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Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
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si he perdido la voz en la maleza, 
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Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
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me queda la palabra. 
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Nothing is more practical  

than a good theory. HENNING BERGENHOLTZ 

(NIELSEN; TARP, 2009) 

Alguns dizem:  

“Deem aos consumidores o que eles querem”.  

Não é assim que eu penso.  

Nossa tarefa é descobrir  

o que eles vão querer antes de quererem.  

Acho que Henry Ford disse certa vez:  

“Se eu perguntasse aos consumidores o que queriam,  

eles teriam dito: ‘Um cavalo mais rápido!’”.  

As pessoas não sabem o que querem  

até que a gente mostre a elas.  

É por isso que nunca recorro a pesquisas de mercado.  

Nossa tarefa é ler coisas  

que ainda não foram impressas. STEVE JOBS 

(ISAACSON, 2011)  



R ES U MO  

Esta tese de doutorado teve como objetivo analisar os princípios fundamentais da Teoria das Funções 

Lexicográficas (TFL) e os elementos básicos de uma teoria específica da lexicografia pedagógica 

para aprendizes de línguas estrangeiras — inserida na TFL — salientando o impacto das novas 

tecnologias disruptivas na lexicografia e as possibilidades que oferecem para o desenho e a 

construção de dicionários da internet. Este propósito geral se decompôs em quatro objetivos 

específicos: (a) analisar os princípios axiomáticos mais importantes da TFL e seu desenvolvimento 

como uma teoria ‘transformativa’ que defende a lexicografia como uma área de teoria e prática 

social, bem como ciência independente com uma grande vocação interdisciplinar; (b) discutir os 

elementos fundamentais de uma teoria específica da lexicografia pedagógica voltada para aprendizes 

de línguas estrangeiras, inserida na TFL, a partir da delimitação do conceito de ‘dicionário para 

aprendizes de línguas estrangeiras’; (c) enfatizar a aproximação da TFL à ciência da informação para 

o desenvolvimento da lexicografia da internet e o crescente impacto das novas mídias digitais como 

suporte das obras lexicográficas, diferenciando os dicionários da internet dos dicionários na internet; 

(d) analisar a relação entre lexicografia e tecnologia, evidenciando as possibilidades que as modernas 

tecnologias e técnicas de computação, informação e comunicação oferecem para a concepção de 

dicionários on-line e descrevendo as inovações tecnológicas utilizadas atualmente e as que abrem 

caminho para um futuro com produtos lexicográficos mais personalizados. Para atingir os objetivos, 

realizou-se uma pesquisa de natureza bibliográfica, a partir da qual concluiu-se que a TFL é uma 

teoria abrangente e em permanente evolução que pode orientar qualquer tipo de estudo ou projeto 

dicionarístico no contexto da era digital e da Quarta Revolução Industrial que vem se impondo. A 

presente tese constitui-se como uma contribuição pedagógica na medida em que pode ser usada (a) 

como suporte para a discussão em diversas disciplinas de cursos de graduação e programas de pós-

graduação; (b) como fonte de inspiração para selecionar e delimitar tópicos de pesquisa emergentes 

em lexicografia; e (c) como subsídio para elaborar e/ou desenvolver projetos de investigação, além 

de oportunizar novos desafios e múltiplas perspectivas de pesquisa. Uma das mais instigantes e 

desafiadoras situa-se no âmbito da lexicografia pedagógica da internet para aprendizes de línguas 

estrangeiras, dada a escassez de dicionários on-line — para esse grupo de usuários — que aproveitem 

plenamente as tecnologias disponíveis. 

Palavras-chave: Teoria das Funções Lexicográficas (TFL). Lexicografia pedagógica. Dicionário 

para aprendizes de línguas estrangeiras. Lexicografia da internet. Dicionários on-line. Lexicografia 

e tecnologia. Tecnologias e técnicas de informação. 



R ES U ME N  

Esta tesis doctoral tuvo como objetivo analizar los principios fundamentales de la teoría funcional 

de la lexicografía (TFL) y los elementos básicos de una teoría específica de la lexicografía 

pedagógica para aprendices de lenguas extranjeras — incluida en la TFL — destacando el impacto 

de las nuevas tecnologías disruptivas en la lexicografía y las posibilidades que ofrecen para el diseño 

y construcción de diccionarios de internet. Este propósito general se desglosó en cuatro objetivos 

específicos: (a) analizar los principios axiomáticos más importantes de la TFL y su desarrollo como 

una teoría transformativa que defiende la lexicografía como un área de teoría y práctica social, así 

como ciencia independiente con una gran vocación interdisciplinar; (b) discutir los elementos 

fundamentales de una teoría específica de la lexicografía pedagógica dirigida a aprendices de lenguas 

extranjeras, incluida en la TFL, a partir de la definición del concepto de diccionario para aprendices 

de lenguas extranjeras; (c) enfatizar la aproximación de la TFL a la ciencia de la información para 

el desarrollo de la lexicografía de internet y el creciente impacto de los nuevos medios digitales como 

soporte de las obras lexicográficas, diferenciando los diccionarios de internet de los diccionarios en 

internet; (d) analizar la relación entre lexicografía y tecnología, resaltando las posibilidades que 

ofrecen las modernas tecnologías y técnicas de computación, información y comunicación para el 

diseño de diccionarios de internet y describiendo las innovaciones tecnológicas que se utilizan en la 

actualidad y las que abren el camino a un futuro con productos lexicográficos más personalizados. 

Para lograr los objetivos se realizó una investigación bibliográfica, de la cual se concluyó que la TFL 

es una teoría integral y en constante evolución que puede orientar cualquier tipo de estudio o proyecto 

lexicográfico en el contexto de la era digital y de la Cuarta Revolución Industrial que se viene 

imponiendo. La presente tesis constituye un aporte pedagógico por cuanto puede ser utilizada (a) 

como material de discusión en varias disciplinas de cursos de pregrado y de posgrado; (b) como 

fuente de inspiración para seleccionar y delimitar temas emergentes de investigación en lexicografía; 

e (c) como ayuda para elaborar o desarrollar proyectos de investigación, además de brindar nuevos 

desafíos y múltiples perspectivas de investigación. Una de las más estimulantes y desafiantes se 

encuentra en el ámbito de la lexicografía pedagógica de internet para aprendices de lenguas 

extranjeras, dada la escasez de diccionarios de internet, para este tipo de usuarios, que aprovechen al 

máximo las tecnologías disponibles. 

Palabras clave: Teoría funcional de la lexicografía. Lexicografía pedagógica. Diccionario para 

aprendices de lenguas extranjeras. Lexicografía de internet. Diccionarios en línea. Lexicografía 

y tecnología. Tecnologías y técnicas de la información. 



R ES U MO  

A presente tese de doutoramento tivo como obxectivo analizar os principios fundamentais da teoría 

funcional da lexicografía (TFL) e os elementos básicos dunha teoría específica da lexicografía 

pedagóxica para estudantes de linguas estranxeiras — inserida na TFL — resaltando o impacto das 

novas tecnoloxías disruptivas na lexicografía e as posibilidades que ofrecen para o deseño e construción 

de dicionarios de Internet. Este propósito xeral dividiuse en catro obxectivos específicos: (a) analizar 

os principios axiomáticos máis importantes da teoría funcional da lexicografía e o seu 

desenvolvemento como unha teoría “transformativa” que defende a lexicografía como unha área de 

teoría e práctica social, así como ciencia independente cunha gran vocación interdisciplinaria; (b) 

discutir os elementos fundamentais dunha teoría específica da lexicografía pedagóxica dirixida a 

estudantes de linguas estranxeiras, incluída na teoría funcional da lexicografía, a partir da definición do 

concepto de “dicionario para estudantes de linguas estranxeiras”; (c) salientar o achegamento da teoría 

funcional da lexicografía á ciencia da información para o desenvolvemento da lexicografía de Internet 

e o crecente impacto dos novos medios dixitais como soporte das obras lexicográficas, diferenciando 

os dicionarios de Internet dos dicionarios en Internet; (d) analizar a relación entre a lexicografía e a 

tecnoloxía, destacando as posibilidades que ofrecen  as modernas tecnoloxías e técnicas de 

computación, información e comunicación para o deseño de dicionarios de Internet e describindo as 

innovacións tecnolóxicas que se usan actualmente e as que abren o camiño cara a un futuro con 

produtos lexicográficos máis personalizados. Para acadar os obxectivos, levouse a cabo unha 

investigación bibliográfica, da que se concluíu que a teoría funcional da lexicografía é unha teoría 

integral e en constante evolución que pode orientar calquera tipo de estudo ou proxecto lexicográfico 

no contexto da era dixital e da Cuarta Revolución Industrial que se vén impoñendo. Esta tese constitúe 

unha achega pedagóxica na medida en que pode usarse (a) como apoio á discusión en varias disciplinas 

de cursos de graduación e programas de posgraduado; (b) como fonte de inspiración para seleccionar 

e delimitar temas de investigación emerxentes en lexicografía; e (c) como axuda para elaborar e / ou 

desenvolver proxectos de investigación, ademais de proporcionar novos retos e múltiples perspectivas 

de investigación. Unha das máis estimulantes e desafiantes está no ámbito da lexicografía pedagóxica 

de Internet para estudantes de linguas estranxeiras, dada a escaseza de dicionarios de Internet — para 

este grupo de usuarios — que aproveiten ao máximo as tecnoloxías dispoñibles. 

Palabras clave: Teoría funcional da lexicografía. Lexicografía pedagóxica. Dicionario para estudantes 

de linguas estranxeiras. Lexicografía de Internet. Dicionarios en liña. Lexicografía e tecnoloxía. 

Tecnoloxías e técnicas da información. 



A BST R AC T  

This doctoral thesis aimed to analyze the fundamental principles of the function theory and the 

basic elements of a specific theory of pedagogical lexicography for foreign language learners 

— inserted in the function theory — highlighting the impact of new disruptive technologies in 

lexicography and the possibilities they offer for the design and construction of internet 

dictionaries. This general purpose was broken down into four specific objectives: (a) to analyze 

the most important axiomatic principles of the function theory and its development as a 

‘transformative’ theory that defends lexicography as an area of social theory and practice, as 

well as independent science with a great interdisciplinary vocation; (b) discuss the fundamental 

elements of a specific theory of pedagogical lexicography aimed at foreign language learners, 

inserted in the function theory, starting from the delimitation of the concept of ‘Learner's 

Dictionary’; (c) emphasize the approximation of the function theory to information science for 

the development of e-lexicography and the growing impact of new digital media as support of 

lexicographical works, differentiating internet dictionaries from dictionaries on the internet; (d) 

to analyze the relationship between lexicography and technology, highlighting the possibilities 

that modern technologies and techniques of computing, information and communication offer 

for the design of online dictionaries and describing the technological innovations currently used 

and those that open the way to a future with more personalized lexicographical products. With 

a view to achieving such objectives, a bibliographic research was carried out, from which it was 

concluded that the function theory is a comprehensive theory and in constant evolution able to 

guide any type of study or dictionary project in the context of the digital era and of the Fourth 

Industrial Revolution that has been imposing itself. The present thesis constitutes a pedagogical 

contribution in that it can be used (a) as a support for the discussion in several disciplines of 

undergraduate courses and graduate programs; (b) as a source of inspiration for selecting and 

delimiting emerging research topics in lexicography; and (c) as input to prepare and/or develop 

research projects, besides offering new challenges and multiple research perspectives. One of 

the most instigating and challenging research perspectives is within the scope of pedagogical 

e-lexicography for foreign language learners, given the shortage of online dictionaries — for 

this group of users — that take full advantage of the available technologies. 

Keywords: Function Theory. Pedagogical Lexicography. Learner's Dictionary. e-

Lexicography. Online dictionaries. Lexicography and Technology. Information Technologies 

and Techniques. 
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1 I NT RO D U ÇÃ O  

A lexicografia é uma prática cultural milenar, cuja origem há de ser vasculhada nas 

culturas mais antigas do Oriente Médio, há aproximadamente 5300 anos. Já o começo da 

história dessa prática multissecular na civilização ocidental, há cerca de 2200 anos, pode ser 

rastreado na Grécia (cf. WELKER, 2005). Desde os inícios da prática lexicográfica, os 

‘dicionários’ foram concebidos como ferramentas de uso para atender a necessidades 

específicas de determinados grupos de pessoas. Assim, no mundo mesopotâmico, os primeiros 

‘protodicionários’ foram exercícios escolares dos escribas sumérios em tábuas de argila, que 

visavam prepará-los para atender às necessidades de administração da sociedade ou para 

comunicar-se com outros povos. Por sua vez, no mundo grego, os primeiros dicionários 

surgiram a partir das glosas que os escribas inseriam em cópias manuscritas para explicar 

palavras e expressões incomuns, obsoletas, dialetais, especializadas etc. (cf. BOISSON et al., 

1991). 

Mesmo que a lexicografia tenha percorrido um longo caminho desde então, tomar 

consciência da estreita relação causal que existe entre necessidades sociais e dicionários como 

produtos culturais tem sido um processo lento e difícil. Uma das razões dessa demora foi a 

produção de dicionários durante vários milênios sem o acompanhamento de uma reflexão 

teórica (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008). De fato, somente na segunda metade do século 

XX, começa a se falar de uma lexicografia teórica ou metalexicografia propriamente dita, com 

o advento de modelos teóricos e metodológicos que facilitam o estudo da produção 

dicionarística existente e/ou servem de guia para projetar e construir novos produtos 

lexicográficos. Entre essas propostas teóricas sobressaem cinco linhas de pensamento surgidas 

na Europa, sendo que duas são teorias parciais (cf. HAUSMANN, 1977, 1990; KROMANN et 

al., 1984, 1991), outra aproxima-se ao que é uma teoria geral (cf. SHCHERBA, 1995 [1940]) 

e as duas restantes constituem verdadeiras teorias gerais da lexicografia (cf., p. ex., WIEGAND, 

1977, 1983, 1989a, 1989b, 1989c, 1990, 1998; TARP, 1992, 1994, 1995; BERGENHOLTZ; 

TARP, 1994, 1995, 2003, 2004, 2005a). 

O Esboço de uma Teoria Geral da Lexicografia do russo Shcherba (1995 [1940]) 

constitui uma contribuição pioneira da metalexicografia, sendo fundamental em sua formação 

e posterior desenvolvimento. Em sua proposta, o autor é consciente da inexistência de uma 

teoria sobre a elaboração de dicionários, embora essa atividade fosse uma prática de longa data. 

Diante disso, seu objetivo é estabelecer alguns princípios para uma teoria a partir da descrição 

e classificação dicotômica dos tipos de dicionários existentes. Por seu turno, o modelo teórico 



25 

 

do alemão Hausmann (1977, 1990) é baseado no estudo e na classificação dos dicionários 

franceses e sua relação com a aprendizagem de línguas estrangeiras, especificamente, francês-

alemão. Sua classificação também é dicotômica e apresenta vários níveis, destacando-se a 

distinção entre dicionários de recepção e dicionários de produção em língua estrangeira. 

Já o objeto de estudo e descrição do modelo dos dinamarqueses Hans-Peder Kromann, 

Theis Riiber e Poul Rosbach (1984, 1991) — chamado de teoria ativo-passiva — são os 

dicionários bilíngues. Ao analisar as necessidades de tradução dos usuários, os autores 

classificam esses dicionários em dicionários ativos e dicionários passivos e estabelecem dois 

critérios para seu design. O primeiro apresenta a atividade de tradução como um processo 

bidirecional (L1↔L2) e o segundo refere-se ao conhecimento linguístico dos usuários (o 

usuário de L11 não tem as mesmas necessidades lexicográficas ao traduzir um texto para a sua 

língua materna que as do usuário de L1 que traduz um texto da sua língua materna para uma 

língua estrangeira). Com base nesses critérios, os germanistas estabelecem quatro dicionários 

bilíngues para cada par de línguas envolvidas: um dicionário ativo L1→L2 e um dicionário 

passivo L2→L1 para usuários da L1, e um dicionário ativo L2→L1 e um dicionário passivo 

L1→L2 para usuários da L22. 

Por sua vez, a Teoria Geral da Lexicografia do alemão Wiegand (cf., p. ex., 1983, 1989a, 

1989b, 1989c, 1990, 1998) começou a ganhar forma nos anos 70 do século XX, o que a torna 

um dos paradigmas mais desenvolvidos. Esta teoria baseia-se em dois postulados principais: 

(a) a pesquisa lexicográfica é uma disciplina científica independente — embora o autor aborde 

a lexicografia do ponto de vista da linguística — e (b) os dicionários são produtos de utilidade. 

De acordo com Wiegand (1998), a pesquisa sobre dicionários impressos pode ser dividida em 

quatro áreas: (a) pesquisa sobre o uso do dicionário; (b) pesquisa crítica sobre o dicionário; (c) 

pesquisa histórica sobre o dicionário; e (d) pesquisa sistemática sobre o dicionário. Cada uma 

dessas quatro áreas contribui para a formação de uma teoria geral da lexicografia, 

desenvolvendo teorias específicas. 

Por fim, a Teoria das Funções Lexicográficas (doravante TFL), o mais recente 

paradigma (cf., p. ex., TARP, 1992, 2008c; BERGENHOLTZ; TARP, 1995, 2003, 2004, 

                                                 
1 Adota-se o termo ‘usuário(s) de L1’ (cf. DEWAELE, 2018; DEWAELE et al., 2021) para referir-se 

aos falantes de língua(s) materna(s). Por sua vez, para referir-se à ‘língua materna’, empregar-se-ão 

indistintamente esse termo e também ‘primeira língua’, além das siglas ‘LM’ e ‘L1’. 
2 Apesar das diversas denominações utilizadas e das distinções que são estabelecidas para fazer 

referência a ‘outra(s) língua(s)’ que não a(s) materna(s), usar-se-ão indistintamente os termos ‘língua 

estrangeira’ e ‘segunda língua’, além das siglas LE e L2. Consequentemente, com o termo ‘usuário(s) 

de L2’ (cf. COOK, 1999, 2002) far-se-á referência aos falantes (ou usuários de línguas de sinais, 

leitores, ouvintes) e/ou aos aprendizes de línguas estrangeiras. 
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2005a), desenvolveu-se nesse contexto, nutrindo-se do debate lexicográfico teórico 

concorrente, mas evoluindo a partir de seus próprios postulados. Todas as contribuições teóricas 

anteriores se referem, de uma forma ou de outra, aos usuários do dicionário e às suas 

necessidades. Os dois últimos modelos — ambas teorias gerais — compartilham os dois 

postulados principais, isto é, a defesa da lexicografia como ciência independente e a definição 

dos dicionários como ferramentas feitas por seres humanos para resolver problemas específicos. 

Contudo, somente a TFL toma os ‘usuários’, as ‘necessidades do usuário’ e as ‘situações do 

usuário’ como ponto de partida para toda a teoria e a prática lexicográficas (BERGENHOLTZ; 

TARP, 2003). 

Assim sendo, a TFL abrange todos os aspectos da disciplina, incluindo tipos de 

dicionários e outras ferramentas de informação. A aplicação de seus princípios axiomáticos 

permite a formulação de teorias específicas que podem fornecer diretrizes e suporte para a 

construção e/ou análise de qualquer tipo de obra de consulta. Desse modo, propõe uma teoria 

dos dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras, cujo interesse é estudar as situações 

extralexicográficas em que esse grupo de usuários pode ter necessidades de informação 

lexicograficamente relevantes, que possam ser atendidas por meio de um dicionário e, 

posteriormente, tipificadas e classificadas, a fim de identificar e desenvolver as melhores 

soluções lexicográficas (TARP, 2008c). 

Atualmente, a lexicografia passa por uma profunda crise em decorrência da mudança de 

paradigma, a qual se apresenta como uma explosão cambriana (FUERTES-OLIVERA, 2016a), 

em que formas antigas estão sobrevivendo (dicionários impressos) e novas formas estão 

constantemente aparecendo e desaparecendo (PDF, CD-ROM, DVD, aplicativos etc.). Essa 

turbulência é causada pela introdução e aplicação de tecnologias disruptivas3 que, por sua vez, 

estão em contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento. Assim, as novas tecnologias e a 

colaboração entre a lexicografia e a ciência da informação oferecem muitos desafios aos 

lexicógrafos. Não obstante, o acúmulo de mais de cinco mil anos de experiência na criação de 

dicionários coloca os “escribas modernos”4 (TARP; GOUWS, 2019, p. 250) em uma posição 

muito melhor para responder a esses desafios, lançando mão do desenvolvimento da teoria 

lexicográfica. 

                                                 
3 Uma tecnologia disruptiva é qualquer inovação tecnológica capaz de mudar radicalmente não apenas 

as tecnologias e os produtos ou serviços estabelecidos, mas também as regras e os modelos de 

negócios de um determinado mercado (cf. BOWER; CHRISTENSEN, 1995; CHRISTENSEN, 

1997; CHRISTENSEN et al., 2015; DICIO, 2009-2021, s.v. disruptivo). 
4 [modern-day scribes] 
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Levando em consideração o panorama anterior, o tema da presente tese é a ‘Teoria das 

Funções Lexicográficas no contexto da era da internet e da irrupção das novas tecnologias’, o 

qual se desenvolve mediante uma pesquisa bibliográfica. A carência de literatura em português 

sobre a moderna teoria geral das funções lexicográficas e seus desdobramentos no contexto da 

era digital, assim como a escassa — para não dizer nula — aplicação desse modelo teórico na 

proposta de projetos lexicográficos no Brasil motivaram este trabalho. 

A tese se justifica pedagogicamente por reunir, organizar e relacionar informação — 

que se encontra muito dispersa e em várias línguas — sobre o desenvolvimento dessa teoria e, 

consequentemente, da lexicografia na era da informação. Desse modo, pode ser usada como 

documento de discussão em diversas disciplinas de cursos de graduação e programas de pós-

graduação, bem como fonte de inspiração para selecionar e delimitar tópicos de pesquisa 

emergentes na área ou como subsídio para elaborar e/ou desenvolver projetos de investigação. 

1 . 1  O B J E T I V O S  

A presente tese tem como objetivo geral analisar os princípios fundamentais da Teoria 

das Funções Lexicográficas e os elementos básicos de uma teoria específica da lexicografia 

pedagógica para aprendizes de línguas estrangeiras — inserida na TFL — salientando o impacto 

das novas tecnologias disruptivas na lexicografia e as possibilidades que oferecem para o 

desenho e a construção de dicionários da internet. Este propósito geral se decompõe em quatro 

objetivos específicos em consonância com os quatro capítulos (cf. a Figura 2 abaixo) em que 

se desenvolve a pesquisa, a saber: 

a) analisar os princípios axiomáticos mais importantes da Teoria das Funções 

Lexicográficas e seu desenvolvimento como uma teoria ‘transformativa’ que defende a 

lexicografia como uma área de teoria e prática social, bem como ciência independente 

com uma grande vocação interdisciplinar; 

b) discutir os elementos fundamentais de uma teoria específica da lexicografia 

pedagógica voltada para aprendizes de línguas estrangeiras, inserida na Teoria das 

Funções Lexicográficas, a partir da delimitação do conceito de ‘dicionário para 

aprendizes de línguas estrangeiras’; 

c) enfatizar a aproximação da Teoria das Funções Lexicográficas à ciência da 

informação para o desenvolvimento da lexicografia da internet e o crescente impacto 

das novas mídias digitais como suporte das obras lexicográficas, diferenciando os 

dicionários da internet dos dicionários na internet; 
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d) analisar a relação entre lexicografia e tecnologia, evidenciando as possibilidades que 

as modernas tecnologias e técnicas de computação, informação e comunicação 

oferecem para a concepção de dicionários on-line e descrevendo as inovações 

tecnológicas utilizadas atualmente e as que abrem caminho para um futuro com produtos 

lexicográficos mais personalizados. 

1 . 2  P R O C E D I M E N T O S  E  E S T R U T U R A  G E R A L  D O  T R A B A L H O  

Para atingir os objetivos, foi feita uma acurada revisão bibliográfica, visto que a 

atividade básica na pesquisa bibliográfica (cf. GIL, 2017) em que se enquadra a presente tese é 

a investigação em material teórico. A fim de organizar o desenvolvimento da pesquisa, foram 

seguidas várias etapas, sintetizadas na Figura 1 abaixo. Começou-se com uma revisão 

bibliográfica preliminar dos materiais digitalizados na biblioteca da Facultade de Filoloxía da 

Universidade da Coruña, na Galiza (Espanha), durante a estadia no período de doutorado-

sanduíche. Esta primeira aproximação exploratória e a discussão com a Orientadora da tese 

permitiram a delimitação do tema, a definição dos objetivos e a elaboração do plano geral da 

pesquisa, o qual passou por várias reformulações ao longo do trabalho até alcançar a versão 

definitiva.  

Figura 1 – Etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

1. Revisão 
bibliográfica 
preliminar

2. Delimitação do 
tema

3. Definição dos 
objetivos

4. Elaboração do 
plano geral da 

pesquisa

5. Levantamento e 
localização das 

fontes

6. Obtenção e 
leitura do material

7. Fichamento, 
organização e 

armazenamento da 
informação

8. Reformulação 
lógica do plano 

definitivo

9. Redação, 
formatação e 

revisão do texto 



29 

 

Após esse planejamento inicial, fez-se o levantamento, a localização e a obtenção das 

fontes bibliográficas. Para tanto, em um primeiro momento, os materiais com os que já se 

contava foram classificados em pastas etiquetadas conforme os nomes das seções do plano 

provisório. Nessa fase do trabalho, ainda não havia sido declarado o estado de emergência na 

Espanha por conta da pandemia e foi possível o envio de algum material digitalizado — que se 

considerou então indispensável para a pesquisa — das bibliotecas da Universidade da Coruña. 

