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Galland, autor das Mil e uma noites 

Gragoata 

Maria Ines Coimbra Guedes 

Resumo 

As Mil e uma noites, versiio de Antoine 
Galland, obteve enorme sucesso de publico e in
fluenciou 0 hnagilllirio e a literatura oddentais 
desde sua publica,iio no inicio do seculo XVIII. 
o arabista frances, autor do primeira tradu,iio 
dos Contos tirabes oriundos da tradi,iio oral, e a 
autor de uma "reescrita" adaptada 00 gosto clas
sica e perfeitamente de acordo com a produ,iio 
literdria e a episteme de sua fpaca. Este estudo 
pretende mostrar que a versiia de Galland Ii can
siderada parte do conjunto do literatura ociden
tal gra,as ao modo de traduzir do epoca, 
conhecido como belles infideIes. 

Palavras-chave: Tradu,iio dos contos tirabes das 
Mil e uma noites. Cria,iia. Forma,iio de cilnone. 
Belles infideles. 
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Antoine Galland, arabista frances, autor de varias obras 
destinadas aos meios academicos, e 0 primeiro tradutor dos contos 
das Mil e uma Noites oriundos da tradi~ao oral do Oriente. Sua origem, 
embora nao esteja ainda hoje estabelecida com exatidao, seria persa. 
Transpostos para 0 arabe, os contos se difundem pelo Oriente sob a 
dinastia dos califas Sassanidas (entre 224/226 e 651). Na tentativa de 
identificar-lhes a origem remota, os especialistas reconhecem a 
presen~a de influencias egipcias - 0 realismo, a satira e 0 maravilhoso 
produzido atraves de talismas - e, !to sistema de interliga~ao dos 
contos, uma influencia da tradi~ao da India. Silvestre de Sacy, primeiro 
arabista a estudar 0 assunto, tende a relativizar a influencia persa 
visto que os contos revelam em todos os detalhes a cultura mu~ulmana 
e os costumes dos arabes da Idade Media. De origem popular e 
folcl6rica, os contos difundidos pelos contadores publicos em arabe 
popular serao, mais tarde, fixados em textos escritos. Embora 0 inicio 
da difusao oral dos contos entre os arabes coincida com a expansao 
do Islamismo, entre os seculos VII e XI da era crista, estima-se que os 
tres manuscritos de origem indo-persa das Mil e uma Noites datem do 
seculo XII e, pelas alus6es a personagens hist6ricos, e possivel supor 
que sua origem seja muito mais remota: 

A forma sob a qual se apresenta a maior parte dos manuscri
tos, das IIMil e uma noitesu indica que estes remontam aD 

seculo XII, sem que se possa saber mais a respeilo. Se ten tar
mos datar a reda<;ao da colelanea atraves de alus6es hist6ri
cas que con tern, notamos que de fato 0 ultimo nome de sobe
ranD arabe citado e 0 de Hakim bi Amr'lIah (985-1021) 
(GAULMIER, 1965, p. 13). 

Os doze volumes da edi~ao original das "Mille et une nuits, Contes 
arabes, traduits en franfais par M. Galland" foram publicados ao longo 
de 14 anos segundo a seguinte cronologia: os volumes I e II foram 
publicados no comec;o de 1704; os volumes III e IV, em fins de 1704; 
os de nlimero V e VI, em 1705; VII, em 1706; VIII, em 1709; IX e X, em 
1712e, finalmente, os de nlimero XI e XII, em 1717. 

o tradutor, nascido em 1646, teve sua primeira obra destinada 
a um publico nao-erudito publicada ap6s a idade de 50 anos. Antes 
disso, escrevera sobre varios assuntos relacionados a hist6ria e a 
Ifnguas orientais. Tradutor das Mil e uma Noites para 0 frances, mas 
tambem fil610go, epigrafista e numismata, Galland, - que havia 
adquirido amplos conhecimentos e prestigio viajando pelo Oriente 
entre 1670 e 1688 - ensinou arabe no College Royal de 1709 a 1715, 
ano de sua morte. Em "Bibliographie des ouvrages arabes", Victor Chauvin 
trac;a a trajet6ria da obra de Galland: vinte reedi~6es somente ao longo 
do seculo XVIII; cinqiienta e quatro reedi~6es entre 1811 e 1820; 
recorde de edi~6es em paises estrangeiros: apenas no seculo XVIII, 
foi traduzido e publicado sucessivamente em ingles, alemao, italiano, 
holandes, dinamarques, grego, russo, flamengo e iidiche; as vers6es 
inglesa e alema comec;am a ser publicadas antes mesmo da publicac;ao 
dos Ultimos volumes da edi~ao original; no seculo XIX, foi traduzido 
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para 0 portugues, sueco, polones, espanhol, islandes, tamul, romeno 
ehUngaro. 

As edi~6es e tradu~6es provam 0 prestigio e seu enorme sucesso 
junto aos leitores, principalmente porque, mesmo apos a primeira 
publica~ao do texto arabe, em 1814, em Calcuta, e a partir da versao 
de Galland que os contos arabes continuam a ser traduzidos e, ainda 
mesmo depois da publica~ao das vers6es inglesas de Edward Lane 
(1839-1841), Pane (1882-1840) e Sir Richard Burton (1885-1888). 

