
A TRADUCAO LITERAL: IMPOSSBILIDADE,
INADEQUACAO OU META?	 Francis Aubert (USP).

0 campo de estudos abarcado pelo designativo traducio, ou,
oomo querem alguns, tradutologia (vide, entre outros, Vasquez-
-Ayora, 1977 e Mattos, 1981), e a despeito da vasta bibliografia
dedicada parcial ou integralmente a esta area, constitui 	 ainda
uma disciplina algo desordenada, de objetivos e metodologias al-
go vagos. Nela convivem intuigOes brilhantes, depoimentos	 pro-
saicos e nao raro inganuos, reflexaes de fundamentagao	 tethrica
por vezes preciria mas ricas em detalhe, propostas de	 teorias
gerais e abrangentes mas que se revelam, na pratica, de	 capaci-
dade explicative limitada, as pesquisas ora rotineiras, ora ofe-
recendo constatagEies surpreendentes (ao menos para o leigo),	 os
receituhrios de "macetes", os estudos de caso de poder de 	 gene-
ralizagio algo variavel, juntamente com alguns poucos pontos	 de
amplo consenso. Entre estes atimos, constituindo uma das 	 min-
guadas certezas oferecidas ao iniciante, aparece em lugar 	 de
destaque a contestag5o 5 possibilidade e a adequagao da	 assim
dhamada traducio literal.

De fato, a recomendacio por assim dizer unanime de	 pesqui-
sadores, professores e praticantes da tradugao que a 	 traducio
literal constitui algo a ser evitado. Os estudiosos 	 insistem
neste ponto cram base na analise cientifica das linguas,pela qual
se comprova, a despeito dos grays variaveis de proximidade
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distancia tipol6gica e cultural, a inexistancia de estruturas lin -
gdisticas (16xico -semanticas, sintaticas e grafo -fonolOgicas)id6n-
ticas entre elas. Os eventuais "universals lingdisticos" (sobre
cuja existancia efetiva grassam series controvérsias), se de 	 fato
comprovados, devem situar -se a niveis mais profundos e abstratos
da anilise lingtistica: a nivel superficial, ou seja, a nivel	 de
manifestagao efetiva no discurso (fala, texto),as ocorrancias 	 de
coincidancias estruturais aparentes, tal como em

[fr.1 alta s 'appelle Marie + ela mamma Maria

sao necessariamente raras e fortuitas. E, se a sintaxe ainda 	 pode
oferecer alguns exemplos deste tipo, os campos semanticos lingfiis-
tica e culturalmente marcados de cada vocabulo resultam em siste-
mas lexicais linicos, sem correspondentes de uma lingua pars outra,
mesmo quando estas sao prOximas entre si genetica, cultural e ti-
pologicamente (compare-se, por exemplo, as diversas acepgOes 	 de
[port.' naval°, ring.] horse, [ft.]cheval e [al.] Pferd em dicio-
narios monolingdes das respectivas linguae). Ainda, dado que	 Cada
lingua manifesta uma determinada cosmovisao (visa° da0mundo), par-
ticular e especifica a comunidade que dela se serve como veiculo
de expressao e oomunicagao, a passagem de uma lingua para outra inr
plica inescapavelmente numa mudanga de perspective, em que se	 diz
o mundo diferentemente, na medida em que este mundo é visto de ma-
neira diferente (vide Mounin, 1975, em especial cap. IV e V). Tor-
na-se, assim, discutivel a prOpria viabilidade do ato de traduzir,
e a literalidade, quer formal quer conteudistica, 4 excluida	 a
priori. Mesmo os autores que sustentam a factibilidade da tradu-
gao, colocam-na em termos do estabelecimento de uma eguivalincia
(vide Jakobson, 1969 e Catford, 1980), algo muito diverso de uma
relacao de identidade. Tal equivalancia pode ser concebida	 como
constituindo uma "sinonimia interlingual transit6ria", aplicavel
para determinado termo ou segmento de texto em determinado co-tex-
to e contexto, "sinonimia" essa nao generalizavel para outros tex-
tos e contextos.

