
» 

' 



UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Reitor: PROF. DR. JOSE GOLDEMBERC 

Vice-Reitor: PROF. DR. ANDRE RICCIARDI CRUZ 

Secretario: DR. FABIO PRADO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIENCIAS HUMANAS 

Diretor: PROF. DR. JOAO BAPTISTA BORGES PEREIRA 

Vice-Diretor: PROF. DR. JOAO PAULO GOMES MONTEIRO 

Assistente Tec. p/ Assuntos Academicos: JOSE ALDO PASQUARELLI 

Assistente Tec. p/ Assuntos Administrativos: CfCERO SANTANA MARQUES 

CENTRO DE ESTUDOS JAPONESES 

Diretor: PROF. DR. KENSUKE TAMAI 

Toda correspondencia devercl ser enviada ao 

Centro de Estudos Japoneses da Universidade 

de Sao Paulo 

AV. PROF. LINEU PRESTES. 159 

CEP 05598 

CIDADE UNIVERSITARIA 

SAO PAULO - BRASIL 



I N D I C E 

\ 

BEATRIZ SHIZUKO TAKENAGA 

A Divisao Historica japonesa  5 

HELENA HISAKO TOIDA 

Tsuji, um poema de Takuboku  21 

LIBIA MASUMI FUKASAWA 

OTratamento dos Mostrativos da Lmgua Japonesa, segundo os autores 

japoneses  31 

LUIZA NANA YOSHIDA 

A utilizagao de animais nos contos historicos de Akutagawa  93 

SAKAE MURAKAMI GIROUX 

A concepgao da Flor no Teatro No 107 

TAE SUZUKI 

Padre loao Rodriguez: suas Artes e a linguagem de tratamento da 

lingua japonesa 113 

TEIITI SUZUKI 

A Cultura Lucidofila no japao 129 

YOSHIO MASE 

A Lingua Japonesa dos imigrantes japoneses e seus descendentes no 

^ Brasil 137 

^ 3 



A DIVISAO HISTdRICA JAPONESA 

Beatriz Shizuko Takenaga 

1. A IMPORTANCIA DA PERIODIZAQAO 

Para se estudar a historia de um pais, nao se pode negar que e fun- 

damental conhecer a sua periodizagao, ou seja^o seu sistema de divisao 

historica. No caso do estudo da Historia do Japao, negligenciar o sistema 

de periodizagao poderia prejudicar consideravelmente o prosseguimento 

de um trabalho de pesquisa nessa area. Tentaremos pois, no presente 

trabalho demonstrar que o conhecimento da periodizagao japonesa e 

primordial para os estudos japoneses. 

2. ERA OU PERIODO? 

Em Geologia, costuma-se dividir os espagos de tempo em eras e pe- 

riodos. Emprega-se o termo "era" para indicar um espago de tempo mais 

abrangente e o termo "penodo" para indicar um espago de tempo me- 

nor. For exemplo: a era proterozoica subdivide-se em: a) periodo azoi- 

co; b) periodo pre-cambriano; a era paleozoica subdivide-se em outros 5 

ou 6 penodos e assim por diante. 

Na historia japonesa, existem tambem a divisao maior e outra me- 

nor. Como nao existe exatamente uma unificagao no que se refere a tra- 

dugao de termos japoneses relatives a essa divisoes, utilizaremos a ter- 

minologia geologica acima citada, ou seja, para as divisoes maiores, em- 

pregaremos o termo "era" e para as divisoes menores, o termo "periodo". 

2.1. As Eras 

Comegando pelas divisoes maiores, a historia japonesa e usualmente 

dividida da seguinte forma: 

1) (re/is/w//rfai "Era primitiva" - data de aproximadamente 9.000 

anos atras. 

2) Kodai "Antiguidade" ou "Era Classica". Tern inicio por volta do 

seculo 4 da era crista e vai ate o seculo 12. 

3) Chusei^) "Idade Media" ou "Tempos Medievais". Inicia-se no se- 

(1) O acento circunflexo em algumas silabas de palavras japonesas do presente trabalho, indi- 

ca que a sflaba e longa. 
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culo 12 terminando na segunda metade do seculo 16. 

4) Kinsei - pelas caractensticas do sistema polftico vigente nessa era, 

podemos considerar o Kinsei como uma 2- fase da epoca feudal 

que teve inicio no Chusei Tern imcio na 2- metade do seculo 16 

e termina na 2- metade do seculo 19. 

5) Kindai "Era Moderna" - inicia-se na 2a- metade do seculo 19 e o 

fim da 2- Guerra Mundial marca tambem o termino dessa era. 

6) Gendai "Era Contemporanea" - inicia-se a partir do termino da 2- 

Cuerra Mundial e continua ate os dias atuais. 

2.2. Os Periodos 

Cada uma das eras acima citadas, pode ser subdividida em espagos 

de tempo menores que chamaremos de periodos: 

1) Genshi Jidai 

a) Kyusekki Jidai - corresponde ao period© paleolitico. 

b) Jomon Jidai "Penodo Jomon" - e dificil determinar o inicio 

desse period© pois ha teorias que dizem que teve inicio ha cer- 

ca de 9.000 anos atras, enquanto que ha outras teorias que fa- 

lam em 5.000 anos atras. O termino do Jomon jidai e entre o 

ano 300 e 200 A.C. 

c) Yayoi Jidai "Periodo Yayoi" - periodo compreendido entre o 

seculo 3 A.C. e o seculo 3 D.C. aproximadamente. 

2) Kodai 

a) Yamato Jidai "Periodo Yamato" - periodo que se inicia no se- 

culo 4 e termina no ano 645. 

b) Nara Jidai "Periodo Nara" - 710 ~ 784, 

c) Heian Jidai "Periodo Heian" - 794 ~ 1.185 

3) Chusei 

a) Kamakura Jidai "Periodo Kamakura" -1185 ~ 1333. 

b) Mwromac/ii Jidai "Periodo Muromachi" - 1338~1573. Aqui 

faz-se necessario mencionar mais dois periodos que podem ser 

considerados como subdivisoes do Periodo Muromachi. Sao 

eles: 

b-1) Nanbokucho Jidai "Periodo Nanbokucho" - 1333 ~1392. 

b-2) Sengoku Jidai "Periodo Sengoku" - 1467 ~1568. 

4) Kinsei 

a) Azuchi-Momoyama Jidai "Periodo Azuchi-Momoyama 1568 ~ 
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1600 (ou 1603). 

b) Edo Jidai Ten'odo Edo" - 1600 (ou 1603) —1867. 

5) Kindai 

a) Meiji Jidai Tenodo Meiji" - 1868 —1912. 

b) Taisho Jidai ^Penodo Taisho - 1912 —1925. 

c) Shdwa Jidai uPenodo Showa" - 1926 —1945. 

6) Gendai 

- Showa Jidai Tenodo Showa" - a partir do termino da 2^ Guer- 

ra Mundial ate os dias atuais. 

3. VISAO GERAL DE CADA PERIODO 

Para facilitar a compreensao dos criterios de divisao historica, passa- 

remos a expor sobre alguns fatos e personagens que marcaram cada pe- 

riodo. 

3.1. Genshi Jidai 

3.1.1. Kyusekki Jidai 

E o chamado Period© Paleoiitico ou Idade da Pedra Lascada. Gragas 

ao desenvolvimento dos estudos arqueologicos, pode-se constatar evi- 

dencias da presenga do homem no territorio japones nesse penodo, em- 

bora as informagoes a esse respeito ainda sejam muito reduzidas. 

3.1.2. Jomon Jidai 

Neste periodo, o homem vivia da caga, pesca e coleta de frutos. Por 

meio de escavagoes, foram encontrados alguns tumulos da epoca. Deta- 

Ihes referentes aos objetos encontrados nesses tumulos, ao modo como 

os mortos eram enterrados e as dimensoes desses tumulos, levaram os 

especialistas a concluir que nessa epoca nao havia diferenciagao social. 

3.1.3. Yayoi Jidai 

Neste pen'odo, o homem utiliza praticas agncolas pela primeira vez, 

aprendendo tambem a usar o metal, que veio da China, via arquipelago 

coreano. 

Com n inicio da produgao agncola, alguns individuos passam a pro- 

duzir mais que outros, o que cria condigoes para o acumulo de riquezas. 

Surgem as diferengas entre ricos e pobres e os ricos passam a deter o po- 

der politico. A partir das propriedades destes, surgem "pequenas na- 

goes" que segundo documentos chineses, ultrapassavam o numero de 100 

por volta do seculo 2 A.C. 
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3.2. Kodai 

3.2.1. Yamato Jida i 

Assim denominado porque a sede polftica ficava em Yamato. 

Segundo o Gishi, livro que narra a historia de Gi, uma das dinastias 

chinesas do seculo 3, o pais de Wa (nome pelo qual o Japao era conhe- 

cido entre os chineses) estava mergulhado em grandes conflitos internes 

no fim do seculo 2, mas no seculo 3, uma mulher, Himiko, e escolhida 

para reinar sobre cerca de 30 "pequenas nagoes", sendo que a sede polf- 

tica era a "nagao" de Yamataikoku. 

A partir do reinado de Himiko, o Japao passou por urn process© de 

unificagao e na metade do seculo 4, o pais ja tendo sua capital em Ya- 

mato, teria completado sua unificagao. 

Ainda neste perfodo, entre os seculos 5 e 6, surge um sistema de go- 

verno, conhecido como Shisei Seido, "Sistema Shisei", no qual as famflias 

mais poderosas ocupavam altos cargos no governo central, exercendo o 

poder ao lado do Imperador. 

Figura de destaque deste perfodo foi Shotoku Taishi "Prfncipe Sho- 

toku", que governou o Japao a partir do ano de 593 como Sessho da Im- 

peratriz Suiko. A fungao do Sessho era governar o pafs como represen- 

tante do Imperador. A Imperatriz Suiko ascendeu ao trono no ano de 

592, mas foi Shotoku Taishi quern realmente exerceu a fungao de gover- 

nante. 

A atuagao de Shotoku Taishi na area cultural foi notavel, mas poli- 

ticamente limitou-se a ter ideais. Contudo mais tarde, o Principe Naka- 

nooe materializou os ideais polfticos de Shotoku Taishi, trabalhando no 

movimento que deu origem ao Taika-no Kaishin "Reforma Taika", em 

645. Embora esta data seja normalmente tida como a data que marca o 

fim do Perfodo Yamato, o espago de tempo que vem a seguir, ate o ano 

de 701 tambem costuma ser inclufdo dentro deste perfodo. 

3.2.2. Nara Jidai 

Este perfodo e assim chamado porque a capital era Heijokyo, que fi- 

cava em Nara. Cunhou-se a primeira moeda de cobre e colocou-se em 

pratica o Taiho Ritsuryo "Codigo de Leis Taiho". 

Esta foi uma epoca de grande influencia chinesa principalmente na 

area cultural, ja que o Japao mantinha um ativo intercambio com a Di- 

nastia To, que exercia o poder na China na epoca. 

O fim do Perfodo Nara foi marcado por intensa rivalidade entre as 

famflias da aristocracia e por um vertiginoso revezamento no poder. 

3.2.3. Heian Jidai 

No piano politico podemos destacar aqui duas formas de governo 

bastante peculiares: o Sekkan Seiji e o Inset 
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O Sekkan Seiji foi um sistema que vigorou entre os seculos 9 e 11. 

Teve imcio em uma certa epoca quando subiu ao trono um imperador 

que ainda nao atingira a maioridade. Por este motive, alguem foi encar- 

regado de representar o Imperador no governo ate este atingir a idade 

adulta. Esta pessoa recebia o tftulo de Sesshd. 

Quando o Imperador chegou a idade adulta, uma outra pessoa, re- 

cebendo o titulo de Kanpaku, governava em seu lugar. Destas duas pa- 

lavras, Sesshd e Kanpaku e que se originou o nome Sekkan Seiji, uma 

forma de governo em que o poder real era exercido pelo Sesshd e pelo 

Kanpaku, sendo que o Imperador permanecia apenas como uma figura 

decorativa. John Whitney Hall fez um comentario a respeito da irregu- 

laridade desta situagao: 

Not only was the entronement of a minor considered irregular, hut 

this was the first time a person other than an Imperial Prince had held 

the post of regent Even more irregular, was the continuation of the re- 

gency after the emperor had come of agd2) 

Quanto ao Insei, teve imcio quando o Imperador Shirakawa, que 

subiu ao trono em 1072, abdicou em favor do Imperador Horikawa, no 

ano de 1086. Depois deste houve mais dois imperadores. Todos eles 

governaram o pafs como Jdkdou Hod, titulos honorfficos atribufdos aos 

imperadores que subiram ao trono depois da abdicagao. A essa forma 

de governo em que apos a abdicagao do imperador, o poder ficou nas 

maos do Jdkd e do Hod, e que se deu o nome de Insei. 

Posteriormente houve a ascensao polftica do cla dos Taira. A queda 

do cla Taira marca o termino do Pen'odo Heian. 

3.3. Chusei 

3.3.1. Kamakura Jidai 

No fim do seculo 12, da disputa entre os clas Taira e Minamoto es- 

tes saem vencedores. O responsavel pela queda dos Taira, Minamoto-no 

Yoritomo, funda o shogunato em Kamakura, sede polftica da classe guer- 

re ira. 

Ate o ano 1221 havia a coexistencia de duas sedes polfticas: uma 

em Kyoto, onde estava a Corte Imperial, e outra em Kamakura. Apos um 

incidente, no qual houve uma tentativa malograda de derrubar o shogu- 

nato, o controle politico passou a ser monopolizado pela classe guerrei- 

ra. 

(2) HALL, John Whitney. Japan - from Prehistory to Modem times, p. 65. 
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3.3.2. Nanhokucho Jidai 

Depois da queda do Shogunato Kamakura, o Imperador Godaigo es- 

tabeleceu em Kyoto uma nova forma de governo, almejando a restaura- 

gao do Sistema Ritsuryo e o estabelecimento de um sistema administra- 

tive centralizado na Corte Imperial. Esta fase ficou conhecida como Ken- 

mu no Shinsei (1333^1336), fase esta que costuma ser incluida no Pe- 

riodo Nanbokucho, embora alguns autores a considerem como um pen'o- 

do distinto. 

No Perfodo Nanbokucho havia tambem duas sedes: uma em Kyoto, 

denominada Hokucho e outra em uma localidade chamada Yoshino que 

passou a ser denominada Nancho. Da jungao dos ideogramas Nan de 

Nancho e Hoku de Hokucho, e que surgiu o nome Nanbokucho. 

Nesta epoca estabeleceu-se tambem o Shogunato Muromachi. 

Havia antagonismo entre o Nancho e o Hokucho, assim como tam- 

bem havia antagonismo entre os elementos do Shogunato Muromachi, o 

que deu origem a lutas interminaveis. 

Entretanto tudo acabou com a unificagao de Nancho e Hokucho e o 

Shogunato Muromachi acabou absorvendo o poder da Corte. 

3.3.3. Muromachi Jidai 

Em 1336, Ashikaga Takauji estabelece em Kyoto, o Hokucho. No 

mesmo ano funda o Shogunato Muromachi. 

A sede do governo ficava em Muromachi, localidade de Kyoto. A 

organizagao administrativa do Shogunato Muromachi assemelhava-se a 

organizagao do Shogunato Kamakura. 

Os disturbios ocorridos durante o Penodo Nanboku fizeram com que 

o Shogunato munisse de consideravel autoridade, os Shugo, individuos 

encarregados da seguranga. Alem de controlar a agitagao dos agriculto- 

res e de subjugar os guerreiros das provincias, os Shugo realizavam a co- 

leta de impostos que eram cobrados sobre o comercio e sobre as ativida- 

des dos usuarios. 

No Penodo Nanbokucho, a fim de financiar as despesas de guerra, 

o Shogunato conferiu autoridade aos Shugo para dispor de metade dos 

impostos sobre as terras, quantia que deveria ser destinada ao provimen- 

to de alimentos para os soldados. Os Shugo, valendo-se dessa autorida- 

de, apoderavam-se dessas terras e ate de possessoes do governo. Eles 

passaram a ser conhecidos como Shugo Daimyo {Daimyo "Senhor Feu- 

dal"). 

Devido ao controle obtido pelos Shugo, o Shogunato enfrentou mui- 

tos problemas, perdendo gradualmente sua forga. 

3.3.4. Sengoku Jidai 

Do ponto de vista politico e militar, foi um penodo no qual nao ha- 
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via unidade no pais que se via assolado por constantes disturbios. 

Percebendo o enfraquecimento do poder do Shogunato Muromachi, 

alguns daimyo passaram a exercer a lei do mais forte, ou seja, os mem- 

bros de classes inferiores eliminavam os de classes superiores a fim de se 

apoderarem de seus cargos. Alem disso dedicavam-se a expansao de 

seus dommios almejando o controle total sobre a nagao. 

Os Shugo Daimyo que estavam no poder, foram derrubados por seus 

vassalos, fazendo surgirem dai os chamados Sengoku Daimyo. 

Rode se afirmar que neste periodo os momentos de paz eram quase 

inexistentes; em todo o pais reinavam a anarquia e a pobreza e este esta- 

do de coisas so se alteraria apos a agao de Oda Nobunaga, que iniciou a 

pacificagao e a unificagao do Japao. 

3.4. Kinsei 

3.4.1. Azuchi-Momoyama Jidai 

E a epoca em que Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi detiveram 

o poder. Nobunaga e Hideyoshi tinham seus castelos nas localidades de 

Azuchi e Fushimi, que mais tarde passou a se chamar Momoyama, dai o 

nome do periodo. 

O sistema de poder descentralizado do Perfodo Sengoku e reajusta- 

do e estabelece-se o Bakuhan Taisei, um sistema feudal centralizado. 

Entre os feitos de Nobunaga e Hideyoshi, podemos ressaltar o levan- 

tamento de terras realizado por Nobunaga com a finalidade de arrecadar 

taxas; Hideyoshi prosseguiu com este trabalho a partir de 1582, execu- 

tando um levantamento em maior escala. 

Alem disso, Hideyoshi estabeleceu um sistema de classes, no qual 

fazia-se uma distingao rigida entre a classe dos agricultores e a dos guer- 

reiros. Alias uma das formas de se fazer essa distingao na pratica era 

confiscar as armas dos individuos que nao pertencessem a classe guerrei- 

ra. Mais tarde uma outra lei estabeleceu 3 classes: a dos guerreiros, a 

dos comerciantes e a dos lavradores; segundo essa lei, nao era permitido 

passar de uma classe para outra. 

Do ponto de vista economico, houve incentive ao desenvolvimento 

do comercio e transportes, assim como tambem ao comercio exterior. O 

contato com o exterior nao mais se limitava a China e a Coreia. Em 

1542, ainda no Periodo Muromachi, os japoneses tiveram o primeiro con- 

tato com os europeus. Eram os Portugueses que vieram primeiro como 

comerciantes e depois como missionaries cristaos. Mais tarde o cristia- 

nismo veio a ser proibido por Hideyoshi. 

II 
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3.4.2. Edo Jidai 

Este e um periodo em que a consolidacao do feudalismo se comple- 

ta. Apresentou um desenvolvimento historico unico devido a reduzida 

influencia estrangeira, conseqliencia da polftica isolacionista. 

A sede polftica era em Edo, atual Toquio. O fundador do shogunato 

Edo foi Tokugawa leyasu. 

A produtividade agncola nessa epoca aumentou; o comercio e a in- 

dustria tiveram um rapido desenvolvimento. Por um lado, a forga dos 

comerciantes tornava-se cada vez maior. Por outro lado, os daimyo e os 

bushi "guerreiros" tornavam-se cada vez mais pobres. 

3.5. Kindai 

3.5.1. Meiji Jidai 

O sistema feudal cai e o Japao parte em busca da construgao de 

uma nagao moderna. Com este objetivo realiza-se o Meiji Ishin "Refor- 

ma Meiji" ou "Restauragao Meiji". 

Tentando-se equiparar aos E.U.A. e aos pafses da Europa, o Japao co- 

mega a implantagao do capitalism©, do sistema e da civilizagao do Oci- 

dente. 

Por volta de 1890, o japao passa a ter um govern© constitucional, 

pois no ano de 1889 e promulgada a constituigao do Japao moderno. 

Nesse pen'odo ocorrem tambem algumas crises nas relagoes exterio- 

res, resultando em conflitos como a Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) e 

a Guerra Russo-Japonesa (1904-1905). 

O fim do perfodo mostra tambem o lado negative do desenvolvi- 

mento capitalista. Surgem problemas sociais e trabalhistas, aprofunda-se 

o antagonism© internacional e o Perfodo Meiji termina em grave crise. 

3.5.2. Taisho Jidai 

Com a morte do Imperador Meiji em 1912, sobe ao trono o Impera- 

dor Taisho. 

Esse perfodo, mais especificamente a decada de 20, foi um perfodo 

de intensa consciencia polftica do povo japones, mas tambem foi um pe- 

rfodo em que a nagao esteve envolvida em profundos problemas sociais 

e economicos. No fim da decada de 20, a nagao movia-se politicamente 

para dois extremes: direita e esquerda. Em um esforgo para manter a 

unidade nacional, o Japao opta por seguir as tendencias direitistasO). 

(3) HALL, John Whitney. Japan - from Prehistory to Modern times, p. 324. 
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3.53. Showa Jidai 

Apos a 1- Guerra Mundial, as nagoes do regime capitalista viam-se 

em clima de constante depressao. Para escapar a essa situagao, tentava- 

se solugoes diversas. A Alemanha e a Italia optam pelo nazismo e o fas- 

cismo. O Japao rapidamente une-se a Alemanha e a Italia na formagao 

de uma alianga. 

Em 1941, o Japao bombardeia Pearl Harbour, dando inicio a Guerra 

do Pacifico entre o Japao e as forgas aliadas. 

Em 14.08.1945, o governo japones finalmente aceita render-se incon- 

dicionalmente de acordo com o que foi requerido pela declaragao expos- 

ta na Conferencia de Potsdam, tendo lugar em 2 de setembro do mesmo 

ano, a assinatura do document© de rendigao. 

3.6. Gendai 

A partir de 1945, apos a derrota, o Japao passou pelo perfodo de 

ocupagao das Forgas Aliadas. O pai's enfrentou muitas dificuldades, mas 

gragas ao esforgo de seu povo, recuperou-se sobretudo no piano econo- 

mico. 

4. OS CRITERIOS DA DIVISAO HISTORICA 

Nao e diffcil identificar o criterio estabelecido para a divisao em eras 

e a divisao em pen'odos. 

Para a divisao em penodos, o Japao calcou-se no modelo chines. 

Os chineses dividiam sua historia conforme ocorria a mudanga de dinas- 

tias; mudando a dinastia, o poder politico obviamente passava para ou- 

tras maos e assim iniciava-se um novo pen'odo. 

No Japao, a mudanga de periodo indicava tambem uma alteragao 

politica; os nomes dos penodos de Yamato a Edo, sao nomes de sedes 

de governo. Antes do Pen'odo Yamato, o Japao ainda nao existia como 

nagao propriamente dita, por isso os nomes Jomon e Yayoi pouco ou na- 

da tern a ver com politica mas sim com a cultura daquela epoca. 

A partir do Periodo Meiji, os nomes dados aos penodos, nao sao 

mais os de sedes de governo mas sim nomes dos imperadores. De qual- 

quer forma pode-se dizer que o criterio politico ainda se mantem, embo- 

ra tal afirmagao seja discutfvel porque o poder real nao e e nunca na ver- 

dade foi exercido pelo Imperador. 

Se para a divisao em penodos, a historia japonesa seguiu o modelo 

da divisao historica chinesa, a divisao em eras esta mais de acordo com 

o modelo ocidental. O criterio polftico ainda e mantido pois na Era Ko- 

dai "Antiguidade", o Japao vivia sob o dominio da aristocracia; na Era 

Chusei 3dade Media", temos a ascensao do sistema feudal que sera con- 
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solidado na Era Kinsei; na Era Kindai "Era Moderna", o capitalismo e o 

imperialismo sao adotados; na Era Gendai, "Era Contemporanea", o Japao 

consolida-se como uma nagao democratica e capitalista. 

5. NENGO OU GENGO 

Existe tambem um outro sistema de periodiza^ao, que originou-se 

tambem na China e que atualmente so o Japao utiliza: o nengo. 

Na China, nao havia uma data para se comemorar como o dia em 

que ela surgiu como nagao; por nao terem um ponto de partida, acaba- 

ram criando um sistema que permitia o im'cio de um novo periodo cada 

vez que um novo soberano subia ao poder. O ano seguinte a ascensao 

de um soberano passava a ser o I9 ano de um novo periodo. 

O Japao adotou esse sistema, batizando-o de Nengo ou Gengo. Os 

criterios para a divisao em nengo nem sempre estao relacionados com 

politica; alguns estao relacionados a fatos economicos ou culturais. 

TABELA 1 - NENGO 4) 

Calenddrio ocidental Nengo 

645 

650 

686 

701 

704 

708 

715 

717 

724 

729 

749 

749 

757 

765 

767 

770 

781 

782 

650 

654 

704 

708 

715 

717 

724 

729 

749 

757 

765 

767 

770 

781 

782 

806 

Taika 

Hakuchi 

Shucho 

Daiho 

Kyoun 

Wad 6 

Reiki 

Yoro 

Jinki 

Tenpyo 

Tenpyo Kan'ho 

Tenpyo Shoho 

Tenpyo Hoji 

Tenpyo Jingo 

Jingo Keiun 

Hoki 

Ten'6 

Enryaku 

806 

810 

824 

834 

848 

851 

854 

857 

859 

877 

885 

889 

898 

901 

923 

931 

938 

947 

810 

824 

834 

848 

851 

854 

857 

859 

877 

885 

889 

898 

901 

923 

931 

938 

947 

957 

Daido 

Konin 

Tencho 

Showa 

Kasho 

Ninju 

Saiko 

Ten'an 

Jogan 

Gangyo 

Nin'na 

Kanbei 

Shotai 

Engi 

Encho 

Shohei 

Tenkyo 

Tenryaku 

(4) SANSEIDO, ed. NihonBunkashi Nenpyd, "Tabela cronologica da Historia da Cultura Japo- 

nesa . In. Shtftiticikaku Koqo Jitctir Movo Dicionario Explicative da Lingua Classica" 

Toquio, Sanseido, 1978, pp. 1242-1247. 

14 



957 - - 961 Tentoku 1113 - 1118 Eikyu 

961 - - 964 Owa 1118 - -1120 Gen'ei 

964 - - 968 Koho 1120 - -1124 Hoan 

968 - - 970 An'na 1124 - -1126 

mvm * • 

Tenji 

970 - - 973 Tenroku 1126 - -1131 Daiji 

973 - - 976 Ten'en 1131 - 1132 Tensho 

976 - - 978 Jogen 1132 - -1135 Chosho 

978 - - 983 Tengen 1135 - 1141 Hoen 

983 - - 985 Eikan 1141 - -1142 

• • • 

Ei|i 

985 - - 987 Kan'na 1142 - -1144 Koji 

987 - - 989 Eien 1144 - -1145 Tenyo 

989 - - 990 Eiso 1145 - -1151 Kyuan 

990 - - 995 Shoryaku 1151 - -1154 Ninbyo 

995 - - 999 Chotoku 1154 - -1156 Kyuju 

999 - - 1004 Choho 1156 - -1159 Hogen 

1004 - -1012 Kanko 1159 - -1160 Heiji 

1012 - ~ 1017 Chowa 1160 - -1161 Eiryaku 

1017 - - 1021 Kan'nin 1161 - -1163 Oho 

1021 - - 1024 Jian 1163 - -1165 Chokan 

1024 - - 1028 Manju 1165 - -1166 Eiman 

1028 - -1037 Chogen 1166 - -1169 Nin'an 

1037 - -1040 Choryaku 1169- -1171 Kao 

1040 - - 1044 Chokyu 1171 - -1175 Shoan 

1044 - -1046 Kantoku 1175 - -1177 Angen 

1046 - - 1053 Eisho 1177 - 1181 Jisho 

1053 - - 1058 Tengi 1181 - -1182 Yowa 

1058 - - 1065 Kohei j 1182 - -1185 Juei 

1065 - -1069 Jiryaku 1184- Genryaku 

1069 - - 1074 Enkyu 1185 - -1190 Bunji 

1074 - - 1077 Shoho 1190 - -1199 Kenkyu 

1077 - -1081 Shoryaku 1199 - -1201 Shoji 

1081 - - 1084 Eiho 1201 - -1204 Ken'nin 

1084 - - 1087 Otoku 1204 - -1206 Genkyu 

1087 - - 1094 Kanji 1206 - -1207 Ken'ei 

1094 - - 1096 Kaho 1207 - -1211 Shogen 

1096 - -1097 Eicho 1211 - -1213 Kenryaku 

1097 - -1099 Sh otoku 1213 - -1219 Ken'ho 

1099 - - 1104 Kowa 1219 - -1222 Shokyu 

1104 - -1106 Choji 1222 - -1224 

■ S* A 

Joo 

1106 - -1108 Kasho 1224 - -1225 Gen'nin 

1108 - -1110 Ten'nin 1225 - -1227 Karoku 

1110 - -1113 Ten'ei 1227 - -1229 Antei 
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1229 - - 1232 Kangi 1346 - - 1370 Shohei 

1232 - - 1233 joei (1350 - - 1352) Kan'o 

1233 - -1234 Tenfuku (1352 - - 1356) Bunwa 

1235 - -1238 Katei (1356 - -1361) Enbun 

1238 - -1239 Ryakunin (1361 - - 1362) Koan 

1239 - -1240 
En'6 (1362 - - 1368) Jpji 

1240 - -1243 Ninji (1368 - - 1375) Can 

1243 - -1247 Kangen 1370 - -1372 Kentoku 

1247 - -1249 Hoji 1372 - -1375 Bunchu 

1249 - -1256 Kencho 1375 - -1381 Tenju 

1256 - -1257 Kogen (1375 - - 1379) Eiwa 

1257 - -1259 Shoka (1379 - -1381) Koryaku 

1259 - -1260 Shogen 1381 - -1384 Kowa 

1260 - -1261 Bun'6 (1381 - - 1384) Eitoku 

1261 - - 1264 Kocho 1384 - -1392 Genchu 

1264 - -1275 Bun'ei (1384 - - 1387) Shitoku 

1275 - -1278 Kenji (1387 - - 1389) Kakei 

1278 - -1288 Koan (1389 - - 1390) K66 

1288 - -1293 Shoo (1390 - - 1392) Meitoku 

1293 - - 1299 Einin 1392 - - 1394 Meitoku 

1299 - - 1302 Shoan 1394 - -1428 Oei 

1302 - - 1303 Kengen 1428 - - 1429 Shocho 

1303 - -1306 Kagen 1429 - - 1441 Eikyo 

1306 - - 1308 Tokuji 1441 - -1444 Kakichi 

1308 - - 1311 Enkyo 1444 - - 1449 Bun'an 

1311 - - 1312 Ocho 1449 - -1452 Hotoku 

1312 - -1317 Showa 1452 - -1455 Kyotoku 

1317 - -1319 Bun'ho 1455 - -1457 Kosho 

1319 - - 1321 Gen'6 1457 - -1460 Choroku 

1321 - - 1324 Genko 1460 - -1466 Kansho 

1324 - - 1326 Shochu 1466 - - 1467 Bunsho 

1326 - -1329 Karyaku 1467 - -1469 Onin 

1329 - -1331 Gentoku 1469 - -1487 Bunmei 

1331 - -1334 Genko 1487 - - 1489 Chokyo 

(1332 - - 1334) Shokyo 1489 - -1492 

/ 

Entoku 

1334 - -1336 Kenmu 1492 - - 1501 Meio 

1336 - -1340 Engen 1501 - -1504 Bunki 

(1336 - - 1338) Kenmu 1504 - - 1521 Eisho 

(1338 - - 1342) Ryakuo 1521 - -1528 Daiei 

1340 - -1346 Kokoku 1528 - - 1532 Kyoroku 

(1342 - - 1345) Koei 1532 - - 1555 Tenbun 

(1345 - - 1350) Jowa 11 1555 - - 1558 Koji 
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1558 - - 1570 Eiroku 1736 - -1741 Genbun 

1570 - - 1573 Genki 1741 - -1744 Kan'ho 

1573 - -1592 Tensho 1744 - -1748 Enkyo 

1592 - -1596 Bunroku 1748 - -1751 Kan'en 

1596 - -1615 Keicho 1751 - -1764 Horeki 

1615 - -1624 Gen'na 1764 - -1772 Meiwa 

1624 - - 1644 Kan'ei 1772 - -1781 An'ei 

1644 - -1648 Shoho 1781 - -1789 Tenmei 

1648 - -1652 Keian 1789 - -1801 Kansei 

1652 - -1655 Shoo 1801 - -1804 Kyowa 

1655 - -1658 Meireki 1804 - -1818 Bunka 

1658 - -1661 Manji 1818 - -1830 Bunsei 

1661 - -1673 Kanbun 1830 - - 1844 Tenpo 

1673 - -1681 En'ho 1844 - -1848 Koka 

1681 - -1684 Ten'na 1848 - -1854 Kaei 

1684 - -1688 Jokyo 1854 - -1860 Ansei 

1688 - -1704 Genroku 1860 - -1861 Man'en 

1704 - -1711 Hoei 1861 - -1864 BunkyO 

1711 - -1716 Shotoku 1864 - -1865 Cenji 

1716 - -1736 Kyoho 1865 - -1868 Keio 

No Japao, o primeiro perfodo registrado conforme esse sistema e o 

Periodo Taika (654 ~650). Como entre o Perfodo Taika e o Perfodo 

Daiho existe certa irregularidade, houve epoca em que considerava-se 

como primeiro nengo, o Perfodo Daiho, porque a partir deste perfodo, o 

nengo foi utilizado sem interrupgoes ate o Perfodo Meiji. Nao houve 

mais divisoes em nengo a partir da Restauragao Meiji, mas isso nao quer 

dizer que esse sistema tenha sido esquecido. Os nengo aparecem fre- 

qiientemente entre parenteses, ao lado de uma data(5). 

6. PERIODIZAQAO NA HISTORIA DA CULTURA E LITERATURA JA- 

PONESAS 

Aqui e necessario fazer uma distingao entre o objeto da Historia do 

japao propriamente dita e o objeto da Historia da Cultura Japonesa. 

A Historia do Japao normalmente aborda varios aspectos da vida de 

uma nagao em determinadas epocas, isto e, o aspecto politico, economi- 

co social e cultural, e dentro disso, os aspectos polfticos e economicos 

parecem ser mais enfatizados. 

(5) Por exemplo: "A queda do Shogunato Kamakura foi em 1333 (Genko 3)"; isto quer dizer 

que o fato se deu no ano 3 do Perfodo Genko. 
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A Historia da Cultura tem uma area mais restrita; seu objeto de es- 

tudo e a cultura e dentro da cultura estao em geral incluidos fatos liga- 

dos as artes em geral, a religiao e a educagao. 

A grosso modo, podemos dizer que os aspectos politicos, economi- 

cos e socials fazem parte do objeto da Historia do Japao propriamente 

dita. 

A Historia da Cultura japonesa possue sua propria periodizagao que 

e distinta da periodizacao baseada em criterios politicos. A interligagao 

entre as duas periodizagoes e bastante evidente pois de certo modo a 

periodizagao cultural acompanha a evolucao politica (Ver Tabela 2). 

TABELA 2 - PERIODIZAQAO CULTURAL 

Bunka "Cultura" 
Jidai ' 'Periodo *' 

Kyusekki Bunka 
Kyusekki jidai 

jomon Bunka 
Jomon Jidai 

Yayoi Bunka 
Yayoi Jidai 

Kofun Bunka - fim do sec. 3 ~fim do sec. 7. Yamato Jidai 

Asuka Bunka - fim do sec. 6 ~ meados do 

sec. 7 

Yamato Jidai 

Hakuho Bunka - 2^ metade do sec. 7 ~ 

im'cio do sec. 8. 

Yamato/Nara Jidai 

Tenpyo Bunka - sec. 8 

r 1 

Nara Jidai 

Konin-Jogan Bunka - sec. 9 Heian Jidai 

Fujiwara Bunka - sec. 10 ~ sec. 11 i Heian Jidai 

Kamakura Bunka - sec. 12 ~ sec. 14 Kamakura Jidai 

Kitayama Bunka - sec. 14 ~ sec. 15 Muromachi Jidai 

Higashiyama Bunka - sec. 15 Muromachi Jidai 

i Azuchi-Momoyama Bunka - sec. 16 ~ sec. 17 Azuchi-Momoyama Jidai 

Genroku Bunka - sec. 17 — sec. 18 1 Edo.Jidai . 

Kasei Bunka - sec. 19 Edp Jidai 

Meiji Bunka - sec. 19 ~ sec. 20 (1912) Meiji Jidai 

Taisho Bunka - 1912 ~1926 Taisho Jidai 

Showa Bunka - 1926 ~ Showa Jidai 

18 



r 

Existe uma outra periodizagao que e utilizada nos estudos sobre His- 

toria da Literatura Japonesa. Esta periodizagao, como veremos a seguir 

tambem tem uma forte ligagao com a historia polftica. 

A Historia da Literatura Japonesa pode ser dividida da seguinte for- 

ma: 
%■ 

1) Jodai Bungaku 'literatura Jodai" (711 — 794) - e a literatura do pe- 

riodo em que a capital era em Yamato. For isso tambem e conhecida 

( como Yamato Bungaku. 

2) Chuko Bungaku 'literatura Chuko" (794 ~ 1156) - tambem chamada 

Kyoto Bungaku, por se tratar da literatura do perlodo em que a sede 

polftica era em Kyoto. 

3) Chusei Bungaku "Literatura Chusei" (1156 ~ 1561) - pode ser dividida 

em: 

a) Kamakura Bungaku -1156 ~1334. 

b) Yoshino Bungaku - 1334 — 1392 (ver paragrafo 3.3.2). 

c) Muromachi Bungaku - 1392 — 1560. 

4) Kinsei Bungaku "Literatura Kinsei" (1560 ~ 1868) - divide-se em: 

a) Azuchi-Momoyama Bungaku - 1560 ~ 1614. 

b) Kamigata Bungaku - 1614 ~ 1736. 

c) Bunka Tosenki Bungaku - 1736 ~ 1804. 

d) Edo Bungaku - 1804 ~ 1868. 

5) A'i/idai "Literatura Kindai" (1868 ~ 1926) - divide-se em: 

a) Meiji Bungaku - 1868 ~ 1912. 

b) Taisho Bungaku - 1912 ~ 1926. 

