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As opera~oes de tradu~ao em Le 
facteur de la verite 

Gragoata 

Erica Lima 

Resumo 

Este trabalho trata do estatuto da tradUl;ao no 
texto Le facteur de la verite, de Jacques 
Derrida, par meio da investiga,ao do que deno
minamos opera,oes de tradu,ao, caracterizadas 
pela presen,a da lingua do outro no texto 
derridiano. 0 usa do enxerto (greffe! destaca
se como a mais relevante para pensar a l6gica 
dessas operm;oes, pais a combina,ao de recurs as 
graficos com processos de inser,ao possibilita 
novas jogos de sentido. Esse processo manifesta 
um ato de hostipitalidade, neologismo 
derridiano que designa a acolhimento e assimi
la,ao da lingua au do texto do outro e, ao mesmo 
tempo, seu inevitavel distanciamento e sua pas
sive! hostilidade. Valendo-se das opera,oes de 
tradu,ao, Derrida coloca em questao a 
hierarquiza,ao entre as linguas materna e estran
geira, entre as textos de partida e chegada, reve
lando a jogo de for,as caracteristico de toda 
leitura. 

Palavras-chave: Tradu,ao. DesconstrufaO. 
Textualidade. Derrida, Jacques. 
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1 A necessidade de apresen
tar as dta<;5es de Derrida em 
frances justifica-se pelo fato 
de nossa analise limitar-se ao 
11S0 da tradw;ao por Derrida 
e nao pelo tradutor de 
Derrida (0 que envolveria 
outras quest6es e outras con
taroina<;6es). Por isso, opta
mas por citar, emnota,as tra
dw;6es das cita<;6es destaca
das do texto e por apresen
tar, entre parenteses, apcs a 
lingua estrangeira, as cita
<;6es incorporadas no texto. 
Nos casas em que nao ha re
ferenda bibliografica, as tra
dw:;6es sao minhas; nos de
mais, foram assumidas as 
tradu<;6es existentes. 
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As opera\;oes de tradu\;ao em Le facteur de la verite 

"Un texte, 'dans sa propre langue d' origine', n' est jamais lisible en dehors 
d'ungrand nombre d'operations de traduction" (DERRIDA, 1998, p. 253) 
("urn texto 'em sua pr6pria lingua de origem' nunca e legivel fora de 
urn grande numero de opera~6es de tradu~ao").l Essa afirma~ao de 
Derrida justifica a op~ao aqui adotada de investigar 0 papel da 
tradu~ao em seu texto com base nas opera~6es de tradu~ao, 
denomina~ao fundamentada tambem em uma das acep~6es de 
opera~ao: "ato ou conjunto de atos em que se combinam os meios necessdrios 
a obten~iio de determinados resultados" (DICIONARIo ... , 2002). Esse 
sentido vern ao encontro do objetivo tra~ado: 0 estudo de opera~6es 
de tradu~ao responsaveis por urn determinado jogo interpretativo 
no texto derridiano. Priorizamos a analise de opera~6es envolvendo 
mais de urna lingua, manifestadas por meio da utiliza~ao de italicos, 
aspas, parenteses, enfim, recursos graficos que porventura assinalem 
urna (im)possibilidade de tradu~ao, seja por meio da utiliza~ao da 
lingua do outro sem tradu~ao, seja em acrescimo, ao lado das palavras 
traduzidas. 

Le jacteur de la verite (DERRIDA, 1975) mostra-se ideal para 
analisarmos 0 uso das opera~6es tradut6rias porque nele a tradu~ao 
atua como principal responsavel pela argurnenta~ao, ou seja, ha 0 

desencadeamento de determinados efeitos interpretativos com base 
em uma leitura do texto traduzido. Dessa forma, Derrida subverte a 
distin~ao entre essencial e nao-essencial, mostrando que aquilo que 
geralmente e tratado como marginal (a tradu~ao) pode ser central. 

o texto apresenta urn movimento bastante peculiar, com longas 
cita~6es, ora no corpo do texto, ora recuadas, ora aspeadas, ora entre 
parenteses, ora com referencias it pagina da publica~ao original, ora 
sem referencia alguma, alem de muitas notas, a maioria bastante 
extensa. Cada inscri~ao corrobora a afirma~ao "un texte se trouve dans 
l'autre" ("urn texto encontra-se em outro") (DERRIDA, 1975, p. 99). 
Nao ha urna origem determinada, ha sempre rastros de urn texto em 
outro, em uma estrutura de restancia sem come~o nem fim 
delimitados. Em Le jacteur de la verite, as cita~6es inseridas no texto 
derridiano revelam esse entrela~amento de textos, ao mesmo tempo 
em que encenam a presen~a da letra do texto do outro. E urna maneira 
de Derrida abrir espa~o para 0 outro em seu texto, 0 que significa 
tambem deixar a lingua do outro tomar 0 lugar da sua no texto, de 
certa forma desfazendo a hierarquia entre a lingua materna e a lingua 
estrangeira. 

A leitura derridiana tambem possibilita 0 questionamento do 
estatuto do texto literario, tornado como "testemunho" de uma 
verdade, inicialmente por Freud, em sua leitura do conto de Hans 
Andersen (Les habits neujs de l'empereur / A roupa nova do imperador) e, 
em seguida por seus herdeiros, Jacques Lacan e Marie Bonaparte, 
nas leituras do conto The purloined letter (La lettre volee / A carta roubada), 
de Edgar Allan Poe. Assim, no texto de Derrida podem ser 
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encontrados rastros dos textos de Andersen, Poe, Freud, Lacan, 
Bonaparte, alem, e claro, dos de Baudelaire, tradutor de Poe, 
responsavel pela tradu<;ao causadora de toda a polemica. Nao se pode 
determinar qual texto desencadeou os outros ou foi desencadeado 
por eles: nao se sabe se Derrida parte do texto de Lacan ou de 
Bonaparte para reler a tradu~ao de Baudelaire ou 0 original de Poe, 
assim como nao se pode determinar se Lacan leu Poe e depois 
Baudelaire ou ainda se leu Bonaparte e depois Baudelaire e Poe. 

E formada uma rede textual que impede a determina~ao da 
deriva~ao, mostrando a existi'ncia de rela~6es de suplementaridade 
entre os diferentes textos. Como afirma Kofman (1984, p. 32): "Os textas 
sao enxertadas uns nos autras, se Jazem eca, sem que seja passive! eneontrar 
um primeira texta, um primeira germe que partaria em potencial todas as mtlros. 
Rela~iio em espelha, em abismo, sem Jundo". 

