
BREVES CONSIDERAQOES SOBRE AS 

EXPRESSOES DE TRATAMENTO DA LfNGUA JAPONESA 

Tae Suzuki 

Se entendermos o tratamento na sua aceppao mais larga, como a 

maneira de um indivi'duo se dirigir a outro com certos cuidados e 

atenpSes devido a fatores sociais ou contextuais, podemos afirmar 

que qualquer meio social comporta o tratamento. Sao as reverencias 

e cumprimentos nos encontros com conhecidos, nas apresentapdes a 

desconhecidos; a obediencia a certas normas de conduta social; o 

timbre e a tonalidade da voz empregados, conforme a comunicapSo 

estabelecida seja publica ou particular; o cuidado com o vestucirio e 

seus acessbrios, conforme a ocasiao seja formal ou n§o; a escolha do 

tipo de papel e de caligrafia para uma determinada correspondencia. 

E assim, uma serie de considerapbes que podem ser traduzidas, em 

maior ou menor grau, pelos vcirios sistemas lingiii'sticos existentes, 

atraves da linguagem de tratamento. E o que ocorre com a Imgua 

japonesa, que apresenta um modelo lingui'stico especi'fico do trata- 

mento, sistematicamente elaborado, o que tern levado muitas vezes a 

interpretapQes erroneas de que a linguagem de tratamento constitui 

uma de suas caracten'sticas. 

Embora n§o se possa condicionar diretamente a Imgua aos fato- 

res sociais ou culturais, existe uma relapSo intrmseca entre a Imgua e 

a sociedade. A Imgua atua como um elemento de interapio entre o 

homem e a sociedade em que ele vive, estabelecendo a comunicapao 

lingmstica atraves dos signos pelos quais traduz a realidade. 

Sem pretender estabelecer um elo de causalidade, propomo-nos 

a fazer uma breve an^lise darelapao.existente entre a Imgua japonesa 

e .alguns fatores socio-culturais/eleyantes na determinapSo do trata- 
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mento, atraves de um esbopo do processo de gera<?ao e do mecanismo 

das expressdes de tratamento da lingua japonesa. 

0 tratamento implica numa rela<?§o de forcas entre os homens de 

uma sociedade, basada na estrutura e nos valores vigentes nessa co- 

munidade. Considerando-se que uma comunicaccfo lingui'stica pres- 

supoe um emissor, um receptor e uma mensagem transmitida atraves 

de um cddigo que Ihes seja comum, as expressbes de tratamento 

constituem um expediente linguistico utilizado pelo emissor para es- 

tabelecer um distanciamento socio-psicologico entre ele e as pessoas 

implicadas na sua fala, um distanciamento fundado na relaq^o de 

forcas existente entre eles. 
$ 

0 distanciamento 6 determinado por fatores de ordem social e/ou 

contextual, de modo que, para se atribuir lingufsticamente o trata- 

mento, o emissor deve: 1. determinar o seu objeto; 2. sobre esse 

objeto, tecer as consideragQes ditadas por fatores sociais ou contex- 

tuais; 3. atribuir a forma lingui'stica conveniente ciquele objeto, 

segundo as consideragQes feitas. 

Na medida em que as expressoes de tratamento estabelecem a 

distancia do emissor com relac§o as pessoas implicadas na sua fala, 

em princi'pio, o objeto do tratamento seria as pessoas da fala: o emis- 

sor, o receptor ou terceiras pessoas referidas na fala. 0 tratamento 

da Imgua japonesa, no entanto, pode ser atribufdo ^s acQes pratica- 

das por uma das pessoas da fala, aos objetos a ela pertencentes, aos 

fatos a ela referentes, bem como els pessoas a ela relacionadas, como 

veremos mais tarde. Embora o tratamento lingui'stico seja atribufdo 

diretamente cis agQes, aos objetos ou aos fatos relatives ^s pessoas da 

fala, o que se considera e a relagSo entre as pessoas implicadas, a 

partir da an^lise feita pelo emissor, dos fatores extra-lingui'sticos que 

determinam essa relagSo. 

Dentre os fatores extra-lingui'sticos, sobressaem os sociais. Apesar 

da sociedade japonesa atual n§o apresentar uma estratificagSo social 

estanque e fixa a ponto de bastar por si s6, como um parametro para 

medir as relagQes humanas dos seus indivi'duos, existe muito forte a 

nocSo de superioridade ou inferioridade hier^rquica regendo a vida 

dos seus homens, na sociedade em si ou nos seus segmentos. 0 status 

social, a idade, o sexo, a antiguidade num determinado cargo ou ocu- 

pagao, s3o alguns dos fatores que, isolada ou conjuntamente, podem 

determinar a hierarquizacSo. 

Assim, por exemplo; ao se considerar um aluno inferior ao pro- 

fessor, um secret^rio a um diretor executive, um filho ao seu pal, 
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prevalece o fator status estabelecido pelo meio social. Jcl a diferenpa 

etciria determina o tratamento em casos que impliquem num relacio- 

namento entre dois irmSos, entre dois amigos sem nenhuma outra 

relapSo a uni-los sen§o a de amizade, entre dois funcion^rios admiti- 

dos na mesma data e que ocupem o mesmo cargo numa empresa, 

considerando-se os mais idosos superiores aos mais jovens. Quando, 

porem, o relacionamento se da entre dois alunos de turmas diferen- 

tes predomina o fator antiguidade e o calouro e considerado inferior a 

qualquer veteran©, mesmo que este seja mais jovem. 0 mesmo se d^ 

quando, entre dois funcion^rios ocupando o mesmo cargo numa em- 

presa, aquele que foi admitido depois 6 considerado inferior ^quele 

que o foi antes; quando, porem, hci coincidencia na epoca de admis- 

s§o, prevalece a diferenqa de idade. 0 sexo, apesar de vir perdendo 

com o passar dos tempos, sua forpa como determinante da diferenpa 

hier^rquica, ainda exerce infludncia em alguns grupos (no nOcleo fa- 

miliar, nas regiQes rurais), onde os homenssSo considerados superio- 

res ds mulheres. 

