
SOBRE A ESTRUTURA DA LtNGUA JAPONESA 

Tae Naito 

0 Japao tomou conhecimento da lingiiistica ocidental e com ela, do 

m^todo histdrico-comparativo de linguas existentes ou jd desaparecidas, nos 

fins do sdculo passado e inicios deste, quando entao teve lugar a polemica a 

respeito da origem da lingua japonesa, seu parentesco linguistico e a fami- 

lia lingiiistica a que pertencia. Vdrios estudiosos, dentro e fora do Japdo, com- 

pararam-na a intimeras linguas ate hoje conhecidas e jd foi con side rada, den- 

tre muitas, da mesma familia do esquimd, do birman£s, da lingua basca, das 

australdsias, da dos indios mexicanos, de algumas linguas indo-europdias como 

o grego, o persa, o irlandes, apenas para citar algumas.1 

Muitos desses estudos se restringiram a compara^oes de apenas um dos 

vdrios aspectos que compoem todo um sistema linguistico, acabando por vezes, 

por confundir parentesco linguistico com semelhanga tipologica. Coinciden- 

cias de categorias semanticas, principalmente, eram citadas, apresentando exem- 

plos que poderiam muitas vezes ser tornados como simples curiosidade. De 

qualquer forma, essa pluralidade de linguas com as quais o japones j£ foi com- 

parado mostra como 6 dificil associd-lo a uma outra, constituindo um forte 

indicio do seu relativo isolamento como gmpo linguistico. 

Nas ultimas ddcadas, estudos mais rigorosos vdm sendo realizados e hoje 

s5o trds as teorias mais aceitas sobre o parentesco linguistico da lingua japonesa; 

a que defende o seu parentesco com a lingua nativa das Ilhas Ryukyu ou Oki- 

nawa, complex© de ilhas a sudoeste do arquipdlagoi japon£s; outra, com o corea- 

no e uma terceira, com as linguas altaicas.2 

Desde hd muito, os japoneses acreditavam que a lingua de Ryukyfl fosse 

um dialeto chines, devido ds diferen9as com a sua lingua, que se veriflcavam d 

primeira vista. Estudos comparativos posteriores, porem, atestaram a existdn- 

cia de muitos pontos de semelhan9a com o japones — correspondencia foneti- 

ca, regras de acentua9<ro, flexao verbal, uso de particulas pospositivas, sintaxe — 

levando os linguistas a considerarem ambas as linguas oriundas de uma mesma 
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protolingua. Hoje, entretanto, pelo fato dessas semelhangas serem muito acen- 

tuadas e em numero bastante elevado, tende-se a considerar a lingua de Ryukyti 

com um dos dialetos japoneses e nao mais, hnguas simplesmente aparentadas. 

De fato, a situafao geogrifica dessas ilhas, a meio caminho entre o continente 

australasiitico e o arquipdlago japones, facilmente nos leva a crer em contatos 

bastante freqiientes entre os povos dessas duas regimes durante as ondas cultu- 

rais, mormente do continente para o arquip61ago. NSo se pode descartar a 

hipdtese de tais coincidencias terem sido resultado de emprdstimo de uma 

Ifngua k outra, podendo levar a interpreta95es e none as, pois como afuma 

Malmbeig: "... . d dificil, na prdtica, estabelecer um limite claro entre um e 
♦ 