Desde 0 inicio, coloca-se em questao a verdade da/na fic~ao, 
desenvolvida por todo 0 texto, mas que se vi' ja no titulo (Le Jacteur de 
la verite) e na epigrafe de Baudelaire (0 primeiro a ter voz no texto 
derridiano). Como nome pr6prio do texto, 0 titulo nos alerta para a 
singularidade do que sera tratado, levando-nos a pensar em quais 
sao as possiveis interpreta~6es do Jacteur (fator, carteiro, mandatario, 
intermediario, multiplicador, construtor) e da verdade, convidando
nos a urna leihlra. 

A questao principal para Derrida sera 0 uso do texto 
na interpreta~ao da cena pSicanalitica, seja no caso de Freud, seja no 
caso de Bonaparte, mas de forma especial no caso de Lacan. Esta em 
discussao 0 fato de se "colocar a verdade em cena". Por urn lado, essa 
verdad~ pode ser entendida como "urn movimento de aletheia", uma 
vez que 0 texto e considerado uma representa~ao, a ilustra~ao daquilo 
que Freud e Lacan mostram em seus textos (respectivamente, a 
explica~ao analitica do sonho e a explica~ao sobre 0 papel de cada 
personagem no triiingulo lacaniano do conto A carta roubada). Por outro 
lado, Derrida mostra que a verdade tambem pode ser entendida como 
homoiosis ou adequa~ao, se considerarmos a rela~ao entre 0 texto de 
fic~ao literaria e 0 texto cientifico psicanalitico. Tanto na abordagem 
do conto de Andersen (por Freud) quanta na abordagem do conto 
traduzido de Poe (por Lacan), poder-se-ia observar uma 
correspondi'ncia com a ideia da castra~ao: no primeiro caso, mostrada 
por meio da vergonha de estar nu e, no segundo, pela falta da carta 
(atributo falico) e pelo lugar onde ela e encontrada (simbolicamente, 
o lugar do falo). Derrida acredita que a importancia do falo, mais 
especificamente, da "falta de urn atributo falico", sera 0 ponto 
principal da leitura dos dois contos. 

A psicanaJise parece surgir como algo que pode interpretar 0 

texto e desvendar 0 que 0 texto nao vi', 0 que esta escondido, velado, 
precisando ser descoberto ou desnudado. Derrida constata que nao e 
dada a devida aten~ao ao texto, nem por Freud, nem por Lacan, pois 
em ambos 0 conteudo semantico e privilegiado em detrimento da 
escritura literaria, ou seja, nao se questiona 0 estatuto do literario ou 
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as caracteristicas que instituem a literariedade de urn texto. Interessa, 
para Derrida, a jogo da escrihua do texto literario, caracterizado por 
uma escrita idiomatica, par urna aberhua ao outro e, ao mesmo tempo, 
uma resistencia colocada pela assinatura e pela singularidade daquilo 
que a constitui como literario. 

Uma das comprova~5es apontadas par Derrida da nao 
considera~ao da singularidade do texto literario e a fato de a 
interpreta~ao lacaniana apresentada no Seminaire sur la lettre volee 
(Seminario sobre A Carta Roubada) deixar de fora a narrador. Lacan 
precisa deixa-Io de fora para que seja possivel sua analise das Ires 
cenas com tres personagens (Rainha, ministro e Dupin) 
(LACAN, 1966). Interessa, para Lacan, a ideia freudiana do 
automatismo de repeti~ao (por isso 0 enfoque na repeti~ao das cenas 
e na repeti~ao do papel dos personagens). Dessa forma, a historia em 
si torna-se muito mais importante do que os aspectos que caracterizam 
o texto como literario. Nesse sentido, interessaria para Lacan aquilo 
que a tradu~ao tern de comunicavel, que Benjamin (1992, p. v) afirma 
ser a "inessencial", 0 "indicio da rna tradu~ao". 

Ao deixar de fora 0 narrador, fica impossibilitada a 
intertextualidade de La lettre volee com pelo menos os dois contos de 
Poe que formam a trilogia de Baudelaire, The mystery of Marie Roga 
(Mystere de Marie Rog€! / 0 misterio de Marie Roget) e The murders in the 
rue Morgue !Double assassinat dans la rue Morgue / Os crimes da rua 
Morgue). Ao ignorar 0 narrador, Lacan compromete sua propria 
analogia entre a papel do analista e 0 papel de Dupin, uma vez que 0 

narrador e quem apresenta as caracterfsticas de Dupin que 
possibilitarao tal analogia. Mais do que ignorar, 0 psicanalista afirma 
que 0 narrador nao acrescenta nada "par hypothese" (LACAN, 1966, p. 
29). Como veremos, 0 narrador desprezado por Lacan tern urn papel 
primordial em Le facteur de la verite, pois atraves de suas narra~5es 
forma-se a rede textual analisada por Derrida. 

"A roupa nova do imperador" e 
a leitura derridiana de Freud 

Como multiplicador da verdade, Die Traumdeutung e 0 pre-texto 
fornecedor do pretexto para 0 estabelecimento do lugar da literatura 
na analise psicanalitica em Le facteur de la verite. 0 uso dos enxertos do 
texto freudiano no texto derridiano, em especial de termos em alemao, 
mostram a aten~ao de Derrida a singularidade do texto de Freud e a 
sua letra: 0 texto fornece aquila que Derrida precisa para desenvolver 
sua argurnenta~ao. 

A conserva~ao do termo em alemao, seja ou nao entre 
parenteses, e a opera~ao de tradu~ao predominante na leitura de 
Derrida da leitura freudiana de A roupa nova do imperador. Uma das 
passagens em que isso ocorre torna possivel justificar a argumenta~ao 
derridiana sobre a uso que Freud e seus seguidores fazem da literahua. 
Derrida explica que vai abordar urn curto capitulo de Freud a respeito 
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2 "0 tipico de um tal sonha, e 
justamente essa 'contradi
<;5.0'. Para descreve-Ia, assim 
como para explica-la, Freud 
precisa de urn exemplar de 
tuna ilustrac;ao litera.ria, dis
so que ele chama de urn 'in
teressante testemunho', do 
qual, efetivamente, nos 'dis
pomos' (Wirbesitzen eis inte
ressantes Zeugnis dafiir)." 
3 Esse tem3 foi abordado em 
nossa dissertac;ao de Mes
trado, mais especificamente 
em "Caracteristicas da tradu
c;ao freudiana: a Standard 
Edition e as vers6es france
sas" (d. LIMA, 1996, 
p.41-52). 