A tais consideragOes, o professor e o tradutor profissional
acrescentariam outras, de natureza didatica e pratica. Para	 "soar
bem", para ser nao apenas convincente em termos de sua idiomatici-
dade na lingua de dhegada (LC) do processo tradutOrio, mas	 para
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efetivamente assegurar sua inteligibilidade, faz-se necessario ao

tradutor libertar-se das amarras formais do texto original.	 Tra-

duz-se (e isto desde Sio JerOnimo:

nee verbum e verbo sed sensum exprtmere de sensu,

isto 6, "nao a palavra a partir da palavra e sim exprimir o 	 sen-

tido a partir do sentido") nao a forma mas a mensagem. E a 	 fide-

lidade ao original manifesta-se ao ater-se estritamente a 	 esta

mensagem, mesmo que para tanto seja necessario 	 por raziies de

ordem gramatico-lexical, antropo-cultural etc. -- empregar formes

lingaisticas e organizacOes textuais mais ou menos divergentes do

original. Na realidade, estas divergencies ou desvios sao 	 neces-

sarios nao apenas por ooncessao a falibilidade humane, do 	 tradu-
tor e da traducio, mas constituem de fato a essencia do traduzir.

Traduzir a desviar; sem desvio nao hi traducao, mas tao somente
cOpia, mais ou menos imperfeita. A fidelidade a mensagem	 exige,
portanto, uma infidelidade a forma, que sera tanto maior	 quanto
mais sensiveis as divergencies lexico-gramaticais, sOcio-lingfirs-

ticas e antropo-culturais entre os universos textuais de partida

e de chegada do ato tradutdrio.

Tais oolocaq6es, aparentemente claras e por demais	 Obvias

para quern lida, direta ou indiretamente, corn a teoria elou a pra-

tica da traducao, tomam como evidente a conceituaqao do que vem

a ser traducao literal. No entanto, uma reflexao mais acurada su-

gere haver varies possibilidades de explicitacao deste conceito:

pode-se entender por tradugio literal a traducao "ao pe
da letra" isto 6, a traducao em que determinado segmento textual
(palavra, frase, oracao) a expresso na LC mantendo-se as	 mesmas
categories numa mesma ordem sintatica, utilizando vocabulos	 cujo

semanticismo seja (aproximativamente) Jar:tic° ao dos vocabulos

correspondentes no texto em lingua de partida (LP), por exemplo:

Ling.) he wrote a letter to the mayor • ale eaoreveu sea =late
ao prefeito

{fr.) sans retard • sem demora

pode-se entender por tradugio literal aquela em que se

mantels uma fidelidade semantica estrita, adequando porim a morfo-

-sintaxe is normas gramaticais da LC:
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ling.] it is a knaun fact	 fato oonheoido

[fr.] it est alle en vine	 else foi a aidade

(3) pode-se, ainda, entender por traducio literal aquela em

que se observe uma fidelidade sementico-contextual estrita, ade-
quando a morfo-sintaxe e o estilo is normas e usos da LC:

1 Yours truly Atenciosameate
Ifr.1 pour ce que de droit 	 pars oe devidos fine(de direito)

Alguns autores (vide por exemplo Catford, op. cit.) rotulam
(1) de "traduce° palavra por palavra" e (2) de "traducao literal"
propriamente dita. Outros (vide por exemplo Vinay e Darbelnet,

1958), considerariam (1) como traducao literal, (2) como 'trans-

posicao" e (3) como "modulacao", ou seja, urn processo j5 bastante
elaborado, em que a literalidade corresponde apenas ao 	 minimo
exigivel em traduce° para a assegurar a manutencio de uma equiva-
le-ncia textual e identidade situacional adequadas.

Assim, para avaliar a pertinenia e o alcance e aplicagao	 da
maxima "evitar a traduce° literal" e, de inicio, imprescindivel
determinar-se a que conceito de literalidade se esti fazendo men-
cao. Considerando (1), (2) e (3) como pontos numa escala admitin-
do diversas posicees e nuances intermedi grias, parece	 razoivel
afirmar que quanto mais pr6ximo de (3), manor a aplicabilidade de
tal maxima, e quanto mais prOximo de (1), maior a chance de van-
dacao desta regra do "bem traduzir".

