assim, para classi- 

ficar os graus de tratamento, nao se levou em conta a presenga ou 

nao de vocabulos em portugues a nao ser senhor que, conquanto nao 

tivesse servido de criterio principal, utilizamos como instrumento para 

medir o grau de tratamento de cada discurso. Assim, por exemplo, 

o registro de apenas um masu ou desu ("expressdes de polidez") 

equivale ao grupo IV; a presenga de mais de uma expressao de poli- 

dez num unico discurso corresponde ao grupo III. Nessa perspectiva, 

consideramos o registro de uma expressaq de polidez conjugado ao 

uso de senhor equivalente a ocorrencia de duas expressdes de polidez, 

enquadrando tal discurso, portanto, no grupo III. 

Para analisar a correlagao entre as variaveis sdcio-culturais e as 

linguisticas, classificamos os informantes segundo o seu desempenho 

do tratamento (de que trataremos em seguida) em 5 grupos: pri- 

meiro grupo, de pessoas que distinguem e empregam os mais altos 

tratamentos, ate o quinto grupo, dos que desconhecem ou que prati- 

camente nao usam o tratamento. A proporgao do emprego do portu- 

gues aumenta a medida que decresce o uso ou a distingao do tra- 

tamento: 76,7% de informantes do primeiro grupo empregam o 

portugues, 85,4% do segundo grupo e 94,4% do terceiro, para atingir 

os 100% nos dois ultimos grupos, isto e, todos os que tern fraco 

domlnio do tratamento utilizam, de alguma forma (sintatica ou lexi- 

calmente), o portugues em seus discursos. Se considerarmos o termo 

papai como uma forma adquirida em crianga e utilizada normalmente 

na vida cotidiana para se dirigir diretamente ao pai (situgao I) ou 

a ele se referir em falas a pessoas intimas (situagao IV), e, portanto, 

ja assimilado como um idioleto, houve tres pessoas no primeiro grupo 

e dois no segundo que, quando utilizaram o portugues, fizeram-no 

atraves de papai. Subtraldos esses casos, a incidencia de uso do 

portugues cai para 67% no primeiro grupo e para 81,8% no segundo. 
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Cumpre acrescentar que nao so aumenta o numero de pessoas que 

usam o portugues a medida que decresce o desempenho do tratamento, 

como tambem aumenta o numero dos vocabulos em portugues em- 

pregados. Restrito a alguns poucos nomes (chefe, papai, voce, do- 

cumento, janta e senhor) e verbos (confirmar, convidar, demorar, 

encontrar e passear) no primeiro grupo, esse numero triplica nos dois 

ultimos grupos, onde sao encontrados discursos em que apenas a 

estrutura frasal e japonesa, com quase a totalidade dos termos em- 

prestados do portugues. 

Outro fenomeno encontrado com freqiiencia entre os descenden- 

tes e mais dificil de ser visto no Japao foi a incapacidade de discernir 

o emprego de kenjogo "expressoes de modestia". A modestia deve 

ser usada pelo locutor para a pessoa ou para as pessoas, coisas ou 

fatos do seu universo pessoal em oposigao ao dos outros, mas regis- 

tramos seu uso para terceiras pessoas superiores. For exemplo: 

Paulosan, Waltersan-nl hanashitekureta? "Sr. Paulo, (voce) telefo- 

nou ao sr. Walter?" (situagao II, informante n9 119). O verbo auxi- 

liar de beneficio tekureru (hanctshitekureta) implica que a agao e 

praticada para mim; nao constitui um verbo de modestia propriamen- 

te dito, mas conota a ideia de "alguem praticar uma agao em meu 

favor". No caso, quern telefona e o superior imediato do locutor 

(ex: chefe), para uma terceira pessoa de mesma hierarquia (ex: 

chefe de outra segao), nao cabendo, portanto, tekureru que faz com 

que Paulosan (superior) tenha telefonado, pelo emissor ou em nome 

do emissor (inferior), a Waltersan. Quando um superior pratica uma 

agao pelo emissor inferior, cabe a este recebe-la com reservas utili- 

zando o auxiliar de beneficio de modestia tekudasaru em lugar de 

tekureru. De um modo geral, e mais complexo o uso das expressoes 

de modestia pois elas constituem uma forma indireta do emissor ex- 

pressar o respeito por alguem, por intermedio de uma outra pessoa. 

Embora os descendentes do Brasil as reconhegam como uma forma 

respeitosa de tratamento, muitos as empregam erroneamente. O mau 

uso das expressoes de modestia foram computados como desvio de uso, 

aumentando a nota atribuida a cada discurso em 1 ponto, o que 

equivale a um decrescimo do grau de tratamento, como veremos a 

seguir. Cumpre notar que levamos em consideragao nao apenas o 

grau de tratamento utilizado (como no Japao), mas tambem o grau 

de conhecimento e discernimento do uso das formas de tratamento. 

2.2.3. Assodagdo entre as varidveis socio-culturais e linguisticas 

Duas sao as relagdes que a linguagem de tratamento pode ter 

com as variaveis socio-culturais: 

1. relagao com as condigoes sociais ou culturais de seus usuarios 

que concorrem para o uso do tratamento (ex.: se os homens 

usam melhor o tratamento do que as mulheres), que denomi- 

naremos varidveis socio-culturais do emissor; 
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2. relagao com os fatores socio-culturais levados em considera^ao 

na atribuigao de um tratamento, de acordo com o contexto em 

que se insere (ex.: se uma mesma pessoa distingue o trata- 

mento a ser atribuido a homens e a mulheres), que denomina- 

remos varidveis contextuais do tratamento. 

Ocupar-nos-emos nesta parte do trabalho em verificar esses dois 

aspectos em contraste com o que se verificou no Japao, a partir da 

analise dos dados lingiiisticos levantados, e extrair algumas conclu- 

soes sobre a interacao lingua e meio. 

