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Resumo 

A partir da ideia de que cada epoca traduz de 
uma maneira peculiar, pretende-se neste artigo 
ressaltar a importfincia de uma disciplina de his
toria da traduqao no curso de formaqao de tradu
tares. Para tanto sao listadas algumas das 
inumeras funqoes que podem ser atribuidas it 
traduqao. 

Palavras-chave: Historia da traduqao. Funqoes. 
Formaqao de tradutores. 

Niter6i, n. 13, p. 9-21, 2. sem. 2002 



Gragoata 

10 

Interesse pela hist6ria da tradu~ao 

Uma forma~ao universitaria em tradu~ao estaria incompleta 
sem urna disciplina de hist6ria da tradu~ao. E isso por inUmeras raz5es. 
A tradu~ao - englobando aqui a forma oral dessa atividade, a 
interpreta~ao - e urn oficio que vern sendo praticado 13 milenios em 
circunstancias muito variadas. Por conseguinte, conhecer as condi~5es 
de exercicio dessa atividade de comunica~ao intermediada tal como 
foi praticada e pensada no passado pode seguramente contribuir para 
uma compreensao mais aprofundada da natureza do trabalho do 
tradutor. Estudando a hist6ria da tradu~ao percebe-se rapidamente 
que traduzir e muito mais do que passar a mensagem de urna lingua 
para outra. a tradutor nao e apenas urn teenico. 

a estudo dahist6ria da tradu~ao, segundo Lieven D'Hulst (1994, 
p. 12-13), apresenta pelo menos cinco pontos positivos para a 
tradutologia, quais sejam : 

1. "A hist6ria da tra<;lu~ao constitui uma excelente via de acesso 
a disciplina", pois torna conhecidos os grandes tradutores do 
passado, sua concep~ao de tradu~ao, seus escritos, as raz5es 
que os levaram a traduzir esse ou aquele texto. A hist6ria da 
tradu~ao e para a tradutologia 0 que a hist6ria literaria e para 
a literatura : por meio de informa~5es e documentos, oferece 
urn panorama critico da disciplina. 

2. "A hist6ria da tradu~ao fornece ao pesquisador a flexibilidade 
intelectual necessaria para que ele possa adaptar suas ideias 
a novas maneiras de pensar". De pensar a rela~ao com a 
lingua, 0 poder, a literatura, 0 autro. A "experiencia do 
estranhamento" nem sempre acontece por si mesma. 

3. A hist6ria da tradu~ao conduz a uma maior tolerancia em 
rela~ao a maneiras enviesadas de encarar os problemas de 
tradu~ao". Nao seria correto pensar que sempre se traduziu 
do mesmo modo no decorrer dos seculos. Como a literatura, 
a tradu~ao teve escolas, correntes, sectarismos bern como 
querelas em torno da melhor maneira de traduzir. 

4. "A hist6ria da tradu~ao representa urn meio quase unico de 
unificar a disciplina aproximando 0 passado e 0 presente, e 
mostrando paralelismos e afinidades existentes entre tradi~5es 
relativas ao modo de pensar ou a praticas divergentes". a 
passado e 0 presente nao sao compartimentos estanques e, 
na busca da singularidade, 0 historiador se contrap5e as for~as 
que tendem a uniformiza~ao, a massifica~ao, as f6rmulas 
prontas que a sociedade moderna procura impor. 

5. Por fim, "a hist6ria da tradu~ao oferece aos tradutores a 
possibilidade de se revigorar a partir de modelos passados". 
Esse revigoramento pode conduzi-Ios a modificar suas 
estrategias de tradu~ao ou ainda a faze-los descobrir novas 
estrategias. 
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A enurnera~ao desses cinco pontos positivos nao apenas para 0 

pequisador mas igualmente para 0 tradutor sugere de que forma a 
hist6ria e incontormivel do ponto de vista dos fundamentos 
epistemol6gicos da disciplina. A hist6ria da tradu~ao ocupa urn lugar 
importante na tradutologia por varias outras razoes. 

