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A SINONiMIANOS TEXTOS ESPECIALlZADOS: UM ESTUDO EM UM CORPUS DE ECONOMIA

Marifmgela de Araujo (USP)

Embora. por muito tempo, os estudiosos da Terminologia tenham considerado a sinonimia e a

polissemia empecilhos para a exatidao na comunica<;:ao especializada, atualmente ha uma

consciencia cientifica de que tais fen6menos saD inerentes aos discursos especializados, ja que

estes fazem parte das linguas naturais e, sendo assim, saG passiveis de todos os fen6menos

inerentes a elas.

Essa aceita<;:ao dos fen6menos da polissemia e da sinonimia pelos atuais estudiosos da

Terminologia ocorreu devido aos numerosos estudos empiricos realizados e a uma nova vertente

dos estudos terminol6gicos. denominada Socioterminologia.

Com essa perspectiva te6rica. apresentamos nesta ocasiao urn estudo que ternos desenvolvido

com rela<;:aoa sinonimia em urn corpus constituido por manuais. teses e disserta<;:6esutilizados

por alunos de gradua<;:ao em Economia. Essa area do conhecimento tern demonstrado uma

grande variedade denominativa (por exemplo. barreiras a entrada / barreiras a entrada de novas

firmas / barreiras ao acesso de novas firmas. caminho de expansao / trajet6ria de expansao.

curva de igual custo / isocustoJ, que. mais uma vez, comprova a tese de que as terminologias

fazem parte das linguas naturais.



ALTERNANcIAS SINTATICAS. ESTRUTURADE ARGUMENTOS. SYNSETSA REDE WORDNET.BR

Bento Carlos dias da Silva (UNESP). Maria Carolina Avila

Os objetivos deste trabalho saD (i)apresentar a metodologia de analise Jexico-gramatical em que

a hip6tese de trabalho e considerar que a realiza~ao sintatica da estrutura de argumentos do

verba e norte ada por suas propriedades semanticas e (ii)demonstrar como esse tipo de analise.

que opera na interface entre a sintaxe e a semantica. pode auxiliar na tarefa de refinarnento da

base lexical da rede Wordnet.Br. Trata-se de uma base relacional de unidades lexicais que se

estrutura sob a forma de synsets (synonym sets. i.e. conjunto de sin6nimos). Nessa rede. 0 sentido

de uma unidade lexical emerge tanto das rela~6es lexico-semfmticas que essa unidade rnantem

com as demais unidades do synset de que e membro e quanta das rela~6es l6gico-conceituais

que 0 synset que a contern man tern com outros synsets da rede. Em fase de constru~ao. a base

'Ciarede Wordnet.Br consiste na amplia~ao qualitativa de uma outra base de dados lexicais.

construida em projeto anterior. que e tambem estruturada em termos de conjuntos de sin6nimos:

a base do thesaurus eletr6nico para 0 do portugues do Brasil. Abase desses thesaurus contern

cerca de 44 mil unidades lexicais. distribufdas entre verbos. adjetivos. substantivos e adverbios.

A analise da consistencia lexico-semantica de uma amostra de rnais de 50% dos 4 mil synsets

de verbos. revelou que parcela consideravel das unidades verbais colocadas em urn rnesmo

conjunto nao compartilhava. com os demais membros. 0 rnesmo comportarnento sintatico. Se a

hip6tese inicial estiver correta. esse fato sugere que os synsets que apresentam essa peculiari-

dade devem apontar para mais de urn sentido. Decorre. entao. que a aplica~ao do metodo de

analise acima referido devera contribuir nao s6 para 0 desenvolvimento da rede Wordnet.Br. com

a discrimina~ao mais precisa do sentido subjacente ao synset. como tambem para a descri~ao

sintatico-semantica dessa complexa categoria lexical.