Segundo 0 autor do estudo Les mille et une nuits d'Antoine Galland, 
Georges May (1986, p. 10), 

a sinal mais eloquente do prestigio continuo do texto de 
Galland talvez seja 0 de que apesar dessas traduc;oes, sao as 
versoes inglesas do texto frances, e nao as do texto arabe, que 
deveriam serf quase ate a nossa epoca, 0 principal vefculo 
pelo qual as " Mil e uma noites" continllaram a ser difundi
das em paises de lingua inglesa. 

o texto de Galland introduz no corpo dos contos arabes, 
traduzidos de manuscritos arabicos do seculo XII, alguns elementos 
definitivos: 0 primeiro, sao os contos que recolheu diretamente da 
boca do monge maronita Hanna, entre 1709 e 1713, incorporados pela 
primeira vez ao conjunto dos "Contos" pelos tradutores que lhe 
sucederam: 0 de Aladim, 0 de Ali BaM, 0 do principe Ahmed e a fada 
Pari Banu entre outros. 0 segundo elemento e 0 proprio personagem 
de Sherazade, narradora privilegiada, detentora do conjunto da 
tradi¢o oral. Pois 0 proprio Galland, na edi~ao do volume VII, observa 
que nem Scherazade, nem 0 sultaoSchariar, nem Dinazarde, nem a 
orgilniza~ao por noites fazem parte dos contos acima citados. 
Servindo-se da tecnica da "mise en abyme", os contos de Galland tem 
um narrador em primeiro grau que reaparece todas as noites para 
apresentar a narradora atraves de quem 0 leitor toma conhecimento 
da desgra~a que se abate sobre dois irmaos vitimas da trai~ao de suas 
esposas: Schahzenan e 0 sultao Schariar. Decidido a vingar-se da 
trai~ao da esposa sobre todas as mulheres, Shariar manda matar todas 
as esposas na manha seguinte ao casamento. Scherazade, com 0 intuito 
de salvar a vida das mulheres do reino, se disp6e a casar com ele e, a 
cada manha, escapa da morte sob a promessa de continuar a narrativa 
de um conto maravilhoso: 

- Senhor, - disse Xerezade nesta altura - aquilo que vossa 
Majestade acaba de ouvir, deve sem duvida parecer-Ihe ma
ravilhoso; mas 0 que falta contar e-o ainda muito mais. EStOll 
convencida de que concordareis com isso na proxima noHe, 
se hOllverdes por bern permitir-me que acabe esta hist6ria. 

o sultiio anuiu, levantando-se porque ja era dia (AS MIL..., 
[19-], v. 1, p. 137). 

Scherazade, narradora em segundo grau, assume 0 

encadeamento do texto escrito, dando voz a outros narradores que, 
como ela, con tam historias para nao morrer ou para salvar vidas. Esses 
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narradores, por sua vez, introduzem ainda outros narradores, de 
maneira a encaixar ate cinco discursos sucessivos: 

o carregador, havendo compreendido que nao se tratava senao 
de relatar a sua historia, para se salvar de urn perigo tao grande, foi 0 

primeiro a usar da palavra, dizendo: 

- Senhora minha, [ ... ] (AS MIL..., [19-], v. 1, p. 144). 

o prestigio do texto de Galland e indiscutivel e sua influencia, 
embora menos facil de medir, nao tera sido menor. Gustave Lanson 
(apud MAY, 1986, p. 10-11) afirma, em 1909, que "joi uma das obras que 
mais modificaram a imaginafiio litertiria do seculo XVIII frances". Paul 
Hazard, em "La crise de la conscience europeenne", de 1935, comenta que 
os contos arabes conquistaram definitivamente a Europa porque 
respondem a insaciavel necessidade humana de con tar e ouvir 
historias e sonhar: 

Quando Sherazade cornec;ou seus relatos notumos e come
<;ou a expor, incansavel, as recursos infinitos de sua imagina
,ao alimentada por todos os sonhos da Arabia, Siria, do imen
so Levante,. quando descreveu as uscs e costumes dos orien
tais, as cerim6nias religiosas, as habitos domesticos, toda uma 
vida radiante e variada, quando ela mostrou como se podia 
reter e cativar as homens, nao por sabias dedu<;6es de ideias, 
nao por raciocmios, mas pelo brilho das cores e pelo prestigio 
das h\bulas: entao, toda a Europa ficou avid a de ouvi-Ia 
(HAZARD, 1961, p. 340-341) 

o momenta era oportuno, pois no fim do seculo XVII os contos 
de fadas como os de Perrault, por exemplo, estavamno auge da moda. 
Galland soube explorarigualmente uma certa necessidade de fugir 
do racionalismo reinante no Ocidente, enriquecendo ainda mais 0 

acervo sobre os misterios do Oriente: 

Mada estranha, que exprime uma sensibilidade nova, a ne
cessidade de uma fantasia .IImodema" oposta as velharias clas
sicas, urn obscuro desejo de revanche poetica frente a urn 
mundo bastante ressecado pelos abusos do racionalismo 
(GAULMIER, 1965, p. 10). 

Considerando que Galland teve a sua forma~ao literaria no 
seculo dassico frances - viveu de 1646 a 1715 - durante 0 qual tanto 
as no~6es de originalidade em cria~ao e fidelidade em tradu~ao eram 
praticamente desconhecidas, 0 que se pretende neste estudo, e analisar 
a obra em questao como uma "reescrita" adaptada ao gosto dassico e 
perfeitamente de acordo com a produ~ao literaria e a episteme de 
sua epoca. 