A fim de se estabelecer a associagao entre as variaveis socio-cul- 

turais e os dados lingiiisticos, efetuamos uma classificagao dos infor- 

mantes segundo seu nivel de desempenho do tratamento japones de 

acordo com os valores atribuidos aos discursos de cada situagao apre- 

sentada. Seguindo os criterios de que tratamos anteriormente (Vide 

pp. 129-131) atribuimos notas de 1 (melhor desempenho) a 5 (pior 

desempenho) a cada discurso ocorrido. O minimo e o maximo de 

pontos previsiveis seriam, respectivamente, 9 (desde que o informan- 

te utilizasse formas do mais alto tratamento em todas as nove situa- 

goes) e 45 pontos (desde que so se registrassem apenas formas sem 

tratamento). Os pontos totalizados, entretanto, variaram de 18 a 

45 pontos (4) em razao de situagoes que dispensam o tratamento (si- 

tuagao IV) ou que implicam tratamentos leves (situagao I e situagao 

III, na fala dirigida a clientes mais jovens que os informantes). De 

acordo com o total de pontos obtidos, os informantes foram classi- 

ficados pela distribuigao de freqiiencia, em 5 grupos que assim pode- 

mos caracterizar; 

1. Grupo I (30 pessoas: 18 a 22 pontos) — grupo daqueles que 

sabem usar tanto o tratamento do enunciado (respeito e mo- 

destia) quanto o da enunciagao (polidez); dentre os tratamen- 

tos do enunciado, utilizam o respeito com corregao, embora 

nem sempre ocorra o mesmo com a modestia; 

2. Grupo II (55 pessoas: 23 a 29 pontos) — grupo dos que em- 

pregam algumas expressbes de respeito e, mimimamente, o 

tratamento ao interlocutor (da enunciagao) em todas as situa- 

goes; 

3. Grupo III (90 pessoas; 30 a 36 pontos) — grupo dos que 

sabem usar apenas a polidez ao interlocutor (tratamento da 

enunciagao), embora nem sempre a empreguem; 

(4) Seguindo o crit^rio adotado pelo K.K.K., quando nao pudemos obter do informante 
a forma lingUistica relativa a determinada situagao, substituimos pelo valor medio 
obtido por aquela situagSo em toda a amostra, para evitar que a atribuigao da nota 
zero diminulsse a soma total de pontos, classificando-o num grupo de desempenho 
mais esmerado. 
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Grupo IV (56 pessoas: 37 a 42 pontos) — sabem usar a poli- 

dez, mas boa parte dos discursos se apresentam sem trata- 

mento; 

Grupo V (35 pessoas: 43 a 45 pontos) — grupo daqueles que 

praticamente desconhecem qualquer forma de tratamento e 

que apresentam, com freqliencia, termos e ate mesmo a sintaxe 

do portugues. 

FIG. 3.1 — Distibui^ao de frequencia. 
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Assim classificados os informantes em cinco categorias conformo 

o grau de desempenho do tratamento, propomo-nos a analisar o nosso 

material em contraste com os resultados obtidos pelo K.K.K., asso- 

ciando os graus de desempenho as variaveis socio-culturais do emis- 

sor e as variaveis contextuais do tratamento. 

2.2.3.1. Variaveis socio-culturais do emissor e o tratamento 

Aplicado o teste de contingencia a amostra obtida pelo K.K.K., 

sexo e escolaridade resultaram como os fatores que mais influem no 

tratamento. Contrariando a ideia corrente de que os jovens de hoje 

nao sabem usar o tratamento, a idade resultou no fator menos signi- 

ficativo, embora apresente uma tendencia geral a um melhor desem- 

penho conforme aumente a faixa etaria. 
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TABEJLA 3.1 — Media e distribui^ao de desempenho por s©xo - Japao (5). 

des empenho 
sexo   Total Media 

I n III IV V 

9 23 40 45 50 167 

masculine (5,4) (13.8) (23.9) (26,9) (29,9) (41.7) 3,62 

36 63 81 37 16 233 
feminino (15.4) (27,0) (34,8) (15,9) (6.9) (58.2) 2,72 

45 86 121 82 66 400 
Total (11,2) (21,5) (30,2) (20.5) (16,5) (100,0) 3,09 

S —X 

Calculada a media dos graus de desempenho por sexo (X =  ), 

N 

a media obtida pelas mulheres (2,72) e inferior a media geral (3,09), 

enquanto os homens apresentam uma media (3,62) superior, nao so 

em relagao as mulheres, como tambem a media geral. As mulheres 

usam mais formas de tratamento do que os homens e sua linguagem 

e, portanto, mais polida e mais cuidada (6)- 

Conforme se verifica na Fig. 3.2, os homens e as mulheres se 

distribuem de formas totalmente diversas. As mulheres apresentam 

uma curva semelhante a da totalidade da amostra, com maior con- 

centragao no grupo medio de desempenho (34,8% no grupo III) e 

com uma freqiiencia superior a media geral nos grupos mais polidos 

(I e 11) e inferior nos grupos menos polidos (IV e V). Em contra- 

partida, maior freqiiencia de homens se verifica no grupo com o 

menor uso de tratamento (grupo V = 26,9%), diminuindo a medida 

que se eleva o grau de desempenho, ate chegar a apenas 5,4% no 

grupo I. As mulheres sao, portanto, sempre mais polidas do que os 

homens. 

(5) Os discursos foram classificados em cinco categorias, numa ordem crescente de numera- 
gao ou notas, k medida que diminuia a carga de tratamento (discurso 1 rz disourso com 
a maior polidez lato sensu, discurso 5 = discurso sem tratamento). Ao classificar 
os informantes por grau de desempenho pela somatdria das notas atribuidas, pordm, 
K.K.,K, inverteu a ordem, que ficou: grupo I rr grupo dos que apresentam o grau 
mais fraco de desempenho e grupo V = grupo dos que melhor usam o tratamento. 
Mantivemos, entretanto, a seqtiencia obedecida na classificagao dos discursos para 
seguir um criterio dnico (mimeros menores implicam melhor desempenho), de modo 
que a disposiQao das tabelas e os numerosl apresentados pelo K.K.K. foram corrigidos. 

