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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. 
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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. 
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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- 

108 



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; 

112 



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 

120 



{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); 
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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. 
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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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DESEMPENHO 

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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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. 

144 



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. 
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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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