Vma dessas razoes, crucial a nosso ver, e levar a descoberta das 
multiplas fun~oes hist6ricas da tradu~ao. A finalidade principal da 
tradu~ao sempre foi e sera dar acesso as produ~oes estrangeiras (textos 
literarios ou nao). Qualquer que seja a lingua, sempre havera menos 
leitores capazes de ler a versao original de uma obra do que leitores 
potenciais dessa obra. As tradu~oes dispensam da leitura do original 
paliando nossa ignoriincia em rela~ao as linguas estrangeiras. Em 
todos os dominios da atividade hurnana, a tradu~ao tern sido urn 
poderoso fator de progresso. 

Assim, ahist6ria da tradu~ao nos ensina que a essa dupla fun~ao, 
instrumental e mediadora (dar aces so a uma obra estrangeira), se 
acrescentam muitas outras. A tradu~ao pode ter dezenas de outras 
fun~oes de acordo com a natureza dos textos traduzidos, 0 contexte 
hist6rico, as linhas de pensamento dominantes ou as circunstancias 
que cercam sua tradu.;ao. Eis alguns exemplos dessas fun~oes: 

• Vma £un~ao genetica. Os tradutores contribuem para modelar 
urna lingua ainda em gesta~ao. Basta pensar ao nascimento 
das linguas vernaculas na Idade Media. 

• Vma £un~ao estilistica. Os tradutores contribuem para 
enriquecer os meios de expressao de urna lingua ao introduzir 
novas estruturas sintaticas, novos efeitos por mimetismo com 
urna outra lingua. 

• Vma £un~ao literaria. Os tradutores importam generos 
literarios desconhecidos na literatura receptora. Basta citar 
Chaucer (1340-1400) que introduziu na literatura inglesa, 
aclimatando-os, a balada, 0 romance, 0 romance em verso, as 
narrativas populares dos Flandres e as fabulas protagonizadas 
por animais. 

• Vma £un~ao interpretativa. Cada uma de suas sucessivas 
tradu~oes revela novas facetas de uma mesma obra. As 
retradu.;oes constituem releituras atualizadas de uma obra, 0 

que levou urn tradutor contemporiineo de Dostoievski, Andre 
Markowicz (1991, p. 211), a dizer que" urn autor estrangeiro 
e a soma de todas as suas tradu~oes, passadas, presentes e 
futuras ". 

• Vma £un~ao formadora. A pr<itica da tradu~ao serviu de 
treinamento a numerosos autores, para os quais ela foi uma 

. verdadeira li~ao de estilo. Autores como Rivarol, Gide, 
Tournier e tantos outros confessaram ter praticado a tradu~ao 
para aprender a profissao de escritor. 

• Vma £un~ao identitaria. 0 conjunto da obra dos tradutores, 
em uma dada epoca da hist6ria de urn povo, pode alimentar 
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a consciencia identitiiria desse povo, despertar 0 fervor 
nacionalista, desenvolver 0 sentimento patri6tico. Sao 
infuneros os exemplos dessa ftm~ao. 

• Vma fun~ao paliativa. A tradu~ao e urna maneira suti!, sob 
urn regime totalitario, por exemplo, de driblar a censura que 
con dena os autores ao silencio. E 0 caso da tradu~ao subversiva 
praticada na ex-VRSS ou na Halia fascista. A censura fascista 
propiciou 0 nascimento de urna verdadeira " industria" da 
trad w;ao que se tornou uma forma de a tividade politica, 
acalentando sutilmente 0 culto da America, sfmbolo da 
liberdade (LEFEVERE apud DELISLE; WOODSWORTH, 1995, 
p. 149-152). 

• Vma fundio dernocTiitica. A tradu~ao se tern revel ado 
freqiientemente como urn meio eficaz de vulgariza~ao do 
conhecimento, como ocorreu no perfodo medieval em que a 
tradu~ao em lingua vulgar, entre outras, contribuiu para 
quebrar 0 monop6lio do clero e a minar seus privilegios. 

