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A Traducio

Porque quando bem feita, ela passa despercebida e s6 chama a

atengao quando o tradutor esteve is voltas com o texto ou com 	 os

desconhecimentos a que tem direito, a tradugao a uma	 atividade
ingrata. Porgm, pela quantidade de textos traduzidos que diaria-

mente passam pelas nossas maos e a consciAncia do riner° de maos

que fazem a mesma coisa o que nos incita A multiplicagao, sabemos
que sao muitos os que se entregam cotidianamente a esse esforcx,

de abnegagao.

Se a cada instante estivessemos conscientes da existencia 	 dos

tradutores, estariamos duplicando o vamero de sombras que povoam

nossa vida mental. .0 tradutor da bula, do manual de instrucOes,dos

artigos na revista, do romance policial, do filme, das obras 	 de

Romero, juntos pareceriam uma sociedade magono-lingdistica.

Que a tradugao g uma tarefa importante, fica claro observando

a vida das culturas. Embora em periodos de alta conjuntura, 	 uma

cultura possua impulsos bastantes para encontrar formas eficientes

e entretidas para se refletir, as traduciies as vezes constituem a
pega que faltava para fazer a maquina arrancar.
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res modernistas, os dois altimos poetas da vanguarda. Aila é 	 pro-

fessora universitaria e de Idelma nao hi maiores informacees.

Logicamente, a condicao de cada tradutor (formacao, pritica

cultural) se reflete claramente no produto final. Assim, Bandeira

nao se preocupa (da altura de uma obra consagrada) em colocar

original ingles, o que os outros tradutores fazem escrupulosamente.

Na traducao de Aila teremosuntommais aca5ed.co (corn notas	 exten-

sas), enquanto que na da aparentemente "feminista" versao de Idel-

ma e quase que um desleixo textual que predomina.

A Emily Dickinson brasileira é, pots, extremamente diversifi-

cada, indo da adaptagao bastante livre de um grande poeta (Bandei-

ra) as ousadias de um poeta concreto (Augusto de Campos).

Vejamos esta "fortuna" de Emily no Brasil, caso por caso.3

BANDEIRA, 0 ASSIMILADOR

Manuel Bandeira foi um dos primeiros poetas brasileiros a in-

teressar-se pela obra de Emily Dickinson, de quern traduziu, 	 pio-

neiramente, cinco poemas." Tal como faz com a obra de outros mui-

tos poetas estrangeiros (que ele selecionava mais por "afinidades

eletivas"cue porumcriterio de qualidade), o autor de A Cinza	 das
Boras bandeiriza Emily Dickinson.

0 fato de Bandeira nao incluir o original ingles (contraria-

mente ao que acontece com os outros tradutores) ja constitui 	 um

indicio de que seu projeto era incorporar alguns momentos de Emily

a sua prOpria poesia a nao revelar em lingua portuguesa uma diccao
desconhecida. Assim, os cinco poemas escolhidos tem como eixo	 te-
matico a morte, justamente um dos elementos mais presentes 	 nos
poemas de Bandeira e de major impacto em sua sensibilidade.

Pouco resta, nas versoes de Bandeira, do tom particular 	 a

Emily Dickinson. Uma primeira infracao as normas especificas	 da
norte-americana seo os titulos que Bandeira coloca a cada uma 	 das
pecas traduzidas. Os famosos travessOes e as maiasculas	 usadas

idiossincraticamente para algumas palavras (dois dos tracos visuals

distintivos dos poemas de Emily) desarerecenmnquase por completo no
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texto de Bandeira. Mas, as mudangas se dio em todos os nlveis:

selegio do vocabulirio, sintaxe, ritmo. No poema 449 estes proce-

dimentos "emiltifogos" de Manuel Bandeira sio bem visfveis.

I died for Beauty -- but was scarce

Adjusted in the Tomb

When One, who died for Truth, was lain

In an adjoining Room --

He questioned softly "why I failed?"