(6) Uma vez que nas pesquisas do Japao nao foi feita a distingao entre expressoes de 
respeito (sonheigo), de modestia (k&njdgo) e de polidez (teineigo), usaremos polidez 
no seu sentido amplo de consideragao ou de atengao no tratar as pessoas. Para se 
referir a teineigo, a forma lingiiistica que expressa o tratamento do enunciador ao 
enunciatdrio, traduziremos por "expressao de polidez". 
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FIG. 3.3 — IHstribuicao por grau de desempenho e sexo - Japao. 
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TABELA 3.2 — Media de desempenho por escolaridade © sexo - Japao. 

escolaridade 
sexo 

masculino feminino 
Geral 

Baixa 4,03 2,91 3,35 

Media 3,38 2,52 2,90 

Alta 3,07 2,44 2,72 

Em ambos os sexos, quanto maior a escolaridade, melhor e o 

uso do tratamento, com diferenga mais acentuada entre os homens. 

A incidencia muito reduzida de homens no gmpo I (melhor desem- 

penho: 2,7%) e muito elevado no grupo V (pior desempenho; 41,9%) 

influem sobremaneira na irregularidade da curva da figura 3.2. Em 

todos os niveis de escolaridade, as mulheres continuam sendo mais 

polidas em relacao a media, e, os homens, sempre menos polidos. 

TABELA 3.3 — Media de desempenho por faixa ©taria © sexo - Japao. 

sexo 
idade    Geral 

masculino feminmo 

ate 29 3,76 2,93 
i 

3,29 

30 - 39 3,38 2,73 3,00 

40 - 49 3,66 2,57 3,13 

50 + 3,40 2,45 2,83 

Com relagao a idade, variavel com menor grau de dependencia 

com o bom uso do tratamento, a faixa mais jovem e a mais velha 

tern, respectivamente, o mais fraco e o melhor desempenho. No en- 

tanto, ha uma inversao entre as faixas dos 30 a 39 anos e dos 40 

e 49 anos de idade, resultando na sua distribuigao anormal entre 

os homens. As mulheres obtiveram em todas as faixas etarias, me- 

dias melhores do que a media da amostra (3,09), confirmando os 

dados obtidos no tocante ao fator sexo, e com melhor desempenho a 

medida que avanca a idade. 

Comparando esses dados com os apresentados por nossa amostra, 

ao contrario do que ocorreu no Japao, os homens apresentam uma 

media de desempenho (2,99) inferior a media geral (3,04) e a das 

mulheres (3,34), isto e, utilizam melhor o tratamento do que as 

mulheres. No entanto, nada se pode afirmar com seguranca a res- 

peito da populagao de descendentes falantes da lingua japonesa em 
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geral, uma vez que aplicado o teste de significancia X2, sexo e grau 

de desempenho nao resultaram variaveis dependentes. Com efeito, a 

amostra apresenta uma distribuigao anormal de sexo, com uma 

grande maioria de homens (cerca de 84,6% contra 15,4% de mulhe- 

res; cf. p. Ill), enquanto aumenta consideravelmente a proporgao das 

mulheres na faixa ate os 29 anos de idade (65,8% contra 21,8% de 

homens; cf. p. 116). 

TABELA 3.4 — Distribuigao e m€dia do desempenho por sexo. 

sexo 
desempenho 

Total H6dia 
I n III IV V 

28 49 74 46 28 225 
masculino (12,4) (21,8) (32,9) (20,4) (12,4) (84,6) 2,99 

2 6 16 10 7 41 

feminino (4,9) (14,6) (39,0) (24,4) (17,1) (15,4) 3,34 

30 55 90 56 35 266 

Total (11,3) (20,7) (33,8) (21,0) (13,1) (100,0) 3,04 

FIG. 3.5 — Distribuigao por desempenho e sexo. 
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Calculado o coeficiente de contingencia V de Cramer, constituem 

variaveis dependentes do desempenho do tratamento, em ordem de- 

crescente: idade, leitura de livros e/ou revistas, uso do japones (no 

local de servigo, na associagao e no local de moradia), geragdo e 

escolaridade. Excetuando-se as variaveis leitura em japones e uso da 

lingua japonesa falada — que nao tern sentido de serem levantadas 

no Japao, uma vez que, em principio, todos leem e falam o japones — 

e, geragdo — que so pode ser levantada junto a colonia japonesa no 

Brasil — idade e escolaridade figuram, respectivamente, como as va- 

riaveis mais e menos dependentes do desempenho do tratamento. 

Observa-se uma inversao com relagao as variaveis sociais de signifi- 

cancia verificadas no Japao, onde a escolaridade prevaleceu, seguindo 

de perto o sexo (o fator predqminante, conforme vimos) , figurando 

por ultimo a idade. 

Analisando-se essas variaveis dependentes do desempenho do tra- 

tamento, podemos destacar o que se segue. 

TABELA 3.5 — Distribui^ao e media, de desempenho por idade' 

idade 
desempenho 

Total Media 
I n III IV V 

2 5 25 25 19 76 
ate 29 (2,6) (6,6) (32,9) (32,9) (25,0) (28,6) 3,71 

6 23 34 18 13 94 

30 - 39 (6,4) (24,5) (36,2) (19,1) (13,8) (35,3) 3,09 

13 24 27 9 2 75 

0
 1 CO
 

(17,3) (32,0) (36,0) (12,0) (2,7) (28,2) 2,51 

9 3 4 4 1 21 

50 + (42,8) (14,3) (19,0) (19,0) (4,8) (7,9) 2,28 

30 55 90 56 35 266 

Total (11,3) (20,7) (33,8) (21,0) (13,1) (100,0) 3,04 

Observa-se um melhor desempenho do tratamento a medida que 

aumenta a idade: as pessoas ate a faixa dos 39 anos discemem menos 

do que a media dos informantes o seu uso (medias de desempenho 

superior a media geral 3,04), passando a usa-lo gradativamente me- 

lhor a partir da faixa dos 40 anos. A proporgao dos que distinguem 

e usam mais tratamentos lingiiisticos (grupo I) entre as ^pessoas 

acima de 50 anos atinge um percentual bem superior (42,8%) a 

media deste grupo (11,3%). Elm contrapartida, a concentragao de 

pessoas que desconhecem o uso de qualquer de suas formas se da 

na faixa ate os 29 anos, diminuindo consideravelmente a medida que 

avanga a idade. Observa-se, ainda, que todos os que tern mais de 

50 anos de idade, bem como a quase totalidade dos que tern de 40 a 

49 anos (90,7%) sao nisei. 
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FIG. 3.6 — Distribul^ao do desempenho por idade. 
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1
 por leitura. 