N§o s6 a hierarquia, mas a noqSo de exterioridade e interioridade 

rege a relapSo humana na sociedade japonesa. Para o japones, um 

universe que Ihe pertence e, portanto, merece um tratamento mais 

modesto em relapcto ao universo do outro. AC se colocam a sua famf- 

lia, a sua escola, o seu ambiente de trabalho, os seus amigos mais dire- 

tos, os seus pertences materiais. 0 fator hier^rquico prevalece na 

relapSo humana entre indivi'duos pertencentes a um mesmo grupo 

social, mas pode sofrer a Iterates quando considerada com relapdo a 

uma pessoa fora desse grupo. 

Assim, por exemplo, um filho que § considerado inferior ao pai 

dentro da famiTia, ao se dirigir diretamente ao pai ou ao se referir a 

ele num dicilogo com os demais membros de sua famflia, deve fazer 

■ 

transparecer na sua fala, a relap5o que os une. Quando, porem, a co- 

municap5o tern lugar com algu^m que n§o faqa parte daquele nucleo, 

o filho atribui ao pai um tratamento considerando-o um element©que 

pertence ao seu "universo", e, portanto, de menor considerapSo em 

relapao ao "universo" do interlocutor. Em condipSes normals, ja- 

mais far^ uso de artifi'cios lingufsticos que denotem descaso ou des- 

considerapao pelo pai, exceto quando uma situapSo contextual (de 

briga, de 6dio, de intriga) assim o permita. Mesmo numa empresa, o 

tratamento dispensado por um subalterno ao seu superior difere 

quando o dicilogo se dei com o superior ou com companheiros da pr6- 

pria empresa, e quando se del com terceiros; refere-se ao superior com 
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respeito no primeiro caso, e com mod&tia, no segundo. Mas se 

um grau de intimidade muito grande entre o interlocutor e o seu su- 

perior, o emissor tendo conhecimento do tipo de relap3o existente 

entre eles, emite um tratamento que registra a diferenpa hier^rquica 

que o separa da pessoa referida, uma vez que o amigo pertence ao 

"universo" do seu superior e com ele, indiretamente ao seu. 

Alem dos fatores de ordem social, outros de ordem contextual 

podem ooncorrer na definipSo do tipo de tratamento utilizado pelo 

emissor. A intimidade ou uma relapSo de animosidade podem provo- 

car uma quebra dos valores estabelecidos, permitindo ao emissor, ou 

a supressao de formas respeitosas de tratamento, ou a sua substitui- 

pcfo por formas pejorativas ou depreciativas. Essa inversao de valores 

dificilmente ocorre nas expressdes emitidasdiretamente ao enderepa- 

do, salvo quando a diferenpa hier^rquica e pequena, ou 6 muito forte 

o estado de animosidade. Portanto, quando ocorre, a pessoa a quern 

e atribui'do o tratamento e, via de regra, uma terceira pessoa diferen- 

te do receptor sem grande diferenpa hierdrquica com o emissor, e 

em relapcto a quern o emissor nutre um sentimento de animosidade. 

Uma inversSo els avessas, ou seja, empregar uma forma respeitosa 

de tratamento quando n§o necesscirio, e o que se verifica quando um 

emissor hierarquicamente superior estci em di'vida com relap3o a uma 

pessoa inferior — um emprestimo, um favor recebido ^ espera de uma 

retribuipSo, um auxflio prestado. Tamb£m nesses casos, a diferenpa 

hiercirquica entre as pessoas implicadas n£o deve ser muito grande. 

Em cada situapSfo de fa la, o emissor computa os fatores nela rele- 

vantes para estabelecer as diferenpas existentes entre ele e o seu obje- 

to, para ent3o atribuir a forma linguistica cabCvel. 

As expressdes de tratamento operam diferentemente em dois me- 

mentos de uma comunicapSfo lingui'stica: num primeiro momentode 

passar a mensagem em si, e num outro, de dirigi-la ao interlocutor. 

As considerapdes efetuadas pelo emissor com relap3o a um determi- 

nado objeto, sao computadas e tratadas linguisticamente no primeiro 

momento, a ni'vel de transmisseto da mensagem. No segundo memen- 

to, temos apenas a preocupapSo do emissor na maneira de transmitir 

a mensagem ao seu receptor, independentemente das diferenpas que 

possam existir entre eles. A distincia e registrada a ni'vel de mensa- 

gem, na medida em que o receptor nela atue, ou nela seja referido. 

Assim, o emissor A, considerado inferior a uma pessoa B, deve re- 

gistrar a distcincia existente entre eles dentro da mensagem, enquanto 

B e considerado personagem da fala, quer ele seja receptor ou n3o. 
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Essa distancia pode ser expressa de duas formas diferentes, depeneten- 

do de quem esteja atuando na mensagem ou a quem se refiram os 

fatos nela levantados. Caso o sujeito da ap§o ou os fatos citados 

sejam referentes a B, o emissor faz uso de expediente lingiii'stico que 

os elevem em relapSo a si mesmo — s§o as expressdes de respeito. Em 

caso contr^rio, isto e, quando o sujeito da ac§o e o proprio emissor 

ou quando os fatos s§o a ele referentes, o emissor emprega formas 

lingufsticas que revelem uma reducSo de seus atos ou fatos — s§o as 

expressdes de mod^stia. Ambas as expressoes visam manifestar a 

considerapcio do emissor para com uma pessoa que, hierarquica ou 

contextualmente, 6 considerada merecedora de um tratamento dife- 

renciado para mais. As expressdes de respeito e as de modestia cons- 

tituem, pois, o verso e o reverse de uma mesma especie de tratamen- 

to, diferindo apenas na medida em que se determina quem atua na 

mensagem. 

Registradas as distSncias e diferencas na mensagem, o emissor 

dirige-a com cortesia e atengSo ao seu interlocutor atraves das expres- 

s6es de polidez, que nada mais s§o do que um invblucro com que o 

emissor envolve a sua mensagem no momento de sua transmissao 

ao receptor. 