Enurneramos brevemente apenas algumas das fun~6es que a tradu~ao 
vern assumindo aolongo da hist6ria. Separamos varias outras,cuja lista 
fornecemosemanexo.Enossoinventanoestalongedeserexaustivo.Einegavel, 
com efeito, 0 interesse de que se reveste a hist6ria da tradu~ao, esse ramo da 
tradutologiacujoobjetoprincipaleoestudo,sobtodososaspectos,dofenomeno 
da tradu~o ao longo dos secutos. Esse fenomeno pode ser abordado de diversos 
pontos de vista : te6rico, comparativo, culhtral, literario, socioI6gico ... Mas 
qualquer que seja 0 angulo adotado para aborda-la, a hist6ria da tradu~o nao 
pade ser escritaindependentemente da hist6ria dos impenos, das culhtras, das 
religioes, das literahtras, das ciencias ou das rela~oes comerciais. Disciplina
cruzamento, a tradu~ao foifreqiientemente praticadano passado, por estranho 
que possa parecer, em cruzamentos-cidades ou paises-onde culhtras e povos 
se encontravam, se mishtravam, se mesclavam. 

Pode-se igualmente atribuir varias tarefas especijicas it hist6ria da 
tradu~ao. 0 historiadorpode procurar saber desde quando se traduz e por que; 
quem 0 fez e para quem; quais foram as grandes capitais da tradu~ao e por que, 
em tal epoca, cidades como Jundishapur (na Persia),Alexandria,Rorna, Bagda, 
Toledo foram 0 centro - cidades-cruzamento - de urna intensa atividade de 
tradu~o. 

o historiador da tradu~ao se permite igualmente penetrar na 
oficina do tradutor a fim de melhor conhecer esse artesao, indissociavel 
de sua obra. 0 sujeito tradutor, assim comoo escritor, carrega em si 
representa~oes simb6licas de sua sociedade e 0 conhecimento desse 
sujeito e indispensavel it interpreta~ao e it compreensao das obras 
traduzidas. Esbo~ar 0 retrato de urn tradutor e essencial a leitura e it 
compreensao de urna "obra de tradutor", do mesmo modo que a 
biografia de urn escritor nos informa sobre sua obra, dissipando certas 
imprecisoes que a obscurecem. 0 tradutor, e a fortiori 0 tradutor 
literano, coloca emfuncionamento, do mesmo modo que 0 escritor, urn projeto 
de escrihtra, do qual a hist6ria da tradu~o traz mUltiplas provas irrefutaveis. 
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o tradutor e 0 elo vivo entre 0 texto original e sua reescritura criativa atraves 
de uma outralfngua. 

Espera-se igualmente do historiador da tradu~ao que proceda 
a defini~ao de maneiras de traduzir, que ele proponha periodiza~6es 
que possuam urn valor explicativo ou pelo menos uma aplica~ao 
didatica. Que ele repertorie os tratados que codificarn as regras da 
arte de traduzir, se e que e possivel reduzir a urn punhado de regras 
a complexa arte da tradu~ao. 

Entre os infuneros campos de pesquisa que atrairam ate hoje 0 

interesse dos historiadores da tradu~ao, pode-se enumerar os 
seguintes (citamos uma ou duas obras a titulo de exemplo apenas) : 

• Historiografia da tradu~ao(D'HULST, 1995; PYM, 1998) 
• Hist6ria geral da tradu~ao (BALLARD, 1992; KELLY, 1979; 

RENER, 1989; VAN HOOF, 1991) 
• Hist6ria geral da interpreta~ao (ROLAND, 1999) 
• Hist6ria de um tipo de interpreta~ao (BAIGORRI JALON, 2000 

- "Interpreta~ao de conferencia") 
• Hist6ria da tradu~ao de um pais particular (CRONIN, 1996-

Irlanda) 
• Hist6ria de um tipo de docurnento (MONTGOMERY, 2000 -

documentos cientificos) 
• Hist6ria de um dado periodo (CONTAMINE, 1989 - Idade 

Media) 
• Hist6ria da Biblia (BOGAERT, 1991- A Biblia em frances) 
• Hist6ria das mulheres tradutoras (LOTBINIERE-HARWOOD, 

1991) 
• Hist6ria da tradu~ao automatica (HUTCHINS, 2000) 
• Hist6ria tematica escrita a partir das ftm~6es da tradu~ao 

(DELISLE; WOODSWORTH, 1995) 
• Biografias de grandes tradutores ou te6ricos da tradu~ao 

(CHRISTIE, 1886 - Etienne Dolet; GARNETT, 1991 -
Constance Garnett) 

• Estudo da rnaneira de traduzir em uma dada epoca 
(MOUNIN, 1994 - Les belles infideles) 