outro tipo de rela9ao linguistica. E quando se trata de linguas (...) que ofere- 

cem coinciddncias manifestamente regulares, ainda que escassas, chega a. ser 

impossivel para o pesquisador demonstrar que as coinciddncias dependem 

do parentesco original e n£o de contatos culturais e re^Qes de emprdstimo 

mutuo".3 

For outro lado, a compara9ao do coreano com o japones data do sdculo 

XVIII mas o primeiro estudo realizado com maior rigor cientiflco foi o de 

Aston, em 1879, que exerceu con side rdvel influencia nas pesquisas compara- 

tivas posteriores entre as duas linguas. Aston chamou a aten93o para a semelhan- 

9a da sintaxe, notadamente para a ordem obedecida na estrutura frasal: sujeito 

^ complementos — nucleo do predicado. Desenvolvendo os dados apresentados 

por Aston, Shozaburo Kanazawa encetou uma andlise morfoldgica a partir da 

no9ao de morfema de Vendryes, em 1910, e chegou a muitos pontos de seme- 

lhan9a.4 

Segundo Shiro Hattori,5 o japonds teria se separado do tronco coreano 

M cerca de 5.000 a 6.000 anos, passando a ser usado no Japao e no Sul da 

Cordia. Essa nova lingua d utilizada no arquipdlago japones atravds do dialeto 

sulino (do norte das Ilhas Kyushu), de onde se propaga e se desenvolve para 

a lihgua-tronco do japonds atual, no im'cio da nossa era. Estudos sistemdticos 

de ambas as linguas, enfocando-as como um sistema lingiiistico complex©, 

continuam a ser efetuados e os resultados obtidos conduzem k admissao da 

existdncia de elo de parentesco a uni-las, nao se podendo deixar de lembrar, 

por um lado, que .a quase totalidade da cultura chinesa transmitida ao Japao se 

fez via Cordia atd o sdculo VI, o que traz o perigo, novamente, de uma confii- 

s3o entre parentesco e emprdstimo linguisticos. 

O primeiro lingiiista a apontar o japonds como um dos sub-grupos 

das linguas altaicas foi H J. Klaproth, em 1823, quando estas eram ainda con- 

sideradas componentes do grande grupo uralo-altaico.6 A irregularidade das 

declina95es e das conjuga95es, comum 3s hnguas indo-europdias, facilitou a 

compara9ao e a conclusao da existdncia do elo de parentesco entre elas, uma 

vez que irregularidades sao dificeis de serem transmitidas de uma lingua k 

outra, a nSo ser que comportem uma mesma estrutura bdsica nos seus siste- 

mas linguisticos. Ji em relagao 3s altaicas, a questSo do parentesco entre as 
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linguas que compSem a sua fam ilia, 6 ainda hoje uma tese muito discutivel, 

principalmente em virtude da regularidade do seu sistema morfoldgico e das 

suas diferen9as serem expressas por suflxos ou particulas, elementos esses que, 

por sua vez, sSo de fdcil emprdstimo. 

Sh6ji Fujioka levantou, em 1908, alguns pontos comuns a Imguas altai- 

cas entre si e divergentes das indo-europdias, e que posteriormente foram retoma- 

dos por Hat tori.7 Citaremos alguns desses pontos, estabelecendo o seu parale- 

lo com a lingua japonesa. 

1 — nao ocorrencia de grupos consonanticos no infcio de palavras 

As linguas altaicas nao possuem termos iniciados por grupos consonan- 

tais. Quando import am termos estrangeiros com grupo consonantico inicial, 

ante poem ou pospSem uma vogal a primeira consoante do grupo, como o turco 

(Isquelet - de "squelet", fr.), o mongol (blraman - de "brahmana") e outros.8 

Em japones, grupos consonantais nao s6 nao aparecem no inicio da palavra, 

jcomo 6 dificil a sua prdpria ocorrencia; sua constituifao sildbica 6 CVCV, com 

'excecao da nasal /N/ e do fonema /tsu/. Os termos ou nomes importados, mor- 

m 

mente os com grupos consonantais, sofren> uma adapta9ao ao sistema fonold- 

gico japones, chegando a adquirir formas tao distantes do original que o seu 

reconhecimento se toma atd dificil. Temos, por exemplo: Brasil —/buradziru/, 

strike (ingl.) — /sutoraiku/, club (ingl.) — /kurabu/, prdt-i-porter (fr.) — /pure- 

taporute/. 

t 

2 — nao ocorrencia de R inicial 

As linguas do gmpo altaico sempre antepoem uma vogal ao R inicial 

de termos estrangeiros ("Russia" em tdrtaro 6 /ur s/, em mongol e em man- 

chu /oros/).9 

0 japon6s jd incorporou no seu Idxico muitos vocdbulos que tenham uma 

inicial R, mas se atentarmos para a sua etimologia, percebemos que sdo todos 

de origem estrangeira, com exce9So de alguns suflxos como o -RA, de plurali- 

dade.10 Hd inumeros vocdbulos que estao tao arraigados no Idxico japonds, 

principalmente os de origem chinesa, que diflcilmente sao reconhecidos como 

termos de emprdstimo. 

