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Cabral do Nascimento 
(Funchal, 1897 - Lisboa, 1978) 

1. Questoes prirneiras 

fcam sou[ ... ] 

Este desejo audaz de imensidade 

[ ... ] 
E sempre ficarei no mundo 

Pai da llusao, do Sonho e da Quimera. 

Cabral do Nascimento, A/guns Sonetos (1924) 

Na vilazinha pobre 

Na vilazinha pobre 

[ ... ] 
Reina um silencio sepulcral mesmo qu~ndo se fala. 
[ ... ] 
Nao se fala do mundo: 
Nao ha passado, nem presente, nem futuro. 

Cabral do Nascimento, Confidhzcia (1945) 

Ao reflectirmos sobre a tradu¢o desenvolvida por Cabral do Nascimento (Funchal, 
1897-Lisboa, 1978) entre os anos de 1940 e 19701

, procuraremos sublinhar a relevancia 
da obra de um intelectual portugues que a Hist6ria da Cultura Portuguesa tem ignorado 
injustamente, assim como real<;ar o papel desenvolvido pela tradu¢o durante o perfodo 
do Estado Novo, enquanto fen6meno que se op0s a politica cultural salazarista do orgu
lhosamente sos. 

E esta a posi¢o defendida por, entre outros, Alexandra Assis Rosa2
• Seguindo a'teoria 

dos polissistemas que os Estudos de Traducrao desenvolveram a partir dos anos 1970,- a 
autora propoe um conceito de traducrao que tambem nos acompanha no presente tra
balho. Na senda de Even-Zohar, afuma Rosa: «translation is, by definition, one ofthe 
indirect channels of a usually invisible process of interference of other linguistic, cultural 
and literary systems» nos sistemas culturais de chegada. Compreende--se, assim, a crftica 
implicita nas suas palavras, quando se refere ao desinteresse que a Historiografia portu
guesa tern manifestado relativamente a «quantitative and qualitative historical importance 
of translation in linguistic cultural and literaiy systems»3• Sera neste quadro de uma Risto-

1 Cabral do Nascimento (CN) inida a publica~ das suas tradm,:oes em 1942, na Portugalia, com duas 
obras de lingua inglesa, pertencentes ao sistema cultural britaruco: EVANS, Benjamin Ifor -.Hi.sttiria da Litmz
tura lnglesa. Lisboa: Portug:iliallnstituto Britanico, [1942]; STEVENSON, Robert Louis - 0 estranho caso do D1: 
]eckill e do Sr. Hide. Lisboa: Portugalia, [1942]. 

2 A prop6sito do estudo da uad~ em Portugal no sec. XX, veja-se o importante uabalho que tern sido 
desenvolvido pelo Projecto «Hist6ria liter:iria e uaduc;:oes. Representa~o do ouuo na cultura portuguesa», coor
denado por Teresa Seruya (Universidade Catolica de Lisboa). 

3 ROSA, Alexandra Assis - Does translation have a say in the History of our contemporary linguacultures?, 
p. 77-8. 
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riografia da Cultura Portuguesa cega relativamente ao papel d.esempenhado pela tradu~~ 
ao longo do seculo XX que se explica a invisibilidade a que tein estado ·sujeita -a figtira de 
Nascimento. 

Escritor madeirense de ascendencia luso-britaruca, identifi.civel com os sujeitofdo{) 
versos em epigrafe, Nascimento nao raras vezes se manifestou contra situa¢ es que conn~ 
nam o homem ao insulamento entre fronteiras esrreitas. Alias, e contra ~ma dessas situa~ 
<_;:oes que se insurge o sarcastico Eu do poema «Na vilazinha pobr » inequfvoca alegoria do 
Portugal salazarista dos anos 1940, justamente a decada em que o escritor da inicio ~ S_IJ:.1-
fecunda actividade tradut6ria. . . 

Convocando para aqui as palavras de Edward Said, quan~o de.fine o incelecrual romo 
um exilado, um «perturbador do status quOJ>, ocupado em «derrubar os estcr~6tipas e 
as categorias redutoras que tanto limitam o pensamento humano e . a co_mun~cac;.ao>>4, 
podemos afirmar que tambem a obra de Nascimento nos r vela um intelectual exilado. 
que quase sempre foi um tradutor. um mediador empenhade' .. em viajar en tr~ ·.espa~os~ 
tempos, culturas e linguas, ora trazendo esses muitos outros ate ao hie et nunc do leitor, 
ora, inversamente, levando este ate esses outros. 0 objectivo da globalidade da sua obra 
parece ter sido sempre o mesmo: servir de ponte ou criar textos e institui<_;:Oes capazes de 
suplantar os abismos temporais, espaciais, linguisticos e culturais que separam os homens. 
Um objectivo nao dissociavel da nostalgia do Absoluto que perpassa por toda a sua poesia 
e que se encontra claramente ilustrada na figura de fcaro, com a qu<U 0 escritor varia~ v~zes 
se identificou. 

Para este intelectual a busca de um inatingivel Absoluto cultural nao se c~n,fjnar<L ape
nas a sua produ<_;:ao literciria, hoje praticamente ignorada pelo clnone, mas. cujo merito foi 
legitimamente reconhecido em vida do auto.r5. A sua faceta de poeta devemos ~crescentar 
muitas outras: a de historiador e arquivista responsavel pelaJunda<;3.o do 1\.rquivo Distrital 
do Funchal, de que viria a ser o primeiro Director (1931-1954); a defunq~dor e_ cqlabo
rador em diversos peri6dicos de caracter literario, cultural e politico6

; a de respo.Qsav~l , pela 
organiza<_;:ao de vcirias antologias de lite.ratura portuguesa7; a de prof,ess()r, actividade que, 
como hem viu V. Castagna, tera refor<_;:ado nele «o sentido pedagogico» e a «consciencia da 
responsabilidade do intelectual na divulga<_;:ao da cultura»8

; a de cronista, en~;iista e critico 
lirercirio; ou ate a de genealogista. 

E nem mesmo a filia<_;:ao monarquica no nacionalismo integra.lista da decapa de .1940 
o fara ignorar a situa<_;:ao periferica do sistema cultural ponugues ou ate compaq:ucu ~om 
um conceito de cultura confinado a fronteiras geo-politicas. 0 seu posicionamento • s.era 

4 SAID, Edward-Representtlfoes do intelectual As palestras de Reith de 1993, p. 13-14. 
5 CN conviveu com os principais grupos culturais do seu tempo ( Orpheu, circulo integralista de Antonio 

Sardinha, Presenfa, Cadenzas de Poesia, Ttivola Redonda, etc.). 0 seu esp6lio na Bihlioteca Nacional (BN) da 
testemunho do dialogo que mantinha com figuras de vulto da cultura ponuguesa do sec. xx e ainda com 
estrangeiros. A ruvel institucional lembremos que o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) atribuiu a CN 
o Premio Antero de Quental - 1943. 

6 Participou, p. ex., na funda¢o da revista icaro (1919, Coimbra). do jomal monarquico &srat1mr-iio (1921, 
Coimbra), da revista Arquivo Historico da Madeira (1931). dos Cademos de Poesia (1940). CQfab~rou regular
mente em periodicos madeirense entre as decadas 1910-1930 com a su~ assinatura e com o pseudonimo Joao 
Cayado. Participou em publica¢es como A Arvore, Ttivol.a RedfJnda ou Co!Oquio-Letras. 

7 C£ Bibliografia final. 
8 CASTAGNA, Vanessa - Cabral dtJ Nascimento Tra.d11tor Literdrio, p. 7. 
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sempre mais o de um cosmopolita aberto ao intercimbio do que o de um nado-
nalista tout court. Se para Nascimento «a poesia e s6 uma», expressao tomada como 
pelo projecto Cadernos de Poesia e a qual, segundo Jorge de Sena, foi da autoria do autor 
madeirense9, sera passar da poesia a cultu.ra e a6rmar que, para ele, tambem a 
cultura e apenas uma, sem que isto signifique uma concepc;io cultural impe1rlall1sta... 

Alias, ja num artigo publicado em 1924 no Didrio do Funchal Nascimento 
se distanciava, com daquilo que, em outro texto, nadona-
lista e/ou regionalista10

• Afirma o autor, no artigo de 1924: 

Os tempos acruais escio cheios dessa palavra nacionalismo, e da sua irma mais .nova o 

regionalismo. Nunca, como hoje, se falou tanto disso em Portugal. Rest:rito ainda ha poucos 
anos ao esquema doutrinano dos integralistas, o nacionalismo e contaminou a 

republica das letras [ •.. ] por este caminh.ar, cada um de n6s teci de ser conslderado, nos anais 

da cdtica, como o maior escriror da sua rua. . .11. 

