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Sun Yuqi e Sérgio Capparelli:  
história de uma tradução

Paulo de Tarso Cabrini Júnior

Resumo: Relato sentimental de uma leitura dos Poemas Clássicos Chineses, tradução de Sérgio 
Capparelli e Sun Yuqi. Lançado em 2012, pela editora L&PM de Porto Alegre, Brasil. O livro contém 
uma tradução de três poetas máximos da Literatura Chinesa, a saber: Li Bai, Du Fu e Wang Wei (todos 
eles da dinastia Tang, séc. VIII d. C.). O livro dos tradutores brasileiros será tratado com múltiplas 
referências ao clássico de Lao Tzu  o Tao Te Ching  séc. VI a.C.), e ao poema do escritor 

Palavras-chave: Tradução, Literatura chinesa, Sérgio Capparelli, Sun Yuqi, Poemas Clássicos 
Chineses. 

Tudo começou em novembro (?) de 2012, quando tive de empreender uma 
viagem de Duartina a Campinas, no Estado de São Paulo, Brasil.

Estava na Rodoviária de Bauru, aguardando o ônibus, ou comboio, e, 
advertidamente, me surpreendi de encontrar o livro Poemas Clássicos Chineses, bem 
à minha frente, distante, na prateleira giratória ao fundo da livraria costumeira.

Uma voz já tinha me dito: “Não leve livro algum!” Mas, eu tinha embolsado 

“Não falei?... Você encontraria este livro, para ler na viagem. Não precisava trazer 
outros, de casa”.

Não obedeci àquela voz. Portanto, o livro não coube tão bem na bolsa...

tamente, enquanto esperava o ônibus.
Fiquei feliz, em primeiro lugar, pelo fato de o livro ser uma edição muito 

recente. Era como se os meus interesses tivessem sido renovados.
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Não conhecia os tradutores, nem havia ouvido falar de Leonardo Fróes, 

língue acabava de rematar o valor que eu atribuía ao livro.
Eu me lembro: na altura de Rio Claro, chovia. A chuva foi uma constante 

de toda a viagem. Mas, não era uma forte chuva, e sim constante, fraca, como 
um orvalho rápido, que tornou coloridas as gotas sucessivas no vidro – porque 
estávamos em estrada, e à beira de uma grande cidade. Nessa policromia, os meus 
olhos pousavam como em constelações de um espaço muito próximo, tão próximo, 
que as estrelas e planetas, asteroides e galáxias se viam em suas formas coloridas 
de fótons, gases, substâncias, e, principalmente, olho.

( ), um dos príncipes da poesia chinesa.
Com isso sonhei, durante a viagem.
Somente retomei o livro quando estava em casa. Então, numa tarde, li, 

recostado à cama, o poema “Adeus a Meng Haoran” 
nglíng, de Li Bai.

Alexandre gostaria de receber esse poema...

Não enviei os poemas; mas, se os enviar convenientemente, creio que o 
meu amigo compreenderá a sinceridade daquele sentimento, expresso por Li Bai.

Luoyang”  , meus sentidos buscaram, de 

poema com o qual tenho lutado por anos, vendo nele uma conexão com o capítulo 
5 do Tao Te Ching  :

, que 
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propriedade, como “fole”. Certa pessoa chegou a me dizer que a palavra designava 
um antigo instrumento musical chinês, que funcionava à maneira de um fole, e 
que podia ser deixado ao vento, ao acaso, para que alguma música ocasional fosse 

Para eles, os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício.

Para ele, os homens são como cães de palha, destinados ao sacrifício.

Vazia, ainda assim, inexaurível;
Soprada, mais e mais sons produz.

É muito frequente que os capítulos do Tao Te Ching pareçam se referir a 

teria a haver com os “cães de sacrifício”?
É possível que Lao Tzu  Laozi 

o Tao

criar – e não exige nada, em troca de sua criação. 
É possível pensar assim. Mas, tomemos o belíssimo poema de Camilo 

Viuva, gracil, na escuridão tranquilla,
– Perdida voz que de entre as maís se exila,
– Festões de som dissimulando a hora.