MODELO LINGiHSTICO-COMPUTACIONAL DA ESTRUTURA VALENCIAL DE ADJETIVOS DO

PORTUGuES DO BRASIL

Ariani di Felippo rUNES?). Bento Carlos dias da Silva

No ambito do Processamento Automatico das Linguas Naturais (PLN).e premente a compila~ao

de lexicos. monolingues e multilingues. que sejam computacionalmente trataveis e linguistica-

mente motivados. As atividades envolvidas nesse empreendimento podem ser fatoradas em tres

dominios: Dominio das Entidades e das Rela~6es Linguisticas. Dominio da Formaliza~ao e

Domfnio da Implementa~ao. Focalizando. neste trabalho. parte das atividades pertencentes aos

dois primeiros domfnios. prop6e-se uma representa~ao linguistico-computacional para os adje-

tivos valenciais do portugues. Uma das motiva~6es que norteou a escolha da classe dos adjetivos

para proceder a representa~ao formal e 0 fato de que. por meio deles. codificam-se aspectos

subjetivos do uso linguistico. Decorre que urn sistema de PL . para melhor emular a analise e

sintese dos enunciados linguisticos. nao pode prescindir da manipula~ao das unidades que

integrarn essa classe. A escolha pelo subconjunto dos adjetivos valenciais. justifica-se pelo fato

de que estes. assim como os verbos. projetam uma estrutura de argumentos. que tern sido

amplarnente empregada para representar parte das informa~6es lexico-gramaticais. tanto nos



estudos Jinguisticos como computacionais da Jinguagem humana. Para fundamentar a proposta

e proceder a representaGao, partimos de uma breve revisao dos principais modelos formais de

representaGao das informaG6es lexico-gramaticais. Na sequencia, deJineamos, do ponto de

(psico)linguistico, os tipos de informaGao lexical Jinguisticamente relevantes para 0 PLN e

c1escrevemosas principais propriedades dos adjetivos valenciais do portugues. Como conclusao,

apresentamos 0 modelo formal da entrada lexical para os adjetivos analisados.

OS VERBOS-SUPORTE NAS CONSTRU<;OES COM NOMES DEVERBAIS ABSTRATOS

Bruno Oliveira Maroneze (USP)

Os nomes deverbais abstratos, da mesma forma que seus verbos cognatos, tern a capacidade de

predicar; porem, na lingua portuguesa, tais predicaG6es nao podem constituir sentenGas

isoladamente; e necessario utilizar verbos sem contetido semantico lexical, que tern apenas a

funGao de ser 0 suporte da predicaGao. Sao os chamados verbos-suporte.

Por exemplo, urn deverbal como visita e utilizado com verbos do tipo fazer ou receber:

(1) Joao fez uma visita (= visitou) ao irmao.

(2) Carlos recebeu a visita (= foi visitado) do irmao.

Nos dicionarios, os verbos-suporte saD descritos como acepG6es diferentes no verbete do verbo.

lsso faz com que, por urn lado, se utilizem definiG6esmuito genericas (por exemplo, fazer e definido

como executar, realizar), e por outro, alguns verbos sejam descritos com acepG6es muito

especificas (por exemplo, uma das acepG6es do verba dar, no dicionario Aurelio, e permitir,

consentir, acepGao que s6 aparece em express6es como dar consentimento). Alem disso, os

verbetes dos nomes deverbais raramente indicam qual e 0 verbo-suporte utilizado.

o presente trabalho visa propor urn modelo de verbete para os nomes deverbais que leve em

considerayao as construG6es com verbos-suporte, organizando urn padrao para as remissivas entre

o deverbal e o(s) verbo(s)-suporte utilizado(s). Tal modelo sera aproveitado no Dicion:irio de

neologismos do portugues brasileiro contemporaneo. em elaboraGao na Universidade de Sao Paulo.