Nao surpreende, por isso, que meses mais tarde, mas ainda no mesmo o :futuro 
tradutor sublinhe a imporrancia da traduc;io enquanto fenomeno 
¢0 de fronreiras geo-politicas e linguisticas, promovendo o dialogo mesmo 
quando se trata de um dialogo assimetrico e limitado, entre sistemas culturais centrais e 
sistemas cultu.rais perifericos. Defende, o intelectual: 

E tempo, na verdade, de [atraves da traclu~o] restituir a Europa uma literatura europeia, 

que devido a ex:iguidade da sua expansao linguistica teimava em permanecer entala,da entre 

Castela e 0 mar [ ... ]. Neste descobrimento que OS outros povos vem das belas-

-letras de Portugal, certos 6bkes se levantarn ao conhecimento Ha escrltores, que 

sao, por assim dizer, intraduzfveis [ ... ]. A prosa sinfonica de Fialho de Almeida pode servir 
bem como exemplo [ ... ] [Ha, de facto,] obras de llteratura nacional [ ... ] se ressentem 

dum certo localismo, que muitas vezes exclui a compreensiio universal12
• 

E nao admira tambem que, anos mais tarde, ja a residir em Lisboa, mas num pais cujo 
poder politico teimava em querer redimensionar Portugal ao de um arquipelago 
isolado do mundo, o intelectual madeirense tenha optado por dedicar parte substancial da 
sua vida a actividade tradutoria, a q ua1 0 fara granjear 0 estatuto de «exfmio tradutoD> OU 

de um dos «maiores» e «mais perfeitos» tradutores porrugueses13
• 

Afirmac;<ies como estas, apresentadas em contextos que nao faze-las 
acompanhar da respectiva fundamentac;io, acabam por alimentar amhiguidades e suscitar 
duvidas. 0 que sera um tradutor exlmio e por que razao este auror e considerado como 
tal? Que criterios orientaram estas aprecia¢es? Porem, mesmo assim, essas afumac,;:6es 

9 C£ CARLOS, Luis Adriano; FRIAS, Joana Matos - lnttodu¢o. 
w CABRAL, Joao - Queiroz p6srumo, p. L 

p.X-XIL 

11 CABRAL, Joao - Nacionalismo Literano, p. l. 
12 CABRAL, Joao - Intercimbios, p. I. 
13 Por ex.: MACHADO, Alvaro Manuel (org.) - Diciomirio 

Monica, Cabral do Nascimento. A Palavra da un2tzaen,;,ra 
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poem em destaque a (intuida) importancia da actividade tradut6ria do autor, tantas vezes 
negligenciada. 

Embora Nascimento nao tenha deixado nenhum texto onde . reflicta, em exclusivo, 
sobre a sua poetica de tradm;ao, nem por isso deixou de manifestar textualmente . uma 
profunda valorizas;ao quer da actividade tradut6ria enquanto agente dinamizador e divul
gador de cultura14, quer dos autores!textos/culturas de partidaque constituem o seucorpus 
tradut6rio. Este facto explicara em parte a razao pela qual o intelectual evitou . traduzir 
obras que sentia ultrapassarem as suas competencias translatorias (p. ex. Rene Char), ou 
recusou fazer a tradm;io (ou fazendo-a, recorreu a um pseud6nimo) de textos com os quais 
nfo se identificava de alguma forma (p. ex. Aragon, Le Carre, Willy Dias, F. Barday)15

• 

Como demonstras:ao desse posicionamento etico e valorizador da tradu~o, veja-se a 
op~o por · traduzir obras integrais, quando a pratica mais comum. em Portugal, ate aos 
anos 1930, era a tradu~o de fragmentos rexruais, editados nao em livro, mas em publica
s:6es peri6dicas16

• No mesmo sentido, sublinhe-se a apresenta¢o de notas correctivas e/ou 
explicativas, quando Nascimento reedita tradu¢es anteriores17

, demonstrando, assim, o 
cuidado com que procede a revisfo dos seus trabalhos, antes e depois de publkados~ Alias, 
este cuidado encontra-se claramente manifesto em inilmeros bilh.etes do tradutor destina
dos a Lu.ls Amaro (um dos seus principais interlocutores na Pormgalia), onde aquele se 
insurge contra as indevidas correcs:6es efectuadas pelos revisores da editora: 

14 C£ p. ex.: «Num artigo aqui publicado ha poucas semanas, rive ocasiao de fazer notar como cenos 
estrangeiros dedicavam actualmente a literatura portuguesa uma aten¢o e um interesse que nao estavamos em 
verdade habituados aver. Entre eles [sic], citei 0 escritor ingles SL Aubrey E G. Bell [ ... ].A ele, e ao sr. Edgar 
Prestage, muito devemos na divulga¢o europeia do nosso patrirn6nio intelecpial [ ..• ] os seus esc;ritos [de Bell], 
por grac;:a dos quais Ponugal atravessa a Mancha e vai ainda aos paises de lingua ingl~ at.raves do Atl~ptico». In 
CABRAL, Joao - Os Ingleses e a Llteratura Ponuguesa, p.' 1. - . 

15 Cf. Correspondencia de CN existente no esp6lio de Luis Amaro - BN, esp6lio N5. Um pseud6nimo 
adoptado por CN na assinatura de tradu¢es e Mario Gonc;:alves - c£ Quadro 2. 

16 .Cf. RODRIGUES, A. Gonc;:alves -A Tmdttfiio em Portugal, Vol. Ne V: Esta nova pcitica de edi¢o de 
traduir6es, completas e em livro parece ter sido iniciada no nosso pals nao apenas por CN, mas p91· um conj11,nto 
de tradutores cuja actividade se desenvolveu a panir dos anos 1940. CN foi ,um do~ tradutores n;iais prodµtiyo.s 
desse grupo, onde se destacam outros como Jorge de Sena, Gaspar Simoes, C;isais Monteiro, Jose -R~drigues 
Migueis, Lopes Grac;:a; Maria Franco, etc. · · · · 

17 V. Castagna analisou algumas dessas notas, concluindo que a sua ocorrencia vai diminuindo a medida que 
CN ganha prestfgio como tradutor, o que, no entender da autora. revelaria uma ligeira.mudanifa no paradigma 
tradut6rio adopt~do. Sem querermos par em causa, no geral, estas condus6es,julgamos quc, em algttns -~os, o 
nao investimento em notas, por pane do tradutor, a que acresce, muitas veze:;, uma simplificac;io dos texi;os,, com 
fun a legibilidade, Se podem ficar a dever apenas as caracterfsticas da cofec¢~ em que OS renos sao editad9s e ~iio 
propriameme a uma efectiva mudanc;:a de poetica de tradu¢o. Tomem-se, como exemplo, dois casos de reedi~~ 
da tradu¢o de uma mesma obra, onde o factor colec¢o parece ser determinante na altera¢o (ou nao) do traba
lho translat6rio inicial. Em 1942, a Portug:ilia fuzia publicar, na sua colec¢o «Os Romances Sensacionais», a I.a 
edi¢o da tradu¢o, por CN, do romance de faevenson, 0 Esmwho Guo do Dor.nor Jekilt e dQ Mr Jl;1de. Porem, 
quando em 1965 reedita, em 2.a ed., a tradu¢o do mesmo romance, agora na colec¢o «0 Llvro de Bolso», 
tudo e alterado: o tintlo passa a ser 0 Medico e o Monstro (por dara influ~nda do cinema); o texto e reduzido, 
acomecendo o mesmo as notas. Pelo contcirio, a reedi¢o da tradu¢o de Tuna ea Noite de Fitzgerald, sempre 
na mesma colec¢o da Portugalia («Colec¢o Contemporanea»), manteri o mesmo tftulo, nao se registando 
alterai;:6es textuais significativas da }.a edi¢o (1962) para a 2.a edi¢o revista (1966). 
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Estou a rever cuidadosamente os Filhos e Am.antes [sic] e tenho feito muitas emendas, 

quer pelo confronto com o original, quer no tocante a estilo. Embora a traducrao houvesse 

sido apreciada, hoje ja nao me satisfaria inteiramente. Isto tudo para explicar a demora na 

devolu~o das folhas. Julgo, todavia, que nao ha uma pressa por ai alem;18 

Decididamente, o revisor do Moinho nao reve, e convem despedi-lo antes que f¥ mais 

asneira. Tenho estad? aver as provas e confrange-me o trabalho perdido - dele e meu! Deixa 

passar a maior parte das gralhas de composic;ao e faz emendas perigosas: caracteres corrigiu 

para cardcteres! Poe comas em todas as frases familiares, como se se tratasse de calao! Estou 

ja farto de desfazer o que o homem tern feito, e ainda vou no prindpio! Pec;o providencias 

urgentes19
• 

E, por fim, saliente-se ainda a constante indica¢o do titulo original da obra traduzida, 
frequentes vezes acompanhada de indicas;6es bio-bibliograficas e contexruais referentes as 
obras e au tores em causa, factos reveladores do respeito do tradutor pelo texto/ autor de 
partida20

• 

Contudo, parece-nos que uma prova inegavel da importancia que Nascimento atribufa 
a actividade translat6ria e 0 facto de, a partir dos anos 1950, 0 intelectual reduzir conside
ravelmente o seu investimento na cria~ de textos de sua autoria exclusiva (Fdbulas, o seu 
Ultimo livro de originais, sai em 1955). Em alternativa, a partir dessa altura, redirecciona 
a sua actividade cultural para a area da cdtica e divulgac?o literarias, ocupando-se da 
organizas;ao de antologias e, acima de tudo, da tradus;ao, actividade a que se dedicara com 
maior intensidade nas decadas seguintes. 

De facto, a epoca em que o intelectual madeirense mais investe na t radus;ao estende-se 
desde o prindpio dos anos 1950 ate meados dos anos 1970, com especial ihcidencia em 
tres fases. Entre 1952-53 e 1956-62, publica grande nll.mero de tradus;6es sob a assinatura 
de Nascimento, mas tendo ainda editado sob o pseud6nimo Mario Gon~ves tradus;6es 
relevantes: Madame Bovary (1953); Ana Karelina (1954); e dois livros de Maximo Gorki 
(Clim Sanguine e 0 Espectador - 1958). Entre 1964-67, o nllinero de tradus;6es editadas 
sob pseud6nimo aproxima-se do das atribuidas ao nome civil do poeta. E, por fim, nos 
anos 1970-7 4, ja depois da Primavera Marcelista, assistimos a um novo aumento da edi¢o 
de tradu¢es do intelectual madeirense (c£ Quadros 1 e 2). 