Na orgia, ao longe, que em clarões cintila

Viuva, gracil, na escuridão tranquilla.
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E a orchestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,
Cauta, detem. Só modulada trila

Quem sabe a dôr que sem razão deplora?

mian, ou Shameen (

então, abundavam no sul da China. Seu apelido se refere, a um tempo, às moças 
que nele se empregavam, e aos enfeites que os coloriam (cf. RAMOS).

Imagino que a visão desses barcos, principalmente à noite, devia ser uma 
visão quase fantástica, a que se somava o barulho da festa. Essa “fantasmagoria”, 

tada do ruído do mundo e do prazer.

apartamento de sua terra natal? Ou, será a voz incessante do Tao, que cria todos 
os seres?...

O poema de Li Bai diz:

tocando em algum lugar,
e espalhando essa melodia
que a brisa da primavera
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Quem, nesta noite,
ouvindo essa canção antiga,
percorrendo os galhos do salgueiro
deixaria de pensar
no seu país natal?

Camilo Pessanha foi, como sabemos, um grande admirador da cultura 
chinesa, ainda que alguns de seus textos revelem um ressaibo do pensamento 

dilletanti da sinologia, 
que não conhecesse o Tao Te Ching, e menos provável, ainda, que não conhecesse 
a grande poesia de Li Bai.

ta” nestas três peças: a de Li Bai, a de Camilo Pessanha e a do Tao Te Ching. Não 

mais, não pretendemos nos demorar onde pousarmos. Bastará dizer que o poema 

correndo, incessante, para longe do barulho do mundo que vai sobre si e que se 
), seu consorte.

Essa leitura pode ser reforçada por uma visualização do poema em que o 

Viuva, gracil, na escuridão tranquilla,
– Perdida voz que de entre as maís se exila,
– Festões de som dissimulando a hora.

Na orgia, ao longe, que em clarões scintilla

Viuva, gracil, na escuridão tranquilla.

E a orchestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,
Cauta, detem. Só modulada trila

Quem sabe a dôr que sem razão deplora?
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Cintilações na noite: assim são as vidas humanas, no conhecido pessimis
mo do poeta, sempre amargurado com “a morte de Deus”, de Nietzsche, sua 
contemporânea.

E obcecado por sua terra natal, como Li Bai, que ouve, ou pensa ouvir o 
seu chamado distante.

são simulacros para a imolação nos templos. 

novos sons. 
Por quê? Para quê?...

o que está no coração.” (Tao Te Ching, Cap. 5).
Há um porquê. Mas, quem sabe, não fala, e quem fala, não o conhece (idem, 

Du Fu (
Estávamos sentados nos belos jardins internos da Diretoria de Ensino 

de Bauru, à espera do nosso recrutamento, e foi muito apropriado levar o livro, 

lia a página branca, tentando decifrar e escandir os delicados caracteres chineses 
que transportavam àqueles tempos de carestia, belissimamente transmutada em 

A escolha dos poemas, no livro, revela muito claramente as diferenças entre 

Finalmente, novamente, no aconchego do lar, com as crianças queridas 
), o último poeta.

por haver, assim, no mundo, pessoas como ele.

natural que nos convide:
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Atrás dessa vida tranquila,
um dia aqui cheguei;
e, suspirando, lhe digo:
se tudo vai de mal a pior,

Esta foi a história de uma tradução.

Referências

FRANCHETTI, Paulo. . Edição crítica. Campinas: Editora 

LAO TZU. Tao Te Ching, tradução de Margit Martincic, a partir da versão alemã de Richard 

PESSANHA, Camilo. Contos, crônicas, cartas escolhidas e textos de temática chinesa

Poemas Clássicos Chineses
Alegre: L&PM, 2012.
RAMOS, Manuela Delgado Leão. Antonio Feijó e Camilo Pessanha no panorama do orientalismo 
português