Assim como podemos assimilar as Mil e uma noites de Galland a 
produ~ao literaria do born-tom e da distin~ao, nao podemos esquecer 
que, por outro lado, ela tambE'm se inscreve no espirito de pesquisa e 
experimenta~ao que apaixona os escritores do seculo XVIII. Se 0 leilor 
de hoje continua sendo atraido por autores como Rousseau, Choderlos 
de Lados e Diderot, e porque os romances que escreveram refletem 0 
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espirito de urna epoca em plena muta<;ao. A inquieta<;ao desse seculo 
racionalista, de crftica profunda dos valores morais, politicos, 
religiosos e sociais da burguesia europeia, transparece na mistura dos 
generos ficcional e critico. Alguns exemplos fornecidos por Georges 
Jean: Rousseau, com La Nouvelle HelOise, urn romance cheio de ideias 
sobre a sociedade, a educa<;ao, etc, e Emile, romance de forma<;ao que 
lan<;a as bases te6ricas da pedagogia; a reflexao filos6fica sobre a 
procura da felicidade em Candide de Voltaire, e lido hoje como urn 
romance de aventuras; Montesquieu considerava Lettres persanes, urn 
romance: neste, as cartas sao urn artiffcio que contribui para a 
renova<;ao do papel do narrador e para 0 desenvolvimento do romance 
em geraL Outros exemplos sao a experiencia do romance epistolar de 
Lados, Liaisons dangereuses e Jacques, Ie fataliste de Diderot, visto como 
urna das mais importantes pesquisas da epoca sobre a narrativa. 

Antoine Galland compartilha 0 espirito de pesquisa e renova<;ao 
da narrativa que se desenvolveria ao longo do seculo XVIII, e que 
constituiu a base sobre a qual 0 romance se realizaria plenamente no 
seculo subsequente. 0 tradutor percebe, entao, que 0 grande achado 
do autor do manuscrito foi a apropria<;ao do discurso oral atraves da 
fascinante narradora que e Scherazade. A composi<;ao das Mil e uma 
noites, como observa Georges May, esta inteiramente baseada na fic<;ao 
que envolve os personagens de Scherazade e Schariar, que j?stifica 
existencia e 0 encadeamento dos contos aos olhos do leitor: "E esta [a 
aventura que une os dois persona gens 1 que vai merecer toda a admirarao 
de Galland, quando se refere a 'projeto engenhoso' que permite fazer um corpo' 
a partir de um simples amontoado de contos" (MAY, 1986, p. 131-132). 

"A obra-prima invisivel" 

A critica litera.ria tradicional desconsidera e os manuais e 
antologias costumam ignorar tradutores e obras traduzidas mesmo 
que estas passem a fazer parte da tradi<;ao literaria. Eo caso das Mil e 
uma noites de Galland: para Georges May, trata-se de uma" obra-prima 
invisivel", 0 que ele define como urn livro que, mesmo gozando da 
mais alta reputa<;ao e pertencendo plenamente it nossa cultura, nao e, 
no entanto, reconhecido como tendo status de obra-prima, ''Ele esta 
ai, em plena luz do dia, ii vista de todos, [ ... J; todo a mundo conhece a sua 
existencia e natureza, mas quando se fala dele e sempre indiretamente, de 
maneira obliqua, a respeito de alguma outra coisa." (MAY, 1986, p. 8). 

Uma das causas dessa invisibilidade poderia ter sido, de acordo 
com Georges May, a data da publica<;ao das Mil e uma noites: as 
primeiras duas decadas do seculo XVIII. Habitualmente, os manuais 
organizam autores e obras por seculos e, neste caso, terminado 0 

seculo XVII, 0 proximo s6 se iniciaria com 0 acontecimento marcante 
da morte do rei Louis XIV, em 1715. Tanto acontece de obras 
publicadas em passagens de seculo nao serem reconhecidas, que 
Gustave Lanson assim chamou urn capitulo da sua "Histoire de la 
litterature franraise": "Attardes et egares", ou seja, dedicado aos autores 
tardios e desgarrados. Tambem Rene Po:neau foge it regra ao fazer urn 
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corte nao habitual em seu livro "L'ilge c/assique III: 1680-1720", 
estendendo assim 0 periodo dissico ate a decada de 1720. Mas a 
fatalidade cronologica nao basta para explicar a invisibilidade de 
Galland, pois escritores como Fenelon, por exemplo, seu 
contemporiineo e cujas obras sao hoje ilegfveis, continua a freqiientar 
as antologias e manuais. 

Outra hipotese levantada e a de que as Mil e uma noites nao se 
inscrevem, na cultura europeia da epoca, no quadro das obras 
instrutivas. Aqueles leitores que se encantam com a imaginac;ao de 
Scherazade e a magia do Oriente nao obteriam nada mais do que 0 

prazer da leitura, dai sua classificac;ao como "mera" literatura de lazer 
ou entretenimento. Como a fidelidade de Sherazade nao e posta em 
questao ou sequer discutida ao longo das noites, nao seria exagero 
atribuir 0 sucesso de Galland unicamente as habilidades de contadora 
inigualavel que e Sherazade. Ainda segundo 0 autor de Les Mille et 
une nuits d'Antoine Galland, esse tipo de literatura, facil e divertida, 
tern ao menos urna u tilidade: a de afastar a tristeza da vida cotidiana. 
Porque ser capaz de dissipar a melancolia e, na verda de, urna grande 
virtude, sua grande utilidade pode ser consider ada tambem, como 
uma antecipac;ao da psiquiatria moderna: "Essa dissipa~ao da me/ancolia 
nao deixa de ter uma utilidade inestimavel se considerarmos os honorarios dos 
psiquiatras de hoje." (MAY, 1986, p. 205). 