Os dados recolhidos levam-nos a supor que, em termos de conceps:io tradut6ria, 
Nascimento, ainda que orientado por uma poetica de tradu¢o domestieadora, nao foi de 

18 Bilhete em papel branco dirigido a LA, sem datalfio ou indicalfio de local C£ Espolio N5 (Luis Amaro). 
Note-se, aqui, a convivencia de duas preocupac;Qes, que, julgamos, acompanhara toda a sua actividade tradutoria: 
a do respeito pelo texto de partida; a do cuidado com o estilo do tcxro de chegada - uma especie de ponto de 

equilibria entre uma estrategia translatoria domesticadora e estrangcirizanrc. 
19 Bilhete postal en~iado a LA, datado de 29-10-1968 -c£ Esp6lio N5 (Lu.ls Amaro). 
20 Sao rari'.ssimas as tradm;oes de CN em que nao conste o tfwlo de partida. Mesmo quando se trata de 

antologias de narrativas breves de auto res varios, hi o cuidado de, na pigina que antecede a tradulfio, indicar esse 

ti'.tulo, por vezes acompanhado de alguma nota bio-bibliogcifia. Div~rsos bilhetes errviados a Lui'.s Amaro (LA) 
dao conta de que CN era nao s6 cradutor, como ainda autor de muitas destas notas bio-bibliograficas. Veja-se, p. 
ex.: «Preciso de segundas provas dos Contos lngleses. Em especial da nota biografica de Joseph Conrad, que nao 
esti hem redigida. Recebi as quatro primeiras folhas impressas» - bilhete postal dacado de 15-Set-1944, enviado 
de Penela- c£ Esp6lio N5 (Lu.ls Amaro). 
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todo alheio a norma de adequa<feo21
• E certo que a aceitabilidade se afirmaria como norm.a 

mais especcivel, junto de um nacionalista cosmopolita que, ainda por ma.is, traduzia no 
contexto do Estado Novo. Lembremos que o paradigma tradut6rio oficialm nte prescrito 
era, nesses anos, precisamente o da aceitabilidade, ou melhor, para usarmos um termo caro 
a Joao de Castro Osorio, o da tradu<;ao nacionalizante22

• 

No entanto, verificamos que Nascimento tended. para um paracligma hibrido: por um 
lado, empenhando-se em dar visibilidade ao tradutor e ao autor de partida, mostrando 
que a obra editada e uma tradu<;ao e nao um suposto origina/23; por outro, cuidando da 
B.uencia do texto traduzido e da sua aceitabilidade junto da cultura de chegada,. induindo
-se aqui quer os leitores, quer, obviamente, a inultrapassavel Censura. 

Alias, e no contexto desta preocupa<;io com a recep<feo dos textos traduzidos que 
entendemos o destaque concedido ao nome do poeta, em grand,e numero de tradus:6es 
da sua responsabilidade. A inscris:ao do nome Cabral do Nascimento, nao. rarct.s \Te:zes 
acompanhado do epiteto «poeta», quer em capas, quer em folhas de rosto, ·. prefacios~ 
notas dos editores ou indices de colec<feo, leva-nos a considerar que, a semelhancra do 
que ocorria, no mesmo perfodo, com tradus:6es atribufdas a outras figuras destacadas da 
cultura portuguesa (p. ex.: Pessoa, Casais Monteiro, Gaspar Sim6es,Jorge de Sena, ~tc.}, 
a ostentajo do nome do tradutor (que tambem era conhecido como escritor oucritico 
literario) surgia, a diversos niveis, como chancela de uma suposra qual idade de tradl}-s:a,.o e 
como factor de legitlma<feo do texto de partida, sendo, talvez por isso, map.ipulado pelas 
editoras, co mo tecnica de marketing24

• 

Por outro lado, a atribui<;ao da responsabilidade tradutoria a, um poeta_ que fora 
galardoado com o_premio Amero de Quental-1943, e que, para alem disto, £ow correli
gionario de diversos gmpos nacionalistas, sendo ainda conhecido quei: como inv~tiga,dor 
da Historia do Descobrimento da Madeira, quer como organizador de- antologias d.e 
literatura portuguesa era passive! de ser entendidos pela Censura (independen~emen~~- d,o 
seu fundamento) como garantia de que aquelas tradus:oes nao fariam Herigar os valo,rc;s 
patriOtJ.cos do Estado Novo. 

So um trabalho de cotejo dos textos de partida com os de chegada padera .efectiva
mente avaliar qual o paradigma tradutorio seguido por Nascimento. Nao e este o nossq 
objectivo no presente trabalho, embora reconhes:amos que muitas das afi.r.Qias:oes . que 

21 Entende-se por prindpio de adeqtttlflio, aquele que leva o rraduror a respeirar, na medida do possfvel, os 
valores e normas do sistema cultural de partida do rexto traduzido, produzindo uma traduc;io estnmgeirizante. 
Pelo contrario, o prindpio da aceitabilidade e o aplicado pelo traduror que reescreve um tc:<to numa omra lfngua, 
seguindo as normas vigoranres no sistema cultural de chegada, 011 seja, produzindo uma tradu¢o dom~ticadora. 
C£ TOURY, Gideon - The nature and role of norms in rranslation, p. 53-64. 

22 A prop6siro do paradigma rradut6rio defendido por Joao de Castro Osorio e da sua liga¢o com a polftica 
cultural do Estado Novo, ver SERUYA, Teresa; MONIZ, Maria Lin Sousa - Hist6ria Literana e Tradm;:6es no 
Esrado Novo. 

23 A prop6sito da visibilidade/invisibilidade do tradutor ver VENUTI. Lawrence - Invisibility, p. 1-42. 
24 Muitas tradu~6es de CN sao acompanhadas por afu:ma~oes como esta: «a tradu~ de 0 moinho a beira 

do rio (sic] e ja uma amosrra do que pretendemos. O escriror e poeta Cabral do Nasdmenro houve-se admiravel
mente da sua diffcil tarefa. A riqueza lingillstica de George Elior nada perdeIL do seu frescor. a poesia da ob.ra 
original manteve-se viva na traduc;:ii.o», Nora dos Edirores. In ELIOT, George- 0 Moinho a Beira do Rio, p. 11. 
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aqui pretendemos demonstrar outra validade com essa arullise25
• Mesmo assim, 

desenvolvendo uma linha de «function-oriented» (e nao «product-orientecb>)26, 

procuraremos determinar qual o papel desempenha.d.o pelas tradu~oes de Nascimento no 
Sistema cultural de chegad.a, apontando ainda algumas pistas relativarnente a liga\:aO que Se 

possa estabelecer entre a actividade tradut6ria do escritor e a sua obra liteciria. 
A nossa base conceptual e, como ja adiantimos, a teoria dos E nesta 

medida partimos de tres pressupostos basilares: a tradm;ao e um fen6meno da cultura de 
chegada; o tradutor e um co-autor e a sua tradu<;ao e um exerdcio de reescrita; e por 
fazendo-nos valer do conceito de «planifica<;ao de cultura>> explidtado por Even-Zohar e 
Gideon Toury, partimos tambem do prindpio de que a traduc;:io, enquanto fen6meno 
cultural projectado com o intuito de promover alteras:oes no sistema cultural de chegada, 
pode ser entendida como um caso de planificac;:io de cultura27• 

2. Traduzindo contra o silencio ou a edifica¢o de uma biblioteca co£>m~!lPc:>m:a 

Em 1935, a prop6sito do discurso proferido por Salazar na cerim6nia de entrega do 
polemico Premio Antero de Quental - 1934, Fernando Pessoa antevia aquele que viria 
a ser o conceito de cultura do ditador. Em carta dirigida (mas nao enviada) a Casais 
Monteiro, afirmava: 

Desde o discurso que Salazar fez em 21 de Fevereiro deste ano, na de premios 

no Secretariado de Propaganda Nacional, ficimos sabendo, todos n6s que escrevemos, que 

estava substitufda a regra restritiva da Censura, «nao se pode dizer isto ou pela regra 

sovietica do Poder, «tern que se dizer aquilo ou. isto».28 

E num outro tex:to em frances do mesmo perfodo, acrescentava ainda: «la solution 
naturelle est de ne rien publier» ou entao cultivar «une vaste du silence»29• 

Nascimento nao tera conhecido estes dois textos de Pessoa,, mas certamente comWl
garia com este seu antigo companheiro de ternilia dos anos 1915-191630 a mesma 

25 Castagna analisou contrastivamente as tradu~6es de Le Lettere da de Mario Soldati, Emigranti de 
Francesco Perri, La conscienza di Zeno de Italo Svevo, e as tradm;:6es directas poemas de Allan Poe. Concluiu 

nos casos italianos, ha uma evidence tendencia domesticadora (especcivel, dad.a a media¢o da tradu¢'> 
Conrudo, nos poemas de Poe, a norma tradut6rfa e inequivocam.ente a adequa¢o CASTAGNA -

Cabral do Nascimento tradzetor .•.. 
26 HOLMES, James S. - The 66-80. 
27 EVEN-ZOHAR Itamar - PlanificaciOn e Resistencia na Creaci6n e Supervivencia de Entidades 

Sociais; TOURY. Gideon - A tradu~o como meio de planifica¢o e da ttadu~o, p. 17-32. 
28 Carta de Pessoa a Adolfu Casais Monteiro existente no esp6lio pessoano, apttd BAPTISTA. Jacinto - A 

procura do espirito ... , p. 95. 
29 ApudBAPTISTA, Jacinto -A procura do espirito ... , p. 95. 
30 Em 1915, CN inicia o curso de Direito em Lisboa, convivendo 

o do Orpheu ao dos integrallstas de Antonio Sardinha. Numa nota bmgn\lllca 

Ourubro de 1962, CN assume a sua aproxima9fu ao grupo Orphe11, exi;1l!c:md~o 
sua licenciamm: <tA.qui me relacionei com alguns poetas e artistas de Orfeu e o primeiro folheto de 
versos. Suspendi os estudos durante a guerra - os submarinos alei:rtaes corriam nossos mares - e continuei-os em 
Coimbra, de 1919 a 1922» (BN, Esp61io EI6). Os esp6lios de Pessoa e CN documentam o existente 

entre ambos. 
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indigna<;ao e dissonancia relativarn.ente a po1itica culru.ral advogada pelo Presidente do 
Conselho, opondo-se ao silencio cultural e intelectual pretendido por Salazar. E neste 
contexto ideol6gico que enquadrarn.os a vasta actividade tradut6ria do intelectual madei
rense, entendendo-a, justarn.ente, como um meio de planificac;ao de cultura contra o 
silenciarn.ento do outro, pretendido pelo Estado Novo. 

