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A PRODU<;Ao TERMINOLOGICA NO DOMiNIO DA BIOTECNOLOGIA: NEOLOGISMOS E

METODOLOGIA DE DETEC<;Ao

Cassia Maria Davan<;o rUNES?)

o objetivo deste trabalho e apresentar a pesquisa que estamos desenvolvendo durante nosso
Mestrado. Essa pesquisa da continuidade ao trabalho desenvolvido durante a gradua<;;ao,em
urn projeto de Inicia<;;aoCientifica. Apos a realiza<;;aodesta pesquisa, pudemos comprovar que a
quantidade de termos especializados contidos em dicionarios de lingua geral como 0 Aurelio
(corpus de exclusao inicial), ao menos no dominio da Biotecnologia, e muito pequena, nao
constando nele sequer termos como abacaxizeiro, citricultura e microbacia, que sao muito
empregados, nao so pelos especialistas da area, mas tarnbem pela comunidade em geral. Devido
ao nosso interesse em pesquisar os neologismos presentes no dominio da Biotecnologia,
pretendernos dar continuidade a nossa pesquisa, utilizando urn corpus de exclusao rnais arnplo
e buscando refletir sobre 0 conceito de neologismo e a sua aplica<;;ao.Portanto, durante 0 53°
Grupo de Estudos Ling11isticos(GEL),apresentaremos 0 corpus da nossa pesquisa, constituido
pela versao eletronica da revista Biotecnologia, bem como 0 corpus de referencia (de exclusao),
que e composto por dicionarios da lingua geral (Aurelio, Michaelis e Houaiss) e especificos da
area pesquisada (dicionarios e glossarios de Biotecnologia e areas afins). A metodologia que
empregaremos recorre a diversas ferramentas eletronicas, como a Internet, 0 verificador ortogra-
fico do Word2000, as vers6es eletr6nicas do corpus de referencia, 0 Access2000 e 0 programa
Hyperbase. Os objetivos alrnejados, neste trabalho sao a detec<;;aoe a reflexao sobre os possiveis
neologisrnos do dominie da Biotecnologia. Buscamos ainda cornprovar a importancia da utiliza-
<;;aode ferrarnentas eletr6nicas para as pesquisas terminologicas e lexicologicas e, especialrnente,
para a detec<;;aode neologisrnos.

A PRECISAo NA TRADU<;Ao DE CONTRATOS SOCIAlS - UMA QUESTAo ALEM DO

CONHECIMENTO DO LEXICO

Mariana Ruggiero Colombo rUNES?)

o presente trabalho insere-se em urn projeto sobre 0 lexico e, sobretudo, sobre a terminologia,
predominante em contratos sociais submetidos a tradu<;;aojuramentada (TJ)em uma perspectiva
biling11eportugues-ingles.

Ao procedermos a investiga<;;6escientificas no campo da Terminologia, utilizando tambem 0

arcabou<;;oteorico e metodologico da Ling11isticade Corpus e da Tradu<;;aobaseada em corpus,
pudemos perceber 0 quanta as diferentes realidades dos sistemas organizacionais do pais de
origem do texto traduzido e do pais a que ele se destina sac cruciais para a tradu<;;aode
determinados termos. As diferenr;;as encontradas nao se situam apenas entre as duas linguas
em questao (0 portugues e 0 ingles), mas tambem entre 0 ingles americano e 0 ingles britanico,
em que urn termo apresenta uma nor;;aonos Estados Unidos e outra na Gra-bretanha, como
pudemos notar ao nos depararmos com 0 termo articles of association (urn dos termos
designativos de contrato social em lingua inglesa). Como e exigida do tradutor juramentado uma
fidelidade impar ao texto original, nosso trabalho visa chamar aten<;;aopara a necessidade do
Tradutor Juramentado conhecer nao somente 0 lexica especializado da area em que esta
traduzindo mas conhecer a proveniencia do texto que deve ser traduzido bem como as realidades
dos paises envolvidos no processo de tradur;;ao.