Al^m dessas formas lingursticasque impticam em alguma maneira 

de expressar um tratamento de respeito, reverencia ou consideraqSo 

do emissor com relaqSfo a uma determinada pessoa da fala, existem 

aquelas que, ao contr^rio, expressam a injuria, o insulto, a deprecia- 

pSfo, e outras, que s§o expressSo de atitudes arrogantes ou altivas do 

emissor. Lato sensu, constituem expressSes de tratamento, mas aqui 

trataremos mais especificamente das expressdes de respeito, de mo- 

destia e de polidez, que se referem a uma consideraqSo centrada pelo 

emissor em uma pessoa que, social ou contextualmente, e merecedo- 

ra de um tratamento para mais. 

Apresentaremos, a seguir, as formas linguisticas do tratamento, 

que podem ser realizadas pelo emprego de lexi-gramemicos especi'fi- 

cos de tratamento, pela coadjuvaqSo de particulas formulativas de 

respeito, modestia ou polidez, ou ainda, pela coadjuvaqdo de afixos 

de tratamento.{1l 

A ni'vel de intertocupSo, o objeto do tratamento 6 a pessoa do in- 

terlocutor. A m'vel de mensagem, entretanto, pode ser uma das pes- 

soas da fata, bem como as ap5es por ela praticadas, seu estado ou 

quaiidade, os fatos ou coisas a ela referentes, levando-se em conta a 

tensSo da relap^o entre o emissor e a pessoa enfocada. 
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Tratamento das pessoas da faia 

Referir-se a algu^m pelo nome pr6prio simplesmente, constitui 

uma descortesia na h'ngua japonesa, de modo que a maneira mais 

usual de faze-lo, e pelo emprego de afixos de tratamento acompa- 

nando o nome. Mesmo os pronomes pessoais nSTo tern um uso muito 

frequente na ITngua, e quando e usado, exige uma rela^Io de intimi- 

dade entre os interlocutores. Ha uma variedade de pronomes pessoais 

que, embora n§o sejam de tratamento no sentido restrito, obedecem 

a certas regras de uso, determinadas pelo sexo da pessoa a quern se 

refere e pelo contexto da fala, o que Ihes confere uma certa similitu- 

de com o tratamento. 

Os pronomes WATASHI (de primeira pessoa), AN ATA (de segunda 

pessoa), KARE (=ele), KANOJO (-ela) e ANOHITO (=aquela pessoa) 

sao, hoje, desprovidos de qualquer carga de tratamento e tern um uso 

indiscriminado por homens e mulheres. Com excessSo de WATASHI, 

de que faiaremos mais adiante, o uso desses pronomes s6 se dar^ na 

condi^o de uma relapcto mfnima de intimidade entre os interlocuto- 

res. Em relap^o a esses pronomes, ha outros que sdo de uso exclusivo 

dos homens e que registram uma maior intimidade por parte do usua- 

rio em determinados casos, ou uma atitude de superior a inferior, em 

outros. S§o: para primeira pessoa — BOKU, ORE (mais fntimoque 

BOKU); para segunda pessoa — KIMI, OMAE, KISAMA (dirigido 

somente a receptores do sexo masculino); para terceira pessoa — 

ANOYATSU, ANOYARO. 

Ncto ha pronomes de uso exclusivo das mulheres, salvo as formas 

ATASHI e ATAI, resultado de transformapbes fonaticas sofridas por 

WATASHI (pronome de primeira pessoa), usadas apenas na iinguagem 

falada. Nessa medida, o mesmo WATASHI muda de conotap§o quan- 

do empregado por um homem ou por uma mulher. Emitido por um 

homem, registra o respeito do emissor com relap§o ao seu receptor, 

por estabelecer um distanciamento maior pela escolha do termo que 

passa a ser a express3o de mod^ista de primeira pessoa, em contrapo- 

sip5o aos pronomes BOKU e ORE. Quando o emissor for uma mu- 

lher, a carga de modeista £ bem menor, quase nuta, constituindo a 

forma de registro zero de tratamento de primeira pessoa. Nesses 

casos, a intimidade s6 6 transmissfvel pelas formas reduzidas ATASHI 

ou ATAI, ou pela tonalidade da voz. 

0 tratamento stricto sensu transparece nas expressdes de respeito 

e de moddstia, como segue I*2! 
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I. Expressdes de respeito: 

1. pelo emprego de pronomes de tratamento: houve epocas em 

que havia pronomes de tratamento para primeira pessoa, 

quando vingava o respeito absolute aos imperadores e gover- 

nantes, permitindo-se-lhes que se auto-referissem com respei- 

to; hoje, por<§m, s6 temos pronomes de tratamento para 

segunda e terceira pessoas: 

- KIKA ou KIDEN: pronomes de tratamento para segunda 

pessoa usados principalmente por homens, na lingua- 

gem escrita. 

- ANOKATA: pronome de tratamento para terceira pessoa, 

em substitui^So a KARE, KANOJO, ANOHITO, ja 

citados. 

2. pela posposipSo de sufixos de respeito aos nomes prbprios; 

alguns desses sufixos n3o marcam uma atitude respeitosa do 

emissor para com a pessoa em questSo, mas servem como o 

meio lingufstico para evitar a grosseria de se dirigir diretamen- 

te pelo nome ^s pessoas, enquanto interlocutores ou persona- 

gens da fala. 

- SAN (usado para adultos de ambos os sexos): corresponde 

aproximadamente ao "sr., sra., srta. do portugues, 

mas n§o necessariamente com o distanciamento que 

estes imp6em. 

- SHI (usado para adultos de ambos os sexos): mais comu- 

mente utilizado na linguagem escrita. 

- KUN (usado por pessoas do sexo masculino para homens 

de posipSo hier^rquica equivalente ou inferior). 

- CHAN (usado para crianpas de ambos os sexos): posposto 

ao prenome, enquanto os demais o s§o ao sobrenome. 