Com a sua assinatura ou sob o pseud6nimo Mario Gonc;alves, Nascimento contribuiu 
para a introdus;ao no sistema cultural poftuoo-ues de, pelo menos, 114 autores e mais de 120 
textos, pertencentes a cerca de 11 sistem.as literarios nacionais distintos (cf. Quadro 1 e 
231

). Pearl S. Buck, Truman Capote, Thomas Hardy, D. H. Lawrence, Carson McCullers, 
Maximo Gorki, Robert Louis Stevenson e Oscar Wilde sao alguns dos autores de quern 
Nascimento traduziu varias obras. Como fica claro nesta breve referenda, sobressaem no 
seu repert6rio, tradus;6es de autores de lingua · inglesa, provindos maioritariamente dos 
sistemas literarios briclnico e norte-americano. Alias, a associa<;ao do nome de Nascimento 
a literatura angl6fona, e particularmente a inglesa, surge documentada em varios . textos, 
como, por exemplo, uma carta de Amandio Cesar, responsavel pelo «Suplemento Cultu
ral» do Didrio Ilustrado, em que afuma: 

Vai o «Diario llustrado» pela pagma literaria, dedicar as colunas do dia 16 a Literatura 

Inglesa [ ... ] sendo o Dr. Cabral do Nascimento um conheccdor profundo dessa literatura, o 

tempo e o que menos contara para lhe pedir um artigo sohre literatura inglesa [ ... ]. Quereri 

o meu Exm0
• amigo escrever um artigo sobre qualquer assunw particular ou geral? A poesia 

(alguma) sera tratada pelo Jorge de Sena. Dava-lhe pois inteira liberdade no tema e pedia-lhe 

que o texto nfo excedesse duas piginas. Podera ser?32 

Sublinhe-se ainda que muitos dos autores e obras traduzidas por Nascimento eram 
potenciais alvos da Censura. Nao s6 porque os autores em causa se identificavam com 
posicionamentos ideol6gicos el ou morais considerados reprovaveis pelo Estado Novo (p. 
ex.: Maximo Gorki, Oscar Wilde, etc.), mas tambem porque a subsclncia tematica das 
obras em questao era passive! de ferir a susceptibilidade daqueles que pretendiam uma 
sociedade orientada pelos ideais de «Deus, Patria e Familia>>. Vejam-se os casos de Madame 
Bovary (1953), Ana Ktl,1~erina (1954), Carne Viva (1955), A Inquisifiio Espanhola (s.d), ou 
ate a obra de D. H. Lawrence, autor que a data da sua morte (1930) era censurado na 
liberal Inglaterra, por atentado a moral33• 

E, de facto, pesem embora as ligas;oes pessoais do tradutor a figuras pr6xim~ do 
regime, nem por isso a obra translat6ria do intelectual madeirense deixou de ser visada 
pela Censura. Castagna apresenta provas de que assim aconreceu, pelo menos duas vezes, 
em datas muito pr6ximas da da aposenta<;ao antecipada de Nascimento da Escola Ferreira 
Borges, onde exerceu a docencia ate 1958. Referimo-nos a tradus;ao de Madame Bovary, 
editada em 1953, ea tradu<;ao de Le lettere da Capri de Soldati, cuja i.a edi~ao, de-1955, 

31 Estes quadros apenas indicam as tradu¢es por nos efectivamente consultadas. Ha notfcia de outras que 
nao localizamos: c£ CASTAGNA- Cabral do /llascimento •.. ; e TEIXEIRA - Gtbral do Nascimmto. A bmtnfa .... 

32 Carta sem datac;:ao, enviada por Amandio Cesar, nao anterior a 1971, ano em que CCsar contacta pela 
primeira vez Cabral do Nascimento (BN, esp6lio N28/43). 

33 A prop6sito da censura a tradu¢es ver SERUYA, Teresa; MONIZ, Maria Lin - Tra11slation and censor
ship ... 
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saiu com o sugestivo drulo . Carne viva34
• Alias, o cruzamento da data da .aposentac;ao do 

autor com as (muito pr6nroas) datas da publicas:ao desta duas tradu<;Qes,. a que sejuntam 
quer a ambiguidade do discurso do poeta-tradutor quando se refere a antecipa¢o .da, sua 
reforma, em carta de 1962 dirigida a Gaspar Simoes, quer ainda o facto de, nessa mesma 
carta, Nascimento manifestar o desejo de permanecer em Africa e, portanto, longe da 
metr6pole35

, levam-nos a colocar a hip6tese de haver alguma liga~o entre estes dados 
biogrcificos36

• Refor~ esta suspeita, o testemunho de Inada Dias Fiorillo, co-trad:utora 
com Nascimento da obra de Soldati e entrevistada por Castagna em 2005. FiorillQ afirma 
terem sido os tradutores de Carne Viva amea<rados pela Censura, dado os inspectores 
classificarem a obra como potencialmente pornogrcifica37

• 

Verificamos, assim, que, embora Nascimento se afirme politicaroente como um con
servador monarquico desde a decada de 1910, nem por isso deixou de se distanciar da 
politica cultural de Salazar, sendo talvez a sua actividade tradutoria a manifesta~o mais 
evidente dessa oposis:;lo ideol6gica. Lembremos que, ja em 1924, o intelectual madei:
rense satiriza a pat-riotice dos que defendiam o confiname.nto da cultura portuguesa aos 
limites das suas reduzidas fronteiras geo-politicas e cultur(:\is. Citando E~a de Queiroz, 
Nascimento defende que «um povo so vive porque pensa» e «um espfrito superior, afeito 
as cousas elevadas e espirituais, esse aprende a ser nacional se acaso atravessa o estrangeiro 
ou ai instala a sua residencia»38

• Afirmru;oes como esta comam claro que, para o . poeta
-tradutor, o .dialogo entre homens e o cruzamento de fronteiras ideol6gicas e culturais 
eram entendidos como uma mais valia que nao punha em rjsco a identidade individual e 
patda39• Mais do que isto, Nascimento parece entender que e, de facto, desta permanence 
tensao entre o familiar e o estranho, entre o Eu e o outro, que os homens, as culruras .e as 
na~6es se forjam e desenvolvem40

• 

34 Carne Viva consta na lista de obras proibidas em Portugal duranre a vigencia de Salazar .. Po rem, viria a ser 
reeditada em 1973, com um tiutlo mais neutro: Cartas de Capri. A prop6sito das tradu~es de obras italianas por 
CN, ver CASTAGNA - Cabral do Nascimento Ih1dutor ... 

35 <<Ans dados biograficos que ja conhece - dum homem que nao tern hist6ria, apesar da sua vida ja longa -
pouco poderei ajuntar que seja de interesse para a interpretac;:iio da obra e do autor [ ... ] hoje estou aposentado 
de Professor da Esco/a Fen-eira Borges (antes do limite de idnde, e claro .. .); [ •.. ]. Uhimamcmc 1m/10 estndo em 
Angola, onde vivem pessoas de familia e onde gostaria de midir se nii.o fosse epa incerteza que Ja{mnos. Nada, pois, 
de espirito de aventura, que nao possuo, mas apenas a forfa das circttnstdn.cias,sou individuo met6dico, cow a 
preocupacrao quase doentia da ordem." - dados biograficos cedid~s a pedido de Gaspar Simoes; carta dirigida a 
este, datada de 13 de Outubro de 1962 - BN, esp6lio E16 U.G. Simoes). Icilicos nossos. 

36 Em Julho de 2008 tivemos oportunidade de entrevistar o filho (Dr. Joao Crawford) e a nora (D. Matilde 
Crawford) de CN. lnquirindo-os sobre os motivos da antecipac;:iio da reforma, afirmaram desconhece-los. Porem, 
Joao Crawford confessou sempre ter ficado com a sensacrao de que o pai o fu.cra para poder cllspor de mais tempo 
para as suas tradus;oes. 