"For Beauty", I replied —

"And I -- for Truth -- Themself are One —

We Brethren, are", He said --

And so, as Kinsmen, met at night —

We talked between the Rooms —

Until the Moss had reached our lips —

And covered up -- our names --

BELEZA E VERDADE

Morri pela beleza, mas apenas estava

Acomodada em meu tfunulo,

Alguem que morrera pela verdade

Era depositado no carneiro contiguo.

Perguntou -me baixinho o que me matara:

- A beleza, respondi:

- A mim, a verdade	 e a mesma coisa,
Somos irmios.

assim, como parentes que uma noite se encontram,

Conversamos de jazigo a jazigo,

Ate que o musgo alcangou os nossos libios

cobriu os nossos nomes.

titulO nao poderia ser macs claro e menos dicksoniano. 	 A

redugio dos procedimentos poeticos de Emily aos de Bandeira trans-

parece na opgio por forms de registro culto como o mais-que-per-
feito (morrera, matara) e o use do arcaico carneiro para traduzir

Doom. 0 ritmo a completamente modificado, com uma verdadeira Aber-
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ragio (para os padrOes de Emily) comp e oquilometrico verso 9 da

tradugio. Com a eliminagio das mai5sculas (tio importante em Emi-

ly comp em William Blake) a todo uma carga simbglica que se esvai,
enquanto a supressio dos travessOes faz desaparecer a sintaxe	 te-

legr5fica de Emily. Manuel Bandeira se mostra aqui menos 	 "moder-

nista" que Emily.

Apesar de tudo, esta tradug5c (que g mais uma hgbil "reminis-

cencia") tem valor poetic°, simplesmente porque Manuel 	 Bandeira
sempre soube colocar poesia em tudo o que escreveu. SO nao contem
poesia dicksoniana e pertence, de fato, mais a obra de	 Bandeira
do que 5 Emily em portugues.

A "TRADUCAO NAO-VERSIFICADA" DE MARIO FAUSTINO

Depois de Manuel Bandeira, a de Mario Faustino	 sempre pio-
neiro na exploracio do melhor da poesia universal -- 	 a	 segunda

contribuigio significativa para a divulgag5o da poesia de Emily

Dickinson no Brasil. Em sua c glebre pigina "Poesia-Experi gncia" no

Jornal do Brasil, Mario Faustino publicou tradug5es de 6 	 poemas

acompanhado de uma pequena introdugio, que foram republicadas 	 --

juntamente com outras tradugges precedidas de introdugOes	 no

livro Poesia-Elperiencia, organizado pelo critico Benedito Nunes.5

Mario Faustino estava muito bem informado sobre Emily Dickin-

son, de quem parecia conhecer a obra e a critica. Ressalta 	 que

Emily Dickinson, apesar de reconhecida plenamente apenas no seculo

XX, e o maior poeta do seculo XIX, inclusive completando

"compensando" Walt Whitman. A consciencia da grande novidade 	 dos

procedimentos poeticos de Emily nao a suficiente, porem, para	 le-
var Mario Faustino a tentar uma transposigio eguivalente 	 em por-

tugues. Por isso, sintomaticamente, chama suas tradugOes de "nao-

versificadas". Como Bandeira, Mario Faustino acrescenta 	 titulos

aos poemas, inclusive no original que acompanha as tradug5es.5

0 modo de traduzir de Mario Faustino 6 bem peculiar. Seu	 ob-
jetivo é basicamente pedagegico, no melhor sentido do termo. 	 Ela

quer revelar aos jovens poetas brasileiros a maneira de poetar	 de
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Emily Dickinson (como fez com v grios outros poetas). Por isso, sua

traduoio a explicative e segue o texto original de perto, como que
fornecendo pistas ao poeta brasileiro com dominio precirio do in -

gigs. 2 curioso que ele tenha denominado sua traduo go de "nio-ver-

sificada"rois ela e, justamente, feita em versos (livres), como se
pode ver no poems 1.732.

PARTING

My life closed twice before its close;

It yet remains to see

If Immortality unveil

A third event to me,

So huge, so hopeless to conceive,

As these that twice befell.

Parting is all .we know of heaven,

And all need of hell.