6) Gendai Bungaku "Literatura Gendai" (1926 ~ ) - refere-se a literatu- 

ra do Perfodo Showa, denominada Showa Bungaku. 

7. FUNQAO E VALOR DA PERIODIZAQAO 

■ ■ 

Diante de tais divisoes, subdivisoes e subdivisoes de subdivisoes, 

podenamos a princfpio achar que tudo seria mais facil se nao houvesse 

tantos nomes para serem lembrados. Na realidade jsto esta bem longe 

da verdade; fixar o nome de eras e perfodos pode ser penoso no infcio 

mas e muito mais pratico do que decorar uma lista de datas. A periodiza- 

gao facilita muito o trabalho do pesquisador, pois permite que o interes- 

sado selecione e delimite sua area de interesse. 

Porem, ainda que alguem nao Concorde com a afirmagao de que o 

sistema de divisao historica japonesa e pratico, ainda sim teria que co- 

nhece-lo porque os nomes das eras e perfodos ate aqui relacionados, sao 

largamente usados nao so nos livros de historia mas em livros de outras 

areas do conhecimento. 
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Alem disso, existe um outro lado da questao. A divisao historica ja- 

ponesa merece ser apreciada como algo que tem valor por si so, pois ela 

e unica, ou seja, so diz respeito a historia japonesa. Talvez seja por esse 

motivo que o nengo e preservado ate hoje. Afinal sendo unico, e precio- 

so como qualquer tesouro historic© nacional. 
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TSUJI, UM POEMA DE TAKUBOKU 

Helena Hisako Toida 

As obras literarias que pertencem a era MeijiC), sejam elas prosa 

ou poesia, refletem as varias transformagoes que o Japao sofre no piano 

socio-politico-cultural, nesta fase. Com referenda, particularmente ao 

mundo literario, e uma fase significativa em que surge consideravel nu- 

mero de "inventores - homens que descobriram um novo processo, ou 

cuja obra nos da o primeiro exemplo conhecido de um processo", segun- 

do a classificagao de Ezra Pound em seu ABC da Literatura (p. 42). 

Citaremos dois fatos importantes que contribuiram para a formagao 

da chamada Literatura Kindatt2): o fortalecimento do Genbun itchi 

undo^) (movimento unificador da fala e escrita) e a publicagao de Shin- 

taishishot4) (selegao de poemas em estilo renovado e de Omokaget5) 

(Imagens - Coletanea de poemas traduzidos), ambos ocorridos na decada 

de 1880. 

O Genbun itchi visava a expressao de sentimentos e ideologias, de 

modo livre e preciso, aproximando a lingua escrita da falada; o Shintai- 

s his ho visava a apresentagao dos shintaishi (Poemas em estilo renova- 

do) e o Omokage, a apresentagao dos poemas romanticos do Ocidente. 

O primeiro foi um fator decisive para proporcionar o desenvolvimento 

da cultura e literatura modernas e o segundo, um marco inicial da poesia 

japonesa moderna, diferente do estilo poetico japones como os haicais e 

tanka(6). 

Dentre os inumeros literates pertencentes a essa epoca, destacare- 

mos o poema "Tsuji" (Encruzilhada) de Takuboku Ishikawa (1886-1912), 

para atraves dele, apresentarmos, sucintamente, algumas caracterfsticas 

da poesia dessa epoca e tambem a universalidade do tema abordado. 

Takuboku Ishikawa (doravante, Takuboku) e um literato representa- 

tive da Literatura Kindai: foi kajinV),shijin(8 \ critico e romancista du- 

rante os 10 anos de atividade literaria que se encerra com a sua morte 

em 1912, juntamente com o findar da era Meiji. 

Desde cedo, Takuboku desponta como poeta-prodigio, participando 

de varias associagoes literarias que floresciam na epoca. No entanto, esse 

valor nao foi devidamente reconhecido na epoca, e ele acaba por levar 

uma vida errante. 

Desiludido de sua terra natal, Morioka^9), separa-se da familia e par- 
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te para Hakodate(10), com a esperan^a de recome^ar uma nova vida. 

Durante a sua permanencia em Hakodate (de 05 de maio a 13 de setem- 

bro de 1907), trabalha como editor de uma revista dojinW, como pro- 

fessor-substituto e depois como jornalista, desfrutando uma consideravel 

tranqiiilidade, ate o grande incendio de Hakodate, que o obriga a mu- 

dar-se para outras cidades de Hokkaido. 

Nessa epoca, Takuboku se esforga em compor tanka e poemas, pu- 

blicando-os na revista, ja citada, e nos jornais. Os poemas foram compi- 

lados em Hakodate-no Uta (Can^oes (poemas) de Hakodate), totali- 

zando 6: 

1) Minazuki (junho no calendario lunar -18/05(12)); 

2) Toshi oishi karewa akihito (Ele, envelhecido, e um comer- 

ciante - 26/05); 

3) (Encruzilhada - 26/05); 

4) Kani-ni (Para um caranguejo - 26/05); 

5) Basha-no naka (Dentro do coche - 26/05); 

6) Koi (Amor - 30/06). 

rsH/i (Encruzilhada) foi publicado na revista dojin "Benimagoyashr 

n2 6. E um poema longo, constituido de 60 linhas divididas em 4 estro- 

fes, impecavelmente estruturados em goshichi-cho (ritmo 5-7 sflabas) 

usando uma linguagem simples, direta e de facil compreensao. 

Aqui faz-se necessario explicar, apesar de sucintamente, o goshichi- 

cho, pois e a base da estrutura formal sobre o qual o poema foi composto. 

Este goshichi-cho e um ritmo peculiar a poesia japonesa, que consis- 

te em formar versos contendo sempre 5 ou 7 sflabas. Utilizado desde os 

tempos primordiais, pode-se dizer que goshichi-cho e um ritmo inerente 

ao subconsciente do povo japones. Os japoneses usam-no inconsciente- 

mente so pelo motivo de que o verso adquire uma "musicalidade" natu- 

ral. For exemplo, ate em frases para chamar a aten^ao do povo com re- 

la^ao ao transito, o goshichi-cho e utilizado: 

To / bi / da / su / na 5 sflabas 

Ku / ru / ma / wa / kyu / u / ni 7 sflabas 

To / ma / re / na / i 5 sflabas 

Trad.: Nao se precipite, 

O carro nao pode parar 

Repentinamente. 

Assim, independente da existencia de sentimento poetico ou ima- 

gem -ou seja de conteudo - e possfvel compor "poema japones tradicio- 
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nal", enformando os versos em 5-7-5 silabas", segundo Sadanori Bekku 

em Nihonao-no Rizumu,p. 12-13. 

Em Takuboku nao foi diferente como veremos a seguir, citando o 

original, transcrito em alfabeto e sua respectiva tradugao, esta literal, pa- 

ra apenas compreender o significado do poema. 

Tsuji (Encruzilhada) 

O/i/ta/ru/ mo,// a/ru/wa,/ wa/ka/ki/mo, 

I/ku/so/ta/ri,// o/to/ko/ o/mi/na/ya, 

Hi/ga/shi/ yo/ri,// ha/ta/ya,/ ni/shi/yo/ri, 

Sa/ka/ no/ u/e,// sa/ka/ no/ shi/ta/ yo/ri, 

O/no/ga/ ji/shi,// i/to/ se/wa/shi/ge/ ni 

Ko/ko/ su/gu/ru.// 

I/ma/ wa/ga/ ta/tsu/wa, 

U/mi/o/ mi/ru// hi/ro/ki/ chi/ma/ta/ no 

Yo/tsu/ no/ tsu/ji.// - Yo/tsu/ no/ ka/do/ na/ru 

I/e/ wa/ mi/na// i/to/ i/ka/me/shi/shi. 

Gi/n/ko/oAto, // mo/no/ u/ru/ mi/se/to, 

Shi/n/bu/n/sha.// No/ko/ru/ hi/to/tsu/wa, 

Hi/to/ no/ tsu/mi// ka/gi/te/ yu/ku/ na/ru 

Ku/ro/i/nu/ o// ka/e/ru/ ke/i/sa/tsu. 

Trad.: Velhos ou jovens, 

algumas dezenas, homens e mulheres, 

do leste, ou do oeste, 

Do topo da ladeira, do sope dela, 

Cada um com seu pensar, tao apressadamente 

Passam por aqui. 

Onde estou agora e 

a encruzilhada, de largas ruas 

de onde se ve o mar. - Das esquinas, 

as casas sao todas tao solenes. 

Um banco e uma loja, 
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e uma redagao de jornal. Uma que resta e 

a delegacia que cria caes pretos, 

que vao a farejar o crime das pessoas. 

A primeira estrofe se constitui de 14 linhas e como podemos notar 

no original, conforme a divisao feita, todos os versos estao formados por 

5 e 7 silabas. Apresenta-nos a descrigao do cruzamento de uma metro- 

pole (Hakodate), onde as pessoas transitam desordenadamente, "cada um 

com seu pensar" por entre banco, loja, redagao de jornal e delegacia, 

esta ultima caracterizada de modo pejorativo: "caes pretos (= policiais) 

que vao a farejar o crime", treinados unicamente para isso. 

Koko suguru hito wa, miyo, mina, 

Sora takaki hiomo aogazu, 

Fune ooki umi mo nagamezu, 

Tada, hito no tsukureru michi o, 

Hito no sumu ie o mitsutsu zo, 

Hito to koso murete yukunare. 

Hakuhatsu no okina mo, hata ya, 

Kinugasa no wakaki otome mo, 

Shonen mo, mata kutsu narashi 

Tabako fuku kaisansho mo, 

Take takaki shins hi mo, mago o 

Seni oeru yaseshi ouna mo, 

Sakahutori, ito sorikaeru 

Akibito mo, mono kou kora mo, 

Kuchibue no wakaki kyuji mo, 

Ie motanu uki hitobito mo. 

Trad.: A 

As pessoas que por aqui passam, vejam, todos 

nao levantam os olhos sequer para o sol no alto ceu, 

nao apreciam o mar com inumeros navios, 

somente vao pelas ruas construfdas pelos homens, 

olhando para as casas em que moram os homens 

formando aglomerado com os homens. 

O senhor de cabelos brancos, 

e a jovem de guarda-sol de seda, 

e ainda o menino que sapateia, 
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e o mercador de produtos mantimos fumando, 

e o cavalheiro alto, e a senhora idosa e magra 

carregando o neto as costas, 

e o comerciante arquejante, e gordo de bebidas, 

e as criangas pedindo esmolas, 

e o jovem gargom assobiando, 

e as pessoas insatisfeitas, sem casas para onde voltarem. 

Constituida de 16 versos, a segunda estrofe apresenta-nos a caracte- 

rizagao detalhada do tipo de pessoas que passam pelo cruzamento - ve- 

Ihos, jovens, criangas, homens e mulheres - sem serenidade para "levan- 

tar os olhos ao ceu" e "apreciar o mar". Seus olhos estao voltados ape- 

nas para as ruas, as casas, produtos do progresso humano e para os ho- 

mens, que estao no mesmo nivel de "objeto", citando-os juntamente com 

as casas e ruas. O uso insistente da estrutura "...mo ...mo ..." (e...tam-. 

bem... e...) nos da a sensagao de que ha pessoas em excesso e por isso 

mesmo, provocando a sensagao de nada, de vazio tambem. 

Sewashige ni suguru mono ka na. 

Hiroki tsuji, hito wa ookedo, 

Aishireru hito ya nakaramu. 

Nami yukedo, hata, aiaedo, 

Hito wa mina, soshiranu miburi, 

Onogajishi, onogamichiozo, 

Isogunare, onomo onomo ni. 

Trad.: Ah, como passam apressadamente. 

Encruzilhada larga, as pessoas sao numerosas, 

Mas parece nao haver ninguem conhecido. 

Mesmo que caminhem na mesma diregao ou na diregao oposta, 

As pessoas, todas, se mostram estranhos, 

Cada um com seu pensar, cada um no seu caminho 

Apressam-se, cada um com seu destino. 

A pressa dos homens e fator preponderante nesta estrofe de 7 versos 

apenas, e atraves dela, o poeta enumera a indiferenga, a frieza, o indivi- 

dualismo reinantes entre as numerosas pessoas que transitam pelo cru- 

zamento. Isto e reforgado pela comparagao feita nos versos 1 a 8 da es- 

trofe seguinte. 



Kokoro naki hay as hi no kigi mo 

Aiyorite eda koso kawase, 

Toshogoto ni ochite shinunaru 

Kino ha sae, asakaze fukeba, 

Asa sayagi, yukaze fukeba, 

Yugatari surunaru mono o, 

Hito no yo wa mabara no hayashi, 

Hito no yo wa hito naki sabaku. 

Aa, ware mo, wagayuku michi no 

Kyo hitohi, kataru tomo naku, 

Kono tsuji o, ima, kaku yuku to, 

Omoitsutsu, ayumi utsuseba, 

Ketatamashi to no oto hibiki, 
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Migite naru shinbunsha yori 

Kakeideshi otoko ikutari, 

Koshi no suzu takaku narashite 

Kakesarinu, yotsu no kado yori, 

Yotsu no michi onomo onomo ni. 

Ima satsuki, haretaru hitohi. 

Hi no hikari kumorazu, umi ni 

Kibanarasu nami mo nakeredo, 

Isogashiki hito no kunini wa 

Nanigoto ka okorinikerashi. 

Trad.: 

Mesmo as arvores do bosque sem sentimento 

Aglomeram-se, enlagando os galhos, 

As folhas que a cada ano caem e morrem, 

Mesmo elas, ao soprar da brisa matinal, 

Farfalham ao amanhecer, e, ao soprar da brisa noturna, 

Contam historias ao entardecer, 

o mundo humano e um bosque esparso, 

o mundo humano e um deserto sem homens. 

Ah, eu tambem, no meu caminho, 

o dia de hoje, sem companheiro para falar 

por este cruzamento, assim caminhando vou, agora, 

Quando, pensando assim, movimento meus passos, 

Um rufdo estridente de porta ecoa, 

E, da redagao de jornal a direita, 
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Saem correndo varios homens, 

Ressoando, alto, os guizos as suas cinturasO3) 

e das esquinas, desaparecem correndo, 

em diregao as ruas, cada um no seu destino. 

Agora e maio, um dia calmo, 

Os raios do sol nao se embagam, no mar 

nao ha ondas que rangem suas garras. 

No pafs dos homens ocupados, 

Parece que algo aconteceu. 

Podemos dividir esta ultima estrofe em partes para facilitar a sua 

compreensao: 

a) Do verso 1 ao 8 e o elemento de comparagao com relagao a estrofe 

anterior: usando o jogo das arvores e folhas, compara-as ao mundo 

humano e aos homens. Sua ironia se culmina nos versos 7 e 8: "o 

mundo humano e um bosque esparso, um deserto sem homens". Ape- 

sar de ser uma comparagao ate simples demais, sua expressao direta 

em considerar a humanidade um bosque e um deserto e facilmente 

apreendida pelo leitor. 

b) V. 9 -11: Se a humanidade e isso, entao ele tambem vai jogar o mes- 

mo jogo, a caminhar o seu destino. 

c) V. 12 -18: Ha uma quebra no desenrolar dos seus pensamentos - ho- 

mens que saem correndo, para distribuir noticias extras para a cidade. 

Seu pensamento e trazido a realidade por um instante, e logo retorna 

a sua calma interior - refletida nos raios do sol e ondas do mar (v. 

19 - 21) - desfechando com a suposigao de algum acontecimento num 

pais distante diferente do que ele esta vivendo. Concentra-se aqui a 

sua indiferenga perante o mundo: o mundo ignora a sua existencia e 

ele tambem vai ignora-lo, uma indiferenga imposta pelo mundo, e ele 

a aceita, resultando no seu distanciamento com a realidade. 

Ha pessoas em excesso, e isto e o mesmo que nao ha ninguem. Co- 

mo a reuniao de todas as cores que resulta na cor branca, a humanidade 

e um "quadro branco" onde as pessoas "ocupadas" tornam-se indiferen- 

tes a propria humanidade que o rodeia. Isso e a linha de chegada da so- 

ciedade que comega a correr sobre o trilho do progresso em diregao a 

modernidade. 

Este poema foi composto ha 80 anos, no inicio do seculo, quando o 

Japao comegava a se entrosar com a modernidade resultante da Reforma 

MeijK14). Nao obstante, seu tema pode ser considerado um leitmotiv: 

nos nos identificamos com o poeta em relagao a sociedade atual: "o 
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mundo dos homens e um deserto sem homens", e somos solitarios em 

meio a esse excesso de pessoas, sem "galhos para enlacar" e sem "folhas 

para farfalhar". Este deserto e a linha de chegada da humanidade na cor- 

rida ao desenvolvimento. 

Os 60 versos do poema sao enformados em "goshichi-cho e esta 

tecnica de descrever objetivamente a paisagem, apesar de ser arcaico, re- 

sulta na precisao, chegando a ser prosaico, sendo usado freqlientemente 

por Ogai Mori" (cf. Ito Sei - "Shijin-noShozo", p. 409). 

Como Takuboku e Ogai, muitos literates da era Kindai serviram-se 

dessa tecnica, tao tradicional no mundo poetico japones, para produzi- 

rem as suas obras, podendo essa ser considerada uma epoca de transigao 

para uma versificagao mais livre (Jiyushi). Ha uma mistura do ritmo ain- 

da tradicional com a versificagao mais livre - tradigao + modernidade - 

que estao em perfeito equilibrio. 

Um outro aspecto e a facilidade de apreensao do tema, devido a uti- 

lizagao de termos faceis, sem metaforas complexas, estruturagao simples 

e a expressao direta dos sentimentos do poeta. 

Isso podemos dizer que e o resultado do genbun'itchi, da publicagao 

de Shintaishisho e Omokage, sendo que esses poemas serviram de base 

para que Takuboku produzisse poemas nos moldes apresentados, e, pos- 

teriormente, que ele tornasse o "inventor" do tanka dispostos em tres li- 

nhas, unico no genero, que retrata de modo simples e imediato, as sen- 

sagbes e emogoes do cotidiano (seikatsu tanka), - sua grande contribui- 

gao no que concerne ao estilo tanka da literatura Kindai. Assim, pode- 

mos dizer que a "encruzilhada" tenha sido o turning point para suas pro- 

dugoes literarias futuras. 

A humanidade busca mais e mais descobrimentos, inovagoes, pro- 

gresso e em troca vai pagando com a perda de sentimento humano, a 

essencia do ser. 

Takuboku ironizou, criticou a sociedade devastada do inicio do se- 

culo; outros literates vieram fazendo o mesmo, e assim, o arquetipo do 

desastre humano permanece inalterado, voltando-se-nos com a mes- 

ma grande intensidade, nos dias de hoje. 
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NOTAS; 

(1) Era Meiji (1868-1912) Inicia-se com o retorno oficial do poder politico a familia impe- 

rial, que ate entao se encontrava nas maos do shogun Tokugawa. Corresponde a epoca 

em que o Japao sofre uma serie de mudancas socio-polftico-economicas. 

(2) Literatura Kindai Denominagao usual da literatura da era Meiji. Kindai, literalmente, 

significa moderna. A literatura Kindai comeqa a se concretizar por volta de 1885, com- 

portando na base a afirmagao do eu e do humanismo e o desejo de liberdade. 

(3) Genbun'itchi undo Movimento reformista que visou a expressao de emogoes e ideolo- 

gias de modo livre e precise, aproximando a escrita {bun) da fala (gen). Iniciou-se em 

1866 e vai ate 1946, quando os documentos oficiais passaram a ser escritos em estilo fa- 

lado {Kogotai), subdividido em sete fases. Este movimento contribuiu grandemente no 

desenvolvimento da cultura e literatura moderna do Japao. 

(4) Shintaishisho - Coletanea de 14 poemas traduzidos e 5 poemas em estilo novo, publica- 

da em agosto de 1882, sendo o marco inicial de um estilo poetico renovado dentro da 

poesia japonesa. O proposito dessa renovagao, podemos notar na citagao de Tetsujiro 

Inoue, um dos autores: "Os poemas de Meiji, devem pertencer ao Meiji, nao devem ser 

Koka (poemas antigos); o poema japones deve ser japones, nao devendo ser Kanshi (po- 

emas chineses) e isso e o motivo da formagao do novo estilo poetico". Com esta obra, 

foi introduzida na poetica japonesa, pela primeira vez, a consciencia poetica atraves da 

palavra "poetry". 
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Omokage - Coletanea de poemas traduzidos, compilados por Ogai Mori (1862-1922), que 

introduziu no Japao, os primeiros poemas liricos de estilo europeu, sendo um grande acon- 

tecimento na historia da literatura japonesa. 

Tanka Poema japones tradicional, constituido por 31 silabas, dispostas em 5 metros, ca- 

da um contendo 5-7-5-7-7 silabas, nesta ordem, e escrito em uma linha so. 

Kajin - Compositor de tanka 

Shijin Dentro de literatura japonesa, refere-se aos compositores de poemas diferentes 

dos poemas tradicionais como tanka, por ex. 

Morioka cidade da provincia de Iwate, ao nordeste do Japao. 

Hakodate cidade portuaria, ao sudoeste de Hokkaido (ilha que se localiza ao norte do 

Japao). Cidade que serve de passagem entre Honshu (ilha principal) e Hokkaido. 

Revista dojin ou donin - revista literaria, publicada por associagoes literarias, de circula- 

gao limitada. 

Os mimeros se referem a data de composigao, no ano de 1907. 

Nessa epoca, quando ocorria a impressao de alguma noticia-extra, os homens do jornal 

distribuiam-na, a correr pela cidade, ressoando os guizos que prendiam as suas cinturas. 

(14) Reforma Meiji refere-se as mudangas feitas na era Meiji. 
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0 TRATAMENTO DOS MOSTRATIVOS DA LiNGUA JAPONESA, 

SEGUNDO OS AUTORES JAPONESES 

Lidia Masumi Fukasawa 

\ 

Tendo em vista que nos referimos, num artigo anteriorC), as linhas 

teoricas dos estudiosos japoneses, concernentes ao estudo dos mostrati- 

vos, de maneira muito breve e superficial sentimos, entao, a necessidade 

de apresentar essas teorias, de maneira mais sistematizada e minuciosa, 

cujo intuito maior e, exatamente, o de levar ao conhecimento do leitor 

brasileiro, interessado no estudo cientifico da Lingua Japonesa, os autores 

mais representatives e relevantes do mundo dos estudos lingliisticos e 

gramaticais do Japao, sobre o assunto em questao. 

Devemos, entretanto, alertar o leitor para o fato de que os estudos e 

as sinteses das teorias dos autores japoneses constituiram uma parte da 

Dissertagao de Mestrado que apresentamos junto a Faculdade de Filoso- 

fia, Letras e Ciencias Humanas da USP, em 1984. Foram longos anos de 

estudos e pesquisas, cujos resultados passaram por um process© dificil de 

elaboragao, devido a dificuldade de obtengao do material bibliografico, 

mormente no que se refere aos autores mais recentes. 

Tentamos fazer um panorama geral, que abrangeu desde os estudos 

propostos por Fumihiko Otsuki (1897) ate aqueles propostos por Kazuyo- 

shi Horiguchi (1978), sem deixar, naturalmente, de me referir e de con- 

sultar obras da decada de 1980 (Shoho Isamu, Yutaka Miyaji, Tanaka 

Nozomu etc). 

Dentre as varias obras consultadas, realizamos uma selegao, toman- 

do como objeto de estudos, apenas os autores que consideramos mais 

representativos, por terem, de uma maneira ou outra, desempenhado um 

papel de inovagao e desenvolvimento, na apreensao do significado e do 

funcionamento dos mostrativos japoneses. 

A validade da publicagao deste trabalho, estaria, portanto, de um la- 

do, na apresentagao de uma possibilidade oferecida ao leitor brasileiro, 

de entrar em contacto com as teorias dos estudiosos japoneses, e, de outro, 

de fundamentar com maiores dados o novo modelo teorico, a que pen- 

samos ter chegado, referente ao significado e ao funcionamento dos mos- 

trativos japoneses, apresentado no artigo anterior, supra citadoC). 

Sem pretender, contudo, esgotar a extensa lista dos estudiosos japo- 

neses que opinaram sobre o problema dos mostrativos (agora entendi- 

dos, provisoria e genericamente, em seu sentido mais lato, como "certas 
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unidades lingiiisticas portadoras de fungao indicativa ou mostrativa")/ 

tentaremos sumariar as posigoes de alguns desses lingiiistas e gramaticos, 

atraves de suas obrasO11). 

Embora os estudos especificos referentes aos mostrativos japoneses 

tenham comecado (segundo pesquisa apresentada por Tar6(1) Takahashi 

e Mitsuyo Suzuki, 1982(2) somente na segunda metade do seculo XIX 

com o artigo "Daimeigen"Pronome", escrito por Shigenobu Tsurumine, 

1833(3)/nao poderfamos, para o desenvolvimento e os objetivos deste 

trabalho, deixar de citar como ponto de partida a obra do Padre loao Ro- 

driguez (embora nao se trate de urn autor japones), Arte da Lingoa de 

lapam, datada de 1608. Trata-se de urn livro de gramatica (em 3 volu- 

mes), escrito em portugues, que enfoca a lingua padrao do Japao do se- 

culo XVII. Seu conteudo abrange a morfologia, a sintaxe e a estilistica 

(os varies estilos de escrita, quais sejam, poesias, cartas, documentos etc.) 

cujas analises, embora calcadas nas categorias gramaticais latinas e obe- 

decendo a tais preceitos, chegaram a prever uma visao linguistica tipica 

do japones e a registrar uma taxionomia bem proxima e fiel da natureza 

da lingua japonesa. Este trabalho constitui uma obra de inestimavel va- 

lor enquanto subsidio para o estudo da lingua japonesa, especialmente 

no seu aspecto historico. A obra de Rodriguez registra nao so a lingua 

japonesa escrita, mas a lingua falada da epoca. 

1. Nocoes propostas por Rodriguez 

loao Rodriguez (Arte da Lingoa de lapam, 1976, p. 145) define ainda 

o pronome pessoal como V ... / aquelle, que se poe em lugar do Nome, 

& significa pessoa certa, & determinada" e o pronome demonstrativo como 

"o que mostra a cousa". Destaca a presenga, na lingua japonesa, de "pro- 

nomes primitivos" e a ausencia dos chamados "pronomes derivativos"(4): 

Esta lingoa tern soomente pronomes primitiuos, & carece dos deriuati- 

vos, como Meu, Teu, &c. Em cujo lugar vsamos dos primitiuos em geni- 

0) Psra as vogais longas do japones, convencionaremos a utilizaQao do acento circunflexo. 

Assim, por exemplo, Taro = /Taroo/ e Kenkyu = /Kenkyuu/. 

(2) TAKAHASHI, Taro e SUZUKI, Mitsuyo K0, SO, A no Shiji Rydikini TsuiW, 1982. 

(3) ApudTAKAHASHI, Taro e SUZUKI, Mitsuyo, Op. cit, p. 37. 

(4) O termo "pronome derivative" aqui tem o sentido de palavras plenas, isto e, de palavras 

independentes que por si so, sem a coadjuva<^ao de outras particulas, constituem um vo- 

cabulo. 
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tivo, NO ou GA, / ... /. Ex.: FatojciNO/Meu'. SonataNO, Teu'. ^ireNO, 

'Seu'. &c." {Op. cit, p. 145). 

Como vemos, Rodriguez ainda nao chega a explicitar a necessidade 

de distinguir, na classe dos pronomes, a fungao deitica e a anaforica, pois 

considera o pronome como um elemento que substitui um nome. 

Classifica os pronomes da lingua japonesa em duas categorias; 

a) pronomes primitivos (pronomes pessoais) - aqueles que V... / se 

declinam como os nomes substantiuos / ... /" {Op. cit., p. 18); 

b) pronomes derivativos (assim designados por Rodriguez para os 

demais pronomes) - aqueles formados pelos pronomes primitivos 

acrescidos de certas particulas que indicam o caso. 

Assim, os pronomes primitivos se restringem aos pessoais, salvo os 

que conotam sentido de "honra" (os quais pretendemos retomar mais 

adiante), enquanto os derivativos abrangem os demais tipos de prono- 

mes. 

No que concerne aos pronomes pessoais, o autor se preocupa com 

as formas existentes no japones, de modo a dar um quadro geral dos 

pronomes de 1^, 2^ e 3^ pessoas e suas correspondentes no portugues. 

Interessante notar e que ja considera os pronomes pessoais ligados a no- 

gao de respeito, polidez e modestia, embora nao indique explicitamente 

a relagao entre tais signos e a propria situagao de discurso onde apare- 

cem. Nao relaciona os pronomes a fungao de mostragao deitica do dis- 

curso, nem as implicagoes que eles tern com os elementos do processo 

de comunicagao. Assim, para os pronomes de 1^ pessoa, o autor destaca: 

chin, maru, "eu", formas utilizadas somente pelo imperador; 

vare, varera, vatacuxi, soregaxi, "eu", como formas polidas utiliza- 

das em circunstancias que exigem respeito {sonkei) ou modestia 

{kenson) por parte da 1^ pessoa que deve ser do sexo masculino; 

mi, midomo, "eu", sendo a primeira forma utilizada por "homens 

com alguma superioridade" e a segunda por homens de status 

social baixo ("gente bayxa") quando se comunicam entre si; 

conofd, conata, cochi, "eu", formas utilizadas em larga escala com 

sentido de polidez, por pessoas cuja classe social independe de 

hierarquia; 

xessu, xexxa, xeppu, guxet, guro, guso, neu", formas utilizadas na 

escrita (raramente na lingua falada); 

guro, "eu", forma usada por pessoas idosas e por frades; 
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guso, "eu", forma utilizada por religiosos e frades; 

vraga, vraraga, "eu", para pessoas de nfvel social baixo; 

% 
0 

vagami, midzucara, varaua, "eu", formas utilizadas por mulheres. 

Para os pronomes de 2- pessoa destaca: 

sono fo, sonata, conata, "tu", formas polidas de cortesia; 

quixo, quiden, quifen, quifo, gohen, y\6s", formas de respeito que, 

ligadas a particula "samd', denotam maior uhonra"; 

vonmi, "vos", forma "honrosa" utilizada tanto na escrita quanto na 

fala; 

vonore, sochi, vonoga, vonuxi, vaga, "tu" ou "vos", quando nos di- 

rigimos a pessoas de condigao social baixa (criados); 

nandachi, nangira, "vosoutros", nao indicam uhonra" mas "arrogan- 

cia"; 

quiro, 'Vos", para velhos ou "frades honrosos"; 

quiso, "vos" para religiosos; 

vonovono, catagata, vocatagata, "vos", forma polida, no plural. 

Para os pronomes de 3? pessoa destaca: 

anofito, anomono, sonofito, sonomono, "aquele" forma cortes; 

conofito, conomono, "este"; 

care, core, "este" ou "isto"; 

are, nuxi, sonomi, "ele", "aquele"; 

aitQuga, aitgumega, coitQumega, aremega, "ele", "aquele", com des- 

prezo e "abatimento". 

vonovono, "eles", forma cortes, para plural. 

Arrolamos exaustivamente as varias formas de pronomes pessoais 

destacadas pelo autor, com a finalidade de chamar a aten^ao para a re- 

la^ao feita, no momento da analise da pessoalidade, entre os elementos 

sociais e linguisticos na medida em que destaca o uso restrito de cada 

um dos pronomes: 

O pronome assi deriuativo como primitiuo, ou he desi honra- 

do, ou bayxo: honrado he aquelle que soo pertence a pessoas al- 
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tas, & (.Jlegivel) bayxo aquelle, que so pertence a infimos,ou de 

que vsamos por causa de desprezar a outro" {Op. cit, p. 146). 

Ainda que de maneira vaga, o autor tentou a inclusao do papel do 

Jocutor e doJnterlocutor nas varias situagoes de discurso. Vale notar que, 

(apesar de nao ter utilizado os termos "locutor", ninterlocutor,,, o autor ja 

rqDercebe os varies registros lingUfsticos onde determinadas formas de 

!mpronome" sofrem restrigoes quanto a seu uso. E evidente que nao faz, 

i/ainda, referencia expressa nem a deixis nem a anafora. Suas considera- 

;g6es visam ao paradigma morfologico dos termos. 

Quanto aos pronomes possessivos, considera-os como um acopla- 

rmento entre os pronomes chamados primitivos e as particulas NO e GA, 

(iindicativas do caso genitive e, evidentemente, nao os relaciona com as 

'iinstancias do discurso. Assim, destaca os seguintes possessivos: 
m -*• 

vatacuxino, vareno, "meu"; 

sonatano, nangino, Uteu"; 

areno, careno, nseu". 

Rodriguez assinala o elemento de indicagao nos pronomes demons- 

tratives, embora inclua ware, "eu", nanji, "tu" e kare, "ele',, como per- 

tencentes tambem a essa classe. Entretanto, apenas ressalta o seu carater 

de indicagao, nao os relacionando a situagao de discurso. Levanta ainda 

uma outra classe de palavras denominada shiji fukushi, "adverbio de- 

monstrative", ligada a nogao de mostragao: sunauachi, "logo, eis aqui 

incontinenti", vorifuxi, "nesse momento", sokujini, "logo", miguirini, 

"nesse tempo", etc. 

Como vemos, o autor se refere aos membros de ambas as classes 

dos mostrativos (deiticos e anaforicos) pelo termo pronome, cuja caracte- 

ristica basica e, ainda, a de substituir o nome. 

2. Nocoes propostas por Otsuki 

s 
4 

Fumihiko Otsuki (Daigenkai, "O Grande Dicionario", 1889, Goho 

SJfinan, "Orientagao Gramatical", 1897) define o pronome (daimeishi) 

como uma "palavra que, consistindo uma especie de substantive (meishi), 

substitui o nome das coisas, apontando-as(5)" 

(5) meishino isshunite jibutsuno nani kaete soreo sashite iu gonari (Op. cit, p. 5). 
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Segundo ele, os pronomes apresentam duas fungoes essenciais, a sa- 

ber: 

a) jindqimeishi,>ronome pessoal" - substitui a pessoa; 

b) shijidaifneishi, ^pronome demonstrativo" - substitui as coisas. 

Destaca tres classes para o pronome pessoal: 

1) jishq: "aquele que o remetente emprega em substituigao ao seu 

proprio nome"; 

2) taisho: "aquele que o remetente emprega em substituigao aque- 

le a quern se dirige, isto e, ao destinatario"; 

3) tasho: "a outra pessoa que nao seja nem o remetente nem o des- 

tinatario; e o futeisho (uma especie de tasho): "a pessoa 

nao identificada ou cuja identidade se ignora". 

Nota: Convencionaremos, neste trabalho, a utilizagao da expressao 

"auto-designacao" para indicar a nogao de jisho, isto e, os 

termos segundo os quais o falante designa-se a si proprio co- 

mo remetente da mensagem; a expressao "designacao do des- 

tinatario'' para indicar a nogao de taisho, isto e, os termos 

cujo sentido indica que o destinatario e a pessoa a quern o 

remetente se dirige (incluida aqui a nogao de "destinatario 

enquanto figura oponente ao remetente", contida na palavra 

"tei" = "que se coloca do outro lado", "o polo oposto"). 

Usaremos tambem a expressao "designacao de outros" para 

indicar a nogao de tasho, ou seja, os termos cujo sentido se 

refere a outras pessoas do discurso, nao-pertencentes ao eixo 

eu-tu. Traduziremos o termo futeisho (uma subclasse de 

tasho) por "designacao indefinida", incluindo nesta classe os 

termos — pessoas ou objetos — cuja identidade e ignorada 

("quern", "onde", "qual", etc.). 

Assim, Otsuki registra os pronomes pessoais mais usuais: 

jisho - ware, "eu"; 

taisho - nanji, "voce"; 

tasho - kare, are, "ele"; 

futeisho - tare, dare, "quern"; 

e ressalta, alem desses, a existencia de inumeras formas antigas e moder- 

nas que contem a nogao de respeito ou descortesia (sonpi) e de elegan- 
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cia, propriada linguagem literaria ou escrita, bem como de deselegancia, 

propria da linguagem de uso popular (gazoku). Assim, por exemplo: 

jisho — wa, maro (uso masculine, com a no^ao de respeito), chin 

(forma usada pelo imperador), warawa (uso feminine), ya- 

tsugare (com a nogao de modestia). 

Para os pronomes que substituem os acontecimentos {koto), os ob- 

jetos {mono), os lugares {chii), a diregao {hoko), destaca quatro fundoes: 

kinsho - para indicar elementos bem proximos; 

chusho - para indicar elementos relativamente distantes; 

ensho - para indicar elementos bem distantes; 

futeisho - para indicar elementos desconhecidos ou ignorados. 

Para melhor visualizagao e compreensao, apresentamos o quadro n2 

1, na pagina 38. 

Otsuki atribui a fungao de pronome demonstrative, shijidaimeishi, 

para os pronomes KO, SO, A, KA que, juntados a particula NO (que per- 

tence a tenioha, isto e, o conjunto de particulas que indicam fungao sin- 

tatica ou joshi. Op. cit, pag. 479),antecedem um nome. 

Como bem se pode observar, a exemplo do que ocorre com Rodri- 

guez, Otsuki considera como fungao principal do pronome o fator "subs- 

tituigao do nome". Entretanto, ja fornece referencia implicita a sua fun- 

gao deitica. Quando define as nogoes de kinsho, chusho, ensho e futei- 

sho, que veiculam ideias de proximidade e de distanciamento, ja as rela- 

ciona implicitamente com a posigao do remetente ou do destinatario na 

mensagem. Em outras palavras, ja chega a levar em conta a dimensao 

pragmatica que rege o funcionamento dos pronomes, embora sua preo- 

cupagao se restrinja ao campo da analise morfologica. 

Note-se que o futeisho (qual, onde, em que diregao, quern, etc.) e 

inserido na categoria dos pronomes pessoais e dos demonstratives, ao 

contrario do que ocorre no portugues, onde esses elementos sao conside- 

rados pronomes interrogativos ou pronomes indefinidos. 

Embora Otsuki se preocupe basicamente com a pessoalidade, nao 

chega a definir o que seja pessoa nem a nogao de distancia e proximida- 

de relacionada aos componentes deiticos do discurso (locutor ou interlo- 

cutor do discurso). E bem verdade que ja fornece alguns indfeios vagos 

quanto a inclusao do locutor ou do interlocutor, quando analisa os cha- 

mados pronomes de 1^, 2^ e 3^ pessoas que denotam nogoes de respei- 

to, modestia, polidez, etc. Vemos que essas formas misturam, ao mesmo 

tempo, criterios sociais e lingufsticos: o status do locutor e do interlocu- 
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tor determinam os varios pronomes a serem usados. Assim, por exemplo, 

o pronome de pessoa (ou jisho) chin, "eu", so pode ser utilizado na 

situagao de discurso onde o locutor e o imperador. 