Urn segundo considerando prende-se ao nivel de observacio.
relativamente feral perceber que, encarado como urn todo, a tradu-
giro de urn texto de certa extensio (dois ou mais periodos	 compos-
tos) jamais poderi ser empreendida de forma literal no sentido(1).
Mesmo deslocando a observacio para o nivel dos constituintes sin-
taticos (periodos, oracaes), e de se supor que persista uma baize

incidencia de traducao literal de tipo (1). Ji a literalidade con-
cebida nos termos da definicao (2), e, corn maior razao, de acordo
com os parametros estabelecidos em (3), dependendo do tipo 	 de
texto e da maior ou manor distincia tipolegica entre as linguas
em confronto, cleverer poder atingir valores percentuais relativa-
mente altos. Finalmente, se focalizarmos a observacao para 	 um
acompanhamento palavra por palavra, entre LP e LC, o niimero	 de
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unidades lexicais que se enquadram numa das definig ges de tradu-

cao literal, mesmo de tipo (1), pode ser surpreendentemente ele -

vado. Veja -se, por exemplo, uma analise do trecho abaixo, em que

o portugugs g a LP, e o inglgs (I) e o castelhano (C) sao as LC:

A primeira firica de papel pi construida no Brasil entre
1808 a 1810, em Andarai Pequeno, no Rio de Janeiro, corn a
ehegada da familia real portuguesa. Contudo a indUstria de

	

papel e eelulose so viria a se desenVolver no Brasil	 a
partir dos filtimos cinqilenta anos.

The first paper mil in Brazil was built as early as 1808-1810,
in Andarai Pequeno, Rio de Janeiro, with the arrival of the
Portuguese Royal Family, But the pulp and paper industry in
Brazil only began to develop effectively fifty years ago.

La primera farica de papel fue eonstruida en at Brasil en-

	

tre 1808 y 1810, en Andarai Pequeno, Estado de Rio de 	 Ja-
neiro, cuande 'llegd to familia real portuguesa. Pens to in -
dustria de papel y celulosa enpezd a desarrollarse, efecti-
vamente,en el pais, en los dltimos eincuenta arias.

Coeficiente de literalidade	 I	 C

Nivel de	 Tipos	 1	 2	 3	 1	 2	 3
observacio

texto	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 100%

oracao	 0%	 50%	 75%	 0%	 75%	 100%

palavra	 34,7% 73,5% 85,7% 42,9% 89,8% 	 100%

E precise:, tambgm lever em devida conta o tipo de texto e o

tipo de traducao empreendida, algm da intencionalidade que moti-

ve sua execucao. De fato, uma certidao de nascimento ou uma lis-

tagem de componentes de uma furadeira elatrica impaem ao tradu-

tor (salvo no caso de lacuna terminolggica) um cerceamento maxi-

mo de sua criatividade, enquanto que um texto publicitario, pelo

contrario, usualmente exige que o tradutor ultrapasse os limites

da traducao strictu sensu, para elaborar uma verdadeira 	 recria-

cao. Igualmente, a traducao juramentada de um documento qual-
quer deve necessariamente ater-se, de forma bastante estrita, a
estrutura e fraseologia do original.	 (A este propOsito, g inte-

17



ressante lembrar qua a formula de juramentacao de uma 	 "Private

Sworn Translation" nos EPA inclui a garantia da referida tradugao

tar sido efetuada word for word, palavra por palavra, implicando

simultaneamente em literalidade a exaustividade.) Ji uma tradu-

gao dita "livre" (isto e, nao juramentada) do mesmo 	 documento

(por exemplo para o simples fim de permitir acesso ao contefido do

texto) faculta ao tradutor empreender alterag6es por vezes 	 bas-

tante significativas. Para insistir neste ponto, as instrug6es:

"Faca-me a versao juramentada para o sueco desta procu-

ragio em portugues", e

"Faga-me o texto de uma procuracao em sueco concedendo

os mesmos poderes aos mesmos outorgados pelo mesmo 	 ou-

torgante, para os mesmos fins constantes desta 	 procure-

gaup em portugues"

resultam inevitavelmente em textos distintos, em que a 	 tradugao

realizada de acordo com a instrugao (a) mantes um grau de lite-

ralidade (pelo menos de tipo (2)) sensivelmente superior ao	 que

resultari da execugeto do pedido formulado em (b).

ia,ainda, a considerar a fungi° da tradugao e a intenciona-
lidade do tradutor. Com efeito, ocorrem situaciies em que a tradu-

gio pretende (por opgao do tradutor, do editor/cliente, ou mesmo

do autor do original) constituir-se numa especie de guia de 	 lei-

tura do original (vide o caso ilustrativo da tradugao para o por-

tuguas de uma antologia de poemas de Neruda, citado por Campos,

1983). A literalidade abandons entio qualquer resquicio de 	 mera

coincidencia estrutural e cultural para tornar-se algo 	 delibera-

damente buscado, pesquisado e atingido por vezes a custo de muito

esforgo, de repetidos movimentos de ensaio e erro, rompendo, por

fim, ate mesmo com restricees de ordem lingtistica e antropolki-

ca pars instaurar uma nova possibilidade discursive em LC.