Muitas fontes bibliográficas imprescindíveis para este trabalho foram conseguidas usando 

recursos de acesso aberto, tais como portais acadêmicos, bases de dados, sites de periódicos, 

repositórios digitais, bibliotecas virtuais, entre outros, e, em último caso, foram solicitadas 

diretamente aos autores. 

Uma vez assegurada a posse do material bibliográfico principal, procedeu-se à sua 

leitura, levando em consideração a ordenação feita no planejamento do trabalho. Em primeiro 

lugar, fez-se uma seleção das partes dos livros considerados pertinentes para a consecução dos 

propósitos da pesquisa. Em segundo lugar, assistiu-se à gravação de palestras de alguns autores 

desses livros para cotejar informações e, finalmente, fez-se a leitura dos inumeráveis artigos 

aos que se teve acesso. Concomitantemente à leitura analítico-interpretativa, fez-se o 

fichamento dos dados relevantes de cada documento e organizou-se esse material de acordo 

com o conteúdo e com as múltiplas relações entre as fontes que puderam ser estabelecidas, 

segundo o plano.  Por se tratar de informação guardada em arquivos digitais, o seu 

armazenamento no computador facilitou seu posterior uso na redação do texto. 

Ao trabalho anterior, seguiu-se a reformulação lógica do planejamento definitivo, essencial 

para a organização da informação e a orientação da escrita. Isso acarretou decisões importantes 

como descartar assuntos que, embora fossem relevantes e tivessem uma relação lógica no plano 

inicial, deveriam ficar para próximos trabalhos, em virtude dos limites e das circunstâncias 

particulares desta pesquisa. Além do mais, o panorama que se teve sobre o tema e suas relações 

lógicas quando se chegou a esta fase, permitiu a redistribuição, reestruturação, renomeação etc., 

dos dados. Ao final, as mudanças implementadas resultaram no sumário desta tese. 

A última etapa da presente investigação consistiu na redação do texto que, mesmo 

‘facilitada’ pela organização na execução da pesquisa, foi, no mínimo, desafiadora, pelo que 

implicava evidenciar — senão deixar explícitas no ‘papel’— a estruturação e as relações lógicas 

entre as partes e destas com o tema e com os objetivos, que, na maioria das vezes, são claras 

para quem fez a pesquisa, mas não necessariamente para os leitores potenciais. Não menos 

importantes, ainda que de natureza diferente, foram a formatação e a revisão do trabalho. Para 

a primeira, preparou-se um guia-padrão antes de começar a redigir o texto, sendo, desse modo, 
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processos simultâneos. A respeito da segunda, isto é, da revisão, foi fundamental a leitura tanto 

do rascunho quanto da versão final não só por quem escreve, mas também pela Orientadora e 

por outra especialista na área. 

Em conformidade com os objetivos e a descrição anterior sobre o processo seguido na 

pesquisa, a apresentação deste trabalho articula-se em quatro capítulos principais, além da 

introdução e das considerações finais, como se observa na Figura 2. Na introdução, 

contextualiza-se o tema fazendo um breve percurso pela origem da lexicografia na primeira 

civilização do mundo conhecido, mas também na cultura ocidental, e pelos principais modelos 

teóricos surgidos na Europa a partir dos anos quarenta do século XX, até chegar ao tema e à 

justificativa da tese. Logo após, apresentam-se os objetivos (§ 1.1), os procedimentos e a 

estrutura geral do trabalho (§ 1.2). 

No capítulo 2, em primeiro lugar, retrocede-se no tempo até o berço da lexicografia na 

Suméria e expõem-se sucintamente os antecedentes mais remotos da Teoria das Funções 

Lexicográficas (TFL) (§ 2.1), a qual perpassa toda a pesquisa. Em segundo lugar, apresenta-se 

a TFL propriamente dita (§ 2.2), começando por uma descrição breve das distintas fases de seu 

desenvolvimento, seguindo pela defesa que essa teoria faz da lexicografia como ciência 

independente (§ 2.2.1) e finalizando com seus postulados básicos como teoria geral (§ 2.2.2). 

Figura 2 – Estrutura geral do trabalho 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

1. Introdução
2. Uma aproximação à 

Teoria das Funções 
Lexicográficas (TFL)

3. Teoria da lexicografia 
pedagógica para

aprendizes de línguas 
estrangeiras sob a 

perspectiva da TFL

4. O impacto da internet 
na lexicografia

5. Relação entre 
lexicografia e tecnologia

6. Considerações finais



31 

 

A seguir, o capítulo 3 inicia com uma curta introdução sobre a lexicografia pedagógica 

em geral e o conceito de ‘dicionário pedagógico’ (§ 3.1), até chegar à definição do ‘dicionário 

para aprendizes de línguas estrangeiras’ e à determinação dos principais elementos de uma 

teoria específica para esse tipo de dicionário sob a óptica da TFL (§ 3.2).  

O capítulo 4 se divide em duas seções. Na primeira, descrevem-se as repercussões mais 

importantes da chegada da internet à lexicografia (§ 4.1), analisam-se vários métodos e 

ferramentas para usar a internet diretamente como corpus (§ 4.1.1) e aborda-se a necessidade 

de incorporar a tarefa ‘armazenamento’ no processo lexicográfico (§ 4.1.2). Já na segunda 

seção, discorre-se sobre os dicionários on-line (§ 4.2), distinguindo entre dicionário da internet 

e dicionário na internet (§ 4.2.1). Além do mais, apresenta-se uma tipologia de dicionários on-

line de acordo com a tecnologia empregada (§ 4.2.2) e define-se ‘portal lexicográfico 

integrado’, ampliando o conceito de dicionário da internet (§ 4.2.3).  

O capítulo 5, partindo de uma breve introdução que levanta e analisa algumas questões 

iniciais que, no mínimo, devem orientar um projeto lexicográfico na era da internet (§ 5.1), 

ocupa-se, especialmente, de resenhar as tecnologias e as técnicas que, na atualidade, estão à 

disposição da lexicografia para a construção de novos dicionários on-line e para o 

aprimoramento dos já existentes (§ 5.2). Por último, são apresentadas as considerações finais, 

em que os objetivos da pesquisa são retomados e avaliados. Ademais, descrevem-se as 

contribuições e as perspectivas de investigação, bem como as dificuldades e, por conseguinte, 

as limitações e desafios advindos. Ainda, nos elementos pós-textuais, apresentam-se as 

referências bibliográficas que constituíram o alicerce da presente tese, além de um apêndice 

com bibliografia adicional que poderá ser útil para orientar novas pesquisas. 

 



2 U MA  A PRO XIMA Ç ÃO  À  TE OR I A D AS FU N Ç ÕES  

LE X IC O GRÁ FI CA S  

No panorama apresentado na introdução, a Teoria das Funções Lexicográficas foi 

contextualizada como o mais recente modelo teórico da lexicografia surgido na Europa. Tal 

teoria é baseada em dois postulados principais que, pelo menos em princípio, compartilha com 

a Teoria Geral da Lexicografia de Wiegand. Em primeiro lugar, considera a lexicografia uma 

disciplina científica independente e não — como no caso dos outros modelos e um grande 

número de lexicógrafos — uma subdisciplina da linguística. Em segundo lugar, e em 

consonância com o primeiro postulado, os dicionários são considerados ferramentas de 

utilidade, feitas para atender a certas necessidades humanas (BERGENHOLTZ; TARP, 2003). 

Por conseguinte, conforme a TFL, todas as considerações teóricas e práticas devem ser 

baseadas na determinação dessas necessidades. Assim sendo, o lexicógrafo deve estudar as 

atividades humanas para detectar possíveis necessidades que possam ser satisfeitas por meio de 

um dicionário. Essas necessidades sempre devem estar ligadas a um determinado grupo de 

pessoas e a uma situação específica. O lexicógrafo, consequentemente, tem que fazer um perfil 

do grupo de usuários pretendido e uma tipologia das situações do usuário em que podem surgir 

problemas ou necessidades que possam ser resolvidos fornecendo dados lexicográficos em um 

dicionário. Com base nisso, as funções e o propósito genuíno5 de um dicionário podem ser 

determinados (BERGENHOLTZ; TARP, 2003). 

A fim de desenvolver os princípios axiomáticos da Teoria das Funções Lexicográficas 

esboçados acima, o presente capítulo divide-se em duas seções. Em § 2.1, apresentar-se-á um 

breve histórico que sintetiza as evidências mais remotas de que se tem notícia sobre dicionários, 

os quais apareceram na Suméria como resposta a determinadas necessidades humanas 

detectadas na sociedade. Segundo foi dito acima, a TFL parte precisamente das situações sociais 

em que surgem certos tipos de necessidades. Portanto, os principais elementos caracterizadores 

dessa teoria serão tratados em § 2.2. 

2 . 1  O  B E R Ç O  D A  L E X I C O G R A F I A :  E M  B U S C A  D O S  A N T E C E D E N T E S  M A I S  

L O N G Í N Q U O S  D A  T E O R I A  D A S  F U N Ç Õ E S  L E X I C O G R Á F I C A S  

Embora sejam escassas as monografias sobre a história geral da lexicografia (cf. 

COLLISON, 1982; BOISSON et al., 1991; WELKER, 2005), pode-se falar da existência de 

                                                 
5 Cf. nota de rodapé 22. 
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uma «‘paleolexicografia’»6 (BOISSON et al., 1991, p. 262), porquanto a atividade 

lexicográfica tem um passado multissecular que remonta não apenas a Grécia e a Roma nas 

origens da civilização ocidental, mas também às culturas mais antigas do Oriente Médio e 

Extremo Oriente (FERNÁNDEZ-SEVILLA, 1974). Assim, as primeiras tábuas sumérias que 

se conhecem — de há aproximadamente 5300 anos — contendo listas lexicais de diferentes 

tipos, podem ser consideradas ‘protodicionários monolíngues’ com uma função eminentemente 

pedagógica (BOISSON et al., 1991). 

Grande parte da atividade intelectual da civilização mesopotâmica era dedicada ao 

trabalho lexicográfico, o qual era para a primeira civilização do mundo uma espécie de 

obsessão. Isso se deve ao sistema de instrução implementado nas escolas dos escribas, 

justamente aqueles que deviam escrever as tábuas. Os professores sumérios classificavam as 

palavras de sua língua em grupos de vocábulos e de expressões relacionados semanticamente, 

constituindo repertórios que seus alunos deviam decorar e copiar até que pudessem reproduzi-

los facilmente (KRAMER7, 1986 apud BOISSON et al., 1991).  

As listas lexicais, que cada vez ficaram mais complexas até assumirem uma forma 

definitiva no final do século XII, são a mais extensa das tradições lexicográficas. Distinguem-

se listas de signos e listas de palavras, ordenadas segundo princípios temáticos, semânticos ou 

gráficos (CAVIGNEAUX8, 1980-1983 apud BOISSON et al., 1991) — organização que 

possuía uma grande lógica, pois naquele momento o alfabeto não havia sido inventado. Da 

mesma forma, há listas interdialetais, as quais contêm palavras escritas em silabogramas no 

dialeto sumério eme-sal com seus correspondentes equivalentes em eme-ĝir15, o dialeto sumério 

principal (BOISSON et al., 1991). 

Ademais, existiam listas bilíngues sumero-eblaíticas — os mais antigos dicionários 

bilíngues conhecidos atualmente — e, sobretudo, sumero-acadianas, as quais datam do século 

XXIV a.C. Em algumas ocasiões, além da tradução da expressão suméria na língua 

correspondente, há uma explicação — com um sinônimo ou uma definição — e a transcrição 

fonética. Também foram encontrados dicionários providos de signos fonéticos para orientar a 

pronúncia tanto em sumério quanto em acadiano, um dicionário de homófonos (BOISSON et 

al., 1991) e até um glossário multilíngue, o sumero-acadiano-hurrítico-ugarítico, encontrado na 

biblioteca de Rap’anu em Ugarit (MOUNIN, 1968). 

                                                 
6 [‘paléo-lexicographie’]. Todas as traduções ao longo do texto são da autora da presente tese. 
7 KRAMER, Samuel Noah. L’Histoire commence à Sumer. Paris : Arthaud, 1986 [1956]. 
8 CAVIGNEAUX, Antoine. Lexikalische Listen. In: EDZARD, Dietz Otto (ed.). Reallexikon der 

Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Vol. 6. Berlin: de Gruyter, 1980-1983. p. 609-641 
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As listas sumero-acadianas cumpriram uma função cada vez mais importante, 

considerando que, em primeiro lugar, a civilização mesopotâmica era uma simbiose dessas duas 

culturas, a qual se intensificou quando os acádios invadiram a Suméria. Por outro lado, ao se 

tornar o sumério progressivamente uma língua morta, os escribas acadófonos se viram na 

necessidade de aprender, com cada vez mais dificuldade, um sumério que acabou 

desempenhando para eles o mesmo papel que o latim e o grego antigo desempenharam em 

outras culturas (BOISSON et al., 1991). 

Resumindo, a história da lexicografia começa no Oriente Médio, porque 

é na zona Mesopotâmia-Síria que [...] aparecem os protótipos de quase todas 

as principais subcategorias do gênero ‘dicionário’: os primeiros dicionários 

conceituais (temáticos), os primeiros dicionários interlinguais e interdialetais, 

assim como os primeiros dicionários de pronúncia e os primeiros dicionários 

de homófonos [...]. O único tipo que falta é o dicionário monolíngue com 

definições sistemáticas, cujos primeiros exemplos serão encontrados muito 

mais tarde na Grécia, na Índia e na China [...].9 (BOISSON et al., 1991, p. 

267) 

Desde os inícios da prática lexicográfica, os dicionários eram concebidos como artefatos 

culturais, projetados e produzidos para atender a certos tipos de necessidades humanas que 

haviam sido detectadas na sociedade. Deste modo, nasceram intimamente ligados à linguagem 

escrita em dois sentidos: em primeiro lugar, por serem eles próprios representantes dessa 

linguagem e, em segundo lugar, por constituírem soluções de problemas que inevitavelmente 

apresentam-se com textos escritos (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008). Nesse caso, tais 

problemas tinham a ver com a leitura, interpretação e elaboração de documentos de distinta 

natureza (dicionários monolíngues), e com a compreensão da cultura e da tradição de outros 

povos (dicionários bilíngues). 

Assim, os primeiros dicionários surgiram como ferramentas de uso concebidas para 

responder a uma necessidade específica (o ensino-aprendizado da língua escrita suméria, ou a 

compreensão do significado de itens lexicais em eblaítico ou acadiano) de um certo grupo de 

pessoas (os escribas sumerófonos em ambos os casos) que estavam em uma determinada 

situação social (atender às necessidades de administração da sociedade suméria, ou comunicar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 
9 [(…) c’est donc dans la zone Mésopotamie-Syrie que (…) sont apparus les prototypes de presque 

toutes les sous-catégories principales du genre ‘dictionnaire’ : les premiers dictionnaires 

monolingues conceptuels (thématiques), les premiers dictionnaires bilingues inter-langues et inter-

dialectes, ainsi que les premiers dictionnaires de prononciation et les premiers dictionnaires 

d’homophones (…). Le seul type manquant est le dictionnaire monolingue avec définitions 

systématiques, dont les premiers exemples se trouveront bien plus tard en Grèce, en Inde et en Chine 

(…)] 
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se com eblaítas e acádios) (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008). Eis aqui a ‘pedra 

fundamental’ da Teoria das Funções Lexicográficas, a qual será apresentada a seguir.  

2 . 2  D E S E N V O L V I M E N T O  D A  T E O R I A  D A S  FU N Ç Õ E S  L E X I C O G R Á F I C A S  

A moderna Teoria das Funções Lexicográficas (TFL), ao se concentrar em uma prática 

cultural milenar como a lexicografia, não surgiu do nada (TARP, 2008c). Como teoria geral, 

ela é o resultado de uma superação criativa, crítica e solidária de uma série de paradigmas 

anteriores surgidos na Europa, destacando-se o Esboço de uma Teoria Geral da Lexicografia, 

de Shcherba (1995 [1940]); as reflexões teóricas da pesquisa sobre os dicionários existentes 

para o par de línguas francês-alemão, de Hausmann (1977, 1990); a chamada Teoria Ativo-

Passiva sobre Lexicografia Bilíngue, de Kromann, Riiber e Rosbach (1984, 1991), e a Teoria 

Geral da Lexicografia, de Wiegand (cf., p. ex., 1977, 1983, 1989a, 1989b, 1989c, 1990, 1998). 

O desenvolvimento da TFL foi propiciado pelo estabelecimento de uma cátedra de 

lexicografia na Aarhus School of Business, na Dinamarca, em 1987, ocupada pelo professor 

Henning Bergenholtz. Em 1989, o referido professor e o diretor da Faculty of Business 

Languages, Sven-Olaf Poulsen, apresentaram o progresso do trabalho lexicográfico e 

delinearam uma série de planos e perspectivas. Assim, ficou claro que se atribuiria grande 

importância aos usuários de dicionários e à metalexicografia especializada como objeto de 

pesquisa, buscando conectar a teoria à elaboração de dicionários, em particular especializados, 

devido à natureza da School of Business (BERGENHOLTZ; POULSEN10, 1989 apud TARP, 

2008c). 

Durante os anos seguintes, inúmeras teses de mestrado e vários projetos de doutorado 

foram realizados na School of Business, fornecendo novas contribuições para o pensamento 

lexicográfico em geral e a lexicografia especializada em particular. Ao mesmo tempo, 

funcionários dessa instituição atuaram como editores, autores, coautores ou consultores em 

mais de 30 projetos lexicográficos, resultando na publicação de um grande número de 

dicionários que permitiram testar as teorias na prática. A criação do Centre for Lexicography 

em 1996, que possibilitou reunir o trabalho lexicográfico teórico e prático, ofereceu todas as 

condições para um ambiente de pesquisa produtivo (TARP, 2008c).  

                                                 
10 BERGENHOLTZ, Henning; POULSEN, Sven-Olaf. Leksikografi på HHÅ. Udvikling og 

perspektiver [Lexicografia na ASB (Aarhus School of Business). Desenvolvimento e Perspectivas]. 

In: Aarhus School of Business 50 år. Festskrift i anledning af Handelshøjskolens 50-års jubilæum 

31. august 1989. Aarhus: Aarhus School of Business, 1989. p. 110-117 
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O segundo projeto de doutorado a ser concluído na School of Business foi o de Tarp 

(1992), o qual constitui a primeira tentativa de formular a TFL. A seção fundamental da tese 

consistiu em uma assimilação crítica do pensamento lexicográfico anterior acompanhada pelo 

desenvolvimento independente e pela apresentação dos elementos básicos da nova teoria, cujas 

partes centrais foram publicadas posteriormente em alemão (cf. TARP, 1994, 1995). Mesmo 

que Tarp (2008c) reconhecesse algumas limitações na sua dissertação, ela deve ser considerada 

como a primeira publicação a marcar uma ruptura qualitativa com as tradições precedentes, 

inaugurando um paradigma teórico completamente novo. 

O próximo passo importante no desenvolvimento da TFL se deu com o Manual de 

lexicografia especializada, publicado em dinamarquês11 em 1994 e em inglês12 no ano seguinte, 

levando as novas ideias a uma ampla popularização. Este manual se baseou nos postulados 

centrais da TFL e foi escrito por uma equipe de autores que, com exceção de um membro, eram 

integrantes do quadro de funcionários da School of Business. A escassa literatura teórica 

importante sobre lexicografia especializada fez com que algumas das questões discutidas nesse 

manual fossem retomadas na lexicografia especializada prática carecendo ainda de uma base 

teórica. Desse modo, “[a]lém de ser o primeiro ‘livro-texto para os futuros criadores de 

dicionários especializados’, o manual precisou, por conseguinte, abrir novos caminhos, algo 

incomum para um manual”13 (BERGENHOLTZ; TARP, 1995, prefácio). 

Em 1998, Tarp publicou um artigo14 que, embora só tenha 17 páginas, representou um 

grande progresso na evolução da TFL. Nesse texto, a lexicografia foi definida claramente como 

uma ciência independente e foram apresentados todos os elementos básicos do novo modelo 

teórico de maneira muito mais compreensível e lógica do que tinha sido feito até esse momento. 

Assim, de acordo com Tarp (2008c), esse trabalho pode ser descrito como expressão madura 

do primeiro estágio da TFL. 

Essa primeira versão da Teoria das Funções Lexicográficas foi submetida à revisão no 

início dos anos 2000, motivada pela crítica do alemão Wiegand (2001). Essa foi a primeira 

crítica extensa e bem fundamentada à que a teoria foi exposta, revelando uma série de pontos 

                                                 
11 Manual i fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag [Manual de 

lexicografia especializada. Elaboração de dicionários: problemas e propostas de solução] (cf. 

BERGENHOLTZ; TARP, 1994). 
12 Manual of Specialised Lexicography. The preparation of specialised dictionaries (cf. 

BERGENHOLTZ; TARP, 1995). 
13 [In addition to being the first ‘textbook for would-be LSP dictionary makers’, the manual has thus 

had to break new ground, which must be considered unusual for a manual] 
14  Leksikografien på egne ben. Fordelingsstrukturer og byggedele i et brugerorienteret perspektiv [A 

lexicografia caminha com suas próprias pernas. Estruturas de distribuição e partes componentes em 

uma perspectiva orientada ao usuário] (cf. TARP, 1998). 
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fracos e exemplos de inconsistência teórica, que levaram a uma reconsideração completa. O 

resultado dessa revisão foi uma versão renovada da TFL que entrou em sua segunda fase com 

uma terminologia melhor definida (cf. BERGENHOLTZ; TARP, 2002, 2003, 2004; TARP, 

2008c). 

No entanto, como se verá adiante, na segunda metade da mesma década, apresentam-se 

vários fenômenos que impõem um desenvolvimento posterior da teoria até ela atingir seu estado 

atual. Entre eles, são descobertas duas novas funções das obras lexicográficas (cf. § 2.2.2.5), 

além das comunicativas e das cognitivas — as operativas e as interpretativas (cf. TARP, 2007, 

2008d) —, aumentando o alcance da teoria e estimulando o desenvolvimento de novos tipos de 

ferramentas de informação (cf. BERGENHOLTZ; AGERBO, 2015a). 

Ao mesmo tempo, o crescente impacto das novas mídias digitais como suporte das obras 

lexicográficas não traz unicamente desafios e problemas novos para a lexicografia, mas chama 

a sua atenção para os antigos (cf. o capítulo 4). A resposta a esses desafios no âmbito da Teoria 

das Funções Lexicográficas dá origem a uma terceira fase de desenvolvimento que se reflete em 

uma longa série de publicações (cf. p. ex., NIELSEN, 2008; FUERTES-OLIVERA; 

BERGENHOLTZ, 2011; FUERTES-OLIVERA; TARP, 2014). Nessa terceira fase, a Teoria 

das Funções se aproxima da ciência da informação devido às suas muitas semelhanças e áreas 

de interesse comum (BOTHMA, 2015). 

Desse modo, a Teoria das Funções Lexicográficas se erige como uma teoria 

‘transformativa’ que não somente estuda o que já foi feito, mas que também serve como 

ferramenta teórica capaz de orientar a prática, isto é, a concepção e a produção de novos e 

melhores instrumentos lexicográficos (TARP, 2008c). Além de defender uma visão 

transformativa da lexicografia, os iniciadores da TFL (BERGENHOLTZ; TARP, 2003, 2004), 

apresentam-na como uma área de prática social e ciência independente, interessada na análise 

e na construção de dicionários que podem satisfazer as necessidades de um tipo específico de 

usuário, que enfrenta tipos específicos de problemas relacionados a um tipo específico de 

situação. Portanto, esta segunda seção se ocupará da defesa da lexicografia como ciência 

independente com uma grande vocação interdisciplinar (§ 2.2.1) e da discussão dos princípios 

axiomáticos mais importantes da Teoria das Funções Lexicográficas (§ 2.2.2). 

2 . 2 . 1  A  lex i cog raf ia :  sua  verd ad e i ra  es s ênc i a  

Não há dúvida de que a lexicografia percorreu um extenso caminho desde os primeiros 

dicionários ou, mais precisamente, ‘protodicionários’ — exercícios escolares de professores e 
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escribas sumérios em tábuas de argila — até, por exemplo, os dicionários monolíngues de 

espanhol para usuários dessa língua como L2, elaborados por lexicógrafos espanhóis no final 

do século XX e início do XXI. Porém, independentemente da riqueza impressionante e da 

variedade de conteúdos e de formas, os dicionários, em sua essência, não mudaram tanto assim 

em 5300 anos de história. Entretanto, tomar consciência dessa realidade — isto é, da estreita 

relação causal entre necessidades sociais e dicionários — tem sido um processo longo e 

doloroso (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008), conforme se verá abaixo. 