No tocante aos demonstrativos, o autor da enfase ao componente 

mostrativo(6)/ mas ainda nao explicita a fungao desses elementos, ligados 

a nogao de localizagao temporal ou espacial dos componentes pragmati- 

cos do discurso. 

3. Nocoes propostas por Yamada 

Yoshio Yamada, (Nihon Kogoho Kogi, "Tratado sobre a Lingua Japo- 

nesa Falada", 1.922), tern, com referenda a classe dos pronomes, uma 

postura bastante diferente daquela assumida tanto por Rodriguez como 

por Otsuki, ao assinalar, de maneira explicita, o "fator subjetivo" como 

elemento fundamental que determina seu funcionamento. Entretanto, 

postula o pronome como um elemento nocional (ou taigen) utilizado 

para indicar os objetos, com valor de substituicao dos nomes: 

"Meimokuo iu kawarini mochiiru kotobano gide, jihutsuo sasu- 

ni mochiiru taigendearu." 

"E uma palavra nocional que se utiliza em lugar do nome, para 

apontar coisas e fatos" {Op. cit, p. 28). 

"Daimeishiwa taigenno isshunishite, jittai sono monoo choku- 

setsuni arawasazushite, tada soreo kansetsuni shijiseru mono- 

nari." 

"E uma especie de palavra nocional que nao indica diretamente 

h a propria substancia das coisas, mas apenas aponta essa coisa, 

de maneira indireta" (Nihon Bunporon, 1970, p. 187). 

Segundo ele, o termo daimeishi, "pronome", e uma tradugao do in- 

gles pronoun que, por sua vez, teve origem no latim pronomen. Destaca a 

fungao mostrativa do pronome: enquanto o substantive e utilizado "co- 

mo nome" (as name) o pronome e usado "no lugar do nome" (for name). 

O pronome e uma categoria revestida de certa fungao subjetiva, cujo re- 

ferente se modifica conforme o pensamento dos interlocutores da mensa- 

gem. Caracteriza-se por nao apresentar somente o conceito (como ocor- 

(6) Sashishimesu io nasu, "desempenham o sentido de mostragao" (Op. cit, p. 7). 

39 



re com o substantive), mas por transformar os seus conteudos de acordo 

com a subjetividade dos interlocutores(7). Essa propriedade, segundo o 

autor, e gerada pela fungao mostrativa do pronome. Por esta razao, na 

analise que empreende, a maneira segundo a qual o pronome "aponta" 

e mais importante do que o ^elemento apontado". Ainda segundo o au- 

tor, o ingles possui, na categoria dos pronomes, o possessive, o relative, o 

interrogative e o adjetivo, o que nao ocorre em japones. Os pronomes 

possessive e adjetivo em japones sao formados pela jungao das partfeu- 

las NO e GA ao substantive. 

O relative e uma categoria que nao existe na Ifngua japonesa, uma 

das caractensticas, alias, que distingue as Imguas uralo-altaicas das Im- 

guas indo-europeias. Ainda quanto as caractensticas dos pronomes da 

lingua japonesa, o autor aponta a inexistencia de distingao de genero e 

numero, de tal forma que a categoria "pluralidade" so pode ser expressa 

pela repetigao do pronome (ex.: wareware, "nos", naninani, "estes e 

aqueles", etc.) ou pelo acrescimo do sufixo RA e DOMO (ex.: wareRA, 

"nos", fcimiRA, 'Voces", soreRA, "esses", tore DOMO, "quern", no plural). 

Na maioria das vezes, o pronome, na sua forma singular, pode expressar 

tanto o plural quanto o singular. 

Yamada chega a definir a nogao de pessoa (shokaku) como "metodo 

de mostracao que o remetente determina segundo a sua intengao(8 

as fungoes desempenhadas pelas 1^, 2^ e 3^ pessoas, da o nome de jisho, 

"auto-designagao", taisho, "designagao do destinatario" e tasko, "desig- 

nagao de outros elementos fora do eixo eu-tu". Dentre as tres categorias, 

jis/id e tois/id sao utilizadas para designar pessoas, enquanto tasho se 

adequa tanto a pessoas quanto a objetos, a lugares ou a indicacao da 

nogao de dire<;ao. Alem desses elementos, tasho pode ser utilizado para 

nos referirmos a assuntos indeterminados ou desconhecidos: 

iisho - ware, watakushi, "eu"; 

taisho - kimi, anata, "tu", "voce"; 

tasho - dare, "quern"; 

kore, "isto"; 

sore, "isso"; 

are, "aquilo"; 

(os tres ultimos podem ser utilizados tanto para indicar pes- 

soas quanto objetos). 

(7) setsuwashano kokorono hatarakini yottc shujuno ntonoo sosu", "Aponta para divcrsas 

coisas, por meio da atuacao subjetiva do narrador" (Nihon Kogoho Kogi, 1970, p. 29). 

(8) "hanashio sum monono ikoni yotte kubetsuserareta shijino hoho" (apud Nihon Koaoho 

Kogi,1970, p. 31). v  11  
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Essa divisao tripartite e utilizada amplamente por grande parte dos 

estudiosos. Entretanto, diz o autor, e necessario refutar aqueles que con- 

sideram os tres casos como elementos que se referem exclusivamente a 

pessoas, haja vista que o tasho nao se restringe a designacao de pessoas, 

mas abrange tambem a indicagao de "qualquer elemento (objeto) que 

possa surgir no discurso(9)". Considerar que os pronomes de 3^ pessoa 

(tasho) se referem somente a pessoas e urn argumento enganoso que de- 

corre da tradugao literal e erronea do termo person do ingles para o ter- 

mo ninshodo japones. Em ingles, os chamados pronomes de 3^ pessoa 

recobrem tres marcas de genero, tres marcas de casos e duas marcas de 

numero porque representam nomes de variadas especies. Entretanto, 

considerando somente o aspecto superficial do termo pronome, os gra- 

maticos japoneses adaptaram a tradugao ninsho para person, destacando 

para a 3^ pessoa somente os pronomes kare, "ele", e dare, "quern", in- 

cluindo os termos kore, "isto", sore, "isso", are, "aquilo", e izure, "qual", 

nos chamados pronomes demonstratives (ou shiji daimeishi), outra vez, 

traduzido do ingles demonstrative pronoun. No caso do japones, a fun- 

gao adjetiva e desempenhada pelas particulas adjetivas NO e GA. A fa- 

Iha dos gramaticos japoneses estaria, portanto, no fato de considerarem 

esses elementos demonstratives como categorias separadas dos pessoais. 

E precise, continua o autor, muita cautela na adaptagao em japones das 

categorias gramaticais utilizadas pela gramatica ocidental. 

A seguir, classifica os pronomes pessoais: 

1- pessoa - watakushi; 

ore; 

boku; 

ware. 

Desta serie de pronomes pessoais, watakushi e hoku eram original- 

mente substantives, sendo ore o unico pronome por excelencia, forma, 

alias, pertencente a 2^ pessoa na lingua classica (a rigor, em japones, ine- 

xistem pronomes pessoais originariamente de pessoa); 

2^ pessoa - anata, originario da 3^ pessoa da lingua classica; 

omae, originariamente com sentidode respeito, hoje com 

nogao de depreciagac; 

kimi, originariamente substantive; 

(9) "/.../ daisanninshoto iu monowa hitoni kagirazu, nandemo hanashini agaru mono su 

beteo sasu kotoga dekiru /... /".In: Nihon 1970, p. 32. 
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3- pessoa - divididos em duas categorias: 

a) teisho ou "definidos", pronomes que estabelecem cla- 

ramente o referente: 

kore, "isto"; 

sore, "isso"; 

are, "aquilo"; 

b) futeisho ou "indefinidos", pronomes que indicam des- 

conhecimento do referente: 

dare, "quern"; 

nani, "o que"; 

dore, "qual". 

Os pronomes de 3- pessoa pertencentes ao I2 grupo {teisho) indicam 

nao so a distancia ou a proximidade espacial ou temporal do remetente 

em relagao ao destinatario, mas o grau de intimidade entre os dois inter- 

locutores. Constituem uma classe de palavras peculiares a lingua japo- 

nesa, porque, embora sendo pronomes pessoais de 3^ pessoa, estao inti- 

mamente imbricados com as nogoes de kins ho — elementos que se refe- 

rem a objetos ou fatos que se encontram num piano espacio-temporal de 

proximidade ou intimidade com o remetente, chusho — elementos que 

se referem a objetos ou fatos situados num piano espacio-temporal de 

proximidade ou intimidade com o destinatario, e ens ho — elementos dis- 

tantes do remetente e do destinatario. 

Os pronomes pessoais pertencentes a categoria futeisho se referem a 

objetos ou fatos cuja proximidade fisica ou psicologica se mostra obscu- 

ra, duvidosa, vaga, embora nao seja de todo desconhecida. For exemplo: 

- dore, donata, "quern", para pessoas: 

- dore, "qual", nani, "o que", para coisas; 

- doko, "onde", para lugares; 

- dotchi, dochira, "em que diregao", para diregao (hoko). 

Yamada registra a inadequagao de se considerar os pronomes da 

classe futeisho como sendo pronomes interrogativos (ou de duvida), por- 

que nem sempre indicam duvida. Os exemplos abaixo deixam clara esta 

posigao: 

1. DARE/ca kawakamino hode fueo fuite iru. 

"Alguem (que nao sei bem quern e) esta tocando uma flauta no 

rio acima." 

2. Yoku mimio sumasuto nao nisanbano koega DOKOkade kikoeru 

yoda. 

Acurando os ouvidos, parece que ainda se ouve, em algum lugar, 
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o cantar de duas ou tres aves." 

3. Soremo yoiga DAREga sono suzuo tsukeni ikuka. 

"Isso esta bom, mas quern e que vai colocar esse si no?" 

4. DOREkara totte yoika sasugani mayoudaro. 

"Acho que realmente vai ficar em duvida sobre qual deles deve 

tirar primeiro." 

5. DAREdemoyoikara hayaku kitekure. 

"Venha logo, por favor, nao importa quern seja." 

6. Umawa DOREmo mina ikioikonde iru. 
» 

"Os cavalos estao, todos, erigados." 

Nos exemplosl e 2, os pronomes dare, "quern", e doko, "onde" se 

referem a elementos vagos (ou nao-claros, de acordo com Yamada); nos 

exemplosB e 4, os pronomes dare, "quern", e dore, "qual" contem senti- 

do de duvida ou de interrogagao, enquanto os exemplos 5 e 6 realizam 

uma mostragao vaga, nao determinada. Numa analise comparativa entre 

as Imguas inglesa e a japonesa, Yamada destaca a necessidade de se ins- 

tituirem as categorias de pronome indefinido e interrogative em ingles, o 

que decorre nao so de uma necessidade de distingao semantica dos ele- 

mentos, como tambem da propria necessidade de enquadra-los gramati- 

calmente como classe distinta dos demais pronomes. Em japones, esta 

# 

distingao se torna desnecessaria, porque os pronomes indefinidos e inter- 

rogativos possuem uma estrutura identica a dos pronomes pessoais. 

Yamada ve, portanto, a classe dos pronomes, divididos em tres gru- 

pos. Veja o quadro de numero 2, a pagina seguinte. 

Resumindo, diremos que Yamada teve o merito de levantar o aspec- 

to mostrativo dos pronomes, regido pela intencao (iko) dos protagonistas 

do processo comunicativo, intensao essa gerada pelo fator subjetivo ou 

psicologico. Segundo seu entender, o japones possui unicamente dois 

tipos de mostragoes: 

a) mostragao reflexiva (hanshashiji); 

b) mostragao propriamente dita (shokakushiji). 

O primeiro tipo nao se relaciona com o carater de mostragao dos 

pronomes, pois tambem pode indicar o proprio substantivo. A lingua ja- 

ponesa nao possui o pronome possessive ou o pronome adjetivo (estes 

incluem-se na fungao adjetiva, constrmda pelas particulas NO e GA); o 

pronome interrogative nao e senao uma fungao do chamado "pronome 

pessoal" do tipo futeisho; o pronome relative tambem nao existe em ja- 

pones. Em sua forma natural, os pronomes nao estao nem no singular, 

nem no plural, podendo indicar os dois numeros; alem disso, nao indi- 
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cam genero de natureza alguma. 

De acordo com os diferentes modos de mostracao, a 3^ pessoa divi- 

de-se em kinsho, chusho e ensho, divisao baseada nao so no criterio de 

proximidade ffsica mas tambem na nogao de intimidade ou nao-intimi- 

dade entre as pessoas do discurso. 

Embora de maneira velada, Yamada ressalta o carater pragmatico 

dos pronomes que, como tinhamos registrado no artigo anterioK'v), fun- 

cionam como signos deiticos e anaforicos relatives. 

4. Os mostrativos, segundo Matsushita 

I S 

Os estudos propostos por Daizaburo Matsushita (Hmiun Nihon K6- 

gohdr "Gramatica da Lingua Falada Padrao Japonesa", obra datada de 

1927) sao de grande importancia para o entendimento dos signos deiti- 

cos porque, antes mesmo de Kanae Sakuma (cf. item 7 deste capitulo), 

analisou os mostrativos segundo a relagao de dominio (nawabari) do re- 

metente e do destinatario na mensagem. 

Matsushita considera a classe dos pronomes como parte dos subs- 

tantives, baseando-se no fato de que ambos sao elementos que expres- 

sam o conceito dos objetos: 

"Meishito daimeishiwa izuremo jibutsuo gode atte, 

sono bunshochuni oite shugotari kyakugotaru tenni oite nanra- 

no kawariwa nai." 

"Tanto o substantive quanto o pronome sao palavras que expri- 

mem coisas e nao apresentam nenhuma diferenga no fato de 

desempenharem fungoes de sujeito ou objeto dentro da frase." 

Entretanto, a caracteristica do pronome repousa no fato de ser ele 

um substantive cujo significado se configura individualmente em cada 

momento, por meio da relagao que mantem com o elemento enfocado. 

Para ele, o pronome nao e uma categoria cujo uso se encontra constan- 

temente definido e sistematizado. Por exemplo, watakushi, Ueu", e esta- 

belecido pelo proprio remetente; dito por Taro, refere-se a Taro; dito por 

Jiro, refere-se a Jiro. O objeto referido so se configura pela situagao de 

cada discurso. 

Prosseguindo seus estudos em linha contraria a de Yamada, Matsu- 

shita condena a inclusao dos pronomes de 3^ pessoa pertencentes a clas- 

se futeisho, "indefinidos" {dare, "quern", doko, "onde", dore, "qual"), na 

categoria de pronome. Para ele, esse tipo de pronome, a que denominou 

miteimeishi ou "substantive indefinido", tern como fungao apenas reco- 
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nhecer a existencia do conceito, sem contudo determinar especificamente 

o seu referente. Defende, pois, a necessidade de se classificar os ditos 

pronomes em tres categorias: 

1. substantive propriamente dito (honmeishi); 

2. pronome (daimeishi); 

3. substantives indefinidos (miteimeishi). 

O autor prossegue: na hipotese de nao considerarmos a terceira ca- 

tegoria, deveremos incluir os interrogativos (gimori) dentro da classe do 

pronomes e os indefinidos {futei) dentro da classe do substantive pro- 

priamente dito. Assim, os interrogativos — dare, "quern", doko, "onde", 

dore, "qual" — seriam pronomes porque: 

- dare indica "eu" (watakushi), "voce/tu" (nanji) ou "ele" (kare); 

- doko indica "aqui" (koko), "ai" (soko) ou "ali/la" (asoko); 

- dore indica "este" {kore), "esse" (sore) ou "aquele" (are). 

Os indefinidos - nani, "o que" ikutsu, "quantos" e tambem itsu, "quan- 

do" - seriam substantives propriamente ditos porque se referem direta- 

mente a objetos. 

Embora tenha ressaltado a fungao de substituicao para os pronomes, 

o autor nos fornece o componente deitico como element© basico relacio- 

nado ao pronome. O significado de cada pronome e defimvel pelo cam- 

po de dominio dos participantes do discurso, sendo tais pronomes passi- 

veis de substituigao, de acordo com a situagao de discurso onde se reali- 

zam. Matsushita enfatiza a fungao de mostragao do pronome, mas tenta 

explica-lo em paralelo com o substantive: o primeiro aponta para o ob- 

jeto de maneira indireta, e o segundo de maneira direta. 

5. A teoria pronominal de Hashimoto 

Em seu artigo "Daimeishi", "Pronome", publicado em 1938, Shinki- 

chi Hashimoto afirma que o pronome nao e a palavra que fica no lugar 

do nome, mas o element© que aponta diretamente para a pessoa ou para 

o objeto referido na mensagem, por meio da relagao que estes mantem 

com o remetente. A classificagao dos pronomes em duas classes - pes- 

soais e demonstrativos - nao e uma distingao adequada porque o trago 

mostrativo recobre nao so os demonstrativos mas tambem os pessoais. 

Distingue, assim, quatro categorias de pronomes: jisho, tais ho, tasho e 
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futeisho, sendo que os demonstrativos se inserem dentro das duas ulti- 

mas categorias. Segundo esse ponto de vista, o pronome demonstrativo 

e uma categoria que nao se opoe ao pessoal; ao contrario, ela faz parte 

da classe do,pronome pessoal (Jindaimeish 

Embora apontem para urn objeto ou uma pessoa do discurso, os pro- 

nomes reflexives (jibun, jiko, jishin, onore, etc.) nao sao pronomes pes- 

soais porque nao ha neles o trago de pessoalidade. 

Os pronomes de 3^ pessoa podem dividir-se em tres categorias, de 

acordo com a posigao dos objetos em relagao ao remetente e ao destina- 

tario: 

- kinshg, perto do remetente; 

- chusho, relativamente longe do remetente; 

- ens ho, distante do remetente e do destinatario; 

- futeisho, distancia ou proximidade desconhecida pelo remetente. 

A exemplo de Yamada (e tambem de Sakuma, conforme veremos 

mais adiante), Hashimoto define o pronome — tanto o pessoal como o 

demonstrativo - como palavra cuja caractenstica essencial e a de realizar 

uma fungao de mostragao dentro do discurso. Nao chega, entretanto, 

nem ao aspecto psicologico que governa tais palavras, nem ao aspect© da 

mobilidade (os varios significados que toma de acordo com a posigao 

dos interlocutores do discurso) que e decorrencia do primeiro. 

6. A teoria de Tokieda 

Para Motoki Tokieda — autor de "Daimeishi" (1) e (2), "Pronome", 

1950 — o termo daimeishi, "substitute do nome" (= pronome), foi criado 

na tradugao de obras gramaticais holandesas para a lingua japonesa. O 

autor considera daimeishi como uma categoria gramatical distinta dos 

nomes nocionais (taigen). Enquanto estes designam o conceito, o prono- 

me tern como fungao principal, alem da fungao mostrativa, a de indicar 

uma relagao entre o remetente e o discurso, onde o primeiro e o ponto 

de referencia. 

Tokieda distingue os pronomes de 1^ 2^ e 3^ pessoas. A pessoa 

e utilizada somente quando o remetente se coloca a si proprio como de- 

sempenhando esse papel; a 2^ pessoa, quando o remetente expressa algo 

a alguem considerado por ele (remetente) como sendo o destinatario; a 

3^ pessoa, quando o remetente considera alguem ou alguma coisa como 

sendo o assunto da conversa. Para ele, o pronome nao e um termo que 
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exprime o conceito dos objetos, mas a relacao entre o remetente e o con- 

teudo do discurso; ele determina a relagao de; 

- a) proximidade ou distanciamento entre o remetente ou o destina- 

tario, e o conteudo do discurso; 

- b) 3^ pessoa; 

- c) desconhecimento do fato ou do objeto denotado por parte do 

remetente. 

Os pronomes exprimem, pois, as fungoes desempenhadas pelas pessoas 

no discurso. Assim, Tokieda apresenta o quadro dos mostrativos, que 

transcrevemos na pagina seguinte. 

Como se ve, "o pronome e urn termo que expressa um conceito de 

relagao entre o remetente e o conteudo dos objetos assim referidos" 

(Op. cit, p. 76). E por esta razao que os pronomes referentes a pessoas, 

objetos, lugares e diregoes podem ser designados pronomes-substantivos, 

enquanto aqueles que estabelecem sua relagao com o objeto por meio 

da fungao adjetiva e aqueles cuja fungao e adverbial podem ser denomi- 

nados, respectivamente, pronomes-adjetivos e pronomes adverbiais. Tam- 

bem verificamos, pelo quadro da pagina seguinte, que as formas mais ba- 

sicas do pronome sao KO-SO-A-DO, categorias que contem a indica- 

gao de relagao do discurso com o produtor do discurso. 

Tokieda critica o fato de se considerar tais formas como pronomes. 

Eles tern sido considerados como termos que apontam para um objeto. 

Essa nogao resulta da influencia das tradugoes de gramaticas estrangeiras. 

A fungao de mostragao nao e seu trago essencial e, sim, a nogao de rela- 

gao ou a maneira de especificar essa mostragao no conjunto remetente/ 

objeto denotado. Segundo essa perspectiva, a fungao de mostragao e 

uma conseqiiencia do seu trago essencial - o conceito de relagao entre o 

remetente e o discurso. Assim definido, o pronome permite uma grande 

economia lingiiistica, porque expressa em uma unica palavra a relagao 

de todo o conteudo de um acontecimento com os varios componentes 

configuradores da situagao de discurso. Por outro lado, pelo fato de ex- 

primir um conteudo abstrato e vago, pode provocar muitos mal-entendi- 

dos. 

Embora tenha observado como fungao basica do pronome a nogao 

de relagao entre o remetente e o discurso, Tokieda nao registra o fator 

subjetivo que governa a efetivagao dos mostrativos. Nao distingue tam- 

bem, de maneira explicita, os usos anaforicos dos deiticos. 

Apesar de ter denunciado a inadequagao de daimeishi, "pronome", 

Tokieda continua empregando-o com freqiiencia para referir-se aos ter- 
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mos que indicam essencialmente, segundo ele proprio, uma nogao de re 

lagao entre o discurso e os componentes do discurso. 

7. A posicao de Sakuma 

Em Gendai Nihgngono Hudpento Goh6, UA Expressao e a Gramatica 

da Lingua japonesa Moderna", 1936, Kanae Sakuma inicia seus estudos 

referentes ao pronome, refutando as posigoes postuladas por Fumihiko 

Otsuki e Yoshio Yamada, segundo os quais a fungao de "substituigao" e 

relevante na definigao dos pronomes. Para Sakuma, nao e correto defi- 

nir o pronome pela sua fungao de substituigao, seja ela direta ou indire- 

ta; alias, Sakuma chega a condenar Yamada por ter este afirmado que o 

pronome substitui o nome de maneira indireta, pois para ele (Yamada) o 

fator fundamental que distingue a categoria dos pronomes das outras 

classes de palavras e essencialmente a sua fungao de mostrar ou de apon- 

tar para os objetos referidos diretamente. Para reforgar essa perspectiva, 

Sakuma cita o gramatico Kiyokado Yasuda que, em seu trabalho Koku- 

goho Gaisetsu, "Teoria Geral da Gramatica japonesa", atribui ao pronome 

uma definigao mais adequada: a verdadeira natureza do pronome esta 

na sua fungao de centralizar a atengao dos interlocutores envolvidos na 

situagao de comunicagao; o pronome e uma palavra que naponta" para 

os objetos. Outra posigao de grande importancia no estudo dos prono- 

mes, prossegue Sakuma, e aquela defendida por Kokichiro Yuzawa, o qual 

define o pronome como a palavra que se destina a apontar os aconteci- 

mentos,de maneira direta. 

Para se definir o pronome, e necessario levar em conta o seu aspec- 

to fundamental: a fungao de shiji(que o proprio autor traduz pela pala- 

vra inglesa "oriertfrtfio/i"),acoplada a nogao de posicionamento do reme- 

tente e do destinatario. Tendo como ponto de referencia o ei/ e o da 

mensagem, os pronomes indicam nao so a posigao das pessoas {hito), 

mas tambem a posigao dos objetos {mono), das diregoes (hogaku), dos 

lugares (basho), das qualidades (seijo), das designagoes ou especificagoes 

(shitei), da "maneira" {yosu). Diante dessa variedade de sentido que o 

termo pronome recobre, Sakuma julga-o inconveniente e propoe o termo 

shijishi ("mostrativos") ou shimesu go ("palavras que apontam"). 

Assim entendidos, os mostrativos desempenham tres tipos distintos 

de mostragao: 

- kinsho - indicagao de proximidade com relagao ao remetente; 

- chusho - indicagao de proximidade com relagao ao destinatario; 
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- ens ho - indicagao de nao-proximidade com relagao ao remetente 

e ao destinatario. 

Essa fungao de proximidade ou nao-proximidade, por sua vez, en- 

contra-se intimamente ligada a relagao deconfronta<;ao,determinada pela 

situagao de enunciado que e, a seu turno, configurada pelas fungoes its ho 

("auto-designagao"), taisho ("designacao do remetente") e tasho ("desig- 

nagao de outros elementos fora do eixo eu-tu"). O problema nao reside 

unicamente no estabelecimento de proximidade ou nao com relagao ao 

remetente, mas na questao do circulo de influencia {seiryoku kennai ou 

ainda nawabari, em termo popular = "area de poder ou dommio") dos 

componentes basicos do discurso (remetente e destinatario). Assim, os 

mostrativos da classe KO (KOre, "isto", KO/co, "aqui" e outros) apontam 

para os elementos (lugares, diregoes, etc.) situados dentro da area de do- 

mmio do remetente; os mostrativos da classe SO (SOre, "isso", SOko, 

"ai" etc.) apontam para os elementos situados dentro da area de dommio 

do destinatario e os da classe A (Are, "aquilo", Asoko, "la" etc.), para os 

da area de dommio dos demais elementos que nao o remetente e o des- 

tinatario. 

Essa mostragao na estrutura do discurso e dividida em duas classes, 

a saber: pronomes pessoais e pronomes demonstratives, os quais rece- 

bem a denominagao global de ninsho daimeishi (ou pronomes que con- 

tern nogao de pessoalidade). Deste modo, os pronomes demonstratives 

ou da classe tasho (em KO, SO e A) se incluem dentro dos pronomes 

pessoais de 3- pessoa. Alem desses casos, ha tambem os futeisho, de 

pessoalidade desconhecida, que se referem aos pronomes interrogativos 

e aos indefinidos. 

A relagao de oposigao entre o remetente e o destinatario estabelece 

a situagao de enunciagao, produzindo o nawabari (isto e, a "area de do- 

mmio") dos componentes do discurso: 

- area de domfnio do WA, "eu" - circulo de influencia do remetente; 

- area de dommio do NA, "tu" - circulo de influencia do destinata- 

rio; 
^ i f 

- area de dommio do A, "ele" - circulo de influencia dos demais 

elementos configuradores da situa- 

gao de discurso. 

Para Sakuma, a situagao de enunciado corresponde ao lugar da mos- 

tragao {hanashino ba = shijino ba): 
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IMA, "tu" 

destinatario 

WA, eu' 

remetente 

SO KO 

ff W \ A 

este esse 

A, "aquele 
// 

NOTA: WA e NA sao, respectivamente, pronomes antigos de 1- e 2- pes- 

soas. 

O elemento apontado na estrutura do discurso nao se restringe so- 

mente a pessoas, mas refere-se tambem a objetos, fatos, lugares etc. 

O quadro exposto a pagina seguinte comprova a correspondencia 

entre kinsho, "proximo", chusho, "distancia intermediaria", ensho, "dis- 

tante" e yVs/io/"auto-designagao" taisho, "designagao do destinatario", 

tasho, "designagao de outros". As nogoes de proximidades e nao-proxi- 

midade devem definir-se pelo estabelecimento de tragos de produgao, de 

recepgao e de configuragao de espago-tempo que caracterizam a situagao 

de discurso. 

Cabe a Sakuma o merito de ter sistematizado a fungao basica e im- 

prescindivel dos pronomes: a fungao de mostragao e a de configuragao 

dos componentes essenciais do discurso. 

V 
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8. A posigao de Sakakura 

Em Nihon Bunpono Hanashi, uSobre a Gramatica da Lingua Japone- 

sa", 1952, Atsuyoshi Sakakura inicia seu trabalho sobre os pronomes, es- 

tabelecendo as diferengas entre estes e o substantivo: embora ambos 

pertengam a classe de palavras nocionais contendo nogao de pessoa, ob- 

jetos, fatos, lugares, etc. e possam funcionar como sujeito, o pronome 

esta sempre relacionado com a delimitagao das relagoes entre a posigao 

do remetente, do destinatario e de outros elementos contidos na mensa- 

gem. O pronome pode, assim, referir-se a varies elementos do discurso 

e, de acordo com a natureza dos elementos a que se refere, divide-se em 

duas categorias. 

a) pronomes pessoais (ninsho daimeishi): indicam pessoas; 

b) pronomes demonstrativos (shiji daimeishi): indicam objetos, fa- 

tos, lugar, diregao, etc. 

O autor afirma a inadequagao da denominagao "pronome demons- 

trative" bem como o proprio termo "pronome" para designar a classe de 

palavras que recobre tao variada gama de realidades. Entretanto, nao 

chega a propor outras denominagoes. 

Ressalta o uso dos pronomes de 3- pessoa que, comumente, surgem 

como pronomes demonstrativos, indicando pessoa (por exemplo, kono 

kata, "esta pessoa", sono kata, "essa pessoa", etc.). 

Para Sakakura, a natureza basica de mostragao dos pronomes reside 

nao so no carater de proximidade/nao-proximidade ou da nogao de pos- 

se do elemento referido com relagao aos interlocutores do discurso, mas 

essencialmente num circulo (enshu) dentro do qual se insere ora o reme- 

tente, ora o destinatario, ora ambos concomitantemente. 

Deste modo, kore, "isto", refere-se a urn circulo onde se insere o re- 

metente como ponto central de referenda; sore, "isso", a urn circulo onde 

se insere o destinatario como ponto central de referencia e are, "aquele", 

ao circulo onde se insere concomitantemente o remetente e o destinata- 

rio, os quais se tornam o ponto central de referencia. Para o autor, o fa- 

tor distancia espacial (enkin, "longe ou perto") nao e essencial na apre- 

ensao da fungao e do significado do pronome. O foco principal esta no 

fator "intimidade" (shinkinsei)estabelecido entre o remetente e o desti- 

natario da mensagem ou entre eles e o objeto referido. Afirmar que se 

usa o pronome kore, "isto", para indicar urn objeto situado fisicamente 

proximo do remetente e sore, "isso", para urn objeto proximo do destina- 

tario nao e, segundo Sakakura, uma explicagao correta. O grupo de pa- 

lavras pertencentes a categoria denominada 3^ pessoa (ele, aquela pes- 

soa, la, aquilo, etc.) parece, a primeira vista, indicar um objeto que nao 
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pertence ao remetente ou ao destinatario. Entretanto, quando nos referi- 

mos a um livro determinado, que esta sendo objeto da conversa entre 

dois personagens (A e B), podemos usar SOr "esse", e A, "aquele", cada 

qual veiculando um sentido diferente. Vejamos: 

B: Aa AREim watashimo yomimashita. 

"Ah, aquele eu tambem li." 

Nesta frase, o termo ARE, "aquele", indica, em primeiro lugar, o conheci- 

mento do objeto referido tanto por parte de A quanto de B: ambos se 

encontram dentro do mesmo "circulo"; em segundo lugar, uma nogao de 

intimidade tanto de A quanto de B com relagao ao livro referido. Se o 

personagem B da conversa nao conhecesse o livro, isto e, se nao tivesse 

"intimidade" com ele, diria: 

B: SORE wa donna naiyono hon desuka. 

"Esse (livro), que conteudo tern?" 

Como vemos pelos dois exemplos, o uso de ARE, "aquele", estabelece 

maior relagao de "intimidade" entre o remetente e o objeto referido do 

que o uso de SORE, "esse". Isto significa que, na analise da 3- pessoa, a 

nogao de distancia fisica nao e um trago relevante. O que deve ficar cla- 

ro e o fato de que tanto o remetente quanto o destinatario se situam 

dentro de um unico circulo, pois ambos conhecem o objeto referido e 

demonstram certa "intimidade" com ele. 

A analise desenvolvida por Sakakura e toda baseada no principio de 

"intimidade" veiculada pelos pronomes. O autor nos apresenta uma vi- 

sa© geral dos mostrativos com base na sistematizagao KO, SO, A, DO que 

se apresenta bastante regular e ordenada. Todos os pronomes derivam 

desses quatro elementos, acrescidos de determinadas particulas indicado- 

ras de lugar - KO, de diregao - CHI(RA) ou de objetos - RE: koKO, 

"aqui", para indicar lugar; AroCHIRA, "deste lado", para indicar diregao; 

AroRE, "isto", para indicar coisas e objetos. Kono, sono, ano e dono cons- 

tituem o unico grupo de palavras, excluido do pronome: tern fungao ad- 

jetiva e, como tal, deve ser considerado como classe a parte, pertencente 

a rentaishi (palavras que formam adjuntos adnominais). 

Para Sakakura, a essencia do pronome esta no reconhecimento que 

o remetente faz da relagao entre ele e os demais elementos do discurso 

e entre ele e os objetos que quer apontar. 

9. A analise de Watanabe 

Em "Shijino Kotoba", "Palavras Mostrativas", 1952, Minoru Watana- 
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be apresenta uma visao inovadora para os estudos referentes aos mostra- 

tivos deiticos da lingua japonesa, especialmente no que se refere aos pro- 

nomes demonstrativos. Em sua abordagem, enfatiza o carater deitico dos 

mostrativos, porque e dessa propriedade, por ele considerada fundamen- 

tal, que advem, secundariamente, a fungao de mostragao anaforica^10). 

Embora nao haja uma preocupagao mais profunda com os deiticos 

pessoais, o citado artigo em que Watanabe trata do problema dos de- 

monstrativos (por ele denominados "palavras mostrativas", shijino koto- 

ha, e nao mais "pronome"), e de importancia fundamental para a com- 

preensao da natureza dos deiticos. 

Watanabe refuta a posigao da gramatica tradicional que adota uni- 

camente o criterio de proximidade/nao-proximidade na classificagao dos 

deiticos. Para ele, as nogoes tradicionais de kinsho, "proximo", chusho, 

"relativamente distante", e ensho, "distante", nao sao suficientes para a 

explicagao dos mostrativos. E precise, diz, levar em conta o significado 

de cada um dos mostrativos deiticos, considerados dentro do quadro de 

cada situagao de discurso em que ocorrem. E o seu significado provem 

daquilo que Watanabe chama de gengokankaku, "sensibilidade lingufsti- 

ca", e de shiko, "faculdade de pensar", relacionados com as diferentes 

fungoes gramaticais desempenhadas pelos mostrativos. 

Considerar kore, "isto", como um termo que aponta para um objeto 

proximo do remetente e denomina-lo kinsho, "proximo", e por outro la- 

do, considerar are, "aquilo", como um termo que aponta para um objeto 

distante do remetente e do destinatario, denominando-o ensho, "distan- 

te", sao fatos aceitaveis, mas, como explicar, entao, a frase KONO oto 

naani?, "Que barulho e este?" para um rufdo que pode vir de longe? 

A selegao dos signos deiticos nao e determinada por seu conteudo, 

mas pelas circunstancias que delimitam a situagao de discurso. A mos- 

tragao deitica nao se da pela relagao de proximidade/distanciamento fi- 

sicos (enkin kankei), mas pela relagao de proximidade/distanciamento 

psicologicos, imprimida pelo remetente e pelo destinatario. A mostragao 

deitica decorre da postura psicologica dos componentes-base do discurso 

(remetente e destinatario) com relagao a um fato narrado. Se e verdade 

que tudo e estabelecido pelo fator psicologico que envolve os protago- 

nistas do discurso no momento da enunciagao, mesmo um elemento co- 

(10) Watanabe utilizou os termos "deiticos" e "anaforicos", traduzidos do grego para o japo- 

nes. Pica, portanto, clara, em sua analise, a fungao de mostragao das unidades linguisti- 

cas ligadas a situagao de enunciagao. Toda a analise se baseia na relagao entre o discur- 

so, seu produtor e seu destinatario, bem como no conjunto dos componentes espacio- 

temporais que caracterizam a situagao de discurso. Nao usa mais o termo "pronome" 

para se referir aos mostrativos; denomina-os shijino kotoba, "palavras mostrativas" = fun- 

gao deitica, e de bunmyaku shiji, "mostragao intra-texto" = fungao anaforica. 
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locado objetivamente, numa mesma circunstancia, pode, em nome desse 

ponto de vista subjetivo, tomar a forma kore, "isto", ou are, "aquilo", 

sendo que tais formas nao apresentam uma sistematizagao fixa e rigida. 

Numa analise mais acurada, podemos detectar em kore, "isto" (kinsho), 

e are, "aquilo" (ensho), uma dupla dimensao na situagao do discurso em 

que ocorrem: a relagao entre pessoa e obieto. Ao contrario, na analise, 

de sore, "isso" (chusho), somos obrigados a admitir uma tridimensionali- 

dade: a relagao objeto/remetente/destinatario. Os pronomes pertencen- 

tes a classe de kinsho, "isto", e ensho, "aquilo", nao requerem necessa- 

riamente a participagao de um destinatario; os pronomes pertencentes a 

classe de chusho, ao contrario, necessitam da terceira dimensao: a pre- 

senga do destinatario. 

Isto posto, o autor apresenta uma analise dos mostrativos baseada 

numa pesquisa que realizou junto a estudantes universitarias. A investi- 

gagao consistia em apresentar aos informantes um dialog© com 9 tipos 

de diferentes combinagoes dos deiticos kore, "isto", sore, "isso", e are, 

"aquilo", pedindo para que opinassem sobre a possibilidade ou nao de 

realizagao dessas combinagdes em lingua japonesa. O dialog© que serviu 

de base para tal pesquisa e o seguinte: 

Remetente (A): KORE tea anatano hondesuka. 

Este e seu livro? 

// 

Destinatario (B); lie, KORE tea watashino dewa arimasen. 

