
L1NGOfSTICA COMPUTACIONAL II
Coordenador(a): Luiz Arthur Pagani

ESTUDO COMPARATIVO DOS PADROES DE LEXICALIZAc;Ao DO PORTUGUES E DO
INGLES: OS VERB OS DE MOVIMENTO
Helio Roberto de Moraes rUNES?}

o processo de Lexicaliza<;;aoocorre quando um componente de significado e encontrado em
associa<;;aoregular com um morfema ou item lexical. Neste trabalho, investigam-se os modos de

expressao dos componentes de significado de verbos do portugues e do ingles que lexicalizam 0

campo semantico de "movimento espacial". Do ponto de vista da significa<;;aointerna, 0 evento
"movimento" comp6e-se: (i)do "participante" do evento (nao necessariamente 0 Agente) que pode
se deslocar ou permanecer estatico; (ii)da "trajet6ria" percorrida por esse "participante"; (iii)do
"ponto de referencia" que "ancora" 0 'deslocamento' ou a "localizayao" desse "participante"; e (iv)
da presen<;;aou ausencia do "deslocamento'·. Alem dessa significa<;;aointerna, 0 evento "movi-
men to" pode tambem incluir uma significa<;;aoexterna, resultante da incorpora<;;aodos compo-
nentes "causa" e "modo" do movimento ao verbo. Essa investiga<;;aopermite concluir que as duas
linguas seguem padr6es de lexicaliza<;;aodiferentes com verbos desse campo. Tipicamente, os
verbos de movimento do portugues incorporam 0 componente "trajet6ria" na sua significa<;;aoe,
para expressar "modo", selecionam um verba no gerundio: "0 menino entrou no quarto correndo",
em que "entrar" expressa "deslocamento" e "trajet6ria". Nessa frase, 0 SPrep "no quarto" expressa
o "ponto de referencia" e 0 gerundio "correndo", 0 "modo"do deslocamento. No ingles, geralmente,



os verbos nao incorporam a "trajet6ria": 0 verba "to run" ("correr"),que expressa uma atividade
realizada de urn "modo" especifico, pode se combinar com urn SPrep, que expressa "trajet6ria",
e assim gerar 0 sentido telico de "deslocamento direcionado", como em "the boy ran into the
room". Conclui-se que diferen<;ascomo essas devem ser explicitadas nas regras que associam a
representa<;6es lexico-semantica e lexico-sintatica. Em particular, note-se que as duas linguas
se diferenciam na utiliza<;ao da seguinte regra lexical: urn verba que lexicaliza 0 "modo" e
"transformado" em urn verbo que lexicaliza 0 "modo" e a "trajet6ria". CNPq.

ESTUDO DA INTERA9Ao ENTRE INACUSATIVIDADE, ESTRUTURA DE ARGUMENTOS E
PROJE9AO SINTATICA
Mana Carolina Avila (UNESPj

Orientando-se pela hip6tese de que a estrutura de argumentos do verba espelha sua estrutura
conceitual, 0 objetivo deste trabalho e investigar as propriedades lexico-conceituais e lexico-sin-
taticas dos verbos, especialmente no que diz respeito as alternancias sintaticas em que
elesocorrem. Para isso, a investiga<;aocorrelaciona 0 estudo do fenomeno da inacusatividade, a
partir do qual e possivel fazer a discrimina<;ao dos componentes de significado do verba que sac
sintaticamente relevantes, com oestudo da proje<;ao sintatica das categorias lexicais. Essa
correla<;ao demonstra que os tipos fundamentais de configura<;ao sintatica da estrutura e

argumentos dos verbos podem ser previstos, em grande parte, por meio das rela<;oes de
especificador-nucleo e de complemento-nucleo. A Hip6tese da Inacusatividade distingue duas
sub-classes de verbos intransitivos: uma correspondente aos verbos inergativos e outra, aos
verbos inacusativos, cada uma delas associada a uma representa<;ao sintatica distinta. Conforme
este trabalho demonstra, 0 estudo da inacusatividade e urn campo proficuo para a investiga<;ao
das regularidades de associa<;ao (linking regularities) entre a estrutura de argumentos dos
verbos, em que se realizam os papeis semanticos, e a expressao sintatica dessa estrutura.
Paralelamente, constatam-se casos em que as rela<;oesde complementa<;ao e de especifica<;ao
nao sac suficientes para explicar 0 comportamento divergente da estrutura de argumentos de
determinados verbos, ou seja, alguns verbos nao participam das alternancias consideradas
caracteristicas para e1es. Essa divergencia, por sua vez, sinaliza que e necessario recorrer a
distin<;ao dos aspectos semanticos do verba para descrever a realiza<;ao sintatica de seus
argumentos, 0 que auxilia na sistematiza<;ao do mapeamento entre as configura<;6estematica e
sintatica. Assim, enfatiza-se que e exatamente 0 estudo dessa correla<;aoque permite ao lingtiista
isolar os componentes do significado do verbo relevantes para a sua proje<;aosintatica. [FAPESPj