3 — Harmonia vocdlica 

O sistema fonolrigico altaico faz uma distin9ao entre vogais masculinas 

e femininas, e ds vezes neutras, ndo havendo a co-ocorrdncia de vogais de tipos 

-79- 



diferentes em uma unica palavra. Se um termo tem uma vogal masculina, to- 

das as demais deverao ser tambdm masculinas. 0 japones atual nfo apresenta 

esse fenomeno, mas estudos fonol6gicos em obras do sdculo VIII comprovaram 

a existfincia dessa distinclo em determinadas vogais. 

4 — nao hd genero nem artigo 

Tan to as hnguas altaicas como a japonesa nao possuem os taxemas11 

genero e determina9ao. 

Desses, o g£nero 6 totalmente ausente na lingua japonesa nao tendo 

inclusive substitutivos, no que difere a determina9ao que, embora nao tenha 

nenhum elemento morfo-sinUtico especifico, pode ser expressa, como 4efen- 

dem alguns lingiiistas, por determinadas particulas12 ou por pronomes, com 

sua distin9ao sendo estabeledda no contexto. 

De qualquer forma, mesmo para aqueles que n3o admitem a possibilidade 

da determina9ao ser manifesta por particulas ou por pronomes, ela 6, em ultima 

instSncia, implicita no contexto. 

Via de regra, o japones se priva tambdm do numero. A pluralidade, 

pordm, pode ser expressa em determinados casos, pela repeti9ao do vocdbulo 

(YAMA = montanha, YAMAYAMA = montanhas) ou pela justaposi9ao de 

sufios como -RA e -TATI (KODOMO = crian9a, KODOMORA ou KODOMO- 

TATI = crian9as). No entanto, ambos os processos de marcar a pluralidade de 

nomes s6 se veriflcam com determinadas categorias de termos, constituindo 

antes, uma forma de composite do que propriamente um taxema. De um 

modo geral, os nomes sao apenas expressao de uma 00910; assim, KODOMO 

por exemplo, contdm somente o conceito de "crian9a", n3o marcando se se 

refere a uma ou vdrias delas, a esta determinada ou a uma qualquer. 

♦ , 

5 — emprego abundante de sufixos, desinencias e particulas 

Fendmeno comum as hnguas altaicas e ao japones, embora este conhe9a 

a prefixa9ao que nao se veriflca naquelas. No tocante 3 lingua japonesa em parti- 

cular, as particulas estlo presentes em praticamente todas as frases, desempe- 

nhando um papel primordial na sua estrutura9ao. S£o elas que especiflcam o 

caso dos termos aos quais se ligam ou o modo, o aspecto, a voz e o tratamento 

do enunciado.13 

6 — determinante precede o determinado 

As linguas altaicas em geral, bem como o japon6s, utilizam o determinado 

depois do determinante. 
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14 

Assim: em mongol mongol ulas ; ex siraa 

emjapones mongoru koku ; ookii tsukue 

correpondendo , , , 

mongol pais ; grande mesa 

ao portugues or 

7 — posposi^ao em vez de preposi9ao 

As particulas sao todas pospostas ao termo determinado, tanto no altaico 

como no japones. Assim, diz-se emjapones: 

MATI-NI SUMU (= morar/moro/moramos,,. na cidade) 

onde,MATI = "cidade"; 

.15 

NI = particula que indica a funfao locativo-espacial; 

SUMU = "morar"(moro,moramos, mora, etc.) 16 

m 

A particula NI 6 posposta ao determinado MATI, formando juntos o 

sintagma nominal "na cidade", de fun^ao adverbial locativo-espacial. 