"Nao, este nao e meu 

// 

Remetente (A) 

Pergunta: 

Destinatario (B) 

Resposta: 

C 

O 

M 

B 

N 

A 

c 

o 

E 

S 

1 KORE tea... (este) KORE tea... (este) 1 

2 KORE tea... (este) SORE tea... (esse) 2 

3 KORE tea... (este) ARE tea... (aquele) 3 

4 SORE tea... (esse) KOREtea... (este) 4 

5 SORE tea... (esse) SORE tea... (esse) 5 

6 SORE tea... (esse) ARE tea... (aquele) 6 

7 
ARE tea... (aquele) KOREtea... (este) 7 

8 ARE tea... 

^ " * 

(aquele) SOREtea... (esse) 8 

9 ARE tea... (aquele) ARE tea... (aquele) 9 
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1 

Diante desses 9 tipos de dialogos apresentados, os informantes de- 

clararam como perfeitamente "aceitaveis" e pertinentes as combina^oes 

dos tipos 1, 2, 4, 5 e 9, e como "inaceitaveis" as combinagoes dos tipos 

3, 6, 7 e 8. 

Os resultados obtidos demonstraram que o uso dos deiticos perten- 

centes a classe de SO e A ocorre em uma das duas situagoes: por um 

lado, quando ambos os protagonistas do discurso (remetente e destinata- 

rio) estiverem colocados lado a lado (uso de A) e, por outro, quando es- 

tiverem um em frente ao outro (uso de SO). Ao contrario, os casos dos 

deiticos da classe de KO dispensam esses dois fatores de analise, porque 

tanto (A) quanto (B), implicados na situagao de discurso, julgam que o 

objeto referido (o livro, no caso) se encontra dentro de suas respectivas 

"areas de dommio" (nawabari). 

Entretanto, o criterio de maior pertinencia na analise desses mostra- 

tivos reside no seu aspecto psicologico ou intencional, determinado pe- 

los protagonistas do discurso, os quais, ao relacionarem o uso de KO, SO 

ou A, inserem o objeto apontado na sua area de dommio (caso de KO), 

impelem-no da area de dommio do remetente e do destinatario (caso de 

A). Assim, por exemplo, na frase: 

KOrd! Shingoomushisuru yatsuga aruka! 

"Ei, voce! (Olha aqui!) Onde ja se viu desrespeitar o farol!" 

o remetente que grita KOrd/ arrasta o destinatario para dentro de sua 

area de dommio, dominando-o e fazendo, assim, configurar sua posi- 

gao de complete poder sobre o destinatario. Conclui-se, portanto, que o 

matiz de supremacia ou de poder sobre o destinatario e sugerido pela 

utilizagao do mostrativo KO. 

Dentre as combinagoes analisadas, as do tipo 2 (kore-sore) e 4 {so- 

re-kore) foram consideradas "corretas": todos os informantes foram una- 

nimes em considera-las corretas. Alias, constituem os dois tipos de com- 

binagoes mais usuais na lingua. A utilizagao de KO significa o reconhe- 

cimento de que o objeto apontado se insere dentro da area de dommio 

do remetente; a de SO, o reconhecimento de que o objeto apontado se 

insere dentro da area de dommio do destinatario. 

Segundo o autor, as fungoes desempenhadas por KO, SO e A devem 

ser denominadas, respectivamente, iis/id, "auto-designagao", taisho, "de- 

signagao do destinatario", e tasho, "designagao de um element© situado 

fora do dommio do ejj-tu". Tais denominagoes, segundo Watanabe, se 

mostram mais adequadas porque os termos kinsho, chusho e ensho reco- 

brem apenas a nogao de proximidade ou distanciamento ffsico entre o 

objeto apontado e os protagonistas da enunciagao. 

Na combinagao do tipo 1 {kore -kore), os interlocutores devem en- 
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contrar-se em lugares bem proximos urn do outro, embora a nogao de 

proximidade ou nao-proximidade possua um carater movel ou flutuante 

porque depende das condigoes psfquicas a ela imprimidas pelos implica- 

dos na situagao de discurso. De qualquer maneira, a insergao de kore na 

resposta do receptor denota sua intengao de se adentrar no territorio do 

remetente. Dizer, por exemplo, KONO nekutai (Esta gravata), referindo- 

se a gravata que o destinatario esta usando, parece ser um discurso res- 

trito a esposa do usuario, enquanto pessoa proxima a ele. 

No caso dos pronomes pessoais, denominados por Watanabe ymfea- 

tsu shiji, "mostrativos pessoais", ocorre ainda a implicagao de certas res- 

trigoes sociais: no dialog© que segue, a utilizagao de KONO fcato, ues- 

ta pessoa", por (A) so e permitida se ele, (A), ja tiver sido apresentado 

ao personagem (C) de quern (A) e (B) falam: 

(Situagao de enunciagao: A, B e C se encontram num bar). 

(A) KONO katawa kanari agarudesho? 

"Nao acha que esta pessoa bebe bastante?" 

(B) Maa, KONO hitogurai yaretara ichininmaedesuyo. 

"Bem, conseguindo beber como esta pessoa, (ela) ja pode ser 

considerada habilitada." 

Se o personagem (A) tivesse se dirigido a (B) e utilizado SONO (essa) re- 

ferindo-se ao personagem (C), estaria cometendo um ato de pouca corte- 

sia com relagao a (C), porque estaria estabelecendo um distanciamento 

entre ele (A) e a pessoa referida (C), acolhendo-a mal, de forma a elimi- 

nar a cortesia, peculiar nessas situagoes. 

Conclui-se, portanto, que, para a analise dos mostrativos, deve-se 

computar a inter-relagao dos seguintes fatores: 

a) o grau de relacionamento das pessoas; 

b) a estruturagao da situagao de discurso; 

c) os mostrativos deiticos; 

d) o elemento denotado ou referido. 

Vemos que na combinagao do tipo 1 (kore - kore), o objetof referi- 

do encontra-se normalmente proximo do remetente e do destinatario, 

mas nao significa que as duas personagens estejam uma ao lado da ou- 

tra ou que estejam uma em frente a outra; nao importa a posigao ffsica 

de ambas, e sim o fato de que ambas consideram o objeto referido (o li- 

vro) como elemento pertencente a uma unica area de dominio, onde 

ambas desempenham o ponto central de referencia. 

Nas combinagoes dos tipos 2 e 4 {kore-sore e sore-kore), o fator um 

em frente ao outro e essencial para suas realizagoes porque a caracterfs- 

tica de SO esta no reconhecimento, por parte do remetente, de que o 
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objeto referido encontra-se dentro da area de dommio do destinatario. 

O mesmo ocorre com a combinagao do tipo 5 (sore-sore), em que os in- 

terlocutores da mensagem devem estar posicionados um em frente ao 

outro. 

No caso 9 (are-are) temosr como primeira condi^ao, o fato de o ob- 

jeto referido (o livro) nao estar ao alcance nem do remetente, nem do 

destinatario. Nesse caso, o remetente e o destinatario encontram-se no 

centro de uma mesma area de dommio, de contornos tenues, ao contra- 

rio do que ocorre com KO e SO, cujas areas de dommio se mostram for- 

tes e claras: no caso de A os interlocutores devem estar posicionados um 

ao lado do outro e nao um em frente ao outro. O uso de A denota no- 

gao de "cumplicidade" dos interlocutores em relagao ao objeto referido. 

Sistematizando, temos: 

KO - palavras mostrativas cujo uso se caracteriza pela situagao de 

discurso onde o remetente e o destinatario se localizam tanto 

lado a lado como um em frente ao outro; 

SO - palavras mostrativas cujo uso se caracteriza pela situagao de 

discurso onde o remetente e o destinatario se localizam um em 

frente ao outro; 

A - palavras mostrativas cujo uso se caracteriza pela situagao de 

discurso onde o remetente e o destinatario se localizam lado a 

lado. 

Watanabe analisa ainda as combinagoes que se revelam menos usa- 

das ou "menos corretas". A combinagao do tipo 3 (kore e are) foi consi- 

derada "incorreta", porque no momento em que (A) diz kore, a persona- 

gem (B) nao pode Ihe responder are pois estaria ferindo a maneira de 

"apontar" de (A): are tern como caracteristica a intengao de colocar o 

objeto referido fora do dommio do interlocutor; e a maneira de mostra- 

gao que distancia o objeto referido da personagem que a considerou den- 

tro da sua area de dominio, atraves da utilizagao de kore. Por outro la- 

do, a relagao are-kore (7) nao e de todo impossfvel, porque are nao es- 

tabelece relagao de dependencia; sua caracteristica e a de conotar certa 

instabilidade e de nao delimitar claramente a area de dominio. Essa fle- 

xibilidade permite ao personagem (B) maior liberdade de escolha, razao 

pela qual ele responde kore, inserindo o objeto referido dentro de sua 

area de dominio. 

Na relagao 8 (are-sore), vemos tambem a liberdade de escolha pro- 

posta pelo remetente com a utilizagao de are. Entretanto, essa liberdade 

nao e tao ampla a ponto de permitir uma resposta com sore. A utiliza- 

gao de taisho (sore, "esse")/ nesse caso, significa ferir o remetente que se 
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referiu ao objeto como are, isto e, como algo que ele quer distanciar de 

sua area de dommio. 

Sintetizando, podernos observar que Watanabe tentou analisar os 

mostrativos deiticos sob varios criterios: segundo a propria natureza dos 

deiticos, segundo a interpretagao de seus efeitos expressivos mais impor- 

tantes e segundo a combinacao e comparagao de todos os elementos 

deiticos apreendidos no corpus. Nao se ateve a estudos etimologicos ou 

historicos dos deiticos, como tambem nao analisou os pronomes interro- 

gativos, indefinidos e possessivos. 

De qualquer maneira, o autor efetuou uma analise dos deiticos, inse- 

rida e comprometida com o esquema de comunicacao no qual o fator de 

maior importancia esta no aspecto da intencionalidade na comunicagao 

e, por isso mesmo, no fator psicologico que guia nao so as palavras, de 

modo geral, mas principalmente os elementos de mostragao enquanto 

configuradores da situagao de discurso. Ve-se, em seu trabalho, a tenta- 

tiva de realizar um estudo lingliistico eminentemente preocupado com o 

discurso. O que distingue Watanabe de seus antecessores e o fato de 

que nao se preocupou apenas com um estudo calcado em postulados 

teoricos, mas formulou-os baseados em dados concretos,obtidos por meio 

de uma pesquisa de campo. 

10. A posicao teorica de Ide 

Em seus estudos (Bunmuaku Shiiiaoni Taisuru Kanbun Kundokuno 

Eikpo, "A Influencia da Tradugao de Textos Chineses Classicos nos Mos- 

trativos", 1955 e Dai me is hi, "Pronomes", 1958), referentes ao estudo dos 

pronomes, Itaru Ide procura enfatizar o fator de re I acao que estes man- 

tem com as pessoas do discurso e, por isso, procura denunciar a falsa 

ideia de que constituem termos que meramente substituem o substanti- 

vo, erro, alias, ja apontado pelos estudiosos Yamada, Hashimoto, Sakuma 

e Tokieda. E incontestavel o fato de que o pronome e um termo que, 

tendo como ponto de referencia o remetente na mensagem, expressa um 

conceit© de relagao(kankel gainen) entre ele e o objeto referido. O seu 

carater mostrativo advem de dois tragos essenciais: 

1) estabelece um conceito de relagao subjetiva entre o remetente e 

o objeto referido; 

2) estabelece um conteudo categorico (hanchugainen) de natureza 

objetiva que especifica a pessoa, o objeto, os fatos, o lugar ou a 

diregao dos elementos denotados. 
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Esses dois tracos peculiares permitem classificar os pronomes em duas I 

categorias, cujas caracteristicas comuns sao os tragos de mostra^ao ou de 

relagao: 

(A) pronomes pessoais - estabelecem unicamente a relagao entre as 

pessoas do discurso, tendo como ponto basico de referencia o 

remetente; 

(B) pronomes demonstrativos - estabelecem, alem da relagao com as 

pessoas do discurso, os conteudos categoricos de natureza obje- 

tiva referentes a "coisas", "lugares", "diregoes", etc. 

Dentre os demonstrativos, os pronomes do tipo kono, sono e ano ("es- 

te", "esse" e "aquele", de uso adjetivo) nao exprimem a mostragao de 

conteudos categoricos (ou, na melhor das hipoteses, expressam-nos de 

maneira atenuada, pois seu trago mostrativo e fraco), mas estabelecem 

somente a sua relagao subjetiva com o remetente. Estao, por isso, inti- 

mamente relacionados com os termos koto, "coisas", e mono, "pessoas" — 

categoria denominada keishikimeishi, ou seja, substantives de conceit© 

abstrato, que tern seus conteudos definidos somente dentro do contexto. 

O conceito de relagao express© pelo pronome esta baseado na in- 

tencionalidade do remetente, voltada para a situagao de discurso. A essa 

configuragao da situagao de enunciagao efetuada pelo remetente ou pelo 

destinatario, o autor da o nome de hq (situagao subjetiva ou intencional 

de enunciagao). 

Os pronomes pessoais, cujos usos estabelecem o ba, "situagao de 

enunciagao", apresentam-se em quantidade numerosa e incluem, em ja- 

pones, taigu kachi, "nogao de valor de tratamento" seja este tratamento 

de respeito, de modestia, de desprezo ou de polidez. Essa classe de pa- 

lavras sofreu muitas transformagoes ao longo do tempo, ao contrario dos 

demonstrativos; estes, embora em numero reduzido, conservaram-se re- 

lativamente imutaveis, com suas formas fixas em KO, SO, A, porque os 

seus denotados sao, em sua grande maioria, pertencentes a categoria dos 

objetos e nao a de pessoa. O sistema de KO-SO-A funciona segundo 

Seiruoku kennai, o "circulo de dominio ou esfera de influencia" do re- 

metente e do destinatario. 

Entretanto, a 3- pessoa (que o autor denomina tasho) exprime sem- 

pre o conteudo categoric©, nao especificando seu conteudo semantico 

porque tern como natureza apenas sugerir (anjisei) o seu significado. A 

apreensao do seu significado depende de urn pre-conhecimento do obje- 

to referido, tanto por parte do remetente quanto do destinatario. Se o 

destinatario nao construir urn ba, "situagao de enunciagao" comum ao ba 

do remetente, a 3- pessoa (tasho) perde o sentido enquanto element© 

lingliistico. 
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Podemos dizer, pois, que o autor aponta, como caracteristicas da 3- 

pessoa, o carater de dependencia total da configuragao de 6a, "situagao 

de enunciagao", sem o qual nao se pode estabelecer o conteudo do seu 

denotado e tambem o carater de entendimento tacito com relagao ao 

objeto referido, tanto por parte do remetente quanto do destinatario. 

Os pronomes demonstrativos, por outro lado, sao governados pela 

nogao de distanciamento e proximidade fisicos ou psicologicos que esta- 

belecem os respectivos circulos de dommio do remetente e do destinata- 

rio. A fungao que cada urn dos elementos do sistema de KO-SO - A - DO 

desempenha varia de acordo com a estrutura do ha ("situagao intencio- 

nal e subjetiva de enunciagao") e do bamen ("situacao objetiva e concre- 

ta do enunciado"). Enquanto o hamenpressupoe um numero infindavel 

de situagoes possfveis (por exemplo, um fato que ocorre dentro da sala 

de aula, no trabalho, na rua, etc.) o 6a, ou melhor, a mostragao na situa- 

gao de enunciagao preve, a exemplo do que ocorre com o nosso campo 

de visao, um numero restrito de ocorrencias, porque estas refletem a in- 

tengao do remetente. Assim, Ide aponta duas situagoes basicas em que 

ocorrem os deiticos. 

1) situagoes em que o remetente se encontra em posigao oposta ao 

destinatario e em que se configura um distanciamento ffsico ou 

psicologico entre ele e o objeto. Nesses casos, so pode socorrer o 

uso de KO, SO e DO, respectivamente, circulo de dommio do re- 

metente, do destinatario e circulo de dommio indeterminado ou 

de desconhecimento por parte do remetente. Esquematizando, 

temos: 

so KO 

V\ // // 

este esse 

» »/ 

* % * 

* 

remetente 

* 

destinatario 

DO, "qual 
// 

Note-se a posigao de oposigao entre o remetente e o destinatario. 

No esquema em questao, tanto o remetente quanto o destinatario 

ocupam cada qual sua respectiva area de dommio configurada 

por KO e SO. 
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2) situagoes em que o remetente e o destinatario ocupam a mesma 

posigao ffsica ou psicologica; o cfrculo de dommio e o mesmo 

para os dois. Em tais casos, so pode ocorrer o uso de KO, A e 

DO. DO surge como uma duvida do proprio remetente, nao co- 

mo uma pergunta para o destinatario. Vejamos: 

A KO 

aquele 

n n \\ 

este 

* 

remetente e 

destinatario 

DO, "qual", "algum" (quando o destinatario da 

mensagem e o proprio remetente: situa(;ao 

de soliloquios). 

Ide e um dos poucos autores que distingue clara e explicitamente a 

fungao deitica da fungao anaforica dos pronomes, reconhecendo no pri- 

meiro o trabalho desempenhado pelo ha ("situagao subjetiva ou inten- 

cional de enunciagao") e no segundo, a indicagao de linearidade tempo- 

ral desenvolvida pelo contexto lingiifstico. Nos anaforicos, o conteudo 

narrativo acompanha o desenvolvimento do contexto lingUistico, sem re- 

lagao com os componentes-base do discurso (remetente, destinatario e 

elementos espacio-temporais que configuram a situagao de discurso). 

O autor analisa tambem os pronomes que, embora anaforicos, man- 

tem um carater deitico, porque estabelecem a chamada relagao remeten- 

te/destinatario. Denomina-os hunmuaku shijipo, "anaforicos". Estes sao 

encontrados em grande numero nas narrativas literarias e nos ensaios, 

em que existe, por parte do autor-remetente, uma preocupagao com o 

leitor-destinatario da mensagem. Trata-se de um efeito estilistico, segun- 

do o qual o autor tenta fixar-se como o remetente da mensagem, veicu- 

lando intencionalmente o conteudo de sua obra ao leitor enquanto des- 

tinatario dela. A utilizagao de KO e SO estabelece, respectivamente, a 

posigao do autor-remetente e a do leitor-destinatario. Na narrativa lite- 

raria e muito raro o uso de A, porem, quando isso ocorre, o autor e o lei- 

tor sao colocados no mesmo 6a, e o autor considera que a experiencia 

temporal ou espacial e a mesma entre ele e o leitor. Nesse caso, o leitor, 

que costuma ser uma personagem indefinida, isto e, nao identificada, 
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passa a ser um leitor especifico, definido. Com esse recurso, o autor ten- 

ta, intencionalmente, trazer o leitor para junto de si, fazendo-o adquirir 

um sentimento de intimidade. 

Assim, conforme Ide, seria o seguinte o esquema dos pronomes e 

suas fungoes: 

1) shijigo, "deiticos"; 

2) zettaishijigo, "anaforicos absolutos"; 

3) hunmyaku shijigo, "anaforicos com fungao deitica". 

Para Ide, os mostrativos deiticos apresentam as seguintes caractens- 

ticas: 

a) expressam um conceito de relagao, aliado a um conteudo catego- 

rico; 

b) configuram a indicagao dos protagonistas do discurso (formam a 

estrutura de 6a); 

c) sao governados pela intengao do remetente, isto e, pelo trago sub- 

jetivo (6a). 

A maioria dos anaforicos absolutos surge na classe de SO, mas estes 

nao sao considerados pronomes. Para Ide, pronome e a classe de pala- 

vras que exprime uma mostragao deitica, isto e, um conceito de relagao 

das pessoas do discurso com o discurso e um conteudo categorico de di- 

regao, de lugar, de acontecimento, etc., tendo como ponto basico de re- 

ferenda o remetente, que configura um 6a ("situagao de enunciagao de 

carater subjetivo") construfdo intencionalmente por ele. 

Para os anaforicos absolutos, Ide aponta ainda as seguintes caracte- 

nsticas: 

a) a maioria ocorre em forma de SO; 

b) nao indicam relagao com o remetente ou o destinatario; 

c) substituem de maneira completa todo o contexto linglifstico da 

frase anterior e nao podem ser substitufdos por KO ou A — fun- 

gao desempenhada pelos conectivos (ex.: SOshite, "entao", SO- 

kode, "nesse momento", SOnokuse, "nao obstante", SOrekara, 

\ 

"depois", SOretomo, "ou", etc.); 

d) nao sao considerados pronomes porque nao desempenham fun- 

gao deitica, isto e/nao contem nogao de pessoalidade. 

Por outro lado, os anaforicos com fungao deitica se definem por: 

a) instituirem uma mostragao temporal baseada no desenvolvimento 
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do contexto lingiiistico; 

b) instituirem uma relagao autor-remetente/leitor-destinatario no 

texto narrativo; 

c) estabelecerem uma relagao de intimidade por meio da qual o au- 

tor tenta trazer o leitor para mais perto de si. 

11. A posicao de Takahashi 

Em seu trabalho Bamento Ba, "Situagao de Enunciado e Situagao de 

Enunciagao", 1956, Taro Takahashi desenvolveu o conceito de bamen 

proposto por Masaru Nagano em Kotohano Tsukaiwakeni Kan sum Ki- 

hon Mondai, "Questoes Basicas sobre os Usos da Lingua", 1949 e Aiteto 

hi Gainenni Tsuite, "Sobre o o Conceito de Destinatario", 1952. Cabe 

lembrar que Nagano, por sua vez, desenvolveu o modelo proposto por 

Tokieda (cf. item 6), especialmente no que se refere a lacuna deixada por 

este quanto a nao-diferenciagao dos fatores subjetivo e objetivo que go- 

vernam o bamen. Para Nagano, os elementos do discurso — o falante 

(hanashite), o ouvinte (kikite) e o enunciado {sozai) — sao existencias 

objetivas que passam pelo filtro da intencionalidade estabelecida pelo 

remetente (ou pelo destinatario). E precise que o remetente e o destina- 

tario se coloquem conscientemente como protagonistas desses respecti- 

vos papeis, isto e, com a intengao de comunicar ou de receber a mensa- 

gem comunicada. Nesse caso, o falante se torna o eu-remetente (jiburi) 

e o ouvinte passa a desempenhar o papel real de tu-destinatario (aite). 

Nagano, portanto, destaca a diferenga de postura que caracteriza o "fa- 

lante"/"ouvinte" da situagao de enunciado e o "eu-remetente"/"tu-des- 

tinatario" da situagao de enunciagao. Os primeiros sao por ele denomi- 

nados "hanashite"/"kikite" e os ultimos "jibun"/"aite". Assim, a rela- 

gao entre "hanashite" e "kikite" e estabelecida por um trago objetivo — 

o enunciado, configurando um bamen objetivo (situagao de enunciado)/ 

enquanto a relagao entre o "jibun" e o "aite" se faz de maneira subjeti- 

va, configurando um bamen subjetivo (situagao de enunciagao). Atraves 

desses dois tipos de bamen, podemos explicar as conversas onde a comu- 

nicagao se realiza plenamente ou as conversas em que o sentido comu- 

nicado nao e compreendido em sua totalidade, isto e, onde houve ruido 

de comunicagao. A compreensao perfeita da mensagem veiculada deve 

ter, como suporte, a correspondencia exata entre o bamen subjetivo esta- 

belecido pelo eu-remetente e o bamen recebido pelo tu-destinatario. 

Partindo dessa distingao, Takahashi designa por bamen, "situagao de 

enunciado", o que Nagano chamou de "bamen objetivo", e por ba, "situ- 
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agao de enunciacSo", o que Nagano chamou de "bamen subjetivo". Ta- 

kahashi considera tambem que os termos situation e /fe/rf (utilizados na 

Psicologia) podem corresponder, respectivamente, as nogoes de bamen e 

ba. Para exprimir o sozai, "enunciado", proposto por Nagano, Takahashi 

emprega o termo wazai, "conteudo da enunciagao", isto e, o assunto so- 

bre o qual o eu-remetente e o tu-destinatario falam e que reflete uma 

postura de conscientizagao ou intengao por parte deles. Segundo essa 

perspectiva, continua o autor, o que pode ser incorporado ou classificado 

no sistema da comunicagao lingliistica e o 6a e nao o bamen, embora 

para se apreender o primeiro, seja forgoso ter-se como base o segundo. 

Todo enunciado se constroi atraves da inter-relagao entre os elementos 

contidos no discurso: uma personagem que produz o enunciado, uma 

que o recebe e um assunto por eles tratado. Esse wazai, "conteudo da 

enunciagao", passa pelo bamen e atinge o ba, por meio da configuragao 

de uma relagao de intencionalidade entre jibun, "eu-remetente" e aite, 

"tu-destinatario". E essa relagao que gera a comunicagao e que possibi- 

lita a configuragao do 6a. O ba possui a propriedade de configurar as 

formas lingiiisticas imbmdas de intencionalidade por meio da jungao dos 

tragos psicologico e fisico que caracterizam o process© humano de pen- 

samento por meio da linguagem. Evidentemente, para Takahashi, a exis- 

tencia da lingua se baseia nao so no fator psicologico mas no social, ra- 

zao pela qual se atribui ao 6a a fungao de processar a lingua enquanto 

existencia social. Assim, a existencia do bamen e um process© que nao 

tern relagao direta com a enunciagao. Entretanto, utilizar, por exemplo, 

as partfculas de polidez desu, masu significa ampliar a area de domfnio 

do tu-destinatario {aite) ou insistir na area do "eu". O ba, portanto, di- 

ferentemente do bamen, e o process© que governa diretamente as regras 

formais do sistema linglifstico; e um sistema interne de regras da lingua. 

Para Takahashi, a pesquisa lingliistica deve ir alem do nivel do ba- 

men, embora a fungao deste seja importante. Nao considerar o ba como 

centro das preocupagoes lingiiisticas significa cairmos no mesmo erro da 

psicologia comportamental ou da lingliistica descritiva para os quais o 

ba e um elemento de natureza subjetiva, algo nao apreensivel em termos 

objetivos. 

Baseado no criterio ba/bamen, o autor analisa, entao, o sistema de 
« 

KO-SO-A. Tal sistema, segundo ele, era estudado tradicionalmente 

apenas conforme o criterio de distancia/proximidade, isto e, calcado no 

criterio de kinsho, "proximo", chusho, "relativamente distante" e ensho, 

"distante". Refuta, pois, a teoria proposta por Sakuma, segundo a qual 

tudo que nao se insere dentro da area de KO (isto e, do remetente) e SO 

(isto e, do destinatario) pertence a classe de A (outros). 

Takahashi afirma que Sakuma se ateve a analise baseada somente 



no trago de proximidade ou distanciamento contido em KO-SO-A, es- 

quecendo-se do 6a que rege suas fungoes. Embora tenha distinguido 

hanashino ha {field) e genbano jitai {situation) — respectivamente ba e 

6ame/i para Takahashi—Sakuma nao previu a possibilidade de palavras 

pertencentes a classe de SO serem usadas para apontar um objeto situa- 

do atras do remetente. Assim, numa situagao em que o remetente e o 

destinatario se encontram dentro de uma sala, e o primeiro aponta para 

tras indicando uma mesa e diz SOIMO tsukueo goran, "Veja essa mesa", 

o mostrativo SOIMO, "essa", esta indicando um objeto que se encontra 

mais proximo de si do que propriamente do destinatario. A indicagao da 

situada atras do remetente, por meio do mostrativo SONO, "es- 

se", nao pode ser explicada pela teoria proposta por Sakuma. Vejamos o 

quadro abaixo: 

"mesa" 

Remetente Destinatario 

mesa 

Estando o objeto a ser apontado fisicamente mais proximo do reme- 

tente, seria natural que este o indicasse por meio do mostrativo KONO, 

"esta". Entretanto, e possivel o remetente referir-se a "mesa" 

de SONO "essa" 

por meio 

Sakuma afirma que os mostrativos da classe de SO, 

"esse" pertencem a area de dommio exclusive do destinatario. Pela teo- 

ria de Sakuma, o uso de SONO por parte do remetente para indicar a 

"mesa" nessas condigoes, nao pode ser explicado. Afirmar, portanto, que 

SO e uma categoria que estabelece o cfrculo de dommio do destinatario, 

apenas a partir do criterio de proximidade e distanciamento fisicos, e in- 

correto; tambem e insuficiente explicar os usos de SO apenas com base 

no bamen tal qual foi proposto por Sakuma. 

Com o intuito de explicar essetipo de uso, Takahashi desenvolve um 

modelo teorico baseado inicialmente no bamen, para depois chegar ao 

ha. 

Vejamos, na pagina seguinte, o esquema proposto pelo autor: 
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A 

SO KO 

* x 

(A) 

KO SO 

* x 

SO KO 

* x 

(B) (C) 

KO SO 

•k X 

KO SO 

* x 

(D) (E) 

Obs.: (*) 

(x) 

Remetente 

Destinatario 

Segundo esse esquema, a aproximagao progressiva, tanto fisica quan- 

to psicologica, entre o remetente e o destinatario (cf. figura A—B) possi- 

bilita que a area de domfnio do primeiro, que no imcio e totalmente se- 

parada do segundo (fig. A), va se inserindo (B C D) na area de do- 

"mesa" como algo inserido dentro da area 

minio deste, ate que os dois, tanto o remetente quanto o destinatario, se 

encontrem num mesmo ponto, ficando assim a area do remetente total- 

mente envolvida pela area do destinatario (figura E). Uma vez dentro da 

area de dommio do destinatario, o remetente pode referir-se ao objeto 

do destinatario, utilizando 

SONO tsukue, "essa mesa", embora esta esteja fisicamente mais proxima 

do remetente do que do destinatario. 

Tambem nao e correta a afirmagao de Sakuma, segundo o qual, tudo 

que nao pertence a area de dommio de KO (remetente) e de SO (desti- 

natario) pertence a classe de A (fora do eixo eu-tu). Tal afirmagao deve- 

ria ser reformulada do seguinte modo: a classe de A so surge quando o 

remetente e o destinatario se encontram na mesma posigao, ou melhor, 

dentro de uma mesma area de domfnio, onde a area do destinatario re- 

cobre totalmente a area do remetente. Dessa forma, segundo uma anali- 

se baseada no ba, a relagao entre KO-SO-A deve obedecer ao seguinte 

esquema: 
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KO 

ff 

este 

* 

remetente 

/ 

esse 

x destinatario 

KO 

SO 
// 

este 

esse 

* nemetente 

x destinatario 

A relagao se faz em dois grupos, isto e, segundo a oposigao KO vs. SO e 

KO vs. A porque no enunciado em que surge A, o remetente e o destina- 

tario devem estar ocupando a mesma posigao. 

O bae o element© segundo o qual o sistema lingmstico registra as 

relagoes entre pessoa/pessoa e pessoa/objeto ressaltando-lhes suas estru- 

turas de reconhecimento {ninshiki kozo). Essas relagoes tern se transfor- 

mado social e historicamente, ao longo do tempo, governadas que sao 

pelas transformagoes da estrutura social. E os pronomes e as expressoes 

de tratamento acabariam, inevitavelmente, por sofrer essas influencias. 

O trago social que rege as transformagoes se insere no bamen e re- 

gistra as coordenadas temporais e espaciais da situagao de discurso. Este 

trago e chamado yoAr^o, "circunstancias". No esquema seguinte, Takaha- 

shi procura ilustrar a situagao de jokyo no process© de passagem do ba- 

men para o 6a. 

O fator "circunstancia" social funciona, pois, como a base social da 

configuragao de bamen. Digamos que haja um remetente que, levado 
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por fatores ditados pela circunstancia social, fale urn dialeto e a lingua 

padrao. No momento de elaborar o 6a, ele pode escolher um dos dois 

registros linglifsticos, conforme o relacionamento que mantem com o 

destinatario. O jokyo e, portanto, um elemento que delimita o 6a 

12. Nocoes propostas por Hattori 

Partindo da teoria tradicional que analisa os mostrativos baseados 

em kinsho, chusho e ensho e do modelo teorico proposto por Sakuma 

(cf. item 7), Shiro Hattori aponta os casos que nao podem ser explicados 

por aquelas duas teorias, isto e, a teoria tradicional baseada no criterio 

da proximidade/distanciamento e a teoria de Sakuma que se baseia na 

area de dommio do "eu" (wano nawabari) e do rvtu" {nano nawabari). 

Nos casos em que o remetente e o destinatario se encontram em posi- 

goes opostas e o remetente se refere a um objeto situado atras de si, a 

utilizagao do pronome sore, "isso", nao pode ser explicada pela nogao de 

"area de dommio do destinatario" {nano nawabari) proposta por Saku- 

ma, ou pela nogao de chusho (objeto proximo do destinatario). O autor 

propoe o seguinte esquema, segundo o qual se nota que a area da classe 

de palavras em KO se insere na area de SO, o que poderia explicar todos 

os casos: 

o. 

nanji 

tu 

kote 

"este" 

sore 

"esse" are 

"aquele" 

ware 

Ueu" 
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Entretanto, sua teoria foi muito criticada porque o uso de sore nas 

circunstancias descritas acima nao e tao comum, ao contrario, seria antes 

um caso especial. O uso corriqueiro, nesses casos, seria o dos pronomes 

kore e are, os quais poderiam ser perfeitamente explicados pela teoria de 

Sakuma. 

13. A teoria de Sakata 

Para Yukiko Sakata, autora de Shijipono KO - SO - Ano Kinoni Tsuite, 

"A Respeito das Fungoes dos Mostrativos KO-SO-A", 1971, os mostrati- 

vos constituem uma classe de palavras que recobrem dois tipos de fun- 

goes: a fungao deitica e a anaforica. Partindo do modelo teorico pro- 

posto por Sakuma, Sakata analisou as fungoes dos mostrativos KO-SO-A 

que nao foram tratados por aquele. 

O criterio tradicional de proximidade e distancia, dizia Sakuma, nao 

esclarece a classe de palavras que indicam diregao ("para este lado", "pa- 

ra aquele lado", etc.) nem as que tern fungao adverbial ("deste modo", 

"desse modo", etc.). Sakuma ressaltou, pois, a importancia de considera- 

los ligados com os pronomes pessoais que configuram basicamente a 

"area de domfnio do eu" (WA/io nawabari), e "area de dommio do tu" 

(IMAno nawabari) e a "area dos outros" (HATA/io mono). Entretanto, Sa- 

kuma nao previu a possibilidade da combinagao do uso de SO/SO ou de 

SO/A para perguntas e respostas. Como podemos perceber bem no 

exemplo abaixo, a forma SONO nao indica apenas a area de dommio do 

tUr mas pode tambem referir-se a area de dommio "que exclui o eu e o 

tu": 

— Nee, ANO setaa, iito omowanai? 

"Viu, nao acha bonito aquele sueter?" 

— Dore? 

"Qual ?" 

— SONO hidarikara nibanmeno... 

"Esse segundo, da esquerda..." 

— Aa, MVEne. Wakaokusamamukito in tokorone. 

"Ah, aquele? E para senhoras jovens, nao e?" 

Segundo a autora, o mostrativo SONO, "esse" nao indica, nesse ca- 

so, a area de domfnio do destinatario, mas a area de domfnio que nao 

pertence nem ao remetente, nem ao destinatario; ela se refere a uma 

area fora do eixo eu-tu. 
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Com o proposito de explicar esses casos, Sakata elabora um estudo, 

dividindo os mostrativos de acordo com dois tragos considerados essen- 

ciais: 

1) aqueles que, tendo como ponto de referencia o remetente, 

indicam os objetos pertencentes ao dommio (rydiki) do eu 

ou fora desse dommio; 

2) aqueles que, tendo como ponto de referencia tanto o reme- 

tente quanto o destinatario (eu e tu = nos), indicam os obje- 

tos pertencentes ao dommio do nos ou fora desse dommio. 

No caso 1, o remetente, por um lado, reconhece como pertencentes 

ao seu dommio aqueles elementos situados ffsica e psicologicamente per- 

to de si, utilizando, portanto, a classe de palavras regidas por KO (este); 

por outro, reconhece o objeto denotado como estando fora do seu domi- 

nio ffsico ou psicologico e utiliza a classe de SO, "esse" e A, "aquele". 

No caso 2, o remetente inclui o destinatario dentro de seu dommio, 

fazendo configurar o dommio do nos e usa, por um lado, palavras da 

classe KO, reconhecendo que os objetos indicados por KO pertencem ao 

seu domfnio, e, por outro lado, palavras da classe SO e A, reconhecendo 

que os objetos indicados por estas formas se encontram fora do dommio 

do nos. Esquematizando as ideias de Sakata temos: (O esquema e nos- 

so.) 

KO 

"este" 

(A) 

remetente 

SO 

esse 

A, "aquele" 

x 

destinatario 

KO = dominio SO = dommio A = dommio 

do remetente do destinatario extra-remetente e 

extra-destinatario 
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(B) 

KO 

n 

este 

* remetente e 
esse 

x destinatario 

A 

"aquele 

ff 

KO = dominio do nos: 

remetente 

e destinatario 

em posigoes 

de cumplicidade 

vs 4 

SO e A = dominio 

dos elementos 

que extrapolam 

aos pertencentes 

a nos 

Para esclarecer melhor as caracten'sticas que recobrem os mostrati- 

« 

vos, recorremos a seguinte classificagao de Sakata: 

(A) dominio do eu 

I. Genbashiji, "mostrativo deitico" - Trata-se do mostrativo que 

leva em conta a posigao de oposigao entre o remetente e o 

destinatario em que cada qual possui sua respectiva area de 

dominio, configurada por KO e SO, respectivamente. 

Numa situagao em que A e B dialogam, o objeto referido por 

A, que Ihe pertence, sera apontado como SO, desde que esse 

mesmo objeto se encontre ja inserido na area de B. Vejamos 

o dialogo: 

Karewa musukono kaoo goshigoshi tede aratta. 

"Ele lavou com forga o rosto do filho com as maos'/ 

A (o filho): ...Tchart, itaiyo. 

"Pai, esta doendo..." 
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B (o pai): Naniga itaindayo. 

"O que e que esta doendo?" 

A (o filho): SOKO itaindayo, 

"Ai e que esta doendo." 

Shusakuwa meno shitano kizuo, tede osaeydtoshita. 

"Shusaku (o filho) tentou cobrir com as maos o machucado 

debaixo dos olhos." 

(Ikitoshi Ikerumono, "Os que Sabem Viver". Yuzo Yama- 

moto) 

No exemplo, mesmo tratando-se do seu proprio rosto, o filho utiliza 

soko, W, porque interpreta o rosto como pertencente ao domi'nio do 

pai, pois deixara que este tratasse do seu ferimento. 

II. Bunmyakushiji, "mostrativo anaforico" 

a) no dialog© - a personagem A interpreta como sendo de 

seu dommio os elementos contidos em sua fala e utiliza 

KO, "este"; B interpreta como sendo dommio de A e utili- 

za SO, "esse": 

A: Ahahaha, hontoni doshigatai. Iroiro teo kaete shinao 

kaete yattemirundagane. To to shimaini gakkono seito- 

ni yarashita. 

