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DE SCHLEIERMACHER A DERRIDA: A IRRACIONALIDADE DAS LiNGUAS E A QUESTAo
DA LiNGUA MATERNA
Maria Aparecida dos Santos (UNICAMPj

Este estudo pretende examinar a concepc,;aode lingua materna presente num texto de Friedrich
Schleiermacher, "Sobre os diferentes metodos de traduc,;ao", produzido em 1813. Apartir da analise
da tensao entre lingua materna/lingua estrangeira, estabelecida quando da discussao dos possiveis
metodos de traduc,;ao,pretende-se observar se a discussao que estabelece sobre a necessidade da
traduc,;ao fornece elementos que permitem questionar a familiaridade da lingua materna; assim
como observar se a relac,;aode necessidade e de impossibilidade da traduc,;aofeitapor Schleiermacher
para as traduc,;iiesem lingua estrangeira pode ser estabelecida em lingua materna.
A hipotese e a de que as tensiies estabelecidas no texto, em relac,;aoa lingua materna-lingua
estrangeira e tradutor-interprete, ratificam a nao garantia de transposic,;aode conteudos dentro
da propria lingua e entre linguas. Para a analise, serao observadas duas colocac,;iiesdo autor.
Na primeira, tem-se a afirmativa da "(...) necessidade de traduzir tambem dentro da propria
lingua e dialeto (...)."(Schleiermacher, 1813:29). Em segundo lugar, tem-se as discussiies feitas
pelo autor que se relacionam a uma contaminac,;ao necessaria e constitutiva das linguas,
realizadas quando da observac,;aodo que seja uma traduc,;aocientifica e uma traduc,;aotecnica.
Pensa-se que as duas colocac,;iiesexpiiem a impossibilidade de estabelecimento de contornos
definidos do que seja uma lingua materna.



A necessidade de traduzir tambem dentro da pr6pria lingua abre espa<;o para 0 estranho,
constitutivo do que the e familiar, posta que "s6 pede para ser traduzido 0 que se atribui
inicialmente como intraduzivel." (Derrida, 1996:4). A possibilidade desse intraduzivel se liga a
impossibilidade mesma da tradu<;ao. Essa tensao permanente entre 0 intraduzivel e a tradu<;ao
encena uma nao possibilidade de delimita<;aoentre 0 que 'e materna e 0 que e estrangeiro. a
familiar eo estranho coabitando uma lingua esvanecem a fronteira entre lingua materna e lingua
estrangeira.

DERRIDA E A CENA DA TRADUC;Ao
Zelina Marcia Pereira Beato (UN/CAMP)

Essa comunica<;ao pretende apresentar a reflexao desenvolvida na minha tese de doutorado,
quando me aproximei da psicanalise freudiana e das questoesde tradu<;ao ai envolvidas a partir
da perspectiva da desconstrw;;ao.
Temos ja urn conceito de arquivo? Possuimos ja urn significado homogeneo e garantido do que
seja urn conceito ou uma palavra como "arquivo", num momenta em que, mais que nunca, as
formas de arquivamento real e virtual, as formas e os entendimentos sobre os sistemas de
comunica<;ao ciberneticos colocam-nos problemas €:ticos,juridicos e sociais ainda impensados
e que, arrolam a defini<;aodos esquemas de leitura e interpreta<;ao, de decifra<;aoe tradu<;ao a
partir de urn corpus cuja unidade, identidade e homegeneidade e, ja e sempre, pressuposta?
Em MaldeArquivo,2001, Derridaquestiona, e e tambem desse questionamento que trata rninha tese:
Temos 0 direito de tratar 0 chamado arquivo psicanalitico-freudiano segundo uma 16gicaou urn
metodo, uma historiografia ou uma hermeneutica independentes da psicaniilise freudiana, talvez
anteriores ao pr6prio nome de Freud, pressupondo, de uma outra maneira, 0 fehamento e a
identidade deste corpus? (p.SO).
Levar em conta a psicanalise freudiana e lembrar 0 grande projeto freudiano de pensar 0 processo
de arquivamento, os lugar e as possibilidades de consigna<;ao e de registros, e lembrar, como
nos faz Derrida, sobre as formas e as possibilidades de interpreta<;ao, de leitura e de tradu<;ao
desse grande arquivo sobre 0 qual se Ie 0 nome de Sigmund Freud.