Existem dois fatores que influenciaram essa demora. Um deles é o fato de que durante 

vários milênios os lexicógrafos se dedicaram a produzir dicionários sem o acompanhamento de 

uma reflexão teórica. Embora se documentem resenhas dos séculos XVI e XVII sobre 

dicionários (cf. VALDÉS, 1509-1542?; BENI, 1612), esse processo de reflexão teórica só se 

desenvolveu nas últimas décadas com o aparecimento de teorias gerais da lexicografia 

propriamente ditas (cf. SHCHERBA, 1995 [1940]; WIEGAND, 1983; BERGENHOLTZ; 

TARP, 2003). Uma teoria geral deve abranger todos os aspectos da lexicografia, incluindo todos 

os tipos de dicionários e outras obras lexicográficas (TARP, 2013b). 

A outra causa que influenciou o reconhecimento tardio dessa realidade é o fato de se 

considerar e reduzir a lexicografia a um tipo de “linguística aplicada”15 (MEIER, 2003, p. 307) 

ou até mesmo a um tipo de “arte e artesanato”16 (LANDAU, 2001). Inclusive há estudiosos, 

especialmente dentro da tradição anglo-saxã, que negam a existência e a possibilidade de uma 

teoria lexicográfica (cf. BÉJOINT, 2010). 

Com efeito, a produção de dicionários é uma prática cultural antiga que pode ser 

considerada uma arte e que, como qualquer outra arte, foi desenvolvida para atender a certas 

necessidades detectadas na sociedade. No entanto, isso não exclui que a arte lexicográfica — 

assim como as necessidades que a motivam, seus produtos práticos (dicionários e outras obras 

de consulta) e o uso deles — possa ser submetida a observações, estudos empíricos e 

generalizações teóricas, como de fato é na atualidade (TARP, 2013b). 

Por outro lado, também é verdade que a lexicografia e a linguística têm se inter-

relacionado historicamente por meio de inumeráveis dicionários para cuja produção foi 

necessário, entre outros, o conhecimento linguístico especializado. Contudo, existem milhares 

de dicionários e outras obras lexicográficas cuja produção não exigiu nenhum conhecimento 

especializado da linguística, mas conhecimento especializado de outras disciplinas científicas 

                                                 
15 [applied linguistics] 
16 [art and craft] 
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(história, medicina, biologia etc.), dependendo do tema e do conteúdo específicos de cada 

dicionário. Da mesma forma, o desenho de qualquer dicionário ou outra obra de referência, para 

ser de qualidade, requer conhecimento lexicográfico especializado, ou seja, iniciação na teoria 

e na prática lexicográficas (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008, TARP, 2013b). 

Por conseguinte, a lexicografia e a linguística são concebidas como duas disciplinas 

epistemológica e academicamente independentes, cada uma com seu objeto de estudo 

específico (WIEGAND, 1989; TARP, 2008c). O objeto de estudo da linguística é a linguagem 

— fenômeno geneticamente determinado e socialmente estimulado, inerente aos seres humanos 

modernos (Homo sapiens sapiens) e sem o qual deixaríamos de ser humanos no sentido social 

e cultural.  

Por sua vez, o objeto da lexicografia é o estudo e o desenho dos dicionários e de outras 

obras lexicográficas, como glossários, tesauros, enciclopédias etc., isto é, artefatos culturais e 

de uso concebidos e produzidos para atender a determinadas necessidades humanas detectadas 

entre as pessoas que compõem uma sociedade (TARP, 2013b). Por isso, “reduzir esse rico 

patrimônio cultural a algum tipo de linguística aplicada ou, pior ainda, a algo que não pode ser 

descrito e tratado teoricamente está próximo da barbárie”17 (TARP, 2010b, p. 455). A Figura 3, 

na sequência, ilustra a concepção da lexicografia como ciência independente sem negar a sua 

inter-relação com a linguística. 

Figura 3 – Relação da lexicografia com a linguística 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

                                                 
17 [to reduce this rich cultural heritage to some sort of applied linguistics or, even worse, to something 

that cannot be described and treated theoretically is close to barbarism] 

Linguística LexicografiaElementos 

comuns 
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O caminho para a lexicografia se reencontrar e descobrir sua verdadeira essência — 

quer dizer, a íntima relação causal existente entre as necessidades detectadas na sociedade e os 

dicionários como produtos culturais — foi longo. Esse reencontro se traduz hoje em uma nova 

união entre teoria e prática, a qual tem sua máxima expressão na Teoria das Funções 

Lexicográficas. Em outras palavras, a TFL surge como resposta à atual crise de identidade da 

lexicografia que se manifesta em um abismo entre a reflexão teórica mais avançada e a prática 

lexicográfica. Daí que a maioria dos dicionários de hoje estejam longe de ser as ferramentas de 

qualidade que precisa a moderna sociedade da informação e do conhecimento (FUERTES-

OLIVERA; TARP, 2008).  

Nesse contexto, a Teoria das Funções Lexicográficas parte da perspectiva de que a 

verdadeira essência da lexicografia é a teoria e a prática das ferramentas de uso que se 

caracterizam por sua capacidade de proporcionar um acesso rápido e fácil aos dados 

lexicograficamente relevantes dos quais um tipo específico de usuário possa extrair o tipo 

específico de informação que lhe permita satisfazer o tipo específico de necessidades 

(lexicograficamente relevantes) que tenha em um tipo específico de situação social 

extralexicográfica,  ou seja, independentemente do uso ou não que se possa fazer do dicionário 

(BERGENHOLTZ; TARP, 2003; TARP, 2008c). A análise subsequente dessa definição, 

introduzida a seguir, permitirá determinar os postulados básicos da TFL. 

2 . 2 . 2  Pr i n c íp i os  g era i s  d a  T eo r ia  d a s  Funçõ es  L ex i co g ráf i cas  

A partir da definição de ‘lexicografia’ que encerra a subseção anterior, pode-se concluir 

que, segundo a TFL, os aspectos e os elementos comuns que caracterizam todas as obras 

lexicográficas e que, consequentemente, constituem a essência mesma da lexicografia como 

disciplina científica independente são: (a) o desenho e a produção de ferramentas de uso, (b) 

que podem ser consultadas de forma rápida e fácil, (c) para satisfazer necessidades de 

informação pontual, (d) que têm tipos específicos de usuários, (e) que se encontram em tipos 

específicos de situações extralexicográficas. Tomando como base tanto a Teoria das Funções 

Lexicográficas quanto o critério de relevância desenvolvido dentro da ciência da informação e 

aplicado à lexicografia (BOTHMA; TARP, 2012), podem ser tecidos alguns comentários sobre 

os cinco pontos supramencionados (TARP, 2013b). 

Os dicionários e demais produtos lexicográficos não são obras abstratas, mas sim 

artefatos e ferramentas de uso, desenhadas, como qualquer outra ferramenta, para satisfazerem 

determinadas necessidades humanas detectadas na sociedade. As necessidades, embora muito 
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variadas, sempre são necessidades de informação que, posteriormente, pode ser usada para 

múltiplos fins. No entanto, as necessidades lexicograficamente relevantes sempre são de 

informação pontual, motivo pelo qual os artefatos lexicográficos devem estar desenhados como 

ferramentas de consulta rápida e fácil. Os dicionários e demais obras lexicográficas não contêm 

informação, senão dados selecionados e preparados pelos lexicógrafos e demais especialistas 

que intervêm em sua produção, e dos quais o usuário pode extrair a informação desejada. 

As necessidades de informação lexicograficamente relevantes estão determinadas tanto 

pelas características relevantes do tipo de usuário quanto pelo tipo de situação pré-lexicográfica 

em que se produzem. Em outras palavras, a utilidade dos dicionários deve ser vista em relação 

a essas necessidades que não podem ser consideradas separadas ou isoladas, mas sim 

intimamente ligadas a tipos específicos de usuários potenciais em tipos específicos de situações 

sociais. Essa é a razão pela qual a Teoria das Funções inclui quatro elementos principais no 

conceito de função lexicográfica: (a) usuário, (b) situação do usuário, (c) necessidade do usuário 

e (d) assistência lexicográfica (TARP, 2013a), cuja relação é ilustrada na Figura 4. Esses quatro 

elementos, não necessariamente nessa ordem, além das funções lexicográficas e a metodologia 

lexicográfica, serão tratados na sequência.  

Figura 4 – Elementos caracterizadores dos dicionários de acordo com a  
Teoria das Funções Lexicográficas 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Tarp (2013a, p. 463) 
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2 . 2 . 2 . 1  Si tu açõ es  ex t r a l ex i co gr á f i ca s  do s  us u ár i o s  p o t en c i a i s  

Como afirmado acima, a TFL se concentra principalmente nas características dos 

usuários potenciais do dicionário e nas situações extralexicográficas dos usuários, onde podem 

surgir necessidades lexicograficamente relevantes que podem levar a uma situação real de uso 

do dicionário. A respeito disso, é feita uma distinção entre quatro tipos completamente 

diferentes de situações dos usuários, a saber, situações comunicativas, situações cognitivas, 

situações operativas e situações interpretativas (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2008; TARP, 

2008b, 2008e, 2013b). 

As situações comunicativas são aquelas em que os usuários potenciais podem ter 

problemas ou dúvidas que precisam ser resolvidos para garantir um processo de comunicação 

bem-sucedido. Estas são as mais estudadas e incluem a produção, recepção, tradução, revisão 

e correção de textos, tanto na língua materna quanto em uma língua estrangeira. Em outras 

palavras, elas representam todas as situações de comunicação linguística em que podem surgir 

problemas solucionáveis mediante dicionários. 

Já as cognitivas fazem referência àquelas situações em que os usuários, por um ou outro 

motivo, podem desejar ou precisar aumentar seus conhecimentos sobre algum tópico ou área, 

como cultura geral, a língua mesma ou uma disciplina especializada. Essas necessidades podem 

aparecer em situações variadas, das quais se distinguem dois tipos básicos, as esporádicas e as 

sistemáticas, segundo a relação que pode existir entre a necessidade pontual que dá lugar à 

consulta e o desejo ou a necessidade global de estudar e assimilar um campo do conhecimento 

humano, como, por exemplo, o aprendizado de uma língua estrangeira.  

O terceiro tipo de situações sociais em que os produtos lexicográficos podem oferecer 

assistência são as operativas, isto é, situações em que os usuários podem precisar de conselhos 

e instruções para executar qualquer tipo de ação física ou intelectual, como operar uma máquina 

ou formular suas contas anuais. Finalmente, as interpretativas são as situações em que os 

usuários podem apresentar a necessidade de interpretar e compreender um signo, sinal, símbolo 

ou som não-linguístico no mundo circundante, a fim de determinar a importância de algo e 

decidir se deve agir em consequência. 

A Teoria das Funções Lexicográficas não estuda apenas os processos que acontecem 

desde o momento em que o usuário inicia um processo de consulta até o momento em que as 

informações necessárias são recuperadas dos dados lexicográficos, quer dizer, o processo de 

consulta intralexicográfico. Também estuda o processo extralexicográfico que ocorre 

imediatamente antes e após o processo de consulta.  
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A razão para essa abordagem é dupla. Por um lado, é preciso saber em qual situação 

apresentam-se as necessidades de informação lexicograficamente relevantes para determinar a 

natureza dessas necessidades. Por outro lado, é indispensável avaliar o processo pós-

lexicográfico para estabelecer um critério objetivo de sucesso ou fracasso, em vez do subjetivo 

usado por questionários e similares (BOTHMA; TARP, 2012). Nesse sentido e de acordo com 

a Teoria das Funções Lexicográficas, um processo lexicográfico “normal” e bem-sucedido do 

ponto de vista do usuário é composto pelas fases e subfases apresentadas subsequentemente na 

Figura 5: 

Figura 5 – Processo lexicográfico do ponto de vista do usuário segundo a TFL 

 Fases e subfases do processo lexicográfico 

a) Fase extralexicográfica de pré-consulta, em que um usuário com características 

específicas que está em uma situação ou contexto específico 

 experimenta uma necessidade de informação; 

 conscientiza-se dessa necessidade; 

 e decide iniciar uma consulta lexicográfica. 

b) Fase intralexicográfica de consulta, em que o usuário 

 seleciona a ferramenta de informação lexicográfica relevante; 

 acessa os dados relevantes; 

 verifica se encontrou efetivamente os dados corretos, isto é, relevantes para a 

necessidade de informação em questão; 

 e extrai as informações necessárias desses dados. 

c) Fase extralexicográfica de pós-consulta, na qual o usuário 

 utiliza as informações extraídas para resolver um problema comunicativo ou 

cognitivo, guardá-las como conhecimento, realizar uma ação física, cultural ou 

mental, ou interpretar um signo, sinal, símbolo, som etc. 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Bothma; Tarp (2012, p. 92-93) 

Do processo lexicográfico esquematizado na Figura 5 pode-se concluir que, na Teoria 

das Funções Lexicográficas, o ponto de partida para determinar as necessidades do usuário e, 

consequentemente, os tipos de dados que se devem incluir em um dicionário, e como apresentá-

los, deve ser a situação extralexicográfica em que ocorrem essas necessidades junto com as 

características relevantes do grupo usuário. Por conseguinte, os compiladores — sejam eles 

lexicógrafos, linguistas ou especialistas de outras disciplinas — devem incluir unicamente os 

dados ou tipos de dados relevantes para os usuários em cada situação, ou inclusive em cada 

consulta, e apresentá-los de forma que seja fácil e rápido para o usuário acessá-los, identificá-

los e obter as informações desejadas (TARP, 2013b). 
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Isso confirma um importante princípio de metodologia segundo o qual os problemas que 

ocorrem dentro de uma disciplina — neste caso a lexicografia — não podem ser resolvidos 

dentro de outra disciplina, por exemplo, a linguística. Sem dúvida, essa disciplina pode 

contribuir com elementos importantes que ajudem a resolver os problemas da lexicografia — 

fato enfatizado por sua grande vocação interdisciplinar —, mas esses elementos devem, antes 

de serem aplicados, passar por um filtro lexicográfico que, baseado nas necessidades reais do 

usuário, possa determinar o que pode ser incorporado como relevante, o que deve ser 

modificado e adaptado para chegar a ser relevante e o que deve ser descartado como irrelevante 

(TARP, 2013b). 

2 . 2 . 2 . 2  C ar ac t e r í s t i c as  d os  us u á r io s  po t en c i a i s  

Uma vez analisadas as situações extralexicográficas, a Teoria das Funções passa a 

estudar as características relevantes correspondentes aos possíveis usuários (cf. a Figura 6). 

Figura 6 – Fatores caracterizadores dos usuários potenciais de um dicionário conforme a TFL 

Critérios para caracterizar os usuários potenciais de um dicionário 

Características gerais dos usuários 

a) Qual é sua LM? 

b) Qual é seu grau de domínio da LM? 

c) Qual é seu grau de domínio de uma determinada LE? 

d) Qual é sua experiência como tradutores? 

e) Qual é seu grau de domínio de sua própria cultura? 

f) Qual é seu grau de domínio da cultura relacionada com uma determinada LE? 

g) Qual é seu grau de domínio de uma determinada linguagem especializada em sua LM? 

h) Qual é seu grau de domínio de uma determinada linguagem especializada em uma LE? 

i) Qual é seu grau de domínio de uma determinada disciplina ou ciência? 

j) Qual é seu grau de domínio de uma determinada disciplina ou ciência em sua própria 

cultura? 

k) Qual é seu grau de domínio de uma determinada disciplina ou ciência em uma cultura 

estrangeira?  

Características sobre qualificação lexicográfica dos usuários 

l) Qual é seu grau de domínio da lexicografia? 
m) Qual é sua experiência geral no uso de dicionários? 
n) Qual é sua experiência específica em um dicionário concreto? 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de  

Fuertes-Olivera; Tarp (2008, p. 80) e Tarp (2013a, p. 463) 

Embora a TFL não ignore o usuário real do dicionário, seu interesse se concentra 

principalmente no potencial usuário, dado que “as demandas e as expectativas dos usuários do 



45 

 

dicionário podem ser apenas imagens espelhadas ou sombras de suas reais necessidades”18 

(TARP, 2013a, p. 463). Os critérios nos quais a tipologia de usuários potenciais do dicionário 

se baseia são critérios que geram necessidades em situações específicas que requerem 

tratamento lexicográfico qualitativamente diferente. Com esse objetivo, a Teoria das Funções 

Lexicográficas estabelece uma lista de critérios lexicograficamente relevantes em termos de 

características do usuário, os quais se agrupam na Figura 6 acima. 

Como mostra essa figura, os fatores caracterizadores dos usuários potenciais de uma 

ferramenta de consulta são classificados em dois grupos. O primeiro está constituído pelos 

critérios para definir as características gerais dos usuários, enquanto o segundo permite 

determinar as características relacionadas a sua qualificação lexicográfica. Estas últimas 

características “são ‘ativadas’ quando os usuários passam de potenciais usuários para usuários 

reais ao consultar um dicionário, gerando assim um novo tipo de necessidade voltada para 

encontrar e interpretar os dados lexicográficos que foram reunidos e estruturados no 

dicionário”19 (TARP, 2013a, p. 463).  

Em suma, as respostas dadas às questões da Figura 6 permitem definir as características 

mais importantes dos usuários potenciais e, desse modo, classificar os vários tipos de usuários. 

Não obstante, essas perguntas constituem um repertório aberto que está sujeito a todas as 

modificações e ampliações oportunas, dependendo da obra de referência de que se trate. Da 

mesma forma, nem todas as questões são relevantes para cada dicionário concreto. Assim, 

quanto ao grupo das onze perguntas referentes às características gerais dos usuários, as seis 

primeiras podem ter relevância para os dicionários de comunicação geral, ao passo que as 

últimas cinco também podem ser relevantes nos dicionários especializados. Porém, podem fazer 

falta algumas perguntas para caracterizar o perfil do usuário de um dicionário para aprendizes 

de línguas estrangeiras, por exemplo (cf. § 3.2.3). 

Os usuários podem ter muitas características, das quais só algumas são relevantes em 

cada projeto. Esta relevância se determina mediante as situações extralexicográficas (cf. § 

2.2.2.1), razão pela qual as funções lexicográficas costumam se classificar segundo aquelas, 

isto é, como funções comunicativas, funções cognitivas, funções operativas e funções 

interpretativas, respectivamente (cf. § 2.2.2.5). 

                                                 
18 [the demands and expectations of dictionary users may only be mirror images or shadows of their 

real needs] 
19 [are ‘activated’ when users change from being potential dictionary users to being actual dictionary 

users when consulting a dictionary, thereby generating a new kind of need aimed at finding and 

interpreting the lexicographical data that has been gathered and structured in the dictionary] 
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2 . 2 . 2 . 3  N ecess id ad es  l ex i co gr a f i c am en t e  re l evan t e s  do s  us u á r io s  

p o t en c i a i s  

Baseada no estudo e na determinação das situações sociais (cf. § 2.2.2.1) e das 

características dos usuários (cf. § 2.2.2.2), a Teoria das Funções Lexicográficas passa a 

estabelecer uma tipologia de necessidades que se podem apresentar para cada tipo de usuário 

em cada tipo de situação e a determinar a correspondente assistência (cf. § 2.2.2.4) que podem 

prestar os dicionários. As necessidades devem ser estabelecidas com base nas características do 

usuário que são relevantes em relação a cada tipo de situação do usuário.  

No entanto, é importante levar em consideração que nem todos os tipos de necessidades 

que surgem em cada situação são lexicograficamente relevantes. Assim, por exemplo, as 

necessidades geradas por problemas de estrutura de argumentação e pontuação durante a 

produção de textos em língua estrangeira normalmente não são atendidas por dicionários. Por 

isso, é primordial definir os tipos de necessidades que os usuários podem verdadeiramente 

satisfazer ao consultar um dicionário conforme cada tipo de situação em que se encontrem. Em 

geral, as necessidades podem ser divididas nas categorias de informação recolhidas abaixo, na 

Figura 7, a maioria das quais deriva das questões formuladas para caracterizar os usuários 

potenciais (cf. a Figura 6) (TARP, 2008c; 2013a): 

Figura 7 – Categorias de informação em relação às necessidades dos usuários 

Necessidades dos usuários potenciais 

Primárias  
a) Informação sobre a LM 

b) Informação sobre a LE 

c) Informação comparativa sobre a LM e a LE 

d) Informação sobre uma disciplina ou ciência específica 

e) Informação comparativa sobre a disciplina na cultura da LM e da LE 

f) Informação sobre a linguagem especializada na LM 

g) Informação sobre a linguagem especializada na LE 

h) Informação comparativa sobre a linguagem especializada na LM e na LE 

i) Informação cultural geral 

j) Informação sobre a cultura em uma área linguística específica 

Secundárias 

k) Informação geral sobre lexicografia e sobre o uso de dicionários 

l) Informação sobre um dicionário específico e seu uso 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Tarp (2008c, p. 57) 
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Como se observa na Figura 7, as necessidades podem ser subdivididas em dois grupos 

principais: necessidades primárias e necessidades secundárias. As primeiras levam a uma 

situação de uso do dicionário, enquanto as segundas surgem quando os usuários procuram 

assistência em um dicionário. As necessidades primárias do usuário são sempre necessidades 

de informação, que pode ser usada para resolver problemas ou obter conhecimento — o termo 

‘informação’ se refere aqui à informação extralexicográfica que um usuário pode extrair dos 

dados de um dicionário e não aos dados intralexicográficos reais (TARP, 2008c; 2013a). Para 

satisfazer as necessidades de um tipo de usuário específico em um tipo específico de situação, 

é indispensável analisar e determinar quais classes de informações específicas nessas categorias 

gerais são relevantes em cada caso, já que amiúde é preciso combinar classes de informações 

de diferentes categorias (TARP, 2008c). 

Por sua vez, as necessidades secundárias do usuário estão relacionadas tanto com 

necessidades de informação quanto com necessidades de instrução e educação. Assim, podem 

surgir necessidades secundárias referentes ao uso geral ou específico do dicionário. Nesse 

sentido, usuários experientes normalmente conseguem se localizar rapidamente em qualquer 

dicionário, desde que ele não seja muito diferente de outros dicionários. Se esse for o caso, eles 

precisarão de informação específica. Porém, usuários inexperientes quase sempre precisam de 

orientação na forma de instrução ou informação completa. Também pode surgir outro tipo de 

necessidade secundária alusiva à consulta específica ao dicionário. Essa é a necessidade de 

informação que possa ajudar os usuários a encontrar e confirmar os dados de que precisam. 

Além disso, existem várias necessidades secundárias dos usuários relativas à sua qualificação 

linguística e em disciplinas específicas (TARP, 2008c). 

2 . 2 . 2 . 4  A s s i s t ên c i a  l ex i co gr á f i c a  

O quarto elemento que a TFL inclui no conceito de função lexicográfica é a assistência 

que os dicionários podem fornecer para atender às necessidades do usuário. Esse quarto 

elemento, intralexicográfico por sua própria natureza, é também o elemento mediador que 

permite conectar o extralexicográfico ao lexicográfico, visto que os outros três elementos são 

todos extralexicográficos, na medida em que existem independentemente do uso real do 

dicionário. Isso quer dizer que as categorias de ‘usuários potenciais’, ‘situações do usuário’, 

‘necessidades do usuário’ e ‘assistência do dicionário’ estão interligadas (TARP, 2008c; TARP, 

2013a). 
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Essa assistência que os dicionários podem oferecer aos usuários consiste em dados 

lexicográficos, dos quais eles podem extrair informações que atendam às suas necessidades em 

situações específicas. Os dados lexicográficos visam satisfazer, sobretudo, as demandas de 

informação do usuário no tocante a suas necessidades primárias. Por isso, são conhecidos como 

dados primários ou relacionados à função. Esses dados podem ser simples ou complexos, 

expressos na LM do usuário ou em uma LE; e são estruturados e disponibilizados em 

dicionários usando vias de acesso e sistemas de busca. Os dicionários também contêm dados 

secundários ou relacionados ao uso, dos quais os usuários podem extrair informação sobre o 

uso do dicionário e, assim, suprir às suas necessidades secundárias (TARP, 2013a). 

Entretanto, o que é verdadeiramente único a respeito dos dicionários é a maneira como 

esses dados são acessíveis, para que os usuários possam encontrar rápida e facilmente os dados 

exatos de que precisam. Em outras palavras, o conceito lexicográfico de acessibilidade é 

essencial em qualquer teoria lexicográfica que afirme ser orientada ao usuário. Contudo, esse 

conceito “precisa ser usado em sentido restrito para cobrir o acesso rápido e fácil aos tipos 

específicos de dados, que podem atender a um tipo específico dentre os tipos de necessidades 

específicas do usuário, em um tipo específico de situação extralexicográfica”20 (TARP, 2013a, 

p. 465; o itálico é do autor). 

2 . 2 . 2 . 5  Fu n ções  l e x i co gr á f i c as  

A assistência que pode proporcionar o dicionário não é mais do que a função do 

dicionário ou função lexicográfica. Com base na análise e na síntese dos quatro conceitos 

explicados acima — usuários potenciais, situações extralexicográficas do usuário, necessidades 

do usuário e assistência lexicográfica — o próprio conceito de função lexicográfica pode ser 

definido como “a satisfação dos tipos específicos de necessidades lexicograficamente 

relevantes que podem surgir em um tipo específico de usuário potencial em um tipo específico 

de situação extralexicográfica”21 (TARP, 2008c, p. 81; BERGENHOLTZ; TARP, 2010, p. 30). 

Na sequência, a Figura 8 ilustra a relação de todos os fatores envolvidos no conceito de função 

lexicográfica ou função do dicionário de acordo com a Teoria das Funções Lexicográficas. 