PADROES LEXICAIS NO PROCESSO DE EXTRAc;AoAUTOMATlCADE 1NF0RMA<;Ao DE TEXTOS

Lucielen Porfirio (UNIOESTE), Jorge Bidarra

A extraGao automatica de informac;ao de textos e uma area de investigaGao relativamente nova,

mas que vem atraindo urn significativo numero de pesquisadores de diversas areas do conheci-

mento, em particular os linguistas computacionais. 0 processo de extraGao consiste fundamen-

talmente na identificaGao de aspectos linguisticos relevantes, sejam de natureza lexical, sintatica

el ou semantico-conceitual. capazes de permitir nao 56 a sumarizaGao do texto, bem como a sua

pr6pria interpretaGao, nao manualmente. Agrande maioria dos sistemas de extrac;ao automatica

de informaGao textual presentes em qualquer texto escrito tend em a se basear fortemente em

regras sintaticas. Nesse estudo, propomos uma abordagem urn tanto diferente. 0 foco desse

estudo estii concentrado no lexico, ou mais especificamente nas relaG6es lexico-semanticas

estabelecidas, tanto intra quanta inter palavras. Para tanto, partimos de fen6menos linguisticos,

tais como pros6dia semantica, colocaGao e coJigaGao(Berber Sardinha, 2000) e ( Lewis, 2000).



PRODU<;:AO DE ONTOLOGIAS ESPECiFICAS: A MODELAGEM DA ONTO-ECO

Claudia Zavaglia (UNESP)

Apartir da ontologia proposta por Zavaglia (2002) para 0 subdominio da Ecologia. reestruturamos

o conhecimento especializado desse subdominio em classes e subclasses. segundo os preceitos

de Gruber (1993). e descrevemos formalmente seus conceitos e as rela<;6esexistentes entre eles.

o uso de ontologias tern side amplamente empregado em representa<;6es do conhecimento de

dominios restritos. maxime para sistemas de busca de informa<;ao e indexa<;ao de documentos.

em Processamento de Linguas Naturais - PLN.

A Onto-Eco preve tres subdominios da Ecologia. a saber: Ecologia de Ecossistemas; de Popula-

<;6es:de Comunidades que se revelaram altamente produtivos tanto no processo de categoriza-

<;ao.quanto no processo de nomea<;ao de termos. Para a extra<;ao dos termos. confeccionamos

urn corpus da Ecologia com textos teoricos. revistas e textos eletronicos que esta sendo

alimentado periodicamente e armazenado em uma ferramenta computacional. para gerencia-

mento de bases textuais. Na etapa de extra<;ao do termos propriamente dita. partimos de uma

identifica<;aoprimeiramente manual. para em seguida procedermos a sua automatiza<;ao. Nesse

sentido. valemo-nos de urn extrator de termos presente no Nlkleo Interinstitucional de Linguis-

tica Computacional - NILC-USP/Sao Carlos e utilizamos a tecnica da frequencia para a captura

dos mesmos. Os termos foram validados por meio de dicionarios especializados e de urn consultor

especializado em ecologia. Em seguida. esses termos foram etiquetados com informa<;6es

morfossintaticas e semfmticas referentes a Estrutura Qualia do Lexico Gerativo de Pustejovsky

(1995). Apos a distribui<;ao dos itens lexicais na estrutura ontologica delineada. definimos e

mapeamos as rela<;aoes semanticas existentes entre eles. Para 0 armazenamento de todas essas

informa<;6es. utilizamos 0 editor de ontologias Protege-2000. sistema esse que permite a

interoperabilidade e 0 reuse de estruturas ontologicas por sistemas de representa<;ao do

conhecimento. alem de caracterizar a Onto-Eco com uma Base de Conhecimento. uma vez que

permite a introdu<;ao de informa<;ao semantica por meio de frames.

PRODucAo DE UM VOCABTJLARIo TECNICO-CIENTiFICO DA AREA DE ORTOPEDIA TECNICA

Fernanda Meno Demai (US?)