- REIKEI, REISOKU, REIJO, REIFUJIN: originariamente, 

sSo substantives compostosdo prefix© RE I de respeito 

+ KEI («irm§o mais velho), SOKU (=filhodo sexo mas- 

culino, JO Milha), FUJIN (-esposa, senhora). 

Embora restritos & lingagem escrita, sSo empregados 

tanto como sufixos, bem como substantives. Ao passar 

a ser usado como sufixos de respeito, desgastou-se o 

tratamento contido no termo origin^rio, tornando-se 

necessario o apoio do prefixo GO de respeito para regis- 
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trar o respeito ao irmSo mals velho, ao filho, ^ fllha, ^ 

esposa enfocados. Assim, temos: como sufixo . 

REiSOKU" (*o filho Fulano) e como substantive "GO- 

REISOKU" (= vosso filho; o filho de). 

3. pela posposic^o de termos que indiquem a qualificac3o da 

pessoa enfocada, como segunda ou terceira pessoa; 

— SENSE I (= professor), BUCHO (=chefe de sepao), SHISHO 

(=mestre): originariamente substantives, podem ser usa- 

dos isoladamente como referentes pessoais, no lugar 

dos pronomes pessoais da segunda ou terceira pessoas. 

11. Expressdes de mod^stia: 

1. pelo emprego de pronomes de modestia referentes ao emissor: 

— WATAKUSHI: exprime a mod^stia do emissor em contra- 

posipefo a ATASHI, ATA I, WATASHI (para mulheres) e 

a ORE, BOKU, WATASHI (para homens). 

— TEMAE: usado apenas pelos homens, 6 mais modesto que 

WATAKUSHI. 

2. pela coadjuvap^o de prefixosde mod&tia a termos referentes 

ao emissor ou a pessoas pertencentes ao seu "universe": 

— SHO: SHOSEI = eu; SHOTEI = meu irmSo mais novo 

— GU: GUSAI = minha esposa; GUKEI = meu irmSo mais 

velho 

3. pelo emprego de termos de mod^stia, em contraposipSo a ou- 

tros sem tratamento: 

— SHUJIN («meu esposo) em contraposipSo a GOSHUJIN, 

DANNASAN (=esposo dos outros) 

— NYOBO (-minha esposa) em contraposipSo a OKUSAN, 

GOFUJIN (-esposa dos outros) 

— CHICHI (-meu pai) em contraposipSfo a OTOSAN (-pai 

dos outros) 

— HAH A (-minha mae) em contraposip^o a OKASAN (= mae 

dos outros). 

Tratamento da aq§o, estado ou qualidade 

Ao atribuirmos um tratamento a uma determinada ap5o contida 

na mensagem, devem ser considerados quern pratica a ap§o, a quern se 
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destina os efeitos da ap§o e a tensSo da retap^o que os une. Sao os 

polos que norteam as considerapOes do emissor para a atribuipao da 

forma lingiii'stica do tratamento relative ^ ap3o considerada. Dessa 

forma, as express5es de respelto relativas ^s ap5es inseridas na fala, 

devem ser atribuCdas aquelas praticadas por uma pessoa hierarquica- 

mente superior ao emissor ou aquelas praticadas por uma pessoa hie- 

rarquicamente superior cujos efeitos atinjam uma outra inferior, quer 

este seja o proprio emissor ou uma terceira pessoa. Para tanto sao 

utiiizados os seguintes expedientes linguisticos: 

I. Expressdes de respelto: 

1. pelo emprego de lexi-gramemicos ou lexemicos de respeito: 

- NASARU no lugarde SURU Mazer) 

- MESHIAGARUno lugar de TABERU (=comer) 

- IRASSHARU no lugar de IRU (»estar, permanecer), de 

IKU Mr), de KURU (-vir). 

2. pela coadjuvapSo da particula formulativa de respeito RERU 

ouRARERU: IKU (=ir) fica IKARERU 

SHIMERU Mechar) fica SHIMERARERU 

3. pela coadjuvapSfo de lexi-gramemicos de respeito: 

- TEKUDASARU: KURU (=vir) fica KITEKUDASARU 

HANASU Malar, relatar) fica HANA- 

SHITEKUDASARU 

- TEITADAKU: UERU (=plantar) fica UETEITADAKU 

KURIKAESU Mepetir) fica KURIKAE- 

SHITEITADAKU 

4. pela coadjuvapSo dos prefixes de respeito O/GO e de lexi-gra- 

memicos auxiliares de respeito: 

\ 

- O/GO NINARU: KIMERU (-decidir) fica OKIMENI- 

NARU 

KAERU: (-voltar, regressar) fica 

OKAERININARU 

- O/GO NASARU; KAERU fica OKAERINASARU 

SANKASURU (-participar) fica GO- 

SANKANASARU 
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11. Expressdes de modestia: 

1. pelo emprego de lexi-gramemicos ou iexemicos de mod&tia; 

— ITASU no lugarde SURU Mazer) 

— HAIKENSURU no lugarde MIRU («ver) 

— MAIRU no lugarde IKU Mr) 

2. pela coadjuvagdo de lexi-gramemicos auxiliares de modestia: 

— TEAGERU/TESASHIAGERU^: KAU Momprar) fica 

KATTEAGERU/KATTESASHIAGERU 

3. pela coadjuvapSo dos prefixes de modestia O/GO e de lexi- 

gramemicos auxiliares de modestia: 

— O/GO ITASU: OKURU Mnviar) fica OOKURIITASU 

CHUKOKUSURU (=aconselhar) fica 

gochOkokuitasu 

— O/GO IV!6SU/M6SHIAGERU<4»: OKURU fica OOKU- 

RIMOSHIAGERU 

CHOKOKUSURU fica GOCHOKOKUMOSU/ 

GOCHOKOKUMOSHIAGERU 

0 estado ou a qualidade comportam apenas o tratamento de res- 

peito, que se realiza da seguinte forma: 