                                                 
20 [needs to be narrowed down to cover quick and easy access to the specific types of data that can 

cover a specific type of user's specific types of needs in a specific type of extra-lexicographical 

situation] 
21 [the satisfaction of the specific types of lexicographically relevant need that may arise in a specific 

type of potential user in a specific type of extra-lexicographical situation] 
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Figura 8 – Relação causal entre necessidades, dados, informação e satisfação das necessidades 

relacionadas ao usuário e à situação, segundo a TFL 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Tarp (2008c, p. 82) 

É preciso desglosar a definição supracitada para poder dimensionar seu alcance dentro 

da Teoria das Funções Lexicográficas (TARP, 2008c). Em primeiro lugar, “satisfação” se refere 

à natureza de um dicionário como um objeto de uso, ou seja, à assistência que ele pode fornecer 

a um usuário potencial. Já o fragmento “os tipos específicos de necessidades lexicograficamente 

relevantes que podem surgir” tem relação com o uso do dicionário: para atender necessidades 

lexicograficamente relevantes. Tais necessidades relevantes não são obrigatórias — são 

necessidades possíveis que podem surgir no potencial usuário. 

Por sua vez, o trecho “em um tipo específico de usuário potencial” diz respeito a quem 

pode se beneficiar do uso de um dicionário. Os dicionários não são visualizados apenas em 

relação aos usuários reais, mas em relação aos usuários potenciais — todos os que possam ter 

um certo tipo de necessidade que possa ser resolvido lexicograficamente. Esses usuários 

potenciais precisam ser divididos em tipos, porque nem todos têm os mesmos tipos de 

necessidade nos mesmos tipos de situação. As necessidades lexicograficamente relevantes não 

são abstratas, mas associadas a certos tipos de usuário potencial. 

Usuário potencial
Situação do 

usuário

Necessidade de 
informação

Dados 
lexicográficos

Extração de 
informação

Satisfação das 
necessidades
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Finalmente, o excerto “em um tipo específico de situação extralexicográfica” faz 

referência a quando um dicionário pode ser usado — em uma situação específica. Essa situação 

é extralexicográfica e, como tal, não necessariamente relacionada a uma consulta real do 

dicionário. As necessidades lexicograficamente relevantes não estão associadas apenas a um 

tipo específico de usuário, senão que esses usuários também são caracterizados pelo fato de 

estarem em situações específicas, razão pela qual suas necessidades devem ser vistas em relação 

a essas situações. 

Assim sendo, os elementos mais importantes de uma função lexicográfica são os tipos 

de situações do usuário e os tipos de usuários que, no final, determinam os tipos de necessidades 

e a assistência lexicográfica (cf. a Figura 4). A partir desta perspectiva e conforme se observa 

na Figura 9, as funções lexicográficas são tradicionalmente subdivididas em funções 

comunicativas, funções cognitivas, funções operativas e funções interpretativas, de acordo com 

o respectivo tipo de situação do usuário (§ 2.2.2.1). Todavia, além dessa tipologia principal, o 

número de funções reais existentes é, em teoria, ilimitado, pois depende da combinação do 

número relativamente limitado de situações do usuário com o número quase ilimitado de 

características do usuário que variam, entre outras coisas, conforme as diferentes línguas 

maternas e diferentes graus de conhecimento de um grande número de disciplinas (TARP, 

2013a).  

Figura 9 – Divisão básica de funções 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Funções

Comunicativa Cognitiva Operativa Interpretativa
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Em conclusão, “[a]s funções são o coração e a alma da lexicografia. Na visão da Teoria 

das Funções, elas determinam — ou devem determinar — tudo o que tem a ver com seus 

produtos práticos: o conteúdo e a forma, os dados e sua seleção, preparação e acessibilidade”22 

(FUERTES-OLIVERA; TARP, 2014, p. 62). Um dicionário específico pode ter uma, duas ou 

várias funções. Nesse sentido, a TFL usa o termo ‘propósito genuíno’23 para expressar a 

totalidade das funções lexicográficas de um determinado dicionário (TARP, 2013a). O conceito 

de propósito genuíno constitui um conceito superior em relação a uma função de dicionário, 

uma vez que um dicionário pode ter várias funções, embora possa ter apenas um propósito 

genuíno. Dessa forma, “[o] propósito genuíno dos dicionários é satisfazer os tipos de 

necessidade lexicograficamente relevantes que possam surgir em um ou mais tipos de usuário 

potencial em um ou mais tipos de situação extralexicográfica”24 (TARP, 2008c, p. 88).  

2 . 2 . 2 . 6  M eto do l o g i a  l ex i cogr á f i c a  

As funções lexicográficas ou, mais exatamente, a assistência lexicográfica — que é um 

elemento integrado desse conceito — é o ponto de partida para o desenvolvimento de uma 

metodologia lexicográfica. A esse respeito, destacam-se dois princípios norteadores do trabalho 

dos lexicógrafos. Por um lado, nada — nem dados lexicográficos, nem estruturas especiais, vias 

de acesso ou sistemas de busca — deve ser incluído em um dicionário se não for justificado por 

necessidades sociais reais. Por outro lado, para cada necessidade social lexicograficamente 

relevante relacionada a um tipo específico de usuário potencial em um tipo específico de 

situação extralexicográfica, os dados lexicográficos correspondentes devem ser elaborados e 

tornados acessíveis ao usuário da maneira mais rápida e fácil possível (FUERTES-OLIVERA; 

TARP, 2008; TARP, 2013a). 

                                                 
22 [Functions are the heart and soul of lexicography. In the view of the function theory they determine 

 or ought to determine  everything that has to do with its practical products: the content and form, 

the data and their selection, preparation and accessibility] 
23 A ‘genuína finalidade’ de algum objeto (genuiner Zweck [al.], genuine purpose [ingl.], propósito 

genuino [esp.], propósito genuíno [port.]), conceito introduzido e entendido por Wiegand (1987) 

como a finalidade com a qual esse objeto foi concebido, poderia ser traduzido para o português como 

“função genuína” (cf. CAMACHO NIÑO, 2018, 2019) não apenas pela correlação terminológica 

com o termo “função lexicográfica”, mas pela diferença entre propósito (objetivo) e função 

(finalidade): uma pessoa tem um propósito, enquanto uma coisa tem uma função (cf. WELKER, 

2008b), isto é, um uso ou utilidade de acordo com sua natureza e sua finalidade própria. 
24 [The genuine purpose of dictionaries is to satisfy the types of lexicographically relevant need that 

may arise in one or more types of potential user in one or more types of extra-lexicographical 

situation] 
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Nesse sentido, os vários tipos de dados lexicográficos, estruturas lexicográficas etc. são 

considerados categorias subordinadas em relação às funções lexicográficas que constituem a 

verdadeira essência da teoria e prática lexicográficas. Esse princípio metodológico principal é 

o fundamento da crítica de um dicionário, da concepção de novos dicionários e da pesquisa no 

papel histórico e social dos dicionários (TARP, 2013a).  

Os princípios gerais da Teoria das Funções Lexicográficas, discutidos nesse capítulo, 

serão melhor desenvolvidos no próximo, dentro de uma teoria específica da lexicografia 

pedagógica para aprendizes de línguas estrangeiras, que se insere na TFL. 

 



3  TE OR I A D A LE XI CO GR AFI A  PE D A G Ó GI C A  PA RA 

A PR E N DI ZES DE LÍ N GUA S EST RA N GEI R AS NO  ÂMB ITO  D A 

TE OR I A D AS FUN Ç ÕES  LE XI CO GR Á FI C AS  

Conforme visto no capítulo anterior, as funções devem ser o embasamento dos conceitos 

e da tipologia do dicionário e, consequentemente, de uma teoria específica sobre os dicionários 

para aprendizes de línguas estrangeiras. As discussões e as afirmações que serão apresentadas 

abaixo constituem um fundamento teórico coerente que está, por um lado, integrado na Teoria 

das Funções Lexicográficas e que pode, por outro, servir de base para o desenvolvimento de 

teorias especiais para os dicionários destinados a usuários de L2. Desse modo, “esta teoria será 

como uma «teoria intermediária» que é específica em relação à teoria lexicográfica geral e geral 

em relação às teorias específicas para as subáreas da lexicografia pedagógica para aprendizes 

de línguas estrangeiras”25 (TARP, 2008c, p. 125). Para o desenvolvimento do presente capítulo, 

parte-se de uma breve introdução sobre a lexicografia pedagógica em geral e o conceito de 

dicionário pedagógico (§ 3.1), até chegar à teoria dos dicionários para aprendizes de línguas 

estrangeiras propriamente dita na seção § 3.2. 

3 . 1  A  L E X I C O G R A F I A  P E D A G Ó G I C A  E  O  D I C I O N Á R I O  P E D A G Ó G I C O  

O berço da lexicografia pedagógica, que coincide com os primórdios da prática 

lexicográfica (cf. § 2.1), deve ser vasculhado no Oriente Médio há cerca de 5300 anos (cf. 

WELKER, 2005), visto que as primeiras tábuas sumérias que se conhecem, contendo listas 

lexicais de diferentes tipos, podem ser consideradas ‘protodicionários monolíngues’ com uma 

função eminentemente pedagógica (BOISSON et al., 1991). Já a história da metalexicografia 

pedagógica, isto é, a reflexão teórica sobre dicionários pedagógicos, é muito mais recente, 

sendo Sweet (1899) e Thorndike (1928), segundo Welker (2008b), os primeiros em apontarem 

a necessidade de haver dicionários específicos para aprendizes de línguas. No entanto, são as 

ideias de Palmer, West e Hornby, concretizadas nos learners’ dictionaries nos anos 30 do 

século XX, que impulsionam o desenvolvimento da lexicografia pedagógica. Desde então, a 

metalexicografia pedagógica é dedicada, de modo prioritário, aos dicionários monolíngues para 

aprendizes de línguas estrangeiras, embora a lexicografia pedagógica não se restrinja a esses 

dicionários (cf. WELKER, 2008b). 

                                                 
25 [this theory will be like an »intermediate theory« which is specific in relation to general 

lexicographical theory and general in relation to the specific theories for the sub-areas of learner’s 

lexicography] 



54 

 

Muitos autores (cf. REY-DEBOVE, 1969; DUBOIS; DUBOIS, 1971; ALVAR 

EZQUERRA, 1982; HERNÁNDEZ, 1998c; AZORÍN FERNÁNDEZ, 2000; BÉJOINT, 2000; 

PORTO DAPENA, 2002) fazem referência à natureza didática do dicionário — de qualquer 

tipo de dicionário. No entanto, a autora desta tese está entre aqueles que consideram (cf. TARP, 

2008b; WELKER, 2008a, 2008b) que os “dicionários, em geral, não ensinam, eles informam” 

(WELKER, 2008a, p. 14; o negrito é do autor), e, amiúde, decerto, fazem-no de maneira pouco 

didática. É precisamente nesse aspecto que os dicionários pedagógicos buscam se diferenciar 

de outros dicionários. “A sua característica é que eles pretendem levar em conta as necessidades 

linguísticas e as habilidades (e, portanto, também as dificuldades) dos aprendizes de línguas” 

(WELKER, 2008b, p. 21). 

Tarp (2011), baseando-se no estudo do desenvolvimento prático da lexicografia 

pedagógica e da literatura teórica correspondente, principalmente em Welker (2008b), 

questiona o uso assistemático da terminologia nessa área, redefinindo alguns termos e propondo 

uma tipologia. Assim, os dicionários pedagógicos não só auxiliam na aprendizagem de uma 

língua — seja da língua materna[ 26]27, de uma segunda língua28 ou de uma língua para fins 

específicos29 — mas também auxiliam na aprendizagem de ciências, de tecnologia ou de 

qualquer disciplina científica ou prática30 (TARP, 2011b). 

Com base nessa definição, que foca o tipo de aprendizagem que os dicionários devem 

auxiliar, pode-se falar de ‘dicionário para aprendizes da língua materna’, ‘dicionário para 

aprendizes de línguas estrangeiras’, ‘dicionário para aprendizes de disciplinas científicas’ etc. 

Por sua vez, caso se considere a idade do grupo de usuários-alvo, isto é, o lugar dos aprendizes 

no sistema educacional, é possível falar de ‘dicionário pré-escolar’, ‘dicionário escolar’ e 

‘dicionário universitário’. Essa tipologia, que pode ser abordada de diferentes maneiras, 

corresponde ao atual estado da arte dos dicionários pedagógicos (TARP, 2011b). 

Mas o que é propriamente a lexicografia pedagógica? Apesar da incerteza e da 

imprecisão no uso da terminologia e mesmo não existindo consenso sobre a abrangência desse 

subcampo, nesta tese parte-se do princípio de que é o ramo da lexicografia que se ocupa de 

todos os aspectos concernentes à teoria, à elaboração e ao estudo de dicionários pedagógicos. 

                                                 
26 Serão usadas abreviaturas para as citações de dicionários, seguindo a tendência da metalexicografia 

europeia (HARTMANN, 2001, p. 11). 
27 Cf. ENRÉDATE (2018); DBE (2003); DIDES (2009). 
28 Cf. BSD (2007); LDS (2010); DAFLES [2001?]; BLF (2010); LEXIN (2012); BIENVENIDOS 

(2011). 
29 Cf. DAFA (2000). 
30 Cf. IDiNaSTT (2006); MuSDiSAS (2007). 
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Em outras palavras, a lexicografia pedagógica trata do “complexo de atividades relacionadas 

com o desenho, a compilação, o uso e a avaliação de dicionários pedagógicos”31 (DICLEX, 

1998, s.v. pedagogical lexicography) — entendendo o termo ‘dicionário pedagógico’ conforme 

definido acima. 

No DICLEX (1998, s.v. pedagogical dictionary), Hartmann e James afirmam que a 

distinção comumente feita entre dicionários orientados a usuários de L1 e dicionários 

destinados a usuários de L2 não é útil. Porém, há de se concordar com Hernández (1998c), 

Welker (2008a, 2008b) e Tarp (2011b) ao afirmarem que essa distinção não somente é útil, mas 

também indispensável. A principal razão é que esses dois tipos de usuários não possuem as 

mesmas necessidades lexicográficas, as quais têm a ver com o nível de proficiência na L1 e na 

L2, respectivamente (TARP, 2011b). Essa é a perspectiva da qual se parte no presente capítulo, 

cujo interesse se concentra nos dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras, dos quais 

se ocupará a seção seguinte. 

3 . 2  T E O R I A  D O S  D I C I O N Á R I O S  P A R A  A P R E N D I Z E S  D E  L Í N G U A S  

E S T R A N G E I R A S  

Existem inúmeras pesquisas e estudos valiosos sobre diferentes aspectos dos dicionários 

para aprendizes de línguas estrangeiras (cf. WELKER, 2008b), mas, em geral, eles não fazem 

parte de uma teoria específica. Uma teoria parcial da lexicografia pedagógica direcionada a 

usuários de L2 deve estar inserida em uma teoria global da lexicografia. Ainda que haja várias 

teorias com características globais (cf. a introdução e o capítulo 2), unicamente a mais recente 

Teoria das Funções Lexicográficas propõe e desenvolve uma teoria dos dicionários para 

aprendizes de línguas estrangeiras, cujos princípios básicos partem da definição desse conceito 

de dicionário (cf. TARP, 2006b, 2008b, 2008c). 

Mas o que é exatamente um dicionário para aprendizes de línguas estrangeiras? Na 

sequência, diferenciar-se-á os termos ‘dicionário para aprendizes’ e ‘dicionário para aprendizes 

de línguas estrangeiras’, os quais são comumente usados como sinônimos, sendo que, de acordo 

com Tarp (2011b), fazem referência a conceitos distintos, uma vez que, como se verá, o 

primeiro é hiperônimo do segundo. 

                                                 
31 [complex of activities concerned with the design, compilation, use and evaluation of pedagogical 

dictionaries] 
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3 . 2 . 1  D el i mi t ação  do  co n ce i t o  d e  d i c i on á r io  pa ra  ap rend ize s  d e  

l íngu as  es t ran g e i r a s  

Mesmo que deva haver uma relação linguística lógica entre os termos utilizados e seu 

conteúdo conceitual (TARP, 2011b), o uso atual de uma terminologia não-sistemática obriga a 

perguntar-se como deve ser definido o ‘dicionário para aprendizes’ e que tipo de ferramentas 

lexicográficas abrange o emprego geral desse termo, visto que é a tradução literal do termo 

inglês ‘learner’s dictionary’, tão enraizado nas diferentes tradições lexicográficas como 

equivalente de ‘dicionário (monolíngue) para aprendizes de línguas estrangeiras’. 

Sendo consequente com o apresentado em § 3.1, esse termo se refere a dicionários 

concebidos para aprendizes no sentido estrito da palavra, isto é, aqueles que seguem um 

programa de estudo, ensino ou educação. Desse modo, ‘dicionário para aprendizes’ é sinônimo 

de ‘dicionário pedagógico’ (cf. § 3.1), embora tenha como foco o aprendiz e não o professor 

(TARP, 2011b). Em suma, 

[u]m dicionário para aprendizes é um dicionário especialmente projetado 

para prestar assistência aos aprendizes de línguas (materna ou estrangeira) e 

de disciplinas científicas e práticas. O dicionário para aprendizes é sinônimo 

de dicionário pedagógico, mas se concentra no aprendiz e não no educador32 

(TARP, 2011b, p. 223; o itálico é do autor). 

Por conseguinte, o termo ‘dicionário para aprendizes de línguas estrangeiras’ pode ser 

considerado um hipônimo para os termos ‘dicionário pedagógico’ ou ‘dicionário para 

aprendizes’. De acordo com a Teoria das Funções Lexicográficas, esse dicionário pode ser 

definido como uma ferramenta de consulta cujo propósito genuíno é satisfazer, de forma rápida 

e fácil, as necessidades de informação pontual lexicograficamente relevantes que os aprendizes 

podem ter em tipos específicos de situações sociais extralexicográficas relacionadas ao 

processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como a produção ou a recepção de textos 

(TARP, 2006b, 2008c). 

Essa definição de ‘dicionário para aprendizes de línguas estrangeiras’ — que segue os 

princípios básicos da Teoria das Funções Lexicográficas — exige a determinação e a análise de 

algumas variantes e variáveis dentro de uma teoria específica da lexicografia pedagógica 

voltada para aprendizes de línguas estrangeiras. O interesse desta teoria é estudar as situações 

extralexicográficas em que esse grupo de usuários pode ter necessidades de informação 

                                                 
32 [A learner's dictionary is a dictionary especially designed to assist learners of languages (whether a 

native or a foreign language) and of scientific and practical disciplines. A learner's dictionary is 

synonymous to a pedagogical dictionary but focuses on the learner and not the educator] 
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lexicograficamente relevantes, que possam ser atendidas por meio de dicionários e, 

posteriormente, tipificadas e classificadas, a fim de identificar e desenvolver as melhores 

soluções lexicográficas (TARP, 2006b, 2008b, 2008c). 

A seguir, no desenvolvimento da presente seção, apresentam-se os elementos 

fundamentais da supramencionada teoria, quer dizer, os tipos de situações sociais 

extralexicográficas e as necessidades lexicograficamente relevantes que certos tipos de 

aprendizes podem ter em certos tipos de situações (§ 3.2.2); a caracterização e a classificação 

dos aprendizes conforme seu grau de domínio da LE (§ 3.2.3); as soluções lexicográficas 

integradas para auxiliar esses tipos de usuários (§ 3.2.4) e os dados a serem incluídos nos 

dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras (§ 3.2.5). 

3 . 2 . 2  Si tu a çõ es  so c i a i s  e  nece ss id ad es  d e  in f o rma çã o  d o  aprend i z  d e  

l íngu as  es t ran g e i ra s  

O que inicialmente deve ser feito para preparar a concepção de um dicionário, ou para 

avaliá-lo, é determinar as situações sociais correspondentes ao dicionário em questão. Dos 

quatro tipos fundamentais de situações discutidos em § 2.2.2.1, apenas as situações 

comunicativas e as situações cognitivas são relevantes para os dicionários orientados a 

aprendizes de línguas estrangeiras. As situações comunicativas dizem respeito aos contextos de 

produção, recepção, tradução, revisão e correção de textos, nos quais pode surgir uma grande 

variedade de problemas e atrapalhar a comunicação (TARP, 2008c). 

Por sua vez, as situações cognitivas se referem aos contextos em que os usuários 

potenciais podem ter a necessidade de ampliar seus conhecimentos sobre algum assunto. Essas 

necessidades podem se apresentar em diversas situações, entre as quais se destacam as 

sistemáticas (se estiverem relacionadas ao estudo formal de uma LE) e as esporádicas (se forem 

necessidades pontuais sobre vocabulário, gramática ou aspectos culturais da língua em questão 

que deem lugar à consulta) (TARP, 2008c). 

A fim de determinar quais das situações mencionadas são relevantes para a lexicografia 

pedagógica direcionada a aprendizes de uma LE, é preciso, antes de tudo, esclarecer o papel do 

dicionário no processo de aprendizagem, cujo objetivo é desenvolver habilidades linguísticas 

nessa língua. Este objetivo só pode ser alcançado por meio da prática comunicativa: em 

primeiro lugar, pela recepção e produção de textos orais e escritos nessa língua e, em segundo 

lugar, pela tradução entre a língua em questão e a LM (TARP, 2008b). 
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Segundo Tarp (2013b), entre as habilidades e os conhecimentos, tanto na linguística 

quanto em outros campos, existe uma relação dialética de grande interesse para a lexicografia. 

As habilidades linguísticas fortalecem os conhecimentos linguísticos, se houver, e podem 

transformá-los em conhecimentos sobre suas próprias habilidades. Por sua vez, os 

conhecimentos — se existirem sem depender de suas próprias habilidades — podem ser 

internalizados e tornar-se habilidades, mas apenas mediados pela prática que, nesse caso, 

traduz-se em comunicação.  

Desse modo, os termos ‘conhecimento linguístico’ e ‘habilidade linguística’, embora 

relacionados, fazem referência a diferentes conceitos. É possível ter um conhecimento profundo 

de uma língua e não ter as habilidades linguísticas para se comunicar nela, e vice-versa. Assim, 

por exemplo, muitos usuários de L1 com um alto nível de proficiência em sua língua são 

incapazes de explicar as regras gramaticais subjacentes a ela na comunicação. Pelo contrário, 

há usuários de L2 que se dedicam ao estudo sistemático e consciente dessas regras, atingindo 

um elevado conhecimento linguístico a esse respeito, mas muitas vezes não sendo capazes de 

usá-lo para produzir textos fluentes nessa língua, especialmente textos orais que não permitem 

uma reflexão profunda antes de falar. Precisamente o tempo de reflexão é importante nesse 

contexto, já que possibilita que o aprendiz de uma LE busque e ative seus conhecimentos da 

língua em questão para fins comunicativos, internalizando-os pouco a pouco e transformando-

os em habilidades linguísticas nessa língua (TARP, 2008b). 

No entanto, os dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras podem fornecer dados 

a partir dos quais os aprendizes conseguem extrair diferentes tipos de informações. Essas 

informações podem ser usadas para solucionar problemas diretamente relacionados à recepção, 

à produção e à tradução de textos na LE (funções comunicativas). Mas elas também podem ser 

armazenadas na forma de conhecimento linguístico sobre o vocabulário, as relações semânticas 

e a gramática dessa língua, assim como de conhecimento da cultura em que a língua em questão 

é falada (funções cognitivas). Em resumo, quando se trata de desenvolver as habilidades 

linguísticas, ou seja, a competência comunicativa dos usuários, nesse processo de aprendizagem 

de uma LE lexicograficamente percebido, os dicionários podem auxiliar em dois sentidos: 

indiretamente, proporcionando conhecimento sobre o vocabulário e a 

gramática da língua estrangeira (e o contexto cultural) em relação ao estudo 

consciente da língua estrangeira em questão; e diretamente, fornecendo 

informações que podem ser usadas para resolver problemas específicos no 
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processo real de comunicação — em relação à recepção e à produção em 

língua estrangeira (e tradução, quando relevante)33 (TARP, 2008c, p. 136).  

A partir dessa relação geral entre a lexicografia e o processo de aprendizagem de uma 

LE — em que a comunicação desempenha um papel central como mediadora que facilita o 

desenvolvimento das habilidades linguísticas, o verdadeiro objetivo desse processo —, Tarp 

(2006b, 2008b, 2008c), como mencionado acima, formula e desenvolve uma teoria geral dos 

dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras, incluindo a identificação das 

correspondentes funções relevantes e a definição das características lexicograficamente 

relevantes do aprendiz de LE, assunto que será abordado em seguida. 

3 . 2 . 3  C a ra ct er í s t i ca s  l ex i co g raf i ca men t e  re l ev an t es  d o  ap rend i z  de  

l íngu as  es t ran g e i ra s  

O estabelecimento de um perfil de usuário é essencial na nova maneira de entender os 

vínculos que se produzem entre o dicionário e os participantes no ensino e na aprendizagem de 

línguas. De acordo com estudiosos da lexicografia pedagógica como Jackson (2002), Binon, 

Selva e Verlinde (2004), entre outros, uma das maiores inovações dessa área foi a inserção da 

perspectiva do usuário na constituição de obras de referência para serem utilizadas como 

material didático. No entanto, o usuário deve se tornar de maneira prática — e não apenas 

teórica — a espinha dorsal do trabalho lexicográfico direcionado ao aprendiz de línguas 

(SÁNCHEZ; CONTRERAS, 2004). 

