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A Tradu<;;ao como arte 
Paulo Bezerra 

Resumo 

o autor comenta aspectos do processo tradut6rio, 
ancorado em sua experiencia de tradutor do rus
so para a portugues. Aventurando-se pelo terri
t6rio do outro, explorando sua lingua, sua 
cultura, seu estilo, a tradutor ganha nesse pro
cesso a chance da reconstrw;iio de si. 

Palavras-chave: Tradur;iio. Lingua nlssa. Dia
logo de culturas. 
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o tema tradu~ao tem sido objeto de frequentes e imimeros 
estudos de mestres e te6ricos do oficio, e ainda assim 0 assunto parece 
inesgotavel. Isto, em si, ja demonstra a imensa importancia do assunto 
quer para a cultura de um povo, quer para 0 dialogo entre culturas 
no plano universal. 

A lradu~ao como arle 

Toda tradu~ao e a tradu~ao possive!, 0 ato de traduzir, 
. particularmente fic~ao, encerra certa dose de saudavel ilusao, a 

medida que acreditamos, honestamente, traduzir 0 que esta no texto e 
investimos todas as nossas potencialidades nessa ilusao empenhada 
de recriar a seara de sentidos que enfeixam uma obra. Portanto, nao 
podemos enfrentar urn texto literario com a pretensao do "dois e dois 
sao quatro", pois se todo discurso, salvo 0 discurso rigorosamente 
conceitual das ciencias exatas, e marcado pela diversidade de sentidos 
das palavras, 0 literario tem como caracteristica fundamental 
precisamente a diversidade ampla e profunda de sentidos que suas 
palavras irradiam, 0 que nos obriga constantemente a interpretar 0 

sentido ou os sentidos de uma palavra ou expressao no contexto 
especifico desse discurso e procurar a forma mais adequada de recria
los. 0 que importa compreender e que a tradu~ao de literatura, seja 
poesia ou prosa, e antes e acima de tudo arte. A arte e produto da 
eria~ao, e a cria~ao e incompativel com a literalidade. Isto nao quer 
dizer que aceitamos a tese, defendida por nao poueos te6rieos, 
segundo a qual a tradu~ao e impossivel, pois se 0 fosse n6s nao a 
praticariamos; quer dizer - e isto e 0 mais importante - que 0 tradutor 
precisa se alimentar daquilo que eu chama de ilusao empenhada, isto 
e, precisa aereditar que, a despeito de todas as enormes diferen~as 
entre a cultura que alimentou 0 original e a cultura da lingua para a 
qual 0 texto esta sendo traduzido, e possivel recriar na tradu~ao uma 
unidade de semelhan~a com amplitude suficiente para que se possa 
abranger, compreender, interpretar 0 conjunto de sentidos do original 
e a cultura que 0 sedimentou. Para tanto, cabe ao tradutor tra~ar uma 
linha divis6ria muito nitida entre aquilo que ele entende como 
semelhan~a literal e semelhan~a artistiea, partindo do principio de 
que essa questao se resolve unicamente pela via da arte e que s6 a 
semelhan~a artistica permite que 0 leitor penetre no universo de 
sentidos e nas inten~6es do autor, sinta e vivencie a linha estilistica 
em sua diversidade, que a semelhan~a artistica nao maquia nem 
deforma 0 autor. A tradu~ao opera urna especie de dessemelhan~a 
do semelhante, cria uma proxirnidade com 0 original que, segundo 0 

critieo russo Bielinski, se exprime nao na transrnissao da letra mas do 
espirito da cria~ao, da obra (apud LIUBIMOV, 1988, p. 6). Portanto, 
exclui-se de saida a literalidade como algo contrario a essencia da 
tradu~ao e opera-se uma dessemelhan~a do semelhante para criar 0 

maximo de proxirnidade possive!, recriando 0 original em urn patamar 
superior que se pode conceber como arte. Esta ai, a meu ver, a essencia 
da tradu~ao. 