4 "0 conto de Hans Andersen 
relata-nos como dais impos
tores tecem para 0 imperador 
urn traje dispendioso que, 
segundo eles, 56 seria visivel 
para as pessoas virtuosas e 
leais. 0 imperador sai com 
essa vestimenta invisivel, e 
todas as espectadores, inti
midados pelo poder do teci
do de atuar como pedra de 
toque, fingem nao notar a 
nudez do imperador. [ ... ] 

o impostor e a sonho e 0 im
perador e a pr6prio sonha
dor; a prop6sito moralizador 
do sonho revela um conheci
mento obscuro do fato de que 
o conteudo onirico latente 
diz respeito a desejos proibi
dos que foram viti mas de 
recalque" (FREUD, 1987, p. 
258-259). 

Gragoatd 

119 

de certos sonhos de vergonha (Sham) ou de confusao 
(Verlegenheitstraum), sonhos relacionados a nudez (Nacktheit): 

Le typique d'un tel reve, c'estjustement cette "contradiction". 
Pour Ia decrire, pour I'expliquer aussi, Freud a besoin d'un 
exemple, d'une illustration Iitteraire, de ce qu'i1 appelle un 
"interessant temoignage" dont il se trouve que nous 
"disposons" (Wirbesitzen eis interessantes Zeugnis dafiir) 
(DERRIDA, 1975, p. 98)'. 

A lingua do outro surge, entao, como acrescimo de uma 
in£orma~ao adicional, que se torna essencial, no momento em que e 
necessario para a interpreta~ao de Derrida do texto freudiano em 
frances. Dessa forma, os parenteses sao usados nao para acrescentar 
algo dispensavel ao texto, mas como sao usados em opera~6es 
matematicas: para reunir os participantes de uma opera~ao que, 
juntos, comp6em uma estranha unidade. Nao se trata de urn 
complemento de algo que estaria faltando, pois existe a tradw;ao para 
o frances, pon§m 1<1 uma necessidade de acrescimo. Nesse caso, 
a lingua frances a nao parece ser suficiente para 0 desenvolvimento 
da argumenta~ao derridiana ou nao apresenta as nuan~as lidas por 
Derrida no texto freudiano em alemao. Alem disso, e preciso lembrar 
que a tradu~ao das obras de Freud na Fran~a e caracterizada por 
inlimeras controversias,' 0 que pode justificar a necessidade derridiana 
de objetividade terminol6gica, numa preocupa~ao em abrir espa~o 
para a letra freudiana. 

o capitulo ao qual Derrida faz referencia em sua leitura de Freud 
eO matqial e a fonte dos sonhos, na subparte Sonhos embarafosos de estar 
despido (FREUD, 1987, p. 257), em que e usado como exemplo ou 
testemunho A roupa nova do imperador: 

Le conte d' Andersennous relate l'histoire de deux imposteurs 
qui tissent pour l'empereur un VEHement precieux, qui 
toutefois ne doit etre visible qu'aux bans et loyaux sujets. 
L'empereur sort vetu de cet habit invisible et taus, effrayes 
par la force de ce tissu qui les met a l'epreuve, font comme 
s'ils ne remarquaient pas la nudite de l'empereur. [ ... J 

L'imposteuI est Ie revel rempereur est Ie revenr Iui-meme, et 
la tendance moralisatrice [ ... J trahit une obscure notion qu'i1 
s'agit, dans Ie contenu latent du reve, de desirs illicites, 
sacrifies au refoulement. (FREUD, apud DERRIDA, 1975, p. 
98-99)4. 

Derrida observa que Freud acrescenta uma nota: "Mais /' enfant 
apparaft aussi dans Ie conte, puisqu'un petit enfant y erie soudain: 'Mais il n' a 
vraiment rien sur lui'" (DERRIDA, 1975, p. 99) ("Mas a crian~a 
desempenha tambem seu papel no conto de fadas, pois uma criancinha 
exclama subitamente: 'Mas ele nao esta usando nadal''') 
(FREUD, 1987, p. 259). A sfntese do conto apresentada por Freud nao 
deixa ver sua riqueza, os detalhes a respeito da personalidade do rei 
e de seus suditos, nem 0 enfoque na pureza da crian~a que confess a a 
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nudez do rei, remetendo-nos ao comentario de Derrida sobre nao se 
considerar a singularidade do texto literario. Ha uma apropria<;ao que 
guarda alguma analogia com a apropria<;ao de Poe (via Baudelaire) 
por Lacan. 

No conto, 0 rei, detentor do poder (StUcke), depende dos outros 
para assegurar suas qualidades (inclusive sua sabedoria), isto e, 0 

anfitriao acaba subordinado ao estrangeiro, dando-lhe nao apenas 
lugar, mas tambem poder (dinheiro). Com vergonha(Scham) de 
parecer inca paz, veste uma roupa nao existente, permanecendo 
desvestido (Entkleidung, Unbekleidung). 0 menino, como urna crian<;a 
que tern muito 0 que aprender, aparece como a voz do saber, como 
quem sabe mais do que os outros. Assim, urn elemento marginal, 
secundario (parte da multidao que olha 0 rei) rompe a hierarquia e 
passa a ter urn papel principal. 

Derrida monta uma rede "estrangeira" no texto em frances, 
enxertando termos alemaes em pontos espedficos do texto freudiano 
citado e provocando urn determinado efeito interpretativo. Ao falar, 
por exemplo, do desnudamento do Stoff, a palavra em alemao aparece 
para esconder ainda mais 0 que deve ser desnudado, 0 material dos 
sonhos. A presen<;a da outra lingua refor<;a a sensa<;ao de confusao e 
inseguran<;a provocada pela nudez. 0 uso do frances seguido do 
alemao entre parenteses e 0 uso do alemao, sem tradu<;ao para 0 

frances, podem ser consider ados uma maneira de desvendar a 
interpreta<;ao do sonho por Freud, por meio do conto de Andersen, 
com a utiliza<;ao de palavras-chave deixadas na outra lingua, 
escondendo 0 que Freud quer mostrar. 

o alemao aparece como 0 estranho no texto, 0 hospede 
convidado, mas que nao deixa de causar urn estranhamento, mesmo 
que as vezes seja utilizado urnrecurso como os parenteses, como para 
encobrir sua presen<;a ou, em todo caso, colocar 0 hospede no lugar 
do hospede. A estranha logica da hospitalidade pode ser observada 
no usa do enxerto da lingua estrangeira no texto de Derrida, seja 
sozinha, em destaque e sem tradu<;ao, seja entre parenteses, apos 0 

termo em frances. 0 hospedador acolhe 0 que vern de fora (objeto do 
enxerto) que, embora assimilado ao novo corpo, pertence e nao 
pertence a ele, pois nao deixa de ter sido parte de outro corpo. 