MEMORIAS DE TRADUC;Ao - UMA NOVA VIsAo DE EQUIVALENCIA
Aline Reguine (UFRJ)

Diante da progressiva necessidade dos tradutores tecnicos de nas suas tradu<;oes contarem com
o apoio de Mem6rias de Tradu<;aoque sao sistemas de bancos de dados que armazenam unidades
de tradu<;aonos idiomas de origem e destino para futuros reaproveitamentos com base em graus
de equivalencia, 0 presente estudo busca elucidar uma nova visao de equivalencia especifica ao
usa das Mem6rias de Tradu<;ao.

o LUGAR DE FORMAC;Ao DO INTERPRETE DE LiNGUA DE SINAIS
Andrea da Silva Rosa (UN/CAMP), Regina Maria de Souza

a presente trabalho fez parte de uma pesquisa que teve como objetivo discutir a pratica do
interprete de lingua de sinais (ILS),a partir dos Estudos da Tradu<;ao. Problematizar a atua<;ao
do ILS na educa<;ao de surdos no campo dos Estudos da Tradu<;ao e uma novidade, uma vez
que a tare fa deste profissional tern side normal mente discutida a partir do enfoque da educa<;ao
especial. Atualmente, a interpreta<;ao da lingua de sinais no Brasil e exercida, por pessoas que
tornaram-se interpretes de forma fortuita. a ILS, ate pouco tempo, nao era considerado urn
profissional; deste modo, nao era remunerado em qualquer situa<;ao. Com a aprova<;ao das



recentes leis de acessibilidade de comunicac;iio e suas regulamentac;oes, e com os debates que
vem se produzindo no interior dos varios f6runs de interpretes, nota-se 0 aumento da preocu-
pac;iiodos ILSpor sua formac;iioe melhor preparo te6rico. Fato evidenciado nas respostas de seis
sujeitos, de diferentes Estados brasileiros, entrevistados pela primeira autora desta apresenta-
C;iio.Os entrevistados reconhecem que 0 teorizar sobre seus atos interpretativos Ihes permitiria
passar do empirismo a constituic;iio de urn campo de saber ao qual pudesse ser aprimorado ou
rediscutido. A abertura de cursos especificos de formac;iioe a decorrente profissionalizac;iiodo
ILS siio condic;oes necessarias para retira-lo da invisibilidade social e livra-lo do estigma
messiiinico e assistencialista que marcam 0 exerciciode sua func;ao.Noentanto, 0 que predomina
e, ainda, uma atuac;iio leiga, tal como ocorreu no caso dos tradutores de outras linguas ate que
se iniciassem cursos de formac;iiouniversitaria em 1968. No caso dos ILS, estamos no comec;o
de uma longajornada em busca da visibilidade de nossa tarefa enquanto profissionais do campo
da traduc;ao e da definic;aode parametros a partir dos quais possamos avaliar nosso preparo e
bus car as melhores formas de continuar nossa formac;ao.

QUEM CONTA UM CONTO ... - A TRADUc;:Ao COMO PROCESSO METONiMICO
Dircilene Fernandes Gon9alves (USP)