Quando tratamos da tradw;:ao juramentada, toda precisao passa a ser fundamental pois, nesse
ambito, aquilo que pode parecer urn "simples detalhe" pode comprometer a validade de todo 0

texto traduzido.

A QUESTAo DA EQUIVALENCIA NA TRADU<;:Ao JURAMENTADA

Maria Emilia Pereira Chanut rUNESP}

Embora nosso artigo nao tenha a pretensao de abordar profundamente os aspectos te6ricos da
tradw;:ao acerca das diferentes tipologias textuais, gostariamos de propor uma refiexao sobre as
dificuldades terminol6gicas dos textos mais frequentemente submetidos a traduc;:aojuramenta-
da, que saDos documentos pessoais. Aproposta deste estudo parte de uma pratica de traduc;:ao
juramentada na medida em que nossa experiencia mostra que os documentos mais frequente-
mente submetidos a traduc;:aoou versao juramentada sao os certificados e diplomas escolares e
as certidoes dos registros civis e documentos similares. Nesses documentos encontram-se, com
aHa frequencia, termos relativos a nomes de func;:oes,titulos, instituic;:oes, alem de designac;:oes
de localidades marcadas por sua situac;:ao administrativa ou juridica. A pratica nos confirma
que, nesse tipo de traduc;:ao,0 tradutor, alem de possuir profundo conhecimento nas duas linguas
em questao e alguma familiaridade com a linguagem cartoraria e juridica, deve buscar concre-
tamente em ambas as linguas os termos "correspondentes", aqueles suficientemente semelhan-
tes e explicitos em sua "equivalencia funcional", a fim de garantir a compreensao e a comunicac;:ao
e, principalmente, a confiabilidade. Em outras palavras, trata-se de trac;:ar0 que e admissivel e
assimilavel a titulo funcional, pois estamos lidando com conceitos bem precisos.

A TERMINOLOGIA E OS SISTEMAS DE GESTAO DA QUALIDADE ISO 9000

Vanessa de Paula Rodrigues dos Santos rUNESP}

Adecada de 90, para as organizac;:oesdo sistema produtivo brasileiro, foi um periodo de intensas
mudanc;:asde paradigma, especialmente no que tange a ideia de implantac;:aode sistemas de gestao
da qualidade apoiados pelas normas ISO 9000. 0 empresariado brasileiro sensibilizou-se que
qualidade, acima de tudo, era desenvolver produtos e servic;:ospadronizados como forma de garantir
a satisfac;:aode sua clientela. A observac;:aodesse momenta de transic;:aoe importante para nosso
estudo, uma vez que a Terminologia, em sua essencia, visa a padronizac;:aoda linguagem de modo
a facilitar a comunicac;:aoentre pessoas e organizac;:oes.Neste aspecto, entendemos que a Termino-
logia e uma ciencia que esta engajada e vinculada ao presente e ao futuro, ja que ela permite uma
padronizac;:aode processos produtivos por meio do uso de linguagens especificas, confundindo-se
com 0 pr6prio sistema de gestao da qualidade. Isto indica a Terminologia como uma disciplina a
ser explorada com mais intensidade por diversos grupos sociais preocupados com a qualidade de
seus neg6cios em ramo de atuac;:aoespecificos. Desta forma, 0 objetivo de nossa comunicac;:aoe
observar 0 quaD importante e a utilizac;:aoda terminologia para a comunicac;:aoem determinados
dominios, especificamente nos sistemas de gestao de qualidade ISO9000, os quais visam a promover
uma comunicac;:aomais fiuente e livre de ruidos entre emissores e receptores, uma vez que 0 nao
atendimento a uma norma estabelecida pode romper com a padronizac;:ao adotada e com a
nao-conformidade de determinado produto ou servic;:o,gerando a insatisfac;:aodo cliente.