A tese do autor e a de que, apesar do tabu que envolve 0 genero 
- verdadeira causa da sua invisibilidade - 0 sucesso de Galland se 
deve justamente ao prazer provocado pela narrativa. Ele afirma ainda 
que, longe de alienar 0 lei tor do seu contexto historico atraves do 
exotismo, 0 prazer que suscita esta diretamente ligado as grandes 
quest5es discutidas no seculo XVIII: 0 luxo, 0 progresso e a felicidade. 
o desenlace, que resulta na "cura" (grifo de MAY) de Schariar e na 
sobrevivencia de Sherazade, seria urn sinal da vitoria da cultura sobre 
a natureza. Nao poderia estar mais de acordo com os ideais 
iluministas. 

Mas e a analise da perspectiva espac;o-temporal que tern especial 
interesse para 0 estudo da obra de Antoine Galland, pois ela, que 
conheceu urn sucesso imediato junto aos leitores ao longo do seculo 
XVIII, nao se difundiu meramente entre dois seculos, mas no intervalo 
entre duas epocas grandiosas e distintas: a epoca de sua formac;ao 
literaria e cultural, ou seja, 0 periodo classico frances - monarquico, 
cristao e estavel com 0 poder absoluto do rei - e aquele da fermentac;ao 
intelectual e da grande revoluc;ao do pensamento que resultaria, em 
1789, na queda da monarquia. 

A arte classica, diretamente ligada a ideologia da monarquia 
absoluta, vai buscar inspirac;ao nas referencias e modelos da 
Antiguidade, na mitologia e na literatura grega e latina, base cultural 
de todos os letrados do seculo XVII. Os emprestimos e a imitac;ao nao 
sao consider ados prova de fraqueza ou falta de inspirac;ao. La 
Fontaine, por exemplo, nao esconde que imita Esopo, nem Racine se 
envergonha de seguir os passos de Euripides ou Seneca. Assim, de 
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acordo com os habitos literaxios da epoca, Galland trabalha na sua 
"mise en franc;ais" do texto arabe: vai buscar a substancia de seus 
contos no folclore oriental sem nenhuma preocupac;ao quanta a 
originalidade. Vis to sob esse angulo, 0 arabista e tao criador quanto 
La Fontaine que, na epoca em que 0 tradutor tinha 19 anos, lanc;a 0 

primeiro volume de "Contes" com 0 titulo "Nouvelles en vers tirees de 
Bocacce et de I'Arioste, par M. de L. F." . 0 titulo que Galland daria a 
versao dos contos Mabes, "Mille et une nuits, Contes arabes, traduits en 
fran~ais par M. Galland", se assemelha ao de La Fontaine que "havia 
tirado" efetivamente de Bocacio cerca de vinte contos. 0 fabulista, 
"em outras palavras, fiel, ele tambtim, as praticas literarias de seu tempo [ ... J 
tira da obra de um predecessor de prestfgio uma materia que este, por sua vez, 
havia tirado do legado comum Ii disposi~iio no seu tempo." (MAY, 1986, 
p.105). 

A irnitac;ao dos Antigos vale entao como garantia de perfeic;ao. 
Pois, se as obras da Antiguidade atravessaram os seculos, isso se deve 
aexcelencia da composic;ao, sendo, portanto, urn modelo a ser copiado 
por todo aquele que quisesse impor as suas obras alem do seu tempo. 
A tradic;ao, valor absoluto da sociedade do seculo XVII, corresponde 
ao triunfo da ordem, na crenc;a na verdade, em valores absolutos. 
Acredita-se que 0 homem e, essencialmente, 0 mesmo. 0 homem 
eterno, a propria natureza humana, estao no centro dos interesses 
dos cl<lssicos. Tal preocupac;ao com 0 carater universal leva a 
conseqiiente rejeic;ao de um vocabuhirio mais concreto ou realista. 
Assim, 0 carater exemplar de uma obra e mais importante do que a 
originalidade. A verossirnilhanc;a eo decoro sao elementos a servic;o 
da verdade, ou seja, a arte nao deve representar 0 que de fato existe, 
mas aquilo que a maioria dos homens acredita que seja verdadeiro. 
Dessa maneira, os herois tnigicos tern suas falas adaptadas a imagem 
de uma heroina nobre como em Fedra, de Racine, obedecendo ao 
imperativo do decoro. A ac;ao no teatro chissico, ditada pela decencia 
e pelo born gosto, demonstra na escrita, a mesma preocupac;ao com a 
clareza e 0 born-tom. Classicismo e, portanto, sin6nimo de medida 
onde todo exagero ou preciosismo deve ser ridicularizado. Trata-se 
igualmente de uma moral social em que 0 ideal humane corresponde 
ao "homem honesto". Sua principal qualidade e a de agradar e para 
isso e preciso ser profundo e, ao mesmo tempo, divertir. Para Racine, 
"La principale regie est de plaire et de toucher: toutes les autres ne sont faites 
que pour parvenir Ii celie premiere." (RACINE, 1970, p. 15). 

