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BRASILEIROS
Fernanda Mello Demai (USP)

As palavras, objeto dos estudos e das praticas cientificas da Lexicologia, da Lexicografia, da
Terminologia e da Terminografia e de outras areas de estudos lingli.isticos, formam 0 pensamento



humano, fundam institui<;6es, valores e decorrentes praticas, num mundo semioticamente
construido.
As defini<;6essistematizam a constru<;ao do conhecimento humane acerca da "realidade fisica"
e devem ser aivo de aten<;ao de lexic6grafos e de termin6grafos, responsaveis pela produ<;ao de
dicionarios, de vocabularios e de glossarios.
Nosso objetivo neste trabalho e analisar defini<;6es terminol6gicas em vocabularios e em
glossarios brasileiros, sob os pontos de vista da base te6rica explicitada.
o corpus de nossa pesquisa e do tipo parametro, pois tern por objetivo fornecer defini<;6esdos
termos para analise e para compara<;ao; a seguir, citamos as obras dicionaristicas que 0

comp6em: MALTESE.Grande dicionario de medicina. Sao Paulo. Maltese. 1994; VENTURAet
al. Enfermagem ortopedica. Sao Paulo. kone. 1996; ZACHARIAS& ZACHARIAS.Dicionario de
medicina legal. 1991. Curitiba/ Sao Paulo. Ed. Universitaria Champagnat/ MINISTERIODA
SAODE/ FORTES. Profissionaliza<;ao de auxiliares de enfermagem/ fundamentos da enferma-
gem. Ministerio da saude. Rio de Janeiro. Fiocruz. 2001 ;SANTOS, "Principais terminologias e
conceitos/ anexo al in Centro cirurgico e os cuidados de enfermagem. Sao Paulo. latria. 2003.
Nos ateremos a descri<;;aoe a analise de paradigmas definicionais, dos sememas (conjuntos de
semas, tra<;;osdistintivos de significado) que comp6em as defini<;;6esdas entradas por n6s
selecionadas nas obras dicionaristicas brasileiras de nos so corpus.
Seguiremos as proposi<;;6este6ricas de: BARBOSA,"Da microestrutura dos vocabularios tecni-
co-cientificos" in Anais do IVencontro nacional da anpoll. Recife. 1989; GREIMAS& COURTES.
Dicionario de semi6tica. Cultrix. Sao Paulo; SAGER,Apratical course in terminology processing.
Amsterdam/ Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. 1990.
Os termos escolhidos para terem suas defini<;;6esanaiisadas sac os seguintes: a) ulcera de
pressao/ escara; b) edema; c) trombose.

A METAFORA SiMBOLO: PROPOSTA DE NOMENCLATURA PARA ALGUNS CASOS

Jurandir Soares Oliveira Filho rUNES?)

Sao ocorrencias padronizadas de metMora: a catacrese, a personifica<;;ao,tambem chamada de
animismo, prosopopeia ou metagoge, a sinestesia, 0 simbolo. A ultima, a metMora simbolo,
poderia receber a seguinte terminologia, conforme 0 caso: zoossemia, quando urn animal passa
a ser urn simbolo (aquele garoto e urn touro), antropossemia, quando urn antrop6nimo passa a
ser a tipossemia (aquele homem e urn Einstein, urn Sao Tome, urn gari, urn carrasco, urn tartufo),
etnossemia, quando urn povo passa a ser a marca (aquele homem e urn vandalo, urn espartano,
urn canibal), topossemia, quando urn top6nimo (aquele local e urn Vietna, aquele homem e urn
mascate) e achamos que podemos denominar ainda fitossemia, trofossemia, misticossemia,
fonomenossemia, sidereossemia, ressemia, respectivamente 0 caso de uma planta (aquela
mulher e uma fior),urn alimento (aquela garota e urn doce), uma entidade mistica (aquela mulher
e urn anjo), urn fen6meno (aquele carro e urn sonho, urn furacao), urn corpo cele~te (aquele
homem e urn astro) e 0 caso de, por exemplo, urn objeto, uma coisa, uma pe<;;a(aquele livro e
umaj6ia, aquele homem e urn guarda-roupa). Aprimeira base de ressemia corresponde ao latim
"res, rei", elemento que se ve em reificar, dicionarizada; a segunda e grega, significa sinal, marca
e se encontra em paiavras do pr6prio grego como semi6tica. Lembremo-nos de que estamos
grafando com minuscula quando a situa<;;aometaf6rica encontra-se nas origens (aquele homem
e urn carrasco, urn mascate) e com maiuscula quando a situa<;;ao metaf6rica, anterior a
metonimica se houver, nao se encontra obliterada (aquele homem e urn Einstein, aquele local e
urn Vietna). Lembremo-nos tambem de que 0 simbolo pode ser metonimico (ficaram entre a cruz
e a espada, as armas cederam a toga).