leitura 
desempenho 

Total Media 
I n in IV V 

11 31 48 27 32 149 
nao (7,4) (20,8) (32,2) (18,1) (21.5) (56,0) 3,25 

19 24 42 29 3 117 
sim (16,2) (20,5) (35,9) (24,8) (2,6) (44,0) 2,77 

TABELA 3.7 — Distribui^ao e media de desempenho por uso do japones no 

servi^o. 

japones 
desempenho 

Total Media 
I n III IV V 

6 13 31 22 23 95 
nao (6,3) (13,7) (32,6) (23.1) (24,2) (35,7) 3,45 

24 42 59 34 12 171 
sim (14,0) (24,5) (34,5) (19,9) (7,0) (64.3) 2,81 
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TABELA 3.8 — Distribuicao e m6dia de desempeiiho por uso do japones na 

associa^ao. 

desempenho 
japones  —— ——  Total Media 

i n in iv v 

2 8 9 6 8 33 

nao (6,1) (24,2) (27,3) (18.2) (24,2) (28,7) 3,30 

15 21 26 18 2 82 

sim (18.3) (25,6) (31,7) (21,9) (2,4) (71,3) 2,65 

17 29 35 24 10 115 

Total (14,8) (25,2) (30,4) (20,9) (8,7) (100,0) 2,49 

TABELA 3.9 — Distribuigao e media de desempenho por uso do japones na 

moradia. 

desempenho 

japonSs I H III IV V Total Media 

7 20 38 24 24 113 

nao —■ ^ (4,2) (17,7) (33,6) (21,2) (21,2) (42,5) 3,34 

23 35 52 32 11 153 

sim (15,0) (22,9) (34,0) (20,0) (7,2) (57,5) 2,92 

Outro fator que surge com destaque e o contato com a lingua: 

leitura de livros em japones, uso do japones no serviqo e na vida 

associativa. Aqueles que leem livros ou revistas em japones apre- 

sentam uma media de desempenho melhor (2,77) do que os que nao 

leem (3,25), com uma proporgao superior a da amostra no grupo de 

bom desempenho (16,2% no grupo I) e hem inferior no de fraco 

desempenho (2,5% no grupo V). 

Com relagao ao uso da lingua japonesa falada, quern a utiliza 

cotidianamente (em casa, no local de servigo, na vida associativa de 

que participa) sempre sabe distinguir melhor o tratamento do que 

aqueles que utilizam somente o portugues. A media de desempe- 

nho dos que falam o japones e inferior a media da amostra (e, 

portanto, tern melhor desempenho), com excegao dos que usam o 

japones na associagao que freqiientam, cuja media e inferior apenas 

em relagao as pessoas que nao falam o japones. Da mesma forma, 

a proporgao dos que falam o japones no grupo 1 e sempre superior a 

da totalidade da amostra, como o e a proporgao ds que nao falam 
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o japones entre os que se enquadram no grupo do mais fraco desem- 

penho do tratamento (grupo V). 

Esse quadro, conjugado ao que se observou na correlagao entre 

idade e desempenho, confirma o fenomeno da aculturagao linguistica 

a que nos referimos anteriormente (pp. 123-124), pois a amostra 

constata um melhor desempenho do tratamento a medida que aumenta 

a idade, e, como vimos, quanto maior a idade, maior o contato com 

a lingua japonesa, seja na sua forma escrita, seja na falada. 

TABELA 3.10 — Distribuicao e mMia d© desempenho por geragdo. 

geragao — 
I 

26 

nisei I (16,1) 

2 

nisei II/III (5,4) 

2 

sanstei/yonsei (2,9) 

desemp enho 

n m IV 

40 57 23 

(24,8) (35,4) (14.3) 

7 13 9 

(18,9) (35,1) (24,3) 

8 20 24 

(11,8) (29,4) (35,3) 

  Total M^dia 
V 

15 161 

(9,3) (60,5) 2,76 

6 37 

(ie,2) (13,9) 3,27 

14 68 

(20,6) (25,6) 3,59 

Com relagao a geragao, nisei filhos de imigrantes chegados depois 

da idade escolar sao os unicos que tern um desempenho acima da 

media, decrescendo progressivamente para nisei 11/111 (cujos pais, ou 

um deles, tenham chegado antes da idade escolar) e sansei/yonsei 

(filhos de pais, respectivamente, nisei e sansei). Comparando as me- 

dias de desempenho obtidas em cada geragao, verificamos que a dife- 

renga entre nisei II/III e sansei/yonsei e menor do que entre nisei I 

e nisei II/III. Estes ultimos nao so apresentam um comportamento 

do tratamento mais proximo de sansei/yonsei, bem como suas distri- 

buigoes por faixa etaria configuram-se similares (p. 119): maior con- 

centragao nas faixas mais jovens, diminuindo a medida que aumenta 

a idade. Vale dizer que imigrantes chegados antes da idade escolar 

sao, culturalmente falando, mais "nisei" do que propriamente "issei". 