Antes de abordar a questao da traduc;ao em si, sera preciso voltar 
ao tema da influencia das Mil e uma noites sobre a literatura ocidental 
para que fique mais claro que, se Galland nao merece urn lugar na 
galeria dos grandes escritores, e porque, ao contrario de La Fontaine 
e outros escritores, declarou-se humilde "tradutor" de contos "mis 
en franc;ais" para" agradar" os leitores e principalmente as leitoras, 
segundo sua propria dedicatoria a Madame La Marquise d'O: 

Les Contes qu'il contient vous seront sans doute beaucoup 

Niteroi, n. 13, p. 131-145, 2. sem. 2002 



Gragoata 

138 

plus agreables que ceux que vous avez deja vus. IIs vous seront 
nouveaux, et valiS les trouverez en plus grand nombre; valiS 
y remarquerez meme qvec plaisir Ie dessein ingenieux de 
l'auteur arabe, qui n'est pas connu de faire un corps si ample 
de narrations de son pays, fabuleuses a la verite, mais 
agreables et divertissantes (GALLAND apud GAULMIER, 
1965, p. 20.). 

Segundo Jean Gaumier, 0 inconsciente coletivo da sociedade 
francesa da epoca sera profundamente marcado pelo Oriente de 
Galland: nao mais 0 da sabedoria, mas urn reino das delicias dos 
sentidos. Os habitos e costumes, assim como 0 carater maravilhoso 
da narrativa, absolutamente extraordinarios para 0 pr6prio ouvinte 
das ruas de Bagda, sao levados a serio pelo lei tor, que, a partir de 
entao, atribui ao pais das Mil e uma noites, qualidades fabulosas. 
"Poligamia, harem, eunueos, adquirindo um valor real, Jazem erer It Europa 
desiludida que havia sabre a terra uma regiao onde a Jelicidade nao tinha 
limites." (GAULMIER, 1965, p. 15) 

. E essa nova imagem do Oriente trazido it moda por Galland, 
que passa a ser parte integrante da literatura ocidental. Na Fran\a, 
em 1721, Montesquieu lan\a as Lettres persanes, onde dois persas em 
visita it Europa sao os porta-vozes do escrilor para criticar a sociedade 
e os costumes do pais. Voltaire, tambem se servindo do olhar 
estrangeiro para criticar as institui\oes europeias e refletir sobre a 
busca da felicidade, escreve Zadig igualmente sob a influencia dos 
contos orientais. No seculo XIX, grande niimero de escritores europeus 
era fascinado pelo Oriente, de Victor Hugo a Nerval. 0 Oriente 
reproduzido em suas obras vern acompanhado, segundo Said (1996, 
p. 63) de "uma especie de mitologia jlutuante do Oriente, um Oriente que 
deriva de atitudes e preconceitos populares contemporiineos". Flaubert 
publicou Salammb8 - romance ambientado na Tunisia antiga -, obra 
na qual 0 autor sugere a atmosfera de uma cidade africana. Ainda 
segundo 0 autor de Orientalismo, as expressoes literarias rna is 
expressivas desse Oriente sao dele e de Nerval, "cujas obras sao ambas 
solidamente Jixadas em uma dimensao imaginativa, irrealizavel (a nao ser 
estetieamente)" (SAID, 1996, p. 177-178). 

A pratica da tradul:ao no seculo XVII frances 
ou as belles in/ideles 

Afirmando que refletir sobre as linguas e refletir sobre as 
sociedades, "sobre 0 eonjunto dos conceitos e noroes com os quais se representa 
uma sociedade", Henri Meschonnic identifica um verdadeiro milo do 
genio da lingua jrancesa", na base da pratica que chamamos de belles 
injideles. A pratica da tradu\ao nos seculos XVII e XVIII na Fran\a e 0 

resultado de uma verdadeira politica de promo\ao da lingua francesa 
em detrimento, primeiro, do latim, e em seguida, das oito ou nove 
linguas regionais ou "patois" falados na epoca. 

Ja no seculo XVI, quando 0 latim era a lingua internacional, da 
Igreja, e conseqiientemente, do saber e do pensamento, 0 rei Fran\ois 
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I, para adquirir mais poder politico e cultural, assina a lei que obriga 
a substitui~ao do latim pelo frances em documentos juridicos. A 
promo~ao da lingua francesa, gradativa e continua, e que atinge a 
seu auge durante a reinado de Louis XIV, pressup6e a desvaloriza~ao 
das outras linguas, consideradas entao menos ordenadas. 0 mito se 
fortalece durante a absolutismo, epoca que promove a tal ponto a 
excelencia da lingua francesa, que esta pass a a ser urn modelo 
iniguahivel de beleza, clareza e concisao. Para corresponder as 
exigencias dessa lingua cuja "pureza" fora construida ao longo dos 
seculos, a frances passa a ser identificado a propria lingua da verdade. 
De maneira que em 1784, Rivarol (apud MESCHONNIC 1996, p. 2) 
em seu Discours sur l' universalite de la langue franfaise, pode afirmar que 
"Tudo 0 que niio e claro niio e frances" e, ainda, que" a lingua francesa e a 
lingua humana", moldando definitivamente a mito de uma lir;tgua 
superior. Assirn, as tradutores franceses, a fim de atingir a clareza da 
expressao e a harmonia do sam, faziam acrescimos, a1tera~6es e 
omiss6es nos textos que traba!havam. Par outro lado, como vimos 
acima, a necessidade de interpretar as textos de acordo com uma 
verdade que corresponda aos valores da epoca, estaria igualmente na 
origem da pratica de deforma~ao dos textos atraves da tradu~ao. 