(SEPARACAO

Duas vezes encerrou-se minha vide antes do encerramento;

resta saber se a Imortalidade me

reveler& um terceiro acontecimento,

to gigantesco, tio impossivel de conceber-se, quanto

esses que duas vezes sucederam. A separagio 6

tudo o que sabemos do ceu e tudo o que

necessitamos do inferno.)

Como vemos, trata-se de um poema, esta traduo go de Mario Fa-

ustino, inclusive com uma configuraggo grgfica própria: entre pa-

renteses e com o titulo em italic°. A estrutura em dois quartetos

de Emily Dickinson g substituida por duas estrofes de tr gs e cinco

versos. As palavras iniciais dos versos perdem suss maillsculas; os

versos sgo muito mais longos que em inglgs e o ritmo	 se altera

completamente: em portuguas temos enianbements em todos os versos,

exceto no primeiro.

A traducgo de Mario Faustino é literal de propasito, pois seu

objetivo a fornecer o significado das palavras que Emily arranjou
com sua tgcnica e arte. Ela difere, pois, de todas as outras por
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ser fiel ao significado (o que a maioria nao 6) mas infiel 	 aos

procedimentos (o que a maioria tamb6m nao 6). Ela 6, 	 sobretudo,

itil porque permite, para quern nao domina o ingles, conferir 	 no

original as qualidades poSticas de Emily.

A ERUDICAO DA AILA

	

Em 1984 foi publicado o livro Emily Dickinson - 1 a	 oentena

de poenns, 7 corn tradugao, introdugao e notas de Alla 	 de	 Oliveira

Gomes, um volume de 245 piginas. Trata-se do maior texto publicado

ate agora no Brasil corn tradug6es da poesia de Emily Dickinson e

representa um grande esforgo de estudo, convivincia e compreensao.

A tradutora 6 seria e traditional. Em uma longa introdugao, passe

em revista alguns dos principais estudiosos da obra de Emily 	 Di-

ckinson, ressaltando algumas anilises convergentes, que 	 apontam
sua poesia como a mais revolucionária do siculo XIX norte-america-

no. Det6m-se ainda na biografia intelectual de Emily e 	 discorre

amplamente sobre elementos temiticos. Em apes:dice, cada poema tra-

duzido 4 comentado, corn destaque para o esquema metric° de rima,
assim como para o seu oonte6do ideol6gico e/ou simb6lico.	 Um

pequeno Indica temitico 	 (pp. 26-27) precede as tradugGes. 0 tex-
to 6 biling5e, como ,o de todas as tradugOes de Emily Dickinson 	 no

Brasil, exceto a de Manuel Bandeira.

Alla explicita o seu mitodo de trabaiho que ela denomina mes-

mo de "transcriagOes", palavra fregdentemente utilizada por Augus-

to e Haroldo de Campos para caracterizar suas tradugOes: "ImpOs-se
de in/cio o dilema entre a literariedade e a correspondencia poe-

ticamente melhor no nosso idioms. Nao hi solucao exclusiva: 	 cada
poema vai exigir um equillbrio especial entre a fidelidade ao tex-

to e os aparentes afastamentos dele, para melhor 	 aproximacao,

por meios diversos, de seu significado mais pleno".8

Alla localiza de modo particularmente minucioso a especifica-

dade do texto de Emily: "No caso especial de Emily Dickinson, tra-
duzi-la, mesmo no sentido, lato que aqui se di ao termo, 	 importa
em enfrentar, afora a absoluta singularidade de seu pensamento e
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imagens, varios outros obsticulos previslveis, numerosos 	 demais

para uma completa discriminacio. Per exemplo: Smiapelo ao monosizi-
labismo,traco comum na lirica inglesa, levado por ela, entretan-

