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(Urna teoria da tradu~lo,

segundo Haroldo de Campos)
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No projeto de trans-historizaQAo1 da linguagem da poesia, a
tradu~§o toma-se 0 meio pelo qual Haroldo realiza 0 seu resgate cultural.
E 0 que podemos denominar como a construQAo da "tradi~§o via
tradu~§o".

Na tentativa haroldiana de construir uma tradi~§o valida existe,
paralelamente, uma inten9§o criadora. A pratica da traduQAo acaba por
constituir-se na pratica antropofagica que nutre a poesia de Haroldo de
Campos. Tanto a "poetica da agoridade", como Haroldo denomina a sua
poesia dos anos 70 e 80, quanto a sua poesia anterior,a poesia concreta,
foram e silo nutridas pela atividade tradutora do poeta. Os textos pOOticos
de Haroldo silo transpassados por presen~as ilustres: poetas, pensadores,
artistas, cientistas estllo presentes na poesia haroldiana atraves dos seus
discursos.

Dentro da prBtica tradutora de Haroldo de Campos observa-se a
marca da teona da tradu~llode Ezra Pound. que ressalta 0 aspecto crltico e
criativo da tradu~llo. Pound desenvolveu toda uma reivindicaQAo pela
categoria estetica da tradu9io como crill911o. Em seu Literary Essays
escreve: "Uma grande epqea literana e talvez sempre uma grande epoea
de tradutores, ou a segue".2

A categoria mais significativa reivindicada por Haroldo de Campos
para a traduQAo e a da criaQAo. Segundo Haroldo, a tradu9§o de poesia
(prosa ou verso) tem por principio ser intraduzivel. Porque 0 que se busca
traduzir na poesia e justamente aquilo que nio se traduz: a inform89§o
estetica. A traduQAo ao nivel da cri89io nAo toea apenas 0 objetivo
traduzivel, mas a natureza do proprio signo. A infonnaQAo estetica que se
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enOOlltra inseparavel de sua reaJi7JI9lo singular nIo tern oomo sec transfoc
mada Jiteralmente em outra lingua. Entlo a safda para 0 tradutor estA em
enar um novo objeto, uma nova inform891o estCtica. tendo sempre como
objetivo aproximar-se ao miximo da infonn~ estetica do original.
Haroldo de Campos define que 0 essencial nIo ea reconstitui9lo da men
sagem. mas a reconstitui9lo do sistema de signos em que esta incoIporada
esta meosa~, da inform&91o estetica e nIo da inform89lo meramente
seminticaT

Outra~ que perpassa a teoria da tI8duQIo de Haroldo de
Campos e a de Walter Benjamin. Em seu ensaio de 1923, "A tarefa do
tradutor"4, Benjamin compara a tI'8du9lo afilosofia no sentido de que am
bas sIo instrumentos de uma taref'a de resgate: a filosofia opera um res
gate nostalgico da reconcili~ da totalidade e homogeneidade do ser, a
tradu9Io opera um resgate nostalgico da reconcili&9lo com a "lingua
pura" ou "a lingua da venlade". Esta "lingua pura" nada mais edo que a
figura da rea1iza91o lingO.fstica do original em re189lo ao traduzido. 0
tradutor tenta depceender esta "lingua pura" do original, que esta velada
por um conte6do comunicativo que nlo lhe eessencial. A trad1J9lo, assim,
toma-se uma pr8tica desocu1tadora. pois tenta passar para uma outra lin
gua (uma outra forma de cativeiro, por sua incompletude), 0 contc6do es
sencial da lingua que e "0 modo de intencionar", "a fonna significante".
Desse modo, cada leitor, em sua lfngua. tera a sua vivencia. de acordo
com a sua comuniC89lo, conforme a forma significante da outra lingua. 0
leitor obtein assim uma nova realiza910 Jingofstica resultante de um
mesmo objeto.

A tradU910 na teoria benjaminiana nIo tem 0 poder de "revelar" a
"lingua pura" exilada no original, mas sim de tentar representar a rel~
ooulta entre as Ifnguas com SU8S incompletudes e transitoriedades. Jeanne
Marie Gagnebin. em seu ensaio "Notas sobre asn~ de origem e origi
nal em Walter Benjamin", expressa muito hem a ess&1cia da teoria ben-
jamjnjana da 1radu9Io: .

a wefa saJvadoTa do traduloT ede fazeT apareceT este dilo
de cada lingua comofonna, e nlJo de reprodtniT um signifi
cado poT outro significante; OTa, a fonna de lima lingua, 0

que ela vi.fa na sua especificklade, s6 pode se mostrar na
pauagem - traduflJo, flbeT-setzung - a uma outra for
mallingua. POT iuo, 0 modelo da tradufl10 nlJo e, segun
do Benjamin, 0 de aclimatar 0 original na lingua da
traduflJo, como se aquele desaparecesse nesta, meu, Q()
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conlT6rio. de dobrar a lingua do traduflJo IJjOTllla do origi
nal. de Telltituir auim IIIIQ waliaprlmeira.S