Henri Meschonnic (1999, p. 43) reconhece na pnitica das belles 
infideles a efeito do "genio", a que ele chama de "efeito-tradufiio do reino 
da universalidade da lingua francesa, e da clareza francesa". Segundo a autor, 
a tradu~ao de Galland traz vida a uma obra gra~as a pratica em yoga 
das belles infideles que !he deu totalliberdade para adaptar as contos . 
arabes ao gosto da epoca. 

As Mil e uma noites de Antoine Galland e considerada por criticos 
da tradu~ao e ensaistas a me!hor legado das belles infideles, e e sabido, 
par exemplo, que e por intermedio da tradw;ao deformadora au 
"naturalizante" da epoca, que surgiram no seculo XVIII grandes 
escritores como Marivaux, que se lan~ou atraves de tradu~6es de 
Richardson; e que e atraves de urna adapta~ao que as lei tares franceses 
tern acesso a obra de Shakespeare, lan~ado por Voltaire atraves de 
uma imita~ao: A morte de Cesar, em 1735. Mas dessa pratica herdamos 
igualmente a ideia ainda hoje muito viva em nossa cultura de que a 
tradu~ao e urna forma de trai~ao e, portanto, urn produto intelectual 
de segunda ordem. Ja nas Lettres persanes, em 1721, Montesquieu (apud 
MESCHONNIC 1999, p. 45) incluia a seguinte dialogo na carta 
CXXVII: "II ya vingt ans que je m' occupe a faire des traductions", replique: 
Quoi ! Monsieur, dit Ie geometre, il y a vingt ans que vous ne pensez pas!". 

As tradUl;6es das Mil e uma noites 

A historia das praticas da tradu~ao revela mais sabre a cultura 
de quem traduz do que sabre a cultura traduzida, pais cada epoca, de 
acordo com a momenta historico e as rela~6es entre as linguas, s~ 
revela tanto atraves das tradu~6es quanta das suas produ~6es. E 
possivel, por isso mesmo, tra~ar a sua evolu~ao a partir do classicismo 
recorrendo ao exemplo das Mil e uma noites. Henri Meschonnic (1973, 
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p. 358) afirma, corn rela~ao it historicidade da tradu~ao, que ela 
corresponde ao "possivel" de sua epoca: "Uma epoca, uma sociedade, 
uma classe produzem a tradutor para urn publico. Temos as tradu~i5es que 
merecemos" . 

Aqueles que se dedicam a tra~ar a trajet6ria das diferentes 
versoes das Mil e uma noites, estao prestando, entao, urn servi~o uti! 
ao conhecimento do pr6prio Ocidente, como observa R. Khawan 
(apud CORDONNIER, 1995, p.l61), tradutor dos Contos para 0 frances 
na decada de 1960, ern sua introdu~ao: 

No que diz respeito as Mil e uma Noites, a pr6pria miragem 
pode tornar-se objeto de estudo e de reflexao, pois muitas 
vezes fabricamos os estrangeiros como desejamos que eles 
sejam, ou entao descarregamos neles conflitos psico16gicos 
internos satisfazendo urn desejo de evasao, diferente de acor
do com as epocas onde os seus talentos se exercem. 

Dessa maneira, os tradutores, que se definem a partir do dl.none 
estabelecido por Galland, produzem obrigatoriamente eles mesmos, 
por sua vez, textos compativeis corn os valores litera.rios de suas 
respectivas epocas. Edward Lane que traduz corn a inten~ao de opor
se a Galland, transforma os contos ern "enciclopedia de evasao". 
Segundo 0 comentario ir6nico de Jorge Luis Borges (1997, p. 79): 

Contudo, nem as altas noites egipcias, nem 0 opulento e ne
gro cafe corn sernentes de cardamono, nem a frequente dis
cussao literaria com as doutores da lei, nem 0 venerado tur
bante de musselina, nem 0 comer com as dedas, fizeram-no 
esquecer 0 seu pudor britanico, a delicada solidao central dos 
senhores do mundo. 

A epoca de Galland e a da rea~ao puritana, ou seja, os Ultirnos 
anos do reino de Luiz XIV. Galland trata de arrumar 0 texto, 
suprirnindo as poesias, selecionando e reorganizando os contos de 
acordo corn a sua sensibilidade e 0 gosto do seu pUblico, nobre e 
classico. Para isso, e preciso atenuar-lhe as liberdades por meio de 
eufernismos e da litotes que perrnite ao lei tor uma maior liberdade 
de irnagina~ao. 0 recurso de esti!o - lipico, alias, da estetica do 
classicismo - consiste ern atenuar a expressao do pensamento de 
maneira a fazer entender mais do que se diz. Passa de urna 
literatura oral a uma literatura escrita. Por isso, ern sua versao 
desaparecem a oralidade e 0 aspecto popular do texto original. Na 
tradi~ao arabe, essas aventuras eram contadas nos cafes onde 0 

audit6rio era exclusivamente masculino, ern linguagem muitas 
vezes truculenta. Galland ajuda a revelar 0 que a nobreza pensava e 
nao ousava dizer, promove urna verdadeira limpeza de tudo aquilo 
que nao corresponde ao gosto classico. "Sabe-se muito bern que 
desinjetaram as Noites", diz Borges (1997, p. 81). Seu livro, que se 
destina a circular nos saloes entre as maos de urn publico mundano 
tanto masculino quanta ferninino, deveria obrigatoriamente passar 
por urna reescrita, pois, "[ ... ] a tradu~iio era, na epoca, uma atividade 
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muito mais abertamente criadora do que viria a se tornar mais tarde e do que 
e, em geral, ainda em nossos dias." (MAY,1986, p.107). 