É fato, pois, que os estudantes são os usuários potenciais dos dicionários para aprendizes 

de línguas estrangeiras. A fim de estabelecer uma tipologia desse grupo de usuários potenciais 

e distinguir melhor seus traços característicos do ponto de vista da lexicografia, Tarp (2006b, 

2008c) propõe doze critérios que se referem às qualidades linguísticas e culturais, bem como 

às condições gerais sob as quais ocorre o processo de aprendizagem de uma LE. Esses doze 

critérios caracterizadores são apresentados na Figura 10 a seguir: 

 

 

                                                 
33 [indirectly by communicating knowledge about the foreign language's vocabulary and grammar (and 

cultural setting) in connection with the conscious study of the foreign language in question; and 

directly by providing information that can be used to solve specific problems in the actual process of 

communication  in connection with foreign-language reception and production (and translation, 

when relevant)] 



60 

 

Figura 10 – Fatores caracterizadores dos aprendizes de LE segundo Tarp 

Critérios para caracterizar os aprendizes de LE 

a) Qual é a LM do estudante? 

b) Qual é seu grau de domínio da LM?  

c) Qual é seu grau de domínio da LE em questão?  

d) Qual é seu nível de conhecimento sobre cultura geral?  

e) Qual é seu nível de conhecimento sobre a cultura da área em que a LE é falada? 

f) Por que o estudante deseja aprender a LE?  

g) O processo de aprendizagem da LE ocorre espontânea ou conscientemente?  

h) A LE está sendo aprendida dentro ou fora da área onde é falada?  

i) O estudante é exposto à sua LM durante o processo de aprendizagem?  

j) O estudante usa um livro-texto e um programa didático específicos?  

k) O estudante usa um método de ensino específico?  

l) O processo de aprendizagem está relacionado a uma disciplina específica? 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Tarp (2006b, p. 310, 2008c, p. 137) 

Por sua parte, Kwary (2018) apresenta uma proposta ainda mais completa e atualizada 

sobre os fatores a serem considerados na elaboração do perfil dos potenciais usuários do 

dicionário. Para tanto, esse autor faz uma revisão dos escassos trabalhos que discutem o assunto 

(cf. BERGENHOLTZ; TARP, 1995; ATKINS; VARANTOLA, 1998; DENISOV, 2003; 

TARP, 2004a, 2008c; BERGENHOLTZ; NIELSEN, 2006), encontrando quatorze variáveis 

que se sintetizam na sequência na Figura 11:  

Figura 11 – Fatores para elaborar o perfil dos usuários do dicionário para aprendizes de LE  

de acordo com Kwary 

Variáveis para elaborar o perfil dos usuários do dicionário para aprendizes de LE 

a) Competência na LM 

b) Competência na LE  

c) Distância cultural entre a LM e a LE  

d) Status de residência (residente no país de origem, emigrante, turista etc.)  

e) Idade 

f) Nível educacional  

g) Habilidades linguísticas  

h) Destrezas no uso do dicionário  

i) Classe socioeconômica  

j) Competência em uma matéria específica na LM  

k) Competência em uma matéria específica na LE  

l) Ocupação 
m) Gênero 
n) Religião 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Kwary (2018, p. 110-117) 
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Pode-se perceber que ambas as propostas coincidem em critérios como as línguas 

envolvidas e o domínio de cada uma delas. O status de residência, a idade dos aprendizes, as 

habilidades linguísticas e seu nível educacional, embora não-explícitos na Figura 10, também 

são considerados por Tarp (2006b, 2008c) ao abordar o assunto da LM do aprendiz ou em 

trabalhos diferentes (cf. TARP, 2004a). Outros aspectos comuns aos autores são a competência 

em uma matéria específica e o conhecimento da cultura que os aprendizes possuem tanto na 

LM quanto na LE. Observa-se, entretanto, que Kwary (2018) incorpora mais dados 

sociodemográficos do que Tarp (2006b, 2008c), tais como a situação social dos aprendizes, a 

ocupação, o gênero34 e a religião35. 

Sem dúvida, todas as questões colocadas por Tarp (2006b, 2008c) e Kwary (2018) são 

importantes para a definição do perfil do grupo de usuários-alvo — aspecto essencial para 

conceber e produzir qualquer tipo de dicionário. Outras variáveis ainda podem ser adicionadas 

para ampliar a perspectiva do usuário potencial, embora nem todas elas sejam necessariamente 

relevantes para todos os tipos de dicionário. Em outras palavras, a lista de características é uma 

lista aberta, mas o que em definitivo determina a relevância específica de cada variável é a 

situação social em que as necessidades do usuário surgem (FUERTES-OLIVERA; TARP, 

2014). 

Assim sendo, esses critérios não influenciam com o mesmo peso na concepção ou na 

avaliação de um dicionário para aprendizes de línguas estrangeiras. Entre as questões 

lexicograficamente mais relevantes no caso desse dicionário específico estão, de um lado, a LM 

do usuário potencial e seu grau de domínio (§ 3.2.3.1), e, por outro lado, há as habilidades 

desenvolvidas na LE (§ 3.2.3.2), bem como seu conhecimento cultural geral e da cultura na área 

em que a língua em questão é falada (§ 3.2.3.3). Esses aspectos serão discutidos abaixo. 

3 . 2 . 3 . 1  A  l ín gu a  m at e rn a  do  ap r end iz  

Para Tarp (2008c, 2013c), considerar a LM do aprendiz que será o usuário final do 

dicionário é um aspecto vital na elaboração de dicionários para aprendizes de línguas 

                                                 
34 Um dicionário de Yanyuwa (língua aborígine australiana), por exemplo, não pode ser criado tanto 

para homens quanto para mulheres, visto que as diferenças de gênero nessa língua são claramente 

marcadas (cf. BRADLEY, 1988). 
35 A criação de um dicionário especial para um grupo religioso, por exemplo, requer conhecimento de 

sua religião, pois algumas palavras podem ser consideradas ofensivas em algumas religiões, mas não 

em outras, ou a mesma palavra pode ser interpretada de forma diferente em religiões diferentes. 

Também é importante que os lexicógrafos façam ajustes nas definições dos dicionários, se estes 

forem destinados a pessoas que vivem em uma região onde uma determinada religião controla 

fortemente suas vidas (KWARY, 2018). 
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estrangeiras. Já Tomaszczyk (1983), ao se referir a alguns dicionários monolíngues para 

aprendizes de inglês como língua estrangeira, questionava sua utilidade pela não-especificidade 

da formação linguística e cultural do grupo de usuários-alvo. A esse respeito, também 

Adamska-Sałaciak (2010) afirma que é improvável que um dicionário monolíngue, 

independentemente de sua qualidade, possa satisfazer as necessidades de todos os tipos de 

aprendizes em todos os tipos de situações. Por isso, a autora considera que essas ferramentas 

de consulta podem oferecer a seu diverso grupo de usuários potenciais soluções lexicográficas 

bilíngues em que se combine o melhor dos tradicionais dicionários monolíngues e bilíngues.  

De acordo com esse ponto de vista, em um dicionário on-line em que se aproveitem 

extensivamente as modernas técnicas e tecnologias de informação disponíveis (cf. os capítulos 

4 e 5), a LM do aprendiz pode ser usada, por exemplo, como ponte por meio de uma 

nomenclatura em L1 para acessar à L2, bem como língua explicativa da L2. Nesse mesmo 

sentido, Nomdedeu e Tarp (2018) insistem nas vantagens de conceber dicionários que incluam 

três dimensões linguísticas — L2, L2-L1 e L1-L2 — dentro de uma estrutura mais ampla de 

um único dicionário da internet, a fim de auxiliar o aprendiz quando surgirem problemas nas 

situações comunicativas tanto de recepção quanto de produção, como se verá abaixo. 

Na projeção e na construção de dicionários para aprendizes de LE, também se torna 

essencial levar em conta o nível de proficiência do aprendiz em sua LM. Por consequência, a 

idade do usuário potencial — isto é, se o dicionário será destinado a adultos ou crianças — é 

um fator determinante, dado que o desenvolvimento das habilidades linguísticas na L1 

acompanha o desenvolvimento das categorias ou dos conceitos necessários para elevar o nível 

intelectual e cultural das pessoas (TARP, 2008c). Desse modo, os dicionários para aprendizes 

de LE devem ser concebidos tendo em vista essa circunstância, o que pode resultar — por 

exemplo, em um dicionário para crianças — em um número menor de entradas, uma 

metalinguagem explicativa menos complexa, explicações em vez de equivalentes, um layout 

mais simples, com o emprego de cores, fontes e corpo dos caracteres utilizados diferenciados, 

gravuras etc. 

3 . 2 . 3 . 2  H abi l i d ad es  d o  ap ren d iz  n a  LE  

No ensino de LE, o conceito de aprendiz geralmente refere-se a estudantes de idiomas 

que estão aprendendo uma língua diferente da(s) materna(s), seguindo algum tipo de programa 

de ensino. Porém, a TFL — que busca o desenho de dicionários que atendam às necessidades 

de todos os tipos de possíveis usuários — distingue entre o aprendiz em sentido estrito, conceito 
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idêntico ao supramencionado, e o aprendiz em sentido amplo (TARP, 2008b). Essa distinção 

se fundamenta no conceito de aprendizagem vitalícia aplicado fundamentalmente no âmbito do 

ensino-aprendizagem de LE. Entretanto, como aponta Cook (2005), todos os usuários de uma 

língua, seja L1 ou L2, podem ser considerados aprendizes vitalícios. Assim, as competências 

dos usuários de línguas “podem estar situadas em qualquer lugar no continuum entre o mínimo 

e o máximo, sem que a competência “plena” esteja implícita como ponto de referência ou como 

ponto final da aprendizagem”36 (DEWAELE; BAK; ORTEGA, 2021, p. 32). 

A TFL tampouco prevê a preparação de diferentes tipos de dados lexicográficos com 

base na classificação dos aprendizes segundo níveis de proficiência claramente estabelecidos. 

Embora no ensino de LE tenha sido utilizada tradicionalmente uma gradação tripartite — de 

nível iniciante, intermediário e avançado — fundada em critérios formais como a quantidade 

de vocabulário aprendido ou as horas de aula recebidas, é improvável que os aprendizes possam 

ser encaixados perfeitamente em níveis padronizados. O que interessa à lexicografia, mais 

especificamente, são as mudanças qualitativas no perfil do usuário capazes de alterar as 

necessidades lexicográficas do aprendiz (cf. § 3.2.2) e, em consequência, a natureza das 

soluções (cf. § 3.2.4) e dos dados lexicográficos fornecidos (cf. § 3.2.5) (TARP, 2008c). E essas 

necessidades e soluções dependem de cada uma das situações extralexicográficas em que os 

diferentes tipos de usuários potenciais se encontrarem quando surgir uma necessidade 

lexicograficamente relevante (TARP, 2006b). 

Embora toda aprendizagem de línguas resulte em competências linguísticas gradativas, 

independentemente da idade de início e de se uma ou mais línguas estão envolvidas (ORTEGA, 

2019), no processo de aprendizagem de uma L2, de acordo com Tarp (2008c), destacam-se, 

pelo menos, dois aspectos principais lexicograficamente relevantes no que diz respeito à 

recepção de textos: (1) quando os aprendizes atingem um nível de proficiência em que são 

capazes de entender explicações simples na L2 e (2) quando os aprendizes atingem um nível de 

proficiência em que são capazes de entender explicações complexas na L2. Para cada um desses 

dois pontos centrais do processo de aprendizagem, podem existir várias soluções lexicográficas. 

Nomdedeu e Tarp (2018) consideram que a solução para as dificuldades de 

compreensão dos aprendizes ao lerem ou ouvirem textos em uma L2, pode vir a ser uma 

explicação lexicográfica. Esta pode ser dada em L2 (na forma de definições, sinônimos, 

paráfrases, exemplos etc.) ou em L1 (na forma de equivalentes, definições, notas culturais etc.), 

                                                 
36 [could be situated anywhere on the continuum between minimal and maximal, with no “full” 

competence implied as a benchmark or an end-point of language learning] 
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com dados multimídia complementares (ilustrações, áudios, vídeos etc.), quando necessário e 

possível. Os aprendizes de nível iniciante, na maioria das vezes, podem se beneficiar mais de 

uma solução fornecida na L1, enquanto os de níveis intermediário e avançado podem se 

beneficiar cada vez mais de soluções que sejam disponibilizadas na L2, ainda que às vezes, e 

em casos mais complexos, eles possam ter que recorrer a explicações na L1 para dar conta de 

suas dificuldades.  

Por conseguinte, independentemente do nível de competência dos aprendizes, as 

distintas soluções (cf. § 3.2.4) e os diversos tipos de dados lexicográficos (cf. § 3.2.5) podem 

servir a todos os potenciais usuários. Nem sempre é conveniente fornecer dados na LM dos 

aprendizes, mas para aqueles que ainda estão dando os primeiros passos na LE, esses dados 

podem ser muito úteis. De acordo com a discussão anterior, os aprendizes de segundas línguas 

podem ser tipificados em função da recepção de textos, de maneira geral, conforme a Figura 12 

apresentada na sequência:  

Figura 12 - Tipologia dos aprendizes em função da recepção de textos em uma LE 

Recepção de textos em uma LE 

a) Aprendizes de nível iniciante são aqueles que podem precisar de explicações ou 

equivalentes na LM. 

b) Aprendizes de nível intermediário são aqueles que podem entender explicações 

simples na LE. 

c) Aprendizes de nível avançado são aqueles capazes de entender explicações de 

maior complexidade na LE. 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Tarp (2008c, p. 140-141) 

Quanto à produção de textos em L2, também podem ser indicados, pelo menos, dois 

pontos centrais lexicograficamente relevantes no processo de aprendizagem: (1) quando os 

aprendizes começam a pensar na L2 e, portanto, podem produzir frases e textos simples 

diretamente nessa língua e (2) quando os aprendizes atingem um nível em que pensam e podem 

produzir textos mais elaborados diretamente na L2 (TARP, 2008c). Do mesmo modo que para 

a recepção, pode haver diversas soluções lexicográficas em cada um dos aspectos 

supramencionados no que concerne à produção (cf. § 3.2.4).  

Nomdedeu e Tarp (2018) apontam pelo menos cinco classes de dificuldades que 

requerem diferentes soluções lexicográficas, não somente com distintos tipos de dados 

lexicográficos, mas também com várias vias de acesso aos dados relevantes em cada caso. De 

modo geral, os aprendizes que estão apenas começando a estudar uma L2 podem precisar de 

uma solução bilíngue desde a L1 para resolver seus problemas de produção. Já o mais 
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conveniente para as dificuldades dos aprendizes mais avançados é uma solução lexicográfica 

baseada na L2. Todavia, entre esses dois extremos, há um grande grupo de aprendizes cujas 

necessidades podem ser atendidas mediante uma solução lexicográfica baseada na combinação 

das duas soluções anteriores, ou seja, uma bilíngue desde a L1 e outra (monolíngue ou bilíngue) 

baseada na L2 (TARP, 2008b).  

Na Figura 13, são apresentadas as classes de problemas que podem surgir aos potenciais 

usuários em uma situação comunicativa de produção de textos em L2 e as respectivas soluções 

lexicográficas propostas, conforme as reflexões de Nomdedeu e Tarp (2018): 

Figura 13 – Soluções lexicográficas para os problemas na produção de textos em L2 

Classe de problema   Solução lexicográfica 

1. O usuário não sabe a palavra que deseja 

usar na L2. 
  

O usuário requer uma ponte bilíngue de L1 

para L2, pois precisa de uma solução 

baseada em uma nomenclatura na L1 para 

resolver os problemas relacionados às outras 

classes. 

2. O usuário conhece uma palavra na L2, 

mas tem dúvidas de que possa ser usada 

com o significado pretendido. 
  

O usuário necessita uma explicação da 

palavra: uma definição na L2 ou na L1, bem 

como um equivalente na L1, entre outras 

possibilidades; ou seja, a solução pode ser 

tanto monolíngue (L2) quanto bilíngue (L2-

L1). 

3. O usuário conhece uma palavra na L2, 

mas tem dúvidas de que ela possa ser usada 

em um determinado contexto. 
  

O usuário pode precisar de dados 

pragmáticos e culturais adaptados à sua 

própria língua e cultura. 

4. O usuário conhece uma palavra na L2, 

mas prefere usar um sinônimo ou um 

antônimo por razões estilísticas. 
  

O usuário precisa da inclusão de sinônimos 

e antônimos na L2, quando eles existirem e 

forem relevantes. 

5. O usuário conhece uma palavra na L2, 

mas precisa de informações adicionais para 

poder usá-la. 
  

Além dos dados ortográficos, que na maioria 

dos casos estão implícitos, o usuário pode 

precisar de dados sobre inflexão 

morfológica, colocações, propriedades 

sintáticas, assim como recomendações de 

uso. 

Fonte: Adaptada de Nomdedeu; Tarp (2018, p. 53) 

Segundo os autores, todas as categorias de aprendizes podem ter problemas ou 

dificuldades — e, consequentemente, necessidades lexicográficas específicas — referentes às 

cinco classes supramencionadas com mais ou menos frequência. Por conseguinte, seria mais 

adequado e viável desenvolver um único conceito de dicionário que ofereça soluções 
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lexicográficas para todos os aprendizes, apesar de seus distintos níveis de proficiência em L2 

(cf. § 3.2.4). 

A partir da discussão anterior, pode-se concluir que um fator importante na produção de 

textos em L2 é a língua na qual o aprendiz pensa antes de produzir textos nessa língua, ou seja, 

se o faz na L2 ou na L1. De acordo com isso e com base nas respectivas soluções lexicográficas 

possíveis, pode ser feita uma tipologia geral dos aprendizes de línguas em função da produção 

de textos, como se apresenta a seguir na Figura 14:  

Figura 14 - Tipologia dos aprendizes em função da produção de textos em uma LE 

Produção de textos em uma LE 

a) Aprendizes de nível iniciante são aqueles que, na maior parte das vezes, 

precisam pensar primeiro na LM para poder produzir textos na LE. 

b) Aprendizes de nível intermediário são aqueles que, até certo ponto, 

pensam e podem produzir textos diretamente na LE, mas que, em outras 

situações, precisam passar pela LM. 

c) Aprendizes de nível avançado são aqueles que, em geral, pensam e podem 

produzir textos diretamente na LE. 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Tarp (2008c, p. 141) 

Não há dúvida de que as características que determinam o nível de proficiência dos 

aprendizes em termos de recepção e produção, respectivamente, são de natureza diferente. 

Mesmo assim, ainda é possível manter uma gradação dos aprendizes lexicograficamente 

relevante em três níveis: iniciante, intermediário e avançado. Porém, esses três tipos de 

aprendizes não se encaixam perfeitamente nas categorias de produção e recepção, o que pode 

trazer grandes consequências para a concepção dos dicionários correspondentes. Por 

consequência, de um ponto de vista lexicográfico, é necessário distinguir entre pelo menos dois 

graus diferentes de aprendiz, dependendo das situações comunicativas mencionadas, o qual foi 

sintetizado antes na Figura 12 e na Figura 14 (TARP, 2008c). 

Assim sendo, Tarp (2008b) assegura que considerar, no mínimo, três níveis de 

proficiência do aprendiz (iniciante, intermediário e avançado), cada um relacionado à respectiva 

situação extralexicográfica em que surge a necessidade do usuário (recepção ou produção de 

textos), mostra a importância de que a lexicografia desenvolva seus próprios conceitos, 

independentemente dos conceitos adotados pela linguística ou pela didática de línguas 

estrangeiras. Assim, conforme o autor, duas conclusões abrangentes podem ser tiradas da 

discussão acima: 
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A primeira é que não é possível projetar dicionários para aprendizes de LE de 

nível iniciante, intermediário e avançado em geral, uma vez que também é 

necessário especificar quando o dicionário em questão pode ser usado. E a 

segunda é que esse tipo de dicionários deve ser projetado na forma de um 

sistema de dicionários ou soluções lexicográficas em que estudantes 

específicos alternem de um dicionário para outro ao longo do processo de 

aprendizagem — ou soluções específicas de nível, se houver dicionários 

eletrônicos. Mas qualquer que seja o dicionário ou a solução envolvida, há 

poucas dúvidas de que as categorias lexicográficas de aprendiz de nível 

iniciante, intermediário e avançado são diferentes das correspondentes 

categorias da linguística ou da didática de LE37 (TARP, 2008b, p. 141). 

Além da importância da LM do aprendiz e seu grau de domínio, bem como as 

habilidades desenvolvidas na LE no traçado do perfil do usuário em questão — fatores estes já 

abordados acima —, não é menos importante seu conhecimento cultural geral e da cultura na 

área em que a língua em questão é falada. Este aspecto, largamente negligenciado nos 

dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras, será tratado a seguir para concluir esta 

subseção.  

3 . 2 . 3 . 3  C on h ec im en to  cu l tu r a l  ge r a l  d o  ap r end iz  e  d a  cu l tu r a  d a  á r ea  d a  

LE  em  qu es t ão  

Outro fator envolvido na elaboração de um perfil de usuário para um dicionário para 

aprendizes de LE específico é o conhecimento cultural geral dos usuários em questão. Esse 

ponto é importante no que diz respeito à seleção das entradas, à preparação de explicações, aos 

possíveis comentários culturais, às estruturas, à metalinguagem e aos símbolos usados no 

dicionário. Considerar esse aspecto é fundamental, por exemplo, quando os dicionários são 

projetados para crianças em idade escolar ou imigrantes com um nível limitado de escolaridade 

(TARP, 2008c). Mas também se aplica à superestimação do conhecimento linguístico geral do 

usuário. Não há razão para presumir a presença de um alto nível de conhecimento cultural, pois 

isso por si só ajudará a tornar mais difícil ou completamente impossível para o usuário encontrar 

e interpretar os dados lexicográficos relevantes (TARP, 2004a). 

                                                 
37 [The first is that it is not possible to design learner's dictionaries for beginners, intermediate students 

and advanced students in general, since it is also necessary to specify when the dictionary in question 

can be used. And the second is that learner's dictionaries must be designed in the form of a system 

of dictionaries or solutions in which specific learners switch from one dictionary to another 

throughout the learning process - or level-specific solutions if electronic dictionaries are involved. 

But whatever dictionary or solution is involved, there is little doubt that the lexicographical 

categories of beginner and intermediate and advanced learner are different from the corresponding 

linguistic or didactic foreign-language categories] 
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Além de avaliar realisticamente o conhecimento cultural geral de seus usuários, os 

autores de esse tipo de dicionários também precisam pensar no quanto esses usuários conhecem 

a cultura do contexto em que a LE é falada, incluindo o aspecto de quão remota é essa cultura 

da cultura da pátria dos usuários em questão (TARP, 2008c). Em outras palavras, é necessário 

que um lexicógrafo conheça o background cultural do grupo de usuários-alvo e a distância entre 

as duas culturas (KWARY, 2018). 

Pensar no que se pode ver e entender de uma cultura — seja a própria ou outra diferente 

— é semelhante à maneira como se percebe um iceberg. Precisamente Hall (1976) e Weaver 

(1986) usam a analogia do iceberg para explicar o conceito de cultura. Os termos cultura 

“externa” e “interna” são usados por Hall (1976) para se referir ao que é facilmente visível 

(cerca de 10%) e àquilo que está escondido sob a superfície (ao redor de 90%), respectivamente. 

Esse autor sugere que o que normalmente chama-se de “mente” é, na verdade, cultura interna 

que, na maior parte, opera fora da consciência. 

Para Weaver (1986), a ponta do iceberg é a parte da cultura que é vista e sentida, 

enquanto a não-visível é conhecida como cultura profunda, aspectos de uma cultura que são 

entendidos apenas por seus membros. O autor afirma que entrar em outra cultura é algo como 

dois icebergs colidindo — vistos na superfície são apenas as “pontas dos icebergs”; o 

verdadeiro choque ocorre debaixo d’água, onde valores, atitudes, crenças e padrões de 

pensamento conflitam. O que existe debaixo d’água, onde ocorrem os confrontos, é a cultura 

interna de uma pessoa, segundo Hall (1976).  

Dessa forma, para entender o comportamento visível, é necessário primeiro entender os 

fundamentos culturais subjacentes ou “submersos” nos quais esse comportamento se baseia. 

Assim sendo, o conhecimento da cultura interna é de suma importância, pois fornece a estrutura 

para compreender, analisar e interpretar o comportamento dos outros e de si mesmos. Em outras 

palavras, para entender pessoas de outras culturas, é preciso, antes de tudo, entender a si 

mesmos (WEAVER, 1986). 

É comum pensar na cultura como comportamento, costumes e tradições da sociedade 

— ou seus artefatos — como arte, comida, vestuário, festas, esportes, entre outros. Porém, os 

compiladores de dicionários para aprendizes de LE, que precisam atender às necessidades de 

usuários potenciais com diferentes origens culturais, devem preocupar-se não só em oferecer 

dados sobre esses aspectos externos da cultura, mas também sobre a cultura interna e oculta — 

cosmovisão, valores, crenças, atitudes, percepções, concepção de poder, liderança, 

comunicação, cooperação / competitividade, ritmo de trabalho, relações interpessoais, práticas 

afetivas etc. —, dependendo da distância entre as culturas das línguas implicadas. 
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A propósito da distância entre culturas, Lewis (2006) faz uma classificação ou 

categorização de grupos culturais, a fim de determinar perfis culturais que refletem essa 

distância:  

As várias centenas de culturas nacionais e regionais do mundo podem ser 

classificadas, grosso modo, em três grupos: planejadores altamente 

organizados, orientados para tarefas (linear-ativos); inter-relacionadores 

loquazes, orientados para as pessoas (multiativos); e ouvintes introvertidos, 

orientados para o respeito (reativos). Os italianos veem os alemães como 

rígidos e dominados pelo tempo; os alemães veem os italianos gesticulando 

no caos; os japoneses observam e aprendem discretamente com ambos38 

(LEWIS, 2006, p. 27; o itálico é do autor). 