Niter6i, n. 13, p. 23-31,2. sern. 2002 



Gragoata 

25 

Aspectos lingiiisticos 

o tradutor opera constantemente no campo das express6es 
idiomaticas, dos universais lingilisticos, cuja tradu~ao requer, amiude, 
a recria~ao da forma na lingua para a qual estao sendo traduzidas, 
sem 0 que elas pareceriam urn corpo estranho no texto. Ao traduzir 
as Mem6rias do marechal Jukov, comandante-em-chefe das For~as 
Armadas sovieticas na Segunda Guerra Mundial, deparei com a 
seguinte situa~ao: ele acaba de receber urn relatorio preocupante de 
urna £rente de batalha, diz ao seu piloto que precisa verificar in loco a 
situa~ao e acrescenta urn proverbio russo sumamente popular: Sv6i 
glaz, almaz, que, ao pe da letra significa "meu olho, meu diamante". 
Essa expressao em russo enfatiza a capacidade excepcional do olho 
para ver tudo com limpidez e precisao e, na situa~ao concreta aqui 
referida, ver com os proprios olhos para ter certeza do que esta 
acontecendo. Cabe salientar que qualquer russo entende naturalmente 
a significa~ao contida na expressao e nao precisa de qualquer esfor~o 
mental para traduzi-la. Ja em portugues, "meu olho, meu diamante" 
criaria uma situa~ao de estranheza, 0 lei tor teria de fazer urn 
verdadeiro malabarismo de interpreta~ao para chegar a algum 
entendimento e sua conclusao jamais seria a mesma conclusao de urn 
russo. Por isso fui buscar no portugues do Brasil a expressao que desse 
conta do sentido daquele proverbio e viesse revestida de uma forma 
igualmente rimada para que 0 efeito de proximidade entre as situa~6es 
de discurso do russo e do portugues fosse 0 mais natural possivel e 
nao levasse 0 leitor brasileiro a fazer malabarismos de raciocinio para 
entende-la. E optei pela expressao popular "ver de perto pra contar 
de certo" porque acho que ela resolve a situa~ao em termos de 
conteudo e forma. Em casos como este 0 tradutor tern duas op~6es. 
Urn proverbio ou urna expressao idiomatica da lingua do tradutor 
pode exprimir com exatidao 0 pensamento do autor do original 
traduzido mas nao estar ligado a situa~ao concreta em que tal 
proverbio esta sendo usado, a realidade da vida do pais, aos modos 
de sua expressao cultural, as caracteristicas geoculturais da lingua e 
da historia. Neste caso, seguir a letra do original turva 0 sentido do 
texto traduzido e 0 tradutor tern todo 0 direito de substitui-lo por urn 
proverbio de sua lingua. A segunda op~ao e criar urn proverbio com 
base no lexico do original mas com fei~ao ritrnica e sintiitica propria 
da lingua do tradutor. Urn proverbio de urna lingua pode estar tao 
intimamente ligado ao seu ambiente natural e geocultural que seria 
praticamente incompreensivel se traduzido literalmente para ou!ra 
lingua de caracteristicas naturais e geognlficas muito diferentes. E 0 

caso do proverbio brasileiro "Papagaio come milho e periquito leva a 
fama". Na forma original, este proverbio seria incompreensivel se 
traduzido para 0 russo, lingua de urn pais de natureza totalmente 
diversa da nossa e onde nao existem 0 papagaio nem 0 periquito. 
Contudo nao e impossivel encontrar em russo urn equivalente 
semantico, ainda que sem papagaio nem periquito. E 0 caso do 
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proverbio V tchuj6m piru pokhmieiie, que ao pe da letra significa "ressaca 
em banquete alheio" mas tern 0 sentido figurado de "pagar 0 inocente 
pelo pecador" ou "papagaio come milho e periquito leva a fama". Ai 
o tradutor tern de levar em conta as caracteristicas geoculturais da 
lingua para a qual est<! traduzindo. Ha proverbios de faeil 
compreensao mesmo sendo traduzidos literalmente. E 0 caso do russo 
Na biezrfbie i rak riba, que literalmente significa "Na falta de peixe ate 
lagostim e peixe", que pode ser traduzido por "Quem nao tern cao 
ca~a com gato" ou "Em terra de cego, quem tern urn olho e rei". Ha, 
porem, express6es de uma lingua que sao pr31ticamente intraduziveis 
para outra, pelo menos em termos literais. E 0 caso do fenomeno da 
aurora boreal russa, conhecido como bielie notchi e traduzido para 0 