to, a extremos de encurtamento de palavras, a seu capricho; 	 seu

gosto de latinismos abstratos, de certo modo corporificados em sua

arte	 palavras-shave para as coisas do espirito, mobilifirio da

mente	 que, de regra, seriam favoraveis ao tradutor em	 linguas

latinas, mas que se tornam, nao raro, recalcitrantes a tratamento

poatico em qualquer outro idioma, senio o dela; a sintaxe 	 compac-

ta de seu estilo telegrafico-poatido, ou a sintaxe desarticulada,

deixando a descoberto as arestas da lingua; o uso repartido de

elipses e anacolutos, funcionando como uma frustracio, ou como te-

merosa, ou coquete, esquivanca da frase 	 e assim refletindo moods

da personagem poemAtica; permutacOes da categoria gramatical 	 das

palavras	 jogo a que ela se entrega com deseMbaraco shakespere-

ano; um insistente manejo do modo subjuntivo (modo de sua 	 parse.-

nalidade?) e de outros arcaismos que The sabiam bem; uso delibera-

do, das qualidades "New Englandy" do verso -- concisao, 	 sintese,

imediatismo da mensagem,	 e tambam do vocabulirio referente

paisagem, flora e faUna tipicas de sua regiao, ccmo dos termos e

express -6es coloquiais a timbres prOprios do mundo domastico e pro-

fissional de sua provincia da Nova Inglaterra, como todo o sabor

da fala viva dos habitantes dali".'

Esta Clara consclancia dos poderes po€ticos de Emily Dickinson

parece fruto do conhecimento dos melhores criticos e de uma leitu-

ra atenta e meditada durante muitos anos. Entretanto, a em vio que
tentamos reencontrar na traducio os procedimentos poaticos 	 que
Alla descreve com tanto detaThe. A discriminseio do leitor acostu-

mado cam as nuances do text°, se paralisa no momento da	 producio

do equivalents em portuguas. Como tradutora Alla parece par entre

paranteses seus conhecimentos da poatica dicksoniana e produz poe-
mas sentimentais a explicativos.

Alla normaliza sistematicamente os usos heterodoxos de Emily
Dickinson, o que fazem, alias, todos os tradutores, exceto Augusto

de Campos. Dois deles parecem ser "Chocantes' para Aila: as maifis-

cUlas (que praticamente desaparecem) e os caracteristicos 	 traves-

soes, que sofrem dristico carte. 0 poema 162 exemplifies bem estas

transformagaes empobrecedoras.
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My River runs to thee —

Blue Sea! Wilt welcome me?

My River waits reply —

Oh Sea -- look graciously --

I'el fetch thee Brooks

From spotted nooks —

Say -- Sea -- Take me!

Meu rio corre at ti:

Mar azul, aceitas-me?

Meu rio espera resposta.

0 mar, va se me gostas.

Eu to trarei regatos

De escondidos regatos --

Dize, mar, vais-me levar?

0 Ultimo verso, de feigao particularmente moderna, onde 	 a

aliteracao e o jogo grafico (mail:se:alas, Sea entre travessEms) ga-

nha um equivalente, ao mesmo tempo, prosaico (sem a leveza ritmica

do original) e de registro mais elevado (com o pesado dize, anti-

coloquial por excelancia no contexto brasileiro). Sem falar na mu-

danga de tom: o decidido Take me! passe a um contemplative was-

me lever?, mais de acordo com certo padrio romantico e com o es-
tereOtipo da passividade feminine.

A tradugao do poema 883 ilustra bem como "a sintaxe compacta

de seu estilo telegrafico-poetico" (tao bem caracterizada por Alla

em seu posfacio) se torna explicative em portugues.

The Poets light but Lamps —

Themselves -- go out —
The Wicks they stimulate —

If vital Light

Inhere as do the Suns —

Each Age a lens

Disseminating their
Circumference --
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Os Poetas acendem limpadas --

Eles prOprios se apagam.

Os pavios que espevitam —

Se, ali, luz vital,

Como em s6is, ganha inerancia --

Cada epoca, uma lente

Disseminando-lhes sua

Circunferencia.

As mudangas de pontuagio efetuadas por Alla destroem a sin-

taxe telegrifica (tio caracteristica dos modernistas brasileiros

mais radicais, como Oswald de Andrade) e eliminam grande 	 parte

da forga do poema. 0 texto brasileiro fica explicativo com o ex-
cesso de virgulas, enquanto os pontos finais nos versos 2 	 e 8,

(alem de alterar profundamente o ritmo) "fecham" um poema, em es-

sencia, aberto. A alusio cede lugar a afirmac6o e pouco resta do
estilo de Emily.