A Figura 15, que se reproduz de Lewis (2006, p. 42), é uma disposição diagramática dos 

grupos culturais supracitados. Como esse autor afirma, o diagrama não é desenhado em escala 

em relação à distância cultural entre cada nacionalidade. O que indica é o posicionamento 

relativo de cada cultura em termos de sua natureza linear-ativa, multiativa ou reativa. 

Figura 15 – Modelo de Tipos Culturais de Lewis 

 

Fonte: Lewis (2006, p. 42) 

                                                 
38 [The several hundred national and regional cultures of the world can be roughly classified into three 

groups: task-oriented, highly organized planners (linear-active); people-oriented, loquacious 

interrelators (multi-active); and introverted, respect-oriented listeners (reactive). Italians see 

Germans as stiff and time-dominated; Germans see Italians gesticulating in chaos; the Japanese 

observe and quietly learn from both] 
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Como pode ser observado na Figura 15, ao grupo linear-ativo pertencem os países de 

língua inglesa, os países nórdicos e os países germânicos. Por sua vez, o grupo multiativo está 

constituído pelos países do sul da Europa, países mediterrâneos, pela América Latina, África 

subsaariana, cultura árabe e por outros países do Oriente Médio, além do subcontinente indiano 

e da maioria dos países eslavos. Por último, o grupo reativo inclui os principais países da Ásia, 

exceto o subcontinente indiano.  

Assim sendo, a proximidade entre latino-americanos, africanos e árabes indica que eles 

são multiativos em um grau semelhante. Não imputa outras semelhanças culturais (crenças 

centrais, língua, religião, tabus etc.). Isso quer dizer que, embora surpreendentemente diferentes 

em convicções ideológicas e teológicas, por exemplo, eles são capazes de se beneficiar de sua 

natureza multiativa semelhante ao se comunicarem de maneira intensamente pessoal e muitas 

vezes compassiva (LEWIS, 2006), aspectos que têm relação com a cultura interna ou profunda 

de que se trata acima. 

As visões de mundo inteiramente díspares de usuários potenciais de dicionários para 

aprendizes, cujas línguas envolvidas pertencem a culturas lineares / multiativas ou a culturas 

multiativas / reativas representam um desafio para a lexicografia pedagógica. Assim, por 

exemplo, dicionários de espanhol projetados para aprendizes alemães ou para aprendizes 

chineses não apenas requerem abundantes dados culturais pela distância entre as culturas das 

línguas implicadas, respectivamente (cf. a Figura 15), mas também soluções lexicográficas 

integradas (cf. § 3.2.4) pela distância linguística entre elas — ou ser concebidos como obras 

contrastivas graduadas que tenham em conta as divergências tipológicas e genéticas entre as 

línguas em questão. 

Pelo contrário, um dicionário de espanhol projetado para aprendizes lusófonos não 

precisa de tanta explicação cultural quanto os dicionários mencionados anteriormente, porque 

a distância entre as culturas dos países hispanófonos e dos lusófonos (incluindo a distância entre 

as línguas espanhola e portuguesa) não é tão grande quanto a distância cultural e linguística 

entre os mundos hispanófono / germanófono ou hispanófono / sinófono (cf. BARGALLÓ, 

2018). Em definitivo, 

[s]e a cultura do aprendiz for diferente daquela da sociedade da língua 

estrangeira em questão, notas culturais devem ser acrescentadas e as 

explicações devem ser expressas de uma maneira que não seja assumido um 
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conhecimento cultural que somente será alcançado durante o processo de 

aprendizagem 39 (TARP, 2008c, p. 142). 

Ainda que levar em consideração a origem cultural e linguística dos potenciais usuários 

na projeção de um dicionário de espanhol para aprendizes de LE, por exemplo, seja 

fundamental, não é menos importante ter em vista a diversidade do vasto mundo hispanófono, 

reconhecendo por fim o caráter policêntrico da língua espanhola e da cultura que nela exprime-

se. O espanhol é uma língua internacional, com caráter oficial e veicular em vinte e um países 

localizados em três continentes, os quais, apesar de pertencerem ao mesmo grupo cultural e, 

portanto, possuírem uma ampla gama de referências culturais comuns, têm diferenças culturais 

marcantes, especialmente no que diz respeito à cultura externa.  

Esse tipo de realidade precisa ser contemplado nos dicionários orientados a aprendizes 

de espanhol, independentemente da língua materna e do perfil cultural do grupo usuário 

potencial. Em outros termos, tais ferramentas lexicográficas não apenas devem refletir a 

unidade — relativa — de uma língua com um alto grau de homogeneidade como é a língua 

espanhola, mas também a diversidade cultural — e lexical — da extensa área geográfica em 

que essa língua é falada. 

Concluindo, para traçar o perfil lexicográfico do usuário potencial de um dicionário para 

aprendizes de LE, seus autores necessitam levar em conta — principalmente, mas não de forma 

exclusiva — a LM do grupo usuário e seu grau de domínio, bem como o nível de competência 

na LE em questão. Do mesmo modo, precisam pensar realisticamente sobre as qualificações 

linguísticas e o nível cultural geral de seus usuários, além da cultura da área em que a língua de 

que se trata é falada e da distância cultural entre as línguas envolvidas, assuntos todos discutidos 

acima. 

3 . 2 . 4  S olu çõ es  l ex i cog ráf i ca s  in t eg ra das  

De acordo com o visto anteriormente e com Tarp (2008b), há toda uma série de critérios 

que se inter-relacionam e que influenciam a concepção de dicionários para aprendizes de LE. 

Entre esses critérios, sobressaem: (1) o contexto geral em que tem lugar a aprendizagem; (2) as 

situações sociais em que se apresentam as necessidades lexicográficas; (3) os níveis de 

proficiência na LE e de conhecimento sobre a cultura da área em que a língua em questão é 

falada; (4) a LM e a cultura do aprendiz; e (5) o grau de domínio da LM. Considerando as 

                                                 
39 [If the learner's culture is different from that of the foreign-language society in question, cultural 

notes must be added and explanations must be expressed in a way that does not assume a cultural 

knowledge that will only be achieved during the learning process] 
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combinações possíveis das variáveis resultantes desses critérios, pode-se concluir que não deve 

haver dicionários para aprendizes de LE em geral, mas dicionários específicos, dependendo de 

cada combinação separadamente. Em outras palavras, o que deve existir é uma série de 

dicionários monolíngues e dicionários bilíngues, em um sentido ou outro entre as línguas 

estrangeira e materna, e cada um com suas próprias características.  

Essa conclusão, juntamente com o fato de os aprendizes melhorarem seu nível de 

proficiência durante o processo de aprendizagem, torna conveniente — teórica e praticamente 

— conceber os dicionários para aprendizes de LE como um sistema integrado de dicionários 

que, de forma coordenada e diferenciada, auxiliem os aprendizes em todas as situações 

lexicograficamente relevantes, desde os primeiros passos na LE até o nível mais avançado 

(TARP, 2008b). Tendo em vista o estado atual da pesquisa lexicográfica, especialmente a 

lexicografia da internet (§ 4.1), esse sistema pode ser projetado como um portal lexicográfico 

integrado com vários tipos de dicionários (cf. § 4.2.3) ou pode ser composto, inclusive, de um 

único e verdadeiro dicionário on-line (cf. § 4.2.1), onde os usuários possam se definir e 

relacionar-se com uma situação específica por meio de um processo interativo.  

Em todo caso, quaisquer que sejam as soluções lexicográficas integradas adotadas, elas 

sempre devem levar em conta os problemas e as necessidades do diversificado espectro de 

aprendizes, independentemente de seu nível de competência. Desse modo, atendem-se às 

características dos variados tipos de potenciais usuários, ao mesmo tempo em que se satisfazem 

os distintos tipos de necessidades dentro de um mesmo modelo de dicionário que, por ser 

digital, permite soluções e acesso diferenciados (NOMDEDEU; TARP, 2018). É importante 

insistir em que os dicionários prestem seu serviço de maneira diferenciada, isto é, para cada 

tipo de situação e usuário, mas também de forma coordenada, pois às vezes é necessário 

consultar mais de um dicionário para satisfazer um tipo específico de necessidade. É o caso, 

por exemplo, do aprendiz que, para produzir textos em uma LE, precisa recorrer a um dicionário 

bilíngue como uma ponte para chegar à língua em questão. Em resumo, pode-se dizer que o 

aprendiz vitalício, do ponto de vista do número de línguas, requer, no mínimo, três tipos de 

dicionários para as diferentes funções ao longo do processo de aprendizagem (TARP, 2008b):  

a) Bilíngue da LM para a LE 

b) Monolíngue na LE 

c) Bilíngue da LE para a LM 

O primeiro desses tipos de dicionários pode auxiliar, principalmente, aprendizes de 

níveis iniciante e intermediário para a produção de textos em LE, embora deva ser combinado 

com um dicionário do terceiro tipo para desempenhar plenamente essa função. O segundo tipo 
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pode atender, sobretudo, a aprendizes de nível avançado para a produção e a recepção em LE e 

a aprendizes de nível intermediário para a recepção de textos na língua em questão. Entretanto, 

aprendizes de nível avançado, em geral, também podem atender às suas necessidades em 

dicionários monolíngues projetados para usuários de L1. Quanto ao terceiro tipo, é 

fundamentalmente útil para a recepção dos aprendizes de nível iniciante e, em combinação com 

um dicionário do primeiro tipo, para a produção desses mesmos aprendizes e para os de nível 

intermediário. Contudo, isso não significa que os aprendizes devam se conformar com três tipos 

de dicionários ao longo do processo de aprendizagem vitalício, uma vez que a idade — que 

coincide, aproximadamente, com o grau de domínio da LM — também pode influenciar o 

conceito de dicionário mais conveniente para cada tipo de usuário e situação (TARP, 2008b). 

3 . 2 . 5  Ti po s  d e  d ad os  a  s erem in c lu íd os  nos  d i c i on ár i os  pa ra  

a p rend i zes  d e  l íngu as  e s t ran g e i r a s  

Os dicionários para aprendizes de LE devem conter apenas os dados relevantes para 

atender às necessidades lexicográficas dos usuários em cada situação extralexicográfica 

específica, conforme discutido em § 3.2.3. Assim, no que diz respeito à recepção de textos em 

LE, essas necessidades estão relacionadas principalmente com a compreensão de palavras e 

combinações de palavras não transparentes na língua em questão, como as denominadas 

expressões fixas ou unidades fraseológicas. Os tipos de dados que podem ajudar os aprendizes 

a resolver esses problemas de compreensão podem ser: (1) explicações, exemplos, sinônimos 

etc., na LE; (2) explicações, equivalentes, notas culturais etc., na LM; e (3) dados multimídia 

(ilustrações, áudios, vídeos etc.), dependendo do nível de proficiência na LE (TARP, 2008b). 

Não obstante, a esses dados, que na TFL são chamados dados funcionais ou primários, 

é necessário adicionar outro tipo de dados, denominados secundários ou de uso. Estes têm a 

função de ajudar o usuário a encontrar o verbete ou o local onde estão os dados funcionais e de 

confirmar que ele realmente chegou a esse ponto. Para a recepção, esses tipos de dados são 

classe de palavra, gênero, variantes ortográficas e formas flexivas irregulares, sendo que os dois 

últimos tipos de dados devem ser incluídos como entradas independentes de remissão (TARP, 

2008c). Em outras palavras, para realmente ajudar o usuário a chegar o mais rápido possível ao 

lugar onde estão os dados lexicográficos, a partir dos quais ele pode extrair as informações 

necessárias e confirmar que realmente chegou a esse ponto, é preciso incorporar uma série de 

dados auxiliares, ou secundários, sem os quais os dicionários são muito menos fáceis de usar 

(TARP, 2008b). 
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Quanto à produção de textos na LE, embora os tipos de dados a serem incluídos nos 

dicionários sejam diferentes, em certa medida são os mesmos que os mencionados acima. Os 

tipos de dados funcionais são classe de palavra, gênero, ortografia, restrições pragmáticas e 

culturais, flexão, propriedades sintáticas, combinações de palavras, formação de palavras 

(palavras compostas e derivadas), sinonímia e antonímia. Ou seja, eles constituem toda uma 

série de dados necessários para extrair as informações que permitem produzir não apenas textos 

bem construídos, mas também estilisticamente variados (TARP, 2008c). Com referência aos 

tipos de dados secundários, os principais são, neste caso, as explicações das entradas, 

necessárias para confirmar ao usuário que ele realmente está prestes a utilizar a palavra 

desejada. Também são importantes as explicações das combinações de palavras e, se houver, 

das palavras compostas e derivadas, assim como dos sinônimos e antônimos, porquanto 

palavras e combinações desse tipo nunca devem ser usadas sem conhecer seu significado 

(TARP, 2008b). 

Por fim, pode-se concluir com Tarp (2008b) que é perfeitamente possível combinar as 

funções lexicográficas de recepção e produção no mesmo dicionário. Embora as duas funções 

em alguns casos exijam tipos diferentes de dados, em outros casos esses dados são do mesmo 

tipo e em nenhum caso eles se contradizem. Por consequência, pode ser defendida a prática 

muito comum de projetar dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras dedicados tanto à 

recepção quanto à produção. Porém, a pré-condição para isso é que sejam determinados os tipos 

de dados a serem incluídos para cada função e que sejam incorporados efetivamente, mesmo 

quando não sejam os mais requeridos pelo grupo de usuários. Na lexicografia, especialmente 

agora, as modernas tecnologias da informação e da comunicação desempenham um papel 

importante na organização e extração de dados (cf. o capítulo 5). Por isso, é necessário que a 

produção de uma nova geração de ferramentas lexicográficas on-line seja guiada por teorias 

avançadas e apoiada no uso extensivo de tecnologias para apresentar verbetes e dados 

dinâmicos (cf. o capítulo 4). 

A história mostra que uma mudança repentina da base tecnológica, como a que se vive 

na atualidade, sugere uma revolução total da disciplina em suas principais dimensões. Não há 

dúvida de que a aplicação das novas tecnologias disruptivas implica uma revolução ainda maior 

do que a desencadeada pela tecnologia de impressão. Como era de se esperar, já provocou 

grandes transformações no produto lexicográfico (TARP, 2019a; TARP, 2019b). Entre essas 

transformações está a que vai do dicionário tradicional autônomo para um produto que se 

integra a outras ferramentas de informação, bem como a que vai do dicionário propriamente 

dito para os dados lexicográficos que são manuseados sem aparecer na forma de um dicionário 
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(FUERTES-OLIVERA et al., 2018). Sobre esses assuntos discorrerá o capítulo subsequente, 

que descreverá a evolução da lexicografia na era da internet e as enormes possibilidades que 

oferece o novo paradigma. 

 



4  O  I MPA CT O D A IN TE R NET N A LEX I CO GR A FI A  

Como discutido nos capítulos precedentes a Teoria das Funções Lexicográficas vem 

construindo, desde sua criação, um corpo doutrinal com sua aplicação prática correspondente, 

no qual têm participado seus iniciadores (cf. BERGENHOLTZ; TARP, 2002, 2003, 2004; 

TARP, 2008c), colaboradores (cf. ALMIND, 2005; NIELSEN, 2008; LEROYER, 2011, entre 

outros) e um bom número de pesquisadores de vários países e continentes, que têm visto nela 

uma metodologia adequada para realizar com sucesso atividades acadêmicas que vão da 

metalexicografia à construção real de dicionários (cf. o Apêndice – Bibliografia recomendada).  

Todo esse trabalho se traduz em uma visão da lexicografia que combina três elementos 

centrais: (a) uma abordagem teórica focada na natureza da lexicografia, (b) a aplicação prática 

da teoria e (c) uma postura aberta para incorporar qualquer contribuição proveniente de outros 

campos, como a ciência da informação, para o desenvolvimento da lexicografia da internet. 

Desta subárea, que possibilita a criação de novas ferramentas de consulta específica, trata a 

seção § 4.1. Além do mais, a chegada da internet à lexicografia permitiu o acesso a muitos 

dicionários on-line. Não obstante, a maioria deles não são produtos novos e/ou não aproveitam 

os recursos oferecidos pelas tecnologias modernas. Assim, a seção § 4.2 ocupa-se de diferenciar 

os dicionários da internet propriamente ditos dos dicionários na internet, ou seja, dicionários 

tradicionais que estão atualmente disponíveis na internet. 

4 . 1  L E X I C O G R A F I A  D A  I N T E R N E T  

A lexicografia da internet é a parte da lexicografia dedicada ao desenvolvimento de 

teorias que possam orientar o desenho e a construção de dicionários da internet. Para isso, ela 

utiliza os princípios teóricos que informam — ou devem informar — a elaboração de qualquer 

dicionário e as possibilidades proporcionadas pela internet. Assim, a lexicografia da internet 

aproveita as inovações tecnológicas oferecidas pela ciência da informação (cf. o capítulo 5) 

para planejar e produzir dicionários da internet com dados dinâmicos em verbetes dinâmicos 

(FUERTES-OLIVERA, 2012b). 

Em outros termos, a lexicografia da internet aceita os aspectos comuns a todas as 

ferramentas de informação e centra-se nos elementos específicos do novo meio. Seu principal 

objetivo é a formulação de propostas viáveis e lexicograficamente relevantes, visando atender, 

da melhor maneira possível, as necessidades de informação de um usuário potencial em uma 

situação de uso potencial (TARP, 2007, 2009, 2011; BERGENHOLTZ, 2011; FUERTES-

OLIVERA, 2010, 2012b; GOUWS, 2011). 
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A lexicografia da internet estuda e ocupa-se dos dicionários da internet como 

ferramentas de uso projetadas e construídas como produtos novos. Ela leva em consideração 

que a verdadeira natureza da lexicografia está no estudo das ferramentas de informação e que a 

sociedade atual — geralmente descrita como a era da informação e do conhecimento — exige 

uma maneira de agir de acordo com a mesma. Isso se deve traduzir na construção de produtos 

típicos da economia baseada no conhecimento, utilizando conhecimentos especializados 

relacionados com lexicografia, internet como tecnologia, bancos de dados, outras disciplinas e 

vendas e distribuição (FUERTES-OLIVERA, 2012b). 

A internet não mudou a natureza da lexicografia no nível mais abstrato possível; ela 

continua sendo uma disciplina enfocada na descrição lexicográfica de ‘palavras’, ‘fatos’ e 

‘coisas’ destinada a satisfazer as necessidades pontuais de informação de um usuário potencial 

em um tipo de situação da forma mais rápida e fácil possível. Essa descrição lexicográfica é 

feita com dados organizados e estruturados de uma maneira específica, geralmente para atender 

às necessidades de informação do usuário potencial do dicionário. Todavia, a internet mudou 

profundamente o modo de trabalhar e deu valor econômico aos dados, incluindo os dados 

lexicográficos (FUERTES-OLIVERA et al., 2019). 

A chegada da internet teve várias repercussões importantes no campo da lexicografia 

(cf. FUERTES-OLIVERA, 2016a, 2018; FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2011; 

GRANGER; PAQUOT, 2012; JACKSON, 2013), dentre as quais se destacam três. A primeira 

está relacionada à natureza da lexicografia, a qual pode ser definida como a disciplina que se 

ocupa da teoria e da elaboração dos dicionários, ou melhor, das ferramentas de consulta 

específica que são projetadas e construídas para atender às necessidades de informação que um 

usuário potencial possa ter em uma ou várias situações extralexicográficas em que recorre ao 

dicionário para resolver suas necessidades de informação da maneira mais fácil e rápida 

possível (FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018a). 

Em segundo lugar, a chegada da internet à lexicografia deve ser vista como um exemplo 

de inovação disruptiva. Esta é entendida como a introdução de tecnologias que levam ao 

desaparecimento de produtos e serviços como são conhecidos em um determinado momento e 

sua substituição por outros que são diferentes, embora possam manter o mesmo nome. Além 

dos produtos e serviços, o modelo de negócio subjacente a eles também é modificado 

(CHRISTENSEN, 1997; CHRISTENSEN et al., 2015; DISRUPTIVE...). 

No caso do dicionário como um produto reconhecido da lexicografia, é fato que a 

maioria das editoras que publicavam dicionários impressos deixou de fazê-lo ou apenas 

oferecem ao mercado adaptações ou atualizações de seus dicionários anteriores. Isso aconteceu 
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basicamente na primeira fase da inovação disruptiva, a qual visa usuários menos exigentes que 

procuram dicionários de acesso gratuito, p. ex., os encontrados em portais como o 

WordReference.com40. Nesses sites, esses usuários têm várias possibilidades de consulta que, 

normalmente, oferecem dados de dicionários impressos (FUERTES-OLIVERA; 

BERGENHOLTZ, 2018a). 

Os teóricos da inovação disruptiva (CHRISTENSEN, 1997) falam de uma segunda fase, 

chamada fase de tecnologias de novo mercado. Nesta segunda fase, os inovadores vão 

aperfeiçoando e adaptando seus produtos e serviços, oferecendo melhoramentos claros sem 

comprometer a sua natureza. Tratando-se de ferramentas de consulta, por exemplo, há de se 

respeitar a sua simplicidade, facilidade, acessibilidade e conveniência. O resultado dessa 

segunda fase de inovação disruptiva, de acordo com o dito acima na definição desse termo, é o 

surgimento de produtos e serviços que transformam completamente um setor, gerando outro 

novo que, embora possa continuar mantendo o nome tradicional, é completamente diferente. 

Isso está acontecendo atualmente na lexicografia, sendo esta a terceira repercussão da chegada 

da internet à lexicografia (FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018a). 

Esta terceira repercussão consiste no desenho e na construção de novos dicionários. 

Existem duas linhas de trabalho destinadas a obter dicionários diferentes dos existentes até o 

momento. Uma das linhas ainda não conseguiu oferecer produtos comerciais. Ela continua na 

fase de pesquisa e está centrada em descobrir algoritmos para executar tarefas lexicográficas 

automática ou semiautomaticamente. Um exemplo dessa linha é o projeto DBpédia41, que 

consiste em uma comunidade colaborativa com foco na extração de dados estruturados da 

Wikipédia para transformá-los em informação útil para usuários humanos ou usuários-máquina. 

Até agora, suas abordagens teóricas e resultados práticos estão em fase experimental 

(FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018a). 

A outra linha de pesquisa está comprometida com o desenvolvimento de dicionários 

diferentes, como os ACCOUNTING DICTIONARIES (2012-2021) ou DICCIONARIOS DE 

CONTABILIDAD (2012-2021)42 e os integrantes do portal lexicográfico DICCIONARIOS 

                                                 
40 https://www.wordreference.com/ 
41 Cf. https://www.dbpedia.org/ e a versão em português http://pt.dbpedia.org/resource/DBpedia. 
42 Os ACCOUNTING DICTIONARIES (2012-2021) ou DICCIONARIOS DE CONTABILIDAD 

(2012-2021) são um conjunto integrado de 27 dicionários on-line construídos para atender às 

necessidades de três tipos de usuários com necessidades comunicativas e cognitivas no campo da 

Contabilidade em dinamarquês, espanhol e inglês. Essas ferramentas de informação são o resultado 

de um projeto conjunto de equipes de especialistas do Centro de Lexicografia da Universidade de 

Aarhus e da empresa Ordbogen A/S, na Dinamarca, e do Centro Internacional de Lexicografia da 

Universidade de Valladolid, na Espanha (cf. BERGENHOLTZ, 2012a; FUERTES-OLIVERA, 



79 

 

VALLADOLID-UVa (em construção)43. Esses dicionários foram projetados levando em 

consideração o estado atual da pesquisa lexicográfica, especialmente a lexicografia da internet. 

Ademais, eles têm um objetivo comercial, isto é, obter recursos econômicos que, primeiro, 

cubram os custos de produção e, segundo, ofereçam rentabilidade alinhada às atividades 

econômicas da economia baseada no conhecimento (FUERTES-OLIVERA; 

BERGENHOLTZ, 2018a). 

Para poder construir dicionários distintos, quer dizer, dicionários que possam ocupar o 

nicho de mercado deixado pelos dicionários tradicionais, é necessário saber o que existe hoje 

no mercado lexicográfico e decidir se o que existe pode ser melhorado ou modificado para criar 

um produto ou serviço lexicográfico com potencial comercial (FUERTES-OLIVERA; 

BERGENHOLTZ, 2018a).  

São muitas as possibilidades oferecidas pela internet para o desenho e a construção de 

novos produtos lexicográficos. Assim sendo, nas próximas subseções deste capítulo, serão 

discutidos vários métodos e ferramentas para usar a internet diretamente como corpus 

lexicográfico (§ 4.1.1) e, como consequência disso, a necessidade de incorporar a tarefa 

‘armazenamento’ no processo lexicográfico (§ 4.1.2). 