37 CASTAGNA- Cabral do Nascimento ... , p. 129. 
38 CABRAL, Joao - Queiroz P6stumo. Didrio de Noticias. Funchal. (26 Abr. 1924) p. 1. 
39 A ideia de que as fronteiras entre homens, culturas e ideologias, longe de serem separas;oes estanques, antes 

eram realidades porosas, que permitiam simulcinea e complexamente identificas;6es e separas:oes, fica clara em 
varios textos do autor. C£ NASCIMENTO, Cabral-Antuerpia. Cllden1qs de poesia. Lisboa; [s.n.) N.0 1 (1940), 
p. 3. Ver tam hem cr6nica atribuida a um dos seus pseud6nimos: ESCORCIO, Simao -Algumas passagens num 
almrn;:o de homenagem. Restattrafii.O. Coimbra: [s.n.) N.0 40 (8 Ahr. 1922) p. 2. 

40 Nao ignorar que CN tern uma ascendencia luso-briclnica, nasce na Madeira e e um profundo conhecedor 
da Hist6ria desta ilha atlantica que, desde os primeiros tempos da colonizacfto ate aos turisticos seculos XIX e 
XX, funcionou sempre como polo de imigras:~fo e emigrac;:io. Enquanto historiador. CN tinha consciencia de 
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Assim, o intelectual advoga a concep<;ao de uma cultura portuguesa de qualidade, 
aut6noma do partidarismo politico, edectica, aberta ao contributo que o Outro possa 
transportar para o seu seio e conciliadora das tradi<;6es nacionais com -as vigorantes em 
outros sistemas estrangeiros. E nesta concep~o de cultura que encontramos o prindpio 
que conduz Nascimento a actividade tradut6ria e o qual se coloca daramente nos antipo
das do pensamento salazarista. 

Quando em 1933 Antonio Ferro, o entao Director do Secretariado de Propaganda 
Nacional (SPN), punha em marcha a sua «Politica do Espirito», o regime iniciava uma 
cruzada nadonalista que visava por a arte, a cultura e a intelecrualidade ao servic;o do 
Estado. Tentava-se, assim, exduir do sistema cultural portugues tudo aquilo que escapasse 
aos valores -morais e ideol6gicos afectos ao c6digo deontol6gio do Estado Novo41• A favor 
de uma Ordem e dos supostos valores genuinos da Nac;ao, todos aqueles que,se afastassem 
desse projecto cultural deveriam ser silenciados pelo lapis azul da Censura, pelo index de 
proibic;Oes de leitura ou ate pela perseguicr:fo da PIDE. 

Este status quo que pretendia confinar os encontros culturais dos intelectuais portu
gueses ao perirnetro das fronteiras nadonais estabelecidas por Salazar, e do qual, coma ja 
vimos, Nascimento tambem foi vitima enquanto tradutor, provocaria no poeta insular um 
sentimento de exilio cultural, denunciado em poemas como «Na vilazinha pobre». 

Portanto, nao seni de estranhar que o intelectual luso-bridni.co, por iniciativa pro
pria ou indigitado por outros que comungavam do mesmo conceito de cukura nacional 
cosmopolita42, tenha concebido a sua obra tradutoria coma meio capaz de alargar (quan.
titativa e qualitativamente) o repertorio textual disponfvel no sistema cultural portugues~ 
transferindo para este um vasto nfunero de obras, na sua grande maioria desconhecidas do 
publico nacional e reconhecidas internacionalmente como obras de merito43• 

Tudo isto nurn tempo em que o sistema politico teimava em querer fechar cultural
mente o pais ao estrangeiro, e em que o poder instalado procurava nao so ditar o cinone 
(lembremos, por exemplo, os premios criados pela propagap.da salazarista nos domfuios 
da arte e da ciencia, e, principalmente, o polemico trabalho de selec~o literaria en~
mendado a Joao de Castro Osorio pelo SNI44

), coma tambem confinar o sistema lire.rario 
nacional a urn exdusivo repert6rio nacional e nacionalista, quer por via da Censura, quer 
por intermedio da cria¢o de bibliotecas oficiais, onde apenas deviam constar os livros 
permitidos pelo index. Referimo-nos, em particular, as Bibliotecas Ambulantes de Cultura 
Popular e, a partir de 1947, as Bibliotecas das Casas do Povo. 

que a identidade culmr:al da Madeira se forjou, justamence, por via desse constante attavessamento de ttonreiras, 
manifestando-se contra todo o tipo de insulamento restritivo. 

41 C£ BAPTISTA, Jacinto -A procura do espirito ... 
42 Leia-Se particularmente nesre «OUttOS» uma referenda as editoras que apostaram na publica¢o de tradu-

¢es. -
43 Um conjunto assinalavel de autores ttaduzidos por CN encontravam.:se ineditos, ate ent:fo; em Portugal e 

foram galardoados com premios de referenda mundial. Entte outtos, ver: Prlmio Strq,a-MUio So(dati (1954); 
Premio Goncourt- Maxence Van der Meersch (1936); Premio Pulitur - Willa Cather (1923), Katherine Anne 
Porter (1966); Premio Nobel- Pearl Buck (1938), Ivan Bunin (1 933), Alben Camus (1957), William Faullmi;:r 
(1949), Anatole France (1921), Ernest Hemingway (1954), Selma Lager!Of (1909), John Sre;inbeck (1962). 

44 Em 1947 e publicado este polemico trahalho de selec-;fu> e critica licecirias, encomendado pelo Secre
tariado Nadonal de Informa¢o (substituto do SPN). 0 titulo e ilusuativo do conreudo e prop6sito do texto: 
Ordenarao Critica dos Autores e Obms Essenciais da LiUl'lflttra PortugueJtt. Lisboa: Ed. Impedo. 
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Analisando aquele que foi o papel destas bibliotecas oficiais, Jorge Ramos dQ 6 afirma 
que todas estas. institui<;Oes culturais funcionavam como instrumentos propagandistlcos 
ao servi~ da legitima<;ao do conceito salazarista de culrura nacional. Do levantamento 
efectuado por este historiador, podemos concluir da quase total exclusao de autores estran
geiros do repert6rio das referidas bibliotecas45, facto que vem tambem corrohorar a tese 
que aqui pretendemos argumentar: a tradu<;ao de Nascimento (e nao so), desenvolvida 
durante o perfodo do Estado Novo, deve ser entendida, a par de outras manifesta<;oes 
culturais (p. ex.: o neo-realismo de fei¢o didactico-militante ou o surrealismo mais exube
rantemente provocat6rio46

) como um fenomeno de resistencia, contribuindo, ainda 
forma quase sempre insinuante, para que o sistema cultural portugues nunca se reduzisse 
apenas aqµilo que eram as prescri<;oes do regime 

Neste sentido, verificamos que Nascimento colabora em alguns projectos editoriais 
passfveis de serem incluidos naquilo que Marcelo Caetano adjectivaria, em 1954, de 
«empresas mais atrevidas», ocupadas em «publicar coleq:oes suspeita.s de vulgariza<;ao 
doutrinaria ou bibliotecas cosmopolitas», e nao em editar exclusivamente, como o regime 
pretendia que se as desejaveis obras «de caracter tradicionalista e nadonalista, que 
seria[m] certamente muito hem acolhida[s] pelos servi~s» do Estado 

A biblioteca salazarista limitada (e limitadora)48
, empenhada no de Por-

tugal relativamente ao Mundo e na «fabrica<;ao de uma na¢o parada e sat1stc:1ta 
mesma» 49, contrap6e-se, em certa medida, a biblioteca de Nascimento. 
temporanea da edifica<;ao da primeira, distingue-se inequivocamente pelo seu 
caracter cosmopolita, eclectico e actual(izante), e pela insisrencia em lenibrar que Portugal 
nao e uma na¢o isolada no mundo e que entre a sua cultura e a dos outros e possfvel 
encontrar afinidades e divergencias, sendo ambas entendidas como cultural e intelectual
mente enriquecedoras. 

Acresce em importancia na biblioteca de Nascimento o facto de ela nao concorrer com 
a do regime salazarista apenas no tempo em que foi edificada, mas no publico a 
que se destinou, como podemos deduzir a partir da analise dos locais (editoras e colec~6es) 
onde os textos traduzidos por este intelectual foram publicados (c£ 1 e 2). 

Encontramos traducroes suas em colec<;Oes destinadas ao publico infanto-juvenil (p. ex. 
«Biblioteca Verbo Juvenil» OU «lnquerito Juvenil» ), em series de espionagem/.policial (p. ex. 
a <<Alibi» das Ed. 70), em colec<;6es de literatura negra (p. ex. a «Xis» da Minerva) ou ainda 
nas .destinadas a publica<;ao de textos de caracter biografico (p. ex. a «Documentos Huma
nos» da Portugalia). Porem estes exemplos sao pontuais. A grande maioria das tradm;6es 
de Nascimento foi publicada (e e ainda hoje sublinhe-se a longevidade do exercfcio 
tradutorio deste intelectual), em dois diferentes tipos de coleq:ao: as series generalistas de 
pequeno formato ou de bolso que, como consta na contracapa das edi~6es da «Biblioteca 

45 6, Jorge Ramos do - Os anos de Ferro ... , p. 142-143. 
46 Jorge Ramos do 6 sublinha particularmente estes dois fi::nomenos culturais, nao notando 0 importante 

contributo da tradu¢o neste mesmo senrido. C£ DO 6, Os anos .. .. , p. 212-16. 
47 CAETANO, Marcelo -As bibliotecas das Casas do Povo e os seus recheios bibliograficos. Mensdrio das 