Dessa forma, embora a hospitalidade e a hostilidade sejam 
reconhecidas como caracteristicas opostas, vemos que, assim como 0 

double bind, os dois polos sao complementares. Sendo hospitaleiro com 
a lingua do outro, sou hostil com a minha, pois a abandono muitas 
vezes na busca de algo que ela nao me oferece. 

Podemos dizer ate que ha uma certa resistencia a tradu<;ao, 
revelada por meio da hostipitalidade a lingua do outro: embora haja 0 

acolhimento da lingua alema, sua presen<;a causa urn estranhamento 
para 0 lei tor e possibilita que ele tambem coloque em discussao a 
tradu<;ao para 0 frances. 0 neologismo derridiano (hostipitalitt) mostra 
a contarnina<;ao entre as linguas por meio da uniao entre 0 termo ingles 
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5 "Em Paris, pouca depois de 
escurecer, num ventaso anoi
tecer do outono de 18 .. , 
eu estava desfrutando 0 du
plo prazer (twofold luxury) da 
medita~ao e de urn cachim
bo de espuma, em compa
nhia do meu amigo 
C.Auguste Dupin, na sua 
pequena biblioteca de fun
dos, au deposito de livros (in 
his little back libran), or book
closet), no terceiro andar do n. 
33 da rua Dunot, no 
Faubourg St Germain. Du
rante uma hora, pelo menos, 
fi'camos em silencio proflUl
do (we had maintained a 
profound silence); para qual
quer observador casual (to 
any casual observer), carla urn 
de nos teria parecido estar 
intensa e exclusivamente 
ocupado com as espirais de 
fumac;a que dominavam a 
atmosfera do comado. De 
minha parte, contudo,estava 
discutindo mentalmente cer
tos itens (certain topics) que 
foram 0 tema da nossa con
versa num pedodo anterior 
da tarde;refiro-me ao caso da 
rua Morgue e ao rnisterio que 
cercava 0 assassina to de 
Marie Roget. Por isso, achei 
que houve algo de coinciden
cia (something of a coincidence) 
no fato de a porta de nosso 
apartamento se escancarar, 
deixando entrar nosso velho 
conhecido, sr. G ... ,a chefeda 
palicia parisiense" (POE, 
1998, p. 103, acrescimos de 
Derrida). 
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hosl (que tanto pode se referir ao anfitriao, como ao h6spede / 
estrangeiro e ao inimigo) e 0 frances hospilalile. 

o ate de escrever estaria, assim, associado ao ate de enxertar 
que, por sua vez, representa a possibilidade do acolhimento do outro 
no texto. A cada momento, podemos ter novos elementos enxertados 
em diferentes textos, formando novas cadeias de substitui~6es em 
urn jogo incessante de significados. 0 enxerto tambem esta relacionado 
it 16gica do suplemento, porque representa urna abertura para urna 
cadeia de termos suplementares que fornecem urn excesso necessario, 
possibilitando urn jogo de substitui~6es. Nao se trata de complementar 
uma falta existente na lIngua, pois 0 suplemento op6e-se it 16gica do 
complemento (caracterizada por dicotomias classicas, como a da 
lingua materna / estrangeira), e diz respeito ao acrescimo do outro 
diferido, inscrito como differance. 

Como 0 sonho, velado / desvelado, a lIngua faz 0 mesmo jogo: 
o que Derrida mostra na lingua do outro (0 alemao) permanece oculto 
na sua lingua (para 0 leitor frances). Ao mesmo tempo em que provoca 
urn estranhamento, alertando 0 lei tor para 0 fato de estar tratando de 
urn texto que nao the pertence e cuja lingua e estranha, possibilita urn 
outro jogo de interpreta~ao, urna vez que 0 estranho tambem e aquilo 
que atrai. Assim, 0 que 0 leitor frances supostamente nao entenderia 
(0 alemao) surge como acrescimo (des )necessario. 

As opera\;oes de tradw;;ao em La lettre volee 

Na leitura derridiana de La letlre volee, tradu~ao de Baudelaire 
de The purloined letter, ha varios cruzamentos de enxertos, cujo 
reconhecimento e possibilitado pelas opera~6es de tradu~ao: urn 
enxerto comenta outro, conectando diferentes textos, mostrando seus 
pontos de tensao, como veremos com base nas cita~6es derridianas 
de Poe. A maior delas e a Unica de La letlre volee: 

J'etais it Paris en 18 ... Apres une sombre et orageuse soiree 
d'automne, je jouissais de la double volupte (twofold luxury) 
de la meditation et d'une pipe d'ecume de mer, en compagnie 
de mon ami C. Auguste Dupin, dans sa petite bibliotheque ou 
cabinet d'etude (in his little back library, or book-closet) au 
troisieme, nO 33, rue Dunnt faubourg Saint·Germain. Pendant 
une bonne heure, nous avions garde Ie silence (we had 
maintained a profound silence); chacun de nous, pour Ie 
premier observateur venu (to any casual observer), aurait paru 
profondement et exdusivement occupe des tourbillons frises 
de fumee qui chargeaient I'atmosphere de la chambre. Pour 
mon compte, je discutais en moi-meme certains points (certain 
topics), qui avaient ete dans la premiere partie de la soiree I' objet 
de notre conversation; je veux parler de r affaire de la rue 
Morgue et du mystere relatif it r assassinat de Marie Rogel. Je 
revais done it respece d'analogie (something of a coincidence) 
qui reliai! ces deux affaires quand la porte de notre appartement 
s~ ouvrit et donna passage a notre vieille connaissance, a 
Monsieur G ... , Ie prefet de police de Paris. (POE apud 
DERRIDA, 1975, p. 134, grifo do autor)'. 
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as que agora sou levado a 
tomar publicos formam, no 
que diz respeito it sequencia 
do tempo, 0 ramo principal 
de uma serie de coincidenci
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Nessa cita~ao, temos seis situa~6es ern que a lIngua estrangeira 
aparece entre parenteses: (twofold luxury), (in his little back library, or 
book-closet), (we had maintained a profound silence), (to any casual observer), 
(certain topics), (something of a coincidence). Pelo menos duas situa~6es 
distintas podem ser observadas nesse usa: 0 enfoque a tradu~ao de 
Baudelaire e a abertura para 0 jogo intertextual corn os outros contos 
da trilogia. 