"Ah-ah-ah. Realmente e incorrigfvel. Tentei de tudo. 

No fim mandei os alunos da escola fazer." 
.—y 

B: SOltsuwa myoandesuna. Kikimega gozaimashitaka. 

"Essa foi uma boa ideia. Houve resultado?" 

A: KOREnyaayatsumo daihun maittayoda. M6 tokarazu 

rakujosuruni kimatteiru. 

"Parece que com istq ele baqueou. Nao demora muito 

e, sem duvida, ele vai se render." 

(Wagahaiwa Nekodearu, "Eu sou um Gato". Natsume 

Soseki) 

b) na narrativa - o remetente apreende de maneira subjetiva 

o conteudo daquilo que foi anteriormente dito, considera-o 

inserido na sua area de dommio e utiliza KO; se apreen- 

de-lo de maneira objetiva, usara SO. 

Ippankateiniwa, nyohoo huttari kettarisurunoga 6i. So- 

shite, SO iu hitotachiwa ano uchiwa mata hajimattazeto 

hitohitoni warawaretemo byotekidatowa omowarezu, nin- 
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gentowa SOnna monodato omowarete isshoo owarunode- 

aru. 

v "Nos lares comuns, ha muitos casos em que (os maridos) 

agridem suas esposas. E, essas pessoas terminam suas vi- 

das sem serem consideradas doentes, em bora sejam repro- 

vadas porque as pessoas dizem: comegaram outra vez na- 

quela casa.... O ser humano e assim (desse jeito).../' 

III. Quando o objeto referido nao se encontra explicitamente ex- 

presso, mas existe dentro do pensamento do remetente, o as 

pecto subjetivo ou emotivo que envolve as lembrangas ou 

reminiscencias do passado sao expressas por A e nao por KO, 

pois se situam temporalmente distantes do momento da enun- 

ciagao. 

Omaetachiga tatte-itta nochi, higoto higoto zutto watashi- 

no muneo shimetsuketeita ANO kurushimininitayona /.../ 

"Aquele sofrimento que me apertava o peito a cada dia 

que passava depois da partida de voces / .../" 

(Kaze Tachinu, "O Vento Passou". 

Tatsuo Hori) 

(B) Domfnio do nos 

I. Genbashiji, "mostrativo deitico" - Ao considerar o destinata- 

rio situado dentro de sua area de dommio, o remetente utili- 

za KO (exemplos 1 e 2); SO e utilizado para indicar urn ele- 

mento relativamente perto do remetente e do destinatario 

(exemplo 3); e A para objetos distantes (exemplo 4). 

j 1 - Anatano KONO yofuku 

"Esta sua roupa" 

2 - KOKOim doko? 

"Onde e agui?" 

3 - Sugu SOKOdesu. 

UE logo a[" 

4 - Hieizanga ANO yoni hakkirito 

"O monte Hiei tao nitido daquele jeito" 

II. Bunmyakushiji, "mostrativo anaforico" - Quando o conteudo 

do discurso do remetente se torna urn assunto comum entre 

ele e o destinatario, ambos tendem a usar SO. Entretanto, 
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quando ambos interpretam um assunto em relagao ao qual 

sentem intimidade, utilizam KO. O uso de A ocorre quando 

o elemento referido se torna objeto de um conhecimento 

mutuo. 

A: /... / dakara otosamao settokusuru yona hitowa imasen- 

ka. 

"... por isso, nao ha alguem que possa persuadir seu pai?" 

B: Saa, nanishiro, chichiwa AA iu kishitsu desukara. 

"Nao sei nao. O senhor sabe, papai tern aquele tempera- 

mento!" 

A: Shikashi, ... dareka arimasenka. KORE hotchatte okanai 

hoga iidesuyo. 

"Mas, ... por isso mesmo, nao ha ninguem? E melhor nao 

se descuidar disto (e melhor nao negligenciar istp)" 

A analise feita por Sakata e minuciosa mas nao deixa muito clara a 

diferenga entre a fungao deitica e a anaforica. Nao nos pareceu impres- 

cindivel dividir os mostrativos em classes tao particulares. O criterio de 

posicionamento fisico e psicologico imprimido pelo remetente no ato de 

comunicagao, tal como foi proposto por Watanabe, parece-nos resolver 

bem o problema. Sakata chega muitas vezes a misturar varies criterios: 

ora analisa o mostrativo baseado no criterio de proximidade/distancia- 

mento fisico, ora no criterio de proximidade/distanciamento psicologico. 

O exemplo do "sueter" parece evidenciar essa confusao: 

A: Voce nao acha bonito aquele sueter? 

B: Qual? 

A: Esse segundo, da esquerda. 

B: Ah, aquele? 

Segundo Sakata, o fato de A usar ora o mostrativo "aquele" (ANO 

setad) ora "essa" (SONO) para indicar um mesmo sueter, se deve a mu- 

danga de posigao (lugar) de B. Quando A disse aquele sueter, B estava 

atras de A; quando A disse esse segundo, da esquerda, B se deslocou pa- 

ra o lado de A. 

A explicagao de Sakata, baseada apenas no fator "posigao espacial 

ocupada pelos interlocutores" do dialogo descrito anteriormente nao nos 

pareceu coerente. Mesmo que B continuasse atras de A, esta poderia 

utilizarSO. O que ocorre, parece-nos, e que, no momento em que A 

utiliza aquele, considerava o sueter como um objeto longe de ambos e, 
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mais do que isso, um objeto tambem percebido ou conhecido por B. En- 

tretanto, percebendo que seu interlocutor nao havia entendido ou nao 

havia reconhecido o sueter referido, A se refere ao sueter por meio do 

pronome esse, langando-o dentro da area de dommio do destinatario (B). 

Em outras palavras, quando disse aquele, o remetente (A) achou que seu 

interlocutor (B) se encontrasse na mesma area de dommio. Percebendo 

que esta nao era a realidade dos fatos, jogou o sueter para dentro da 

area de dommio do destinatario (B), o qual, conscientizando-se do sueter 

referido por A, passou a dizer Are, "aquele". 

14. Conceitos propostos por Okamura 

Para Kazue Okamura, autora de Daimeishitowa Nanika, "O que e o 

Pronome", 1972, as palavras denominadas daimeishi, "pronome", diferem 

radicalmente de todas as outras classes de palavras. Definir o pronome 

como "palavra utilizada no lugar do nome" nao recobre todas as suas 

caractensticas e fungoes. Essa classe merece um estudo especial, tal co- 

mo ocorre com as expressoes de tratamento. 

Para esclarecer adequadamente as fungoes e o sentido dos chama- 

dos, tradicionalmente, "pronomes", a autora analisa suas caractensticas 

semanticas, seu carater mostrativo, o contexto de situagao em que ocor- 

rem, o problema da pessoalidade e os mostrativos de "conceito especial" 

(assim por ela designados), chegando a conclusao de que tais palavras, 

por ela denominadas shijigo ou skokakushiji, isto e, "palavras mostrati- 

vas", constituem termos que transcendem a propria taxionomia. 

Ainda segundo a autora, o carater semantico dos mostrativos esta 

no fato de, por um lado, expressarem o conceito de relagao entre o re- 

metente e o discurso e, por outro, indicarem a categorizagao dos objetos 

referidos pelo remetente (indicagao de que o mostrativo estabelece as 

varias categorias: pessoa, objeto, lugar, diregao, estado, etc.). Os mos- 

trativos contem, portanto, o conceito de relagao aliado ao de categoriza- 

gao, Funcionam segundo uma sistematizagao logica correspondente a 

estruturagao de consciencia da "situagao de discurso" 6a configurada pe- 

lo remetente. Okamura destaca, nas varias situagoes de discurso, as fun- 

goes desempenhadas pelas 1-, 2- e 3- pessoas. 

Cita ainda Tokieda (cf. item 6) para quern a fungao basica do prono- 

me kono-sono- ano ("este", "esse", "aquele" — uso adjetivo) e a de es- 

tabelecer somente o conceito de relagao, excluindo-se a indicagao de ca- 

tegoria do objeto referido. Por outro lado, Tokieda tambem considera a 

fungao de mostragao somente nos elementos KO-SO-A, de tal forma 

79 

J 



que kore, sore e are sao formados por KO + re, onde o primeiro elemen- | 

to indica a relacao de mostracao do remetente com o discurso, e o se- 

gundo o conteudo categorico do proprio objeto. Dizer que kore inclui o 

proprio objeto referido (referente), ou a coisa em si, significa, segundo 

Okamura, atribuir ao pronome a mesma fungao do nome (substantivo). | 

Para Okamura, a divisao do pronome em duas partes so e valido para os 

pronomes demonstratives e nao para os pessoais, pois estes nao podem 

ser divididos, por exemplo, em WA + takushi {watakushi = eu). A pa- 

lavra watakushi, na sua forma integral, e que expressa o conteudo de re- 

lagao e a categoria de "pessoalidade"; ela e uma forma sintetica (indivi- 

sfvel), nao analitica. j 

A exemplo do que fez Itaru Ide (cf. item 10), a autora atribui ao pro- | 

nome a fungao de instituir um conceito de relagoes e um conteudo cate- 

gorico. O pronome, prossegue ela, tern sempre como ponto de referen- 

cia o remetente: o eu-remetente e a base do discurso, o que implica o 

seu carater subjetivo. A teoria desenvolvida por Tokieda^11) (a de que 

todas as palavras apontam e "mostram"), segundo a autora, nao e sufi- 

ciente para explicar o conceito concrete (objetivo) e abstrato (subjetivo) 

engendrados pelo remetente no seu relacionamento com o discurso. Na 

verdade, a lingua exerce sua fungao de mostragao de duas maneiras con- 

comitantes (e nao so pelo processo subjetivo): 

1) por meio de uma mostragao objetiva, sem a interferencia do 

remetente: conceitualizagao da substancia e dos atributos do 

objeto denotado de maneira direta, sem a mediagao do re- 

metente (nazuke); 

2) por meio de uma mostragao subjetiva, segundo a qual o re- 

metente indica intencionalmente o objeto denotado (shiji). 

E a essa segunda fungao que a autora chama de shiji (mostrativo 

com fungao deitica e anaforica). Em contraposigao a essa fungao, destaca 

dai ji, isto e, o mostrativo anaforico cuja fungao e a de substituir ou de 

indicar um objeto ja referido no contexto, sem passar pela mediagao do 

remetente. 

Ao relacionamento entre remetente e discurso corresponde, nada 

mais nada menos, a elaboragao do sistema dos mostrativos. Nesse senti- 

do, a situagao de enunciagao ou de mostragao (shiji no ba) constitui um 

"filtro" segundo o qual o remetente apreende um dado da natureza. Pa- 

(11) Tokieda divide as palavras em duas classes distintas e excludentes: palavras que expri- 

mem um conteudo psiquico por meio de um processo objetivo de conceitualizagao (shi) 

e palavras que exprimem um conteudo psiquico, diretamente, sem passar por esse pro- 

cesso de conceitualizagao (Ji). 
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ra que o remetente possa instituir a situagao de enunciagao e preciso que 

ele passe pela condigao basica de converter a lingua em discurso, isto e, 

a necessidade de se instituir um sujeito que age, uma agao e um benefi- 

ciario dessa agao (cf. nogoes de bamen e ba propostas por Takahashi, no 

item 12). 

Assim, a fungao do pronome, segundo Okamura, e a de configurar, 

de um lado, a situagao de enunciagao e, de outro, distingui-la das de- 

mais situagoes. 

Na lingua japonesa, o trago subjetivo que caracteriza os pronomes 

gera os mostrativos que comportam nogao valorativa de tratamento (po- 

lidez, respeito, modestia, etc.). O eu-tu constitui a relagao humana mais 

basica, razao pela qual o pronome se entrelaga com as nogoes de senti- 

ment© de gostar/nao-gostar, depreciagao/enaltecimento, intimidade/dis- 

tanciamento. Por esta razao, o japones apresenta varias formas de pro- 

nomes segundo o grau de respeito, modestia ou desprezo, principalmente 

de 1- e 2- pessoas. Enquanto os pronomes de 1- e 2- pessoas apresen- 

tam-se indivisiveis, como palavras plenas, a 3- pessoa e, a rigor, compos- 

ta de dois elementos: o mostrativo KO, SO ou A + hito, kata (pessoa). 

Assim, a lingua moderna oferece-nos apenas os pronomes kare (ele) e 

kanojo (ela) para a 3- pessoa, enquanto a lingua classica possuia apenas 

a 1- e a 2- pessoa; a chamada 3- pessoa era inserida na area de dommio 

do remetente ou do destinatario, atraves do sistema KO-SO-A: 

kono hito, "esta pessoa"; 

sono kata, "essa pessoa" (com nogao de respeito); 

aitsu, "ele" (com nogao de desprezo). 

Todo pronome de 3- pessoa era vinculado a nogao de enkinkankei isto 

e, a nogao de proximidade e distanciamento contida em KO-SO-A. Nao 

havia um pronome de 3- pessoa cuja nogao estivesse, como no pronome 

"ele" das linguas europeias, totalmente desvinculado dessa nogao de dis- 

tanciamento. Surgiu, pois, a necessidade de recriar o termo kare, que 

significava "distanciamento", agora sem nogao de "distancia". Em outras 

palavras, a necessidade de traduzir linguas europeias fez o japones criar 

pronomes de 3- pessoa na lingua moderna: primeiro kare, "ele", e de- 

pois kanojo, "ela" (este ultimo de kano onna - "aquela mulher", prono- 

me que indicava "distanciamento" - ensho). 

A existencia de kare e kanojo (3- pessoa) nao e reconhecida por Ya- 

mada, Hashimoto e Tokieda, tendo sido so mais recentemente aceita por 

Matsushita e Sakuma. 

Resumindo, diremos que a autora destaca, como fungao dos mostra- 

tivos, a propriedade de estabelecer o conceito de relagao entre o reme- 
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tente e o objeto por ele referido, entre este e o discurso e o conteudo 

categorico desse objeto. O mostrativo, portanto, realiza-se na situagao * 

de enuncia^ao. Ele constitui umaclasse especial de palavras, distinta das 

demais classes. Os pronomes apreendem e indicam os objetos atraves 

do "filtro" da mostragao, ou melhor, perpassado pela relagao entre o re- 

metente e o discurso, enquanto as demais classes de palavras conceptua- 

lizam diretamente o objeto, sem passar pelo filtro das pessoas do discur- 

so. 

Okamura tenta provar que os mostrativos constituem uma classe de 

palavras que transcende a tradicional classificagao das palavras (taxiono- 

mia). Por sua fungao basica de mostragao, os chamados "pronomes pes- 

soais", devem, segundo a autora, ser denominados ninsho shiji, "mostra- 

tivos pessoais", e os chamados "pronomes demonstratives" de shozoku 

shiji, "mostrativos vinculados". 

15. A teoria de Horiguchi 

Em seu trabalho Shiji no Huopensel "A Expressividade dos Mostrati- 

vos", 1978, Kazuyoshi Horiguchi apresenta e procura esclarecer as seguin- 

tes questoes a respeito da expressividade dos mostrativos: 

1) Sera correto dividir os mostrativos somente em deiticos e ana- 

foricos? 

2) Sera correto atribuir as palavras pertencentes o grupo de SO, 

"esse", a fungao de determinar a area de dommio do destina- 

tario? Sera correto afirmar que SO apresenta uma incidencia 

grande, enquanto uso anaforico, porque se refere a um objeto 

inserido dentro da area de dommio do destinatario? 

3) Sera correto considerar as palavras pertencentes ao grupo de 

A, "aquele", como indicadoras do dommio tanto do remeten- 

te quanto do destinatario? 

4) Sera correto considerar-se a impossibilidade de inter-relacio- 

namento dos tres elementos KO-SO-A, admitindo somente a 

oposigao KO, "este", vs. SO, "esse", e KO, "este", vs. A, "aque- 

le". 

Para responder a tais indagagoes, o autor sentiu necessidade de di- 

vidir as palavras pertencentes a categoria dos mostrativos em quatro 

classes: 
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a) genbashiii, "mostrativos deiticos"; 

b) hunmuaku shiii, "mostrativos anaforicos"; 

a 

c) chikaku taisho shiii, "mostrativos perceptivos", 

kannen taisho shiii, "mostrativos de introspecgao"; 

d) zettai shiii, "mostrativos absolutos". 

Como caracteristica essencial do mostrativo deitico, o autor aponta 

o trago de "substituir o gesto, a mfmica facial", etc. Na produgao do dei- 

tico, a presenga da figura do remetente e do destinatario e fundamental. 

Entretanto, ele nao concorda com a posigao de Sakuma (cf. item 7) que 

define os deiticos da classe de palavras construidas com SO, "esse", como 

aqueles que indicam a area de domfnio de alcance do interlocutor (ha- 

nashiaiteno teno todoku tokoro). Chegando a mesma posigao defendida 

por Takahashi (cf. item 12), Horiguchi diz ser mais correto considerar a 

area de SO, "esse", como aquela que deixa de pertencer ao remetente, 

isto e, uma area extra-remetente. Tendo sempre como ponto de referen- 

cia central o remetente, o autor propoe o esquema ilustrado a seguir: 

o 

KO 

SO 

x remetente 

A 

Horiguchi refuta a posigao de Takahashi que enfoca, na analise de 

KO e SO, o estabelecimento do ponto de referencia, respectivamente, no 

remetente e no destinatario. Para Horiguchi, o ponto de referencia esta 

somente no remetente; SO e A indicam uma area de domfnio que nao 

pertence ao remetente (area extra-remetente). 

Ainda segundo Horiguchi, a nogao de "area de domfnio" e gerada 

pela subjetividade ou grau de envolvimento do remetente com o objeto 

referido. A exemplo do que faz Watanabe (conferir item 9), o autor e 

incisivo ao atribuir aos mostrativos o carater subjetivo imprimido pelo 

remetente. 
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As combinagoes deiticas mais usadas sao as do tipo KO, "este" vs. 

SO, "esse". O grau de envolvimento que cada urn desses elementos ex- 

pressa depende, pois, do remetente. Vejamos os seguintes exemplos: 

A) KONO ewa pikasodane. 

"Este quadro e um Picasso, nao e?" 

B) Un, KOREi^a pikasodayo. 

"Sim, este e um Picasso" 

Nesse dialogo, vemos que ambos - tanto A quanto B - expressam, 

atraves da utilizagao do element© KO, seu forte envolvimento com o 

quadro referido. Por outro lado, no exemplo que segue: 

A) SONO ewa pikasodane. 

"Esse quadro e um Picasso, nao e?" 

B) Un, SOREwa pikasodayo. 

"Sim, esse e um Picasso." 

detectamos a ideia de que ambos (A e B) se encontram menos envolvi- 

dos com o objeto referido do que no caso anterior, onde se ve o uso de 

KO. 

Podemos, pois, inferir que a escolha de KO e SO depende do grau 

de envolvimento sentido e conscientizado pelo remetente. 

Okamura (cf. item 15) dizia que KO e A nao ocorrem em um mesmo 

conjunto de pergunta e resposta, o que nao e correto segundo Horiguchi. 

Evidentemente, no dialogo, o conjunto mais comum e A vs. A para per- 

gunta e resposta. Entretanto, e possivel ocorrer A vs. SO ou SO vs. A. 

Ele exemplifica: 

1) A: ANO hanawa sakuradane. 

"Aquela e a flor de cerejeira, nao e?" 

B: lya, ARErca momodayo. 

"Nao, aquela e de pessegueiro." 

2) A: ANO hanawa sakuradane. 

"Aquela flor e de cerejeira, nao e?" 

B: lya, KOREtca momodayo. 

"Nao, esta e de pessegueiro." 

O uso de ARE indica que B reconhece o envolvimento de A com o 

objeto denotado; o uso de KORE indica que B reconhece o nao-envolvi- 

mento de A com o objeto denotado. 

Como vemos, as areas de domfnio imprimidas por KO-SO-A obe- 

decem essencialmente ao grau de envolvimento subjetivo do remetente 
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com o objeto por ele apontado. Nao har portanto, uma sistematizagao 

n'gida que obrigue ao uso de um ou de outro. Mas e precise certo cui- 

dado porque o uso da combinagao do tipo ARE, "aquele", vs. KORE "es- 

te", pode suscitar situagoes constrangedoras que podem vir a ferir as re- 

gras de sociabilidade. Uma vez que o remetente se refere a um objeto 

situando-o distante e fora de sua area de dommio, a colocagao do refe- 

rido objeto, por parte do destinatario,dentro de sua area de dommio pro- 

voca uma situagao considerada desrespeitosa para com o remetente, ou 

vice-versa. 

De qualquer maneira, nao se trata de regras estabelecidas pela lin- 

gua que regulamentam o uso dos mostrativos, diz o autor, mas antes uma 

questao de tecnica de relacionamento (shakono jutsu). 

Horiguchi analisa tambem os mostrativos deiticos utilizados em ou- 

tros meios de comunicagao: conversas telefonicas (onde e diffcil confi- 

gurar-se o uso de A),cartas (nas quais predomina o uso deSO), transmis- 

sao radiofonica ou televisiva (em que se utiliza KO) e na narrativa (com 

a predominancia de KO). 

Os mostrativos anaforicos tern duas fungoes: 

(a) a de ter como traco a mostra^ao do conteudo expresso an- 

teriormente pelo destinatario, que agora passou a ser reme- 

o tente; 

« 

(b) a de ter como trago a mostragao do conteudo expresso an- 

teriormente pelo remetente,que agora passou a ser o desti- 

natario. 

Em ambos os casos, a mostragao se refere a um objeto ja menciona- 

do anteriormente. No caso (a), isto e, quando ha referencia a um objeto 

anteriormente mencionado pelo destinatario, surge o uso de KO-SO-A. 

A distingao se faz de acordo com o grau de envolvimento do reme- 

tente com o objeto denotado. No caso (b), isto e, quando o remetente 

faz referencia a um objeto enunciado por ele proprio, surgem dois casos: 

1)o mostrativo anaforico retoma exatamente o mesmo elemen- 

to citado anteriormente. Por exemplo: 

Tarono sakuhin 'o Jirono SORE (sakuhin)-to kuraberu. 

Xomparar a obra de Taro com essa (obra) de Jiro" 

O mesmo nao pode ocorrer com KO e A. 

2) o mostrativo anaforico se refere a um fato ainda nao conclui- 

do. Nesse caso, so pode ocorrer o uso de SO; A e KO nao 

cabem nessa situagao. 
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Sugu amega agarukara SOREo matte inasai. 

uVai parar de chover logo. Portanto, espere por jsso." 

Horiguchi nao explica o porque da impossibilidade de ocor- 

rer KO e A nesses casos. 

Na analise da natureza dos mostrativos, Horiguchi viu a necessidade 

de diferenciar ainda duas categorias, cujo funcionamento difere das duas 

anteriores: sao os que denominou de chikaku shiji, "mostrativos per- 

cept! vos", e kannen shiji, "mostrativos de introspecgao". Os primeiros 

tem a propriedade de apontar para os objetos perceptiveis pelos senti- 

dos; tomam como objeto um elemento presente a situagao de enuncia- 

gao ou um objeto cujo conteudo semantico e previamente conhecido 

tanto pelo remetente quanto pelo destinatario. Ja os "mostrativos de in- 

trospecgao", kannen shiji, tem como fungao apontar um objeto presente 

na imaginagao do remetente e que este interpreta como assunto conhe- 

cido pelo destinatario. Sao, por isso, muito utilizados nos monologos, 

nos soliloquies e nas narrativas (em verso e prosa) onde nao ha exigen- 

cia de um destinatario especifico. 

Para ilustrar melhor, citaremos os exemplos levantados pelo autor: 

1) mostrativo perceptivo 

Ano toki kite itanowa tashika SONO fukudattana. 

"O que voce vestia naquela ocasiao era provavelmente essa 

roupa, nao e?" 

No exemplo acima, o mostrativo SONO se refere a um objeto 

presente na situagao de enunciagao e, portanto, perceptfvel 

aos olhos do remetente. 

2) mostrativo de introspecgao 

AREo motte kite kure. 

"Traga-me aquilo, por favor" 

O mostrativo ARE indica um fato distante, presente na me- 

moria do remetente, e que ele interpreta como elemento co- 

nhecido tambem pelo destinatario (o remetente parte do pres- 

suposto de que o destinatario tem conhecimento do elemento 

referido). 

A fungao desempenhada por esses dois tipos de mostrativos difere dos 

demais, exatamente porque tem como caracten'stica o fato de nao levar 

em conta um destinatario especifico ou de considera-lo como inserido 

dentro de sua area de dommio. 

Enquanto o mostrativo deitico aponta para o objeto, levando em 
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conta a intengao de comunicar a mensagem ao destinatario (substituindo 

o gesto ou a rmmica que sao elementos extra-linglifsticos), o "mostrativo 

perceptfvel"-aponta uma realidade perceptfvel, sem levar em conta o des- 

tinatario. Nesse sentido, a utilizagao de KO e A e muito comum nesse 

tipo de mostragao; SO ocorre raramente. Ao contrario, SO, enquanto ele- 

mento que reflete a nogao de enryo, "fazer cerimonia", e o mais utilizado 

na mostracao deitica, porque esta tem como meta a sintonia com o des- 

tinatario. A tftulo de ilustragao, Horiguchi evoca Sakuma, segundo o 

qual, a crianga de pouca idade se ate ao uso de KO e A, pois ainda nao 

desenvolveu a nogao de sociabilidade, que leva o remetente a preocu- 

par-se constantemente com o destinatario. A crianga so leva em conta a 

distingao entre o fator proximidade/distancia, que e mais facilmente per- 

cebido por ela. 

Os "mostrativos de introspecgao" costumam aparecer sob forma de 

A. Nao ocorrem somente nos dialogos, mas tambem nas varias situagoes 

de discurso: 

A) Kimi, ANO kenwa katazuitaka. 

"Voce ai, aquele assunto ja foi resolvido?" 

B) Hai, katazukimashita. 

"Sim, foi resolvido." 

Nesse caso, ANO indica um fato distante mas conhecido por ambos. 

Horiguchi prossegue, destacando ainda mais uma categoria de mos- 

trativo, que denomina zettai shiji, "mostrativos absolutes". Estes se rela- 

cionam com as nogoes de tempo e espago, referindo-se exclusivamente 

ao tipo ou lugar especffico onde o remetente se insere. 

Os pontos mais relevantes levantados por Horiguchi sao: 

a) a necessidade de reformular a afirmagao de que o element© 

SO indica a area de dommio do destinatario. SO deve indi- 

car uma area de dommio que nao pertence ao remetente; 

b) a ideia de que os mostrativos, alem da nogao de distancia ff- 

sica, indica o envolvimento psicologico ou afetivo do reme- 

tente com relagao ao objeto denotado; 

c) a distingao entre deiticos, anaforicos, mostrativos perceptivos 

e mostrativos de introspecgao; 

d) os elementos KO-SO-A nao se referem apenas a nogao de 

proximidade e distanciamento fisico, mas encontram-se pro- 

fundamente ligados com a nogao de envolvimento ou nao- 

envolvimento do remetente com o objeto referido; 

87 



e) o elemento SO estabelece unicamente uma rela^ao atenu.ada 

de envolvimento do remetente com o objeto referido. Ele di- 

fere do elemento A que, ao contrario, exprime forte relacao 

de envolvimento do remetente com o objeto, pois, enfatiza 

sobremaneira a nogao de distancia experimentada por este 

remetente. 

NOTAS: 

(I) Refiro-me ao artigo intitulado "DEIXIS E ANAFORA NA LINGUA JAPONESA - Um Estudo 

Gramatical e Lingiiistico dos Mostrativos", publicado na Rev. Estudos Japoneses, vol. VI, 

pelo Centre de Estudos da USP, em 1986 - pp. 37-77. 

(II) idem, ibidem. 

(III) A discussao de problemas que, de uma ou outra forma, ainda nao foram resolvidos pelos 

autores estudados, bem como a proposta de um novo modelo teorico do funcionamento 

dos mostrativos, por nos elaborado, encontra-se no artigo citado na nota (I). 

(IV) idem a nota (I). 
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A UTILIZAQAO DE ANIMAIS NOS CONTOS HISTORICOS 

DE AKUTAGAWA* > 

Luiza Nana Yoshida 

Apos ter lido Rashdmon, um dos contos mais conhecidos de Ryuno- 

suke Akutakawa (1892-1927), a minha atengao foi voltada para a utiliza- 

gao de animais neste conto. Desejando saber ate que ponto esta utiliza- 

gao seria importante, escolhi mais tres contos do mesmo autor, que per- 

tencem a mesma epoca de Rashdmon, para comparar ou contrastar os 

usos em cada um deles. 

De maneira geral, as obras de Akutagawa podem ser englobadas em 

tres grupos: 1) obras baseadas em obras classicas (principalmente/Ton/q- 

ku Monogatari, obra classica do seculo XII); 2) obras que tern como ce- 

na de fundo a era Edo (1603-1867); 3) novelas modernas. Os quatro 

contos em questao pertencem ao grupo 1. 

Sao os seguintes os contos que tentarei analisar do ponto de vista da 

utilizagao de animais: 

1 - Rashdmon (1915) 

2 - Hana (1916) 

3 - Imopauu (1916) 

4 - Chutd (1917) 

Antes de entrar na analise propriamente dita, vale colocar aqui o 

resumo de cada um deles. 

Rashdmon 

Depois de ter sido despedido de um emprego de muitos anos, 

devido a dificil epoca ora enfrentada pelo Japao, o protagonista, em- 

bora achando que para continuar a viver seria necessario roubar, 

nao tivera ainda a coragem de tomar tal atitude. Nessa indecisao 

r 

(1) Este artigo tem por base um trabalho que fiz quando estudante, acrescido de algumas cor- 

regoes necessarias e espero, de algumas ideias novas que amadureceram naturalmente no 

decorrer dos anos. 
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ele espera a chuva passar, sentado no portal Rashomon. 

Resolvido a descansar na parte superior do portal, o infeliz sobe 

alguns degraus da escada. A cena que ai assiste, deixa-o, a principio, 

extremamente chocado. Ele ve, no meio de muitos cadaveres, uma 
i 

velha a arrancar, fio por fio, os cabelos de um deles. Esquecendo-se 

do fato de que ha pouco, ele proprio estivera pensando em se tor- 

nar um ladrao, o protagonista sente odio em relagao ao ato da ve- 

lha. 

Depois de ouvir o motivo que a levara a tomar tal atitude, isto 

e, o seu ato justificava-se pelo fato de ela pratica-lo para a sua so- 

brevivencia, o protagonista adquire enfim a coragem que ha instan- 

tes nao tivera: toma as vestes da velha, deixando-a no desamparo e 

desaparece noite adentro. 

Hang 

O personagem deste conto sofria ha varies anos por causa de 

um problema: ele possuia um nariz descomunal (aproximadamente 

15-18 cm). Assim, o seu nariz havia se tornado alvo de constantes 

comentarios ironicos. 

Depois de varias tentativas frustradas para diminuir o tamanho 

do seu nariz, surge um individuo que diz possuir um meio simples 

de faze-lo, e realmente, aplicando o seu metodo, o nariz diminui de 

tamanho, adquirindo um aspecto normal. 

O fato de possuir agora um nariz normal deveria ter acabado 

com os seus problemas. No entanto, a descoberta de uma verdade 

faz com que o personagem comece a odiar o fato de o seu nariz ter 

diminuido de tamanho: o egofsmo humano. A partir do momento 

em que um individuo do qual sentiam pena consegue sair da sua 

desgraga, as pessoas ficam insatisfeitas e sentem a necessidade de 

arrasta-lo de novo a infelicidade. E era exatamente isso que o per- 

sonagem sentia quando as pessoas riam agora, ainda mais do que 

antes, quando tinha o nariz descomunal, ao olharem para o seu ros- 

to. 

Numa certa manha, depois de passado alguns dias, o persona- 

gem comega a sentir coceiras no nariz e percebe que este voltara ao 

tamanho que tinha antes. Ao ver de novo o seu nariz descomunal, 

ele sente uma estranha alegria, a mesma que sentira quando o seu 

nariz adquirira um aspecto normal. 

Imoaauu 

Havia dentre os subordinados que serviam ao Regente da epo- 
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ca, Fujiwara-no-Mototsune, urn, conhecido apenas pelo seu posto, 

Goi, ridicularizado por todos, por causa do seu aspecto insignifican- 

te, da sua fraqueza e da sua covardia. Para defini-lo, nada melhor 

que uma frase que encontramos a certa altura do conto: "Assim co- 

mo nao se ve o ar, tambem a existencia de Goi nao deve perturbar 

os olhos...". 

Este homem desprezado e ignorado por todos tinha uma unica 

alegria, um unico sonho: poder, um dia, deliciar-se com imogayu 

(uma papa doce feita com um tipo de batata) ate enjoar. 

Quando se encontra diante dessa possibilidade, no entanto, Goi 

hesita: ele nao quer mais que o seu desejo seja realizado tao rapi- 

damente e percebe que, embora desprezado por todos ele era mui- 

to feliz quando guardava secretamente e com carinho um desejo: o 

de querer enjoar de imogayu, 

Chuto 

Numa epoca em que o homem vive num mundo onde nao exis- 

te praticamente lugar para o sentiment© humano, o autor mostra o 

relacionamento entre dois irmaos, Taro e Jiro, apaixonados pela mes- 

ma mulher, Shakin, chefe de um grupo de bandoleiros, uma mulher 

fria, incapaz de demonstrar qualquer sentimento humano. 

Taro e Jiro, embora cientes da perversidade de Shakin e conhe- 

cedores do amor que cada um deles sente por ela, nao conseguem 

se libertar dela e chegam ate a desejar a morte um do outro. No fi- 

nal, entretanto, vence a forte ligagao fraternal que os une e que os 

leva a matar Shakin. 

Lido os contos, procure! ver se havia algum ponto em comum no 

que se refere ao uso de animais e pude constatar que em alguns deles o 

uso e bastante freqliente e em outros, nao. Fazendo o levantamento dos 

usos de animais presentes nos contos, separei-os da seguinte forma: os 

animais usados como tais e as comparagoes feitas com eles, e montei os 

seguintes quadros: 

S 

• . L 
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QUADRO DOS ANIMAIS UTILIZADOS COMO TAIS 

Rashdmon Harm Imogayu Chuto Total 

andorinha 2 2 

aranha 1 1 2 

boi 1 1 

cao 2 3 58 63 

cavalo 20 31 51 

cobra 1 8 9 

coelho 1 1 

corvo 3 1 2 6 

cuco 2 2 

escaravelho 1 1 

falcao 1 1 

falcao siberiano 1 1 

formiga 1 1 

galo 1 1 

gato 

4 

6 6 

grilo 2 

* 

1 3 

hae^ 1 1 

lagarto 1 1 

macaco 1 1 

morcego 1 1 

mosca 1 1 

pernilongo 1 1 

raposa 1 18 2 21 

sapo 1 1 , 

sekirei^ 1 1 

texugo japones 1 1 

varejeira 3 3 

verme 1 1 

rato 1 1 

Total 9 3 43 131 186 

Obs.; Os numeros indicam a frequencia com que aparecem em cada conto. 

("H Pequeno peixe de agua doce (Leuciscus macropus). 

(2) Passaro da famflia dos motocilfdeos (Motacillidae) 
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QUADRO DAS COMPARAgOES FEITAS COM ANIMAIS 

Rashomon 

\ 

— sao abandonados como caes 

— encolhendo o corpo como um gato 

— passos silenciosos como os de uma lagartixa 

— como quando se cata o piolho do filhote de macaco 

— velha que se parecia com um macaco 

— bra^os so com pele e osso como os pes de uma galinha 

— olhos agugados como os das aves de rapina 

— voz semelhante ao crocitar do corvo 

— voz semelhante ao coaxar do sapo 

Harm — coca como se tivesse sido picado por uma pulga 

— parecia um passarinho depenado e assado inteiro 

— formato semelhante a ponta das asas das aves 

Imogayu 
— nao desperta sequer a atengao que uma mosca despertaria 

— vida como a de um cao 

— andar de um boi magro 

— costas curvadas como as de um gato 

— como se estivesse espantando uma mosca 

( . 

i — perambula como um cao peludo sem dono 

Chuto — que lembra a anca do sapo 

— rosto que faz lembrar o sapo 1 

— voz semelhante ao do corvo 

— semelhante ao macaco 

— voz semelhante ao chiar do rato 

— mais cruel do que um animal i 

— faz lembrar um ganso negro 

— coracao como o de um animal 

— agilidade de gato i 

— que nao difere da asa do corvo 

— obediente como um cao ; 

— olhos agucados como os de um gato selvagem ! 

— algo que picava como um escorpiao 

— como um coelho em fuga 

% 

— como o bater das asas de um morcego 

— como um corvo destituido das suas penas 

— um urro como o de um animal 

— como o bater das asas de um gafanhoto 

— como aquele inseto 

— picando como um pernilongo 

— como um sapo sem pele 

— semelhante as tripas expostas de um peixe 

m 
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Baseado nos quadros acima gostaria, entao, de verificar de que ma- 

neira os animais sao utilizados nesses contos. 

Inicialmente levando-se em conta o numero de usos, torna-se possf- 

vel agrupar os contos da seguinte maneira: 

a) animais utilizados como tais: Imogauu - Chut6 

Rashdmon - 

b) comparagoes feitas com animais: Rashdmon - Chuto 

Hana - Imogauu 

Esses agrupamentos talvez possam ser explicados pelos pontos em 

comum que os contos possuem entre si. Senao vejamos: 

1) no agrupamento Imogauu - Chuto / Rashdmon - Hana do item a, de- 

vemos nos ater ao fato de que Imogauu e Chuto tern como cenario 

predominante o ambiente exterior, ou seja, o ambiente mais propicio 

para o aparecimento e a agao de animais como o cao, o cavalo, a ra- 

posa, etc. que conforme se ve no quadro, aparecem em maior numero. 

A presenga de animais torna-se entao menos freqiiente em Rashdmon 

- Hana, pois o cenario predominante e o ambiente interno: Rasho- 

mon = interior do portal e Hana = interior do templo. Os poucos 

animais que aparecem nesses contos sao geralmente animais de pe- 

queno porte ou insetos normalmente encontrados dentro de casa, co- 

mo o rato e a aranha ou animais que poderiam ser encontrados den- 

tro de casa como a cobra e o grilo. 