Casas do Povo. N.0 102 (Dez. 1954), ap11dDO 6- Os anos •.. , p. 232. 
48 Entenda-se biblioteca salazarista como o limitado repert6rio textual a que o Estado Novo pretendia con

finar o sistema cultural portugues. 
49 Cf. 6 - Os Anos ... , p. 232. 
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Popular Minerva», dao a estampa «algumas das obras fundamentai~ da li1:eratura mundial, 
com textos integrais e por pre<;:o acessivel», procurando conciliar a qualidade literaria (do 
texto de partida e da tradu<j:io) com um baixo custo do livro (p. ex. «Minerva de Bolso»; 
«Biblioteca d'Algibeira» da Portugalia; «Miniatura», da Livros do Brasil); e outro tipo 
de colec<;:6es, estas, sem duvida, com maior relevo no repert6rio de Nascimento, onde 
o objectivo parece ser a divulga<j:io de obras can6nicas · da literarura universal e de obras 
contemporaneas em vias de canoniza<j:io. Entre estas Ultimas colecs:oes destacam-se, para 
alem da «Os Melhores Autores Contemporaneos)> (Minerva), e da «Contemporanea» (Por
tugalia), as duas grandes colecs:oes da Portugalia que apresentam esse perfil: a <~tologias 
Universais» e principalmente a «Os Romances Universais>» cujo repert6rio e amplamente 
preenchido por tradus;oes do intelectual madeirense. De resto, ~esta Ultima colecs:ao sera 
inaugurada em 1943, com uma tradu<;:ao de George Eliot (0 Mo_inho a Beira do Rio), da 
responsabilidade do poeta-tradutor, que e acompanhada de uma «Nota dos Editores» que 
resume 0 espirito deste tipo de series: 

0 completo desconhecimento entre nos dos grandes romancistas ingleses e a tradi¢o, ha 
muito perdida, que levava certos editores portugueses, durante os primeiros anos do nosso 

seculo, a fazer traduzir e publicar algumas das obras-primas do romance universal, deter

mina-nos a orientar o programa de OS ROMANCES UNIVERSAIS no sentido de uma 

criteriosa divulga¢o no nosso pais daquelas obras que,. quer no passado quer no presente, 

representam a expressiio suprema do genio novelistlco universal [ ... ]. Traduzir na.o basra; e 
preciso traduzir com escrupulo. Todas as obras por nos publicadas nessa coleccinea serao 

rigorosamente integrais, e tanto quanto possivel traduzidas da lingua original;50 

Mas as tradus;oes de Nascimento nfo foram tomadas publicas apenas atraves da edi:.. 
s;ao de livros. Foram-no tambem por via da representas;ao teatral, da adapta<j:io ao teatro 
radiof6nico ou da simples recita<j:io radiof6nica. Em 1951, escrevendo a Luis Amaro, Nas
cimento da conta de que, tudo levava a crer, a sua tradu<j:io de «Sorriso de Gioconda» de 
Aldous Huxley, publicada em Os melhores contos ingleses, era adaptada a cena pelo Teatro 
Variedades51

• E em 1956 era editada pelo Teatro d' Arte de Lisboa, instituic;ao dirigida pelo 
escritor, fil6sofo e tambem tradutor Orlando Vitorino> a tradu<j:io de Nascimento de' um 
texto de Prestley (fd Aqui Estive). Segundo as indicas:f>es da contracapa, esta publica<;:ao 
destinava-se a ser vendida em livrarias, mas tambem no pr6prio teatro, aos espectadores, 
facto que nos leva a supor que esta tradu<j:io foi, de facto,. encenada e realizada para esse 
fun52. 

Quanto as adapta¢es/redtas;6es radiof6nicas, elas parecem ter sido varias. Em 1963, 
escrevendo de Sa da Bandeira, o tradutor responde a uma · solidta¢o de Luis Amaro, 
declarando: 

50 Nota dos Editores. In ELIOT, George - 0 Moinho a Beira do Rio. Lisboa: Portug:ilia, [1943], p. 9-11. . 
51 Bilhete-postal de Lisboa, 18-8-1951, dirigido a L. Amaro, esp6lio N5. A rradu¢o de Os A1elhom Contos 

Ingleses e uma <las que nao conseguimos localizar. 
52 PRIESTLEY, J.B. - jdAquf Estive. Lisboa: Teatro d'Arte de Lisboa, 1956. 
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Quanto a autorizac;3.o para aproveitarem OS dialogos [de Retrato Senhora de Henry 
James] na adaptac;3.o radiof6nica, nao tenho duvida de a dar {embora me estropiem a prosa). 

E claro que da1 nao resulta vantagem material para mim, todavia nao me desagradaria rece

ber da Ponugalia um.a compensac;3.o pelas provas revistas ... 53 

E ja em 1978, cerca de um mes antes da sua morte, numa carta remetida pela Socie
dade Portuguesa de Autores, Nascimento e solicitado a conceder autorizayao para que a 
Radiodifusao Portuguesa possa «apresentar na rubrica [sic] "Contraponto'', alguns frag
mentos da sua tradu¢o da obra "NOITE SEM LUA", de John Steinbeck.»54• 

Verificamos, assim, que a vasta obra tradut6ria deixada pelo escritor madeirense nao 
se destinou apenas a elite intelectual e a um grupo restrito de leitores cosmopolicas. A 
semelhanya das bibliotecas populares do Estado Novo, mas assumindo, coma ja vimos, 
prop6sitos hem distintos, a biblioteca de Nascimento oferece-se a um publico vasto e cam
bem diversificado, abrangendo inclusive as margens analfubetas ou pouco escolarizadas 
da sociedade, par via das emissoes radiof6nicas. Um publico heterogeneo que, em grande 
parte dos casos, adquiriu, de facto, essas traduy6es, se tivermos em considera¢o o numero 
de reedi¢es identificadas (c£ Quadros 1e2). 

E neste contexto, e nao esquecendo que Nascimento foi cambem crfrico literario e 
divulgador de literatura porruguesa55, que entendemos a sua obra tradut6ria coma um 
exemplo de planificayao de cultura. Gideon Toury lembra, a prop6sito deste conceito, 
que a decisao de traduzir (ou nfo) um texto de uma dada cultura para outro sistema 
cultural nunca e uma decisao impensada ou insignificante e que qualquer acto tradutorio 
esta sujeito a constrangimentos s6cio-culturais mais ou menos evidentes ou conscientes. 
Par conseguinte, a traduyao e, segundo Toury, um caso paradigmatico de planifica<;cio de 
cultura, enquanto acto mais ou menos deliberado e consciente do tradutor intervir no 
seio de uma comunidade, instalando aqui a hip6tese de uma mudanya, pela apresentayao 
de repertorios alternativos relativamente aos ja institucionalizados, e os quais poderao 
preencher lacunas ai identificadas56

• 

Como ja vimos, Nascimento conhece as fragilidades do sistema cultural portugues, 
situado na periferia dos centros culturais ocidencais quer pela evolu¢o hist6rica, quer, 
desde a decada de 1930, pela politica do Estado Novo. Por outro lado, desde os anos 
1920, manifesca a consciencia de que a tradu¢o pode serum importante contributo para 
a supera¢o da defectividade regiscada em qualquer sistema cultural. A este prop6sito, 
registe-se que em 1921-22 Nascimento publica no jomal monarquico RestauraftlO uma 
serie de folhetins policiais, genera novo originalmente escrito em porrugues. Entre estes 
encontra-se, justamente, a pseudo-tradu¢o de uma narrativa policial atribuida ao autor 
ficticio Houston Cherry, criado pelo futuro tradutor madeirense57• 

53 Carta de Sada Bandeira, datada de 4-2-1963 e dirigida a L. Amaro - BN, esp6lio N5. 
54 Carta datada de 26-1-1978, proveniente da Sociedade Portuguesa de Autores - BN, esp6lio N28/130. 
55 A prop6sito da relevfuicia de CN como organizador de antologias literarias ver BAUBETA, Patricia - The 

Anthology in Portugal· a new approach to the Hist01y of Portieguese 
56 TOURY, Gideon Toury-A Tradu¢o como Meio de Planifica¢o ... 
57 CHERRY, Houston - Aristides em Zifoi, p. 2. Esta narrativa policial (de forte pendor satirico contra 

a situas;ao politica e socio-cultural vigorante no pafs) gira em torno do detective norte-americano Aristides H. 
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Inferimos daqui que, ao iniciar a sua actividade tradut6ria nos anos 1940, este intelec
tual o faz consciente de que a tradu<;ao podera, para a alteras;ao 
do sistema cultural portugues, mesmo que a revelia da politica cultural projectada por 
Salazar, o qual, tentara inibir a edifica<;ao da biblioteca cosmopolita pretendida por Nasci
mento e seus pares. 

Acrescente-se ainda que a importancia deste tradutor para a cultura portuguesa nao se 
limita ao facto de ele ser responsavel pela transferencia para o nosso sistema lirerario de 
generos, autores e obras ainda aqui pouco divulgados. Estende-se a outras particularidades 
inovadoras que caracterizam a sua obra de tradu<;ao. Ja anot:imos o facto de o poeta
tradutor fazer parte do grupo de intelectuais que, a partir da decada de 1940, apostaram 
na tradu<;ao para portugues de obras integrais e na publica<;ao dessas tradm;oes em livro. 
Registe-se agora o facto, igualmente inovador, de esre intelectual essencialmente, 
por. via directa e em nllinero consider:ivel, textos angl6fonos, num perfodo em que a 
inHuencia da cultura francesa se fazia ainda sentir com bastante acuidade em Portugal, 
registando-se logicamente uma maior aperencia por tradm;oes de textos franc6fonos58

• 

Tendo em considera<;ao a importancia que, ao longo do seculo XX, o contributo anglo
-sax6nico passou a assumir na cultura portuguesa, nao .custa reconhecer que, a par do 
cinema e de outros importantes tradutores e divulgadores culturais, Nascimento teve 
rambem um papel de relevo na aproximas;ao de Portugal as literaturas briranica e p.orte
americana. 

