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Apresenta¢o 

A tradu~ao, tema tratado neste mimero 13 da Gragoata, tern sido 
vista de formas muito diversas e, as vezes, conflitantes. Entre aqueles 
que lhe fazem serias restri~6es, hoi os mais ceticos, que acreditarn que 
uma cultura e sempre impenetravel a outra, uma vez que, em cada 
uma delas, 0 mundo e as rela~6es interpessoais sao objeto de formas 
e modos de representa~ao diferentes. Outros, menos radicais, reco
nhecem a validade do processo de tradu~ao diante de certos tipos de 
textos apenas, destes excluindo a literatura, vista como urn discurso 
caracterizado por urn elevado grau de intraduzibilidade, notadamente 
a poesia. A despeito desses argrnnentos, e gra~as a laboriosa tarefa 
do .tradutor que autores como Freud, Marx e a propria Biblia pude
ram atravessar fronteiras e dar-se a conhecer ao mundo. Ademais e 
inegavel 0 fato de que, nos dias de hoje, a transmissao de uma impor
tante massa de conhecimentos e viabilizada pela tradu~ao. 

Assumindo a posi~ao nao apenas de tradutorprofissionalmas tambem 
de professor de tradu~ao, 0 canadense Jean Delisle ressalta emseu artigo 0 
interesse de se incluir no curriculo dos cursos universitarios de forma~ao de 
tradutores a disciplina Historia da tradu~ao. Para tanto lista as inillneras fun
~6esqueelapodedesempenhar.Comoatradu~ovemsendopraticadaharnile
niosemcondi~6esmuitovariadas, tal disciplinatem0 mentode darprofundi
dade aos trabalhos teoricos contemporaneos. Com efeito, born mi
mero de autores concordam em afirmar que toda reflexao seria sobre 
a tradu~ao deve ser feita em uma perspectiva historica. 

Paulo Bezerra comenta aspectos do processo tradutorio de textos de fic
~ao, partindo de sua experiencia de tradutor do russo para 0 portugues. Se 
toda tradu~ao e a tradu~ao possivel, 0 ato de traduzir, particularmente textos 
de fic~ao, encerra certa dose de ilusao necessaria, aproximando-se assim da 
arte, ambas produtos da cria~ao, incompativeiscom a literalidade. Traduzir e 
aventurar-se pelo territorio do outro, explorando sua lingua, sua cultura, seu 
estilo, e ganhar nesse processo a chance da reconstru~ao de si. 

Com a proposta de fazer uma revisao das principais contribui~6es do 
modelo teorico dos Descriptive Translation Shldies (DTS), desenvolvido em 
meados dos anos 70 por urn grupo de estudiosos de Israel e dos Paises Baixos 
preocupados com 0 estudo daliteratura traduzida, Marcia Amaral Peixoto 
Martins aponta alguns problemas e lacunas teoricas que nao forarn satisfato
riarnente resolvidos em posteriores refinamentos da teoria e destaca 0 risco de 
se incorrernurn" descritivismo" puro e simples, desprovido de urna elabora~o 
crltica, e a relativa despreocupa~ao em explicitar os fundamentos 
epistemologicos da teoria e em (re )definir conoeitos importantes. 

Alba Olmi estuda a tradu~ao literaria atraves do exarne de algrnnas 
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posi<;6es teoricas sobre suas competencias, objetivos e fun<;6es. Ques
tionando 0 carater meramente reprodutivo que !he foi atribuido no 
passado, destacando sua autonomia, evidenciando a visibilidade do 
tradutor como agente de media<;ao cultural, a autora chega a caracte
riza<;ao da tradu<;ao literaria como questionadora do di.none ociden
tal num contexto pas-colonial. 

Ao examinar a tradu<;ao de The Runway Jury, de John Grisham, 
Erika Nogueira de Andrade Stupiello observa que, apesar da expec
tativa de que as interven<;6es do tradutor nao transparecessem nesse 
tipo de texto (best seller), 0 tradutor se faz presente em toda sua pro
du<;ao, 0 que confirma sua inevitavel interven<;ao transformadora. 

Solange Mittrnann estuda a heterogeneidade da linguagem nas 
Notas de Tradutores venda nestas 0 lugar de manifesta<;ao de uma 
inadequa<;ao relacionada ora a falta da expressao equivalente na lin
gua de chegada ora ao excesso de significa<;6es observadas no 
deslizamento entre a lingua original e a de chegada. 0 tradutor apa
rece nas Notas, fazendo ouvir sua voz, fazendo ver seu gesto, deixan
do de lado a invisibilidade pressuposta numa visao da tradu<;ao como 
opera<;ao em que a decisao, a interpreta<;ao, nao sao fundamentais: 
nas Notas, revelam-se as brechas e os deslizes da propria organiza
<;ao da lingua. 