8 — freqiiencia de ora9oes sem sujeito 

Apesar dos verbos japoneses17 nao comportarem os taxemas de numero 

e de pessoa, sao freqiientes as ora95es sem sujeito expresso, com "mise-en- 

-scdne" do context© a determinar o sujeito do enunciado, ocorrendo o mesmo 

nas linguas altaicas. 

9 — complementos antecedem o verbo 

A estrutura frasal dessas linguas obedece aseqiienda de sujeito, com- 

plementos e nucleo do predicado. Assim: 

a - em turco 

em japones 

corresp. 

ao portugues 

b - em manchu 

emjapones 

conesp. 

ao portugues 

Kaleminizi 

» 

Anata-no pen'o 

sua caneta 

Bi 

Watashi-wa 

ere 

kono 

eu este 

bana 

watashi-ni 

a mim 

bithebe 

hon'o 

livro 

• • 

venmz 

18 

kudasai 

d6 

boode 

ie-de 

hulaha 

19 

yonda 

em casa li 



10 — aghitina9ao de desinencias verbals 

Os verbos altaicos nao possuem os taxemas numero, pessoa, tempo e modo 

e nao flexionam, mas a eles se aglutinam desinencias verbais. Assim, em manchu; 

ara = escreva; araMBI = escrevo, escreve, etc.; araHA = escrevi, esereveram, 

etc. Em mongol: gar = saia; garNA = saio, sai, etc.; gaiSAN = saiu, sai', etc.20 

Os predicativos de 3930,21 do japones, apresentam uma diferen9a com 

os verbos altaicos, conquanto se flexionam. Nessa flexao, temos o radical e o 

afixo flexional, em que este difere da desindncia verbal, uma vez que nSo espe- 

cifica, em si, nenhuma taxe. Os predicativos tem cinco a seis formas flexionais, 

que slo as mesmas para qualquer termo flexivel. Enumeraremos as formas de 

1 a 6, conforme a ordem estabeledda pela gramdtica tradidonal japonesa. 

Assim, o predicativo HANASU (= falar, conversar) se flexiona: 

Forma 1 — HANA-SA — NAI (NAI = particula formulativa22 de nega9§o) 

" 2 - HANA-SHI - DASU (DASU = "come9ar a") 

3 — HANA-SU (forma final, ou seja, a forma com que se termina 

uma ora9ao) 

" 4 - HANA-SU HITO (HITO = "pessoa") 

5 — HANA-SE-BA (BA = particula conetiva) 

6 — HANA-SE-YO (YO = particula imperativa,23 hoje muito pou- 

co usada, com tendencia a desaparecer) 

ohde, HANA 6 o radical e -SA, -SHI, -SU, -SE sao os afixos flexionais. Esses 

afixos ou sao regidos pelo termo subseqiiente (um nome — HITO, um predica- 

tivo — DASU, particulas formulativas — NAI e YO, ou particula conetiva — 

BA), quando funcionam como um simples elemento de elo entre os termos, 

ou encerram uma 013930 como no caso da forma 3. Essas formas correspon- 

dem ao portugues: nao falar, come9ar a falar, falar, pessoa que fala, se falar e 

fale, respectivamente. 

For todos esses pontos comuns as Imguas altaicas e, embora com algumas 

diferen9as, k japonesa, 6 bastante defendida essa ultima tese de considerd-las 

sub-familias de uma unica familia lingiiistica. Infelizmente os documentos 

escritos mais ahtigos dessas linguas, datam quando muito, de 1200 anos (Japao 

e Turquia) atd 700 anos (Mong61ia), em contraposi9ao 4s indo-europ^ias, que 

t^m documentos de atd 3000 anos atrds, como no caso do sanscrito.24 E um 

fator que diflculta bastante as buscas de uma protoh'ngua comum, e que, por 

outro lado, p5e em perigo uma conclusao precipitada, tanto mais que nao 

foram encontrados muitos vocdbulos com semelhan9a fonica e lexical entre o 

japonds e o altaico. O que se pode afirmar, no entretanto, 6 que mesmo consi- 

derando-as pertencentes 4 mesma familia, o japones de hqje se encontraria num 

estdgio beiq afastado da sua suposta protoh'ngua. 
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Vistas as caractensticas, as mais generic as da lingua japonesa, poi sua 

comparagao com as linguas da familia altaica, gostariamos de analisar mais 

de perto a sua estmtura, sobretudo do ponto de vista morfo-sintatico. 