2) no agrupamento Rashdmon - Chuto / Hana - Imogauu do item b po- 

demos notar os seguintes pontos em comum: 

Rashdmon - Chuto 

- as duas historias relatam acontecimentos de uma mesma epoca, ou 

seja, uma epoca negra repleta de catastrofes (incendio, tornado, 

inundagao, seca e as conseqliencias naturais, fome e epidemia) pela 

qual passou o Japao no final da era Heian (seculo XIII), onde cada 

qual so tinha condigoes de pensar em si proprio para poder sobrevi- 

ver; 

- os protagonistas de ambas as historias tern em comum o ato de rou- 

bar. 
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Hana - Imogayu 

- os protagonistas dos dois contos possuem um fato em comum: sao 

portadores de defeitos, um ffsico e o outro, se assim podemos dizer, 

defeito espiritual, ou seja, o protagonista de Hana possui um nariz 

descomunal e o protagonista de Imopauu e um homem extremamen- 

te fraco, covarde ate mediocre. 

Assim sendo, em Rashdmon e Chuto, as comparacoes com animais 

tornam-se importantes, na medida em que servem para fazer a caracteri- 

zagao exterior dos personagens. E para que essas caracterizagoes adqui- 

ram maior relevancia ha que se levar em conta o momento historico dos 

dois contos: o Japao passava por um perfodo extremamente diffcil, casti- 

gado por sucessivas catastrofes. Devido ao longo periodo de desgragas, 

o unico modo que se tinha para continuar vivendo era roubando os se- 

melhantes. Era uma epoca em que os objetos valiosos eram trocados por 

um punhado de comida ou um pedago de madeira que pudesse servir de 

lenha. 

Por nao ter mais condigoes de recolher os mortos que aumentavam 

a cada dia, era muito comum encontrar-se cadaveres espalhados pelas 

ruas.j Rashomon, o principal portal para entrar na capital, Quioto, havia 

se tornado uma especie de deposito de cadaveres, nao lembrando em 

nada aquele magmfico portal que simbolizava a capital nos seus dias de 

gloria. O que se tinha, portanto, e um ambiente sombrio, fetido e mor- 

bido. Rashdmon e Chuto sao dois episodios de uma mesma epoca (se- 

culo XIII) e de um mesmo espago (Quioto, a capital da epoca). 

Nesse ambiente negro, a caracterizagao feita atraves de comparagoes 

com animais acaba integrand© os personagens nesse ambiente (pela pro- 

pria identificagao homem-animal) e adquire maior peso. 

Rashdmon 

s 

Os protagonistas: um jovem servigal dispensado do seu emprego e 

uma velha. 

Jovem — encolhendo o corpo como um gato 

— passos silenciosos como os de um lagartixa 

Velha — comegou a arrancar os fios desses cabelos longos, um por um, 

como quando se cata o piolho do filhote de macaco 

— velha que se parecia com um macaco 
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— bracos so com pele e osso, como os pes de uma gaiinha 

— olhos agugados como os das aves de rapina 

— voz semelhante ao crocitar do corvo 

— voz semelhante ao coaxar do sapo 

Atraves dessas comparagoes podemos levantar os seguintes pontos: 

Jovem — as comparagoes com animais sao utilizadas para caracterizar 

as suas agoes, atraves de animais que tern em comum a sua 

agilidade (gato) e o seu andar leve e silencioso (lagartixa), pe- 

culiaridades imprescindiveis para um ladrao. 

Velha — as comparagoes com animais sao utilizadas para caracterizar 

predominantemente o seu aspect© fisico, mas tambem nos 

mostram porque uma velha ainda continuava viva numa epoca 

tao dura onde os idosos tinham menos chances de sobreviver. 

Observando inicialmente o uso da palavra roba = "mu- 

Iher velha", cabe notar que esta palavra tern o sentido mais 

espedfico de "mulher que tendo envelhecido em demasia, sal- 

ta a vista somente a sua senilidade(2)" onde ja encontramos 

uma primeira imagem da velha. 

Fisicamente temos a imagem de um macaco, animal que 

mais se assemelha ao homem, podendo ser tornado, portanto, 

como uma figura caricaturesca do proprio homem, alem de nos 

dar a impressao de um rosto envelhecido devido as suas rugas 

naturais. 

Simbolicamente o macaco ou "os simios tern um sentido 

geral de forga inferior, sombra, atividade inconsciente ..P)", 

alem de ser comumente utilizado como adjetivo de algo feio. 

Neste sentido nao nos parece inadequado identificarmos 

a velha de Rashomon com a figura simbolica do macaco no 

que concerne ao sentido ativo (forga, atividade) encontrado 

nesse animal, o que explique, talvez, o fato de ela continuar 

viva numa epoca tao dura. 

Essa figura caricaturesca e senil e reforgada ainda pelo seu 

gesto: arrancava os fios de cabelo de um cadaver como quan- 

(2) Dicionario da Lingua Japonesa Shinmeikai - org. por Kyosuke Kindaichi et allii. Toquio, 

Ed. Sanseido, 1974. 

(3) Dicionario de Simbolos - Juan Eduardo Cirlot (Trad, de Rubens Eduardo Ferreira Frias). 

S.P., Ed. Moraes, 1984. 
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do se cata o piolho do filhote de macaco, um gesto bastante 

desajeitado, mas ao mesmo tempo realizado com desvelo. 

Quanto a caracterizagao exterior encontramos ainda a sua 

figura esqueletica, reflexo de uma epoca de grande penuria e 

da avangada idade: "bracos so com pele e osso como os pes 

de uma galinha^, imagem tambem um tanto repugnante se 

considerarmos que o pe seja talvez a parte mais desagradavel 

da galinha, visualmente. Quanto a sua voz semelhante ao cro- 

citar do corvo e semelhante ao coaxar do sapo se ajusta a des- 

crigao ate agora feita, ja que o crocitar do corvo muitas vezes 

vem ligado a ideia de mau agouro e o sapo, simbolicamente 

indica "o aspect© inverse e infernal da ra(4)", tendo assim os 

dois animais um sentido negative e as suas vozes nos soam 

um tanto sinistros. 

Complementando a descrigao da velha temos: olhos agu- 

gados como os das aves de rapina, a unica descrigao que des- 

toa na senil figura da velha. A impressao que temos e a de 

que o autor tenta resumir nos seus olhos tudo aquilo que a vi- 

da ja havia I he tirado externamente: a sua energia interior e 

aquilo que existe de mais forte no ser humano, a forga do vi- 

ver que sustenta o homem nas horas mais dificeis da sua vida. 

Chuto 

Em Chuto, a caracterizagao da velha mae de Shakin assemelha-se 

muito a figura da velha de Rashdmon: 

algo semelhante a um macaco 

rosto que faz lembrar um sapo 

voz semelhante a do corvo 

Contrastando com essa figura feia e senil surge Shakin descrita da 

seguinte maneira: 

voz semelhante ao chiar do rato 

coracao como o de um animal 

agilidade de um gato 

(cabelp) que nao difere da asa de um corvo (cor negra) 

(4) Idem a (3). 
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— olhos agugados como os de um gato selvagem 

— (no interior das suas palavras havia) algo que picava como um 

escorpiao 

Atraves dessas comparagoes podemos montar uma imagem de Sha- 

kin: jovem, bela, sedutora e cruel. A sua juventude indicada pelos ges- 

tos ageis (agilidade de gato) e olhos vivos (como os de um gato selva- 

gem); sua beleza representada pelos cabelos negros (que nao diferem 

com a asa do corvo), simbolo da beleza feminina na epoca; o seu poder 

de sedugao indicado pela sua voz dengosa (semelhante ao chiar do rato); 

a sua crueldade e frieza pela inexistencia de sentiment© (coragao como o 

de um animal) ou palavras venenosas (que picava como um escorpiao). 

Em Hana e Imogauu onde ha o predomfnio da caracterizagao inte- 

rior nao se encontram muitas comparagoes com animais. Os persona- 

gens em si representam figuras que se distanciam, de certa maneira, do 

homem comum e nos fazem lembrar certos animais. Em Hana, o perso- 

nagem e portador de um nariz fora do comum, muito longo (lembrando- 

-nos a tromba de um elefante) e em Imogauu deparamo-nos com um 

personagem submisso e medroso (como um cao vadio assustado), cuja 

existencia parecia ser nula de tao insignificante. 

Assim sendo, as poucas comparagoes que aparecem sao utilizadas, 

no caso de Hana, para qualificar o longo nariz do personagem: 

— (o nariz) coga como se tivesse sido picado por uma pulga 

— (o nariz) parecia um passarinho depenado e assado inteiro 

e em Imogauu para ressaltar a insignificancia e a pobre figura do perso- 

nagem Goi: 

— nao desperta sequer a atengao que uma mosca despertaria 

— (levava uma) vida como a de um cao 

— como se estivessemos vendo o andar de um boi magro puxando 

uma carroga 

— (tinha) costas curvadas como as de um gato 

— perambular como um cao peludo sem dono 

donde podemos construir a imagem de Goi: fisicamente feio (costas cur- 

vadas como as de um gato), insignificante (nao desperta sequer a aten- 

gao que uma mosca despertaria) e uma figura patetica e medrosa (vendo 

o andar de um boi magro; vida como a de um cao; perambular como um 

cao peludo sem dono). 

A utilizagao de animais e tambem importante para a caracterizagao 

do ambiente e da agao, principalmente em Rashomon e Chuto. 
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Rashomon 

Ambiente de desolacao e abandono 

— Numa grande coluna, ha um grilo parado 

— Entao aproveitando-se da desolacao, moram af raposas e texugos 

— Mas por outro lado, a]untaram-se, nao se sabe de onde, muitos 

corvos 

— O teto com teias de aranha por todos os cantos 

Acao 

jovem animal movimento 

- Esta esperando a chuva 

passar 

- Um grilo esta parado. imobilidade 

- O servigal levanta-se 

languidamente 

- O grilo tambem foi para 

algum lugar 

movimento lento 

- Espreita o aspecto da 

parte de cima do portal 

- Espreita o aspecto de ci- 

ma com o corpo encolhi- 

do como um gato 

movimentos 

cuidadosos 

- Sobe ate o ultimo 

degrau da escada 

- Com os passes silenciosos 

como os de uma lagartixa 

movimentos 

silenciosos 

Como podemos perceber no quadro acima, cada movimento do jo- 

vem servigal encontra-se ligado a um animal o que nos permite uma 

imagem visual mais nitida desta seqiiencia de cenas que lembram uma 

tomada cinematografica. 

Chuto 

Ambiente fetido 

^ — Tambem a pequena cobra esmagada pela roda desse carro, esver- 

deando a carne no local do ferimento, estava a principio sacudin- 

do o rabo, mas num instante volvendo a barriga gordurosa para 

cima, deixou ja de esbocar qualquer movimento. 

— Se houver alguma coisa que possua uma gota mmima de umida- 

de, nesta esquina da cidade, empoeirada por todos os cantos pe- 

las poeiras deste calor fogoso, essa coisa e a agua malcheirosa 

oriunda do ferimento dessa cobra. 
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— Em meio a isso, ve-se somente o cadaver da cobra, fazendo bri- 

Ihar, ainda mais, a gordura da barriga. 

— Depois que os dois se separaram, as vareieiras que se juntaram 

sobre a citada cobra, soltando como sempre um leve ruido do ba- 

ler das asas a luz do sol, ora voavam ora pousavam. 

— Tres ou quatro criangas da cidade, com a cobra pendurada na 

ponta de um galho, ao passarem pela cabana onde estava a do- 

ente, jogaram essa cobra sobre o seu rosto. A barriga verde e 

gordurosa caiu em cheio no rosto da mulher e, depois, o rabo mo- 

Ihado de um liquido putrefato pendeu queixo abaixo. 

— E tambem alguns lagartos estavam horrendamente aderentes com 

os seus corpos pretos como fuligem, mas devem ter se assustado 

com os passes de Taro, pois mesmo antes de sentirem a sua som- 

bra, espalharam-se agitadamente pelos quatro cantos. 

Acao 

Encontramos maior agao em Chuto exatamente na parte onde ha a 

luta entre os homens e os animais; alias, o autor dedica boa parte do 

conto para narrar essa luta. Vejamos um trecho dessa narragao: 

"Jiro veio descendo, embora sem essa intengao, aproximadamente 

200 a 300 metres para o sul, brandindo a sua espada cheia de san- 

gue e confrontando-se com dois samurais e tres caes. Agora nao ha 

tempo de se preocupar com a seguranga de Shakin. Os samurais 

atacam cerradamente confiando na sua superioridade numerica. 

Tambem os caes langam-se, nao se importando se pela frente ou por 

tras, levantando o dorso de pelos erigados. A rua estava iluminada 

pela luz do luar, que, embora vaga, era clara o suficiente para nao 

deixar que as espadas errassem o alvo. 

Em meio a isso Jiro, cercado por homens e caes por todos os la- 

dos, luta desesperadamente. Para continuar a viver, de duas uma: 

matar o adversario ou ser morto por este. Junto com essa resigna- 

gao veio aumentando, momento a momento, na sua alma, uma feroz 

coragem que ultrapassava os limites do senso comum. 

Interceptando a espada do adversario e respondendo ao seu 

ataque, empurra prontamente os caes que tentam ataca-lo pelos pes. 

Ele pratica esses movimentos quase ao mesmo tempo. Nao e so isso. 

Dependendo do caso, nesta hora, tern ate que deter as presas dos 

caes que vem por tras, puxando de volta a espada que investira con- 

tra o adversario. 

Podemos ainda acrescentar que a utilizagao dos animais torna-se 

tambem importante na medida em que contribuem para enriquecer sen- 
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sorialmente os contos, principalmente Rashomon e Chuto, apelando para 

os varios sentidos do ser humano. Exemplos: 

- visao — velha que se parecia com um macaco 

rosto que faz lembrar um sapo 

- audigao — passes silenciosos como os de uma lagartixa 

voz semelhante ao crocitar do corvo 

— como o bater das asas de um morcego 

- olfato — agua malcheirosa oriunda do ferimento dessa cobra 

- tato — que picava como um escorpiao 

vem picando como um pernilongo 

como se tivesse sido picado pela pulga 

Isto posto,podemos concluir que a utilizagao de animais torna-se 

importante em varios aspectos: caracterizagao dos personagens, do am- 

biente, da a^ao, etc.^ isso principalmente nos contos Rashomon e Chuto 

e emjimenor escala em Hana e Imogauu. Esta diferenga, talvez, advenha 

do proprio fato de terem os dois grupos um carater distinto. Quanto ao 

enfoque do autor, por exemplo, em Rashomon e Chuto encontramos, 

principalmente a preocupagao do autor em enfocar o conflito interne 

(roubar ou nao roubar, matar ou nao matar) dos personagens, envolvidos 

pelo ambiente que os cerca (epoca de grande desgraga). ja em Hana e 

Imogauu temos a focalizagao de problemas individuals e o ambiente que 

os cerca decorre da propria personalidade dos personagens. Em outras 

palavras, nos dois primeiros contos o ambiente atua efetivamente sobre 

os personagens e nos dois ultimos, os personagens e que criam um deter- 

minado ambiente. Assim: 

Rashomon - Chuto Hana - Imogayu 

i i 

- Identificagao homem-animal - Problemas do homem x homem 

- Ambiente negro, fetido, morbido * 

i utilizagao de animais 

utilizagao de animais (menor importancia) 

(maior importancia) 

Vistos separadamente, notamos ainda a semelhanga entre Rasho- 

mon e Chuto. Como ja foi citado anteriormente, am bos estao dentro do 

mesmo tempo, espago e ambiente e ambos focalizam a hesitagao huma- 

na ante um grave problema: tornar-se ou nao ladrao iRashomon), matar 

ou nao (Chuto). Roubar seria transgredir a moral idade, mas se nao o fi- 

zesse, morreria de fome ou de frio. No final do conto Rashomon a deci- 

sao do personagem e firme: torna-se ladrao. Pode-se notar aqui o pro- 
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blema da relatividade da verdade: o que dentro de certas circunstancias 

e considerado impugnavel, em outras e considerado necessario e aceito. 

Em Chuto o matar surge como uma solugao para garantir a uniao 

fraternal que existe entre Taro e Jiro. Assim, a quebra ou nao dos lagos 

fraternais e resolvida da maneira tradicional: a principio e abalado pela 

influencia negativa de terceiros mas no fim o "sangue grita mais alto". 

E em Hana que encontramos o menor numero de comparagoes com 

animals. E e exatamente este o conto que se distancia mais dos outros 

naquilo que se refere a realidade do fato apresentado, isto e, comparado 

com os outros contos este apresenta caracteristicas mais fictfcias: o caso 

de um ladrao ou de um triangulo amoroso aproxima-se muito mais dare- 

alidade do que o caso do indivfduo que enfrenta o problema de variagao 

do tamanho do seu nariz. Como ja disse anteriormente, o proprio perso- 

nagem e uma figura fora do comum (fisicamente) e o autor nao necessi- 

taria de comparagoes com animais para caracteriza-lo. 

Em Imogam e colocado em evidencia a personal idade do protago- 

nista e aqui, como seria de se esperar, as comparagoes com animais di- 

zem respeito nao tanto a sua descrigao fisica, mas sim a sua maneira de 

ser, a impressao que a sua aparencia causa aos outros. 

Sabemos que a utilizagao de animais nao e algo particular ou exclu- 

sive de Akutagawa, mas, pelo menos nos quatro contos aqui vistos, po- 

demos afirmar que este recurso foi aproveitado de maneira adequada e 

habil. Isso ressalta, mais uma vez, a capacidade criadora deste renomado 

escritor. 
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A CONCEPQAO da flor no teatro no 

Sakae Murakami Giroux 

A apresentacao do tratado Fushikaden 

"Preservando a nossa casa, fazendo de nossa arte a minha maior 

preocupagao, conservei no fundo de meu coragao, os ensinamentos que 

meu falecido pai me confiou; se eu aqui registrei o essencial, desprezan- 

do a censura publica e me preocupando para que o nosso caminho da 

arte nao seja abandonado, foi porque, de forma nenhuma, esses ensina- 

mentos foram destinados a instrugao de pessoas estranhas. Sao apenas 

os preceitos de nossa familia os quais lego aos meus descendentes".(1) 

Com essa intengao, Zeami, aos 38 anos, elaborou seu primeiro tra- 

tado teatral, Fushikaden "Da transmissao da flor de interpretagao", que 

consta de sete livros, constituidos da seguinte forma: 

Livro 1 - Nenrai keiko ioid "Anotagoes sobre os exercicios [ da interpre- 

tagao ], por faixa etaria". 

Livro 2 - Monomane jojo "Anotagoes sobre a mimica". 

Livro 3 - Mondo jojo "Anotagoes [ sobre o No ], em forma de dialogo". 

Livro 4 - Shingi iwaku "Origens rituais". 

Livro 5 - Ogi iwaku "Arcanos". 

Livro 6 - Kashu iwaku "Da apropriagao da flor". 

Livro 7 - Besshi kuden "Notas complementares: a tradigao oral". 

Quanto ao conteudo desse tratado, Zeami declara em seu trabalho 

posterior Kakgo "O espelho da flor", tratar-se de uma transmissao secre- 

ta que faz conhecer o caminho [ do No J, caminho este iluminado pela 

imagem da flor: kono michi wo kachi to arawasu hitsuden narU2) 

Fushikaden e um estudo bem estruturado, de estilo unificado. To- 

davia, para atingir essa forma que hoje conhecemos, passou por um pro- 

cesso complexo, pois os sete livros nao foram compostos de uma so vez, 

assim como nao foram escritos, seguindo a seqiiencia que foi apresentada 

anteriormente. Assim, e sabido que os tres primeiros livros foram elabo- 

- rados no ano 1400, embora se suponha que, nessa ocasiao, foram ali jun- 

tadas as notas complementares, isto e, as notas que constituem o livro 7 

do tratado. Seguem, apos esses, Shin "Origens rituais" e Ogi 

iwaku"Arcanos". O primeiro tornou-se o livro 4, enquanto o segundo 
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acabou se constituindo como o apendice do tratado. As ultimas frases 

do S6setsu-bon(3) esclarecem que esses dois livros foram elaborados em 

1402, nao sendo esta data, entretanto acatada unanimemente pelos es- 

pecialistas. 

For fim, o tratado foi acrescido de mais dois livros; Kashu iwaku 

"Da apropriagao da flor" e Bess hi kuden "Notas complementares: a tra- 

digao oral". Foi, portanto, provavelmente nessa epoca que 6pi iwaku 

"Arcanos" se estabeleceu como o livro 5. As pesquisas realizadas a esse 

respeito nos esclarecem terem sido esses dois livros transmitidos separa- 

damente, nao se conhecendo, ate o presente momento, qual foi a data 

de elaboragao de Kashu iwaku "Da apropriacao da flor". Quanto ao 

Besshi kuden "Notas complementares: a tradigao oral", como foi dito an- 

teriormente, a sua primeira elaboragao deve datar de 1400. O que e do 

conhecimento do publico, entretanto, e o manuscrito transmitido para 

Mototsugu(4), em 1418. Segundo as ultimas frases desse manuscrito, sa- 

be-se tambem que o seu conteudo foi antes transmitido para Shiro, o ir- 

mao mais novo de Zeami. Acredita-se, portanto, que esse e mais antigo, 

ou seja, de 1400. Ele se encontra guardado junto a farmlia principal da 

linhagem dos Kanze(5). 

Assim, o Fushikaden e um tratado elaborado ao longo de vinte 

anos. Embora Zeami afirme que consta apenas de ensinamentos legados 

pelo falecido pai, em verdade, Fushikaden representa a essencia de toda 

a teoria da arte de representagao do No, elaborada ao longo de duas ge- 

ragoes, ou seja, a de Kan'ami e a de Zeami. 

A simbologia da flor 

Zeami demonstra a sua afeigao pela palavra flor, utilizando o seu 

ideograma ka, segundo a leitura sino-japonesa nos titulos dos tratados 

teatrais de sua autoria: Fushikaden "Da transmissao da flor de interpre- 

tacao", Kashu uchi nuki aaki "Partes retiradas dos exercicios [para ob- 

ter] a flor", Shikgdq "O caminho que conduz a flor", Kakyo "O espelho 

da flor", Kyakuraika "O ir e o vir da flor" e o Shuauoku tokka "Reco- 

Iher as preciosidades, atingir a flor". 

Entre esses tratados, a palavra flor aparece com maior freqliencia no 

Fushikaden, constituindo o principal objeto de investigagao do referido 

tratado. Em seu livro 3, Mondojojo "Anotagoes [sobre o No], em forma 

de dialogo", o autor declara que a flor e a vida do No e conhecer essa 

flor significa o conhecimento profundo dos arcanos(6). 

O que seria, entao, essa flor? De uma maneira geral, podemos con- 

sidera-la como sendo o efeito cenico da representagao do No. Podemos 

tambem, um pouco mais concretamente, dizer que ela e o efeito emocio- 
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nal da cena, o toque que eclode no palco atraves do trabalho do ator. 

Mas e precise esclarecer que a flor de Fushikaden contem nela varies 

significados, haja visto que existe no texto diversos exemplos de sua uti- 

lizagao, cujo sentido e de diffcil compreensao. 

Zeami utilizou a palavra nflor" para expressar o Belo do teatro No, 

pois a flor das arvores e das plantas e bela com as diversidades de suas 

cores e formas. Contudo, a flor do teatro No, que e uma flor do palco, 

possui uma complexidade diversa da flor da natureza. 

Em primeira instancia, a flor e captada como o objeto do Belo, a flor 

como imagem da aparencia, ou seja, o Belo da flor. A flor da voz, a flor 

da aparencia, a flor d'alma sao todas as flores que, enquanto objeto, re- 

fletem-se nos olhos do espectador. O livro 7 Bess hi kuden xxNotas com- 

plementares: a tradi^ao oral" diz que a flor e apenas o insolito no senti- 

ment© das pessoas que a observam(7), ou seja, a flor e a imagem do Belo 

que incita o sentiment© do espectador, atraves da linguagem expressiva 

contida na propria representagao. Por outro lado, ela difere da simples 

flor da natureza, na medida em que a flor do palco - que e o Belo refle- 

tido nos olhos do espectador - deve coincidir com a flor que e concebida 

subjetivamente pelo ator. A concepgao de que, a alma e a flor, a semen- 

te e a tecnica^8) contida no livro 3, ou a de que a flor que nasce da tec- 

nica que suscita o sentiment© imprevisi'vel na alma humana(9) do livro 7, 

se relacionam a flor que pertence ao ator que, por sua vez, conhece ja, 

de antemao, a flor do espectador, ou seja, a flor que e refletida nos olhos 

e n'alma do espectador. A ambigUidade e o significado diverse da pala- 

vra flor, no tratado Fushikaden, seja talvez proveniente desse duplo sig- 

nificado, contido na flor do palco. O Belo da flor que se reflete aos 

olhos do espectador e a alma da flor que surge do mtimo do ator for- 

mam o verso e o reverse de uma mesma flor, que se juntam sutilmente, 

criando a complexidade que se instala na palavra flor. 

Fushikaden. como sabemos, e um tratado escrito para um ator de 

No e o tema desse tratado, isto e, conhecer a flor, nao e evidentemente 

aquela flor dirigida ao publico. Em outras palavras, nao e a explicagao 

do Belo da flor, mas sim uma transmissao da expressao da flor, expressao 

que o ator deve possuir, conhecendo de antemao, a flor que emociona o 

publico.^ 

Jihun no hana "a flor do momento" e Makoto no hana "a flor autentica" 

No livro 1 de Fushikaden, Nenrai keiko jojo "Anotagoes sobre os 

exercicios [da interpretagao ], por faixa etaria", Zeami distingue, na vida 

de um ator, sete diferentes periodos e discute a metodologia ideal de tra- 

balho pela qual o ator deve passar em cada fase: a fase dos sete anos, a 
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fase que se inicia aos 12/13 anos, aos 17 anos, aos 24/25, aos 34/35, 

aos 44/45 e aquela que se inicia aos 50 anos. 

Nos referidos sete penodos, o autor considera que o ponto alto da 

arte do ator esta local izado por volta de 34/35 anos. E a fase onde desa- 

brocha a flor autentica, onde ocorre o amadurecimento da arte, onde o 

ator atinge a sua perfeigao. Desta forma, podemos considerar que os 

exerdcios que antecedem a essa fase, ou seja, aquela entre os 7 e os 30 

anos sao os que prepara a eclosao da flor autentica. Os das fases poste- 

riores sao aqueles que permitem ao ator conservar essa flor ate o fim da 

vida. 

Passaremos, pois, a verificar, em linhas gerais, os ensinamentos de 

Zeami e tambem de Kan'ami, detendo-nos a cada uma das fases referidas 

acima. 

Aos 7 anos, o pequeno ator e cheio de espontaneidade de tal forma 

que o mestre deve orienta-lo de maneira a realgar essa qualidade inata 

de uma crianga. Deve-se ensina-lo a cantar e a bailar - pois sao elemen- 

tos basicos do teatro No - nao podendo, ainda, inicia-lo nos caminhos da 

mfmica. 

Aos 12/13 anos, essa crianga comega a se interessar pelo No e passa 

a entender melhor o conteudo dessa arte. Mesmo assim, ainda nao se 

deve orienta-lo nas tecnicas minuciosas da mfmica. Nesse perfodo, a 

aparencia do ator possui o charme natural da idade e a sua voz e bela, 

com urn timbre alto. A sua figura em cena e atraente e e vistosa emo- 

cionando os espectadores. Para Zeami, no entanto, essa arte nao passa 

de uma flor do momento e nao serve como criterio para julgar a arte fu- 

tura dessa crianga. 

A fase dos 17/18 anos, pelo contrario, e um perfodo de muito sofri- 

mento para o ator. Ele perde o seu charme natural, o seu corpo e a voz 

sofrem transformagoes, e o ator passa a se conscientizar do publico. Ele 

deve, nesse perfodo, dominar a sua vergonha, concentrar-se em casa, em 

seus exercfcios de canto, medindo as suas possibilidades ffsicas. Deve 

manter a forga dentro de si e pensar que esse e o momento de decisao 

para escolher o No como arte de sua vida. Desistindo nessa fase, a flor 

nunca mais voltara para esse ator. 

Passado esse diffcil perfodo, volta ao ator fase feliz, fisicamente afor- 

tunada. E o perfodo de 24/25 anos, fase de juventude e vigor, momento 

em que pode mesmo chegar a veneer os mestres, nas competigoes de No. 

Entretanto, sua arte ainda nao e aquela da flor autentica. O ator deve 

tomar a consciencia de que o que ele possui e apenas a flor insolita de 

um momento d'alma, pois, caso contrario, ele se distanciara mais ainda 

da flor autentica. 

Aos 34/35 anos, finalmente, o ator se aproxima da aquisigao da flor 
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autentica porque sua arte e sua alma se tornam amadurecidas. E a fase 

da consagracao universal. Todavia, aquele que nao conseguiu ainda nes- 

se estagio atingir o seu No, a sua flor autentica, com certeza, nunca sera 

um grande ator. 

Aos 44/45 anos, o ator envelhece e passa a perder seu vigor e sua 

beleza. Ele deve representar moderadamente, permitindo ao seu acom- 

panhante fazer eclodir a flor do palco. Ao experimentado ator e permi- 

tido faze-lo, pois ja possui todas as sementes da flor, conseguiu sua con- 

sagracao universal e, portanto, a sua flor autentica. 

O ator de mais de cinqlienta anos deve procurar evitar a movimen- 

tagao excessiva. Mesmo com todas suas limitagoes ffsicas, resta para ele 

a magia de sua arte que nasce de sua flor autentica. E a arte de seu pai 

Kan'ami que emocionou a todos, meio mes antes de sua morte, fazendo 

eclodir no palco a flor no velho galho, quase sem folhas. 

O que seria, portanto, a flor do momento e a flor autentica? O pri- 

meiro, sem duvida, seria a flor que surge numa fase de beleza fisica, uma 

flor natural que emociona as pessoas. Mas esse Belo e como o da flor 

de plantas e das arvores; passada a epoca, ele se desvanece. Quanto a 

segunda, Zeami afirma no final do livro 7 Besshi kuden "Notas comple- 

mentares: a tradigao oral": tada makoto no hana wa saku dori mo tiru 

dori mo kokoro no mama narubeshi; sareba hisashikarubeshi(10) "com 

efeito, para a flor autentica, os fatores de sua eclosao, como seu evanes- 

cimento, dependem da vontade do ator; portanto, esta flor e duradoura". 

Podemos dizer, portanto, que exatamente como o Belo da flor e a alma 

da flor sobre as quais discorremos antes, a flor autentica e a alma da flor 

autentica que ja possui em seu dominio, o belo da flor autentica. O ator 

que assimilou a alma dessa flor, possui, evidentemente, todas as suas se- 

mentes e as tecnicas para faze-la eclodir ou evanescer durante uma re- 

presentagao do No, em perfeita harmonia com seu publico, com o local 

e o momento apropriados. 
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NOTAS: 

(1) Yutaka Tanaka "Zeami Geijutsuron shu" in Shine ho Nihon Koten Shusei (Toquio, 1983), 

p. 53. 

(2) Akira Omote e Shuichi Kato "Zeami. Zenchiku" in Shiso Taikei 24 (Toquio, 1974), 

p. 107. 

(3) Copia parcial de Fushikaden que pertence ao acervo da casa Kanze Sosetsu. 

(4) Nao sabemos exatamente de quem se trata. Talvez teria sido o erro de transcri^ao de Mo- 

tomasa, nome do primeiro filho de Zeami. 

(5) Uma das cinco escolas de No de nossos dias. 

► 

(6) Yutaka Tanaka "Zeami Geijutsuron shW, p. 52. 

(7) Idem, p. 84. 

(8) Idem, p. 53. 

(9) Idem, p. 82-85. 

(10) Idem, p. 52. 
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PADRE lOAO RODRIGUEZ: SUAS ARTES E A LINGUAGEM 

DE TRATAMENTO DA LlNGUA JAPONESA 

Tae Suzuki 

No imcio de seculo XVII, sao editados dois tratados sobre a lingua 

japonesa da epoca, elaborados em portugues pelo padre jesuita loao Ro- 

driguez. Um estudo bastante acurado da lingua japonesa a luz da gra- 

matica latina, constituem um marco do inicio de um estudo sistematico 

dessa lingua, numa epoca em que, no Japao, as consideragoes gramaticais 

giravam em torno de notas de cunho morfologico e semantico para a in- 

telecgao de textos classicos, notadamente poemas. 

Nota-se em suas explanagoes que as expressoes de tratamento do 

♦ 

japones despertaram a atengao de Rodriguez, referindo-se constantemen- 

te ao "modo de falar elegante" inerente a lingua japonesa "de modo 

que se nao pode aprender (a lingua) sem juntamente se aprender a falar 

com honra, & cortesia". Apresentaremos neste trabalho, as linhas gerais 

que nortearam seus dois tratados e sua analise das expressoes de trata- 

mento, um estudo que, embora fragmentado por varias partes de suas 

obras, conseguiu expor seus elementos principais. 

J 

I. Os Portugueses no Japao ate a epoca de Rodriguez 

A descoberta do Cabo da Boa Esperanga por Vasco da Gama, na vi- 

rada do seculo XV ao XVI, abre o caminho do Ocidente ao Oriente pelos 

mares, levando os europeus, notadamente Portugueses e espanhois, a 

descoberta de novas terras e novos mundos. 

Sob a egide da politica mercantilista, Portugal busca sua expansao 

ao Oriente, no afa de conquistar novas terras para colonizagao. O domi- 

nio sobre Goa, na India, em 1510, vai facilitar e impulsionar o avango de 

Portugal ao Oriente. 

As primeiras noticias do japao, levadas ao Ocidente por Marco Polo 

no seculo XIII, vao ser re-ventiladas nos contatos com marinheiros e co- 

merciantes asiaticos pelos portos da India e da China, embora nao se ti- 

vesse, ainda, a certeza de que Cipangu e Japao eram a mesma terra. 

Em 1401, Japao havia reatado suas relagdes oficiais com a China, in- 

terrompidas desde 894. Nesse intersticio, o contato entre os dois paises 
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havia ficado por conta de particulares, inicialmente dos grandes senhores 

de terra de Kyushu, ao sul do Japao, interessados em importar a cultura 

chinesa e, posteriormente, dos comerciantes e guerreiros, interessados no 

comercio de novos produtos de ambos os paises. Por essa epoca, eram 

constantes as incursoes de navios mercantes japoneses pelos portos da 

China, nao so dos navios oficiais que representavam o governo, como 

tambem de particulares que se prestavam, nao raro, a atos de pirataria, 

fazendo com que o governo chines proibisse a entrada de piratas japo- 

neses em suas terras, medida que, diga-se de passagem, nao foi obedeci- 

da. 

O primeiro encontro entre Portugueses e japoneses se deu atraves 

desses comerciantes: de um lado, os Portugueses que mantinham seu 

raio de agao pelos mares da India ate a China e, por outro lado, os japo- 

neses que haviam chegado a costa da China ate o sudeste asiatico. 

Esse encontro permite aos Portugueses voltarem os olhos de sua agao 

mais para o norte do Extreme Oriente, embora sua chegada ao japao te- 

nha se dado ao acaso. Uma violenta tempestade desvia um barco que 

se dirigia do Siao a China, levando-o a Tanegashima, uma ilha ao sul do 

Japao, em 1543. 

Tern inicio, entao, a entrada dos Portugueses ao Japao, seguidos dos 

espanhois que chegam pouco mais tarde, em 1584. A presenga portu- 

guesa no Japao dura cerca de um seculo, ate 1639, quando sao expulsos 

pelo xogunato Tokugawa, diante da ameaga que sua religiao causava aos 

principios eticos do feudalismo, em torno do qual o xogunato Tokugawa, 

criado em 1603, buscava sua afirmagao e o dominio sobre a nagao re- 

unificada, apos passar por um longo periodo de lutas internas. 

A contribuigao dos Portugueses a introdugao da cultura ocidental no 

Japao foi muito grande, notadamente nas areas da astronomia, da medi- 

cina e da arte de navegagao. Sua influencia se deu tambem nas artes e 

na filosofia, principalmente pela agao dos jesuitas que chegaram poucos 

anos depois para a propagagao do cristianismo. 

Tendo sido fundada a Companhia de Jesus em 1534, com o intuito 

de recuperar a posigao da igreja catolica ameagada pela revolugao reli- 

giosa imposta pelos protestantes, cria-se em Goa, um centro de propaga- 

gao do catolicismo no Oriente. S. Francisco Xavier, que se encontrava na 

India desde 1541, tern noticias sobre o Japao quando de sua passagem 

por Malaca, pelos relates de navegantes que haviam estado nesse pais. 

Demonstra grande interesse em conhecer e continuar seu trabalho de 

cristianizagao nessa nova terra. 

O encontro com Ansei Yajiro, um foragido da policia japonesa por 

assassinate e que, ao buscar protegao em um barco japones, parte com 

este a India, e decisive para a ida de Xavier ao Japao. 
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Com sua chegada a Kagoshima, ao sul do Japao, em 1549, comega a 

cristianiza^ao deste pais, gramas a conquista da simpatia do senhor feudal 

local, para o que muito contribuiu a ajuda de Ansei Yajiro que falava urn 

pouco de portugues e viajara com Xavier. 

A boa acolhida inicial, entretanto, e logo seguida por hostilidades 

encabegadas, principalmente, pelos monges budistas e os Portugueses 

perceberam a necessidade de se conhecer os costumes e a lingua desse 

povo, para que os japoneses pudessem melhor compreender e assimilar 

novos paradigmas culturais, condigao essencial para o exito da missao je- 

suita no Japao. 

Muitos jesuitas se prestaram ao trabalho de aprendizado da lingua 

japonesa, bem como do ensino das Imguas latina e portuguesa, necessa- 

rias para os oficios religiosos. Sao erguidos varies seminaries, colegios e 

noviciados para tal fim, principalmente na regiao meridional por onde 

entraram os Portugueses. 

Nesse sentido, foi muito valiosa a contribuigao do Padre Alexandre 

Valignano, jesuita italiano enviado ao Japao pela primeira vez, em 1579. 

Ve a importancia de se levar uma maquina impressora para a produgao 

de obras que pudessem servir de suporte ao trabalho de catequese e pro- 

pagagao do cristianismo no pais, permitindo que tanto os Portugueses, 

quanto os japoneses aprendessem e assimilassem, reciprocamente, suas 

linguas. 

Uma delegagao de jovens japoneses recem-convertidos ao cristianis- 

mo, enviada a Europa por Valignano, em seu regresso, traz a impressora 

recomendada pelo padre. Instalada em Nagasaki, ela foi responsavel pe- 

la-edigao de um vasto material bibliografico, conhecido no Japao como 

Kirishitan Mono, "textos cristaos". A eficiencia da nova tecnica de edigao 

sobrepujava, de muito, a copia manuscrita por que se processava a edi- 

gao de textos japoneses, mas sua divulgagao foi limitada, circunscreven- 

do-se as areas de penetragao do cristianismo que se restringia, pratica- 

mente, a regiao meridional do arquipelago japones. 