Ao destacar a petite bibliotheque au cabinet d'itude (in his little 
back library, or book-closet), Derrida evidencia a rela~ao existente 
entre 0 lugar onde 0 chefe de policia encontra 0 narrador e Dupin e 0 

local onde os dois personagens se encontraram pela primeira vez. 
Nao e fortuito, entao, que 0 primeiro encontro, ocorrido ern Double 
assassinat dans la rue Morgue, tenha lugar exatamente ern "un obscur 
cabinet de lecture (obscure library)" (DERRIDA, 1975, p. 135), onde 
ambos procuravam urn livro raro. 

"Les livres, en fait, itaient son seulluxe (his sole luxuries), et ii Paris, 
on se les procure facilement" (DERRIDA, 1975, p. 135). Ern La lettre volie, 
Derrida observa que Baudelaire traduziu luxury por volupl!!, 
dificultando a rela~ao corn luxuries, traduzido por luxe ern Double 
assassinat dans la rue Morgue. A coincidencia da busca pelo livro leva a 
outras coincidencias, tambem impossibilitadas pela tradu~ao. Ern La 
lettre volie, ela e substituida por respece d'analogie (something of a 
coincidence), enquanto ern Mystere de Marie Roget ocorre a ornissao, 
na epigrafe, das tres Ultimas palavras: "There are ideal series of events 
which run parallel with the real ones. They rarely coincide" (DERRIDA, 
1975, p. 146, nota 27). Derrida lembra que 0 termo coincidences 
aparecera. tres vezes na mesma pagina, no inicio do conto Mystere de 
Marie Roga (e que a Ultima se refere aos assassinatos tratados no conto 
Double assassinat dans la rue Morgue): 

Les details extraordinaires que je suis invite a publier forment, 
camme on Ie verra, quant a la succession des epoques, la 
premiere branche d'une serie de cOIncidences a peine 
imaginables (scarcely intelligible), dont tous les lecteurs 
retrouveront la branche secondaire ou finale (concluding) 
dans l'assassinat recent de Mary Cecilia Rogers, a New York. 
(POE apud DERRIDA, 1975, p.146, nota 27, grifo nosso)6 

Desta vez a tradu~ao possibilita a liga~ao entre os dois contos, 
mas continua impedindo a liga~ao corn La lettre volie, quebrando 0 

jogo textual garantido por Derrida ao retomar a escritura do texto ern 
ingles, seguindo os rastros do texto traduzido. 

A estrategia textual de se tomar a tradu~ao como ponto de 
partida desencadeia algumas conseqiiencias no momenta ern que 
aquilo que deveria estar fora (a outra lIngua), passa a habitar 0 tex\o 
e abre 0 carninho para a conexao corn outros textos, uma vez que 
Derrida busca nos oulros contos da trilogia ocorrencias de tradu~6es 
dos "mesmos" termos. Ao apontar as diferentes decis6es de 
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Baudelaire, em urn mesmo gesto possibilita, por urn lado, 
a confirma~ao de que 1;1 diferen~as na (mesma) lingua, que nao e 
Unica; 1;1 sempre mais de urna maneira de se traduzir 0 que deveria 
ser 0 mesmo, pois existem diferen~as no interior de urna so lingua 
(por isso Baudelaire pode traduzir coi"ncidences por analogie ou 
simplesmente suprirnir 0 termo). Por outro lado, as diferentes escolhas 
para urn mesmo termo mostram que Baudelaire nao teve 0 devido 
cuidado com a letra do texto, uma preocupa~ao hermeneutica 
constante em Derrida. A leitura da tradu~ao baudelairiana leva 
Derrida a questionar a apropria~ao de Poe por Baudelaire, a ponto de 
perguntar se e suficiente falar frances para se "apropriar" do que e 
proprio ao frances, como faz Baudelaire em sua tradu~ao 
(DERRIDA, 1993, p. 75). 

Ainda na citac;;ao de La lettre volie, Derrida recorre ao itaLico (aqui 
em negrito) para mostrar a lingua do outro, mesmo recurso usado 
por Poe, no texto em ingles, quando destaca 0 endere~o: "JBais Ii Paris 
en 18 ... [ ... J, en compagnie de mon ami C. Auguste Dupin, dans sa petite 
bibliotheque ou cabinet d'etude (in his little back library, or book-closet> 
au troisieme, n° 33, rue Duniit faubourg Saint-Germain." 0 frances 
de Poe nao e 0 mesmo frances no texto derridiano, pois parte do 
estranhamento desaparece, mesmo ao se ten tar preserva-lo com 0 

usa do italico, que nao produz 0 mesmo efeito conseguido com a 
inclusao da lingua do outro. A importancia da outra lingua aparece 
particularmente porque se trata do endere~o da casa dos personagens 
que, como nos conta 0 narrador em Double assassinat dans la rue Morgue, 
era "situada na parte retirada e desolada do Faubourg St. Germain", 
na qual a "reclusao era perfeita" (POE, 1998, p. 15). Derrida lembra 
que 0 mesmo narrador completa: "Nous ne recevions aucune visite (we 
admitted no visitors)" (DERRIDA, 1975, p. 137) (Nao recebiamos visitas) 
(POE, 1998, p. 15). 0 frances no texto ingles ajuda a manter a reclusao 
eo segredo, impedindo urna referencia direta ao endere~o, oculto na 
lingua, alem de dificultar a presen~a de estranhos. Essa interpreta~ao 
e dificultada (ou ate impedida) quando 0 texto e traduzido para 0 

frances. 0 "lugar secreto" da moradia de Dupin e do narrador e 
mencionado tambem nos outros contos. 

Derrida discute varias vezes a questao de se traduzir 0 frances 
no texto original para 0 frances no texto traduzido. Ele lembra, por 
exemplo, 0 caso da tradu~ao de Benjamin, em que Mallarme e deixado 
em frances, no texto em alemao e, ao ser traduzido por Maurice de 
Gandillac, tambem e deixado em frances, no texto em frances, 
desencadeando outro tipo de jogo de leitura (DERRIDA, 1987). 
A lingua h6spede no texto de Benjamin deixa de ter esse status no 
texto traduzido por Gandillac, como ocorre com 0 frances de Poe no 
frances de Baudelaire. A (nao) tradu~ao encena 0 double bind, a 
necessidade de se preservar a mesma lingua e a impossibilidade de 
mostrar a lingua do outro que, no caso, passa a ser a mesma. 0 efeito 
de pluralidade e impossibilitado e urn texto que e escrito em varias 
linguas, e mostra a conexao entre as linguas, acaba reduzido a urna 
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7 "Meu amigo (de que outro 
jeito poderei chama-Io?) ti
nha a esquisitice (n freak of 
Janet)), de gostarda Noite em 
si. Segui essa, esquisitice 
(bizarrerie) de carater, 
bern como todas as outras 
que tinha. Entreguei-me as 
suas extravagantes fantasias 
com perfeito abandono 
(abandon). A negra divinda
de (the sable divinity) nao 
podeira estar sempre 
conasco, mas podiamos fin
gir sua presenr.;a (but we could 
counterfeit her presence)" 
(POE, 1998, p. 15, acrescimos 
de Derrida). . 