Morfologicamente os termos podem ser lexemicos, lexi-gramemicos e 

gramemicos: 

1 - LEXEMICOS; sao os termos que se referem diretamente & realidade extra- 

, -lingih'stica e que, isoladamente, nao tem outra fun^o senao serem a expres- 

s5o de um conceito, de uma iddia. SSo invaridveis e correspondem aos nomes 

no seu sentido mais amplo. 

2 - LEXI-GRAMfiMICOS: sSo os que, ao mesmo tempo em que s3o expressao 

de uma realidade extra-lingiiistica, tem autonomia sintdtica, desempenhando 

de per si uma fun^o sintagmdtica ou concatenando todo o enunciado. Po- 

dem ser: 

a flexiveis: s5o os predicatives,25 que tem a parte lexemica limitada a 

expressao de qualidade ou 3930, conquanto a gramemica pode ser multi- 

pla, conforme a flexSo determinada pela posi9<fo que ocupar na cadeia 

sintagm&tica; 

b - inflexiveis: ao contrdrio dos anteriores, podem expressar realidades 

vdrias mas sua fun9ao se limita a tres (adjetiva, adverbial e conetiva), 

correspondendo, gross© modo, aos pronomes adjetivos, adverbios e con- 

jun95es do portugues, 

3 - GRAMEMICOS: sao os termos com componentes apenas intra-lingiusticos, 

sem existSncia autonoma, estando sempre subordinados a termos ou lexe- 

micos ou lexi-gramemicos, relacionando-os, ou perfazendo enunciados. 

Constituem as particulas da lingua japonesa e podem ser; 

a flexiveis: como Toi visto anteriormente, a predica9ao e dada no flm da 

ora92o26 e nela termina o dictum da frase japonesa. Ap6s a predica9ao, 

sSo justapostas essas particulas flexiveis, que expressam o ponto de vista 

do emissor em rela9<fo ao seu enunciado. Sao as particulas que formulam 

9 

a manifesta9ao subjetiva do enunciador, como o modo, a voz, o aspect© 

e o tratamento, donde a denomina9ao de particulas formulativas. Essas 

particulas obedecem a uma seqiidncia na cadeia sintagrndtica, sendo que 

t6m uma for9a predicativa maior e sao mais flexionais quanto mais proxi- 

mas da predica9ao estiverem, tomando-se mais formulativas e menos 

flexionais k me did? em que dela se afastam. Podem ser classiflcadas em 

tres grupos: 1?) particulas que constituem parte da predica9ao ou quase- 

predicativas; 29 ) particulas com dupla fun9ao: ao mesmo tempo em 

que expressam uma formula9ao subjetiva do locutor, podem surgir dentro 

do enunciado, constituindo um prolongamento da predica9ao; 39) parti- 

culas formulativas por excelencia.2 7 

b - inflexiveis, que se subdividem em; 

— causais; particulas que se ligam aos lexemicos, marcando os casos; 



— conetivas: as que apenas servem de elo entre um termo Iexi-gram6mi- 

co e outro, ou entre orafSes; 

- formulativas; como as particulas formulativas flexiveis acima, expres- 

sam a maneira como o locutor v€ ou considera o fato a ser enunciado. 

Compreendem as particulas formulativas propriamente ditas e as enfd- 

ticas. Aquelas, s3o usadas no fim da 013920 e denotam a maneira do 

locutor dirigir a sua mensagem ao interlocutor; estas, s5o as que mar- 

cam a enfase ou refor90 que o emissor di a determinado termo do seu 

enunciado, podendo, portanto, aparecer ainda dentro do dictum. 