Apesar da falta de ousadia dam solugOes encontradas por Alla,

seu livro cont6m versos felizes (como o verso 8 do poema 744: "De

seu sucinto recado") e constitui a primeira grande amostra da poe-

sia de Emily Dickinson no Brasil. 0 leitor sensivel, e que domine

o ingles, podera fazer um bom use de suas tradugOes cotejando com

o original ao lado.

A EMILY "FEMINISTA" de IDELMA

Em 1986 surge uma nova coletitnea com 50 poemas de Emily Di-

ckinson." A edigio 6 bilingde e, apesar de uma boa apresentagio
grifica, bastante descuidada. 0 original ingles praticamente nio

contem as maidsculas	 uma das caracteristicas da escrita da Emi-

ly -- e os erros sio indmeros. A tradutora, Idelma Ribeiro de Fa-

ria, preferiu dar mais atengio ao "feminismo" de Emily Dickinson.

No prefficio, intitulado "0 Mito de Amherst", Idelma insiste

em aspectos ideolOgicos da obra de Emily, que teria sido "uma re-
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ligiosa a sua maneira, uma livre-pensadora". 11 Comentando a incom-

preensao de Thomas Higginson, seu correspondents e "conselheiro",

Idelma afirma: "Quanto a Higginson, o que teria levado a insur-

gir-se tao radicalmente contra sua "half-craked poetess"?	 Teria
sido apenas a insubordinagao da poetise aos canons literfirios por

ele defendidos? Nio havers al tambem certa dose de indisposigao an-

te o surgimento de uma mulher cuja palavra inaugural era adensada

por ideias totalmente libertas, nao apenas no piano da arte	 mas

ainda no sentido mistico-religioso e no de tradigao social? Fal-

tando-lhe sensibilidade para apreender a apreciar as inovagaes de

Emily, nao se teria irritado ante um talento feminino que o dei-

xava de certa forma perplexo? Higginson era considerado defensor

dos direitos da mulher. Has que direitos seriam esses delineados

hi mais de um seculo de nossa epoca? Em que estreitissimos limites

estariam condicionados?"12

Preocupada, como esta, principalmente pela "mensagem",nio

de espantar que Idelma tome as maiores liberdades em sua tradugio,

adaptando o sempre surpreendente texto de Emily a formes malts "nor-

mais" e que apresentem memos obsticulos a transmissao clara	 das
idêias. 0 poema 1.732, cujo original ingles esta impresso com	 va-

ries incorregbes de pontuagao, a traduzido de maneira particular-
mente "livre".

My life closed twice before its close

It yet remains to see

If Immortality unveil

A third event to me

So huge, so hopeless to conceive

As these that twice befell.

Parting is all we know of heaven,

And all we weed of hell.

Minha vide dues vezes

Encerrou-se antes do fim;

Outro evento para mim

IncrIvel, sem esperanga,
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Imenso como os primeiros

Talvez se oculte no Eterno.

que sabemos do ceu

-- 0 adeus —

o que nos basta do inferno.

Idelma altera . o niamero de versos e altera os prOprios versos,

destruindo completamente a forga epigramitica das du gs linhas fi-

nats e produzindo um enfition e reterico "— 0 adeus --", soluggo

explicativa e estranha ao delicado modo alusivo de Emily.

prosaismo mais pilido caracteriza as traduces de Idelma.

Assim no celebre poema 67 os sint6ticos versos 3 e 4 "To compre-

hend a nectar / Requires sorest need" sofreu um verdadeiro massa-
cre: "0 que faz compreender um nectar / 2 a sede e o anseio de 	 o

provar.

De todas as tradugOes de Emily esta fi, sem dfivida,	 a mais
apressada e antipoetica.