ESTUDO DAS DIVERGENCIAS DE TRADU9AO ENTRE PORTUGUES E INGLES A PARTIR
DO EXAME DE VERBOS-SUPORTE.
Mirna Fernanda de Oliveira (UNESPj

o objetivo deste trabalho e apresentar os resultados de uma compara<;ao entre as constru<;oes
com verbos-suporte do portugues e suas tradu<;6es para 0 ingles, e 0 posterior reflexo na
elabora<;aode uma tipologia de divergencias de tradu<;ao (fenomeno pelo qual a tradu<;aode uma
senten<;ade uma lingua para outra resulta numa configura<;aodiferente da original) para a lingua
portuguesa. Num primeiro momento, traduziram-se constru<;6es com verbos-suporte do portu-
gues para 0 Ingles; posteriormente, identificou-se 0 tipo de divergencia que ocorre entre os pares
de senten<;as. Num exemplo, na tradu<;aodo portugues Nosdemos uma olhada no nosso condado
de outrora para 0 Ingles We have peeped at our parish, gerando uma divergencia de carater
lexical. 0 mesmo procedimento foi aplicado ao exame das divergencias lexico-semanticas de



fusao, tematica, rebaixamento, al<;;amento, estrutural, categorial e lexical, identificadas no
processo de constru<;;aodo sistema UNITRAN,aplicativo computacional que traduz bidirecional-
mente entre ingles, espanhol e alemao. Os resultados apontam para a elabora<;;aode uma
tipologia propria de divergencias de tradu<;;aopara a lingua portuguesa.

PARADOXO DO PEDESTRE: UMA QUESTAo DE PSICOLINGUiSTICA COMPUTACIONAL

Luiz Arthur Pagani (UFPR)

Na psicolingDistica computacional, area em que se busca implementar modelos computacionais
para 0 processamento lingDistico humano, Mark Steedman apontou urn suposto paradoxa que
esses modelamentos precisariam enfrentar quando saD elaborados nos moldes herdados da
lingDistica computacional, e indicou tambem uma alternativa para evita-lo atraves do emprego
da gramatica categorial. No entanto, 0 paradoxa foi contestado por Edward Stabler.
Segundo Steedman (1989), 0 paradoxo decorre da adoc;:aode tres hipoteses: 1)que 0 processa-
mento lingDistico humano e incremental, 2) que as estruturas gramaticais postuladas pelo
principal paradigma lingDistico empregado (geralmente alguma versao da gramMica gerativa)
sempre apresentam ramificac;:aoa direita e 3) que os principios da gramMica devem ser
diretamente empregados pelo processador lingDistico humano (hipotese forte da competencia).
Para nao abandonar a hipotese forte da competencia, nem a da incrementalidade, Steedman
defende 0 uso da gramatica categorial como alternativa para a constru<;;aodas estruturas
gramMicas, ja que nela sempre e possivel encontrar uma estrutura ramificada exclusivamente
a esquerda para qualquer expressao.
Contudo, de acordo com Stabler (1991), a falacia cometida na argumenta<;;aode Steedman esta
na expectativa (nao explicitamente expressa) de que a interpretac;:aosemantica so pode comec;:ar
depois que 0 analisador terminou de encontrar urn sintagma (Stabler usa 0 termo "constituinte
sintatico", mas isso parece impreciso). 0 paradoxa e chamado entao de paradoxa do pedestre
porque essa expectativa vale para a metafora da analise gramatical como se fosse uma
caminhada, na qual se deve dar urn passo depois do outro; no entanto, empregando a metafora
do preparo de uma refeic;:ao,ele afirma que nenhum cozinheiro terminaria de fazer a salada antes
de comec;:ara preparar a carne, ainda que esta tenha que ser servida depois daquela. Da mesma
maneira, na analise gramatical, uma estrategia nao-pedestre trata a analise sintatica e a
interpretac;:aosemantica como tarefas a serem realizadas intercaladamente.