E muito dificil, senao impossivel, caracterizar tipologicamente a estru- 

tura de uma lingua como uma unica, uma vez que nenhuma delas constiui 

um sistema unico e absolute — cada sistema pode realizar vdrias possibilidades 

combinatdrias, simultaneamente. Nesse sentido, a lingua japonesa 6 uma lingua 

predominantemente aglutinante, embora seja tambdm flexional e em menor 

escala, isolante. O seu career mais aglutinante marca a sua estrutura lingiiistica 

como sendo eminentemente sintagm<Uica. 

O sintagma japones 6 formado, via de regra, por um conjunto de lexe- 

ma + gramema. Destarte, quando ocorre um termo lexSmico, este deverd se 

fazer acompanhar por um gramemico, enquanto um termo lexi-gramemico 

poderd ou nao ser associado a um gramemico, que possui em si um gramema. 

Fodem ocorrer, extraordinariamente, sintagmas com gramema 0, mas nunca o 

contrdrio. 

Exempliflcando, essa estrutura9ao se di da seguinte forma: 

1 

CH0J0-MO YAGATE KIRI-NI 6WA-RE DASHI-TA.28 

Nesta frase, temos os seguintes elementos: 

1 - os lexemicos: CH6j6 = "pico" 

KIRI = "neblina" 

2 - os lexi-gramemicos: 

a - adv6rbio: YAGATE = "logo" 

b - predicatives; 6WA = "cobrir" 

DASHI = "come9ar a" (predicative auxiliar incoativo) 

# 

3 - os gramemicos: 

a - particula causal; NI — indicativa de agente da passiva 

b - particulas formulativas: RE — indicativa de voz passiva 

TA — indicativa de 3920 conclusa 

9 

c - particula enfdtica: MO = "tamb&n" 
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Os lexemicos CHOjO e KIRI (substantives) sao invar&veis, nao compor- 

tam gfinero nem numero e sao apenas a expressao dos conceitos "pico" e "ne- 

blina". Formam sintagmas com a coadjuva9ao de particulas inflexiveis. MO 6 

uma particula enfdtica, nao determinando em si, nenhuma fun^ao sintdtica, 

mas apenas a dnfase que o emissor da ao termo CHOjO. Normalmente, as 

enfaticas acompanham as particulas casuais, salvo os casos de sujeito e de objeto 

direto, quando as substituem: e o que se veriflca nesse caso, o MO substituindo 

a particula casual nominativa GA. Temos o conjunto CHOJO + MO1 (lexema + 

gramema) form an do o sintagma nominal de fun9ao subjetiva. O outro sintagma 

nominal 6 formado por KIRI + NI (lexema + gramema), em que este 6 a marca 

do agente da passiva, resultando o sintagma com fun99o de agente da passiva. 

0 ultimo inflexivel do enunciado 6 o termo YAGATE, um lexi-gramemico 

com no9ao de "logo, breve espa90 de tempo" e fun9ao adverbial recaindo 

sobre a 3930 de "cobrir", expressa por 6WA (RE). 

Todos os demais termos s3o flexiveis. Como jd foi visto, toda flex5o em 

lingua japonesa e de ordem sintagmdtica, determinada pelo termo subsequente. 

Desta forma, temos o bloco OWA-RE-DASHI-TA, de termos flexiveis, 

onde: OWA (predicative OU) estd flexionado na forma 1, regida por RE; 

RE — na forma 2, regida por DASHI; 

DASHI (incoativo DASU) — na forma 2, regida por TA; 

e TA — na forma 3, ou forma terminativa, isto d, a forma com que se termi- 

na um enunciado. 