Haroldo de Campos Icv8llta mna questIo dentro cia teoria ben
jaminiana: 0 "emedo metafisioo" pelo qual Benjamin estava fuciDado
quando escreveu esta teona. Para 0 peosador alemlo. 0 tndutor. quando
consegue executar sua tarefa de desocultar 0 "modo de intencionar". "a
forma significante". inscreve a tradu9Io na realidade metatlsica cia lfngua
pura. na qua1, COOlO 0 prOprio Benjamin a define. "toda oomUDiC89lO.
todo sentido e todain~ ascendem a um estAgio em que estIo desti
nados a extinguir-se".6

Sendo assim. oompreende-se que a tradu9Io da t:radu9Io toma-se
impossivel em Benjamin JXrque impHcaria a repeti9lO do mes:no ato
8Ilunciador.

Haroldo de Campos tenta "desconstruir" estc "eDRdo mctaftsico"
cia teoria benjaminjana cia 1:r'adu9Io. Para 0 tradutor brasileiro. peosar a
possibilidade da t:radu9Io da tI'adu9Io 6 uma empresa coenmte. Em suas
~ de HoeIderlin, Haroldo executa a tradQ9lo cia tradu9Io. visto
que 0 poeta alemlo fez as~ cia Aatfao-. de SOfocIes. e Haroldo
as traduziu novamente. Para Haroldo de Campos. a passagan de um texto
para outra lingua cria uma nova realiza9Io ling1Ustica. cria 1DD novo origi
nal. Nlio 6 gratuitamente que ele utiliza 0 te:lmo "transcria9lIo" para quali
fiear suas trad1J9&s.

Segundo Haroldo de Campos. a~ criativa e mn prooesso
demorado e complexo. Nio bA uma regra a sec seguida, mas geralmeote
inicia-se por uma t:radu9io literal do texto poetico. Ap6s esta tarefa, b8
uma espCcie de consulta as t:rlIdu9Oes ja existentes claquele texto, pois elas
enriquecem 0 texto a set re-criado. ainda mais quando 0 tradutoc e 1DD

"pacta usmpador". 0 pacta tradutoc procura captar a forma do poema. a
mesma rea1iza9lo estetica, a mesma estrutura (a sonoridade. a m61rica, 0
ritmo a disposi9lo dos versos no esp890 cia folba em branco em fun9Io do
sentido do poema).

No conj1Dlto do pensameoto te6rico de Haroldo de Campos existe a
no9lO de que nIo hi texto definitivo. Todos os textos sAo desdobnmeo
tos,USUlp~ de outros textos.

o poet&. e apHca-se isso tamb6m so tradutor. ioooIpora a VQC89Io
"luciferina" de usmpador. "Ltacifet' ea met8fora daque1e que deseja 8SSU

mir a linguagem primordial divina: "No principio era 0 vabo". 8eguDdo
Haroldo de Campos, 80 cooseguir usurpar a lingua pura. a linguagem
divina, 0 tradutor nIo lie rende
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ao interdito do ~ilencio, 0 tradutor-usurpador passa, por
seu tumo, a ameafar 0 original com a ruina da origem.
Esta como eu a chamo a "hybris" do tradutor luciferino:
transformar por um atimo, 0 original na traduflJo de sua
traduflJo. Reencenar a origem e a originalidade como plQ
giotropia: como "movimento, inflnito da diferenf.a" (Der
rida); e a mimesis como produflJo desta diferenfa. 7

Eneste ponto que Haroldo de Campos vai "alem do principio da
saudade" da lingua pura, na teoria benjaminiana da tradu9io. Para 0 poeta
tradutor projetado por Haroldo de Campos, nao ha renw9io ao silencio
ap6s a apreensio da essencia da lingua e da inform~est6tica. Reencena
"a origem e a originalidade" numa atividade de deriva9ilo que ea "plagio
tropia".8

A "plagiotropia" tem muito a ver com a id.eia de par6dia na
acewio etimol6gica do tenno (canto paralelo). Tanto a "plagiotropia"
quanto a "par6dia" em Haroldo de Campos funcionam como dispositivos
metodol6gicos para a realiza9ilo do processo de deriv8900 "nOO-linear de
textos". Elas fundamentam 0 movimento infinito da diferen9a que resulta
na imita9io indireta que produz textos diferentes a partir da devora9io da
tradi9io litenma. Neste processo de "tradu9ilo da tradi910" delineia-se
todo 0 posicionamento te6rico a que Haroldo de Campos esta ligado.