Os textos dicionaristicos sao subsidios fundamentais para a (re)conslru<;ao e para a transforma-

<;aodas axiologias que the sao subjacentes. dentro de uma sociedade socio-Iinguistico-cultural:

tais textos sistematizam conhecimentos e praUcas. disponibilizando a comunidade que 0

produziu (e a outras. contemporaneas ou nao. conterraneas ou nao) urn instrumento de controle.

de transforma<;ao e de manuten<;ao da heran<;a tradicional de conhecimentos humanos - os

dicionfuios sao testemunhos de sua civiliza<;ao-mae.

ao ha ciencia sem terminologia. pois a terminologia e a substancia da forma<;aocientifica - "a

codifica<;aodo universe natural pelo homem nao e outra coisa senao a visao particular que dele

tern. como individuo ou como grupo. de forma que esse universe passa a existir para ele. segundo

o modele com que foi estruturado e nao pela sua natureza intrinseca. fisica e fisiologica"

(BARBOSA.Maria Aparecida 1986. "Lexicologia: aspectos estruturais e semantico- sintaticos" in
PAlS.. Manual de lingiiistica. Global. Sao Paulo. p.91).



E uma necessidade que constitui urn problema social a grande porcenlagem de pessoas (10%

da popula<;:aomundial. segundo a OMS)que saGpessoas portadoras de deficiencia - PPD, devido

a acidenles de natureza social. os de lransilo e os com armas de fogo e de nalureza individual,

os acidentes vas cuIares cerebrais, as paralisias, as patologias, as forma<;:6escongenitas e os

traumas diversos: urn grande numero de pessoas necessita de equipamentos para corre<;:aode

sua complei<;:ao fisiol6gica: pr6teses e 6rteses para membros superiores e para membros

inferiores, cal<;:adosortopedicos para pes com altera<;:6espatol6gicas, etc.

Nao ha treinamento oficial, formal. para os profissionais que trabalham na confec<;:aode

equipamentos ortopedicos e nao ha, para esta area de conhecimento, textos dicionaristicos,

instrumentos genitores de axiologias e de ideologias, responsaveis pela manutenencia e pela

modifica<;:aode valores sociais.

REPRESENTAc;:Ao LINGUiSTICO-COMPUTACIONAL DE INFORMAc;:Ao METAFORICA
Ana Eliza Barbosa de Oliveira rUNESP)

o objetivo deste trabalho e discutir a questao da representa<;ao formal do sentido figurado em

lexicos computacionais e, em particular, na rede Wordnet.Br. Como ponto de partida da

discussao, avaliamos, do ponto de vista da Teoria da Metafora Cognitiva de Lakoff & Johnson,

as no<;:6esde 'sentido figurado', 'sentido metaf6rico' e a pr6pria no<;:aode 'sentido', e como essas

no<;:6espoderao ser sistematizadas. Nessa tarefa, abordamos a metafora em dois dominios: 0

cognitivo, que abarca 0 plano conceptual, ou pre-linguistico, da metafora, e 0 semantico, que

envolve 0 plano linguistico, ou as metaforas enquanto express6es linguisticas. Segundo Lakoff

& Johnson, a 'metarora conceptual", ou metafora cognitiva, na medida em que e responsavel pela

estrutura<;:ao do pensamento, atua como constructo para a cria<;:aoe apreensao das express6es

metaf6ricas. Em outras palavras, a expressao linguistica da metafora e uma manifesta<;:ao de

uma metafora conceptual. Na sequencia do trabalho. baseando-nos em analises realizadas no

ambito de outras redes wordnets, discutimos as principais quest6es que envolvem a repre-

senta<;:aodo sentido metaf6rico sob duas perspectivas: Iinguistica e computacional. Grande parte

da argumenta<;:ao contemplara a investiga<;:aode como 0 sentido metaf6rico poderia ser registrado

neste tipo particular de lexico e como estudos recentes podem subsidiar a proposi<;:aode uma

codifica<;:aocomputacional consistente, sistematica e Iinguisticamente motivada.