A rigor, CHOjO-MO YAGATE KIRI-NI OWA deveria compor todo o 

dictum, em que o emissor destaca o termo CH0J6 (= pico), justapondo-lhe a 

particula enfdtica MO (= tambdm). Mas sua estrutura 6 incompleta a medida 

em que se tern o agente da passiva KIRI-NI, sem nenhuma 3920 expressa em voz 

passiva. Somente com a coadjuva9<ro da particula formulativa de voz passiva -RE 

ao predicativo, e que temos a complementa9So do dictum. A particula -RE, ao 

mesmo tempo em que faz parte da pre die3950, nao deixa de ser expressao da 

formula9ao subjetiva do emissor, na medida em que se tern o fato da "neblina 

cobrir o pico" sendo express© com enfoque em "pico", donde a estrutura 

CH0j6-MO KIRI-NI OWARE (= o pico tambdm ser coberto pela neblina). 

Trata-se justamente, de particula formulativa do 19 grupo, jd vista anterior- 

mente.29 

» 

Ao fato objetivamente colocado — o pico tambdm logo ser coberto pela 

neblina — o emissor acrescenta a fomiula99o que tern a esse respeito: o aspecto 

incoativo, express© por DASHI, e o de 3930 conchisa, express© por TA. 

* 

Com esses dois ultimos elementos, o emissor complementa a sua mensa- 

gem, dando por conclui'da a 39^0 de "con^ar a", que por sua vez dd inicio d 

3950 de "ser coberto". 
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i endo como base as considera90es acima, acerca dos elementos e de sua 

funfao no continuum frdstico, a frase tomada como modelo de anilise, corres- 

ponde, em portugues, a: 

Tambdm o pico logo come^u a ser coberto pela neblina. 

A frase em japones comporta o seguinte esquema: 

0 que, antes de mais nada, se percebe, 6 a marca dmsdria relativamente 

clara que se pode estabelecer entre o dictum e a formula^o subjetiva do conti- 

nuum frdstico. 

Dentro do dictum, tem-se o encadear dos elementos necessdrios para a 

apresentafSo do fato a ser comunicado, de tal forma que v<to sendo preparados 

(por partfculas, flexOes ou pela pr6pria natureza do termo) para desembocar 

na predicate. 

E mais ou menos como se numa sala de aula, o professor dissesse a tr€s 

alunos que pegassem: um, o Idpis e o papel, o outro, o livro de textos, e o ulti- 

mo, um diciondrio, sem que eles soubessem para que finalidade. Mas, pelos 

materials com que tiveram que se munir, eles podem detectar que terdo que 

procurar qualquer coisa no diciondrio e anotar em seguida. S6 quando o profes- 

sor der a palavra final (procurar o sentido de todos os verbos do texto X, por 

exemplo), 6 que os alunos saberdo para que foram chamados e com que fun^Ses. 

Da mesma forma, a predica9ao expressa no fim do dictum, anemata todos os 

elementos anteriormente expostos, concatenando-os. Atd entdo, o que se tern 

6 a apresenta9<to dos componentes do relato, jd engatilhados pordm ainda ndo 

perfeitos. 

Dictum 

SN SN SV 

(suj.) (tempo) (AP) 

CHOJO-MO YAGATE KIRI-NI OWA 



Feito o relato do fato em si, o enunciador exp5e a visSo que tem a respei- 

to. Nessa exposigao, ele parte do mais objetivo ao mais subjetivo, como o ^ a 

* 

pr6pria estmturagSo da frase japonesa, na medida em que se tem inicialmente 

a exposi?!© de um fato (objetivo), e posterioimente, as implicates e visSes 

particulares do emissor da mensagem (subjetivo) em relato ao fato exposto. 

Nessa medida, vale a pena retomar a classiflca^ao das particulas formula- 

tivas apiesentada k pdgina 9, ji que, complementando, as do IP gmpo precedem 

as do 29, e as do 29, por sua vez, as do 39, na seqiiencia sintgmdtica. Se as do 

19 gmpo sao mais flexionais e t€m maior for9a predicativa, sao mais objetivas, 

justificando a sua anteposi9So em rela93o 3s do 29 gmpo, da mesma maneira 

que essas em rela93o 3s do 39 ■ 

A grada9ao prossegue 2lU se chegar 3s particulas formulativas inflexiveis, 

que exprimem a atitude do emissor da mensagem para com b seu receptor. 