O sonho acalentado por Valignano em editar um manual da grama- 

tica japonesa e um dicionario-plurilingue com modelo no trabalho de 

Ambrosio Calepino, torna-se realidade, surgindo varias obras como: De 

Institutione Gramatica (1594), adaptagao da gramatica latina de Manuel 

Alvarez para aprendizes japoneses; Dictionarium Latino-Lusitanicum, 

laponicum (1595), com modelo no dicionario de Calepino; Rakuuoshu 

(1598), um dicionario de ideogramas; Vocabulario de Lingoa de lapam 

(1603), muito rico em anotagoes sobre as varias formas de linguagem e 

de exemplos tirados de proverbios, de textos literarios antigos; tradugoes 

de obras cristas ao japones como Fides no Doxi (1592), Guia do Pecador 

(1599), Contemptus Mundi (1596); para a difusao de ideias e principios 

115 

i 



cristaos, bem como a tradugao das fabulas de Esopo, Is oho Monoaatari 

(1592), em linguagem coloquial da epoca, para servir de auxilio no apren- 

dizado do japones pelos jesuitas; transcrigao em letras romanas e em lin- 

guagem coloquial de Heike Monoaatari (1593), obra original do seculo 

XII. 

Como se ve, a producao de textos nascidos das maos de cristaos no 

Japao foi muito rica para um curto espago de cerca de dez anos. Para 

tanto, contribufram nao so os jesuitas europeus, notadamente os Portu- 

gueses e espanhois, como tambem os japoneses convertidos que tiveram 

sua formagao em Imgua, historia, literatura, matematica, artes, teologia e 

filosofia, nos Colegios e Seminaries criados no Japao. 

O trabalho de estudos sobre a lingua japonesa, ao lado de observa- 

goes e estudos sobre os usos e costumes, sobre o modo de pensar e de 

viver dos japoneses que muito ajudariam os jesui'tas na cristianizagao do 

Japao, vai ser coroado com a publicagao da Arte da Lingoa de lapam 

(1604/1608), um tratado da gramatica japonesa. Seu autor, o jesuita por- 

tugues loao Rodriguez, chegou bem jovem ao Japao, aos 15 anos, em 

1577. Dono de um espirito investigador bastante agugado, foi um grande 

conhecedor da Imgua japonesa, cujos primeiros ensinamentos foram da- 

dos por Paulo Yoho, novigo japones que, apesar de sua avangada idade 

(mais de 70 anos), muito contribuiu para a transcrigao em linguagem co- 

loquial de textos classicos. 

O crescimento do cristianismo no Japao e sua forte penetragao nas 

varias camadas da sociedade de entao, provoca hostilidades dos monges 

budistas que nao viam com bons olhos a propagagao dessa fe, como tam- 

bem dos holandeses que haviam chegado depois dos espanhois e dispu- 

tavam, com os Portugueses, o monopolio do comercio com o Japao. So- 

mando-se a isso, a ameaga que os principios cristaos exerciam aos valo- 

res eticos feudalistas impostos pelo xogunato, leyasu Tokugawa inicia um 

movimento de perseguigao aos cristaos, do qual Rodriguez, sendo banido 

em 1612, sofreu os efeitos, ate culminar com a expulsao de todos os es- 

trangeiros, exceto os holandeses^), e o isolamento do Japao do resto do 

mundo. 

(1) Os holandeses nao foram expulsos, mas confinados a ilha Dejima, de onde raramente po- 

diam sair. Embora sendo o unico ponto de contato do Japao com o Ocidente, foi grande a 

influencia dos estudos holandeses na cultura japonesa, apos a expulsao dos Portugueses e 

do cristianismo. 

II. Rodriguez e seus tratados sobre a lingua japonesa 

A Arte da Lingoa de lapam {doxayante denominada Arte) traz em 

seu proemio: "...muyto tempo ha que os Superiores da mesma Com- 
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panhia (de IESV) de lapao desejauao q se ordenasse, & imprimisse hua 

Arte co mays facilidade aprederem a lingoa desta nagao nossos Padres, 

& Irmaos, que de Europa, & da India vem a trabalhar nesta vinha do Se- 

nhor;" (p. 9)(2). Ela foi elaborada, portanto, para servir de subsfdio aos 

jesuitas no aprendizado da lingua japonesa, quando chegassem ao Japao 

para o seu trabalho de catequese e difusao da fe crista. 

(2) Para a referencia das citacoes da Arte, apresentaremos a pagina da edigao xerografada do 

original, em 1976. 

Imbmdo do modelo da gramatica latina de Manuel Alvarez (cf. Coo- 

per, pp. 255-6; Doi, 1976, p. 487), largamente utilizada nos Colegios e 

Seminaries do Japao, Rodriguez trabalha na confecgao desse tratado, pre- 

ocupando-se em apresentar "regras, & preceytos que ensinao a falar 

certo, & com elegancia". A maior parte da obra e dedicada a descrigao 

da linguagem falada, sua morfologia e sintaxe, havendo no entretanto, 

notas e preceitos tambem sobre a linguagem escrita. 

Rodriguez parte de "alguas annotagoes que acerca desta materia 

algus Padres nossos tinhao feyto, & andavao escritas de mao, ajudando 

varias cousa q em descurso de muytos annos tinha advertido, & aprendi- 

do de algus naturaes muyto entendidos em sua lingoa, & letras" (pp. 

9-10) e monta seu modelo teorico. 

A obra trata, de forma muito prolixa e difusa, dos varios aspectos da 

lingua japonesa nos tres Livros de que e composta. Nota-se uma forte 

influencia da gramatica latina no Livro Primeiro, onde trata da morfolo- 

gia ("declinagam dos nomes, conjugagam dos verbos, rudimenta das par- 

tes da oragam") e na primeira metade do Livro Segundo, onde trata es- 

sencialmente da sintaxe ("sintaxis transitiva e intransitiva"). A partir da 

metade do Livro Segundo, que e tambem a metade do livro, a contribui- 

gao pessoal do autor e maior, no registrando aspectos mais caracten'sticos 

dessa lingua e afastando-se de adaptagoes de padroes da gramatica lati- 

na. Nao so modifica a postura pela qual trata dos assuntos, como tam- 

bem os seus temas. 

Com relagao a parte puramente formal, Rodriguez comega a enume- 

rar as "partes da oragam" a partir dos adverbios ("quinta parte da ora- 

gam", p. 232) e sua otica se torna mais normativa que descritiva. Com 

relagao ao conteudo, o autor passa a tratar de aspectos proprios da lin- 

gua japonesa, como suas expressoes de tratamento e a poetica para, no 

Livro Terceiro, se ocupar da estih'stica ("estilo da escritura, da carta, da 

petigam") e de "curiosidades proveytosas" (p. 14), como as varias formas 

de contagem, conversao de medidas, as denominagoes das eras e seus 

respectivos "reis", os antroponimos, a contagem das boras, meses e anos 
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do calendario japones, alem de uma relagao cronologica de fatos tirados 

da Bfblia. 

A Artettaz duas datas de edigao: o ano de 1604, na primeira folha 

e o de 1608, na ultima, ambas junto a "com licenga do Ordinario e Su- 

periores em Nangasaqvi no Collegio de lapam da Companhia de IESV". 

Isto atesta que, apos o encaminhamento do original para a impressao, 

com a autorizagao das autoridades eclesiasticas porque "nao tern cou- 

sa algua cotra a Catholica doutrina, & assi sera muyto util imprimirse pe- 

ra aprender esta lingoa" (Arte, p. 8), o livro so sera editado em sua In- 

tegra 4 anos mais tarde. A Companhia de jesus passava por uma serie 

de dificuldades em conseqliencia da mudanga politica que se operava no 

Japao com a instalagao do xogunato Tokugawa, em 1603. Provavelmen- 

te, foi dada a prioridade a edigao de textos mais urgentes para a cristia- 

nizagao (cf. Doi, 1976, p. 490), que comega a sofrer seus primeiros reve- 

zes, diante das pressoes de monges budistas e dos holandeses, como ja 

vimos. 

As duas datas de edigao, mais as diferengas no enfoque dado nas 

duas metades da obra, levam a crer que Rodriguez reviu a segunda parte 

quando a primeira ja estava impressa, dando-lhe uma nova redagao. E 

uma obra monumental onde o autor procurou abranger tudo que Ihe era 

dado conhecer sobre a lingua japonesa, levando-o a um esmero e minu- 

cia nas explicagoes, a uma profusao de exemplificagoes retiradas de clas- 

sicos japoneses, da linguagem coloquial, de proverbios, de cantigas Mai 

e ate de textos cristaos recem-traduzidos de Imguas latinas ou recem- 

transcritos de classicos japoneses, alguns dos quais so se tern notfcia por 

suas referencias. 

Se, de um lado, a analise profusa e, pela primeira vez sistematica, da 

lingua japonesa faz da Arte um precioso manual de consulta sobre a es- 

trutura desta lingua, por outro, torna-a prolixa e difusa, com muitas repe- 

tigoes e redundancia de explicagoes, principalmente em razao da adapta- 

gao rigorosa do modelo gramatical latino. Tal adaptagao nem sempre e 

adequada em se tratando de Iinguas de naturezas tao diversas como sao 

o latim, essencialmente flexional, e, o japones, essencialmente aglutinan- 

te. 

A tentativa de se equacionar gramatica latina e lingua japonesa se 

faz presente em toda a obra mas e mais marcante, como nao podia de 

ser, na sua primeira metade. Alem da distingao nao muito precisa entre 

a morfologia e a sintaxe, ha algumas incorregoes de interpretagao. 

Nas "Advertencias pera mayor intelligencia do que nesta Arte se tra- 

ta", Rodriguez adverte que "esta lingoa e alguas cousas (e) defectuosa 

por carecere os nomes de variedade de casos, & nao tern distingao de 

numero plural, & singular, nem de genero, & os verbos carecerem de va- 
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riedade de pessoas, & de plural, & singular, & por outros defectos que 

nao se achao nas iTgoas de Europa" {Arte, p. 12). Reitera mais adiante, 

a indeclinabilidade dos nomes ("os nomes substantives & os pronomes 

y ^ 

da lingoa lapoa (...) nao se declinao por casos como os Latinos, mas sao 

indeclinaveys" - p. 15) e a ausencia de numero e pessoa na flexao verbal 

("os verbos nesta lingoa nao tem numeros, nem variedade de pessoas 

como no Latim, & na nossa lingoa" - p. 28), mas apresenta quadros 

extensos de flexao, como: 

Declinagao para todos os nomes substantivos, & pronomes primiti- 

ves 

Nominatiuo. Aru] 1, Arujiua, ga, no, yori, Senhor, ou dono 

Genitiuo. Aruj no, ga. 

Datiuo. Am] ni, ye. 

Accusatiuo. Aruj uo, uoba, ua, ga. 

Vocatiuo. Aruj icani Aruji. 

Ablatiuo. Aruj yori, cara, ni. 

Numero Plural 

^Nominatiuo. Aruj 1, Arujitachi, xu, domo, ra. 

Genitiuo. Aruj tachino, ga. 

Datiuo. Aruj tachini, ye. 

Accusatiuo. Aruj tachiuo, uoba, ua, ga. 

Vocatiuo. Aruj tachi, 1, icani Arujitachi. 

Ablatiuo. Aruj tachiyori, cara, ni." (p. 15) 

Se os nomes sao indeclinaveis, nao se justifica um quadro de sua 

declinagao, com a repetigao de uma forma sempre invariavel. E verdade 

que Rodriguez acrescenta que os nomes "tem certas particulas, ou ar- 

tigos, os quais pospostos aos nomes responde aos casos Latinos, & a mes- 

ma voz serve de singular & de plural" mas, se sao particulas ou arti- 

gos, nao sao desinencias flexionais e, como tal, nao sao parte da declina- 

gao nominal. Ficaria mais claro, nos parece, se tivesse apenas distinguido 

em nomes indeclinaveis e partfculas ou artigos invariaveis que, pospos- 

tos aos nomes, indicam os casos latinos e, entao, tivesse elencado as par- 

ticulas com seus respectivos casos. 

w O quadro da declinagao nominal e dispensavel, assim como o e o 

seguinte quadro de conjugagao verbal, onde a mesma forma degozaru 

aparece nas formas de flexao por numero e pessoa, que a Imgua japone- 

sa nao comporta. 
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vTempo presente do modo indicative. 

Vare. Degozaru. Eu sou. 

Nangi. Degozaru. Tu es. 

Are. Degozaru. Elle he. 

Numero plural 

Varera. Degozaru. Nos somos. 

Nangira. Degozaru. Vos soys. 

Arera. Degozaru. Elles sao." (p. 20) 

E assim ocorre em varias partes da Arte, principalmente nos Livros 

Primeiro e Segundo, apresentando longas explanagoes sobre tempos e 

modos verbais, declinagoes nominais, flexoes de adjetivos que pouco ou 

nenhum sentido tern, dentro da estrutura da Imgua japonesa. 

O carater descritivo das consideragoes feitas por Rodriguez em sua 

Arte, se torna mais normativo na Arte Breve da Lingoa lapoa (doravante 

denominada Arte Breve) editada em 1620, em Macao. A ideia de langar 

uma resumo da Arte ja existia desde a epoca de sua publicagaoO), mas 

a situagao politica do Japao e a expulsao do padre decretada pelo xogu- 

nato Tokugawa, adiam sua elaboragao e edigao por cerca de 15 anos. 

Assim ele a introduz: uNa arte grande, que compus da lingoa lapoa, 

(...) fui algum tanto extenso na declaragam de muitas cousas assi pera 

melhor se entenderem as principals difficuldades desta lingoa, (...e) por- 

que aos que comegam a aprender esta lingoa pode causar confusam a 

variedade de preceitos, & regras, que ali se dam, pareceo necessario (...) 

fazer este breve extracto da arte grande, que sirva aos principiantes como 

de introdugam pera a mesma arte" {Arte Breve, p. XI). 

(3) "Posto que pera os que comegao de nouo se fara hu extracto breue de todo este tratado 

pera que com a variedade de preceytos, & exposigoes se nao achem confusos" 64rfe, p. 14). 

Fruto de anos de reflexao, a preocupagao em tornar deste tratado, 

um manual pratico para o aprendizado da lingua japonesa por principi- 

antes, vasa por todo o texto. Suas explanagoes pelos tres Livros que corn- 

poem a Arte Breve, sao mais de ordem geral, concisas e metodicas, com 

uma disposigao mais uniforme dos assuntos. 

Antes de falar da "declinagam dos nomes e pronomes" , tema 

por que comegou a Arte, ha uma longa parte introdutoria orientando pa- 

ra a aquisigao da lingua "elegante e com bom estilo" ("noticia ge- 

ral da lingoa lapoa; do modo de aprender & ensinar esta lingoa; da orto- 

graphia q e nossa letra se escreve a lingoa lapoa"), passando pela foneti- 
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ca e pela escrita ("das syllabas do Sumi, compostas de suas simplices; 

das syllabas q se altera e muda; das letras do nosso alfabeto q serue pera 

escrever a lingoa lapoa; do modo de escreuer em nossa letra & pronun- 

ciar alguas syllabas desta lingoa; do modo de pronunciar as syllabas e 

geral"). 

Da metade do Livro I ate o fim do Livro II, Rodriguez trata da mor- 

fologia e da sintaxe, sem poder se libertar da comparagao com o latim. 

Ainda encontramos quadros de declinagoes e de conjugagoes questiona- 

veis para a lingua japonesa, mas suas consideragoes sao mais claras e 

♦ 

normativas. Apesar de ter se servido dos textos cristaos produzidos no 

japao (tradugao de textos latinos e transcrigao reduzida de classicos ja- 

poneses para a linguagem coloquial) para ilustrar suas exposigoes na 

Arte, aqui ele desaconselha sua leitura "por sera frase impropria acco- 

modada aos nossos conceitos" (p. 4) rrecomendando apenas os livros 

"do estillo da escritura, & de autores classicos antigos estimados entre os 

lapoes por seu elegante estillo, em q esta todo o primor, elegancia & pro- 

priedade da lingoa lapoa" {Arte Breve, f. 4). Mesmo estes nao sao uti- 

lizados para exemplificar as exposigoes gramaticais, limitando-se a urn 

numero muito reduzido de frases curtas extraidas da linguagem coloquial, 

para melhor atender ao fim espedfico a que se propunha. 

O Livro III, como todo o resto, segue o modelo da Arte. a primeira 

metade e dedicada ao estilo da escrita e a parte final, as ditas "curiosida- 

des proveitosas". 

A Arte Breve constitui uma sumula da primeira obra e nao apresen- 

ta modificagoes teoricas substanciais. O que o autor buscou e conseguiu 

foi uma metodologia didatica mais acessivel aos iniciantes no aprendiza- 

do da lingua, tornando a Arte Breve mais normativa e sintetica, enquan- 

to a Arte prima por ser mais analitica e descritiva. 

Ambas as obras sao permeadas de explicagoes sobre as formas de 

tratamento, suas regras lingiiisticas e seus usos. Observador perspicaz de 

fatos sociais, culturais e lingmsticos — fatores essenciais das expressoes 

de tratamento — Rodriguez logo percebeu a profusao desses tratamentos 

na lingua japonesa. Embora ainda de maneira bastante descritiva e difu- 

sa, como o foram os demais aspectos por ele tratados, as expressoes de 

tratamento receberam uma analise agugada de Rodriguez, que registra os 

fatores essenciais de sua estrutura, de seu mecanismo e de suas formas 

lingiiisticas, como veremos a seguir. 

III. As Artes e a linguagem de tratamento 

Nao fugindo da orientagao imposta por Rodriguez a seus dois trata- 

dos, o tratamento e apresentado na Arte com explicagoes minuciosas de 
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cada uma de suas formas lingliisticas: as circunstancias de uso, os graus 

de tratamento que comportam, seus significados. Ja na Arte Breve, o au- 

tor se restringe a apresentar as normas gerais do emprego do tratamento, 

deixando as consultas sobre aspectos mais espedficos a "sintaxi grande 

(que) distingue tudo meudamete (...) onde se pode ver" {Arte Breve, f. 

66). Comegaremos analisando suas posturas teoricas na Arte. 

Rodriguez aponta elementos importantes do mecanismo do trata- 

mento ja nas "Advertendas" da Arte. "no que esta lingoa se assinala, 

& he diuersa de quantas temos noticia, he a maneira de respeitos, & cor- 

tesias que indue nos modos de falar quase uniuersalmente: por que tern 

verbos acomodados pera falar de pessoas, & com pessoas baixas, & altas, 

& te varias particulas que se ajuntao aos verbos, & nomes, respeitando 

sempre a pessoa co que, de que, & de q cousas fala, para usar das taes 

particulas, & verbos conforme a calidade de cada hu" {Arte, p. 13). 

Ja na introdugao destaca, de um lado, as formas lingliisticas em que 

se manifesta o tratamento (verbos e particulas apostas a verbos e nomes) 

e, de outro, elementos do tratamento a nivel de discurso (com quern fa- 

la, de quern e de que coisas se fala). 

Os pontos levantados nas "Advertencias" sao retomados e comple- 

tados no Livro Segundo, onde o autor elenca todas as formas lingliisticas 

do tratamento, explicando minuciosamente seus significados, suas nor- 

mas gramaticais, seus graus de tratamento e as circunstancias de seu uso, 

servindo-se de exemplos retirados, principalmente, da linguagem colo- 

quial. 

Sao as seguintes as formas lingliisticas por ele levantadas: 

1. as "particulas assi honradas como humiliativas que se ajutam soo- 

mente a nome substantives, ou a raizes de verbos honrando o tal no- 

me, ou raiz, ou por pessoa, ou cousa por si ser dina de honra, & vene- 

ragam, ou por as taes cousas pertencerem a pessoas cujo respeito se 

honram"; 

2. as "particulas de honra, & humiliativas que somente se ajuntam a 

verbos"; 

3. "alguns verbos que de sua natureza sam honrados, ou humildes" (p. 

319). 

Aqui sao citadas, nao so as classes morfologicas que implicam trata- 

mento, como tambem a existencia de duas formas basicas de tratamen- 

to: o tratamento honrado e o humiliatiuo. 

Quanto as formas lingliisticas de tratamento, o autor levantou prati- 

camente todas as classes morfologicas pertinentes, ainda que com algu- 

mas ressalvas. Ele se refere por "particulas que se ajuntam a ver- 

bos" ,a classes de naturezas pouco diversas. Nao distingue as particu- 
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las flexfveis, que anteriormente denominamos particulas formulativas 

(v. "Sobre a estrutura da lingua japonesa", in Estudos Japoneses 1 1979) 

dos verbos auxiliares de tratamento. Eles se distinguem por serem aque- 

las, particulas flexiveis que expressam aformulagao subjetiva do enuncia- 

dor sobre o conteudo do seu discurso, sem comportarem, intrinsecamen- 

te, uma carga semantica; por outro lado, os verbos auxiliares, como o 

proprio nome diz, sao originariamente verbos de tratamento com um 

conteudo semantico particular, que o uso fez com que, ao se juntarem a 

outros verbos, perdessem a carga semantica e mantivessem apenas seu 

aspecto tratamental. Dessa forma, enquanto as particulas formulativas se 

juntam a quase todos os verbos, a jungao dos verbos auxiliares de trata- 

mento se restringe a determinados verbos, por forga da carga semantica 

originaria que, embora nao considerada neste uso, mantem alguns res- 

quicios. Dentro da visao descritivo-normativa de seus tratados, umadis- 

tingao inicial dessas duas classes morfologicas teria sido mais proveitosa, 

evitando a explanagao extensa de cada um dos termos levantados pelo 

autor, o que dificulta a assimilagao das nogoes expostas. 

v Por "particulas que se ajutam aos nomes" , Rodriguez entende 

os afixos (prefixes e sufixos, cuja distingao so e feita ao se referir ao uso 

dessas particulas, sem Ihes dar uma denominagao especifica) e, por 'Ver- 

bos honrados ou humildes" , os verbos que "de sua natureza" ,sem 

o auxilio de particulas, expressam o tratamento. 

As formas "honradas" ou "humiliatiuas" e seu mecanismo de uso, 

aqui apenas citadas, serao expostas dispersamente por todo o texto da 

Arte, de modo que iremos resgatando-as a medida que prosseguirmos 

em nossas analises. 

A consideragao do enunciador por "pessoas dignas de honra & 

veneragam" pode ser manifestada de duas maneiras: pelas expressoes 

de respeito ou de "honra" e pelas de modestia ou de "humildade". Essa 

consideragao ou honra e expressa diretamente por: 

1. "particulas de honra (que) se ajuntam aos nomes principalmente, ou 

por serem pessoas dignas de honra, ou por as cousas que se honram 

pertencere a pessoas nobres dignas de honra, & veneragam, por cujo 

respeito as ditas cousas se honram" {Arte, p. 320); 

2. pelas particulas que "honram (...) os verbos a que se ajuntam por 

respeito das pessoas a quern os taes verbos pertencem" (id., p. 325); 

3. por verbos que "de sua natureza encluem em si certo grao de honra 

sem particula honoratiua, os quais seruem soomente pera segundas, & 

terceiras pessoas honradas" (id., p. 332). 

A honra pode ser expressa, portanto, tratando respeitosamente a 

propria pessoa enfocada ou as coisas que Ihe pertengam (por meio de 
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afixos de respeito) ou, ainda, as agoes praticadas pela pessoa enfocada ou 

que a ela se refiram (por particulas formulativas, por verbos de respeito 

ou por verbos auxiliares de respeito) sendo, assim, reservadas as agoes 

dos actantes do enunciado diferentes do enunciador. 

Com relagao as expressoes de modestia ou "humiliatiuas", quando 

se tratam de "particulas que se ajuntam aos nomes" ^elas "aba- 

te(m) & despreza(m) a pessoa, ou cousa a que se ajunta(m)" (id., p. 325). 

No entanto, "os verbos humildes" e "as particulas que se ajuntam 

a verbos (...) honram a pessoa com quern, ou diante de quern se fala, & 

humilham & mostram muyta reverencia, & cortesia nas pessoas a quern 

pertencem" (id., p. 335). E uma forma indireta de considerar uma pes- 

soa, fazendo com que o enunciador trate, com modestia, as agoes refe- 

rentes a si ou a pessoas hierarquicamente inferiores do enunciado, para 

expressar sua consideragao pelo enunciatario ou por outras pessoas hie- 

rarquicamente superiores do enunciado. 

Como nota Rodriguez que "he importante notar bem seu uso: & 

alguns de Europa usam delles impropriamente falando com D6jucus(4), 

mogos & gente de sua obrigagao, honrando os ditos mogos, ou honran- 

dose assi mesmo onde nam conuem" (id., p. 335) ,seu uso e complex© 

na medida em que o enunciador deve ter em mente toda a rede de rela- 

goes inter-individuais dos actantes do enunciado, bem como a relagao 

enunciador/enunciatario, a m'vel de enunciagao, para atribuir as formas 

apropriadas de tratamento. Seu uso exige uma atengao do enunciador 

para evitar atribuir tratamentos elevados demais a uma pessoa que Ihe 

seja hierarquicamente superior, mas que possam ferir a suscetibilidade de 

outra pessoa, superior aquela. 

(4) Originalmente, significa "companheiro da mesma seita religiosa" mas Rodriguez usa para 

os Irmaos. 

Nesse sentido, adverte Rodriguez que "os inferiores quando falam 

com superiores ou diante de pessoas nobres, etc. deuem usar dest (a for- 

ma de tratamento), quando o verbo a que se pospoe pertence a inferio- 

res, ou a outros que nam merecem honra particular" (id., p. 329). E ain- 

da que "quando falamos de algua pessoa que merece honra, mas en- 

teruem outra muyto nobre, da que he menos podemos falar por Marasu- 

ru(5), por respeito da mais nobre, & acrecentar ao Marasuru as particu- 

las de honra, Rare, 1, Ari, precedendo Fo(6)" (id., p. 330). Neste caso, 

"abate-se" o menos "honrado" com marasuru em atengao ao "mais no- 

bre" e recupera um pouco da "honra" perdida, pelo uso das expressoes 

de honra rare e uo...ari. 
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(5) Partfcula verbal que "humilha o verbo, mostrando reverencia". 

(6) Partfcula verbal que tem o "menor grao de honra". 

Rodriguez se detem com mais atengao ao falar das expressoes humi- 

Ihativas, explanando com esmero o uso de cada uma delas, explicitando 

a quern cabe utiliza-las, para quern e, em alguns casos, em que contextos. 

Cumpre notar que o autor, ao analisar cada urn dos casos, apresen- 

ta-os em grupos conforme o grau de tratamento que comportam, numa 

escala gradual de reverencia. Na parte final da parte dedicada ao trata- 

mento (Livro Segundo da Arte), encontram-se algumas notas breves, po- 

rem oportunas, das quais apresentamos as mais significativas: 

1. o uso do tratamento e tao inerente a lingua japonesa que "falar por 

verbo simples (...) significa superioridade & arrogancia, & abate com 

quern, & diante de quern se fala por taes verbos, & he modo de senho- 

res com os criados, ou o pay com os filhos, & muyto familiares, ou 

gente baixa entre si que nam goardam policia no falar" (id., p. 337); 

2. dentro do bom uso do tratamento, o enunciador nao deve mostrar ar- 

rogancia ao se apoderar do discurso de modo que "falando de si 

mesmo (...) nam se ha de honrar assi mesmo (...) mas usara do verbo 

simples, ou composto com as particulas humildes conforme a pessoa 

com quern, ou diante de quern fala" (id., p. 337); 

3. a tensao inter-pessoal do discurso deve ser cuidadosamente observada 

pelo enunciador, tanto que "falando de si, ou de pessoa baixa dian- 

te de honrados, ou iguais, usara do verbo composto com as particulas 

humildes (...) ou dos verbos humildes" mas "falando de si ou de 

pessoa baixa diante de gente baixa, gente de sua casa, obrigagam, etc. 

se usa do verbo simples, sem particula, & entam se honra assi mesmo, 

& abaixa os ouuintes mostrando dominio & superioridade" (id., p. 337); 

4. da mesma forma, "se falar de pessoas muyto honradas diante de 

gente de sua casa, & obrigagam, se a que fala nam he muyto nobre, 

os ha de honrar conforme a sua dignidade" ,bem como, "quando 

se refere o que diz outro, ou recado se for de pessoa honrada se refe- 

rira o recado palaura por palaura assi como elle o disse, olhando sem- 

pre a dignidade da pessoa com quern se fala pera conforme a isso usar 

de palauras mais corteses, & no cabo acabar com algua particula hu- 

milde se for diante de gente de respeito, ou com verbo honrado de di- 

zer, conforme a honra que merecer" (id., p. 338); 

vp5. registra um dos fatores peculiares a cultura japonesa que orienta o uso 

do tratamento. Trata-se da oposigao interioridade/exterioridade, pela 

qual o universe do EU (seus familiares, parentes, amigos, companhei- 

ros de trabalho e coisas a eles pertencentes) e tratado com modestia, 
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em oposigao ao universo dos OUTROS, independentemente da relagao 

inter-individual interna de cada universo. Assim, diz Rodriguez que 

"he muy ordinario falando o criado de seu senhor, ou o filho do pay, 

ou a mulher do marido, & ao contrario, & os parentes chegados huns 

dos outros com pessoas de respeito usar do verbo composto com par- 

ticula humilde (...) ou dos verbos humildes: no qual modo se honra a 

pessoa com quern fala, & humilha a pessoa aquem pertence o tal ver- 

bo (...) porque se estranha demasiada cortesia entre igoais, & da mes- 

ma familia, ou religiam, diante dos de fora" ,muito embora, "os 

criados, & familiares falando entre si de seu senhor usam da honra su- 

prema" (id., p. 338). 

Sempre conscio dos fins didaticos e praticos a que se destinava sua 

Arte, Rodriguez nota que "se cometem muytos erros no uso das (...) 

honras (...) de modo que da muyto nas orelhas dos ouuintes, porque ou 

se honram assi mesmo demasiadamente, ou aos companheiros, & igoais, 

ou dam honra a gente baixa como a mogos, & a criados que a nam me- 

recem" (id., p. 347) ,terminando por apontar os erros mais freqlientes, 

com as devidas explicagoes sobre as razoes que levam os usuarios ao er- 

ro, nao se esquecendo de indicar sua forma correta. 

Levado, justamente, pelo cunho didatico imprimido a sua Arte, o 

Padre Rodriguez foi meticuloso demais em suas explanagoes, fazendo com 

que cuidasse para que nada fosse omitido. Como resultado, nasceu uma 

teorizagao difusa e, por vezes, dificil de ser entendida. Procura corrigir 

as falhas na Arte Z?rei?e, resumindo em apenas duas paginas, as nogoes 

sobre o tratamento, desenvolvidas anteriormente em cerca de 30 paginas 

dentro do capitulo especifico sobre a materia, sem contar as ideias que 

se encontram esparsas por toda a obra. Apresenta, de modo conciso e 

claro, as principals caractensticas do tratamento da lingua japonesa, seja 

do ponto de vista morfo-sintatico, seja do pragmatico. 

Apesar das restrigoes a clareza de suas exposigoes, a Rodriguez pra- 

ticamente nada escapou do sistema do tratamento japones. Mesmo sem 

definir claramente, mostra a relevancia do discurso como o lugar em que 

se realiza o tratamento, levando em conta a relagao de forgas entre as 

pessoas do discurso, ditada por circunstancias sociais e culturais e que se 

define no contexto de situagao. Constata, ainda, a existencia de duas 

formas para expressar a consideragao por uma pessoa, contextualmente 

considerada superior: atribuindo-lhe diretamente as formas de honra ou 

atribuindo as formas de humildade as pessoas que se cponham a ela na 

relagao de forgas dentro do discurso. Sem falar, naturalmente, nas for- 

mas linglii'sticas que servem de canal para a expressao do tratamento, 

por ele levantadas e exaustivamente explanadas. 
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Nao fosse o fato desses dois tratados terem sido escritos em portu- 

gues, lingua estranha a maioria da populagao japonesa, o que nao Ihe 

permitiria compreende-los mesmo que a ele tivessem acesso; nao fosse o 

fato de terem se limitado a um mundo bastante restrito, o mundo cristao 

do seculo XVII; nao fosse o fato de terem saido do Japao com o banimen- 

to de Rodriguez er posteriormente, de todos os cristaos — sem duvida se- 

ria muito grande o impacto que teriam causado nos estudos sistematicos 

do tratamento no Japao, numa epoca em que se centravam em estudos 

do tratamento para a intelecgao e a interpretagao de classicos japoneses, 

notadamente de seus poemas. Em verdade, as expressoes de tratamento 

despertaram o interesse e a atengao dos japoneses desde os primordios 

de suas letras. Mas, ou eram tomadas como objeto de especulagoes para 

constatar um ou outro aspecto pratico de seu uso ou, quando tornados 

como objeto de analise, eram apontadas certas caracten'sticas semanticas 

ou morfologicas isoladas. Nada havia ainda que expusesse todo o seu 

modelo sistematico. 

O original da Arte se encontra, hoje, no Bodleian Library da Univer- 

sidade de Oxford e so chegou as maos de Tadao Doi nos meados deste 

seculo, que a traduziu para o japones em 1950. O original da Arte Breve 

se encontra na Universidade de Londres, do qual o Tenri Central Library 

tirou um facsimile langado em 1972. 
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A CULTURA LUCIDtiFILA NO JAPAO 

Teiiti Suzuki 

r 

No Extremo Oriente, existe uma faixa de terra, outrora coberta de 

floresta lucidofila, caracterizada por arvores de folhas brilhantes, como os 

carvalhos perenifolis, as camelias, etc., donde o nome lucidophyllon. 

A faixa se estende desde o nordeste da India e do sul da China, pas- 

sa pelo lado sul do Medio e Baixo Rio Yangtse e reaparece no extremo 

sul da peninsula coreana e no arquipelago japones, excetuando-se sua 

parte setentrional. A interrupgao da floresta ocorreu porque o ultimo de- 

gelo glacial, que se verificou por volta do ano 10.000 A.C., separou o ar- 

quipelago do continente. A uniformidade da flora se deve ao clima tem- 

perado e umido dessa area. 

Toda essa regiao e habitada por mais de uma dezena de povos com 

Imguas diferentes, que, no entanto, apresentam uma notavel semelhanga 

nos usos e costumes, formando um complex© cultural que pode ser de- 

nominada cultura lucidofila. A floresta lucidofila constitui, portanto, a 

area, ao mesmo tempo, ecologica e cultural. 

Examinemos esse complexo cultural, a comegar pela chamada cultu- 

ra material. 

1, SEDA 

A seda chinesa, famosa pela Rota da Seda desde o seculo II A.C., era 

produzida, principalmente, na area lucidofila. Os vestigios de sua exis- 

tencia remontam a mais de 3.000 anos A.C. E na parte sul dessa area 

que se encontra a maior variedade de bichos-da-seda, tanto selvagens 

como domesticados, produzindo-se variados produtos seridcolas. 

2. LACA 

Utensflios de madeira e de bambu, cobertos de laca, foram encon- 

trados nos sftios arqueologicos japoneses, que datam de 4.000 A.C., apro- 

ximadamente. Fimssimos artigos de laca, do seculo II A.C., podem ser 

admirados no Museu Nacional de Pequim. 

As tribos montanhesas da parte meridional da area lucidofila usam 

a laca para cobrir toscas tijelas de madeira, bem como para colar a ponta 
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da flecha, o que e considerado o uso mais primitivo desse material. A 

umidade da floresta lucidofila e adequada a secagem da laca e a sua con- 

servagao. 

3. CHA 

Tambem na parte sul da mesma area, de onde e nativo o cha, suas 

folhas sao utilizadas como alimento. As folhas sao cozidas a vapor e con- 

servadas em vasos, cestas ou covas, para fermentagao. O produto e in- 

gerido como alimento ou mastigado como refrescante, adicionando-se- 

Ihe o sal e outros ingredientes. Outrossim, as folhas fermentadas sao so- 

cadas no pilao para fazer bolinhos. Vertendo-se agua sobre os bolinhos, 

obtem-se a bebida do cha. 

No famoso uLivro do Cha", da epoca da dinastia Tang, no seculo VIII 

D.C., ha uma descrigao detalhada sobre a preparagao da bebida: "os bo- 

linhos de cha sao pulverizados no moinho rotative de madeira e, sobre o 

po assim obtido, verte-se a agua quente para ser ingerida". E o cha uti- 

lizado na cerimonia do cha, que foi introduzido para o Japao pelos pre- 

gadores do Zen-budismo, no seculo XIII. A infusao da folha de cha, como 

se usa comumente hoje em dia, data do seculo XV. 

4. SOJA FERMENTADA 

Com a divulgagao da comida chinesa e japonesa entre nos, muitos 

brasileiros conhecem o miso e o shoyu que sao produtos de soja fermen- 

tada. Outro produto chamado natto, soja fermentada sem sal, cujo uso 

se estende desde a Indonesia ate o norte da China, ainda e pouco conhe- 

cido entre nos. 

A soja e originaria da parte sul da area lucidofila, onde e grande a 

variedade de seus produtos fermentados. 

5. BEBIDA ALCOOLICA DO TIRO DO 

O sake e produzido com o arroz cozido, adicionando-se-lhe o fun- 

go aspergilus orysae para sacrificar o amido de arroz e sua posterior al- 

coolizagao. 

Esse tipo de bebida alcoolica e peculiar a area lucidofila. Na parte 

meridional dessa area, outros graos sao utilizados para o mesmo fim e a 

variedade de vinhos de cereais e consideravel. For exemplo, a bebida 

chamada tian e preparada com o grao da grammea elusine. A fermenta- 

gao do grao cozido se processa sem a adigao da agua. A agua, quente 

ou fria, so e acrescida aos graos fermentados colocados em um vaso, no 
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momento de sua ingestao. O Ifquido e servido diretamente do vaso por 

um canudo feito de bambu ou, depois de coado por uma cestinha, tam- 

bem de bambu, e tornado com uma concha. 

6. BOLINHO DE ARROZ 

Ha duas grandes especies de arroz cultivadas no Oriente: orysa sa- 

liva japonica e indica. O arroz agulha e da especie indica e o arroz ca- 

tete, mais glutinoso do que o agulha, e da especie japonica, Existe uma 

variedade mais glutinosa ainda, chamada moti. 