Verificamos, assim, que, pese embora a frequente adop<;ao de uma poetica de tradm;ao 
domesticadora, a biblioteca do poeta-tradutor procura incutir no sistema cultural portugues 
um.a certa inova<;ao e abertura. E aqui, coloca-se outra questao premente: porque traduzir 
tanto e, simultaneamente, naturalizar os textos de partida? A resposta, julgamos,.prende,.,.se 
com quest6es contextuais, mas principalmente com o ideologema do autor madeirense. 

Se a tradus;ao e um fen6meno da cultura de chegada, emao ela nao pode ser alheia 
(mesmo quando se lhe op6e) ao quadro mental e politico da sua epoca e, no caso parti
cular da tradu<;ao de Nascimento, aos constrangimentos politicos e culturais vigorantes 
durante o Estado Novo. Alias, este tradutor mostra conhecer perfeitamente essas limi
tas;oes, quando, ao escrever a Luis Amaro a prop6sito de um certo texto a ,publicar na 
revista Arvore, aconselha caurelosamente o amigo: «Ja Ji o primeiro artigo e achei-o 100% 
comunista. Realmente, e melhor nao por o nillnero a venda. .. ». E em outra carta, a prop6-
sito de um.a tradus;ao realizada por Amaro, Nascimento questiona-se acerca da capacidade 
do leitor portugues compreender (e ler de facto) a obra traduzida. 

Ja acabei a leitura do Corafiio Debil [ ... ]. Acho a sua tradu~o muito correcta; e torno a 

felicici-lo, tanto mais que essa novela e de redac¢o dillcil e ingrata por causa do excesso de 

dialogo e ausencia de «pitoresco». Compreende-la-i o publico?59 

Bolger. Este sera tambem o protagonista do folhetim policial atribufdo a dois outros pseud6nimos/heter6nimos 
(?)de CN: Joao da Novae Simao Escorcio. 

58 C£ RODRIGUES, Gonc;alves -A tradUfiio em Portugal .. 
59 Correspondencia de CN para L. Amaro: primeiro, um bilhete sem data¢o e redigido a lapis (ironica

mente) no verso de um convite do Secretariado Nacional de Informa¢o, Popular e Turismo, de Janeiro 
de 1953; a segunda cita¢o consta numa carta com data¢o imprecisa (Quana-feira, 24) e talvez enviada de 
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Assim, se o intelectual madeirense pretendia, como nos parece, promover a actualiza¢o 
da cultura portuguesa por via das suas tradm;oes, ele sabia efectiva destes tex
tos implicaria (por decreto politico e pelas caracterfsticas do leitor nacional) uma limita¢o 
dos potenciais desvios as normas sancionadas pela cultura de chegada e particularmente 
vigiadas pelo ldpis azul. Como acontecia nas publica¢es periodicas e na edi¢o de textos 
literarios nacionais, onde diversas cicticas, por vezes ate retoricas (p. ex., metaforiza<;ao, 
alegoriza¢o, alusao, ambiguidade, etc.), eram utilizadas para que o interdito e o proscrito, 
escapando a Censura, pudessem ser ditos e lidos, tambem a tradu¢o tinha de seguir um 
modelo de dissimula¢o do novo. E neste sentido que, em primeiro lugar, entendemos o 
recurso de Nascimento a um paradigma de tradu¢o nacionalizante. Note-se que, muitas 
vezes (p. ex. Ana Karerina ou Clim Sanguine}, as suas tradu<;oes surgem acompanhadas 
de notas prefaciais que, sob a capa de uma singela orientas:ao de leitura, procuram ate
nuar particularidades mais polemicas e de potencial diliculdade de aceita¢o no contexto 
politico-cultural portugues. 

Por outro lado, consideramos que a op¢o de Nascimento pelo paradigma tradut6rio 
domesticador se prende ainda com dois outros factores; o seu conceito de cultura-literatura; 
o seu posicionamento ideologico-politico. 

A prop6sito do primeiro, evoquemos aqui o prefacio de Nascimento a 1 a edi¢o das 
suas Liricas Portuguesas (1945). Depois de se referira indusao de «tradu¢es de versicu
los da Biblia» em antologias anglo-americanas de poesia, o prefaciador e organizador da 
selecta afirma: 

Alem do que se inventa, convem nao esquecer o que vale a pena renovar [ ... ] Tudo se renova, 

e o que era velho, uma vez limpo do p6 e apresentado como moderno, aspectos 
ousados e fascinantes [ ... ][e quando autores portugueses] se exrraviam varias vezes por 
sendas estranhas, enriquece[m] com novos temas o programa estreito a que [ ... ][a] ttadi¢o 

[portuguesa] os sujeitaria. [ ... ] [TambemJ nao vii inferir-se que o lirismo portugues tern 

caracter de tao ampla liberdade que se haja mantido a parte dos movimentos eso:angeiros, 

numa independenda inatingivel [ ... ]. E sempre, pois, de toda a convenienda lan~ um 

olhar para o que ja foi realizado [ ... ] fazer confrontos de epocas e meditar na persisrencia e 

na efemeridade dos genios. 60 

Estas palavras configuram uma poetica que concebe o literario como um continuo 
exerdcio de reescrita daquilo que outros (em outros tempos e/ou em outros espas:os) 
criaram. Neste sentido, o escritor e, para Nascimento, um leitor particularmente atento 
aos valores culturais, sempre sujeitos a tensao entre continuidade e ruptura; e e, sobretudo, 
um legf timo recriador do patrim6nio literario universal, entendido como algo nao confi
navel a fronteiras hist6ricas e geo-politicas. Compreende-se, assim, a intensa dedica¢o do 
intelectual madeirense, a partir dos anos 1950, a pratica da tradu¢o domesticadora, por 
quanto esta se identifica com o conceito de (re)cria¢o literaria que, em 1945, Nascimento 
defendia ser fundamental. 

Penela, onde, em outto bilhete, CN se refere a tradu¢o de Luis Amaro do text:o de Dostoievski, Coraft'io Debi!, 
editado pela Portugalia (BN, Esp6Uo NS). 

60 NASCIMENTO, Cahra do (selec.) -Liricas Portltgltesas, p. 13-19. 
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Quanto ao segundo factor acima enunciado como determinante para a adops:ao de 
uma poetica de tradu¢o domesticadora, lembremos o aparente paradoxo ideologico 
detectavel no pensarnento do intelectual madeiren.se: a simultanea defesa do nadona
lismo e do cosmopolitismo. A tradu~ domesticadora apresentava-se, a este nfvel, como 
exerdcio textual e cultural que permitia a co11ctlla<;:ao 
ideol6gicos, geralmente entendidos como incompauveis. Nao se identifi.cando, de todo, 
com a situa~ periferica e insulada para que o Estada Novo insistia em conduzir Portugal, 
Nascimento parece encontrar neste paradigma tradut6rio uma forma de superar. o seu 
sentimento exilico, atravessando fronteiras, sem abdicar da sua autonomia critica, da sua 
identidade pr6pria e procurando zelar pelos valores d.a sua cultura nadonal. Por isso, pro
jecta uma biblioteca, onde a tradu¢o emerge como processo de negocias:fo, de encontro e 
desencontro entre o Eu e o outro, entre o nacional e o estrangeiro. 

Recuperando a meta.fora com que abrimos o presente trabalho, podemos afirmar que 
Cabral do Nascimento foi de facto um fcaro, teimando em voar sempre mais alto para ver 
mais longe, mesmo quando, ao cair, se apercebia da dificuldade que constitufa o seu sonho 
de edifica¢o de uma cultura port:uguesa mais aberta ao Mundo e valorizada por este. 
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Quadro 1 - Tradm_r6es assinadas por Cabral do Nascimento 

. 
D1rttU 

I 

Autores Obras 
Editora-

Col~c¢o J.• td Ot11Ta.s edifoes z.a ed. 

... As Mile uma Noites Minerva Biblioteca Popular 1964 -

AAVV 
5 Obras-Primas da Novela 

Portugalia Anto ogias Unt\'~S 1946 -
Contempordnea 

AAVV Poe Verbo 
Gigances da Liceratura 1972 -
Universal 

AAVV 
Hist6rias Fantdsticas. 

Portugalia Ancologias Universais 1946 
Inglesas e Americanas 

-

AAVV Mestres do Conto Eslavo Portug:ilia Ancologias Universais 
1976 
? 

AAVV Mestres do Conto Policial. 
Porcug:ilia Ancologias Universais 1949? 2.2..-1954 

Ingleses e Americanos 

AAVV 
Mestres do Modemo Conto 

Portugalia Ancologias Universais 1943 
America no 

-

AAVV 
Os Melhores Contos 

Ponugalia Antologias Universais 1944 
Frances es 

-

ANDERSEN, 
Contos de Encantar Minerva 1958? 

3.a-1969; 
H.Christian 

- ?-1990 

BARING, c Portugalia Os Romances Universais 1944 -Maurice 

BEACH CROFT, 
0 Foguefro (1.0 Vol.) Ed. Gama - 1947 -

T.O. 