CORPORA COMO FERRAMENTAS DE ESTUDO E TESTE PARA TRABALHOS TERMINOGRAFICOS

Guilherme Fromm (US?)

Corporaja vem sendo usados como base para a constrw;;ao de obras lexicograficas/terminogra-
ficas ha mais de uma decada. It consenso, entre os pesquisadores da area, que quanta maior 0

corpus, melhor sera 0 resultado. Ha, porem, de se pensar se esse consenso aplica-se a todos os
tipos de analise envolvendo corpus.
Estamos em fase de elabora<;:ao,para nossa tese de doutorado, de cinco corpora comparaveis
bilinglies em areas de especialidade. Discutiu-se muito 0 tamanho ideal e a fun<;:aoque esses
corpora teriarn para a demonstra<;:aodo objetivo final da tese, que e a cria<;:aode urn modelo de
busca terminografica, em midia eletronica, a ser demonstrado atraves de urn software (criado
especialmente para essa fun<;:ao).A preocupa<;:aoe fornecer urn novo instrumento para grandes
usuarios desses tipos de obras: os tradutores.
A ideia inicial nao e a elabora<;:aode vocabularios bilinglies nas cinco areas, mas a cria<;:aode
modelos que sirvam de parametro para que essa elabora<;:aoseja realizada no futuro. Os corpora
servirao para tres tipos de levantamento: macroestrutura (baseada, sobretudo, no criterio de
palavras-chave), microestrutura (analise de possiveis elementos de composi<;:ao)e teste de
software (0 program a buscara exemplifica<;:oesdiretamente no corpus).
Nao vemos a necessidade, baseados nos criterios acima, de corpora de grandes propor<;:oes.
Grandes corpora saD economicamente dispendiosos e requerem muito tempo e pessoal para
elabora<;:ao.Alem disso, nao ha a necessidade de etiquetamento (embora seja sempre interes-
sante, para futuras pesquisas) ou cabe<;:alhoscom dezenas de informa<;:oes,ja que buscamos,
basicamente, defini<;:oese exemplifica<;:oesnos textos. Sustentamos, portanto, que corpora de
250.000 palavras em cada lingua e em cada especialidade (totalizando dez corpora, ou 2.500.000
palavras) sejam suficientes para fornecer padroes das areas (para a cria<;:aodas estruturas), urn
pequeno numero de defini<;:oese que essas defini<;:oespossam ser testadas (especialmente atraves
de exemplifica<;:oes)pelo programa.

LiNGtiisTICA DE CORPUS E TERMINOLOGIA

Erica Cristina Ranzani (UNES?)

o objetivo de nosso trabalho e mostrar como a Terminologia tern se valida da Lingliistica de
Corpus em suas pesquisas, desde 0 levantamento e extra<;:aode termos, por meio de corpus
especializados, ate a busca de equivalentes e contextos que comprovem 0 uso real da linguagem
utilizada por especialistas de urn determinado dominio.
Segundo Tony Berber Sardinha (2004), a Lingliistica de Corpus e uma area da pesquisa
lingliistica que tern se desenvolvido muito nos ultimos anos. Caracteriza-se pela investiga<;:aoda
linguagem em uso e pelo emprego do computador no armazenamento e analise de dados.
Dessa maneira, os recursos eletronicos oferecidos por esse ramo da Lingliistica, facilita 0 trabalho
do terminologo, que segundo Cabre (1993), nao consiste na inven<;:aode denomina<;:oespara uma
serie de conceitos, mas sim na identifica<;:aoe coleta dos termos que os especialistas utilizam.
Podemos observar, entao, a Informatica atuando cada vez mais nas pesquisas lingliisticas e
terminologicas, pois apresenta novas perspectivas para 0 estabelecimento de repertorios termi-
nologicos, para a busca de contextos, enfim, para atestar 0 uso atuaI da lingua.
Portanto, no decorrer de nos so trabalho, veremos as ferramentas que a Lingliistica de Corpus,
apresenta para as pesquisas lingliisticas e de que maneira ela tern atuado para colaborar com
os estudos em Terminologia.