• Estudo sociocritico da tradu~ao (BRISSET, 1990b) 
• Papel da tradu~ao durante os periodos p6s-colonialistas 

(SIMON; ST-PIERRE, 2000) 
• Difusao das obras pela tradu~ao 
• Recep~ao de uma obra estrangeira em uma literatura nacional 
• Hist6ria de urna sociedade profissional de tradutores 

(DELISLE, 1990) 
• Hist6rico de um grande 6rgao de tradu~ao (DELISLE, 1984) 
• Hist6rico de urna Escola de tradu~ao e interpreta~ao 

(DELISLE, 1981) 
• Hist6rico de uma disciplina conexa a tradu~ao (ex. : a terminologia) 

Niteroi, n. 13, p. 9-21, 2. sern. 2002 



Gragoata 

14 

o historiador da tradu<;ao procede igualmente a genese do pensamento 
te6rico. Esta e sem duvida alguma sua mais importante contribui~ao a 
tradutologia. As liga~6es que nnem a hist6ria e a teoria sao muito estreitas. A 
teoriza~ao da pratica da tradu~ao tern sido ate aqui mal historicizada e tern 
ficado isolada emseu empirismo. Por essarazao os te6ricos modemos tentam 
lhe fomecer a dimensao hist6rica que the faltou. Cada vez mais nurnerosos sao 
aqueles que pensam que toda reflexao te6rica seria sobre a tradu~ao deva ser 
feita ern uma perspectiva hist6rica. Antoine Berman ve "a constituifi'io de uma 
hist6ria da tradu~i'io [ ... J como a primeira tarefa de uma teoria moderna da 
tradu~i'io " (BERMAN, 1984, p. 12). Damesma forma Henri Meschonnic 
(1999, p. 34) acredita que todareflexao te6rica da tradu~ao e indissociavel da 
hist6ria : "Sem hist6ria da tradu~ao nao ha teoria, nem hist6ria sem implicar 
teoria".Parsuavez,SusanBassnett-McGuirereconhecetambemaimportancia 
dahist6rianos estudos tradutol6gicos: "No introduction to Translation Studies 
could be complete without consideration of the discipline in an historical 
perspective [ .. .]" (BASSNEIT-MCGUIRE, 1991, p. 39). 

Assimsendo, semfazer dahist6ria da tradu~ao a vigamestra da vasto 
edificiodatradutologia,enecessanoreconhecerqueessadisciplinaternomento 
de dar profundidade aos trabalhos te6ricoscontemporaneos. Pode-se dizer ate 
mesmo que a hist6ria representa para a tradutologia 0 que a perspectiva 
representa para a arte pict6rica: ela acrescenta uma terceira dimensao essencial 
acompreensao docomplexo fenomeno da tradu~ao. Ela pennite" colocarem 
perspectiva" as no~6es te6ricas, apresenta-Ias em todas as suas dimens6es 
situando-as em urn contexto mais amplo do que aquele delimitado par tal ou 
tal abordagem te6rica. Ela torna possivel igualmente a essencial 
recontextualiza~ao das obras originais e traduzidas. A perspectivahist6rica 
oferece a melhor prote~ao contra as explica~6es simplistas, as defini~6es 
economicas, as conelus6es apressadas. Ela coloca 0 pesquisador a salvo de toda 
formadedogmatismo. 

Dois curtos exemplos ilustrarao como a hist6ria da tradu~ao pode 
contribuir a combater certos preconceitos causados pela ignorancia ou pelo 
desconhecimento do passado. Os historiadores, entre eles JeanStefanini (1971), 
mostraram que os primeiros metodos dedicados a aprendizagem da tradu~ao 
rernontam ao secwo XVII, mais precisamente as Regras da tradu¢o de Gaspard 
de Tende (1660). Os primeiros manuais de tradu~ao nao datam portanto da 
metade do seculo XX, como sugeriu Georges Monnin (1960, p. 46) que, 
saudando a publica~ao da Stylistique comparee du fran~ais et de l'anglais de 
Jean-Paul Vinay etJean Darbelnet, escreveu : "[ ... J essa obra e sem duvida a 
primeiro tratado de tradutologia". No entanto, 0 autor das Belles infideles 
conhecia muito bern a hist6ria da tradu~ao literaria na Fran~a, mas 
aparentemente nao tao bern ahist6ria da didatica da tradu¢o, domfnio ainda 
demasiadamente desconhecido, convem dizerpara desculpa-Io. 0 sentimento 
denovidade era decorrente evidentemente de urn conhecimento imperfeito da 
hist6ria da tradu~ao. 