8 As tradur.;6es para 0 portu
gues apresentam opr.;oes 
como: sob 0 meio da cornija da 
[ardra, por cima da lareira, no 
rneio da parte de cima da larei
ra, no meio do consolo da [arei
ra, sob 0 meio da escarpa da cha
mine. A tradw;ao utilizada 
aqui, de Geraldo Galvao 
Ferraz, e: "pendurado ... 
num pequeno gancho de me
tal bern no meio da parte de 
cima da lareira" (POE, 
1998, p. 120). 
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Unica lingua. Nesse caso,a tradu~ao francesa passa a ser 0 original 
para 0 leitor frances, que nao vai notar 0 que seria 0 peculiar do texto 
em ingles. 0 uso do itilico nao garante a estranheza e nem guarda 0 

segredo do endere~o; logo, nao impede a chegada do outro (0 Mspede 
indesejado, ja que 0 segredo do endere~o visa a garantir a privacidade). 
Trata-se de um dos riscos da tradu~ao destacado por Derrida: nao 
deixar notar a multiplicidade de linguas e impedir um efeito 
possibilitado pelo texto escrito em mais de uma lingua. 

As linguas novamente se entrela~am no extrato de Double 
assassinat dans la rue Morgue: 

Mon ami avait une bizarrerie dlmmeur (a freak of fancy),
car comment definir ceIa? - c'!§tait d'aimer Ia nuit pour 
I' amour de Ia nuit; et je tombai moi-meme tranquillement dans 
cette bizarrerie (bizarrerie) comme dans toutes Ies autres qui 
lui etaient prop res, me laissant aller au courant de toutes ses 
etranges originalites avec un parfait abandon (abandon). La 
noire divinite (the sable divinity) ne pouvait pas toujours 
demeurer avec nous; mais nous en faisions la contrefac;on (but 
we could counterfeit her presence). (POE apud DERRIDA, 
1975, p. 137)' 

Nessa cita~ao, a impossibilidade de se traduzir aparece em 
abandon (abandon), em que 0 termo e comum nas duas linguas, e em 
bizarrerie (bizarrerie), em que ha 0 emprego do frances no texto em 
ingles (que possui 0 termo bizarre, mas nao bizarrerie). Ocorre, nesse 
ato de tradu~ao, uma opera~ao semelhante it tradu~ao do he war de 
Joyce, em que uma palavra pertence a mais de uma lingua 
(DERRIDA, 1987). 

As inser~6es de termos em ingles no texto traduzido funcionam 
como rastros que nos levam a outros textos e outras interpretac;6es. 
Como na leitura derridiana de Freud, a lingua convidada e acolhida 
como suplemento, 0 acrescimo necessario para que haja 0 "encontro" 
textual. Ao citar 0 conto, Derrida possibilita novos jogos de 
interpreta~ao, em especial porque entrela~a 0 texto traduzido (do qual 
ele parte) com 0 texto em ingles. 

A polemica tradu<,;ao de Baudelaire 

Um ponto especifico da tradu~ao de La lettre volee pode ser visto 
como 0 maior desencadeador da leitura de Lacan, Bonaparte, Derrida 
e dos estudos provenientes dessas leituras. Ao tratar do famoso lugar 
onde a carta foi encontrada nos aposentos do rninistro, Baudelaire 
traduz a preposi~ao beneath por dessus, quando se esperava dessous: 
"That hung .. . from a little brass knob just beneath the middle of the matelpiece." 
A tradu~ao para 0 frances, citada por Derrida: "suspendu ... a un petit 
bouton de cuivre au-dessus du manteau de la cheminee" (DERRlDA, 1975, 
p. 116).8 

Derrida tambem cita 0 comentario critico de Bonaparte a 
respeito dessa tradu~ao e diz que Lacan demonstra ter conhecimento 
dessa critica, quando acrescenta a seguinte nota: 
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9" A questao de saber se ele 0 

apanha sabre a coberta como 
Baudelaire 0 traduz, au sob 
a coberta da lareira como traz 
o texto originaL pode ser 
abandonada sem dano as 
inferencias da cozinha. (14) 
[(Aqui uma nota de Lacan): 
E mesma da cozinheira]" 
(LACAN,1978, 
p.43). 
10 "Resta-nos pais que Bau
delaire, malgrado sua de
vor;ao, traiu Poe ao tradu
zir por 'a carta roubada' 
seu titulo que e: the purloined 
letter, isto e, que usa uma 
palavra suficientemente 
rara para que nos seja mais 
fa.eil definir sua etimologia 
que 0 emprego" (LACAN, 
1978, p. 36). 
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La question de savoir s/il Ie saisit sur Ie manteau comme 
Baudelaire traduit, Oll sous Ie manteau de la cheminee comme 
Ie porte Ie texte original, peut etre abandonnee sans dommage 
aux inferences de la cuisine (15) [lei, done, une note de Lacan: 
"15. Et meme de la cuisiniere"] (DERRIDA, 1975, p.116)9 

Essa discussao sobre 0 lugar da letlre possibilita 0 

questionamento derridiano da teoria psicanalitica da castrac;ao, que 
ele ve ilustrada por meio do conto. E importante nao esquecermos 
que a lingua francesa mostra-se mais hospitaleira ao termo letter do 
que a lingua portuguesa, uma vez que letlre tambem preenche as 
gamas de signilicados encontradas em ingles, no qual a mesma palavra 
pode ser tomada por carta ou por lelra. A op~ao por urn dos p6los, em 
portugues, desambigiiiza a palavra e impede uma das leituras 
posslveis. A traduc;ao para carla, que nao remete a lelra, acaba por 
apresentar uma impossibilidade de interpretac;ao da argumentac;ao 
lacaniana, pois quando fala do "retorno ao destino", nao esta se 
referindo especificamente a carta, mas notadamente a letra, como 
representativa da letra freudiana (do legado psicanalitico). 