TEORIA COMUNICATIVA DA TERMINOLOGIA E SOCIOTERMINOLOGIA: ASPECTOS

DIVERGENTES E CONVERGENTES

Keila Mara Sant'ana rUNESP}

Os estudos de Wuster e Lotte proporcionaram a Terminologia 0 carater de disciplina cientifica.
Desde entao, as pesquisas em terminol6gicas conquistaram espac;o e valor como Ciencia. A
intensa produc;ao no campo da Terminologia gerou uma reflexao aos principios da Terminologia
e uma insatisfac;ao em relac;ao a Teoria Geral da Terminologia, proposta por Wuster, que
fundamenta-se no principio de univocidade (para cada conceito, um termo) e apresenta um
carMer normativo.
ATeoria Comunicativa da Terminologia, sistematizada por Maria Teresa Cabre nasce como um
paradigma alternativo a TGT.Fundamentada no tripe da teoria do conhecimento, da comunica-
c;aoe da linguagem, a TCT passa a considerar a unidade terminol6gica como unidade linguistica,
com forma e conteudo indissociaveis. Tambem passa a aceitar e tratar a polissemia, a variac;ao
lingiiistica, a sinonimia e a homonimia.
Um outro paradigm a alternativo e a Socioterminologia formalizada por Franc;ois Goudin. Esta
analisa a Terminologia do ponto de vista das pni.ticas linguisticas em sociedade, propondo um
estudo das linguas de especialidade in vivo.Assim como a TCT aceita a polissemia, homonimia,
sinonimia e variac;ao lingiiistica.
Funcionando como alternativas para 0 estudo terminol6gico, as TCT e Socionterminologia
apresentam pontos convergentes e divergentes. Na presente comunicaC;ao serao tratados os
principais pontos dessas teorias, elaborando um contraponto entre a visao comunicativa e social
da Terminologia.

UMA ANALISE DA INSER<;:Ao DE EMPRESTIMOS LiNGUISTICOS ORIUNDOS DA LINGUA

INGLESA NO DICIONARIO AURELIO-XXI- A INTEGRA<;:Ao DO TERMOS DA ECONOMIA

Daniela de Faria Prado rUFU}

Sabe-se que 0 dicionario e 0 depositario do arcabouc;o lexical de uma lingua, bem como um
registro da cultura do povo falante de tal lingua e que este pode radiografar determinados
momentos hist6ricos por meio das escolhas de verbetes a serem inserido, visto que 0 dicionario
convalida e promove a linguagem aceita e valorizada em sua comunidade. Este trabalho cientifico
apresenta uma breve analise da inserc;aode emprestimos linguisticos oriundos da lingua inglesa
presentes no Aurelio-XXIcom um recorte da rubrica economia. Buscou-se analisar a formatac;ao
da definic;aodos verbetes, bem como as transformaC;aoes fonol6gica, morfossintaticas e seman-
ticas das unidades lexicais selecionadas. 0 intuito maior desta pesquisa e fomentar uma
discussao acerca da real necessidade de adoC;aode tais termos tecnicos em uma dicionario de
lingua gera!. (Palavras chave: dicionario, emprestimos e terminologia)

VOCABULARIZA<;:Ao, TERMINOLOGIZA<;:Ao E 0 TRABALHO TERMINOGRAFICO

Rosiane Cristina Gonc;alves Braga (UFMT)

Na concepc;ao de Muller (1968), vocabularizaC;aoe a passagem de uma unidade lexical de um
universo de discurso especializado para 0 da lingua comum, enquanto a terminologizaC;aose
refere'ao processo inverso. Assim, ao consultar dicionarios de lingua, deparamo-nos com termos
como analise fatorial, inercia e hidrico. Porem, essas mesmas unidades nao estao registradas
em alguns dicionarios especializados, apesar de pertencerem aos conjuntos terminol6gicos
compilados por essas obras. Neste interim, 0 lingiiista que organiza vocabularios se depara com
uma questao incomum ao seu trabalho, podendo ter dificuldades em decidir como aborda-la



adequadamente. Este artigo se propoe a analisar a vocabularizac;ao e a terminologizac;ao dos

termos, sugerindo uma forma de lidar com essas questoes ao organizar trabalhos terminognifi-

coso Para tanto, na primeira parte define e exemplifica os referidos processos e comenta suas

implicac;oes nas areas de especialidade e no universo da lingua comum. Analisa, ainda, alguns

exemplos de termos vocabularizados, mas nao dicionarizados pel as obras terminograficas e

observa os semas comuns e diferentes entre os conceitos especializado e comum, na intenc;ao

de verificar ate que ponto a unidade terminol6gica se vocabularizou. Por fim, apresenta sugest6es

de como abordar os casos analisados em urn vocabulario tecnico-cientifico.