O bolinho de arroz e preparado com o moti: cozinha-se a vapor o 

arroz moti, soca-se no pilao e, com a massa obtida, faz-se o bolinho. 

No japao, come-se tambem o moti cozido a vapor, sem ser socado 

no pilao. E o okowa, que era preferido ao japonica cozido na agua, an- 

tes do seculo X da nossa era. Outrossim, o moti e pulverizado no pilao 

rotativo, adicionando-se um pouco de agua cuja massa e envolta em.fo- 

Ihas verdes para ser cozida a vapor. E o timaki, uma comida cerimonial 

da Festa dos Meninos, comemorada no dia 5 de maio, no Japao. 

E tambem muito grande a variedade de pratos preparados com o ar- 

roz moti, na parte meridional da area lucidofila. E interessante notar que 

ai se criaram, alem do moti, especies gomosas de outras grammeas, in- 

clusive do.milho, introduzido depois da descoberta do Novo Mundo. 

As especies glutinosas de gramfneas sao menos produtivas do que 

as ordinarias. Por exemplo, o catete e de 3 a 5 vezes mais caro que o 

agulha, e o moti, mais caro ainda. 

Explicaremos, mais adiante, qual a razao deste gosto pelo grao mais 

glutinoso na area lucidofila. 

Como vimos, a parte sul dessa area constitui o nucleo geograficoda 

cultura lucidofila. Esta porgao apresenta, grosso modo, o formato da lua 

crescente colocada em posigao horizontal, compreendendo o nordeste da 

India, o norte da Birmania e as provincias de Yun-nam e de Koicho, no 

sudoeste chines. Por conveniencia de explanagoes futuras, denominare- 

mos esse nucleo de Crescente Oriental, por analogia com o famoso Cres- 

cente Fertil da Asia Menor, aceitando sugestoes de alguns estudiosos ja- 

poneses. 

Trata-se de uma regiao montanhosa, com altitude media de 1000m., 

banhada por nascentes e montantes de grandes rios como o Yangtse e o 

Sonkai, que desaguam no Mar da China, o Mekon, o Salwin, o Irawaji e 

s- 

o Bramaputra, que despejam suas aguas no Oceano Indico. 

A difusao da cultura atraves desses rios, tendo como indicador a 

agricultura, e o que veremos em seguida. 

A agricultura no Crescente Oriental se baseia na queimada. Derru- 
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ba-se a mata, queima-se, limpa-se o terreno e se planta um conjunto de 

grammeas, leguminosas, tuberculos, frutas e verduras. Depois de 2 a 3 

anos de cultivo, procede-se a queimada de uma outra porgao da mata. 

E uma policultura rotativa, por processo de queimada. 

A agricultura lucidofila se formou sob a influencia de areas vizinhas, 

a saber: a Savana Indiana, ao leste, e a Floresta Tropical de Mongoes, ao 

sul. 

a) A Savana Indiana se situa na regiao oeste e nordeste da India e pos- 

sui um clima quente e seco, que e responsavel pelos campos de gra- 

mineas com arvores esparsas. 

Nessa area, varias plantas nativas foram transformadas em especies 

cultivadas, como o paingo {setaria), bem como algumas plantas ja cul- 

tivadas em outras areas foram introduzidas, como o sorgo e a cabacei- 

ra, vindos da Savana Africana, o trigo e a cevada, originarios da Asia 

Menor e que aparecem na chamada Civilizagao Indus, do Paquistao, 

por volta do ano 3.000 A.C. 

Dessas plantas cultivadas na Savana Indiana, algumas foram intro- 

duzidas no Crescente Oriental, mas outras af nao se fixaram, como 

ocorreu com o trigo e a cevada. 

b) Ao sul do Crescente Oriental, se estende a Floresta Equatorial de Mon- 

goes, de clima quente e umido, com duas estagoes distintas: a da seca 

e a das chuvas. 

Dessa regiao se origina o plantio dos tuberculos colocasia e dios- 

corea que, com a banana (originaria tambem dessa area) e a cana-de- 

agucar (originaria da Nova Guine), formam a chamada agricultura de 

tuberculos e raizes que, hoje, predomina na Micronesia, na Melanesia 

e na Polinesia. 

A banana e a cana-de-agucar nao conseguiram penetrar no Cres- 

cente Oriental, por causa do seu clima temperado, com o frio do in- 

verno. O cultivo desses tuberculos na Floresta Tropical de Mongoes, 

no entanto, deu ensejo a que fossem cultivados o inhame e o cara — 

especies nativas da zona temperada — no Crescente Oriental. 

Essas grammeas, leguminosas, tuberculos, frutas e verduras compoem 

a policultura de queimada do Crescente Oriental. 

Segundo observagoes de agronomos e etnologos que realizaram pes- 

quisas in loco, a queimada vai cedendo lugar ao cultivo permanente do 

campo seco, de adubagao rudimentar, a medida que o aumento demo- 

grafico provoca uma escassez de matas dispomveis. 

Nas partes baixas de campos secos de cultura permanente, podem- 

se formar alagados, quando e abundante a chuva. Eles sao preferidos pa- 
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ra o plantio do arroz. 

O arroz, que e originario do Crescente Oriental, era um dos elemen- 

tos componentes daquela policultura de queimada. Ele cresce bem em 

lugares umidos e melhor ainda, se sua raiz permanecer submersa durante 

o periodo de crescimento. 

O alagado, porem, seca quando a chuva e insuficiente. Para evitar 

essa inconveniencia, planta-se o arroz na porgao alagadiga, juntamente 

com outras grammeas adequadas ao campo seco. Quando a chuva e es- 

cassa, a colheita de arroz e menor mas e maior a colheita de outros ce- 

reals. O contrario acontece quando a precipitagao pluvial e menor. 

O proximo passo e a formagao do alagado artificial. Constroi-se o 

tanque, abre-se o canal para conduzir a agua para o arrozal, que e cerca- 

do por diques com comportas, de modo a que a raiz do arroz permanega 

submersa durante seu crescimento. Abre-se a comporta, para retirar a 

agua, na epoca da maturagao dos graos e da colheita. E o chamado "ar- 

rozal irrigado". 

Como se ve, o "arrozal irrigado" e uma obra de engenharia civil so- 

fisticada que, por outro lado, requer uma organizagao social capaz de 

promover o trabalho coletivo, necessario para sua manutengao e seu fun- 

cionamento. 

O desenvolvimento do arrozal irrigado, porem, e limitado ao Cres- 

cente Oriental, devido a sua topografia montanhosa. Descend© para a 

plamcie e que este sistema artificial se desenvolve e se aperfeigoa. Com 

isto, aquela policultura primitiva entra numa nova fase: a da monocul- 

tura de arroz nas plamcies. 

Quando foi que comegou esta fase e como se propagou o arrozal 

irrigado? 

Ha tres rotas de propagagao: a) a do Rio Yangtse, para o leste; b) a 

do Rio Bramaputra, para o oeste; c) a dos rios Sonkai, Mekon, Sal win e 

Irawaji, para o sul. 

a) Rota leste 

Comecemos pela rota do Rio Yangtse, onde as evidencias arqueo- 

logicas e documentais sao relativamente mais abundantes. 

Os vestfgios mais antigos da presenga do arroz cultivado encon- 

tram-se na foz do Rio Yangtse, lado sul, datado de 5.000 anos A.C. Se- 

guem-se os do lado norte da mesma foz, datados de 4.000 A.C. e os 

do Medio Yangtse e da foz, ambos datados de 3.000 anos A.C. Todos 

esses sftios ficam dentro da area da floresta lucidofila. Entretanto, as 

circunstancias em que foi descoberto o arroz fossilizado, indicam que 

o arroz era cultivado ainda como um dos componentes da policultura 

primitiva. 
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For outro lado, o arroz encontrado no sitio de Hoju, na foz do 

Yangtse, que data de cerca de 1.000 anos A.C., e acompanhado de 

instrumentos de pedra, aptos para executar services de carpintaria e 

produzir taboas e mouroes necessaries para a construgao do arrozal 

de irrigagao aperfeigoada. 

No entanto, no livro Xhu-Lai", do seculo V a III A.C., ha descrigoes 

precisas sobre o arrozal irrigado, com mengao a tanques, canais, di- 

ques e comportas a que ja nos aludimos. 

Nao foi ainda encontrado nenhum resto arqueologico de arrozal 

irrigado na China, mas tudo leva a crer que, no decorrer do seculo X 

ao seculo III A.C., este sistema surgiu da rizicultura nas plamcies do 

Medio e Baixo Yangtse. 

b) Rota oeste 

Atraves do vale do Rio Bramaputra, o arroz cultivado se difunde no 

leste da fndia. Sabe-se que, por volta do Seculo X D.C., o arroz japo- 

nica e substitufdo pelo indica e o arrozal irrigado aparece a partir do 

seculo XIII e se propaga nas plamcies da Birmania e Tailandia, por vol- 

ta do seculo XVIII. 

c) Rota sul 

E a rota daqueles grandes rios que descem do Crescente Oriental 

para o sul. 

As recentes escavagoes, procedidas no norte da Tailandia, consta- 

taram a presenga do arroz e de outras plantas cultivadas nas camadas 

que datam de 5.000 a 2.000 anos A.C. 

Trata-se do arroz yaponica que teria sido cultivado juntamente 

com outras plantas, pelo sistema da policultura primitiva. 

As grandes extensoes de arrozais irrigados, de arroz indica, nas 

plamcies banhadas por aqueles rios, aparece, como ja vimos, a partir 

do seculo XVIII. 

O arrozal irrigado aparece no sul da Coreia e no oeste japones, re- 

gioes que constituiram a extremidade norte dafloresta lucidofila, por vol- 

ta do seculo IV ao seculo III A.C. Os vestigios do arrozal completamente 

equipado sao encontrados nos sitios arqueologicos japoneses daquela 

epoca. 

Trata-se de um sistema ja aperfeigoado, trazido da foz do Rio 

Yangtse. A sua rapida propagagao para o resto do arquipelago supoe a 

pre-existencia da agricultura mais rudimentar da mesma origem lucidofi- 

la, ou seja, da policultura de queimada. 

134 



Com efeito, os vestigios dessa agricultura rudimentar sao encontra- 

dos desde as camadas que datam de mais de 4.000 anos A.C. E interes- 

sante notar que o trigo figura entre as plantas cultivadas naquela epoca. 

O trigo, quase inexistente no Crescente Oriental, como vimos, teria sido 

trazido atraves da Asia Central e do norte da China. A pesquisa de po- 

lens fossilizados confirma a presenga de varias grammeas e leguminosas 

cultivadas desde 2.500 A.C. 

Alias, em certas regioes montanhosas do arquipelago, pratica-se, em- 

bora esporadicamente, a policultura de queimada, na qual o inhame de- 

sempenha um papel mais importante do que no Crescente Oriental. 

A maior festa do Japao e a do dia I2 de janeiro. De manha cedo, to- 

da a familia, reunida, toma uma sopa com bolinho de arroz e inhame, 

como comida cerimonial. Ha excegoes, porem. Em certas regioes, aldeias 

e farmlias, so se poe o inhame na sopa, eliminando-se o bolinho de ar- 

roz. O fenomeno e mais freqiiente nas regioes onde se pratica ou se pra- 

ticava ate recentemente a policultura de queimada, em que o arroz cons- 

titui a colheita subsidiaria. As farmlias que nao usam o bolinho de arroz, 

nas aldeias onde o resto da populagao o usa, sao, segundo constataram 

os pesquisadores, originarias das regioes da policultura de queimada. 

Apesar da importancia do inhame, nao ha vestigios arqueologicos 

dessa planta, devido a sua constituigao fibrosa peredvel. 

Anteriormente a agricultura de queimada, o alimento era obtido por 

meio da caga, da pesca e da coleta de produtos silvestres. 

A samambaia, que cresce em quase toda a parte do mundo, e apro- 

veitada para fins alimentares somente na floresta lucidofila. 

O broto da samambaia e vendido hoje em dia, nas feiras livres de 

Sao Paulo. Trata-se de um costume trazido pelos imigrantes japoneses. 

O broto de bambu tambem e encontradigo nas feiras livres, mas o bam- 

bu extrapola a floresta lucidofila e, alem do mais, seu broto comerciali- 

zado e das especies cultivadas no sul da China e no japao. 

Da raiz da samambaia, extrai-se o amido. Tritura-se a raiz, lava-se 

com bastante agua e obtem-se a farinha, por decantagao. De outras rai- 

zes e tuberculos selvagens, extrai-se tambem o amido, pelo mesmo pro- 

cess© que elimina o amargor, a aspereza e mesmo a venenosidade, conti- 

das nessas plantas. 

Nas camadas mais antigas de sftios arqueologicos japoneses, encon- 

tram-se nozes e castanhas armazenadas nas covas cavadas no chao ou 

vasos de ceramica. Esses frutos silvestres teriam sido aproveitados como 

comida, pelo mesmo processo de trituragao e lavagem. 

Curiosamente, a ceramica japonesa e a mais antiga do mundo. Ela 

data de mais de 10.000 A.C., segundo o "carbon dating", isto e, o meto- 

do de medir a idade do objeto arqueologico, atraves da utilizagao de ra- 
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dio-carbono, ou C14. 

A fuligem encontrada nos vasos neoliticos atesta que eles foram usa- 

dos para a cocgao, principalmente para se produzir a farinha obtida das 

plantas silvestres. Assim, a farinha se torna mais digestiva ao paladar. 

E de se notar, outrossim, que a farinha cozida, produzida das plantas 

silvestres da floresta lucidofila, bem como o inhame cozido, que desem- 

penha um papel importante na policultura de queimada, a que nos alu- 

dimos, sao muito glutinosos. A preferencia pelos graos glutinosos na cul- 

tura lucidofila pode ser relacionada com o uso da farinha de plantas sil- 

vestres e do inhame. 

Pelo exposto, ve-se que, no Japao, regiao que se situa na extremida- 

de norte da floresta lucidofila, ha uma coexistencia pacffica entre as re- 

miniscencias vivas do pen'odo pre-agncola, representadas pelos doces de 

samambaia, de lirio silvestre e de outras plantas de fino sabor, de um la- 

do, e de outro, os artigos produzidos pela moderna tecnologia avangada, 

de que o Japao constitui um dos mais importantes centres propagadores. 

(Este trabalho foi apresentado em forma de palestra no 

II Congresso de Estudos Afro-Asiaticos, realizado no 

Centre de Estudos Japoneses da USP, em 5 de novem- 

bro de 1986) 
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A LINGUA JAPONESA DOS IMIGRANTES JAPONESES 

E SEUS DESCENDENTES NO BRASIL 

Yoshio Mase 

I 

De que maneira os descendentes de japoneses do Brasil herdaram a 

li'ngua de seus pais; qual o seu processo de homogeneizagao e neste pro- 

cesso, quais as interferencias que sofre da lingua portuguesa: sao alguns 

dos aspectos interessantes, no entanto, nao muito explorados a serem 

abordados em um estudo da lingua japonesa utilizada no Brasil. Apesar 

de dispor de um corpus ainda muito restrito que nao me permite conclu- 

soes melhor fundadas, gostaria de destacar alguns topicos que poderao 

servir de base para reflexoes futuras. 

Minhas reflexoes partem de dados obtidos, em sua maior parte, jun- 

to a meus alunos de origem japonesa do Curso de Li'ngua e Literatura 

Japonesa da USP e junto a japoneses e descendentes de Sao Miguel Ar- 

canjo e de Ibiuna (cerca de 20 pessoas), do Estado de Sao Paulo. 

II 

Os imigrantes chegaram ao Brasil, trazendo os dialetos de suas inu- 

meras regioes de origem e foram distribuidos pelas "colonias" de varias 

partes do Brasil. Na oportunidade, a Imgua utilizada para a comunicagao 

entre si foi, sem duvida, o japones. 

O Japao ocupa uma area equivalente a do Estado de Sao Paulo mas, 

seus dialetos sao varies e variados, nao sendo rara a incomunicabilidade 

pela diversidade que apresentam. A fim de tornar mais fluente a comu- 

nicagao nas "colonias" japonesas que se formaram no Brasil, esses diale- 

tos seguiram o processo de homogeneizagao, gerando uma lingua comum 

da colonia. 

Que tipo de lingua comum seria esse? A primeira hipotese e a ado- 

gao da Imgua padrao do Japao como Imgua comum, uma vez que os imi- 

grantes aprenderam a li'ngua padrao no seu pais de origem e os descen- 

dentes que falam o japones, em sua maioria, tambem a aprenderam nas 

escolas de lingua japonesa aqui existentes. 
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1 

No entanto, a lingua comum das "colonias" com que tive contato 

(Sao Miguel Arcanjo e Ibiuna), tinha por base, nao a lingua padrao utili- 

zada no Japao, mas o dialeto comum largamente difundido na sua regiao 

ocidental. 

Os dialetos japoneses se dividem em: 

Dialetos 

1. do arquipelago japones 

2. de Okinawa 

1.1. dialeto do leste 

1.2. dialeto do oeste 

No arquipelago japones, formado por quatro grandes ilhas (Hokkai- 

do, Honshu, Shikoku e Kyushu), predominam dois grandes grupos diale- 

tais: o dialeto do leste (grupo ao qual pertence o dialeto de Toquio, 

atual capital do pais, e que forma a base da Imgua japonesa padrao) e o 

dialeto do oeste (grupo ao qual pertencem os dialetos de Quioto, antiga 

capital do Japao e o de Osaca, a segunda metropole japonesa). 

Uma das razoes pelas quais nao e a lingua padrao, mas o dialeto do 

oeste japones que serve de base para a Imgua comum dos japoneses e 

seus descendentes no Brasil, e a elevada proporgao de imigrantes oriun- 

dos da regiao ocidental do Japao. O numero de japoneses do oeste que 

emigraram ao Brasil atinge 56,7% (cf. quadro I), numero bem superior ao 

dos emigrantes do leste ou de Okinawa. Ha que se notar, ainda, que o 

dialeto comum do oeste japones se baseia no dialeto de Quioto e Osaca 

- dialeto de Kinki - em razao do prestigio dessas duas cidades. 

Quadro I 

Regioes de origem dos imigrantes japoneses do Brasil 

(baseado em dados apresentados em "Imigrantes Japoneses 

no Brasil", 1964) 

REGIAO leste japones oeste japones Okinawa 

35,0 56,7 8,3 

Segundo os dados obtidos em Sao Miguel Arcanjo, em sua zona cen- 

tral, vivem cerca de 700 japoneses e seus descendentes, dos quais a maio- 

ria e oriunda da provincia de Kochi (40%), seguidos de nascidos nas 

provmcias de Nagano e Hokkaido, ambos com cerca de 6 a 7% do total. 

Mas ao inves de predominar o dialeto de Kochi, um dos dialetos regio- 

nais do oeste japones, o predominio e do dialeto comum do oeste, ba- 

seado no dialeto de Kinki. 
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Eis um exemplo. "E uma escola", em ♦lingua padrao (do leste japo- 

nes) diz-se /gaQkoR-da/ , no dialeto de Kochi, /gaQkoR-dja/ e no di- 

aleto comum do oeste, ■ /gaQkoR-ja./ . Em situa^oes publicas ou ofici- 

ais, usa-se o dialeto comum do oeste /gaQkoR-ja/ e nao o dialeto de 

Kochi /gaQkoR-dja/. 

A Imgua japonesa dos imigrantes desta regiao, oriundos do leste ja- 

pones, e muito proxima a Imgua padrao mas, em situagoes oficiais ou pu- 

blicas, eles nao a utilizam substituindo-a pelo dialeto comum do leste 

japones. Em casa, usam comumente a lingua padrao mas, em publico, 

empregam o dialeto comum do oeste. 

O dialeto comum do oeste predomina no campo da gramatica e do 

lexico da Imgua japonesa utilizada no Brasil mas o mesmo nao se verifica 

no campo da fonetica, inclusive a acentuagao. 

Entretanto, atualmente, quando a imigragao japonesa ao Brasil prati- 

camente se extinguiu, nada nos leva a assegurar que esse dialeto comum 

do oeste formara a base da Imgua japonesa comum da "colonia". Caso 

a lingua japonesa padrao continue a ser ensinada nas escolas, este diale- 

to deve deixar de constituir a lingua comum da "colonia", passando a ser 

usado apenas em farmlia para depois desaparecer do japones empregado 

no Brasil. Em seu lugar, aumentarao as interferencias da Imgua portu- 

guesa que tratarei em seguida. 

Por outro lado, cumpre notar que desde que a TV foi introduzida no 

Japao em 1958, os varies dialetos regionais vem sofrendo um rapido pro- 

cesso de padronizagao a ponto de, hoje, os velhos dialetos se encontra- 

rem proximos a sua extingao. 

Ill 

O fenomeno mais marcante que ocorre na lingua japonesa do Brasil 

e, apesar das diferengas individuals, a forte interferencia da Imgua portu- 

guesa. Tal interferencia, naturalmente, se manifesta mais intensamente 

nas geragoes mais novas e se faz notar nos campos da fonetica, da gra- 

matica e do lexico. 

Tomemos o exemplo do lexico. O termo /'oisiR/, com o sentido 

de "ser saboroso", e utilizado em expressoes como /'okasi'wa 'oisiR/ 

"o doce e gostoso". Para se dizer que "e gostoso massagear os ombros" 

usa-se: /kata'o monde moraQte 'iRkimocida/ 

No entanto, no japones do Brasil, e comum usar /'oisiR/ em am- 

bos os casos, emprego que nao se verifica nem na lingua padrao nem nos 

dialetos do Japao. Tal uso se deve a influencia do termo "gostoso" do 

portugues, que e utilizado tanto no sentido de "ser saboroso", quanto no 

de "ser agradavel". A concepgao erronea da correspondencia semantica 
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univoca entre /'oisiR/ e "gostoso" gera esse tipo de uso na Imgua ja- 

ponesa do Brasil. 

Esquematicamente, temos: 

Japones Portugues 

X 

Y 

sentido A 

sentido B 

Z 

A uma forma lingliistica X para o sentido A e outra forma Y para o 

sentido B, na Imgua japonesa, corresponde apenas uma forma lingliistica 

Z que abrange os sentidos A e B, na lingua portuguesa. Por interferencia 

do portugues, usa-se a forma lingliistica X tambem para o sentido de B 

na lingua japonesa utilizada no Brasil. 

Exemplos semelhantes sao muito freqlientes na lingua japonesa do 

Brasil e nao vou cita-los mas lembrei que: 

1. tal emprego nao se verifica em nenhum dialeto do Japao; 

2. tais termos sao adotados como um lexico comum e largamente empre- 

gados no japones do Brasil. 

Ainda no campo do lexico, e muito freqliente a ajaponeizagao de 

vocabulos do portugues e seu uso como gairaigo "vocabulos de origem 

estrange ira". 

Desde antigamente, a lingua japonesa assimilou muitos vocabulos 

de origem estrangeira em seu lexico. No inicio, importou termos da lin- 

gua chinesa que foram de tal forma assimilados pela Imgua japonesa que, 

hoje, sao empregados sem que se tenha mais consciencia de sua origem 

aliemgena. Recebem um tratamento especial, nao sendo mais considera- 

dos gairaigo "termos de origem estrangeira", mas kango "termos de ori- 

gem chinesa". Nessa medida, sao considerados gairaigo "termos de ori- 

gem estrangeira", os termos introduzidos, em sua maioria, das Imguas eu- 

ropeias como o ingles, o frances, o alemao, o italiano. O maior numero 

de vocabulos introduzidos e do ingles, ja desde antes da II Guerra, nume- 

ro que cresceu ainda mais apos a mesma. 

A chegada de missionaries Portugueses por volta do ano de 1600 e 

a propagagao do cristianismo pelo japao, deixaram alguns gairaigo de 

origem portuguesa: /kirisuto/ "Cristo", "gibao", /kaQpa/ 

capa",/6ofaiV/ "botao", /sjaboN/ "sabao", /paiV/"pao",/A:oNpei2to/?/ 

"confeito". 

Os gairaigo "vocabulos de origem estrangeira" da Imgua japonesa 

de hoje sao, como vimos, predominantemente de origem inglesa mas, os 

do japones do Brasil sao quase todos introduzidos do portugues, nao se 
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restringindo apenas aos substantives mas abrangendo varias categorias 

gramaticais. 

For exemplo, o pronome pessoal "eu" toma a forma /'joR/ no ja- 

pones da "colonia''. Seu plural nao e /nosu/ nem /noRsu/, provenien- 

tes de "nos" do portugues, mas /'jo-ra/, onde /-ra/ e o sufixo de plu- 

ral idade da lingua japonesa. Da mesma forma, o pronome 'Voce" e 

/'oQseR/ no japones da "colonia" e seu plural e/'oQseR-ra/. 

Os substantives introduzidos do portugues sobem a numeros consi- 

deraveis. Alem dos nomes de objetos que nao existiam na lingua japo- 

nesa a epoca da chegada dos primeiros imigrantes e daqueles que exis- 

tiam, mas nao eram muito comumente utilizados (Ex.: /hwogoN/ "fogao,,, 

/A:ai?ma/^cama'', /A:orwcii?na/^cortina", /kahweR/ ^cafe'7), muitos 

substantives ja existentes na lingua japonesa foram substituldos pelos 

equivalentes da lingua portuguesa. For exemplo: /agu'a/ "agua", 

/bataRta/ ^batata", /'ahoRzu/ ^arroz", /maQsaN/ ^ma^S", /karune/ 

m 

"came", etc.). 

Com relagao aos verbos, quando o japones introduz termos de ori- 

gem inglesa, acrescenta-se /sum/ a forma infinitiva do termo original. 

Assim, citf "cortar" fica/fcaQfo-suru/. No entanto, ao introduzir verbos 

do portugues no japones do Brasil, acrescenta-se /suru/ a forma da 3- 

pessoa do singular do Presente do Indicative do verbo original. For 

exemplo: /namol?ra-suru/ "namorar", /zjaNta-suxu/ "jantar". A fre- 

qiiencia muito elevada de uso da 3^ pessoa do singular do Presente do 

Indicative dos verbos em portugues, empregada inclusive para a 2- pes- 

soa, parece ser a causa de se Ihe acrescentar /suru/, ao inves de a sua 

forma do infinitive. 

Em se tratando de adjetivos da lingua inglesa usados como gairaigo 

"vocabulos de origem estrange!ra", como por exemplo "colourful", o ja- 

pones acrescenta-lhe /da/, ileando/karahuru-da./. O mesmo se da com 

os adjetivos do portugues em geral: /boniRto-da/ "bonito". 

No entanto, ao introduzir adjetivos do portugues, o japones do Bra- 

sil sofre influencias do genero do adjetivo original. Assim: 

/'ano 'otoko'wa boniRto-da/ "Aquele homem e bonito" 

/'ano musume'wa boniRta-da/ "Aquela mo^a e bonita." 

A distingao do genero do adjetivo, nesses exemplos, poderia ser induzida 

pela diferenga dos sexos masculines e feminine de "homem" e "moga", 

respectivamente, mas tal fenomeno ocorre tambem com apenas o genero 

dos substantives. Exemplo: 

/kuriciRbano maci'wa boniRta-da/ "A cidade de Curitiba e bonita" 

onde se emprega /boniRta-da/ por se referir a "cidade", substantive fe- 

minine. 
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Quando se trata de adverbios, estes sao introduzidos com a coadju- 

vagao da particula m (cf. exemplos a e b) ou sem ela (cf. exemplos c e d). 

a) /deQpoisu-ni sum/ nVou fazer depois." 

b) /zireQto-ni ka'eru/ "Vou embora direto." 

c) /basutanNci kudasai/ uDe-me bastante." 

d) /maisu kudasai/ "De-me mais/' 

Para responder a perguntas, e freqliente o uso de siN, noN em lugar 

de /hai/"s\m", /'iR'e/"nao", sendo muito comuns suas formas repeti- 

das /siNsiN/, JnoNnoN/. No entanto, nas respostas as perguntas for- 

muladas na negativa, com excegao dos imigrantes, seus descendentes so- 

frem a influencia do portugues e empregam o /hai/"s\m" e /'iR'e/ 

"nao", ao contrario. Cumpre notar que em portugues, o "sim" e o "nao" 

expressam uma antecipagao ou uma asseveragao da resposta a ser dada, 

independentemente da forma em que foi feita a pergunta. Em japones, 

ao contrario, expressam a concordancia ou nao a pergunta formulada. 

Assim, a pergunta /moR naine/"\k nao tern mais", em japones, terfamos 

as respostas: 

/hai moR nai/ "sim, nao tern mais." 

/'iR'e mada 'aru/ "nao, ainda tern." 

No japones do Brasil, principalmente entre os descendentes, o que se ve- 

rifica e: 

/siN, mada 'aru/ "sim, ainda tern." 

/noN,moR nai/ "nao, nao tern mais." 

Quando os alunos conversam comigo em japones, usam constante- 

mente a forma interjectiva /'aR'eR/, originaria do portugues "ah, e?". 

Da mesma forma, se da a ocorrencia freqliente de /'oQpaR/ "opa", 

/puRsja/ "puxa". 

Apresentei um breve elenco de vocabulos utilizados como gaimigo 

"vocabulos de origem estrangeira" no japones do Brasil. Atingem uma 

monta consideravel, comparando-os aos gairaigo provenientes da lingua 

inglesa, bastante numerosos na lingua japonesa no seu pais de origem. 

Ocorrem, entretanto, dois fatores que nao se verificam no Japao mas sao 

encontrados no japones do Brasil: 

1 - os gairaigo provenientes do portugues invadem ate a area do lexico 

basico; 

2 - o uso do gairaigo esta modificando, aos poucos, a estrutura basica da 

Imgua japonesa. 

A interferencia do portugues e tambem muito forte na fonetica do 

japones dos imigrantes e seus descendentes. Aqui, levantarei apenas 
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dois de seus aspectos. 

Em primeiro lugar, a questao da mora da lingua japonesa. O termo 

sakura "cerejeira" e formado por grupos de consoante (c) e vogal (v): 

CV.CV.CV. Para o falante da lingua japonesa padrao, esse termo e for- 

mado por tres unidades compostas de CV (sa-ku-ra), com a mesma dura- 

gao no tempo, chamadas "mora". Sua pronuncia e [sakuray e nao 

[ sa: kura] nem [saku: ra]. E por essa razao que o fonograma japones 

tern por base a mora e nao o fonema. 

Alem das moras formadas por CV, ha aquelas que sao compostas 

por consoante, semi-vogal e vogal (CSV). E o caso de /kja/ de /kjaku/ 

"visita", vocabulo formado por 2 moras. 

Ate aqui, foram apresentados exemplos de termos que a cada mora 

corresponde uma silaba. Assim, sakura "cerejeira" e urn termo com 3 

moras e 3 sflabas, e /kjaku/ "visita", com 2 moras e 2 sflabas. 

Ha, no entanto, mais tres especies de unidades de mora na Imgua 

japonesa que formam 1 mora, isoladamente. 

E o caso de /R/r do exemplo a seguir (apresentarei o fonema entre 

/ / e a transcrigao fonetica, entre ( ]): 

/'obaRsaN/ [oba: saN] "mulher idosa" 

cf. /'obasaN/ [obasaN] "mulher adulta" 

/R/ e o fonema que alonga a vogal precedente pelo tempo de dura^ao 

de uma mora. 

Outro caso e o do som /N/ de [oba: saiV], acima citado. Sua pro- 

nuncia apresenta dificuldades aos descendentes de japoneses do Brasil 

que, frequentemente, articulam-na [obasZ]. 

No fim do discurso, pronuncia-se [N] em [oba: saN] mas quando o 

termo aparece em outras posi^oes dentro do discurso, sofre influencias 

do som poscedente: 

a. [m] /'obaRsaNmo/ [oba: sammo^ "a vovo tambem." 

b. [n] /'obaRsanto/ [oba: santo] "com a vovo" 

c- C7/] /'obaRsaNrja/ [oba: sarjTja] "a vovo" 

(AT), [m] , [n], [77] sao todas nasais e tern a duragao de uma mo- 

ra. Esses sons induzem a unidade de mora (AT). 

O terceiro caso e o do som /Q/: 

a. /'iQta/ [itta] "foi" cf. /'ita/[ita] "estava". 

O primeiro [t] de [itta] e implosivo e o segundo, explosive. 

O primeiro [t] implosivo tern a duragao de 1 mora. 

Nos exemplos a seguir: 

b. /'iQpa/ [ippa] "uma ala"; 
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c. /'iQsa/ [issa] "uma hierarquia militar"; 

d. /'iQka/ [ikka] Uuma reparticao". 

O primeiro (p] defippa], o primeiro [s] de [issa] e o primeiro [k] de 

[ikka], tern a duragao de 1 mora como o [i] de [itta], sao consoantes 

surdas e sofrem influencia da consoante poscedente que induzem a rea- 

lizagao da unidade de mora /Q/. 

Quanto ao numero de sflabas, [oba: saN] e dividido em tres e 

[itta], em duas. Mas na Imgua japonesa padrao, por causa da unidade 

mora, divide-se em o-ba-:-sa-N (5 moras) e i-t-ta (3 moras), respecti- 

vamente. 

Por influencia do portugues, a Imgua japonesa usada no Brasil, prin- 

cipalmente pelos descendentes, nao apresenta moras. A pronuncia se 

realiza por divisao em sflabas, tornando-a estranha aos ouvidos de um 

falante da Imgua japonesa padrao. Ao ensinar a fonetica japonesa, cons- 

titui uma tarefa muito importante fazer com que os alunos distingam e 

apreendam a mora. 

Gostaria de discorrer, por ultimo, sobre o acento da lingua japonesa 

que, diferentemente da Imgua portuguesa, se realiza por distingoes de al- 

tura. Tomando o exemplo da Imgua japonesa padrao, a cadeia fonetica 

/ame/ pronunciada com o a alto e o me, baixo, temos "a chuva", e 

ao contrario, com o a baixo e o me alto, temos "a bala (doce)". A in- 

tensidade nao constitui trago distintivo da pronuncia japonesa. 

O acento da Imgua japonesa pode ser dividido em dois grandes gru- 

pos: o acento de Toquio (realizado em Toquio e demais regioes, consti- 

tuindo a base do acento da Imgua japonesa padrao) e o acento de Quio- 

to (realizado em Quioto, Osaca e cercanias). Esses dois tipos de acento, 

a primeira vista, dao a impressao de serem totalmente opostos. Assim e: 

acento 

termo 

Toquio Quioto 

"flor" 

"outono" 

"vermelho" 

[hana] 

[aki ] 

[akai] 

[hana] 

[aki:] 

[akai] 

Nota: o trago horizontal — indica a tonalidade 

mais alta da pronuncia. 

Observando o acento dos descendentes de japoneses do Brasil, no- 

ta-se uma vasta complexidade em sua realizagao. Os imigrantes tendem 

a conservar o acento do dialeto de sua origem, mas ha muitas diferengas 
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individuais entre seus descendentes. Quando, os pais sao originarios de 

regioes com o mesmo sistema tonal, os filhos praticamente assimilam a 

mesma acentuagao. No entanto, se um dos pais e de uma regiao com o 

acento de Toquio e o outro, com o acento de Quioto, e comum os filhos 

nao apresentarem nenhum acento. Se, por exemplo, o termo ame ^chu- 

va", e pronunciado fame/ pelo pai e /ame/ pela mae, o filho nao conse- 

gue assimilar nem um, nem outro acento. No caso dos alunos do Curso 

de Japones da USP, nao ha um so descendente da terceira geragao {son- 

sei) que apresente o acento do japones. Assim sendo, e certo que a Im- 

gua japonesa utilizada pelos descendentes perdera uma vez a acentua- 

gao. 

No entanto, ainda pela observagao da Ifngua japonesa usada pelos 

alunos do Curso de Japones da USP, pode-se notar, com muita freqlien- 

cia, a influencia do acento de intensidade da Imgua portuguesa, como 

segue: 

a. /[hana/ nflor" /ha^naga/ ("flor" no caso nominativo). 

b. /teWebi/ "televisao" _/iere'610/ ("televisao" no caso acusativo). 

C. /mu^kasi mu^kasi 'arw toko^roRni oba^s&Tja 'ima ^ siRt a/ "Ha 

muito, muito tempo, em um certo lugar, vivia uma velha." 

Ao fazer uma projegao sobre o future da Ifngua japonesa dos descen- 

dentes no Brasil, e forte a possibilidade da interferencia do acento de in- 

tensidade da Ifngua portuguesa. Esse acento de intensidade nao influi na 

distingao semantica das palavras mas tern a fungao de separar uma pala- 

vra da outra, desempenhando af, um papel relevante na comunicagao. 

E com relagao ao ensino do acento da Ifngua japonesa, tenho uma 

visao ate pessimista. Sao duas as suas razdes: uma, por ser muito redu- 

zido o numero de professores que possam ensinar, de modo sistematico, 

o acento da Ifngua japonesa; outra, por ser possfvel a comunicagao em 

japones, ignorando-se, praticamente, sua acentuagao. O acento nao de- 

sempenha um papel tao essencial na comunicagao em japones, como o 

e no chines. Esse fato constitui um dos principais motives pelos quais 

nao se da a devida atengao ao ensino sistematico do acento da Ifngua 

japonesa. 

\ 

IV 

Essa e, em sfntese, uma constatagao das principais caracterfsticas da 

Ifngua japonesa usada pelos imigrantes e seus descendentes do Brasil. 

Destaquei, inicialmente, a tendencia da Ifngua japonesa do Brasil enca- 

minhar para um dialeto baseado no dialeto comum do oeste japones, 

enquanto no japao, os varies dialetos regionais caminham para uma pa- 

dronizagao. 

145 



Em seguida, apontei a forte interferencia do portugues sobre essa lin- 

gua japonesa falada no Brasil, em varios de seus aspectos, fato que ocor- 

re mais intensamente entre aqueles que tern o portugues como lingua 

materna. E de se supor que tal tendencia se torne mais marcante daqui 

para o futuro, Se voltarmos os olhos para o ensino da lingua japonesa 

no Brasil, esses pontos levantados deverao ser analisados a luz de estu- 

dos contrastivos entre o japones e o portugues sem o que, acredito, nao 

se obtera grandes resultados. 

OBS.: O presente artigo e o resultado de uma revisao da palestra proferida no II Congresso 

Brasileiro de Estudos Afro-Asiaticos, no dia 04 de novembro de 1986 na USP, sob o titu- 

lo: "A lingua japonesa dos descendentes japoneses do Brasil". Cumpre notar que, por 

se tratar de um artigo escrito, foi aqui suprimida uma grande parte do material colhido 

junto a japoneses e seus descendentes e gravado em fitas, material este que serviu de 

base para a apresentagao da palestra. 

Traduzido por: TAE SUZUKI 
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