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A elaborar;:ao da definir;:aoterminologica e a etapa mais complexa e importante numa pesquisa

terrninologica. Porem, a falta de sistematizar;:ao para a sua elaborar;:aoe avaliar;:aotorna 0 trabalho

moroso e menos fiavel. Com 0 objetivo de facilitar 0 processo de elaborar;:ao da definir;:ao

terminologica, temos observado certas regularidades do texto definitorio. Dentre elas destacam-

se: i) a presenr;:a recorrente de trar;:osconceituais (=caracteristicas) em termos que pertencem ao

mesmo campo nocional; ii) a utilizar;:aode determinados mecanismos linguisticos que explicitam

as relar;:6esconceituais hierarquicas (genericas e partitivas) e nao-hierarquicas (causa, aspecto,

propriedades, etc) e que saD recuperaveis pelo texto da definir;:ao.Apartir da constatar;:ao dessas

regularidades, os procedimentos de elaborar;:ao de definir;:aoforam readequados comprovando as

vantagens dessa sistematizar;:ao para 0 trabalho terminografico. Assim, pretendemos expor

resultados parciais de pesquisa, apresentando analises de textos definitorios elaborados para 0

Dicionario de Revestimento Ceramico (DiRC).
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A definir;:aoterminologica traz consigo uma heranr;:a logico-filosofica, ou seja, a constituir;:ao e a

estrutura da definir;:aotern sido apreciadas em funr;:aoda presenr;:a ou da ausencia das categorias

aristotelicas do genero proximo e diferenr;:aespecifica. Apropria Teoria Geral da Terminologia de

Wuster apresentava esse vies logico como urn recurso importante para a obtenr;:aode definir;:6es

melhores e mais objetivas. Com a proposta de uma nova metodologia analitico-descritiva para 0

enfoque da definir;:aoterminologica, alguns autores tern apontado a viabilidade e produtividade

de urn reconhecimento entre 0 enunciado definitorio e seus sujeitos enunciadores. Essa nova

proposta esta assentada em algumas ideias da semantica enunciativa, especialmente nas de

Emile Benveniste. A partir des sa nova perspectiva sobre 0 enfoque da definir;:aoterminologica,

exporemos as marcas de subjetividade presentes em alguns textos definitorios selecionados do

projeto Dicionario de Fisioterapia (DicFisio).
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As ontologias de dominio especifico sao, atualmente, urn forte argumento em Lingl'tistica

Computacional, mais especificamente no campo do Processamento de Linguas Naturais (PLN).



Uma vez que visam representar 0 conhecimento, as ontologias agregam semantica aos itens

lexicais e possibilitam dessa maneira 0 aprimoramento de ferramentas em PLN.

Segundo preceitos de Gruber (1993), recuperamos e reestruturamos as classes e subclasses

pertencentes ao dominio da Ecologia de Comunidades, conceituando-as e estabelecendo as

devidas relav6es entre elas, obtendo assim 0 esquema-arboreo conceitual. Extraimos ainda itens

iexicais terminologicos de urn corpus (comaproximadamente 60.000 ocorrencias) e distribuimos

estes itens nas devidas classes e subclasses, estruturando-os segundo as relav6es semanticas

da Estrutura Qualia (Pustejovsky, 1995) e posteriormente inseridos em uma ficha ontologico-

terminologica adequada.

Em seguida, procedemos com a implementavao computacional da ontologia na ferramenta

computacional Protege 3.0. Seu modelo de conhecimento e representado por meio de classes

(conceitos no dominio de discurso que constituem uma hierarquia taxonomic a), instancias

dessas classes, slots (que descrevem as propriedades e atributos das classes e instancias), facetas

(que siio restriv6es de informav6es especificando informav6es adicionais sobre propriedades).

Esta ferramenta tern por objetivos: (i) consentir a interoperabilidade com outros sistemas de

representaviio do conhecimento; (ii)ser uma ferramenta de aquisiviio de conhecimento que seja

facil de se configurar e manejar; (iii)ser extensive!.

A implementaviio da ontologia na ferramenta facilita, de maneira contundente, 0 mapeamento

terminologico do dominio proposto e permitira futuramente a sua aplicaviio, por exemplo, em

motores de busca ou desambiguadores.
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Anna Carolina Carrijo Guimaraes (UFUj

Orientador(aj: Waldenice Moreira Cano (Universidade Federal de Uberlandiaj

Esta pesquisa tern como proposito a apresentaviio de urn prototipo de urn dicionario tecnico

informatizado de Ecologia, para 0 ensino de primeiro e segundo graus. Neste trabalho, apresen-

taremos uma amostra de alguns termos inseridos em urn programa de computaviio que esta

sendo desenvolvido para a elaboraviio desse trabalho. Esse programa oferecera uma interface

parecida com urn dicionario virtual, na qual e possivel estabelecer, a partir da definivao

terminologica, links de acesso a variados efeitos de animaviio como fotos, curiosidades, informa-

v6es enciclopedicas etc. Os termos que serao apresentados foram escolhidos e definidos por nos,

de acordo com os postulados da Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT)desenvolvida por