Se a letlre / carta nao se encontra no lugar simb6lico do falo, nao 
se justifica a leitura lacaniana da falta e do retorno da letlre / carla ao 
seu destino. Bonaparte, apesar de basear sua leitura na analise 
biografica de Poe e de abordar 0 texto de forma diferente, tambem 
tinha chegado a mesma interpretac;ao sobre a letlre / carta como 
exemplo da castra~ao baseada na analogia entre 0 corpo da mulher e 
o local onde se encontra a lettre / carla. 0 conflito entre Lacan e 
Bonaparte deve-se, segundo Derrida, a uma luta pelo poder da 
transmissao da palavra (letra) freudiana, que Lacan ve ameac;ada pela 
leitura "extraviada" de Bonaparte. Para Lacan, 0 local em que a carta 
e encontrada passa a ser de valor secundario a partir do momento em 
que seu trajeto ja esta determinado, independentemente de a traduc;ao 
ter ou nao mudado esse local. 

Embora declare que 0 fato de Baudelaire ter traduzido por sur 
onde seria sous pode ser deixado de lado, ao se referir ao titulo, Lacan 
(1966, p. 39) afirma: 

Baudelaire, malgre sa devotion, a trahi Poe en traduisant par 
"la lettre volee" son titre qui est: the purloined letter, c'esH\
dire qui use d'un mot assez rare pour qu'il nous soit plus 
facile d' en definir l' etymologie que l' emploi. lO 

Recorre ao Oxford para justificar sua crftica e sua escolha por 
lettre en souffrance (LACAN, 1966, p. 40), que corresponderia, no 
vocabulario postal, a carta que esta extraviada mas que vai chegar ao 
destino. Esse caso nao e 0 Unico em que h3 discordancias de Lacan 
em relac;ao a traduc;ao. Em mais duas ou tres situac;oes, afirmara que 
a escolha de Baudelaire nao foi adequada (LACAN, 1966, p. 33). 

Mais do que questionar 0 poder da tese lacaniana, Derrida poe 
em xeque a origem dessa tese, as leituras parciais de Lacan, nas quais 
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as escolhas tradut6rias sao ou nao importantes de acordo com 0 que 
interessa para sua argurnenta~ao. 

Derrida utiliza a tradu~ao do lugar da carta para mostrar que 
tanto Lacan como Bonaparte estao ilustrando a verdade psicanalitica 
do legado freudiano, em especial 0 falocentrismo, que aparece tanto 
em rela~ao ao lugar onde a carta se encontra, como na falta da carta, 
que supostamente e devolvida ao seu lugar. Embora esse seja 0 caso 
de tradu~ao que despertou mais estudos em rela~ao a discordancia 
entre Lacan e Derrida (FORRESTER, 1990; JOHNSON, 1980; 
WILLERMART, 1995), sua importancia para 0 texto derridiano 
tambem se deve a intertexhlalidade com Doubie assassinat dans ia rue 
Morgue: 0 lugar da carta, a iareira, vai nos conduzir ao lugar onde foi 
encontrado 0 cadaver da filha de Madame L'Espanaye. 

Urn texto literario enxerta-se em Dutro, possibilitando uma rede 
de referencias, como a lareira (no caso da carta e do cadaver) e a 
biblioteca (no caso do encontro entre Dupin eo narrador e do encontro 
dos dois com 0 chefe de policia). Entretanto, essas nao sao as Unicas 
"coincidencias". 0 conto La fallsse monnaie, de Baudelaire, tambem 
apresenta urn casal masculino que se assemelha a Dupin e aD narrador, 
que se encontram em urn ambiente caracterizado pelo furno, e 
possuem como "luxo" nao os livros, mas 0 tabaco. Tais coincidencias 
levam Derrida a afirmar que La iettre voiee e um modelo para seu 
tradutor Baudelaire (DERRIDA, 1991, p. 136-138). 

o conteudo da carta deixada por Dupin em substitui~ao a carta 
roubada abre 0 caminho para 0 ultimo argumento de Derrida em 
rela~aoa leitura lacaniana e encerraLefacteur de ia verite. Dupin, em 
sua visita aD ministro, observa a carta aparentemente esquecida na 
lareira e confecciona uma semelhante, na qual escreve, em frances: 
Un dessein si funeste, S'ii n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste. ("Urn 
designio tao funesto, I se nao e digno de Atrell, e digno de Tiestes ") 
(POE, 1998, p. 123). Novamente, 0 frances do texto de Poe deixa de 
ser estrangeiro e deixa de representar urn segredo para 0 destinatario / 
leitor frances, como pode representar para 0 ingles. Derrida lembra 
que no Seminario Sobre A Carta Roubada nao ha dessein, mas destin, 0 

que condiz com a pr6pria argumenta~ao lacaniana, urna vez que 0 

destino determina 0 trajeto pr6prio da carta. Mais do que isso, interessa
nos a substitui~ao feita por Dupin da carta roubada por Dutra 
aparentemente igual, mas diferente por apresentar a marca do DutrO, 
sua assinatura em forma de cita~ao de uma Dutra narra~ao (0 mito de 
Atreu e seu irmao Tiestes), possibilitando a montagem de mais urna 
rede textual. 

Dupin, 0 convidado nao convidado, e acolhido na cas a do 
ministro e, invadindo sua privacidade, repete 0 gesto do ministro de 
forma diferente, desta vez mais violenta, pois deixa na carta a marca 
de sua apropria~ao, alem de agir a surdina, com a ajuda de urn terceiro 
que, da rua, chama a aten~ao do ministro, criando a oportunidade 
para a substitui~ao. 0 selo de Dupin, imita~ao do selo do ministro 
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forjado em urn miolo de pao, permite a substituic;ao da carta sem que 
o ato seja notado imediatamente, postergando a descoberta da 
assinatura para 0 momenta da leitura da citac;ao pelo ministro. Nao M 
garantias de que sua carta ira provocar no ministro as reac;6es 
esperadas por Dupin, uma vez que pode nao ocorrer a leitura (e a carta 
nao chegar ao destino). 

Podemos dizer que Le facteur de la verite e urn texto que trata do 
segredo do literario por meio das operac;6es de traduc;ao. 
A possibilidade incondicional de abertura ao outro, caracteristica do 
literario, faz com que a atenc;ao it singularidade do texto, it assinatura, 
ao idioma e it letra deva ser ainda mais acentuada. A traduc;ao tambem 
permite questionar 0 proprio estatuto do literario e os objetivos aos 
quais pode ser destinado, como no caso da psicanalise, em que se 
considera a capacidade do literario testemunhar ou ilustrar uma 
verdade. 