S3o as particulas utilizadas pelo locutor para revestir a sua mensagem com 

formas de tratamento, no envio dela ao seu interlocutor, sendo portanto, de 

uso da linguagem falada. Agem fora do dictum e em dire9ao ao receptor, ex- 

pressando a intimidade, a parcimonia, a raiva, o carinho, que o locutor nutre 

por ele. Nesse aspecto, 6 uma das formula9des mais subjetivas que se tem. 

Uma ressalva ter3 de ser feita 3s particulas enfdticas inflexiveis. Apesar 

de serem subjetivas e formulativas, porque expressam o peso dado pelo emis- 

sor a este ou 3quele determinado elemento do dictum, nao se enfileiram junto 

3s demais particulas de formulaf^o subjetiva. Aparecem dentro do prbprio 

dictum, junto ao termo que expressa a realidade 3 qual o sujeito do enunciado 

quer dar a €nfase. Isso porque, enquanto as demais particulas sSo marcas da 

visao cn'tica que o emissor tem a respeito de todo o fato sobre o qual se expres- 

sa, estas t£m a for9a de colocar em destaque apenas um de seus fatores. 

Assim se conflgura, de um modo bastante gendrico, a estrutura frdstica 

japonesa: inicia-se com a exposi93o do fato, que parte da apresenta9ao e enca- 

deamento dos elementos que o compOem atd o primeiro arremate obtido pela 

predi03930; passa-se 3 maneira como o emissor v£ e interpreta o fato colocado, 

partindo do mais objetivo ao mais subjetivo e termina com o modo do emissor 

dirigir a mensagem, revestindo-a ou nSb com formas de tratamento. 

NOTAS 

1 - Cf. Shird Hattori, Nihongo-no Keito, Toquio, 1970, p. 20. 

2 - Cf. Hattori, pp. 20-21. 

3 - Bertil Malmberg,/! Lingua e o Homem, Rio de Janeiro, 1976, p.143. 

> 

4 - Cf. Hattori, p.36. 

5 - Idem, p. 96. 



6 - Idem, p.40. 

7 - Idem, p.41.a 

8 - Idem, p.257.. 

9 - Idem, p. 258. 

10 - Ver p. 80 

11 - Cf. Bernardo Pettier, Linguistique Ginerale, Paris, 1974, p.68. 

12 — Refere-se a particulas enfaticas (ver p. 84). 

13 - Ver p. 84. 

14 - Cf. Hattori, p.263. 

15 - Ver particula casual, p. 83. 

16 - Os verbos, que denominaremos "predicativos", no presente trabalho, nio tern 

pessoa, numero, tempo e modo. Ver "predicatives", nota (21). 

17 - Ver nota (16). 

18 - Cf. Hattori, p.267. 

19 - Idem, p.268. 

20 - Idem, p.260. 

21 - Entende-se por predicativos, os termos variaveis que se referem a a^So ou 

qualidade. Sao muitas vezes equiparados aos verbos e aos adjetivos, respectivamente, 

mas preferimos considera-los sob a mesma denomina^ao de predicativos, visto que ambos 

tern forga predicativa e desempenham fungdes identicas, conforme o lugar que ocupar 

na cadeia frastica. Diferem apenas na forma de flexdo e por exprimirem, ou qualidade 

ou a?ao. 

22 - Ver p. 83. 

23 - Ver particula formulativa inflcxivel, p. 83. 

24 - Cf. Nihongo-no Keito to Rekishi, da Col. Iwanami - Nihongo, vol.12, Toquio, 

1978, p.37. 

25 - Ver nota (21). 

26 - Ver p. 81, item 9. 

27 - Cf. Minoru Watanabe, Kokugo Kobunron, Toquio, 1971, p.133. 

28 - Extraido do conto "Tanima-nite" (Pelo vale), da autoria de Morio Kita. 
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29 — Ver p. 83 

30 - SN = sintagma nominal. 

31 - PR = predicado 

32 -- SV = sintagma verbal 

33 — AP — agente da passiva 

34 - VP = voz passiva 

35 — AC = a^ao conclusa 
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