1. pela coadjuvap^fo do prefixo de respeito 0: 

— UTSUKUSHII (»ser bonito, belo) fica OUTSUKUSHII 

2. pela coadjuvapSo dos prefixes O/GO e dos lexi-gramemicos 

auxiliares DESU/DEGOZAIMASU<5): 

— GENKIDA (=estar de boa saOde) fica OGENKIDESU/ 

OGENKIDEGOZAIMASU 

— KENMEIDA (»ser prudente) fica GOKENMEIDESU/GO- 

KENMEIDEGOZAIMASU 

Tratamento dos fatos ou objetos refer id os na fa la 

0 tratamento que recai sobre os objetos ou fatos relatives ^s pes- 

soas da fala, 4 atribuido iingiiisticamente atravesde prefixes. Se s3o 

referentes a pessoas mais categorizadas que o emissor, vem acrescidos 

de prefixos de respeito: 

— O/GO, para objetos ou fatos referentes ao receptor ou 3s tercei- 

ras pessoas envolvidas na fa la: ONAMAE Meu nome, o nome 

dele) 

GOIKEN Mua opini3o, a opi- 

niao dele) 
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— Kl, para objetos ou fatos referentes somente ao receptor: 

KISHA (=tua empresa) 

KM (=tua opiniato) 

Quando s§o referentes ao prbprio emissor, vem acompanhados de 

prefixes de modestia: GUKEN (=minha opiniao) 

SETTAKU (=minha casa) 

SHOSHA (= minha empresa) 

Tratamento de polidez, dispensado ao interlocutor 

Registrados todos os tratamentos a mvel de mensagem, o emissor 

pode manifestar a sua cortesia ao receptor, a m'vel de interlocupSo, 

atraves das expressdes de polidez emitidas no fim da faia: 

1. pela coadjuvaccfo das partfculas formulativas de polidez MA- 

SU, DESU ou DEGOZAIMASU. 

2. pela coadjuvapcio de iexi-gramemicos auxiiiares de polidez 

TEORIMASU, TEMAIRIMASU, TOZONJIMASU, etc. 

S3o esses os expedientes lingui'sticos de que se servirci o emissor 

para atribuir o tratamento julgado adequado a quern de direito, a par- 

tir de uma an^lise previa do contexto de fala e da tensSo das relapdes 

existentes entre as pessoas envolvidas. 

Assim, se considerarmos a mensagem "A convida B", o emissor 

dever saber quern e 'A' que pratica a apSo de convidar, quern e 'B' 

que sofre os efeitos dessa apcto, e qual a relap§o existente entre eles. 

A mesma mensagem em japones, nSo contendo nenhuma carga de 

tratamento, seria: 'A'-GA 'B'-O SHOTAISURU onde: 

GA = particula de caso nominative; 

'B' = partTcula de caso acusativo; 

SHOTAISURU = "convidar". 

Com tratamento, podemos ter as seguintes realizap5es<6l: 

I. Quando o emissor e tambem o sujeito da ap§o inserida na fala: 

1. WATASHI/BOKU-GA'B'-O SHOTAISURU 

onde: WATASHI/BOKU = pronomes de primeira pessoa. 

— WATASHI e BOKU sSo pronomes pessoais de primeira pes- 

soa sem tratamento, utilizados pelas mulheres e pelos ho- 

mens, respectivamente, e 'B' 6 citado simplesmente pelo 

nome, donde se pressupbe que ncfo ha muita distancia a 

separar o emissor 'A'(E/A) do receptor (R) e de 'B' (a ter- 

ceira pessoa convidada por 'A'), configurando-se a relap§o 

interpessoal E/A 'v B ^ R.17' 
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— o emissor pode transmltira mesma mensagem polidamente 

ao receptor, sem alterar as relapdes pessoais registradas, 

com a simples junpao do sufixo MASU de poiidez d sua 

fa la: WATASHI/BOKU-GA 'B'-O SHOTAISHIMASU. 

2. BOKU-GA 'B'KUN-0 SHOTAISURU 

onde: KUN = sufixo de respeito para pessoas do sexo mas- 

culino ( v. p. 75 ) 

— tanto o emissor 'A', quanto 'B', pertencem ao sexo mascu- 

lino, porque enquanto aquele se auto-refere por BOKU, 

'B' e tratado por KUN. 

— ha uma relapcto de intimidade ou de equivalencia entre E/A, 

R e B, porque o emissor usa para si o pronome BOKU de 

intimidade em relapao ao receptor e o sufixo KUN, em re- 

lag^o a 'B'. Nesse caso tambem, a rela^cto 6 E/A 'v B 'v R. 

3. WATASHI-GA 'B'SAN-0 SHOTAISURUISHOTAISHIMASU) 

onde: SAN = prefixo de respeito para adultos de ambos os 

sexos ( v. p. 75); 

MASU = parti'cula formulativa de poiidez. 

— se o emissor for uma mulher, o unico termo de tratamento 

e SAN, sufixo de respeito empregado para 'B', configuran- 

do no caso, uma situap^o em que E/A<B.(8) Nesse caso, 

dispensa-se o uso do MASU de poiidez. 

— se o emissor for um homem, WATASHI passa a ser um pro- 

nome de modestia para primeira pessoa, pelo qual o emis- 
* 

sor marca sua distancia do receptor: E/A<R. Nesse caso, 

o emissor deve dirigir a fala polidamente ao receptor, uma 

vez que ]& registrou na mensagem o seu respeito com rela- 

pao a este e e inconcebi'vel que se manifeste o respeito sem 

a poiidez. 

— o sufixo SAN empregado para 'B', faz com que tenhamos a 

relapSo E/A<B, com 'B' podendo ser o prdprio receptor 

(E/A< R) ou uma terceira pessoa. Se 'B' for o prbprio re- 

ceptor, temos a relapSo E/A<B/R; mas se 'B' for uma ter- 

ceira pessoa, ele pode ser superior ou de posipSo hier£rqui- 

ca equivalente, nunca inferior ao receptor, uma vez que o 

emissor se auto-refere por uma expressSo de modestia em 

relapSo ao receptor. 