EMILY CONCRETA

Com Augusto de Campos," Emily Dickinson encontra,	 finalmen-

te, no Brasil, uma dicgio paralela g sua. Como os seus antecesso-
res, Augusto tem plena consciencia da radicalidade da poesia 	 de
Emily Dickinson: "a densidade / de sua linguagem poetica / a faz

mais atual do que a de Whitman / nenhum poeta norte-americano/(nem
mesmo emerson ou poe) / tinha levado t go longe / a elipse e	 a
condensaggo do pensamento / ou a ruptura sint gtica / ate a pontua-
gio foi por ela liberada / travessOes interceptam os textos / subs-

tituindo virgulas e pontos / e dando aos poemas / uma fisionomia
fragmentiria / ji totalmente moderna". 14 A grande diferenga 6 que
Augusto ousa	 como 6 de seu costume -- realizar em portugues 	 as
belas violencias sintiticas e de pontuag go presentes no	 original
ingles. 0 que para os outros constituiria um salto no escuro, para
Augusto ngo e nada mais do que a conseqdencia iegica de seus prin-
clpios poeticos, ji aplicados com'eficecia em suas inemeras tra-
dugees anteriores.
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E preciso possuir certa consciencia da legitimidade pare al-

terar, com o objetivo de manter o esplrito poético original. 	 Ou

seja, inventar em portugugs um jogo an glogo, mesmo abandonando pa-

lavras que pareciam essenciais, como no poema 21, 15 o	 primeiro

dos dez poemas traduzidos por Augusto.

We lose -- because we win —

Gamblers -- recollecting which

Toss their dice again!

Um perde	 o outro ganha --

Jogadores jogados

Langam de novo os (Lidos!

A simetria "we... we" foi substitulda com por nac	 ortodoxa

"um... o outro" e a relagio causal "because" desaparece. 	 Apesar

desta "infidelidade", o tom no poderia ser macs dicksoniano.	 A

pontuagao do segundo verso no parece ter sido alterada devido

sua "estranheza" (como acontece com os outros tradutores -normali-

zadores) mas porque nio cabia dent= da solugao encontrada 	 "Joga-

dores jogados", em que a aliteragio (de par com um jogo 	 concei-

tual fiel, ao mesmo tempo, g estetica de Emily e a da prOpria poe-
sia de Augusto de Campos) desempenha uma fungao aniloga a do	 tra7
vessao do original. 0 Ultimo verso cont6m um lance tipico das tra-

dug-6es de Augusto: "Langam de novo os dados!" remete a poesia	 de
Mallarmg , aparentado subitamente a Emily Dickinson. 2 o 	 metodo

das citagaes, que Augusto ja empregou em outros trabalhos,	 incor-

porando palavras e ou express -6es conhecida	 do	 leitOr	 bra-

sileiro (por exemplo, de Caetano Veloso) na tradug go de dares	 de

grandes poetas estrangeiros.

A extrema habilidade de Augusto de Campos se revela na manei-

ra desenvolta com que ele utilize expressaes do portugu gs	 oolo-

quial brasileiro ao lado de formes sofisticadas. Todos os 	 regis-

tros ego vglidos desde que se capte a poesia entre as palavras	 do

original. Exemplo representativo desta atitude sao os versos 3 	 e

4 do poema 288.
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Then there's a pair of us?

Don't tell! they'd advertise -- you know!

Entio somos um par?

Nio conte: Podem espalhar)

Aqui Augusto consegue a faganha de inventar um	 equivalente

mais sintetico que o original, quando a tendincia geral dos tradu-

tores brasileiros e produzir um texto mais extenso que em ingles.

Augusto demonstra, na pritica, como o poder de sintese em uma lin-

gua determinada parece ser mais questio de tradigio literiria que

simples condicionamento ou determinageo de estruturas morfo-sinti-

ticas. (Algo semelhante encontramos em Borges, em que o 	 castelha-

no, tradicionalmente palavroso, se torna sinanimo de limpidez con-
densada.)

Em suas tradugaes dos poetas provengais" e de e.e. cummings,17

Augusto ji havia demonstrado a extrema flexibilidade do seu por-

tugues poetic°, encontrando combinagOes surpreendentes pela 	 forge

de condensag5o. A Ultima estrofe do poema 642 ilustra bem esse

trabalho de reinvengio. Poderiamos dizer que os versos de 	 Emily

foram profundamente lidos e pensados e, a partir deles, em 	 espe-

iho, foram construidos versos por um poeta brasileiro na 	 mesma
"freqiincia de onda" poitica.