Com a inten~ao de publicar urna versao diferente daquela de 
Lane, Sir Richard Burton enriquece consideravelmente a narrativa e, 
com riqueza de detalhes, recupera 0 erotismo dos contos e emprega 
urna linguagem mais popular e grosseira, bern ao gosto do seu restrito 
publico de leitores burgueses do seculo XIX. 

A "fraude", ou a "falsifica~ao" como Borges chama a 
"naturaliza~ao" do texto arabe nao deixou de existir nessas vers6es, 
sirnplesmente ela muda de forma de acordo com a epoca, 0 tradutor 
e suas vivencias e 0 publico a que se destinam: Galland tanto traduziu 
de acordo com 0 canone liter<lrio do inicio do seculo XVIII urn texto 
herdeiro da ordem cl<issica e do born-tom, que seu texto po de ser 
considerado urna obra original: "[".J a 'mise enfranfais' das Mil e uma 
Noites por Galland e tambem e principalmente uma obra original, marcada 
tanto por seus conhecimentos como por seu talento de autor." (MAY, 1996, 
p . .75). 

Edward Lane, que pretendia corrigir 0 "erro" de Galland e cujo 
texto deveria frequentar a "distinta mesinha" do seu igualmente 
distinto publico, procedeu, ainda na prirneira metade do seculo XIX, 
a uma verdadeira moraliza~ao dos Contos. "A mais obliqua e passageira 
alusiio carnal e suficiente para que Lane esquefa sua honra e se torne abundtmte 
em contorfoes e ocultafoes." (BORGES, 1997, p. 80). 

Uma semelhante desenvoltura foi adotado por Burton ao 
adaptar as Mil e uma noites ao gosto da estetica romantica pelo exotico, 
destacando-lhe 0 colorido barbaro com os indispensaveis atrativos do 
proibido. 

Borges comenta ainda em seu ensaio as tradu~6es do Dr. J. c. 
Mardrus para 0 frances e a de Ermo Litmann para 0 alemao. Na opiniao 
do escritor, a versao para 0 frances, de 1899, que esta longe de ser 
literal e completa como se anuncia, concentra todo 0 seu valor literario 
na prosa frances a enos galicismos. Para compensar a pobreza da 
narrativa arabe, Mardrus nao so acrescenta descri~6es, como e 
francamente infiel, de onde a expressao de Borges: ele traduz ricamente. 
Litrnann, cuja tradu~ao e publicada entre 1923 e 1928, e ao mesmo 
tempo franca e literal e resulta Weida e legivel, mas tambem fria e mediocre. 
Esse nao seria 0 seu maior defeito, pois a fraude em tradu~ao pode 
assumir varias formas, seja a da desinfecfiio de Galland e Lane ou a 
infidelidade criadora de Burton e Mardrus, uma vez que estamos 
tratando aqui, mais uma vez, do velho adagio "tradutore-tradittore" 
que parece mant~r-se no epicentro de toda discussao sobre tradu~ao. 

A opiniao de Borges sobre 0 assunto nos e claramente explicitada 
em "Pierre Menard, autor del Quijote": 0 projeto do tradutor Pierre 
Menard e 0 de chegar a uma linguagem nao-arbitraria, que possa 
controlar os conteudos e os limites do texto de Cervantes: 

Nao queria camp or outro Quixote - a que e facil - mas 0 

Quixote. Inutil acrescentar que nunca visionou qualquer trans-
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cri<;ao medlnica do original; nao se propunha copia-lo. Sua 
admiravel ambi~ao era produzir paginas que coincidissem -
palavra por palavra e llnha por llnha - com as de Miguel de 
Cervantes (BORGES, 1981, p. 51). 

o "tradutor" invisivel, na metMora de Borges, pretende ser 
Cervantes sem deixar de ser Pierre Menard, isto e, respeitar 
rigorosamente as inten~6es do autor e reproduzi-las sem nenhuma 
interferencia pessoal. Apenas urna linguagem quimerica possibilitaria 
alcan~ar 0 que, erroneamente, almeja a tradi~ao da qual Menard e 0 

representante: resgatar integralmente as inten~6es e 0 universo de 
urn autor. Sua inten~ao revela-se impraticavel urna vez que tudo 0 

que 0 tradutor pode atingir em sua leitura e expressar a sua visao de 
urn autor e suas inten~6es: 

Por tras de todos esses projetos ambiciosos, podemos identi
ficar urn desejo de se chegar a uma verdade unica e absoluta, 
expressa atraves de uma llnguagem que pudesse neutralizar 
completamente as ambigiiidades, os duplos sentidos, as vari
a<;oes de lnterpreta<;ao, as mudan<;as de sentidos trazidas pelo 
tempo ou pelo contexto. (ARROJO, 1986, p. 17). 