4. WATASHI-GA 'B'SAN-0 GOSHOTAISHIMASU 

onde: GO = prefixo de.modestia ( v. p. 78 ) 
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— o prefixo de modestia GO de GOSHOTAISHIMASU, acao 

praticada pelo emissor, aumenta a distancia E/A<B da fala 

anterior. 

— quando a dlst§ncia e ainda malor, o emissor deve aumentar 

a carga de modestia de sua acao voltada para 'B', pospondo 

o lexi-gramemico auxiliar de modestia ITASU, tendo en- 

tafo, GOSHOTAIITASHIMASU. Se 'B' for diferente do 

receptor, o pronome WATASHI pode ser mantido, regis- 

trando apenas a modestia do emissor em relacSo ao recep- 

tor; mas se 'B' e o receptor forem a mesma pessoa, deve ser 

usado o pronome WATAKUSHI, de modestia maior, para 

estabelecer um equilibrio harmonico com a forma de forte 

carga de modestia contida em GOSHOTAIITASHIMASU. 

— a polidez e imprescindivel, como no exemplo anterior. 

11. Quando o receptor e tamb^m o sujeito da agcfo: 

1. KIMI-GA 'B'KUN-0 SHOTAISURU 

onde: KIMI - pronome de segunda pessoa, utilizado por 

homens para homens ( v. p. 74 ) 

— o emprego de KIMI ao R/A e de KUN a 'B', faz com que 

ambos, assim como o emissor, pertengam ao sexo mascu- 

iino. 

— pelas mesmas razbes, nao ha um grande distanciamento 

entre as tres pessoas da faia, configurando-se a relagSo 

R/A 'v E 'v B. 

2. 'A'KUN-GA 'B'SAN-0 SHOTAISURU 

— o emprego de KUN ao receptor 'A', faz com que o emissor 

e o receptor n§o sejam muito distantes, dispensando-se 

quaiquer forma de tratamento para a aq3o praticada por 

R/A. 

— o emprego de SAN para 'B' registra sua superioridade hie- 

rarquica com relap^o ao emissor. 

3. 'A'SAN-GA 'B'SAN-0 SHOTAISAREMASU/SHOTAINA- 

SAIMASU 

onde: RERU = partfcula formulativa de respeito 

NASARU - lexi-gramemico auxiliar de respeito. 

— o emissor e inferior ao receptor 'A' {R/A> E) l91 por causa 

do SAN com que se refere a ele, e de RERU/NASARU 

com que se refere ci acSo pratica por 'A'. 

81 



— aqui tamb^m se exige a polidez, desde que o emissor mani- 

festa seu respelto com relaqSo a R/A dentro da mensagem. 

— o emissor 4 inferior a 'B' (E<B) por causa do SAN com 

que se refere a ele. A relacSo entre 'B' e R/A n§o 4 possi'- 

vel de ser filtrada por essa express3o, mas se B>R/A, o 

emissor pode exprimir a diferenpa usando o prefixo de res- 

peito GO a SHOTAINASARU, agSo praticada por 'A'. A 

forma GOSHOTAINASARU. entretanto, pode expressar 

tambem o respeito do emissor com relac§o a um receptor 

cuja posicao hier^rquica superior 4 bem consider^vel. As 

diferenqas de nuance na express§o dos diferentes tratamen- 

tos ser§o mensurados conforme o contexto de cada situa- 

q§o de faia. 

III. Quando o sujeito da aq5o n5o 4 nem o emissor, nem o receptor: 

1. 'A'-GA ANATA/KIMI-0 SHOTAISURU 

— o emissor, o receptor e 'A' s§o mtimos porque o emissor se 

refere a 'A' simplesmente pelo nome e porque o receptor 4 

tratado por pronome pessoal ( v. p. 74 ) 

— falas com esse contexto dispensam, porem nSo excluem,a 

polidez, podendo portanto, vir acompanhados por partlcu- 

las formulativas de polidez. 

2. 'A'KUN-GA 'B'SAN-0 SHOTAISURU 

a) se 'B' for diferente do receptor: 

— o emissor e 'A' sSo Tntimos ou de posig^o hier£rquica 

equivalente, por causa do KUN utilizado pelo emissor 

com relaqSk) a 'A' (E 'v A). 

— o emissor 4 inferior a 'B' (E < B) por causa do SAN pe- 

lo qua I 'B' 4 referido. 

— se o emissor e o receptor sSo fntimos, dispensa-se o MA- 

SU de polidez. 

— quando o emissor 4 inferior ao receptor, como este n§o 

atua na mensagem, uma forma indireta de Ihe demons- 

trar a considerapSo, 4 pelo emprego do MASU de polidez 

que, embora nSo seja propriamente uma part feu la de 

respeito, constitui o unico expediente para expressar a 

sua considerapSo para com o receptor. 

b) se 'B' for o receptor: 

— o emissor deve necessariamente usar o MASU de polidez. 
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3. 'A' SAN-GA 'B'KUN-0 SHOTAISAREMASU/SHOTAINA- 

SAIMASU 

— a relapSfo E < A 6 reglstrada pelo emprego de SAN para 'A' 

e das expressdes de respeito RERU/NASARU para a ac§o 

por ele praticada. 

— 'B' pode ser o receptor e, nesse caso, temos E ^ R pelo fa- 

to de R/B ser tratado por KUN. 

— se 'B' e o receptor s§o pessoas diferentes, temos A< B 

porque, enquanto aquele e tratado por SAN, este o e por 

KUN. 

— 'B' 6 Tntimo do emissor e do receptor por causa do KUN. 

4. 'A'SAN-GA 'B'SAN-0 GOSHOTAISAREMASU/GOSHO- 

TAINASAIMASU 

— 'A' e 'B' s§o superiores ao emissor por causa do SAN por 

este utiiizado para trat^-los. 

