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Este simposio examina problemas da cria<;:ao, estrutura, fun<;:ao dos signos lexicais, sua
forma<;:ao e sele<;:ao, para observar reflexos de tra<;:osimportantes dos grupos socia is, sua
atividade, seus objetivos, metodos e valores. As fun<;:6essocial. pragmatica e semantica saG
elementos indissociaveis do processo de semiotiza<;:ao, lexemiza<;:ao, terminologiza<;:ao.A
constru<;:ao e reconstru<;:oo dos signos lexicais constitui uma das preocupa<;:6es centrais dessas
pesquisas.

AS DENOMINAc;OES FUNDADORAS DO CAMPO DlSCURSIVO DO DlREITO

Leda Pires Correa (PUC-SP)

Pesquisa tematizada no uso dialogico do vocabulario juridico, pelo qual busca-se verificar,

tomando-se por base teorico-metodologica os postulados da Lexicologia, em que medida as

concepc;6es de lei e costume, concebidas como fontes historicas do sistemajuridico, configuram-

se pelo campo semantico da etica social, e estruturam-se a luz do pressuposto de que 0 pactuado



deve ser mantido (pacta sunt servanda). Tais concep<;:6es sac observadas em defini<;:6esde Direito

Legal e de Direito Costumeiro ou Consuetudinario, inscritas nos textos da doutrinajuridica. Em

sintese, busca-se compreender como 0 campo semantico da etica social organiza e estrutura 0

campo discursivo do Direito. Para tanto, parte-se do pressuposto que a organiza<;:ao e estrutu-

ra<;:ao de todo e qualquer campo discursivo decorre de um complexo de praticas sociais,

conceitualmente fundado por sentidos s6cio-hist6ricos, que se explicam najpela dimensao

simb6lica das denomina<;:6es.

AS DENOMINA<;:OES NO PERCURSO GERATIVO DA ENUNCIA<;:Ao DE CODIFICA<;:Ao

Maria Aparecida Barbosa (US?)

Este trabalho propoe-se a examinar aspectos importantes dos niveis conceptual, lexematico e

terminol6gico do percurso gerativo da enuncia<;:ao de codifica<;:ao. 0 estudo das estruturas e

fun<;:6es das unidades-padrao do plano cognitivo e do plano semi6tico tem grande relevancia, no

ambito das pesquisas lexicol6gicas, semanticas e terminol6gicas. Sao analisadas, aqui, de um

lado, a complexidade estrutural e funcional dos constructos do primeiro nivel - arquiconceito,

metaconceito, metametaconceito -, com vistas a proposir;ao de uma tipologia de campos

conceituais; de outro, sao examinados processos semanticos, pragmaticos e lexematicos que

conduzem ao engendramento de novas grandezas signicas e a conversao dos conceitos em

unidades lexicais: a semiotizar;ao, a lexemizar;ao, a terminologizar;ao, a metaterminologizar;ao e

a metavocabularizar;ao. Estudam-se os problemas da cria<;:aoda estruturas da funr;ao dos signos

lexicais, a sua formar;ao e a sua seler;ao, para observar alguns reflexos de certos trar;os

importantes dos grupos sociais, de sua atividade, de seus objetivos, metodos e valores. A funr;ao

social e considerada, pois, elemento indispensavel e constituinte dos signos. A construr;ao e

reconstrur;ao dos signos lexicais - vocabulos ou termos - constitui, assim, uma das preocupar;oes

centrais desta pesquisa.

CONTRIBUI<;:OES DE MICHEL BREAL PARA A COMPREENSAo DOS PROCESSOS DE

DENOMINA<;:Ao, VOCABULARIZA<;:Ao E TERMINOLOGIZA<;:Ao

Marcia Sipavicius Seide (UNIOESTE)

Esta comunicar;ao tem por objetivo fazer uma reflexao te6rica sobre os mecanismos de criar;ao

lexical e de transferencia de unidades lexicais.Nessa reflexao, sac apontadas propostas de Michel

Breal que podem contribuir para 0 entendimento da denominar;ao, da vocabularizar;ao e da

terminologizar;ao. 0 processo de vocabularizar;ao e responsavel pela passagem de um lexema de

um conjunto terminologico para um conjunto vocabular; 0 de terminologizar;ao, por sua vez,

responde pela transformar;ao de um item terminol6gico em vocabular, sendo que ambos os

processos pressupoem 0 ate denominativo atraves do qual urn conceptus torna-se vocabulo ou

termo.(BARBOSA, 2004). Nao obstante a disparidade entre a fundamentar;ao te6rica do modelo

elaborado pela lexic610ga e termin610ga e aquela adotada pelo criador do termo semantica, e

possivel estabelecer pontos de convergencia a partir dos quais os postulados de Breal podem

contribuir para uma melhor compreensao dos mecanismos lexicais apontados. A abordagem

conceptual da denomina<;:ao e comparada as propostas apresentadas em Ensaio de Semantica

(doravante ES) (BREAL, 1924) no capitulo intitulado "Como os nomes sac dados as coisas".