Dutra pratica transtextual desenvolvida por Haroldo de Campos.
atraves da tradU9io/transcria9io e que reflete nos seus poemas. ea da "ei
~io", a U8urp89io de textos. Para Gerard Genette9 a cita9io e uma das
tres formas de intertextualidade: a mais explfcita e mais literal. esta na
pratica tradicional da cit&9io com aspas, com ou sem referencia precisa;
uma forma menos explicita. menos can6nica. e a do pligio. urn em
prestimo nao declarado; e a forma menos explicita e menos literAria de in
tertextuaiidade esta na alulio de urn enunciado. onde se percebe a
presetl9a de um intercimbio entre 0 texto que se l~ e um outro texto.
Haroldo de Campos. em seus poemas. se utiliza das tres modalidades de
intertextualidade apontadas por Genette. Ha um transitar de textos nos
poemas haroldianos; as vezes estes textos transeuntes estio devidamente
referenciados. outras vezes apenas aludidos ou pl.pados. E a intensifi
ca9io desses processos leva ahipertextualidade.

Tanto a pratica da par6dia quanto a da cit89OO. em Haroldo de
Campos. sOO realizadas a partir da atividade de tradu9aoltranscria9io.
Estas praticas textuais maroam incisivamente a cria9aO poetica de
Haroldo. conforme ele mesmo aflrma quando coloca a tradU9io criativa
"como nutrimento da propria criaQio". Aflmla9io e constatft9Oes como
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estas acabam niio deixando espalt0 para a "inspira9lo poetica" e, ate, para
a "subjetividade". Estas afmnaetOes do poeta nos pare<xm unilaterais, mas
na realiza9lo da pritica poetica, no poema propriamente dito, as posturas
liricas e anti-liri~ se confluem. Existe a pregell9a do lirismo, mas tudo
isso erealizado de uina maneira disf~da: 0 poeta usa mascaras para se
expor liricamente no texto.

As atividades tradutora, critica e poetica efetuam uma enorme con
tribui~ilo na cultura brasileira. Na questilo da critica literma, sua atualtiio
niio se restringe aliteratura brasileira. E tal amplitude de horizonte critico
enriquece ainda mais sua atividade como tradutor e como poeta. 0 critico,
o tradutor, 0 poeta, todas as faces de um Unico e mUltiplo intelectual, que
tern como objetivo maior cnsinar a grande poesia de "sua tradi9lo v8lida".

Notas

1 - 0 conceito ''trans-historiciza~o'' 6 utilizado por Haroldo de Campos
em vArios momentos de sua escritura. Este conceito designa 0 &to de
apropria~o da historicidade de um "texto-fonte" que serA transcrito.
o que ocorre 6 uma transfer6ncia da historicidade do texto original
para 0 texto re-criado. A trans-historiciza~o contribui para a cons
tru~o de uma tradi~o viva.

2 - POUND, Ezra. Literary Essays, Faber and Faber, London, 1954,
apud Campos, Haroldo de. Metallnguagem. 3.ed. SAo Paulo: Cultrix,
p.24.

3 - CAMPOS, Haroldo de. A palavra vermelha de Hoelderlin, in A arte no
horlzonte do provivel. 4.ed. SAo Paulo: Perspectiva, 1977.

4 - BENJAMIN, "La Tarea del traductor", in Ensayos Escohldos, trad.
Aector Murena.Buenos Aires: Sur, 1967.

5 - GAGNEBIN, Jeanne-Marie, Notas sabre as n~s de origem e origi
nal em Walter Benjamin, trad. Emani P. Chaves, in Revlsta 34 Le
tras, nOs 5/6, set. 1989, p.24.

6 - BENJAMIN, Walter, A tareta do tradutor. apud Campos, Haroldo de.
"Para al6m do princlpio de saudade", in FolheUm. Sio Paulo, Folha
de sao Paulo, 9/12/1984.

7 -Idem. ibidem.

Travessia NO 25 - 1992 143



8 - "PIagiotropia (do Gr. plagios, obIlquo; que RIo II ern linha rete; trans
versal; de Iado), tal como 0 entendi no curso que mlnistrei na p~

mevera de 1978 na Universidade de Yale sobre a evoI~o de
formas na poesia brasileira, se resolve erntrad~ da tradic;Ao, num
sentido nlo nec:enariamente retiUneo. Encerra uma tentBtiva de des
cri9Io seni6tica do processo litertrio como produto do revezamento
contInuo de interpretantes, de uma semiose ilinitada ou infinita
(Pierce, Eco) que se desenrola no espa~ cultural. Tem aver, obvi.
mente, com a idilia de par6dia, como canto paralelo", generalizando
a para deslgnar 0 movimento nlo linear de transfonna~ode textos
ao Iongo da hist6ria, porde~o nem sempre irnediata. Conjuga-se
com ninhacon~oda ope~o tradutora como 0 capitulo por ex
cel6ncia de tOOa possrvel teona liteniria (e literatura comparada nela
fundada". Haroldo de Campos define 0 conceito de "plagiotropia" no
Iivro Deus e 0 Dlabo no Fausto de Goethe, SAo Paulo: Perspectiva,
1981.

9 - GENETIE, Gilrard. Pallmpaes1H: La litterature au second degrile.
Paris: l:ditions du Seuil, 1982.
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