portugues como "noites brancas". Entre 21 de junho e 1° de julho as 
noites na~ escurecem em Sao Petersburgo, e quase se consegue ler 
sem luz a ceu aberto. 0 bielii (branco) russo traduz ai urn branco 
transparent~, e 0 vocabulo portugues branco nao resolve plenamente 
a situa~ao. E urn meio termo usado na falta da palavra que traduza 
efetivamente a situa~ao. Em urn texto de prosa, como Noites brancas 
de Dostoievski, a situa~ao fica mais ou menos clara. Mas quando 0 

poeta Boris Pasternak descreve no poema Terra urn quadro natural e 
usa a expressao "ocaso da noite branca", cria para 0 tradutor urna 
barreira lingilistica praticamente intransponlvel. Em urna tradu~ao 
que fiz para urn evento sobre tradu~ao, traduzi "ocaso da noite 
branca" por "ocaso da madrugada" para tornar 0 texto rna is 
compreensivel ao leit~r brasileiro. Minha inten~ao foi fundir forma e 
conteudo e dar ao poema em portugues a plasticidade que ele tern no 
original. Vejamos a tradu~ao: 

I ulitza zapanibrata 
S ok6nitzei podsliepovatoi 
I bieloi notchi zakat 
Nie razminut u reki 

E uma rua muito dada 
De janelinha acanhada 
E 0 ocaso da madrugada 
Nao se dissolvem no rio 

Ao traduzir 0 romance de Dostoievski Crime e castigo, esbarrei, 
entre muitos outros, no seguinte exemplo: Rask6lnikov, persona gem 
central, constata que pretende praticar urn ate surnamente arriscado, 
mas perdeu urn mesinteiro em divaga~6es estereis, "pensando ... no 
czar da Ervilha". A expressao em portugues nao teria nenhurn sentido 
fora da forma adequada. Poderia ser traduzida como "pensando no 
tempo do rei velho" (e esta foi nossa primeira alternativa) ou "no 
tempo dos Afonsinhos", mas isto seria portugues lusitano, dai minha 
op~ao por "pensando na morte da bezerra", expressao bern brasileira 
que traduz exatamente 0 sentido do original. 0 tradutor nao pode ter 
medo do texto original, medo de ousar, s6 que para recriar express6es 
idiomaticas precisa de urn s6lido conhecimento do contexte cultural 
em que se produzem tais express6es. Ele nao pode desprezar 0 

contexte e traduzir a torto e a direito, apelando para 0 vale-tudo que 
nunca e procedimento serio mas tao-somente prova de incompetencia 
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e desonestidade profissionais. Ele tem de pautar-se, em qualquer 
circunstancia, na honestidade profissional, porque 0 ate de traduzir 
traz implicita uma questao de primeira essencia: 0 comprometimento 
etico com a palavra do outro. 1sso afasta a tentac;ao de chegar as 
soluc;6es faceis enos obriga, como recriadores, a ir as ultimas 
conseqiiencias, ao fundo do pOC;o na garimpagem do sentido mais 
proximo de determinada palavra ou expressao nas circunstancias 
concretas da sua enunciac;ao. 

o papel da lingua nacional 

A lingua gem do tradutor se forma a partir do seu convivio com 
sua lingua materna, com a linguagem do seu cotidiano e com a lingua 
literaria nacional em sua evoluc;ao historica. Portanto, 0 tradutor 
precisa ter 0 ouvido atento para a lingua viva que ecoa ao seu redor e 
aprender com os mestres nacionais da palavra. Todavia, aprender 
nao significa copiar, 0 tradutor tem de ser criativo, pois as express6es 
idiomaticas sao contextualizadas e 0 que serve em uma situac;ao 
concreta de linguagem pode nao servir em outra. Dai a importancia 
da sensibilidade do tradutor para captar as sutilezas de cada ate de 
lingua gem. E bom notar que essa sensibilidade nao e cem por cento 
produto de um dom natural, e igualmente produto do convivio 
cultural do tradutor, da sua relac;ao com a vida, com todo 0 mundo 
ao seu redor. A linguagem do tradutor se forma no contato imediato 
com a sua lingua falada viva, com suas 10cuc;6es, express6es 
particulares, entonac;6es, ela e produto das conversas que se travam 
na escola, na faculdade, no trabalho, em uma instituic;ao, na conduc;ao, 
em reuni6es, nas rodas de bate-papo e demais situac;6es recreativas. 
Logo, sua linguagem e produto da sua formac;ao, de um convivio 
intenso e permanente com 0 meio, e quanta mais diversificado for 0 
meio mais rica sera a linguagem do tradutor. Nicolai Liubimov, grande 
tradutor russo de classicos como Cervantes, Rabelais e Proust, assim 
se referiu a importancia do ambiente na formac;ao da sensibilidade 
do tradutor: 