Seus filhos nascidos e criados no Brasil sao mais identificados com 

descendentes da terceira geragao (sansei) do que com aqueles que 

convencionamos denominar nisei 1 (filhos de pais imigrados depois da 
idade escolar). Considerando, portanto, nisei II/III e sansei/yonsei 

como um grupo, sua media de desempenho perfaz 3,48 contra 2,76 de 

nisei I. Assim distintos em duas categorias, a geragao passa a ser a 

variavel social que, depois da idade, mais fortemente influi no em- 

prego do tratamento em nossa amostra, segundo o calculo de contin- 

gencia de Cramer. 
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FIG. S.7 — Distribul^ao do desempenho por geracao. 
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TABELA 3.11 ■ — Distribuicao e media de desempenho por escolaridade. 

escolaridade 
desempenho 

Total M^dla 
I n in IV V 

12 14 18 7 2 53 

Baixa (22,6) (26,4) (33,9) (13,2) (3,8) (19,9) 2,49 

9 12 28 24 18 91 

Media (9,9) (13,2) (30,7) (26,3) (19,8) (34,2) 3,33 

9 29 44 25 15 122 

Alta (7,4) (23,8) (36,0) (20,5) (12,3) (45,9) 3,06 

A escolaridade, ao contrario do que se verificou no Japao, e a 

variavel que menos atua sobre o tratamento empregado pelos nossos 

informantes. Constata-se que alta escolaridade implica melhor de- 

sempenho do que a media escolaridade, mas a baixa escolaridade 

apresenta o melhor desempenho de todas. Afigura-se-nos que isto se 

deve ao fato de que a grande maioria daqueles que so tern curso 
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primario se encontra na faixa etaria superior a 40 anos (Vide pp. 117- 

118) onde se concentram, como vimos, pessoas que obtiveram melhor 

desempenho do tratamento (Vide pp. 141). 

Dentre as condigdes socio-culturais dos descendentes que falam 

a lingua japonesa figura, segundo nossa amostra, a idade como a 

variavel que mais se associa com o bom uso do tratamento. Geragao 

e idade, entretanto, estao intimamente ligadas, pois, a medida que 

diminui a idade, as geragoes sao mais recentes. E com relagao ao 

desempenho do tratamento, a geragao aparece na nossa amostra como 

a segunda variavel mais significativa, desde que se distinga os filhos 

de imigrantes que chegaram ao Brasil depois da idade escolar, daque- 

les cujos pais, ou vieram na idade pre-escolar, ou nasceram no Brasil. 

Os imigrantes que chegaram na fase pre-escolar sao mais acultu- 

rados do que aqueles que vieram depois da idade escolar e seus filhos 

tern um comportamento lingiiistico semelhante ao dos filhos de nisei 

(filhos de imigrantes nascidos no Brasil). O distanciamento da lin- 

gua dos pais ou dos avos aumenta a proporgao que as geragoes sao 

mais recentes, configurando uma aculturagao linguistica progressiva, 

como alias, se constatou no uso da lingua japonesa na vida cotidiana. 

A esse respeito, nao so o indice de pessoas de idade mais avanga- 

da aumenta a medida que se mantem o contato com a lingua japonesa, 

mas tambem as geragoes mais novas usam menos o japones no seu 

dia-a-dia. 

Assim vistas as condigoes socio-culturais dos usuarios do trata- 

mento da lingua japonesa, gostariamos de ver, em seguida, quais as 

variaveis contextuais, isto e, quais os fatores extra-lingiiisticos refe- 

rentes ao interlocutor ou as tercelras pessoas referidas no discurso 

que leyam o falante do japones no Brasil a fazer uso diferenciado do 

tratamento. 

2.2.3.2. Variaveis contextuais do tratamento 

Com relagao as variaveis contextuais do tratamento, K.K.K. 

realizou apenas um levantamento de opinioes, em forma de questio- 

nario, sobre o que os informantes julgavam ser necessario considerar 

no context© para usar diferentes formas de expressoes. Nao proce- 

deram a analise de sua efetivagao pelas formas linguisticas observa- 

das, porque as situagoes de discurso apresentadas nao permitiam tal 

enfoque, uma vez que eram independentes uma das outras e nao pre^ 

viam, muitas vezes, um interlocutor socialmente identificavel. Por 

exemplo: pedia-se que indicassem a um desconhecido (sem determinar 

a idade, o sexo, a ocupagao etc.) o caminho a um determinado local 

ou que se reclamasse de uma caixa de supermercado (determinando 

apenas o sexo feminino), o troco que fora dado por engano etc. 

A opiniao dos informantes no Japao e que a hierarquia social 

deve ser o fator social preponderante na atribuigao de um tratamento, 

seguindo-se-lhe a idade e o sexo. Algumas das situagoes de discurso 
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apresentadas permitiram avaliar diferengas de uso por sexo e, pelo 

gue se pode constatar, ao contrario das variaveis sociais do compor- 

tamento do tratamento onde o sexo do emissor e o fator preponde- 

rante, o sexo do interlocutor nao implicou tratamentos diferenciados. 

De nossa parte, as situagdes foram elaboradas tendo em vista, nao 

so sua aproximagao a realidade de nossos informantes, mas tambem 

as diferengas contextuais que poderiam influir no uso das varias for- 

mas de tratamento. 

Assim, foram previstas as seguintes variaveis nas situagdes que 

apresentamos a pagina 125 e seguintes: 

1. sexo: na situagao I, o mesmo recado de telefone deveria ser 

passado a homens (pai e urn colega de servigo) e para mulhe- 

res (irma e uma colega de servigo); 

2. hierarquia social: para verificar se a hierarquia e relevante 

ou nao na atribuigao do tratamento, na situagao 11, o infor- 

mante tern um superior na hierarquia intema da empresa como 

sujeito de agao ("voce telefonou" e "Sicrano disse que vem"), 

a quern cabe, como regra, tratar com expressdes de respeito 

em oposigao ao proprio emissor como sujeito de agao ("eu ja 

telefonei a Sicrano"), a quern cabe expressdes de modestia; 

3. oposigao interimidade/exterioridade: alem de sua inclusao na 

situagao I (pai e irma vs. colegas de servigo), esta oposigao 

foi prevista na referencia ao chefe do informante na situagao 

II (interioridade) e na situagao III (exterioridade); dentro do 

universo que e a empresa, as diferengas hierarquicas intemas 

sao mantidas e o chefe deve ser tratado com o devido respeito, 

mas, em relagao ao mundo extemo (o cliente), o mesmo chefe 

faz parte do universo pessoal do emissor e assim deve ser tra- 

tado com modestia, ou minimamente, sem respeito; 

4. idade: na situagao III, os clientes sao de idade inferior, equiva- 

lente ou superior ao do emissor; 

5. intimidade: na situagao IV, a intimidade do interlocutor (me- 

Ihor amigo ou amiga) leva ao uso de expressoes sem trata- 

mento e, portanto, mais intimas, em oposigao aos colegas de 

servigo (situagao I) a quern cabe expressoes um pouco mais 

polfdas. 