4 . 1 . 1  U s o  d a  in t ern e t  como  co rpu s  

A estreita relação entre a lexicografia e a tecnologia (cf. o capítulo 5) implica, entre outras 

coisas, que o desenvolvimento tecnológico pode permitir a criação de novas ferramentas para 

auxiliar os lexicógrafos na realização de tarefas e novas bases empíricas a partir das quais podem 

recuperar dados. Em geral, existe uma variedade de fontes das quais os lexicógrafos podem obter 

                                                 
2012a, 2012b; NIELSEN; FUERTES-OLIVERA, 2013; FUERTES-OLIVERA; NIELSEN; 

BERGENHOLTZ, 2014). 
43 O portal lexicográfico integrado (cf. § 4.2.3) DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa está sendo 

construído no âmbito de um acordo comercial assinado pela Universidade de Valladolid e pela 

Ordbogen A/S, uma empresa dinamarquesa líder em Tecnologias da Linguagem. Esse portal — 

possivelmente disponível ao público em 2022 — incluirá oito dicionários monolíngues de espanhol 

(dois gerais e seis específicos), doze dicionários especializados de contabilidade monolíngues 

(espanhol e inglês) e bilíngues (espanhol-inglês / inglês-espanhol), bem como nove dicionários gerais 

bilíngues espanhol-inglês / inglês-espanhol. O portal foi projetado para oferecer a usuários humanos 

e a usuários-máquina ferramentas de informação (dicionários da internet), graças às quais eles 

possam atender às suas necessidades de informação da melhor maneira possível, tanto em tempo 

quanto em dinheiro e facilidade de consulta (cf. FUERTES-OLIVERA, 2016a, 2018, 2019; 

FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2015, 2018a, 2018b, 2018c; FUERTES-OLIVERA et al., 

2019; TARP; FUERTES-OLIVERA, 2014). 
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dados: introspecção44, multispecção45, especialistas externos, dicionários existentes, manuais, 

livros-texto, fichas-exemplo, corpora textuais etc. Excetuando as três primeiras, essas fontes 

empíricas somente são possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico em vários períodos: 

invenção do papel, canetas, encadernação, impressoras, computadores e bancos de dados. Desde 

então, com a introdução e o desenvolvimento da tecnologia web, outra fonte empírica de dados 

foi colocada à disposição da lexicografia: a internet (BERGENHOLTZ; TARP, 1995). 

Os primeiros corpora eletrônicos foram introduzidos na década de 1960. As duas 

primeiras décadas após seu surgimento foram caracterizadas por um intenso debate entre as 

pesquisas que defendiam a relevância dos corpora para a linguística e a lexicografia, assim 

como as que se opunham a essa postura argumentando a favor da introspecção como método 

muito mais apropriado para obter material empírico (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016).  

Na atualidade, ninguém duvida de que os corpora eletrônicos podem ser de grande valia 

não apenas para a pesquisa linguística, mas também para os lexicógrafos quando executam uma 

série de tarefas relacionadas à compilação de dicionários. Por um lado, a existência de grandes 

corpora permite ao lexicógrafo acessar um número cada vez mais importante de dados, a partir 

dos quais ele pode selecionar exatamente o que é útil para um dicionário específico, 

aprimorando, assim, a qualidade e a autenticidade dos dados lexicográficos. Por outro lado, as 

ferramentas atuais fazem com que o mesmo acesso a esses dados — além de sua posterior 

inclusão em um banco de dados lexicográfico — seja cada vez mais fácil e rápido, pelo que o 

lexicógrafo economiza ou pode economizar muito tempo em comparação com métodos 

anteriores (TARP, 2015a). 

Entretanto, uma consequência negativa desse desenvolvimento, geralmente positivo, é 

que a introspecção como método para fazer uso da própria competência é, às vezes, subestimada 

ou mesmo ignorada. Sobretudo, em casos dúbios, é com frequência esquecido que a 

introspecção sempre está como um filtro por trás das escolhas do lexicógrafo. Por mais 

                                                 
44 Na introspecção, o lexicógrafo confia apenas em sua própria competência (BERGENHOLTZ; 

TARP, 1995). 
45 A forma “plural” da introspecção é a multispecção, isto é, perguntas ou consultas são feitas a um 

grande número de informantes ou a especialistas externos, segundo o tipo de dicionário 

(BERGENHOLTZ; TARP, 1995). Em um país multilíngue onde diferentes línguas principais gozam 

de status diferentes e têm funções diferentes, a multispecção pode ser usada para (1) legitimar um 

dicionário entre os falantes dos vários grupos linguísticos envolvidos; (2) manter contato com as 

realidades linguísticas (por exemplo, por não cunhar de modo descuidado equivalentes onde os 

termos já existem e gozam de uma certa padronização nas comunidades linguísticas relevantes); e 

(3) monitorar a relevância e a utilidade do dicionário no que diz respeito às funções comunicativas 

que ele tem de desempenhar e o nível em que essas funções devem ser executadas (CARSTENS, 

1997). 
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avançada que seja a tecnologia, o mais importante na criação de dicionários ainda é o fator 

humano, isto é, as competências e o papel ativo do lexicógrafo. Sem a intuição humana baseada 

na experiência — importante fator de produção — o sucesso em um projeto lexicográfico seria 

impossível (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016). 

Embora os compiladores de dicionários hoje em dia tenham à sua disposição grandes 

corpora, nenhum corpus pode concorrer com a enorme coletânea de textos e palavras que 

podem ser acessados pela internet. O desenvolvimento de métodos que permitam o uso dessa 

base empírica quase ilimitada constitui, sem dúvida, um desafio cada vez mais relevante para a 

lexicografia (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016). 

Um corpus traz muita inspiração ao trabalho lexicográfico e pode facilitar sua prática, 

desde que os lexicógrafos trabalhem sob teorias e metodologias lexicográficas sólidas e viáveis. 

Assim, um corpus lexicográfico, isto é, um corpus usado para auxiliar na elaboração de 

dicionários, é “qualquer coletânea de textos em que os lexicógrafos possam encontrar 

inspiração para completar as estruturas dicionarísticas de que precisam na construção de um 

dicionário real”46 (FUERTES-OLIVERA, 2012c, p. 51). Em outros termos, um corpus 

lexicográfico é qualquer fonte documental que possa ser usada na construção de cada um dos 

verbetes de um dicionário (FUERTES-OLIVERA, 2019 et al.). 

Por conseguinte, se um lexicógrafo pode encontrar inspiração nessa grande coletânea de 

textos que constitui a internet, então esta pode ser considerada um corpus lexicográfico (TARP; 

FUERTES-OLIVERA, 2016). Nesta perspectiva, características clássicas do corpus linguístico 

como tamanho, representatividade, autenticidade, equilíbrio etc. não são levadas em 

consideração na construção de dicionários que utilizam o conceito de corpus lexicográfico 

(FUERTES-OLIVERA, 2019 et al.). 

Existem duas formas de usar a internet em um projeto lexicográfico: (a) construir um 

corpus de textos encontrados na internet e (b) empregar a internet diretamente como corpus — 

nos dois casos por meio de motores de busca e outras ferramentas. Entre as vantagens da internet 

utilizada diretamente como corpus, em comparação com o uso de corpora tradicionais 

compostos por coletâneas de textos — sejam esses textos coletados ou não da internet ou de 

outra fonte — destacam-se (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016): 

 Os lexicógrafos têm acesso a muitos mais textos do que os incluídos em qualquer 

corpus de textos selecionados. 

                                                 
46 [any collection of texts where lexicographers can find inspiration for completing the dictionary 

structures they need when making a real dictionary] 
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 Os textos estão sempre atualizados. 

 Economia de tempo e dinheiro quando não é necessário compor um corpus 

independente (que é um requisito em relação a tipos específicos de dicionários, 

sobretudo os especializados). 

 O processo de busca pode ser facilmente limitado a áreas geográficas específicas, 

fato especialmente importante para uma língua multinacional como o espanhol. 

 O uso da internet pode levar à identificação e seleção de mais entradas do que aquelas 

que podem ser encontradas em um corpus separado. 

Por sua vez, as desvantagens mais importantes ao usar a internet diretamente como um 

corpus são (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016):  

 A qualidade e a origem dos textos não podem ser controladas.  

 Os autores de alguns dos textos podem não ser pessoas reais.  

 Os autores podem ter um baixo nível de proficiência na língua em questão. 

 Os textos podem não ter sido revisados e corrigidos.  

 É difícil calcular a frequência dos fenômenos linguísticos que aparecem nos textos. 

Algumas das desvantagens supracitadas podem não ser especialmente relevantes para 

projetos dicionarísticos concretos, como é o caso das informações sobre frequência em um 

dicionário geral monolíngue para a recepção de textos ou dicionário de definições47. Em outros 

casos, as desvantagens podem ser neutralizadas, ou pelo menos consideravelmente reduzidas, 

por um lexicógrafo bem preparado, que desempenhe um papel ativo com base em sua 

competência linguística, suas habilidades, seu conhecimento e sua experiência (TARP; 

FUERTES-OLIVERA, 2016).  

Não obstante as desvantagens mencionadas acima, é possível e até favorável utilizar a 

internet como principal fonte empírica, acompanhada de um método eficiente, rápido, confiável 

e de baixo custo, para obter os melhores resultados em um projeto lexicográfico. Com o objetivo 

de ilustrar a afirmação anterior, na sequência serão descritos brevemente os métodos e 

                                                 
47 O dicionário de definições é um dicionário de recepção que apresenta unicamente os dados 

lexicográficos necessários para solucionar problemas de compreensão em uma situação de recepção, 

isto é, quando se está lendo ou escutando um texto e precisa-se compreender o significado de uma 

palavra ou expressão. Assim, por exemplo, o Diccionario español de definiciones — integrante do 

portal lexicográfico DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (em construção) — é um dicionário 

geral exclusivamente de recepção, que fornece ao usuário de espanhol como L1 apenas os dados dos 

que precisa para resolver suas dificuldades de compreensão. Tais dados são: entrada (monoverbal ou 

pruriverbal); indicação de homonímia (se necessário); classe gramatical; indicação de polissemia (se 

necessário); marca estilística ou diafásica para diferenciar entre linguagem “neutra”, “informal” ou 

“formal”, e definição (cf. FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018). 
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ferramentas empregados nos DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (cf. nota de rodapé 43 e 

§ 4.2.3), projeto de grande porte em andamento (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016). 

No processo de seleção de entradas constituídas por uma única palavra, foi preciso um 

rastreador da internet projetado especificamente para encontrar inumeráveis listas de palavras 

disponibilizadas de forma gratuita na web. Assim que determinadas listas de palavras úteis são 

localizadas, elas são copiadas e coladas em um carregador de entrada, que atribui 

automaticamente uma entrada a uma ‘ficha lexicográfica’48 no banco de dados, evitando sua 

duplicação e rejeitando-a se já constar no banco de dados. Posteriormente, o editor do dicionário 

analisa de forma manual cada ficha lexicográfica e adiciona os dados gramaticais formais 

correspondentes à entrada, além de decidir se deve excluí-la por representar claramente um erro 

ortográfico ou por não poder documentá-la na base empírica, isto é, na internet como tal (TARP; 

FUERTES-OLIVERA, 2016). 

Após a seleção inicial, foram elaboradas várias listas temáticas e as palavras 

correspondentes introduzidas no banco de dados como entradas. A fim de fornecer um fluxo de 

novas entradas, quando os lexicógrafos procuram na internet os ‘elementos explicativos de 

significado’49 ou sentidos para as entradas selecionadas, ao mesmo tempo detectam um número 

considerável de sinônimos, antônimos e combinações de palavras que são continuamente 

introduzidos no banco de dados como novas entradas. Apenas no caso das expressões 

idiomáticas, locuções, idiotismos, provérbios etc., geralmente selecionados como entradas 

independentes, são utilizadas outras fontes de busca, além da internet, tais como dicionários 

existentes, o CREA50 e livros e artigos diversos (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016). 

Quanto ao método desenvolvido para selecionar elementos explicativos de significado 

nos DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (em construção), são usadas as buscas do Google. 

Desse modo, os minitextos — as três ou quatro linhas iniciais que o Google oferece ao buscar 

uma ou mais palavras entre aspas — são empregados como base empírica inicial. Para quase a 

totalidade das entradas, uma busca no Google é suficiente a fim de obter o material empírico 

necessário que permita selecionar elementos explicativos de significado e redigir definições 

conforme os critérios estabelecidos (TARP; FUERTES-OLIVERA, 2016). 

                                                 
48 Registro informatizado dos dados lexicográficos — dispostos em campos — correspondentes a uma 

entrada de um dicionário da internet, o qual permite o seu armazenamento no banco de dados. A cada 

entrada podem ser atribuídas uma ou mais fichas lexicográficas, dependendo do número de 

elementos explicativos de significado e/ou das categorias gramaticais que ela tiver (cf. FUERTES-

OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2015). 
49 Tradicionalmente denominados ‘acepções’ e ‘subacepções’. 
50 Corpus de referencia del español actual, composto e publicado pela Real Academia Española, de 

livre acesso. 
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Todos os significados de todas as entradas documentados com os minitextos são 

acompanhados por outros elementos textuais e/ou pictóricos que demonstram a existência do 

significado, mesmo quando esse significado possa vir de fontes enganosas, tais como notícias 

falsas. Esse fato leva à reflexão sobre quais significados deve registrar um dicionário. A 

resposta para esse questionamento está na própria natureza da lexicografia. Um dicionário é 

uma ferramenta de informação e, como tal, deve registrar todos os elementos que possam ajudar 

o usuário potencial, sem levar em conta a veracidade factual, a ideologia, os gostos ou as 

tradições sociais existentes em um determinado momento. Em outras palavras, um dicionário 

simplesmente registra os significados que possam ser documentados e deixará de registrá-los 

quando já não puder fazê-lo (FUERTES-OLIVERA et al., 2019). 

Resumindo, os minitextos são a base empírica de dicionários da internet que se 

fundamentam no conceito de corpus lexicográfico, tais como os DICCIONARIOS 

VALLADOLID-UVa (em construção). Os minitextos servem como base para a criação de 

definições e a busca de outros dados lexicográficos incluídos em cada verbete, com o único 

objetivo de ajudar o usuário a resolver o problema que motivou a consulta. Entretanto, o uso de 

minitextos gera um volume de dados para analisar e preparar o verbete tão alto que ele só pode 

ser tratado razoavelmente incorporando a tarefa ‘armazenamento’ no processo lexicográfico 

(FUERTES-OLIVERA et al., 2019).  

4 . 1 . 2  A rma zena men to  l ex i co g ráf i co  

Uma abordagem orientada ao usuário na lexicografia, como é a Teoria das Funções 

Lexicográficas (cf. o capítulo 2), obriga os lexicógrafos a utilizar todos os meios possíveis à 

sua disposição para melhorar a qualidade do uso do dicionário e garantir uma recuperação ideal 

da informação dos dados lexicográficos. O advento da internet modificou substancialmente o 

desenho e a compilação de dicionários de duas maneiras. Em primeiro lugar, os dicionários on-

line são ferramentas dinâmicas; isso os torna mais apropriados para atender às necessidades do 

usuário em diferentes situações. Em segundo lugar, pensar em termos de estruturas 

lexicográficas estáticas é inadequado, pois não é conveniente para se beneficiar das tecnologias 

da internet existentes e potenciais (cf. o capítulo 5), para cumprir os princípios do paradigma 

das necessidades do usuário e para analisar os méritos de tarefas lexicográficas, como o 

armazenamento lexicográfico (FUERTES-OLIVERA, 2015). 

O armazenamento lexicográfico é uma nova tarefa lexicográfica que deve ser melhor 

compreendida, especialmente quando se trabalha com grande quantidade de dados armazenados 
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em bancos de dados lexicográficos. O valor desta tarefa se justifica na quantidade e no tipo de 

dados armazenados. Como regra geral, em cada verbete de um dicionário da internet, além de 

um grande número de palavras, existem dados digitais, como links, por exemplo, para o Flickr 

(imagens), YouTube (vídeos), Wikipédia (textos), conjugadores verbais etc. Para Fuertes-

Olivera, 

[o] armazenamento lexicográfico é um conjunto de decisões tomadas por 

lexicógrafos, programadores de TI [Tecnologia da Informação] e usuários. 

Essas decisões dizem respeito à criação de um ou mais sistemas de 

armazenamento — ou seja, um banco de dados lexicográfico — e ao trabalho 

com eles, com o objetivo principal de salvar dados em formato eletrônico para 

fins lexicográficos.51 (FUERTES-OLIVERA, 2015, p. 73) 

Desse modo, os lexicógrafos são responsáveis por criar os conceitos do dicionário e por 

tomar decisões relacionadas a perguntas como: (a) onde podem ser armazenados os dados?; (b) 

quem pode armazená-los?; (c) como podem ser armazenados?; (d) que tipos de dados podem 

ser considerados lexicográficos?; (e) quando podem ser armazenados? Por sua vez, os 

programadores de TI são responsáveis por traduzir as decisões dos lexicógrafos em linguagem 

de programação, além de criar a interface na qual os lexicógrafos trabalham. Por fim, os 

usuários são responsáveis por salvar dados lexicográficos (FUERTES-OLIVERA, 2015). 

As respostas às perguntas anteriores exigem o uso de três outras tecnologias essenciais: 

(a) computação em nuvem; (b) desenho e construção de bancos de dados próprios; (c) sistemas 

de busca sob demanda. A computação em nuvem permite simplificar as tarefas lexicográficas, 

explorar adequadamente diversos programas e otimizar o trabalho lexicográfico. Sem a 

computação em nuvem, por exemplo, não seria possível criar dicionários nos quais várias 

pessoas possam trabalhar simultaneamente, situadas em locais diferentes e com obrigações 

específicas, como realizar um trabalho específico em uma data e em um lugar específicos de 

cada entrada lexicográfica (FUERTES-OLIVERA et al., 2019). 

Graças à computação em nuvem, podem ser usados os serviços informáticos sem ser 

especialista nesse tipo de serviços, e a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. 

Além disso, são garantidas a inviolabilidade e a segurança dos dados lexicográficos, bem como 

a possibilidade de manter-se sempre atualizado. Por exemplo, para criar os DICCIONARIOS 

VALLADOLID-UVa (em construção), a empresa Ordbogen A/S transfere o software como 

                                                 
51 [Lexicographical storing is a set of decisions made by lexicographers, IT programmers and users. 

These decisions are concerned with both creating one or more storage system(s), i.e. a 

lexicographical database, and working with them with the main aim of saving data in electronic form 

for lexicographical purposes] 
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serviço, a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. Todos esses serviços são 

materializados em um banco de dados próprio, projetado por lexicógrafos e especialistas em 

TIC, bancos de dados, internet etc. Por isso, o trabalho lexicográfico avança rapidamente, 

minimizando, ademais, os possíveis erros (tipográficos, por descuido ou esquecimento etc.) que 

possam ocorrer (FUERTES-OLIVERA et al., 2019). 

O banco de dados está associado a dois outros componentes tecnológicos, que são os 

motores de busca e a interface. Os lexicógrafos e os engenheiros da Ordbogen A/S 

desenvolveram uma tecnologia que conecta os dados do banco de dados à interface e que 

possibilita buscas internas do sistema. O objetivo dessas buscas é obter resultados à base do que 

poderia ser denominado individualização tipológica (cf. BERGENHOLTZ, 2011; NIELSEN; 

ALMIND, 2011; TARP, 2011a; FUERTES-OLIVERA, 2019). Esse conceito é baseado na 

filosofia de “menos é mais” e faz referência à possibilidade de decidir os dados específicos do 

banco de dados que devem ser exibidos com cada ação desenvolvida pelo motor de busca. 

Assim, foram desenvolvidas tecnologias de pesquisa chamadas busca maximizadora e 

busca minimizadora. Estas estão vinculadas a outras tecnologias necessárias para poder filtrar 

dados (cf. § 5.2.3), fazer buscas exatas, aproximadas ou boolianas (cf. § 5.2.1), e usar a 

hipermídia adaptativa (cf. § 5.2.4), por exemplo, para mostrar links para dados abertos e sem 

direitos autorais (cf. § 5.2.6). Na busca maximizadora, o processo de pesquisa não é 

interrompido até que seja concluído integralmente, enquanto na busca minimizadora, o 

processo de pesquisa é interrompido assim que o motor de busca encontra o primeiro exemplo 

daquilo que está procurando (FUERTES-OLIVERA et al., 2019).  

4 . 2  D I C I O N Á R I O S  O N - L I N E  N A  E R A  D A  I N T E R N E T  

Conforme discutido em § 4.1, o campo de estudo da lexicografia da internet são os 

dicionários da internet e não os dicionários na internet. Isso quer dizer que as características da 

rede permitem diferenciar entre o dicionário da internet e o dicionário na internet. O primeiro é 

aquele com desenho lexicográfico original adaptado às características da internet, enquanto o 

segundo é um dicionário impresso que também tem uma versão eletrônica na internet 

(FUERTES-OLIVERA, 2009a). A partir disso, a presente seção é desdobrada em três partes. 

Precisamente na primeira, discorre-se sobre a distinção entre dicionários da internet e dicionários 

na internet (§ 4.2.1); na segunda, apresenta-se uma tipologia de dicionários on-line de acordo 

com a tecnologia utilizada (§ 4.2.2) e, na última, define-se um portal lexicográfico integrado 
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como uma obra lexicográfica de referência constituída por vários dicionários que utilizam uma 

gramática comum (§ 4.2.3), ampliando, assim, o conceito de dicionário da internet. 

4 . 2 . 1  D i c i oná r i os  d a  in tern e t  ver sus  d i c i on á r io s  n a  in tern e t  

Um dicionário da internet é uma ferramenta de consulta pensada e construída segundo 

as características físicas, lógicas e funcionais da rede, que deve cumprir com os requisitos 

derivados de sua natureza como material de referência e com os que demanda a web como 

suporte tecnológico do dicionário da internet. Já a característica fundamental dos dicionários 

na internet é que eles não incorporam conceitos do novo formato, como a atualização constante, 

as buscas individualizadas ou a construção de verbetes dinâmicos com dados dinâmicos.  

Muitos dos dicionários na internet não levam em conta que podem ser produtos da 

economia baseada no conhecimento, quer dizer, produtos projetados e construídos em 

universidades e centros tecnológicos e vendidos através de assinaturas que permitem baixá-los 

em computadores, tablets e telefones celulares. Os dicionários da internet, pelo contrário, são 

aqueles desenhados para o novo meio e fundamentados em uma estrutura teórica adequada 

(FUERTES-OLIVERA, 2012a). 

No âmbito da Teoria das Funções Lexicográficas (cf. o capítulo 2), os dicionários da 

internet são concebidos e projetados como um trabalho colaborativo e interdisciplinar em que, 

normalmente, participam quatro tipos de especialistas, cada um dos quais contribuindo com seu 

conhecimento, respectivamente, (a) sobre a ferramenta de uso (em geral, a missão do 

lexicógrafo), (b) sobre a internet como tecnologia (normalmente um especialista em ciência da 

informação), (c) sobre o assunto ou campo de conhecimento do dicionário (por exemplo, um 

especialista em surfe se o dicionário é sobre surfe) e (d) sobre sua venda e distribuição 

(FUERTES-OLIVERA, 2012a, 2012b). 

Essa colaboração permite colocar o debate atual sobre dicionários da internet em dois 

aspectos centrais. O primeiro está relacionado às tecnologias da internet que podem ou não ser 

usadas na construção de um dicionário da internet (cf. o capítulo 5). O segundo enfoca a 

definição do dicionário como um nome genérico, no qual se incluem todos os tipos de 

ferramentas de informação conhecidas, desde o dicionário tradicional até a enciclopédia, o 

léxico, a lista de palavras, o banco de dados terminológico etc. (FUERTES-OLIVERA, 2012b). 

Nos dicionários da internet aparece claramente a estreita relação entre os três aspectos 

básicos que compõem os elementos centrais de qualquer teoria lexicográfica: (a) as 

necessidades dos usuários, (b) a inclusão de dados lexicograficamente relevantes, ou seja, 
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projetados para atender às necessidades dos usuários e (c) as vias de acesso aos dados de fácil 

manipulação e entendimento pelos usuários (FUERTES-OLIVERA, 2011, 2012a). 

Um dicionário da internet é composto por três elementos inter-relacionados, mas 

independentes, como mostra a Figura 16: (a) o banco de dados lexicográfico, (b) a interface e 

(c) o motor de busca (NIELSEN; ALMIND, 2011; FUERTES-OLIVERA et al., 2019). O banco 

de dados é um meio no qual os dados são armazenados. Ele contém dados e nada mais do que 

dados. Um dicionário da internet é construído armazenando dados lexicograficamente 

relevantes em um banco de dados lexicográfico preparado para fornecer respostas às 

possibilidades tecnológicas que permite a rede. O banco de dados é projetado e gerido por 

especialistas em bancos de dados, seguindo as instruções do lexicógrafo ou lexicógrafos. 

Figura 16 – Componentes de um dicionário da internet de acordo com a TFL 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Fuertes-Olivera et al. (2019, p. 83) 

Esse fato também é importante por três razões (FUERTES-OLIVERA, 2012b). A 

primeira é que mostra a existência de uma cooperação necessária para assumir esses tipos de 

projetos; isto é, para poder criar um dicionário da internet, é essencial o trabalho de especialistas 
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em diversas áreas. A segunda é que o sistema de trabalho é dinâmico e, dessa maneira, 

adaptações e mudanças podem ser tratadas sempre que forem consideradas apropriadas. A 

terceira razão é que o banco de dados deve ser visto como um todo, no qual existem dados 

gerais e dados específicos para cada língua, se for o caso. Além disso, pode incorporar 

possibilidades de trabalho externo a partir do mesmo banco de dados — como acesso ao Google 

— que facilitem a tarefa do lexicógrafo. Isso permite trabalhar de maneira completa, incluindo 

todos os dados que se considerem necessários para ajudar o usuário potencial em diferentes 

situações de uso. 