Quanto aos process os de vocabularizar;ao e de terminologiza<;:ao, eles sac relacionados a

influencia do contexto de uso de uma palavra como geradora de mudanr;as semanticas,

entendendo-se contexto por meio social ejou profissional no qual ocorre a interlocu<;:ao. Se uma

palavra tern urn sentido adicional utilizado em um meio restrito que passa a ser usado



popularmente, ha vulgarizac;;aoda mudanc;;a semantica; ocorrendo-se 0 processo inverso, a
mudanc;;aresulta na criac;;aode urn sentido especializado para a palavra. 0 primeiro processo e
cotejado com 0 de vocabularizac;;aoe 0 segundo, com 0 de terminologizac;;ao.Porfim - tambem
com base no ES - sac feitas considerac;;iiessobre as consequencias desses processos para a
evoluc;;aodo componente lexical do idioma.

DENOMINA<;:OES NO FAZER LEGISLATIVO

Maria de Lourdes Rossi Remenche (UEL)

Os registros lingliisticos envolvem varios fatores extralingliisticos, entre eles, 0 contexto e a
situac;;ao,0 tema do discurso e, ate mesmo, os interlocutores, mas acima de tudo, as atitudes
sociais em relac;;aoa lingua podem condicionar a Iinguagem, pois a cultura e a tradic;;aosocial
sao responsaveis pela manutenc;;ao de padriies Iingliisticos aceitos pela sociedade. Bally(1977,
p.08) destaca 0 meio como fator extralingliistico na criaC;;aode urn tipo especial de expressao,
que compreenderia as condiC;;iiesde vida preexistentes no individuo e as formas habituais de
atividade e pensamento, incluindo as profissiies. As denominaC;;iiesno fazer legislativo objetivam
a clareza do conteudo, empregando preferencialmente palavras e expressiies em seu sentido
comum e tecnicas apenas quando a norma versar sobre assuntos tecnicos.

VOCABULARIO EM DISCURSOS PEDAGOGICOS

Jeni Silva Turazza (PUC-SP)

InvestigaC;;aosituada na Iinha de pesquisa pedagogia do lexico que tematiza 0 vocabulario da
lingua portuguesa como matriz fundadora dos processos de interpretac;;ao significativa de
quaisquer textos: produtos de inumeras praticas discursivas, cuja compreensao pressupiie
rupturas e permanencias de conteudos semiolingliisticos das formas lexico-gramaticais (signi-
ficados =sentidos cristalizados pelo use), de sorte a manter graus de identidade de novas
significaC;;iies(sentidos propriamente ditos), sem 0 que nao se compreendem as mudanC;;as
hist6ricas e tampouco 0 fato de os textos serem espaC;;ode novas informaC;;iies.Objetiva-se, no
caso deste trabalho, 0 estudo de designaC;;iiesvocabulares que, inscritas nos registros de textos
da legislac;;aofederal (LBD/96), configuram-se por uma area semantica cuja ancoragem e dada
pela denominac;;aosolidariedade em torno da qual circulam as concepC;;iiesde liberdade, igual-

dade, direito, democracia e cidadania. Deslocada para 0 campo da pedagogia, esta area e
interpretada por principios aos quais se denomina flexibilidade e inter ou multidisciplinaridade,
visando a mudanc;;ade focalizaC;;aopara 0 exercicio de pritticas discursivas que, circunscritas ao
ensino de lingua materna, implicam a recontextualizaC;;aode didaticas e metodologias.

VOCABULARIOS EM DISCURSOS LITERARIOS

Guiomar Fanganiello Calc;ada (USP)

o material obtido a partir de nos sa pesquisa sobre vocabulario permite-nos apreciar a seleC;;ao
lexical dos autores e 0 comportamento das palavras em diferentes discursos literarios. Neles a
palavra assume seu real sentido, determinado na materialidade do texto, em funC;;aodo assunto
e da intencionalidade do sujeito-autor. Em concordancia com Vilela (1979), consideramos que
a palavra lexica apresenta uma relaC;;aoimediata com a realidade e constitui 0 elemento central
da lingua. Esta, por sua vez, orienta-se para fora de si, para 0 mundo, a fim de comunicar ou
discutir as coisas desse mundo, orientada sempre pela intencionalidade do usuario-autor. Dessa
forma, 0 sentido da obra resulta da maneira como a ela gera a lingua. 0 autor se utiliza desta
ultima de acordo com 0 universe que ela instaura, negocia urn c6digo de linguagem que the e



proprio. Nao e confrontado somente com a lingua, com uma intera<;:ao de linguas e de usos, com
aquilo que, segundo Maingueneau (1995) se pode chamar de interlingua, entendida como "as

rela<;:oes numa determinada conjuntura, entre as variedades da mesma lingua", mas tambem com

uma intem<;:ao entre essa lingua e as outras passadas ou contemporaneas. Essa no<;:aode interlingua

visa a heteroglossemia externa, ao 'dialogismo' (M.Baktin) atmves dos quais se institui a enuncia<;:ao

singular das obms. Com base nesse pluralismo externo e interne (pluriglossia) necessario para

enraizar 0 mundo na obm literaria, e nosso objetivo focalizar as varia<;:oes lingLiisticas vocabulares

e suas relayoes com os diferentes recortes culturais, a fim de compreender e interpretar, entre outros

aspectos, os sistemas de valores, os recortes culturais, os pontos de vista e as praticas dos diversos

grupos socioculturais, atraves da estruturayao da visao de mundo presente na obra literaria.