— a distancia entre o emissor e 'A' 6 consider^vel, em virtude 

da expressSto de grande respeito GO.. .RERU/NASARU, 

atribmda pelo emissor d apcfo praticada por 'A'. 

— se o receptor e 'B' n§o s§o a mesma pessoa e se intimi- 

dade entre o emissor e o receptor, dispensa-se o uso do 

MASU de polidez. 

— se 'B' for o receptor, o emissor 6 obrigado a usar a polidez. 

Assim, h£ vcirias maneiras do emissor estabelecer seu distancia- 

mento s6cio-psicol6gico com relagSo a uma das pessoas da faia. A 

maneira mais direta 4 a atribuigSo de expressdes de tratamento 4 

pessoa enfocada, podendo-se faz§-lo indiretamente, atribuindo o tra- 

tamento 4s apQes, como j£ vimos, ou ao estado, 4s coisas ou pessoas 

que digam respeito 4 pessoa considerada, como veremos a seguir. 

Em princfpio, o emissor deve atribuir as expressdes de respeito ao 

estado, coisas e pessoas que sejam referentes ^queles que Ihe s§o hie- 

rarquicamente superiores, e as expressdes de mod^stia, quando refe- 

rentes a si prdprio. Essas expressdes de modestia, al6m de serem 

poucas, tern um cunho solene e grave, sendo de uso mais frequente 

na linguagem escrita; quando utilizadas na linguagem falada, o emis- 

sor registra atraves dela, o distanciamento consider^vel que o separa 

do receptor. Enquanto o tratamento atribui'do diretamente ^s pes- 

soas da fala ou 4s suas apdes, permite uma oposip§o respeito/modestia 

(em virtude da existencia de afixos e de termos auxiliares que podem 

ser apostos a um ndmero razo^vel de palavras), nesse caso, a oposigao 

83 



fica em termos de respeito/express§o de tratamento zero. Vejamos 

alguns exemplos. 

1. Quando o emissor se refere ao estado de uma pessoa: 

Supondo-se a frase "todos estao bem", podemos ter: 

1. MINA GENKIDA, onde: 

MINA - "todos"; 

GENKIDA = "estar bem de saude 

// 

— o emissor fala de "todos" do seu universo (sua fami'lia, seu 

local de trabaiho, seu grupo de amigos), por nao empregar 

nenhum sufixo de tratamento a MINA. 

— a ausencia de expressSo de polidez registra a relagSo de 

equivai§ncia ou de jntimidade entre o emissor e o receptor. 

2. MINA GENKIDESU, onde: 

GENKIDESU = forma polida de GENKIDA 

— como n3o uma expresscto de mod^stia para GENKIDA 

(estado de pessoas do seu universo) e o receptor ndo atua 

dentro da mensagem, o emissor pode expressar a distincia 

que o separa do receptor que Ihe 6 superior atraves da poli- 

dez contida em DESU. 

3. MINASAMA OGENKIDESU-KA, onde: 

SAMA = sufixo de respeito para pessoas de ambos os 

sexos; 

OGENKIDESU = expressSfo de respeito correspondente 

a GENKIDA; 

KA = interroga^ck) 

o emissor ^ inferior ao receptor pelo emprego de SAMA 

para se referir a "todos" do universo do receptor, e de ex- 

pressSo de respeito para o estado do receptor. 

11. Quando o emissor se refere a coisas ou objetos referentes a uma 

pessoa: 

Supondo-se a iddia de "ir ^ casa de..temos: 

1. ...-NO UCHI-E IKU/IKIMASU, onde: 

NO = parti'cula genitiva; 

UCHI = "casa"; 

E = parti'cula de ablativo; 

IKU = "ir"; 

MASU - parti'cula formulativa de polidez. 
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— como a frase em japones n§o registra nenhuma expressSo 

de tratamentb, fica difTcil de detectar quem e o sujeito da 

apato e a quem pertence a casa. Podem ser levantadas as se- 

guintes hipoteses: o emissor vai a casa do receptor ou de 

uma terceira pessoa; o receptor vai ^ casa de uma terceira 

pessoa'101; uma terceira pessoa vai ^ casa do receptor ou de 

uma terceira pessoa. 

— ricfo havendo uma diferenpa hier^rquica muito grande entre 

o emissor e quem vai ou o dono da casa, o termo UCHI 

permanece inalterado e o espapo em branco serci preenchi- 

do por pronomes pessoais ou pelo nome com ou sem afi- 

xos de tratamento, de acordo com as relapses interpessoais, 

conforme vimos. 

— quando a diferenpa hier^rquica e grande, temos as seguin- 

tes realizapoes lingui'sticas. 

2. OTAKU-E MAIRIMASU, onde: 

OTAKU = expressao de respeito para "casa" 

MAIRU = expressao de modestia para 1KU Mr) 

— o dono da casa e superior ao emissor porque este se refere 

por OTAKU 3 casa, e porque emprega uma expressao de 

modestia para a sua ap§o (ou de alguem do seu universe) 

de ir. 

— o dono da casa pode ser o receptor ou uma terceira pessoa. 

— 6 obrigatbrio o uso da polidez. 

3. SETTAKU-E OIDEKUDASAI, onde: 

SETTAKU = expressao de modestia para "casa"; 

OIDEKUDASAI = express§o de respeito para "vir", no 

imperative 

— o emissor 4 inferior ao receptor porque: 

a) o emissor se refere cl casa por meio de uma express§o de 

modestia, portanto, ela s6 pode ser sua; 

b) a apSfo 6 expressa com respeito, portanto, quem a pratica 

e alguem que Ihe seja superior; 

c)a ap§o sendo expressa no imperativo, seu autor s6 pode 

ser o receptor. 

Ml. Quando se refere a uma pessoa relacionada a outra da fala: 

Supondo-se a mensagem "o (meu) marido vai", temos: 
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1. (GO)SHUJIN-GA IKU/IKIMASU, onde: 

SHUJIN = "meu marido" 

GOSHUJIN = "marido, esposo" (de terceiros) 

IKU = "ir" 

— a pessoa que pertence ao "universo" do emissor 6 tratada 

com modestia (SHUJIN) mas quando pertence ou se rela- 

ciona com tercelros, e tratada com respeito (GOSHUJIN, 

onde GO e urn prefix© de respeito). 