o segnndo exemplo traz a prova de que 0 estudo do passado, 
no caso especffico a biografia de urn tradutor ou de uma tradutora, 
pode abalar certas ideias recebidas, sobre a invisibilidade do tradutor, 
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par exemplo. Nosso colega Michael Cronin esbcx;ou a retrato da mae de Oscar 
Wilde, Jane Francesca Elgee (1821-1896),cujas tradw;6es deMeinhold,Dumas, 
Lamartine et Canz servirama causanacionalista irlandesa. Jane publicou a 
maiorparte de suas tradw;i5es protegida pelo anonirnato, do mesmo modo que 
bomniimero de tradutoras e de tradutores antes e depois dela. 0 autor do 
retrato nos lembra mui to a proposito que e perigoso, emhistoria da tradu~ao, 
denunciar semnuan~ ainvisibilidade dos tradutores. Essainvisibilidadepode 
serperfeitamentedeliberadaeassumidapelotradutorquandoelafazpartede 
urn estratagerna destinado a atingir urn objetivo preciso : tamar a palavra, par 
exemplo, sob urn regime totalitario, au ainda protestar contra a atitude 
arrogante de urn grupo lingiiistico rnajoritario que imp6e suas vontades a urna 
minoria. 

Procedendo a genese do pensamento teorico, a rustoriador da 
tradu~ao informa a teorico ao mesmo tempo sabre a genese da 
metalinguagem da tradu~ao, sabre as correntes de opiniao que se 
sucederam au coexistiram ao longo de urn dado periodo no que diz 
respeito a melhor maneira de traduzir. A explora~ao rustorica facilita 
a conceitualiza~ao da campo tradutologico e a classifica~ao dos fatos 
ligados a reflexao sabre a tradu~ao e sua pnitica. Recolhendo junto 
aos tradutores de ontem as no~6es teoricas presentes em estado latente 
em seus escritos, a rustoriador nao deixa de descobrir que existe a 
que Jean-Paul Vinay chamou de "universais da tradu~ao" (VINAY, 
2002, p. 10). Cicero e Sao Jeronimo desencadeiam no Ocidente a 
reflexao sabre a no~ao de jidelidade e esbo~am desde entao a tearia da 
tradufiio transparente au como se diz mais comumente hoje, da tradufiio 
para a p!tblico-alvo; Horacia coloca a problema da modulafiio; Jean 
d' Antioche et Jacques Amyot, a das variantes estilisticas; quanta a 
Joachim du Bellay, ele depreende a no~ao de lacuna e formula a regra 
da compensafiio no prefacio de sua tradw;ao do quarto livro da Eneida 
(1552); par sua vez, Pierre-Daniel Huet disserta sabre a no~ao de 
adaptafiio, enquanto Etienne Pasquier aborda a espinhoso problema 
dos limites da tradufiio au, em outros termos, da intraduzibilidade. Enfim, 
e em Victor Hugo (1973) que se deve buscar, ao que parece, uma das 
primeiras men~6es a tradufiio-introdufiio, no~ao retomada par certos 
teoricos modernos. 

Ao se aceitar que a pratica da tradu~ao e seu ensino fazem 
intervir urn conjunto de conceitos e de procedimentos, e que a teoria 
pode ser uti!, entre autras coisas, para" fornecer ao tradutor a dominio 
desses conceitos e procedimentos [ ... J ensina-Io a nomea-Ios, como qualquer 
tecnico apreende a nome de seus instrumentos e das operafoes que efetua" 
(BRISSET, 1990a, p. 240), avalia-se assim toda a importancia da genese 
rustorica para definir a metalinguagem da tradu~ao. Descobre-se, 
entao, que a reflexao teorica tern suas raizes plantadas em urn tempo 
distante. 