CRITERIOS PARA RECOLHA E SELE<;:Ao DE TERM OS EM BULAS DE MEDICAMENTOS

Mary Lourdes de Oliveira Angotti rUnE}

Estudos lexicograficos e terminograflcos apontam que a recolha e selec;:ao,do lexema ou do termo,
para constituir entrada lexical freqentemente nao sao claramente determinados (Abreu, 2005).



Ressalta-se que ha elementos lingiiisticos que constituem estrategias para conhecer e extrair as
unidades terminograficas de textos especializados. No entanto, outros componentes de cunho
socio-linguistico e pragmMico, como a defini<;:aodo publico alvo e a recorrencia dos termos,
comp6em criterios que lexicografos e terminografos consideram na recolha e sele<;:aodas
entradas. Este artigo pretende discutir a metodologia para recolha e sele<;:aode termos de urn
glossario, a partir de textos de cern bulas de medicamentos. Para tanto, considerou-se, no nivel
pragmMico, 0 publico alvo, isto e, os usuarios de medicamentos. Observou-se, fundamentalmen-
te, 0 universo cognitivo desse publico nao especialista. Como criterios ling1.iisticos foram
consideradas as unidades terminologicas foramdas a partir de processos de deriva<;:aopor infixos,
de composi<;:aoe, especialmente as deriva<;:6ese composi<;:6esformadas a partir de radicais e
infixos gregos. Urn outro criterio ling1.iisticoutilizado considerou os arranjos sintaticos derivados
do processo de nominaliza<;:ao(deverbais). Observou-se que a frequencia, urn criterio extra-lin-
guistico, desses processos morfo-sintMicos foi relevante para a sele<;:aodas entradas. Apesar
disso, 0 criterio pragmMico (que parte do conhecimento de mundo do usuario de medicamento)
foi decisivo para a sele<;:aodas entradas que, de outro modo, poderiam ser consideradas
sin6nimos, hiper6nimos ou variantes coocorrentes.

ESTRUTURA MORFOSSINTATICA E LEXICO-SEMANTICA DOS TERMOS EPONiMICOS DO DO-

MiNIO DA DERMATOWGIA: QUAL E A FORMA MAIS PRODUTIVA EM LiNGUA PORTUGUESA?

Francine de Assis Silveira rUNES?)

o fen6meno da eponimia constituiu 0 cerne de nos sa pesquisa de Mestrado, cujos resultados
foram apresentados em nossa disserta<;:aorecem-defendida. Em Medicina e em Dermatologia, e
muito comum uma doen<;a, lesao ou estrutura do corpo ser designada por urn termo formado
em parte por urn nome proprio, ou seja, por urn ep6nimo. Nessas areas do saber, os ep6nimos
visam muitas vezes homenagear cientistas que se destacaram no estudo desses elementos ou
fazer alusao a pacientes que se tornaram referencia da enfermidade. A Medicina faz esfor<;os
para harmonizar sua terminologia e imprimir-lhe certas caracteristicas. Orienta, sistematica-
mente, a nao-cria<;:aoe mesmo ao nao-emprego desses termos por parte dos especialistas. No
dominio da Dermatologia, observamos, por meio do estudo a que procedemos, que, apesar das
constantes orienta<;6es da Medicina contra a cria<;ao e utiliza<;ao ep6nimos, os tratados e
compendios da area, originalmente redigidos em lingua portuguesa ainda utilizam uma termi-
nologia eponimica. Analisando esses termos do ponto de vista de sua estrutura morfossintatica
e lexico-semantica, pudemos observar a existencia de termos eponimicos compostos, alguns
poucos sob a forma de termos simples euma grande maioria de termos eponimicos sintagmMicos,
ou seja, termos complexos. As bases desses termos, por sua vez, tambem se apresentaram como
termos simples ou complexos. Nesta exposi<;ao,demonstraremos esses casos atraves de exemplos
retirados de nosso corpus e discutiremos 0 recurso mais produtivo de cria<;ao lexical na
modalidade eponimica, em portugues, no dominio da Dermatologia.

o AUXjLIO DA LINGUjSTICA DE CORPUS NO TRATAMENTO TERMINOLOGICO DE

CONTRATOS DE PRESTA<;:Ao DE SERVI<;:OS SUBMETIDOS A TRADU<;:Ao JURAMENTADA

Oildans Ferreira ?andim rUNES?)