Mais prosaicamente, pode-se tambem citar o caso em que uma

carte literalidade a buscada por motivos de diagramagao, em	 tra-
dug6es a serem produzidas graficamente no mesmo espago 	 concedido

ao original, por exemplo em edig6es bi- ou multi-lingUes, em con-

tratos ou procuragees a terem a mesma validade em duas ou 	 mais

linguas (nestes casos, as diversas vers6es sao usualmente datilo-
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grafas ou impresses em colunas paralelas, folha por folha e e fre-

cadente constar do documento em questa° a explicagio do fato	 de

serem de identico teor, para produzirem os mesmos efeitos legais

nos diversos idiomas), etc. Tais situag6es impoem extensi ges	 de

texto identicas ou quase identicas, e um paralelismo bastante

estreito de organizacgo textual, paragrafo por parggrafo, period()

por periodo.

Mas a liter•adlOade, que afinal parece afigurar-se ao	 menos

parcialmente possivel, ngo representa apenas uma subvers go	 ou

suplantaggo, a nivel de use (fala, texto, discurso), das limita-

gOes e bloqueios cristalizados a nivel dos sistemas lingdisticos.

prOprio sistema acha-se aberto 5 maifestag go da literalidade,

especialmente na estruturacgo lexical dos terminologias	 tecni-

cas e cientificas (nestas mais marcadamente do que naquelas, 	 e

nas areas "exatas" mais que nas "humanas"). Como efeito,	 nelas

predomina o denotativo sobre o conotativo, o universal sobre 	 o

culturalmente marcado, e, em large escala, uma relag go constan-

te e direta (biunivoca) entre significante e significado,

entre estes, enquanto signo, e o referente. Convem atentar para

fato de que qualquer generalizaggo excessiva, mesmo neste	 do-

minio mais fav6ravel , pode induzir ao erro: "falsos	 cogna-

tos" tecnico-cientif icos (por exemplo, nos paises escandinavos

sinal "4." indica subtracio e ngo divisgo), observa-se, no	 do-

minio tecnico, variaggo terminolOgica entre paises que utilizam

uma mesma lingua (por vezes, at mesmo de localidade	 para

localidade, e de empresa para empresa, vide Pinchuck, 	 1977).

A pr6pria ciencia, apesar de sua vocag go universalista, nem sem-

pre revela-se infensa aos condicionamentos culturais, histOri-

cos, sOcio-econOmicos, etc.: as medicinas "ocidental", "orien-

tal" e "indigena", por exemplo, ngo sgo imediatamente	 tradu-

ziveis entre si, mantendo fortes vinculos com visOes de 	 mundo

especificas a cada cultura. Feitas essas ressalvas, porem, per-

siste a constatagio que os numerosos glossarios tecnicos 	 bi-

multi-linglies existentes no mercado materializam em 	 suas

colunas uma "sinonimia interlingual estivel" (vide supra, 	 p.

3)

Verifica-se, pots, que a literalidade nao constitui algo de

todo invi gvel, nem se confunde necessariamente com inadequaggo,
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erro ou compreensio falha da essincia do ato de traduzir. Masao

evitando-se o calco direto da forma sobre a forma, aceitando como
regra primeira a primazia do sentido, evidencia-se que, em fungi°
da definigio para o conceito de tradugao literal e do nivel 	 de

observegio adotados, fatores variaveis tais como (1) as circuns-
t&ncias e intencionalidades de cada ato tradutOrio, (2) os graus
de proximidade e distAncia ling0istica e antropolOgica, e (3)	 a

tematica do texto permitem configurar situagOes que favorecem uma
literalidade mais ou menos abrangente. Colocada nestes termos, 	 e

descartadas as suas manifestag6es ingenuas e amadoristicas, a 	 li-
teralidade constitui um dos principais desafios do processo tra-
dutOrio e medida bastante confi&vel do grau de exit() na busca 	 da

fidelidade, quer ao texto de partida, quer '& lingua, cultura

leitores destinatirios da tradugao.
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