BRONTE, 
0 Feitifo In ova Duas Horas de Leirura ? -

Charlotte 

BRONTE, 
0 Monte dos Veudavais Porrug:ilia Os Romances Universais 1966? V-1971; 

Emily 

BUCK, Pearl S. A Serva: Romance Minerva 
Os Melhores Autores 

1952 
Concempoclneos 

-

Carta de Pequim Minerva - 1957? -

Catorze historias Minerva - 1963 -
.. 

Mu/heres- romance Minerva Capa Amarela 1947 -

Sob o du da .China Minerva 
Os Melhores Autores 1948 
Contemporaneos -

CAMUS, Albert 0 Exilio e o Reino Livros Brasil Miniatura 1958 -

CAPOTE, 
A Arvore da Noite Livros Brasil - 1959 -

Truman 

A Harpa de Ervas Estildio Cor Latitude 1957 ?-1990 

Outras Terras, Outras 
Livros Brasil Miniacura 1956 -Gentes 

CRONIN, A. J. Balada da Inf!tncia Portugalia Concemporanea 1966 -
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COLLINS, 
A Mulhe1· de Branco Portugilia Os Romances Universais ? 2.a- 1972 Wilkie 

0 Sonho e a Vida Minerva - 1948 -

DICKENS, 
David Copperfield Portugalia Os Romances Universais 1969 ?- 1971 Charles 

Oliver Twist Verbo Cl:issicos Juvenis 1974? 
?- 1989; ?-

2004 

DOSTOIEVSKI, 
A Granja de Stepanchikovo Portugalia Os Romances Sensacionais 1943 2.a-1965 

F. 

Crime e Castigo Porrugilia Os Romances Universais ? 3.a- 1966 

DUMAURIER, 
Aquele Invenw em Vtmeza In ova Metamorfoses 1973 Daphne 

-

0 Outro Eu Livros Brasil Dois Mundos 1958 -

EDGINTON, 
Um Homem Rico: Romance Minerva Serie Branca 1952 -

May 

3.a-1955?; 
ELIOT, George 0 Moinho a beira do rio Portugalia Os Romances Universais 1943 4.a-1962; 5.a-

1969 ... 

EURIPIDES Medeia lnquerito Classicos lnquerito ! 1933 -

EVANS, Historia da Literatura Portugflnst Publica. Inst. Bricinico 1942? 
Benjamin Ifor Ingles a Briclnico 

-

FIELDING, 
Tom Jones Porttii,"lilia Os Romances Universais 1966 ?-1974 

Henry 

FITZGERALD, 
Tema ea Noite Portugilia Contemporinea 1962 

2.a-1966; 
F. Scott ?-1978; ?-1991 

FRAN<;:A, Jomada de uma Visita a JGDA - 1970 -
Isabella de Madeira e a Portugal Funchal 

FRANCE, 
Os Dettses Thn Sede Portugilia Contemporinea 1970? -

Anatole 

GARNETT, Um Homem no ]ardim Livros Brasil Miniatura 1958 -
David Zool6gico 

GORKI, 
voragem Minerva Minerva de Bolso 1972 -

Maksim 

GREEN, 
]ornada sem Mapas Minerva Catavento 1964 -

Graham 

HANSON,L. e A Vida de Toulouse Estudio Cor Destinos 1958 
E. HANSON -Lautrec 

-

HARDY, 
Judas o Obscuro Portugalia Os Romances Universais 1965? ?-1988; 

Thomas 

Longe da Multidiio Portugalia Os Romances Universais 1968 -

HAYES, Joseph 0 3. 0 Dia Minerva - 1967 -

HUGES, 
Cicione na Jamaica 

Estildios Latitude 1957 
Richard Cor -
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-
JAMES, Henry Retrato Senhora Ponugalia Os Romances Universais 1954 

V-1963; 
?-1980; ?-1996-

JAMESON, 0 Incendio Minerva - 1957 -
Storm 

KESSEL, Joseph OLeizo Aster 
Classicos do tempo 

1960 -
presente 

LAGERLOF, 
Da Vida e da Mo1'te Minerva - 1953 -

Selma 

LAFAYETTE, 
A Princesa de Cleves Clrculo 1974 

M.M. Lei tores 
- -

LAWRENCE, A Seryente Emplumada Ed. Livros Unibolso 1973 ?-1994; 
D.H. Associados 

Cangrm1 Ponugalia Os Romances Universais 195? ?-1994; 

Filhos e Amantes Ponugalia Os Romances Universais I ? ?-1982; 

Mu/heres Apaixonadas Portugilia Os Romances Universais 195? ?-2005; 

0 Pavao Branco Portugalia Albatroz 1949? ?-1983; 

LONDON, Jack A Peste Inquerito Inquerito Juvenil 1983? -

0 Ciio de Circo Minerva - 1953 2.a-1962; 

MAURIAC, 
0 Fim da Noite Esrudio Cor Latitude 1957 -

Frans;ois 

MacCULLERS, 
Balada do Cafl Triste Esrudio Cor Latitude 1959 ?-1989; 

Carson 

Reflexos mms Olhos de Oiro Esrudio Cor Latitude 1959 ?-1989; ?-1990; 

MEERSCH, 
Corpos e Almas Minerva 

Os Melhores Autores 
1951 

2.a-1957; 3.a.. 
Maxence Contempocineos 1961; ?-1981; 

PENROSE, 
Miro Ed. Verbo Grandes Artistas 1972 -

Roland 

POE, Edgar 
Os Crimes da Rua Morgue Rel6gio Crime lmperfeito 1988? -

Allan d'Agua 

PORCHE, 
A Vida de Baudelaire Esrudio Cor Destinos 1960 -

Frans;ois 

PRIESTLEY, 
]a aqui estive 

Teatro de 
Teoremas de Teatro 1956 

J.B. Arte 
-

RADIGUET, 
0 Baile do Cond-e d'Orgel Livros Brasil Miniatura 1956 -

Raymond 

REMARQUE, 
0 Obelisco Preto Livros Brasil Dois Mundos 11970? -

E.-M. 

SINGER, Isaac 
0 Escravo Minerva Capa Amarela 1970 -B. 

SOLDATI, 
Cartas de Capri Minerva Minerva de Bolso 1974 Mario 
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le 

STEVENSON, 
0 Clube dos Suicidas Portugilia Biblioteca de Algibeira ? ?-1989; Robert L. 

0 Estranho Caso do Dr. 
Ponugalia Os Romances Sensacionais 1942? 

2.a-1965; 
]eckil e do Mr. Hyde ?-1971; ?-1995; 

SVEVO, ltalo A Consciencia de Zeno Minerva Capa Amarela 1957? -

TINIANOV, Iuri Um Dom-Qttixote Russo Portugilia Os Romances Universais 1962 -

TOLSTOI, 
Pedro o Grande 

Clrculo 
1973? Alexei K. Leitores 

- -

TOLSTOI, Leao Guerra e Paz Verbo Bibl. Verbo J uvenil 1990? -
TUBERVILLE, 

A Inquisifiio Espanhola Portugalia 0 Livro de Bolso ? ?-196?; ?-1988; 
A. S. 

VERLAINE, 
Confissoes de um Poeta Pormgilia Documencos Humanos 1952? ?-1994; 

Paul 

WELLS, H. G. Alma Simples Portug:ilia Os Romances Universais 1945 -

WILDE, Oscar Contos 
Rel6gio 

Universos Magicos 2001? -
d'Agua 

De Profimdis Portugalia Documentos Humanos 1962 -

0 Crime de Lord Artur Rel6gio 
Classicos 2002? ?-2004; 

Savile e outros Contos d'Agua 
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Quadro 2 - Tradu~6es assinadas com o pseud6nimo Gon~alves 

Editora-
Autoi·es Obras J.a ed. Colecft'io J.aed Outras edif6es 

BARCLAY, 
Florence 0 muro da separafiio Minerva Serie Branca 1956 -

BENTLEY & 
ALLEN 0 Regresso de Trent Minerva Xix 1953 -

BUSCH, Niven Odios Minerva Bihl. para Todos 1957 -

DIAS, Willy Xeque ao Amor Minerva Serie Branca 1960 -

DUNCAN, 
W.Murdoch A Hora do Bispo Minerva Xis 1965 -

FLAUBERT, 2.a-1971; 3.a-
Gustave Madame Bovaiy Minerva Catavento 1953 1993; 

GILBERT, 
Anthony MissFanny Desaparece Minerva Xix 1952 -

GORKI, Os Melhores Autores 
Maximo Clim Sangitine Minerva Contemporineos 1958 -

0 Espectador 
(SegundaParte de Clim Grandes Prosadores 
Sanguine) Minerva Contemporineos. 1958 -

GRAHAM, Neil Morte de um Gato Preto Minerva Xix 1965 -

LE CARRE, Chamada para o morto!Um 
John assassino de Categoria Minerva Serie Espionagem 1967 -

Chamada para o morto Ed.70 Alibi - 2.a-1984; 

Um Assassinio de Categoria Ed.70 Alibi - 2.a-1984; 

Um Crime Quase Peifeito Ed.70 Alibi 1989? -

OPPENHEIM,E. 
Phillips 0 Segredo do late Minerva Xis 1952 -

PENTECOST, 
Hugh A Sombra do Medo Minerva Xis 1965 -

STROKER, 
Bram Dracula Minerva Minerva de Bolso 1972 -

TOLSTOI, Leao Ana Karerina Minerva Catavento 1954 -

Obs.: As indica~oes relativas a editoras e colec~oes dizem apenas respeito a 1. a ed. por nos consultada. Note-se que as 
edi~oes posteriores por vezes apresentam pequenas varia¢es no titulo 
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