Aprende com a vida. Lan,a urn olhar preensil e carinhoso ao 
mundo em volta, aos seus contomos caprichosos, aos incons
tantes matizes e cambiantes das suas cores, ao jogo palpitan
te dos seus claros-escuros. Se nao percebes as cores da tua 
terra nata1" naD sentes os seus cheiros, naD ouves nem dis tin
gues os seus sons naD conseguiras recriar uma paisa gem es
trangeira. Se nao observas como as pessoas trabalham, ao tra
duzir descri,6es correspondentes fatalmente cometeras erros 
porque nao tens uma ideia clara disso. Se nao observas as 
emo,6es das pessoas vivas teras dificuldade de traduzir uma 
analise pSico16gica. Criaras uma nevoa onde ela nao existe no 
original. Colocaras urn espelho turvo entre 0 autor e 0 leilor 
(LIUBfMOV, 1988, p. 7). 

Este e um fator determinante do bom desempenho em traduc;ao. 
Nenhum tradutor desenvolvera linguagem a partir da traduc;ao se 
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ele mesmo nao tiver os requisitos minimos para esse desenvolvimento, 
e esses requisitos ele s6 encontrara na sua lingua, na sua lingua gem, 
na sua forma~ao cultural. 13 claro que a tudo isso deve-se acrescentar 
o velho e enriquecedor habito da leitura. 

o dhHogo entre culturas 

13 comum 0 tradutor iriciante imaginar que, ao traduzir uma 
obra, esta apenas operando com uma lingua estrangeira, com uma 
cultura estrangeira, e para tanto basta ter grande dominio dessa lingua 
e dessa cultura, como se tambem a sua nao estivesse em jogo. Neste 
caso e oportuno citar uma passagem de Bakhtin que diz respeito 
tambem ao ato de traduzir: 

Existe uma concep<;ao muito s6lida porem lmilateral e lalsa, 
segundo a qual para melhor se compreender uma cultura 
alheia e necessaria como que transferir-se para ela e, esque
cendo a sua, olhar para 0 mundo pelos olhos dessa cultura 
alheia ... E claro que uma certa compenetra<;ao na cultura 
alheia, a possibilidade de ver 0 mundo pelos olhos dela e urn 
momento necessaria de sua compreensao; mas se a compre
ensao se esgotasse apenas nesse momento ela seria uma sim
ples dublagem e nao traria em si nada de novo e enriquecedor. 
A compreensfio criadora nao renuncia a si mesrna, ao seu Iugar 
no tempo, a sua cultura e nada esquece (BAKHTIN, 1972, p. 
375) 

Ai esta uma questao efetivamente nova que se pode acrescentar 
a uma teoria. da tradu~ao: 0 ato de traduzir e uma compenetra~ao na 

. cultura alheia, mas uma compenetra~ao dial6gica na qual" a 
compreensiio criadora nao renuncia a si mesma", isto e, mantem as suas 
peculiaridades, a sua individualidade como marca de sua pr6pria 
cullura. Trala-se, de falo, da tradu~ao como um dialogo enlre culturas, 
no qual 0 Eu tradutorpenetra na cultura do outro, vivencia essa cultura 
na sua interioridade, ausculta, apalpa os seus elementos, sente-os na 
sua especificidade e os traz para a sua cultura, revestindo-Ihe os 
sentidos com a forma que marca a individualidade dessa cultura, mas 
sem apagar as peculiaridades do original. 13 preciso que a compreensiio 
criadora de a tonica de tudo, pois assim se evita a atra~ao facil porem 
perigosa da literalidade. 56 com essa compreensiio criadora e possivel 
evitar a "dublagem" e fazer do ato de traduzir urn ato de criar 
efetivamente, de produzir arte. 