A tradu~ao, como a cria~ao e, fatalmente, conforme vimos acima, 
produto do imaginario de uma epoca, de urn sujeito dotado de 
perspectiva hist6rica. Por essa razao, para Borges, a fraude nao e 0 

maior defeito do texto de Litmann. 0 seu grande defeito e justamente 
o fato de nao se inserir na tradi~ao literaria alema. Borges sustenta 
que, mais importante do que ser fiel OU traidor e a capacidade de 
provocar a felicidade eo assombro, e a habilidade da escrita que conduz 
o leitor ao Umiar do sana, OU seja, ao pais dos sonhos. Mais importante 
tambem, do que a questao da interpreta~ao com suas pretens6es de 
correqao OU infinitos prop6sitos, e aquilo que 0 escritor argentino chama 
de hlibitos literarios do tradutor, OU seja, a tradi~ao da qual e herdeiro. 
Assim conclui 0 escritor argentino: 

As versoes de Burton e de Mardrus, e ate mesmo a de Galland, 
56 podem ser concebidas 1/ como conseqUencia de uma litera
turaN

• Sejam quais forem seus vicios ou seus meritos, essas 
obras caracterfsticas pressup5em urn rico processo anterior 
(BORGES, 1997, p. 95). 

o que Borges deseja de uma tradu~ao e que ela deixe 
transparecer as caracteristicas da lingua e da cultura para as quais e 
feita. A prop6sito da tradu~ao de textos seus para 0 ingles, declarou: 

Simplifica-me. Modifica-me. Faz-me puro. Mlnha lingua as 
vezes me embara<;a. Ii muito jovem. Ii muito latinizada. Eu 
ama 0 anglo-saxao. Quero 0 som enxuto e minirnalista. Que
ro monossilabos. Quero 0 poder de Cynewulf, Beowulf, Bede. 
Faz-me macho gaucho e magro (BORGES apud MILTON, 
1998, p. 156). 

A tradu~ao dos Contos arabes de Galland constitui, pelas raz6es 
acima expostas, urna sorte de exce~ao no universo das tradu~6es feitas 
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na epoca das belles injiddes, porque, autonoma, adquire 0 status de 
obra no sentido mais largo do termo e, como tal, contribui 
imensamente para influenciar a mentalidade ocidental sobre 0 arnor, 
a vida sentimental e 0 prazer carnal, criando um verdadeiro mito do 
Oriente feito de luxo e volupia. Por outro lado, 0 Oriente que ela revela 
nao e propriamente novo, considerada a excepcional recep~ao que 
obteve. 0 pr6prio Galland, em introdu~ao it Bibliotheque orientale de 
D'Herbelot, afirma que 0 orientalista na~ pretende rever a no~ao de 
Oriente do leitor: "Pois aquilo que 0 orientalista Jaz e confirmar 0 Oriente 
aos olhos de seus leitores; ele nem quer nem tenta abalar convicroes jli 
arraigadas." (SAID, 1996, p. 75). 

o orientalismo e analisado por Said como uma constru~ao 
discursiva que visava, sobretudo, satisfazer expectativas 
preconcebidas que mostravam 0 quanta 0 Ocidente !he era superior. 
Galland como D'Herbelot "traduzem" a cultura arabe para 0 lei tor 
europeu representando-a de maneira compreensivel: 

o que poderia ter sido uma cole<;ao dispersa de fatos adquiri
dos ao acaso e vagamente relacionados a hist6ria levantina, a 
imagfstica bfblica, a cultura islamica, a nomes de lugares e 
assim por diante foi transformada em panorama oriental ra
donal, de A a Z (SAID, 1996, p. 75). 

Mas ainda uma tradu~ao dos Contos arabes foi publicada no 
Ocidente. A de R. Khawan, entre 1965 e 1968, que traduz diretamente 
da fonte oriental mais antiga, de acordo com criterios pr6prios it 
segunda metade do seculo XX: em vez de anexar 0 arabe ao europeu, 
traduz com a inten~ao de promover 0 descentramento, urn movimento 
em dire~ao ao Outro (aquele que nao pertence it sua cultural. Isso 
significa detectar as corre~6es feitas pelos tradutores aos pr6prios 
manuscritos, abandonar os contos introduzidos por Galland, 
desmistificar a expressao "mil e uma", que na verdade quer dizer 
"muitas", resgatar 0 lado popular, a oralidade, a alegria, 0 humor e 0 

ritmo particulares it cultura arabe. Segundo 0 tradutor, seu objetivo 
seria 0 conhecimento mUtuo, uma pr<itica que possibilite 0 

estabelecimento de "frutuosas compararoes e os estudos de influencia 
reciproca entre 0 Oriente e 0 Ocidente, entre a cultura lirabe e as outras eulturas 
do mundocivilizado." (GALLAND apud CORDONNIER, 1995, p. 161). 
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Abstract 

The "Arabian Nights" or "The Thousand and One 
Nights" Antoine Galland's version, achieved an 
enormous public success and influenced both the 
Western literature and the imaginary, since its 
publication at the beginning of the XVIII th 
century. 

The French Arabist, author of the first translation 
of this narrative derived from oral sources is also 
the author of a rewritten version, adapted to 
classical standards and in perfect accordance with 
both literary works and knowledge of his time. 

This paper intends to show that Garland's version 
pertains to the Western literature, thanks to the 
translation trend of that era known as "belles 
infideles" . 

Keywords: Translation of the Arabian tales of the 
Arabian nights. Creation. Canon constitution. 
Belles infideles. 
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