Ao descer aos "alicerces historicos" da reflexao sabre a arte de 
traduzir, a teorico toma consciencia da extrema relatividade da 
maneira de traduzir, e descobre que motivos de toda ordem levaram 
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os tradutores de outrora a jurar fidelidade, ora ao sentido, ora it forma 
do texto estrangeiro, quando nao aceitaram 0 diffcil desafio de conciliar 
os dois. Quando )eva em considerac;ao a dimensao hist6rica da 
traduc;ao, 0 te6rico e obrigado a abandonar suas construc;6es baseadas 
unicamente na comparac;ao de equivalencias lingilisticas e a aplicar it 
sua ref]exao a f6rmula sociolingiiistica bern conhecida : QUEM traduz 
o QUE, PARA QUEM, QUANDO, ONDE, POR QUE e EM QUE 
CIRCUNST ANCIAS. Essa e, a nosso ver, a maior contribuic;ao da hist6ria da 
traduc;ao ao edilicio ainda em construc;ao dos estudos tradutol6gicos. A titulo 
de conciusao, gostariamos de enurnerar alguns objetivos de aprendizagem que 
se pode atribuir a urn curso de introduc;ao it hist6ria geral da traduc;ao. 

1. Proporcionarurn panorama dahist6ria da traduc;ao, principalmente 
no Ocidente e no Oriente Medio. 

2. Apresentar algumas das grandes figuras da profissao em 
divers as epocas, em particular, os codificadores que 
publicaram regras, principios ou tratados de traduc;ao. 

3. Apresentar algumas concep~oes de traduc;ao e seus autores. 
4. Definir period os caracterizados por uma maneira particular 

e dominante de traduzir. 
5. Ressaltar 0 papel desempenhado pelos tradutores na hist6ria 

sociocultural de urn povo. 
6. Mostrar a contribuic;ao dos tradutores na gestac;ao e criac;ao 

de alfabetos, linguas e literaturas nacionais. 
7. Mostrar que os tradutores contribuem para a conserva~ao e a 

difusao do conhecimento. 
S. Expor 0 papel crucial dos tradutores na propagac;ao dos 

escritos religiosos. 
9. Assimilar as principais noc;6es da metalinguagem da hist6ria 

geral da traduc;ao: ex. : alteridade, anexac;ao, "belles infideles", 
cultura-alvo, disparate, retraduc;ao, cultura-fonte, traduc;ao
apropriac;ao, traduc;ao desnaturalizante, traduc;ao etno
centrica, lentes coloridas, etc. 

10. Aprender a conhecer as principais fontes documentais em 
hist6ria da traduc;ao. 

11. Aprender a efetuar pesquisas em hist6ria da traduc;ao. 

Esses sao os objetivos de nosso curso de "maltrise" em hist6ria 
da traduc;ao. Gostariamos agora de descrever sumariamente 0 

conteudo de urnsojtware, batizadoDidak, que concebemos e realizamos com a 
colaborac;aode urn programador. Esse cd-rommultimidia etmultilingiie esta 
em constante evoluc;ao. E ao mesmo tempo umajerramenta pedag6gica e uma 
basededados. Emuitomais do que urn simples caderno de estudante eletr6nico. 
Seu conteudo, principalmente frances e ingles, reserva urnlugar crescente ao 
espanhol e ao alemao. Alemde urn plano de curso detalhado e sugest5es de 
trabalhosparaestudantes, 0 cd-romconremdiaporamassobre diversosperiodos 
dahist6riada traduc;ao,livroscompletos (entre os quais a antologia de Paul A. 
HorguelinAnthologie de la maniere de traduire. Domaine fran~ais), resurnos 
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(abstracts) e resenhas, teses, artigos, cronologias, diversos repertorios 
de tradutores, tradu~5es, perfil de tradutores e interpretes, glossarios, 
urn dicionario biografico, uma coletanea de cita~5es sobre a tradu~ao 
e sua historia, volurnosas bibliografias, urn quadro com as principais 
no~5es de historia da tradu~ao, cerca de vinte e cinco testes contendo 
mais de duzentas e cinquenta perguntas de tipo objetivo com 
possibilidade de auto-avalia~ao e auto-corre~ao e apresenta<;5es 
PowerPoint. Esse software comporta outras caracteristicas, entre elas 
a possibilidade de impressao, uma fun<;ao de busca em todos os 
modulos, urn acesso direto a Internet etnurnerosos menus de ajuda on line. 
Para uma descri<;ao detalhada de cada urn dos m6dulos do cd-rom, remetemos 
aonossosite Web: <http://aixl.uottawa.ca/ ~jdelisle/index.htm>. 