A concep~ao da tradu~ao como urn dialogo entre culturas faz 
dela um instrumento internacionalista, uma mediadora entre povos, 
entre sociedades, entre diferentes tempos hist6ricos e the da uma 
posi~ao de destaque em sua sociedade, em sua cultura e em sua epoca. 
Ao aproximar povos distantes, faze-los compreender-se mutuamente, 
a tradu~ao amplia os horizontes da cultura universal e, assim, amplia 
e enriquece 0 pr6prio homem. 
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Traduzir ou descrever 

Durante muito tempo houve pouqufssimas tradu~6es de autores 
russ os diretamente do original, 0 que se devia ao abismo hist6rico
cultural que durante muitos anos separou os povos brasileiro e russo. 
o resultado disso e que quase toda a grande literatura russa esta 
para ser traduzida do original. As poucas tradu~6es que ha no mercado 
sao obra quaseexclusiva do professor B6ris Schnaiderman e minha. 
Mas ha muitas tradu~6es de autores russos feitas do frances, do ingles. 
Crime e castigo de Dostoievski, por exemplo, ja teve varias tradu~6es 
para 0 portugues de Portugal e do Brasil, entre as quais a de Rosario 
Fusco, publicada pel a editora Jose Olympio, e a mais conhecida. Trata
se de urn 6timo texto em portugues, porem, como foi traduzido do 
frances, ou seja, e tradu~ao da tradu~ao, saiu fortemente marcado 
por muitos elementos caracteristicos da lingua e da literatura francesa 
e do pr6prio modo pelo qual os franceses costumam traduzir obras de 
autores russos. Os tradutores franceses costumam amaneirar 
excessivamente 0 estilo dos autores russ os, e quando se trata de 
Dostoievski chegam ao ponto de reduzi-Io a rna is urn autor entre 
tantos, apagando os tra~os mais caracteristicos do seu estilo. Assim, 
no caso especifico de Crime e castigo, muitas passagens em que 0 

narrador, em plena empatia com a profunda tensao psicol6gica que 
envolve a a~ao romanesca, constr6i urn discurso em que essa tensao 
se manifesta atraves de evasivas, reticencias, hesita~6es, indicios de 
descontinuidade do fluxo narrativo, 0 texto de Fusco e fluido, elegante, 
seguro, afastando a ideia da tensao que contagia praticamente toda a 
narra~ao. Se isso ocorre no plano da narra~ao, agrava-se 
sensivelmente no plano do discurso das personagens, particularmente 
de Rask6lnikov, personagem central e hornicida, e Porfiri Pietr6vitch, 
juiz de instru~ao; sem conseguir penetrar 0 labirinto de suas falas, 
Fusco muitas vezes e levado a quase descreve-Ias. Assim, 0 que deveria 
ser uma recria~ao do original de Crime e castigo, a tradu~ao de 
segunda mao, em muitas de suas passagens, parece amiude uma 
adapta~ao do original. Alem do mais, nessa edi~ao da Jose Olympio 
ha passagens inteiras totalmente estranhas ao texto original. Mas e 
born que se ressalte: Fusco traduziu sob a media~ao da lingua francesa, 
fez, parafraseando Platao, uma "imita~ao de segunda categoria", isto 
e, uma "imita~ao da imita~ao", nao podendo ser responsabilizado 
integralmente pelos problemas que acabei de mencionar. Com 0 

material de que dispunha, construiu urn bela texto em portugues, 
ficando os seus deslizes, acredito, por conta do texto que lhes serviu 
de fonte. 0 mesmo ocorre com as tradu~6es de autores russos feitas 
do ingles. Alias, esse e 0 problema central das tradu~6es de segunda 
mao: dependem totalmente da qualidade do texto que lhes serve de 
f,onte, sem meios de penetrar a essencia do texto efetivamente original. 
E isso tambem que justifica plenamente a tradu~ao direta do original, 
muito particularmente quando se trata de fic~ao. 
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A tradu\;ao como desafio 