Para a analise das variaveis socio-culturais do emissor, apresen- 

tada anteriormente, embora nao se tenha distinguido as expressdes 

de tratamento em respeito, modestia ou polidez, a carga global de 
tratamento nelas contida serviu de parametro para estabelecermos os 

graus de desempenho. Neste novo enfoque, levamos em consideragao 

apenas as diferengas de registro das formas de tratamento indepen- 

dentemente do tipo de expressoes de tratamento observado. Assim, 

por exemplo, se um dado informante utilizou expressdes de polidez 
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a colega de servigo {anata-mo iTcimasu-Tca "voce tambem vai?,,) mas 

nao ao colega (anata-mo iku-no? "voce tambem vai?"), isto foi compu- 

tado como diferenga de registro por sexo. Da mesma forma, se fo- 

r£im empregadas expressoes de respeito ao chefe enquanto sujeito de 

agao (kacho-wa denwasaremashi taka "o chefe (= voce) telefonou?"), 

mas o mesmo chefe foi tratado com modestia perante terceiras pes- 

soas de fora do uniiverso em que ambos se colocam {kacho-ga setsur 
mei itashi masu chefe explicara (ao senhor),,), considerou-se dife- 

renga de registro por oposigao interioridade/exterioridade. 

Computadas as diferengas de registro por situagao, apenas 44,7% 

da amostra dlferencia o tratamento de acordo com o interlocutor ou 

terceiras pessoas e a idade e o fator mais marcante na orientagao do 

uso do tratamento, conforme mostram as tabelas: 

TABELA 3.12 — Porcmtagem dos que fizeram registro adequado do trata- 

mento, segundo o grupo de desempenho. 

desempenho 
n9 de pessoas 

I n in IV V 
Total 

da amostra 30 55 90 56 35 266 

com diferengas 28 29 45 14 2 171 

de registro (93,3) (52,7) (50,0) (25,0) (5,7) (44,7) 

TABELA 3.13 — Distribui^ao das variaveis contextuais por grau de desempenho. 

v ari avei s 

desempenho sexo hierarq. idade exterior, 

interiorldade 

intim. Total 

7 15 12 16 6 56 

I (12,5) (26,8) (21,4) (28,6) (1,1) (32,5) 

8 9 12 4 9 42 

n (19,0) (21,4) (28,6) (9,5) (21,4) (24,4) 

11 0 29 3 15 58 

in (19,0) — (50,0) (5,2) (25,9) (33,7) 

0 1 12 1 0 14 

IV — (7,1) (85,7) (7,1) — (8,1) 

0 0 2 0 0 2 

V — — (100,0) — — (1,2) 

26 25 67 24 30 172 

Total (15,1) (14,5) (38,9) (13,9) (17,4) (100,0) 
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A quase totalidade das pessoas do grupo I de desempenho 

(93,3%) distingue os fatores pertinentes ao contexto, diminuindo 
a medida que cai o desempenho do tratamento, atingindo apenas 

5,7% no grupo V (Cf. tabela 3.12). Constata-se, por outro lado, 

que no grupo I, prevalecem os fatores interiondade/exterioridade e 

hierarquia (28,6% e 26,8%, respectivamente), seguidos da idade 

(21,4%). Nos demais grupos, entretanto, predomina o fator idade, 

resultando como a variavel contextual subjacente a atribuigao do 

tratamento predominante dentro do quadro geral (38,9%). 

Comparado com os resultados obtidos pela pesquisa de opiniao 

realizada pelo K.K.K., verificamos que o grupo de melhor desem- 

penho (grupo I) considera os fatores levantados no Japao na mes- 

ma seqixencia, isto e, hierarquia (26,8%), idade (21,4%) e tam- 

bem o sexo (12,5%), excluindo-se os fatores interior idade/exteriori- 

dade e intimidade, respectivamente, os fatores mais e menos conside- 

rados por nossos informantes e que nao foram cogitados no Japao. 

No quadro geral, porem, inverte-se totalmente a posigao, sendo 

a hierarquia e a oposigao interioridade/exterioridade os fatores me- 

nos considerados. Sobressai a idade do interlocutor ou das terceiras 

pessoas referidas, seguida de longe pela intimidade, sexo, hierarquia 

e interioridade/exterioridade, com pequenas diferencas entre estes. 

Vale dizer que pessoas mais idosas sao tratadas com maior respeito, 

bem como as pessoas que ocupam postos hierarquicos mais elevados 

e as que fazem parte do "outro" universo em relacao ao do emissor; 

intimidade, ao contrario, leva ao uso de expressoes sem tratamento, 

aproximando o emissor das pessoas consideradas no discurso. 

As pessoas do grupo I, alem de, na sua quase totalidade, discer- 

nirem as variaveis contextuais que orientam o uso de tratamentos 

diferenciados, a freqliencia dessas variaveis obedece a seqiienda cons- 

tatada no Japao. Vimos, por outro lado, que o grupo I e constituido, 

em sua maioria, por pessoas que se encontram nas faixas etarias mais 

elevadas (acima de 40 anos: 73,3%). Assim, mais uma vez, pessoas 

mais idosas apresentam um comportamento do tratamento semelhante 

ao da populagao japonesa em geral. 