Como utilizamos esse software em nosso seminario de historia 
da tradu<;ao na Universidade de Ottawa? Recomendamos a nossos 
estudantes utiliza-lo da maneira seguinte: 

1. ANTES de urna aula, aconselha-se aos estudantes assistir ao 
diaporama da li<;ao lendo atentamente os textos e 
acompanhando as ilustra<;5es e conclus5es. 0 plano do curso, 
que consta igualmente do cd-rom em vers5es francesa e 
inglesa, indica a progressao seguida. Os estudantes devem 
tambem fazer as leituras indicadas na semana anterior: escolha 
de artigos ou capitulo(s) de livro. Muitos dos textos de leitura 
esta? reproduzidos no cd (modulo" Tese, livros e textos). 

2. APOS 0 curso, recomenda-se responder as perguntas do teste 
relativo a aula que acaba de ser dada (modulo "Testes"). Os 
estudantes podem tambem, em caso de necessidade, rever as 
apresenta<;5es PowerPoint projetadas em aula (modulo "Plano 
e trabalhos"). 

Mencionemos, finalmente, que os estudantes sabem, desde a 
primeira aula, que seus trabalhos, desde que sejam de born nivel, serao 
transferidos para 0 cd-rom, 0 que favorece a produ<;ao de trabalhos 
de qualidade. No final do seminario, eles recebem uma atualiza<;ao 
do cd na qual se encontram gravados seus trabalhos. 
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Abstract 

Drawing on the belief that each specific time 
translates in a different way, this article aims 
at highlighting the importance of a discipline 
on the History of Translation in a Translator 
Development course. To this end, some of the 
various functions which can be attributed to 
translation are listed. 

Keywords: History of translation. Functions. 
Qualification of translators. 

Anexo 

Outras fun~5es hist6ricas da tradu~ao 
(iista nao exaustiva) 

Exploradora. Revelar as possibilidades encobertas de uma Iingua-alvo. 
Reatualizadora. Modernizar obras antigas retraduzidas tomando-as 
novamente pertinentes. 
Analitica. Tomar manifestas as estruturas ocultas de urn texto submetido a 
critica Iiteraria. 
Estetica. Renovar as formas de expressao. 
Cultural. Enriquecer urna cultura de aportes estrangeiros diversos. 
Recuperadora. Conservar obras cujos originais se perderam. 
Importadora. Revelar a uma sociedade produ~5es textuais estrangeiras. 
Exportadora: Divulgar urna produ~ao textual naciona! no exterior. 
Bar6metro. Indicar as tendencias editoriais de um pals, sua abertura 
as culturas estrangeiras e sua autarcia cultural- indice de intradu~ao 
mais ou menos elevado. 
Universalista. Elevar certas grandes obras ao nivel de obras 
intemacionais e criar assirn a literatura mundial. 
Seletiva. Contribuir a fortuna das obras dignas de serem 
salvaguardadas. 
Disseminadora. Divulgar 0 conhecimento, as doutrinas religiosas, etc. 
PatriOtica. Suscitar e entreter 0 fervor nacionalista. 
Sociopolitica. Estabelecer um equilibrio lingiiistico, gra~as ao 
colingiiismo, em paises compostos de varios grupos lingiiisticos. 
Purificadora. Filtrar tudo 0 que poderia chocar um determinado 
publico leitor, tendo em vista seu horizonte de expectativas. 
Transgressiva. Introduzir em um territ6rio nacional obras proibidas 
a fim de desafiar as autoridades civis ou religiossas, os poderes 
estabelecidos. 
Renovadora. Oferecer urna fonte de novas ideias ou novos modos de pensar. 
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Transformadora. Questionar as certezas de sua pr6pria cultura ou 
seus pr6prios valores. 
Pedag6gica. Facilitar 0 acesso a certas obras dificeis, apresentando-as 
em vers6es simplificadas, como ocorreu no seculo XVII com certos 
tratados cientificos simplificados em fun,ao dos aprendizes. 
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