Traduzir Crime e castigo foi uma experiencia marcada, a cada 
passo, por grandes dificuldades, ainda mais porque procurei manter 
as elementos de estilo que sao peculiares ao autor. Dostoievski e, acirna 
de tudo,urn infrator no sentido mais amplo e elevado do termo. Como 
a universo de sua obra e caracterizado par uma profunda instabilidade 
de tudo, esta abrange as formas artisticas da linguagem, traduzindo
se na infra~ao das normas idiomaticas com a emprego de formas de 
expressao par vezes toscas, de estruturas narrativas que a alguns 
parecem pesadas e contrariam claramente a padrao da chamada boa 
escrita, a que levou alguns criticos a afirmarem que Dostoievski 
escreve mal. Isso cria dificuldades serissirnas para a tradu~ao, pais 
obriga 0 tradutor a procurar em sua lingua as recursos adequados 
para recriar a estilo dostoievskiano sem engessa-lo em padr5es 
"agradaveis" nem cair no anarquismo lingiiistico. Dai a minha 
preocupa~ao em preservar com a maior fidelidade possivel os tra~os 
mais marcantes do estilo de Crime e castigo. Dostoievski usa com muita 
freqiiencia 0 travessao ora para enfatizar um pensamento - do 
narrador ou de alguma persona gem, ora para inserir outras ideias na 
discussao, ora para ajustar ideias etc., e isso cria a impressao de 
descontinuidade narrativa e causa certo estranhamento no leitor 
habituado a urn fluxo narrativo continuo. Ele emprega, e muito, duas 
(e as vezes ate mais) adversativas contiguas, como, par exemplo, no, 
odnako je, que traduzi par mas, nao obstante, mantendo sempre 0 par 
adversativo em contigiiidade; ele abusa do emprego do adverbio vdrug 
(que chega a aparecer cinco vezes em urn paragrafo) que traduzi como 
"de repente", "num repente", "subito", "eis que" etc. A lingua russa 
possui uma rica variedade de particulas entre as quais dieskat, mol 
etc., que em si mesmas, isoladamente, nada significam mas 
introduzem uma forma muito especial de discurso indireto livre e 
Dostoievski as emprega ate mesmo no discurso direto fixado entre 
aspas. Em alguns casas traduzi dieskat au mol por" diz-se", intercalado 
na frase com a tim de tamar distante o. sujeito referido conforme a 
sentido do texto original. Dostoievski constroi freqiientemente frases 
inteiras so com particulas, sem urn Unico verba nem substantivo, a 
que obriga a tradutor a verdadeiros malabarismos. 0 discurso 
dostoievskiano nem sempre prima pela fluencia, pela elegancia; sua 
constitui~ao depende do clima social e psicologico em que se 
desenvolve a narra~ao, da tensao psicologica que envolve as vozes 
das personagens, do grau de empatia entre a narrador e as 
personagens. Boris Schnaiderman observa, a proposito do canto 0 
senhor Prokhartchin, que quando se desarticula a mundo interior da 
personagem dostoievskiana, seu disc ursa tambem se desarticula 
(SCHNAIDERMAN, 1972, p. 59). Isto e valida para toda a obra do 
romancista; a enredo de Crime e castigo e marcado par uma tensao 
dramatic a as vezes ate sufocante, do que decorrem a labirinto 
discursivo em que se encontram as suas personagens e a forma sinuosa 
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que as suas falas assumem. A tensao psicol6gica que envolve 
Rask6lnikov se traduz no estilo tense de sua linguagem, as vezes 
impreciso, ziguezagueante, ate meio tosco, meio desarticulado, 
deselegante, claro nos momentos em que ele defende as suas ideias 
polftico-filos6ficas ou acalenta alguma esperan~a de fugir a 
condena~ao, urn tanto sombrio e confuso quando ele sente as 
proximidades das garras da justi~a. Hi tambem falas empoladas, como 
a de Razumikhin, por exemplo, na qual se intercalam express6es que 
a primeira vista parecem desprovidas de sentido. Ha, ainda, 0 estilo 
socialmente caracterol6gico do discurso de Lujin, 0 burgues tipico 
cuja fala e marc ada pela simbologia caracteristica das rela~6es 
comerciais. 

Todatradu~oeumdesafio,cadanovatradu~aoeumanovaexperiencia. 
NaopossotraduzirTolst6idamesmaformacomotraduzoDoslDievski:alingua 
e a mesma, mas as linguagens, os estilos, a rela~ao narrador-personagens e a 
interferencia do autorna tessitura do narrado sao muito diferentes. E por essas 
raz6esqueoatodetraduzireumaetemareconstru~aodesimesmo. 
Abstract 

The author comments on some aspects of the 
translating process, based on his own experience 
as a translator from russian to portuguese. Risking 
himself in the other's territory, exploring his 
language, his culture, his style, the translator wins 
in that process the chance of self reconstructing. 

Keywords: Translation. Russian language. 
Culture's dialog. 
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