Nosso projeto de pesquisa tern como proposito estudar 0 lexica de contratos de presta<;ao de
servi<;os submetidos a tradu<;ao juramentada, tendo como lingua de partida 0 frances e a de
chegada, 0 portugues. De modo mais especifico, pretendemos analisar a terminologia predomi-
nante nesses documentos atraves do levantamento do conjunto lexico (termos, express6es e



fraseologias) e, assim, analisar as aproxima<;;6ese distanciamentos entre 0 referido conjunto
lexico e 0 encontrado em documentos de mesma natureza originalmente redigidos em portugues.
As pesquisas desenvolvidas situam-se no campo da Terminologia e recorrem tambem, em parte,
ao arcabou<;;ote6rico e metodol6gico da LingLiisticade Corpus e da Tradu<;;aobaseada em corpus.
Assim, no presente trabalho pretendemos expor de que forma a LingLiisticade Corpus nos auxilia
no tratamento dos dados terminol6gicos; nossos corpora foram aplicados ao programa Hyperbase
e ao programa Word Smith Tools. Esses programas possuem certas ferramentas que sao
extremamente importantes na busca dos termos, como a indexac;:aode todas as palavras do texto
(0 que permite 0 acesso a esses dados em seu contexto), 0 indice alfabetico, 0 dicionario de
frequencias, a concordancia sistematica e ate mesmo a indicac;:aodas palavras-chave de urn
corpus. Essas ferramentas nao s6 auxiliam a determinar a nomenclatura inicial de nosso lexico,
mas tambem nos auxiliam durante toda a nossa pesquisa, estando os nossos dados organizados
de uma forma bastante met6dica.

QUESTOES SOCIOCULTURAIS NA DETERMINA<;:Ao DE EQUIVALENCIAS FRANCES-

PORTUGUES NO DOMiNIO JURiDICO

Viviane do Amaral Ferini rUNESP}

Nossa pesquisa, que recebe auxilio da FAPESP, objetiva estudar 0 vocabulario utilizado no
dominio do Direito, com a finalidade de elaborar urn glossario terminol6gico bilingLie frances-
portugues dessa area.
Para tanto, desenvolvemos uma atividade previa e essencial, que consistiu na busca de
equivalentes em portugues de urn conjunto de cerca de 300 termos juridicos em frances. Essa
busca demonstrou-se urn processo complicado devido as questoes culturais e as visoes de mundo
diferentes que se confrontaram, visto que cada lingua reflete a realidade na qual se encontra
inserida.
o corpus utilizado em nossa pesquisa constitui-se de glossarios e dicionarios monolingLies de
termos juridicos em frances e em portugues. Em frances, utilizamos 0 Glossaire des mots-cles
juridiques (Glossario de palavras-chave juridicas) elaborado pelo Ministerio da Justic;:ada Franc;:a
e 0 Lexique juridique de Raymond Guillien e Jean Vicent. Em portugues, baseamo-nos em dois
dicionarios que sao referencias no dominio juridico, a saber: Vocabulario juridico eletronico, de
Placido e Silva e Dicionario juridico, organizado pelo Dr. Othon Sidou.
Os dados coletados de nosso corpus foram registrados em fichas eletr6nicas elaboradas com 0

auxilio do programa Windows Access 2.0. Pretendemos mostrar em nossa apresentac;:ao alguns
problemas e soluc;:oesencontradas quando da determinac;:aode termos equivalentes que apre-
sentam diferenc;:asligadas a realidade sociocultural.