A traduc;ao de Baudelaire e necessaria para que Derrida encene 
seus pensamentos sobre a lingua e sobre a traduc;ao, ou seja, 0 texto 
traduzido possibilita pensar a traduc;ao e os efeitos interpretativos 
que ela pode desencadear. 0 acolhimento da traduc;ao nao e gratuito: 
Derrida se abre ao texto do outro em urn ato de doac;ao, mas ao mesmo 
tempo contrai uma divida com 0 texto traduzido, pois sem ele nao 
seria possivel questionar Baudelaire e, por meio desse 
questionamento, interrogar 0 uso da traduc;ao por Lacan. 

Isso nao significa que Derrida seja sempre hospitaleiro a 
qualquer traduc;ao ou, nesse caso especifico, a qualquer opc;ao de 
Baudelaire. Como vimos, sua hospitalidade caracteriza-se tambem 
pela hostilidade, pela interferencia. Derrida deixa claro que nem 
sempre respeita as escolhas tradutorias do poeta, chegando a 
aconselhar: "il faut lire Ie tout, dans les deux langues" (DERRlDA, 1975, p. 
146, nota 28) (" e preciso ler tudo, nas duas linguas"). Derrida nao so 
mostra que M diferenc;a em cada lingua e no interior de uma so lingua, 
mas tambem que M singularidade em cada texto (escrito em cada 
lingua) e que 0 texto traduzido so pode ser outro, pois sempre ocorre 
algo novo, "no existe un mismo texto, incluso el original no es identico a sf 
mismo" (DERRIDA, 1999, p. 62-63) ("nao existe urn mesmo texto, nem 0 

original e identico a si mesmo"). 
A traduc;ao de Baudelaire e urn exemplo de apropriac;ao do texto 

do outro, que deixa de ser 0 hospede (no sentido frances de hote: 
anfitriao e hospede ao mesmo tempo) e acaba fazendo 0 papel do 
refem, nao podendo mais escapar da leitura ja legitimada de urn 
tradutor, que, como um original da outra lingua, desencadeara outras 
leituras. Nessa perspectiva, 0 texto traduzido representa urn 
acontecimento textual performativo, que pode ou nao ter sucesso, 
pode ou nao se constituir como texto, pois esta na propria estrutura 
do performativo a possibilidade do fracasso, assim como esta na 
estrutura da carta 0 fato de poder nao chegar ao destino. 
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o texto de Poe traduzido por Baudelaire coloca em cena 0 jogo 
entre as linguas inglesa e francesa, util para Bonaparte e Lacan. Para 
Bonaparte, interessa a rust6ria de Poe e a conexao biografica entre a 
vida do autor e 0 conto. Para Lacan, interessa a possibilidade da lettre 
ser letra e nao carta; de purloined ser en souffrance e nao volee. Para 
Derrida, interessa 0 jogo entre Freud, Lacan e Bonaparte, desvendado 
nas leituras que apresentam do texto literario. 

A l6gica do texto derridiano e repetir as estruturas do texto de 
Lacan, dando espac;o a ele (por meio das citac;6es) e desconstruindo 
os alicerces sobre os quais suas argumentac;6es se fundam, 
representados principalmente pela critica a traduc;ao do titulo do 
conto, que impede a relac;ao entre a carta e 0 seu retorno a urn lugar 
que lhe e pr6prio, e pela nao-crftica a traduc;ao do lugar onde a carta 
se encontra, que possibilita 0 confronto velado com a outra herdeira 
de Freud, Marie Bonaparte. Interessa, para Derrida, questionar 0 que 
e central para 0 discurso lacaniano e 0 que e relegado a segundo plano 
e por que e ou nao priorizado, ou seja, as ligac;6es que a leitura 
lacaniana apresenta com sua teoria .psicanalitica do significante e a 
analogia com a questao da heranc;a freudiana. 

Ao levar as Ultimas conseqiiencias a cena da traduc;ao, Derrida 
traz para a discussao quest6es de lingua e de texto, especialmente 
por meio de enxertos, sobretudo da outra lingua. Le jacteur de la verite 
possibilita 0 jogo de disserninac;ao de sentidos, mostrando que a 
verdade pode ser interpretada tanto como a verdade de Freud, como 
a verdade de Lacan, ou de Bonaparte, ou de Derrida, ou ainda como 
a verdade do texto literario, alem de possibilitar 0 pr6prio 
questionamento de qua!, ou 0 que e, ou ainda se existe 0 jacteur da 
verdade. Traduzir 0 titulo Le jacteur de la verite e assurnir 0 risco da 
traduc;ao e impedir a disseminac;ao possivel em frances, ou seja, desde 
o inicio a lei do idioma aparece de forma irredutivel. 

A traduc;ao surge como resultado de uma leitura, na forma de 
urn outro texto (0 mesmo e ~UtrO), aberto a novas leituras (contra
assinaturas). A leitura s6 pode acontecer na apropriac;ao que se faz 
do texto do outro; e, como toda apropriac;ao, envolve urn gesto de 
resistencia. E impossivel haver urn respeito total ao texto do outro, 
pois isso implicaria urna nao-intervenc;ao total, uma nao-Ieitura, ou 
urna nao contra-assinatura. 

A hostipitalidade pode nos dar urna ideia das ambivalencias 
que envolvem 0 ato de traduzir, pois, ao mesmo tempo que somos 
hospitaleiros e acolhemos a lingua I 0 texto do outro, somos hostis 
ao que singulariza a nossa lingua, impondo-lhe uma estranheza, ou 
ate ao nosso lex to, por exemplo, quando enxertamos citac;6es e 
traduc;6es em outra lingua, assinando algo que nao nos pertence. 
Por isso, urna total hospitalidade e impossive!, uma vez que ha sempre 
resistencia e rejeic;ao ao I do outro, que aparecem muito mais no texto 
traduzido, pois envolve nao s6 a apropriac;ao da outra lingua e do 
outro texto, mas tambem a responsabilidade, inscrita na contra
assinatura do tradutor. 
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A tradu~ao mostra 0 jogo de for~as entre h6spede e anfitriao, 
entre urn texto e outro, mas, ao mesmo tempo, e a melhor ocasiao 
para que ocorra a fusao, a afinidade entre as lfnguas, sobretudo 
daquilo que elas possuem de mais singular, 0 idioma. 

A dependencia gerada pela necessidade da contra-assinatura 
do outro faz com que haja urn endividamento reciproco no ate de 
leitura, evidenciado na rela~ao entre 0 texto de partida e 0 texto 
traduzido, que tambem possibilitanl 0 acolhimento de outras leituras. 
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