Cabre (1999). Desejamos tambem apontar, com essa apresentavao, a necessidade de haver

dicioniuios tecnicos bem elaborados a disposiviio dos alunos, pois os dicioniuios de lingua geral

niio apresentam aos consulentes todos os termos necessarios para a aquisivao do saber cientifico,

principal mente em Ecologia, pois esta e uma area do conhecimento de desenvolvimento recente,

cuja terminologia ainda esta sendo flXada. (Palavras-chave: Dicioniuio tecnico; Ecologia; Lexico-

gratia; Terminologia).
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o projeto do qual fazemos parte tern como objetivo principal estudar 0 lexica mais frequente em

atas de assembleia de associados submetidos a tradw;:ao juramentada da lingua espanhola a

lingua portuguesa. Para isso, urn dos primeiros passos de nossa pesquisa foi a busca pelas

definic;:6esde atas de assembleia em nosso pais e no pais de origem do material com 0 qual iremos

trabalhar, no caso, a Venezuela.

Ao compararmos as definic;:6espor nos encontradas de tais documentos nesses dois paises

percebemos a existencia de algumas diferenc;:asconceptuais que nos chamaram a atenc;:ao.

Tais diferenc;:as, nas assembleias gerais extraordinarias, estao presentes no que concerne ao

quorum nas votac;:6es;e nas assembleias gerais extraordinarias, no que concerne ao periodo de

sua realizac;:aoe a quantidade de ocorrencia anual delas.

Devido a esses motivos podemos afirmar que, apesar de possuir definic;:6esparecidas, 0 termo

"atas de assembleia de associados" difere em lingua espanhola e portuguesa.
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No ambito do Projeto Observatorio de Neologismos Cientificos e Tecnicos do Portugues Contem-

poraneo do Brasil (Projeto lntegrado de Pesquisa CNPq n. 550520/2002-3), esta sendo alimen-

tada a Base de Neologismos Economicos da revista Exame, que atualmente contem mais de 1200

termos e esta relacionada ao Projeto Neologia Economica do Portugues, realizado no ambito do

convenio de colaborac;:aoentre 0 Centro lnterdepartamental de Traduc;:aoe Terminologia - USP

e a Universite Paris III (Departamento de Lingua Portuguesa). 0 objetivo de tal projeto e 0 estudo

contrastivo da neologia do portugues europeu e do portugues brasileiro empregada na Revista

Exame (edic;:6esportuguesa e brasileira).

Nesta exposic;:aomostraremos urn estudo sobre a tipologia dos neologismos observados na revista

Exame (edic;:aobrasileira), relativos a Economia, apresentando dados quantitativos e uma analise

dos tipos de formac;:ao,especialmente das formac;:6essintagmaticas, que correspondem a cerca

de 50% dos neologismos coletados.
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GUA ESPANHOLA
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Nosso projeto tern como objetivo fazer 0 levantamento e a analise da terminologia empregada na

traduc;:aojuramentada de estatutos sociais em espanhol. 0 primeiro passo de nosso trabalho

consistiu em proceder a uma pesquisa sobre a traduc;:aojuramentada nos paises de lingua oficia!

espanhola, para obtermos dados relativos a essa atividade e a terminologia especializada na area.



Para tanto, adotamos como metodologia a busca na Internet, via ferramenta de busca www.goo-

gle.com. Inicialmente procedemos a pesquisa por meio do descritor "Traducci6n Jurada".

Observando os resultados obtidos, estranhamos 0 fato de que a maioria dos sites encontrados

eram da Espanha e a presen<;:a de sites da America Latina era irris6ria. Lan<;:amos algumas

hip6teses no sentido de tentar interpretar esse quadro. Pensamos que, talvez, 0 termo "Traduc-

ci6n Jurada" nao fosse 0 mais empregado nos paises latino-americanos. Analisando os poucos

sites da America Latina encontrados em nossa pesquisa, verificamos que co-ocorriam os termos

"Traducci6n Oficial" e "Traducci6n PUblica". Constatamos nessa pesquisa que 0 descritor

"Traducci6n Jurada" e utilizado, principalmente, na Espanha, mas ocorre tambem na Argentina,

no Chile, na Colombia, em Cuba, na Guatemala, no Mexico, no Peru, no Uruguai e na Venezuela.

Quanta ao termo "Traducci6n Oficial", este parece ser 0 mais utilizado na America Latina, pais

esta presente nos sites de todos as paises dessa regiao. Ja a descritor "Traducci6n PUblica" e a

menos recorrente, sendo peculiar a alguns paises, tais como, Argentina, Chile, Mexico, Peru,

Uruguai e Venezuela. Com base nesses resultados, podemos concluir que as variantes lingl1is-

ticas ocupam urn importante papel na pesquisa terminol6gica bilingl1e, principalmente quando

a idioma pesquisado e falado em mais de urn pais, fato este que pode dificultar a pesquisa. Par

outro lado, essa variedade constitui uma riqueza lingl1istica e permiti-nos verificar aspectos

relacionados as diferentes comunidades socioculturais falantes do espanhol.