— o emprego de IKU, termo sem tratamento, revela a peque- 

na distancia que hci entre o emissor e o receptor. 

2. SHUJIN-GA MAIRIMASU, onde: 

MAIRU = expressao de modestia correspondente a IKU. 

— o emissor usa expressdes de modestia para se referir ao ma- 

rido e ck apcto que este pratica, registrando assim a grande 

distancia que o separa do receptor. 

— n§o se pode dispensar a polidez, uma vez express© o respei- 

to ao mesmo receptor, na mensagem. 

3. GOSHUJIN-GA IKAREMASU/IRASSHAIMASU, onde: 

RERU = parti'cula formulativa de respeito; 

IRASSHARU - expressSo de respeito para "ir". 

— essa faia registra a mesma distancia marcada na fala ante- 

rior, com a diferenpa que quern pratica a agao 6 o marido 

da receptora, a quern se atribui as express&es de respeito 

referentes d pessoa (GOSHUJIN) e ^ apao (RERU/IRAS- 

SHARU). 

— o emissor 6 obrigado a transmitir polidamente a mensagem 

que registra o respeito ao receptor. 

Essa e, em sfntese, o esbopo do mecanismo do tratamento da Ifn- 

gua japonesa atual que, assim como a sociedade, veio sofrendo trans- 

forma^des com o correr dos tempos. Atualmente, predomina o trata- 

mento relativo, em que as relapdes interpessoais sao analisadas e 

computadas pelo emissor para receberem o tratamento lingui'stico 

cabfvel. Houve dpocas em que as expressQes de respeito eram atribuC- 

das a um certo numero de pessoas que ocupavam os mais altos postos 

da escala social, independentemente das relapdes sociais ou contex- 

tuais que envoivessem as demais pessoas daquele contexto de fala. 

Enquanto o tratamento da li'ngua cl^ssica era subordinada a fatores 
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objetivos e externos ao emissor, o atual tem rai'zes em fatores subjeti- 

vos e internes ao emissor. 

£ dif Tcil precisar a epoca da passagem do uso do tratamento abso- 

lute, centrado na estratificag§o social, para o relative, basado na con- 

sideracSo subjetiva do indivfduo, mesmo porque essa passagem se 

dilui no tempo. 0 que se pode afirmar e que "o uso do tratamento 

relative cresceu consideravelmente nos fins da Era Muromachi (sec. 

XIV~ XIX), quando aumentou a complexidade das relapoes humanas 

da sociedade japonesa."(11) 

Hoje, ncto e raro depararmo-nos com o uso de expressbes de trata- 

mento com a finalidade de apenas enfeitar ou atenuar uma fala. Essas 

expressoes n§o se referem a nenhuma das pessoas da fala, nao desem- 

penhando, portanto, o seu papel preci'puo de servir de registro de 

uma deferencia revelada pelo emissor com rela^So a um determinado 

objeto. Prefixes e lexi-gramemicos auxiliares de tratamento s§o usa- 

dos indiscriminadamente a fim de tornar a fala mais leve, mais bela. 

E o que se tem verificado com o uso abundante do prefix© 0 para 

substantives que antes nek) o comportavam, e de GOZAIMASU no 

lugar de DESU, principalmente pelas mulheres. Assim: 

1. usar 0 para KASHI (=doce) em OKASHI-O TABERU {«co- 

mer doce), quando KASHI nafo e algo que pertenpa a uma das 

pessoas da fala para merecer o tratamento. 

2. pelas mesmas razQes, usar O para TENKI (tempo) em II TEN- 

KIDA (faz bom tempo). Com polidez, basta acrescentar 

DESU: II TENKIDESU ou, no caso, II OTENKIDESU;mas 

taIvez pelo desgaste que o tratamento ai' contido tenha sofri- 

do, ouve-se II OTENKIDEGOZAIMASU, n<fo para expressar 

uma polidez maior, mas para recuperar parte do tratamento 

perdido. 

Apesar do tratamento relative ainda ser o mais comum e mais uti- 

lizado, novas formas t§m surgido, tem se modificado. Com a expan- 

s§o da comunica?3o de massas, com o avanpo da inform^tica, com a 

difusao de informapSes em massa, o comportamento lingiii'stico tem 

sofrido trasnformapOes. Acred itamos que este seja um momento 

propi'cio para uma ancilise das variapdes da estrutura iingiii'stica e 

da estrutura social, tema que propomos para um trabalho future. 
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NOTAS: 

( 1 ) A unidade sintagmdtica da ifngua japonesa e constrtuCda de um conjunto 

[lexema + gramema] que pode ser realizado por um lexdmico + um gram§- 

mico, ou por um lexi-gramemico que comporta em si, um lexema e um 

gramema. 

( 2 ) Nao serao levantadas todas as formas de expressoes de tratamento, apenas 

exemplificapao 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

algumas, a titulo de exempiificapao. 

TESASHIAGERU comporta uma modestia maior do que TEAGERU. 

MOSHIAGERU comporta uma mod6stia maior que MOSU. 

DEGOZAIMASU comporta uma poiidez maior do que DESU. 

As realizapdes lingufsticas de tratamento, com seus respectivos contextos 

de faia, serSo apresentadas a tftulo de exempt if icaQ§o. 

[ "r 1 significa "de posig^o hier^rquica equivalente a". 

[ < ] significa "de posiplo hier^rquica inferior a". 

[ > ] significa "de posipSo hier^rquica superior a". 

Para expressar "ir & casa do (emissor)", usa-se KURD (= vir) e nao IKU (= ir). 

Eiji Toyama. Keigo no Henkan (Evolupao histdrica do Tratamento), in 

Nihongo 4 (Col: Lfngua Japonesa 4). Iwanami, Tdquio, 1977, p. 138. 
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