Depois de explorar conceitos lingiiisticos relevantes para uma 
discussao sobre a tradu<;ao (significado e valor, signo e referente, pen
samento e linguagem), Fernando Afonso de Almeida procura enxer
gar 0 lugar da tradu<;ao enquanto pratica discursiva. Para tanto, to
mando como ponto de partida 0 conceito de intertextualidade, com
para a tradu<;ao a discursos de ordem divers a (parodia, cita<;ao, resu
mo etc.) que, como ela, se sustentam em virtude da referencia que 
fazem a outros textos. 

Erica Lima observa no texto Le facteur de la verite, de Jacques 
Derrida, a presen<;a da lingua do outro. Examina as chamadas "ope
ra<;6es de tradu<;ao" - principalmente 0 enxerto - as quais a autora 
associa ao conceito de "hostipitalidade", de Derrida. 

o titulo do texto de Maria !nes Coimbra Guedes, "Galland, au
tor das As mil e uma noites", ressalta por si so a fun<;ao recriadora do 
tradutor. Ao reunir e traduzir os contos arabes para 0 frances, Antoine 
Galland fez, na verdade, muito mais do que traduzi-Ios. Segundo a 
autora, 0 sucesso dessa versao se deve sobretudo as caracteristicas 
incorporadas quando de sua reescritura, que a adaptou perfeitamen
te ao gosto classico e a episteme da epoca. 

o artigo de Maria Clara Caste1l6es de Oliveira oferece uma vi
saohistorica das principais tradu<;6es da Biblia para 0 latim, 0 grego, 
o ingles e 0 alemao. A autora entrecruza os fios da pratica e da refle
xao sobre a tradu<;ao ao abordar 0 pensamento de Franz Rosenzweig, 
tradutor com Martin Buber de textos biblicos para 0 alemao, e mostra 
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como ele se alinha com H6lderlin, Goethe e Benjamin tradutores, 
marcando presen~a nas concep~6es p6s-estruturalistas da linguagem 
e da literatura. 

Nurna perspectiva sociolingiifstica, Maristela Cury Sarian pen
sa a heterogeneidade da linguagem trazida pelo romance The Color 
Purple, manilesta na varia~ao entre 0 ingles padrao e 0 BEV (Black 
English Vernacular), associada aos diferentes graus de escolaridade e 
letrarnento dos personagens. A autora analisa a maneira como A Cor 
Purpura tenta construir essa heterogeneidade atraves dos usos diale
tais brasileiros, com diferen~as de enfase (social e regional no Brasil, 
etnico-social nos Estados Unidos) que trazem irnplica~6es para as es
colhas das tradutoras e para a reflexao sobre a tradu~ao. 

o artigo de Tania Reis Cunha examina os processos da tradu
~ao, com 0 auxilio da Introspec~ao (verbaliza~ao e registro do pensa
mento ao longo da execu~ao de uma tarefa). Na anilise da tradu~ao 
feita por alunos de frances lingua estrangeira de urn texto jornalistico 
do frances para 0 portugues, a autora prop6e uma reflexao sobre a 
irnportancia do componente discursivo da competencia comunicati
va do aluno-tradutor, evidenciado em sua compreensao da tradu~ao 
como processo de entendimento global do texto estrangeiro. 

Investigando 0 processo tradut6rio em textos tecnicos e 
jornalisticos, Diva Cardoso de Camargo utiliza como criterio 0 grau 
de distanciarnento existente entre texto-fonte e texto-alvo para verifi
car os procedirnentos mais recorrentes (tradu~ao literal, moduIa~ao, 
transposi~ao) nessas duas modalidades de textos. 

Depois de distinguir tradu~ao stricto sensu e tradu~ao lata sensu, 
Eliane Fernanda Cunha Ferreira sublinha a irnportancia de trabalhos 
desses dois tip os de tradu~ao na carreira literaria de Machado de Assis 
e na forma~ao da identidade cultural da na~ao brasileira. 

Os artigos que comp6em a revista trazem, portanto, contribui
~6es para a reflexao sobre 0 tema emitidas de diferentes perspecti
vas, compondo urn painel dos multiplos valores e sentidos que pode 
assumir 0 processo da tradu~ao. 

Fernando Afonso de Almeida 
Paula Glenadel Leal 

(Organizadores) 
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