And since We're mutual Monarch
How this be

Except by Abdication —

Me -- of Me?

E se autos somos Rei

Que outro Fim

Salvo abdicar —

Me -- de Mim?

A operacio de reescritura foga A seqbencia "palavra por pala-

vra" e traduz unidades poéticas. "We're mutual" di um 	 econamico
"ambos somas", "Monarch" vira "Rei" e g aliteragio em n se trans-
forma em aliteragio em s. 0 dificil "Except by Abdication" resul-
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to em "Salvo abdicar --", com mudanga de substantivo para infini-

tivo (o substantivo seria muito longo e pesado) e o hifen coloca-

do no final do verso (i Mallarmg) funciona em termos visuais

ritmicos, como 0 onipresente travessao de Emily. Ao mesmo 	 tempo
obtgm-se um verso "Me -- de Mim" que se diria "impossIvel" 	 em

portugugs.

A dimens go das inovagaes de Augusto de Campos ao traduzir

Emily Dickinson 6 mais claramente vislvel quando colocamos 	 sua

verso do poema 67 ao lado da realizada por Alla de Oliveira	 Go-

mes."

Success is counted sweetest

By those who ne'er succeed.

To comprehend a nectar

Requires sorest need.

Not one of all the purple Host

Who took the flag today

Can tell the definition
So clear of Victory

As he defeated -- dying —

On whose forbidden ear

The distant strains of triumph

Burst agonized and clear!

Alla:

Vencer parece mais doce

Aqueles que nunca vencem,

Melhor saboream um nectar

Os que na sede esmorecem.

Nenhuma das purplireas hostes

Que hoje empunharam o pendgo

Poderg dar da VitOria

Mais clara definiggo
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Que o vencido moribundo:

Em ouvidos proibidos

Os sons distantes do triunfo

Irrompem agenicos, nitidos.

Augusto:

o sucesso 6 mais doce
A quern nunca sucede.

A compreensao do nectar

Requer severe sede.

Ninguem da hoste ignara

Que hoje desfila em gloria

Pode entender a clara

Denota da VitOria

Como ease	 moribundo —

Em cujo ouvido o escasso

Eco oco do triunfo

Passe como um fracasso!

Em uma erudite nota, em apendice, Aila analisa detidamente o

esquema metric() e ritmico do poema, assim como sua estrutura teme-

tica. Fiel a essa concepgao, sua tradugao segue o original de per-

to nesses itens, "esquecendo" o principal: os procedimentos pro-

priamente poeticos,ou seja o jogo entre som e sentido. 	 Augusto,

por seu lado, aposta nesse tensao dialética para fabricar 	 versos

especialmente felizes como "A compreensao do nectar / Requer seve-

re sede" e os muito livres ultimos "Eco oco do triunfo / Passa co-

mo um fracasso!"

0 portugues poetic° de Augusto de Campos (como o de 	 Fernando

Pessoa traduzindo Poe) parece concorrer tranquilamente corn o po-
der de sintese e musicalidade do texto ingles. f claro que se po-

der& objetar que Augusto traduz os ma's diferentes poetas 	 utili-

zando procedimentos parecidos, formulas expressivas bem a seu gos-

to particular. Isto nao deixa de ser verdade mas 6 sendo ele pre-
prio (como Fitzgerald traduzindo Omar Khayyam) que conseguiu re-

inventar certos grandes achados da poesia universal em	 lingua

portuguesa.
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0 fato 6 que, a partir das recria2Bes de Augusto, ja nao se
poderi traduzir Emily Dickinson no Brasil como antes. Um novo alto

padr5o foi estabelecido e a comparacao sera inevitivel, obrigat6-

ria. E o feito de Augusto de Campos representa mais um passo deci-

sivo da entrada da poesia brasileira na modernidade, no longo pro -

cesso brasileiro de apropriacao do melhor da poesia internacional.
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