Em contrapartida, a medida que decresce o desempenho do tra- 

tamento aumenta o numero de pessoas mais j ovens. Constata-se que 

os grupos de fraco desempenho do tratamento (IV e V) desconhecem 

ou quase desconhecem o mecanismo do fator interioridade/exteriori- 

dade, bastante peculiar ao universo cultural japones. 

Excetuando-se os grupos IV e V, que raramente consideram as 

diferengas contextuais, as variaveis preponderantes nos grupos II e 

III sao a idade, o sexo e a intimidade. Enquanto o grupo de melhor 

desempenho (grupo I), onde se concentram pessoas mais idosas, segue 

padroes de comportamento do tratamento observados no Japao, os 

grupos em que aumenta gradativamente a proporgao de pessoas mais 

j ovens, observam, em maior escala, valores culturais brasileiros. 

Assim como no nosso meio se confere, em principio, maiores 

atengoes as pessoas mais idosas e as mulheres (ceder passagem, ceder 
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o lugar etc.), os descendentes fazem refletir tais valores no uso do 

tratamento da lingua japonesa. Eles transpdem valores culturais 

subjacentes ao tratamento lato sensu do meio em que vivem (idade e 

sexo) para o tratamento de uma lingua propria de outro meio. Com 

relagao a intimidade, sua concepgao difere no Japao e no Brasil. Em 

termos de tratamento, a intimidade tern, para nds, um valor positive 
na medida em que ela traduz uma consideragao afetuosa direta, apro- 

ximando as pessoas do emissor. No Japao, entretanto, a intimidade 

implica inserir as pessoas not seu universe pessoal e este deve ser 

tratado com modestia em oposigao ao universe pessoal dos outros. A 

intimidade, embora traduza uma consideragao afetuosa, "rebaixa" as 

pessoas do universo exterior (tratado com respeito) ao universo inte-» 

rior (tratado com modestia). Por essas razoes, nao encontramos com 

freqiiencia, a intimidade como variavel contextual do tratamento 

utilizado pelos japoneses, ao contrario do que se observou com os 

descendentes japoneses no Brasil. 

Assim, enquanto geragoes mais antigas, mais idosas e mais 

"japonesas" se encontram mais ligadas a padroes de comportamento 

dp tratamento do Japao, geragoes mais jovens, mais recentes e mais 

aculturadas, passam a seguir padroes de comportamento semelhantes 

aos do meio em que vivem, mesmo no uso diario do tratamento da 

lingua japonesa. 

3. CONSIDERACOES FINAIS 

As expressdes de tratamento da lingua japonesa que, a epoca de 

seus primeiros registros (seculos VII-VIII) constituiam formas lin- 

giiisticas de expressao de veneragao e respeito por seres divinos e 

sobrenaturais, inclusive o imperador, passaram a ser meios exclusivos 

de manifestagao de respeito a pessoas que ocupavam os postos mais 

elevados da hierarquia social (familia imperial e alta nobreza). A 
partir do seculo XII, apesar de ainda se observar o criterio geral de 

respeito aos superiores e de modestia aos inferiores, as situagoes con- 

textuais passam a ser consideradas e o tratamento, atribuido de acor- 

do. Hoje, no Japao, ainda sao distinguidos os usos das expressdes 

de respeito (sonkeigo), de modestia (kenjogo) e de polidez (teineigo), 

mas nao se revestem mais de carga de respeito, no sentido literal da 

palavra, constituindo mais formas de expressdes de boas maneiras, de 

civilidade e de boa educagao do emissor, nao so em tratar os outros 

com a devida consideragao, mas tambem em manter a elegancia de 

suas palavras. 

Contrariando a opiniao corrente de que os jovens de hoje nao 

sabem falar bem, de que sua linguagem e grosseira, estudos efetuados 

pelo Kokuritsu Kokugo Kenkyujo constataram que o fator idade e o 

que menos influi no uso do tratamento, nao havendo diferengas signi- 

ficativas entre as faixas mais jovens e as mais idosas. O fator mais 

relevante e o sexo, com as mulheres sendo sempre mais polidas do que 

os homens, fato que remete a nogao de dansonjohi "preponderancia 
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dos homens sobre as mulheres", existente desde longa data no Japao 

e pela qual a mulher deve respeito ao homem. Apesar da ocidentali- 

zagao que teve irricio ha cerca de urn seculo e meio, certos valores 

antigos sao mantidos e, embora muito se fale da igualdade entre 

homens e mulheres, esses valores aparecem lingiiisticamente, como na 

linguagem de tratamento. 

Por outro lado, a lingua japonesa, trazida ao Brasil pelos imigran- 

tes ha cerca de oito decadas, continuou a ser utilizada no nucleo fami- 

liar e na comunicagao entre os conterraneos dentro da comunidade 

que aqui formaram — a chamada "colonia japonesa". Formada ini- 

cialmente por imigrantes oriundos de varias regioes do Japao, com 

seus dialetos proprios, a colonia "cria" uma lingua gerol japonesa 

nascida das influencias mutuas que se fizeram sentir dentro da comu- 

nidade e das influencias da sociedade brasileira, a medida que se 

integravam ao meio. 

Seus filhos nascidos no Brasil receberam a heranga lingiiistica 
e a cultivaram ou cultivam, em meio a um processo de integragao 

social cada vez maior. Realizado um levantamento para verificar o 

processo de interagao lingua e meio atraves de um dos aspectos dessa 

lingua — a linguagem de tratamento utilizada pelos descendentes 

japoneses de S. Paulo — o primeiro dado que pudemos constatar foi 

que apenas cerca de 30% dos descendentes da empresa escolhida 

como campo de pesquisa falam, de maneira fluente ou nao, a lingua 

japonesa. 