Aoser contada, toda historia e re-contada. Mesmo 0 primeiro "contador"(autor), ao contar, 0 faz
a sua maneira. 0 "conto"produzido por ele passa inevitavelmente pelo vies de sua interpretac;ao,
impregnada - conscientemente ou nao - de seus valores pessoais. 0 criador de urn texto nao vive
em completo isolamento; ele e urn individuo inserido num contexto determinado que se reflete
em sua criac;iio.Dessa forma, urn texto original e fruto de relac;oesde intertextualidade.
o mesmo tipo de fenomeno pode ser observado com relac;aoa traduc;ao, uma vez que esta esta
submetida a fatores externos provenientes dos contextos que circundam ambos os textos -
original e traduzido. Esses fatores tao diversos oferecern ao tradutor urn leque de opc;oes,e ele
tera que fazer as escolhas que melhor representem 0 original dentro das circunstancias de
produc;ao de sua traduc;ao. Assim, enquanto escolha, pode-se considerar a traduc;ao como urn
PROCESSOMENTONiMICOde representac;ao de urn todo (0 original), ideia defendida em teoria
por Maria Tymoczko em urn ensaio de 1999 e justificada na pr<iticanum texto muito anterior, 0

prefacio de J. R. R. Tolkien a uma traduc;ao do poema anglo-saxao Beowulf, em 1940.
Tanto a elaborac;ao teorica quanta a justificativa pratica revelam a traduc;ao como urn processo
de re-criac;aoda obra original, capaz de revelar a possibilidade de multiplas leituras, e que, alem
de habilidade tecnica, exigeurn grande esforc;ode criatividade. Desde essa perspectiva, se 0 autor
e urn "contador" de historias, 0 tradutor sera, portanto, urn "re-contador".

TRADUc;:Ao MANUAL E TRADUc;:Ao AUTOMATICA: OBJETIVOS E POSSIBILIDADES
Denise Campos e Silva Kuhn (UNAERP)

Urn idioma e urn codigo de comunicac;ao que, se nao compartilhado pelas pessoas envolvidas no
processo, exige urn intermediario na operac;aode decodificac;ao.Esse intermediario, que decodi-
fica a mensagem e a transpoe para outro codigo e 0 tradutor - que hoje pode ser pessoa ou
maquina. 0 objetivo deste trabalho e discutir algumas questoes que envolvem a traduc;ao de
maneira geral e a tradw:;ao automatica de forma especifica. Discute-se inicialmente a traduc;ao
humana: procedimentos de traduc;iio literal e procedimentos de traduc;iioobliqua sao abordados.
Ha, a seguir, urn breve historico da traduc;ao automatica, passando-se entao para as bases
te6ricas do tipo de traduc;ao computacional que utiliza uma interlingua. Finalmente, urn exemplo
desse sistema e apresentado: a UNL- Universal Networking Language.



TRADUZINDO 0 INTRADUzivEL: TUTAMEIA EM ALEMAo

Gilca Machado Seidinger rUNNERSIDADE SAG FRANCISCO;

Duas linhas, que ao mesmo tempo sac uma s6 - Tutameia, de Guimaraes Rosa, e sua tradue;;ao
para 0 alemao - convergem para constituir 0 ponto de partida das indagac;;6esque motivam 0

presente trabalho, interessado em sondar a delicada arquitetura da referida obra e as contin-
gencias do trabalho de transposic;;ao para outro idioma, que podem acarretar mudanc;;as
profundas nas possibilidades de leitura e interpretac;;ao do discurso narrativo; as diferenc;;as
estruturais entre os idiomas, a relac;;aodiscurso-hist6ria, num sentido amplo, assim como a
importancia da forma da expressao na prosa rosiana, sua relac;;aocom 0 conteudo e, em ultima
instancia, sua traduzibilidade. Como se traduz prosa liteniria? Pode-se traduzir Guimaraes Rosa
como se traduzem outros prosadores? Ou para tanto e precise poder traduzir poesia? E como se
traduz poesia? 0 tradutor do texto litenirio, tambem ele, realiza urn fazer litenirio, nao se
limitando a transpor mecanicamente urn conteudo. E se traduzir e antes de tudo interpretar,
interessa-nos refletir acerca das especificidades, dos riscos e dos resultados desse tipo de interpre-
tac;;a.o,com vistas a embasar a leitura da versao alema de Tutameia. Imp6e-se a necessidade de
abordar 0 texto na lingua-alvo como urn novo texto, independente do texto original (uma vezque e
criac;;ao),porem, ao mesmo tempo, como dele dependente, pois tambem e recriac;;ao.