Esse numero, bem como as caracteristicas do comportamento do 

tratamento apresentado pelos descendentes da amostra, indica que 

a aculturagao linguistica se processa pan passu com sua integragao 

ao meio. Com relagao as variaveis socio-culturais do usuario, que 

implicam melhor distingao e emprego das formas de tratamento, as 

pessoas menos aculturadas apresentam os melhores graus de desem- 

penho lingiiistico, do tratamento no nosso caso em particular. Da 

mesma forma, pessoas menos aculturadas apresentam padrdes de com- 

portamento do tratamento semelhantes aos obtidos no Japao, quando 

se trata de variaveis contextuais referentes ao interlocutor ou as 

terceiras pessoas referidas no discurso que sao consideradas na atri- 

buigao do tratamento em um contexto de situagao. 

O fator idade se encontra na base das demais variaveis socio-cul- 

turais que se associam ao desempenho do tratamento. Pessoas mais 

idosas, pertencentes as geragoes mais antigas e, portanto, mais em 

contato com a colonia menos aculturada, tern maior dominio do uso 

do tratamento que as geragoes mais jovens e mais integradas ao 

meio em que vivem. Da mesma forma, os descendentes cujos pais 

sao mais "japoneses" (isto e, que imigraram depois da idade escolar) 

vivenciaram mais diretamente o universe cultural japones do que 

aqueles que nasceram de pais ja brasileiros ou "quase nisei" (isto e, 

pessoas que, embora nascidas no Japao, chegaram ao Brasil na pri- 
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meira infancia, antes de atingirem a idade escolar). Cumpre notar 

ainda que descendentes mais idosos cultivam mais a tradigao lingiiis- 

tica herdada dos pais, utilizando em maior proporgao que os j ovens, 

a lingua japonesa no seu dia-a-dia. 

Com referencia as variaveis contextuais do tratamento, as pessoas 

que distinguem maior numero dessas variaveis e que, ao distingui-las, 

fazem-no seguindo o modelo vigente no Japao, sao aquelas que tam- 

bem tern o melhor desempenho do tratamento: pessoas mais idosas, 

pertencentes as geragoes mais antigas, em contato maior com a lingua 

japonesa. Elm contrapartida, descendentes mais jovens, pertencentes 

as geragoes mais recentes e com menor contato com a lingua japonesa, 

passam a adotar os padroes culturais brasileiros para o emprego do 

tratamento japones, enquanto diminui seu conhecimento de valores 

culturais proprios a sociedade japonesa. 

A aculturagao lingiiistica dos descendentes se manifesta tambem 

nas expressoes de tratamento per eles empregadas, na medida em que 

a grande maioria se atem ao uso de expressoes de polidez {teineigo) 

que constituem as formas mais faceis de serem empregadas, uma vez 

que se leva em consideragao a maneira de se enunciar um discurso, 

independentemente da distancia ou da relagao de forgas existentes 

entre as pessoas do discurso em um determinado contexto. O uso das 

expressdes de tratamento do enunciado implica, porem, ponderagoes 

sobre as relagoes inter-individuais dos contextos de situagao; dentre 

elas, as expressdes de respeito {sonkeigo) sao mais faceis de serem 

empregadas, pois se atribui a consideragao diretamente a pessoa enfo- 

cada, e sao as que mais se observaram depois das expressoes de poli- 

dez. Ja as expressoes de modestia (kenjogo) apresentam uma certa 
dificuldade, pois, para expressar a consideragao por um pessoa, e 

precise atribuir o tratamento a uma outra que se oponha aquela, isto 

e, implicam um mecanismo mais complexo porque ha que se consi- 

derar, inicialmente, a relagao inter-individual estabelecida no contexto 

e depois, atribuir o tratamento, nao diretamente a pessoa enfocada, 

mas indiretamente, tratando com modestia, diminuindo ou rebaixando, 

as pessoas que se contrapoem a pessoa em questao. 

Nessa medida, nao so foram raras as ocorrencias de expressdes 

de modestia como, quando utilizadas, o foram por pessoas que apre- 

sentaram bom nivel de desempenho e, mesmo assim, com freqiientes 

erros de emprego. 

Cumpre ainda acrescentar que a interferencia do portugues no 

uso da lingua japonesa pelos descendentes e um fenomeno corriqueiro, 

sendo mais freqiiente a inclusao de vocabulos (nomes e verbos, nota- 

damente) do lexico portugues na estrutura sintatica japonesa. Ainda 

em relagao ao processo de aculturagao lingiiistica, cumpre ressaltar 

que aumenta nao so a freqiiencia como tambem o numero de termos 

do portugues utilizados a medida que diminui o conhecimento das ex- 

pressoes de tratamento, vale dizer, a medida que diminui a faixa 

etaria, que as geragoes mais recentes se sucedem. 

152 



Assim como os descendentes vem se integrando cada vez mais 
ao meio brasileiro em consequencia do exodo rural e, jpdTi pcissu, da 

ascensao de status progressives, tambem se processa a aculturagao 

linguistica, pressupondo o desaparecimento gradual da lingua japonesa 
como lingua materna e com ela uma transformagao do comportamento 

do tratamento japones no Brasil: seu mecanismo de uso, os valores 

extralingiiisticos subjacentes a atribuigao e ao emprego do trata- 
mento, concepgao do tratamento em si. A integragao dos descenden- 

tes ao seu meio traduz, de um lado, um afastamento dos padroes 

culturais japoneses antes adquiridos ou transmitidos no lar, e de 

outro, a assimilagao de valores socials e culturais do meio maior em 

que vivem, gerando novas visoes de mundo, novo pensar que se refle- 

tem na linguagem de tratamento. Temos consciencia de que este 

trabalho poderia ser sensivelmente melhorado, ampliando o estudo 

para outros segmentos da "colonia japonesa" no Brasil, bem como 

realizando um estudo diacronico que pudesse dar conta de todos esses 

aspectos, o que poderia constituir um tema fecundo para novas refle- 

xdes sobre a interagao individuo e sociedade, lingua e individuo, lin- 

gua e sociedade. 

Para finalizar, ficam aqui expresses nossos sinceros agradecimen- 

tos a CAC — a sua diretoria que tao prontamente colocou seu quadro 

de funcionarios a nossa disposigao e a seus funcionarios que, sempre 

solicitos, nos fomeceram o material que tomou possivel a realizagao 

deste trabalho. 
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