Os outros dois elementos de um dicionário da internet são a interface e o motor de busca. 

Eles devem ser vistos conjuntamente, pois constituem o local onde o usuário irá realizar uma 

busca que, em alguns dicionários, é uma busca focada. Isto significa que o sistema é desenhado 

de forma a oferecer opções distintas, dependendo do dicionário consultado. Desse modo, o 

usuário recebe dados diferentes projetados para a situação de uso em que se encontra. Isso é o 

que se entende por dicionários com verbetes dinâmicos e dados dinâmicos (FUERTES-

OLIVERA, 2012b). 

Justamente para diminuir o efeito Google, vale dizer, buscas que proporcionam grandes 

quantidades de dados não estruturados, um dicionário da internet pode oferecer como solução 

motores de busca e resultados de busca diferenciados. Isso permite distinguir o banco de dados 

do dicionário ou dicionários, exibindo nada mais (nem nada menos) do que os dados que os 

lexicógrafos considerem necessários para o usuário que se encontrar em uma situação específica 

(FUERTES-OLIVERA, 2012a). 

Os dicionários da internet constituem uma revolução atual importante que consiste 

principalmente em adaptar a tecnologia disponível (cf. o capítulo 5) às necessidades dos 

usuários potenciais. Nesse contexto, apresenta-se uma disputa entre aqueles que identificam um 

banco de dados e um dicionário e aqueles que os diferenciam. Os primeiros defendem a inclusão 

do maior número possível de dados e a recuperação de todos eles pelo usuário.  

Os segundos defendem uma separação metodológica entre um banco de dados, que pode 

incluir o maior número possível de dados, e um dicionário, que é o que o usuário consulta. O 

dicionário, portanto, deve estar equipado com motores de busca que permitam a realização de 

pesquisas individualizadas e, em um futuro próximo, motores de busca que possibilitem a 

recriação da informação recuperada.  

Em outras palavras, os apoiadores dessa segunda opção defendem que o futuro dos 

dicionários da internet será determinado pela compilação de dicionários com verbetes 

dinâmicos que permitam ao usuário realizar suas pesquisas com muita precisão. Por isso, 
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propõem o uso de filtros que limitem a busca às necessidades reais e, além disso, facilitem a 

recriação da entrada do dicionário, se possível (FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 

2011). 

Na literatura metalexicográfica relacionada à lexicografia da internet (cf. FUERTES-

OLIVERA, 2018; FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2011; FUERTES-OLIVERA; 

TARP, 2014), os termos ‘dicionário monofuncional’ e ‘dicionário multifuncional’ são usados 

frequentemente e identificam um dicionário projetado para resolver as necessidades de um 

usuário em uma única situação de uso (dicionário monofuncional) ou em várias situações de 

uso (dicionário multifuncional).  

A abordagem do conceito de ‘dicionário monofuncional’ é considerada um passo à 

frente, pois reduz a fadiga cognitiva do dicionário tradicionalmente projetado, no qual os dados 

lexicográficos necessários devem ser selecionados pelo usuário, geralmente sem ajuda, e 

elimina a sobrecarga informativa típica dos dicionários multifuncionais, em que o verbete do 

dicionário oferece muitos mais dados dos que os necessários em uma determinada situação de 

consulta (FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018a).  

No entanto, essas vantagens podem ser aprimoradas, fazendo-se uma diferenciação mais 

precisa dos usuários e das situações de uso (BERGENHOLTZ, 2011; TARP, 2011a). Assim sendo, 

além das quatro situações de uso básicas (situação comunicativa, situação cognitiva, situação 

interpretativa e situação operativa), argumenta-se a necessidade de estabelecer situações 

secundárias (§ 2.2.2.1). Por exemplo, para a situação comunicativa, distinguem-se quatro situações 

diferentes, embora bastante relacionadas entre si: recepção, produção, correção e tradução de 

textos. No âmbito dessas classificações mais precisas e detalhadas, surgiu o desenho e a construção 

do portal lexicográfico integrado DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (em construção), 

constituído por três dispositivos (cf. nota de rodapé 43 e § 4.2.3). Um dos dispositivos dedica-se à 

elaboração de dicionários monolíngues de espanhol, a saber: 

a) Diccionario español de definiciones; 

b) Diccionario del español para la producción de textos; 

c) Diccionario de sinónimos (y antónimos); 

d) Diccionario de búsqueda por conceptos (WordFinder no inglês); 

e) Diccionario de gramática; 

f) Diccionario de ortografía; 

g) Diccionario de colocaciones; 

h) Diccionario de formación de palabras. 
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Todos os dicionários da lista anterior são ferramentas de informação projetadas para 

ajudar um tipo de usuário — por exemplo, um ser humano ou um programa de computador — 

a resolver um problema de compreensão em uma situação de recepção, ou seja, quando ele está 

lendo ou ouvindo uma mensagem (Diccionario español de definiciones) ou a resolver 

problemas de escrita (os demais dicionários). O Diccionario español de definiciones e o 

Diccionario del español para la producción de textos são chamados dicionários 

monofuncionais gerais e todos os demais denominados dicionários monofuncionais específicos. 

O Diccionario del español para la producción de textos inclui todos os dados lexicográficos 

dos dicionários monofuncionais específicos (FUERTES-OLIVERA; BERGENHOLTZ, 

2018a). 

O trabalho atual com dicionários da internet abre inúmeros novos desafios a serem 

enfrentados pelos lexicógrafos, deixando de lado a lexicografia especulativa, que se baseia 

principalmente no estudo de dicionários existentes e na realização de enquetes entre seus 

usuários com a intenção de descobrir como eles realizam buscas. Essa metodologia não é 

adequada, no mínimo, por duas razões. A primeira delas é que a internet é um novo conceito de 

vida e de trabalho, e seu total potencial não pode ser extraído de experiências com dicionários 

em outros formatos que nada têm a ver com a internet. Por exemplo, um dicionário da internet 

pode ser atualizado em algumas horas, algo impossível de se fazer com um dicionário em CD-

ROM (FUERTES-OLIVERA, 2012b). 

A segunda razão é que os usuários não são conscientes do processo de busca. Vários 

autores (BERGENHOLTZ, 2011; VERLINDE, 2011) apontam que nem sequer a análise de 

milhões de log files52 permite extrair um padrão de comportamento do usuário ao procurar ajuda 

em um dicionário. Se não é possível extrair padrões de comportamento em uma situação de 

consulta real, muito menos em uma situação não-real, como a realização de uma enquete, 

especialmente levando-se em consideração os erros conceituais e metodológicos atribuídos a 

esse tipo de testes (cf. TARP, 2009b). 

A construção de dicionários da internet que se baseiam na Teoria das Funções adota 

uma orientação transformativa da lexicografia. Isso significa que os conceitos lexicográficos 

podem se adaptar continuamente às necessidades detectadas nos usuários dos dicionários; 

necessidades que podem ser conhecidas graças às informações fornecidas pelos próprios 

                                                 
52 Log files são tecnologias incorporadas no banco de dados lexicográfico que informam sobre o 

processo de consulta de um dicionário da internet ou, mais especificamente, sobre o que é consultado, 

quando é consultado e como é consultado. Essas informações podem ser usadas para muitas questões 

como, por exemplo, propor um processo de seleção de entradas e equivalentes diferente do que foi 

defendido até o momento (FUERTES-OLIVERA, 2012b). 
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usuários — feedback ativo — e à análise dos arquivos que registram as buscas dos usuários — 

log files ou feedback passivo (FUERTES-OLIVERA, 2012a). 

4 . 2 . 2  D i c i oná r i os  o n- l ine  conf o rme  a  t ecno lo g i a  emp reg ada  

Quando uma prática cultural milenar profundamente enraizada, como a lexicografia, 

passa de um meio para outro, espera-se que um passo tão gigantesco seja mais do que uma mera 

mudança na plataforma e que também envolva melhorias em termos de qualidade. Para se ter 

uma ideia do grau em que essa expectativa se tornou realidade, a Teoria das Funções 

Lexicográficas apresenta uma tipologia preliminar de dicionários on-line de acordo com a 

tecnologia empregada, baseando-se em uma analogia histórica (FUERTES-OLIVERA; TARP, 

2014).  

Nas primeiras décadas do século XX, ocorreu uma grande transformação tecnológica 

nos meios de transporte, semelhante à que atualmente experimenta a lexicografia. Segundo uma 

anedota célebre, o inventor do Ford Modelo T, Henry Ford, foi questionado — ao apresentar a 

nova maravilha tecnológica — se ele havia consultado as pessoas antes de criar esse modelo. 

Sua resposta lacônica foi: “Se tivéssemos perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam 

respondido que cavalos mais rápidos”. 

Henry Ford foi um inventor genial e audacioso, capaz de ir além dos limites usuais e 

satisfazer as necessidades das pessoas de uma maneira completamente nova. Aplicando sua 

terminologia e modo de pensar à lexicografia, a Teoria das Funções Lexicográficas classifica os 

dicionários on-line existentes — e até mesmo futuros — em cinco categorias principais, de acordo 

com a extensão em que incorporam as tecnologias e técnicas disponíveis — e ainda não 

disponíveis (cf. o capítulo 5). Essas cinco categorias, organizadas na Figura 17 infra das mais 

rudimentares às mais desenvolvidas, são: dicionários ‘Cópias-carbono’, dicionários ‘Cavalos mais 

rápidos’, dicionários ‘Balas perdidas’, dicionários ‘Ford Modelo T’ e dicionários ‘Rolls-Royce’. 

Os dicionários ‘Cópias-carbono’ são reproduções fotografadas ou escaneadas de 

dicionários impressos já existentes que foram colocadas na internet, com mais frequência como 

arquivos PDF. Existem dois subtipos de ‘Cópias-carbono’: dicionários antigos que na 

atualidade são usados unicamente para fins de pesquisa e já não mais como ferramentas de 

consulta (cf. NTLLE, 2001), e dicionários modernos que devem ser utilizados normalmente 

como obras de referência (cf. DILESEM, 2011; DAEE, 2018). 

Os ‘Cavalos mais rápidos’, por outro lado, podem ser tanto versões eletrônicas de 

dicionários publicados anteriormente em papel (cf. DLE, 2014) quanto “novos” dicionários (cf. 
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DICCIONARIOS, 2021; WR, 2021). Sua característica fundamental é que os verbetes e dados 

que aparecem na tela são estáticos e elaborados no molde dos dicionários tradicionais, pois a 

única coisa que realmente muda é o acesso mais rápido por meio de técnicas de busca e 

redirecionamento mais ou menos avançadas. Nesse sentido, são basicamente ‘cavalos mais 

rápidos’, ou seja, dicionários convencionais de consulta mais rápida, que hoje em dia 

constituem a grande maioria dos dicionários em plataforma eletrônica. 

Figura 17 – Classificação dos dicionários on-line consoante a tecnologia usada, segundo a TFL 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Fuertes-Olivera; Tarp (2014, p. 13) 

Os ‘Balas perdidas’ estão entre os últimos dicionários, os quais se caracterizam por 

novas visões e pela incorporação de novas técnicas, mas “tudo está indo na direção errada”53 

(CONNECTION54, 1967 apud FUERTES-OLIVERA; TARP, 2014, p. 15). Existem 

basicamente dois tipos de ‘Balas perdidas’. O primeiro faz uso de novas técnicas em um grau 

                                                 
53 [everything is going in the wrong direction] 
54 CONNECTION. Compositores: Mick Jagger; Keith Richard. In: Between the Buttons. Intérpretes: 

The Rolling Stones. Reino Unido: Decca Records, 1967. 1 disco vinil, lado 1, faixa 4 (2min-8s). 
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limitado, mas apenas com o objetivo de oferecer aos usuários a opção entre mais ou menos 

dados, dando um passo à frente puramente quantitativo. O segundo tipo faz uso muito mais 

extenso das novas técnicas, mas, neste caso, a tecnologia assumiu e relegou a lexicografia e seu 

objetivo fundamental de garantir a satisfação máxima da necessidade do usuário a um plano 

secundário (cf. ECOLEXICON, 2003). 

Pelo contrário, os ‘Ford Modelo T’ são dicionários cujos idealizadores fazem uso 

extensivo das tecnologias existentes para criar um produto lexicográfico não só com acesso 

mais rápido, mas também com verbetes e dados dinâmicos em função das necessidades que os 

tipos de usuários potenciais possam ter em tipos específicos de situações extralexicográficas. 

Essa classe de dicionários, que também podem conectar-se a fontes externas — como a internet 

e diversos corpora — para reutilizar os dados existentes, ainda constitui uma pequena minoria 

dos dicionários on-line atuais (cf. MUSIKORDBOGEN, 2006; DICCIONARIOS DE 

CONTABILIDAD, 2012-2021; ACCOUNTING DICTIONARIES, 2012-2021; BLF, 2010). 

Finalmente, os ‘Rolls-Royce’ representam uma classe de ferramentas lexicográficas que 

permitirão a consulta individualizada, oferecendo exatamente a quantidade e as categorias de 

dados que o usuário individual precisa em cada consulta específica. O primeiro passo para a 

individualização seria a filtragem (cf. § 5.2.3) e a apresentação de dados lexicográficos com 

base no perfil do usuário (cf. § 5.2.2) e na situação em que as necessidades ocorrem. Essa etapa 

é comum para os Ford Modelo T e os Rolls-Royce, pois parte de uma tipologia do usuário (cf. 

§ 2.2.2.2; § 3.2.3), da situação (cf. § 2.2.2.1; § 3.2.2), da necessidade (cf. § 2.2.2.3; § 3.2.2) e 

dos dados correspondentes (cf. § 3.2.5).  

Os Rolls-Royce também poderão combinar o acesso aos dados selecionados em um 

banco de dados preparado com a busca na internet (ou corpora), para importar dados relevantes 

que poderão ser recriados e reapresentados em soluções dinâmicas diferentes às dos Ford 

Modelo T, que se conectam a páginas web pré-selecionadas para reutilizar seus dados. Ainda 

não há dicionários dessa classe tão avançada, mas existem alguns ensaios que apontam nessa 

direção (cf. SPOHR, 2011; VERLINDE, 2011). 

As duas últimas categorias de ferramentas lexicográficas mencionadas, os ‘Ford Modelo 

T’ e os ‘Rolls-Royce’, baseiam-se na ideia de que se deve diferenciar entre, por um lado, o 

banco de dados que contém todos os dados do dicionário e, por outro, o dicionário propriamente 

dito que é exibido na tela através da interface. O banco de dados deve incorporar a maior 

quantidade possível de dados para poder responder a todas as necessidades do grupo potencial 

de usuários nas situações previstas e pode alimentar vários dicionários simultaneamente, como 

ocorre nos portais lexicográficos (cf. § 4.2.3 abaixo). Por sua vez, o dicionário — ou seja, os 
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verbetes exibidos na tela quando consultado — deve conter a menor quantidade possível de 

dados, isto é, apenas aqueles necessários para atender às necessidades do usuário em cada tipo 

de situação (o Ford Modelo T) ou em cada consulta específica (o Rolls-Royce) (TARP, 2013b).  

Em definitivo, os dicionários são ferramentas de uso e, como tal, vêm se tornando 

objetos do dia a dia para muitas pessoas. Portanto, o conceito do design centrado no ser humano 

de Norman (2013) também se aplica à projeção e elaboração de dicionários. Assim sendo, o 

processo que garante que os designs correspondam às necessidades e capacidades dos usuários 

a quem se destinam é fundamental em qualquer projeto lexicográfico na era digital. Por isso, os 

lexicógrafos 

[d]evem desenvolver habilidades de observação para detectar não somente as 

necessidades de informação previstas dos usuários, mas também suas 

“capacidades e maneiras de se comportar” no ambiente digital. A 

determinação e a inclusão de dados lexicográficos para satisfazer as 

necessidades mencionadas são primordiais. No entanto, isso claramente não é 

suficiente. Os usuários também devem ser capazes de consultar o dicionário 

de forma intuitiva, ou seja, encontrar esses dados e recuperar as informações 

necessárias do modo mais rápido e fácil possível e sem quaisquer instruções. 

Além disso, toda a experiência de consulta deve ser “agradável e prazerosa” 

em termos de estética e interação entre o usuário e o dispositivo. Para fornecer 

tal experiência, a colaboração interdisciplinar torna-se uma necessidade, como 

Norman acertadamente afirma.55 (TARP; GOUWS, 2020, p. 476-477) 

4 . 2 . 3  Po r t a l  L ex i co g ráf i co  In t eg rad o  

Um portal lexicográfico é uma ferramenta composta por vários dispositivos que 

oferecem ao usuário um dicionário da internet que é precisamente um repositório de dados 

organizados e tratados de uma determinada maneira, com o objetivo principal de ajudar um 

usuário humano ou um usuário-máquina a resolver suas necessidades de informação da forma 

mais rápida e fácil possível (FUERTES-OLIVERA, 2018). Todos os dados devem ter valor 

lexicográfico. Daí a importância de realizar um tratamento lexicográfico adequado às 

necessidades do tipo de usuário e de ter a tecnologia necessária para, por um lado, fazer uso dos 

dados abertos (cf. § 5.2.6) que possam ter valor lexicográfico e, por outro, conseguir uma 

                                                 
55 [They must develop observational skills to detect not only the foreseen users’ information needs but 

also their “capabilities and ways of behaving” in the digital environment. The determination and 

inclusion of lexicographical data to satisfy the mentioned needs are paramount. Yet, it is clearly not 

enough. Users should also be able to consult the dictionary intuitively, i.e. to find these data and 

retrieve the needed information as fast and easy as possible and without any instructions. Moreover, 

the entire consultation experience should be “delightful and enjoyable” in terms of aesthetics and 

interaction between user and device. To provide such an experience, interdisciplinary collaboration 

becomes a necessity as Norman rightly states] 
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interação fácil e rápida entre lexicógrafos e usuários (FUERTES-OLIVERA et al., 2019). Em 

outras palavras, um portal lexicográfico integrado é 

[u]ma ferramenta de referência cujo sistema de escrita de dicionários está 

equipado com tecnologias disruptivas, permitindo que os lexicógrafos 

armazenem o máximo de dados possível e os usuários recuperem apenas os 

dados de que precisam em situações específicas. Seus verbetes são elaborados 

pela mesma equipe com o objetivo básico de ajudar usuários humanos e/ou 

usuários-máquina a atender às suas necessidades de maneira rápida e fácil. 

Eles contêm dados preparados lexicograficamente e dados abertos conectados 

com valor lexicográfico. Os dados lexicográficos são reutilizáveis, sujeitos a 

um processo constante de atualização e podem ser usados em conjunto com 

outras ferramentas, por exemplo, assistentes.56 (FUERTES-OLIVERA, 

2016b57, s.p. apud FUERTES-OLIVERA; ESANDI-BAZTÁN, 2020, p. 97) 

A definição supracitada permite concluir que alguns dos elementos essenciais que 

devem ser levados em conta ao considerar o desenho e a construção de um portal lexicográfico 

são os seguintes (FUERTES-OLIVERA et al., 2019): 

 A estrutura de dados deve ser criada e organizada de forma a ter valor lexicográfico. 

Isso é alcançado quando os dados são processados e apresentados para oferecer ao 

usuário respostas às suas necessidades de informação. Essas respostas devem ser tão 

rápidas e fáceis de entender e manejar quanto possível.  

 O portal lexicográfico deve levar em consideração a existência de vários dispositivos 

digitais, com distintos tamanhos de tela, que oferecem possibilidades de apresentar a 

estrutura de dados com valores lexicográficos muito diferentes. Uma maneira de 

resolver essa diferença e garantir que o tamanho do dispositivo afete a apresentação 

dos dados o mínimo possível é proporcionar um número reduzido e predeterminado 

de dados (por exemplo, a definição em um dicionário monolíngue e a definição e 

equivalente em um dicionário bilíngue) e dotar a interface do dicionário de menus 

opcionais. Cada um desses menus conterá uma indicação das diferentes categorias 

com valor lexicográfico (gramática, exemplos, sinônimos, pronúncia, etc.), que só 

serão exibidas e tornadas visíveis quando o usuário decidir. 

                                                 
56 [A reference tool whose Dictionary Writing System is equipped with disruptive technologies. These 

allow lexicographers to store as much data as possible and users to retrieve only the data they need 

in specific use situations. Its articles are prepared by the same team with the basic aim of helping 

human and/or machine users to meet their needs in a quick and easy way. They contain both 

lexicographically prepared data and linked open data with lexicographic value. The lexicographic 

data is reusable, subject to a constant process of updating and can be used in conjunction with other 

tools, e.g. assistants] 
57 FUERTES-OLIVERA, Pedro Antonio. European Lexicography in the Era of the Internet: Present 

Situations and Future Trends. Conferência Plenária, 02 dez. 2016, Pequim. 2016b. 
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 O acesso aos dicionários não só deve ser fácil, mas também deve contemplar 

diferentes possibilidades, dependendo das necessidades específicas de cada tipo de 

usuário em cada tipo de situação. O sistema de acesso usado deve se concentrar em 

satisfazer as necessidades do usuário da maneira mais individualizada possível. Para 

isso, é muito importante ter em mente que o dicionário da internet é a soma de três 

componentes individuais, cada um com uma função específica (cf. a Figura 16): (a) 

banco de dados lexicográfico: repositório onde é armazenado o maior número 

possível de dados lexicográficos; (b) motor de busca: tecnologia que transfere a 

pergunta ou perguntas que um usuário faz quando deseja encontrar algo e graças à 

qual os dados que motivaram a busca são recuperados do banco de dados; (c) 

interface: componente físico exibido em uma tela que mostra os dados lexicográficos 

do banco de dados recuperados pelo motor de busca. 

Em resumo, sem um “pacote de software” que opere “com uma gramática de 

dicionário”58 (KILGARRIFF, 2006, p. 7) permitindo a flexibilidade e a construção de 

dicionários dinâmicos com dados dinâmicos, ou seja, dados diferentes adaptados a diferentes 

situações de uso, não pode ser realizado um projeto lexicográfico como, por exemplo, o portal 

lexicográfico integrado DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (em construção) (FUERTES-

OLIVERA; BERGENHOLTZ, 2018b), representado abaixo na Figura 18. 

Como se observa nessa figura, o portal lexicográfico integrado DICCIONARIOS 

VALLADOLID-UVa (em construção) está constituído por três dispositivos em que se estão 

usando três sistemas de escrita de dicionários ou software, respectivamente, cada um dos quais 

inclui “um editor, um banco de dados, uma interface da web e várias ferramentas de 

gerenciamento”59 (KILGARRIFF, 2006, p. 7). Um dos dispositivos dedica-se à elaboração de 

dicionários monolíngues de espanhol gerais (Diccionario español de definiciones e Diccionario 

del español para la producción de textos) e específicos (Diccionario de sinónimos (y 

antónimos), Diccionario de búsqueda por conceptos, Diccionario de gramática, Diccionario 

de ortografía, Diccionario de colocaciones e Diccionario de formación de palabras). Outro 

dos dispositivos destina-se à composição de dicionários gerais bilíngues espanhol-inglês / 

inglês-espanhol. E o terceiro dispositivo dedica-se à criação de dicionários especializados de 

contabilidade monolíngues (espanhol e inglês) e bilíngues (espanhol-inglês / inglês-espanhol) 

(FUERTES-OLIVERA et al., 2019; FUERTES-OLIVERA; ESANDI-BAZTÁN, 2020). 

                                                 
58 [with a dictionary grammar] 
59 [an editor, a database, a Web interface and various management tools] 
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Figura 18 – Portal lexicográfico integrado DICCIONARIOS VALLADOLID-Uva 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de Fuertes-Olivera et al. (2019, p. 84-86) 

Um portal lexicográfico integrado é um repositório de dados lexicográficos que tratam de 

linguagem, fatos e coisas. Assim sendo, o portal lexicográfico integrado DICCIONARIOS 

VALLADOLID-UVa (em construção) tem como objetivo oferecer soluções de referência 

semânticas, enciclopédicas, linguísticas, onomásticas, entre outras. Ademais, ele concentra-se nas 

necessidades dos usuários do espanhol como L1 em várias situações de uso. Isso significa que os 

integrantes desse portal se destinam principalmente a usuários do espanhol como L1, pelo que 

toda a metalinguagem e definições lexicográficas estão nessa língua (FUERTES-OLIVERA; 

ESANDI-BAZTÁN, 2020). 

Os DICCIONARIOS VALLADOLID-UVa (em construção) constituem um portal 

lexicográfico ‘integrado’ porque (a) todos seus dicionários usam uma gramática comum, ou seja, 

uma representação abstrata da estrutura do dicionário, p. ex., a mesma estrutura de acesso; (b) 

muitos dos dados lexicográficos são reutilizáveis, isto é, podem ser transferidos de um sistema de 
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escrita de dicionários para outro; (c) todos os dicionários são conceituados como ferramentas de 

referência; (d) eles apoiarão e alimentarão o Write Assistant (WA, 2021) (cf. FUERTES-

OLIVERA; TARP, 2020); e (e) incluem todos os itens de quaisquer conjuntos claramente definidos, 

por exemplo, métodos de contabilidade, dias da semana, elementos químicos etc. (FUERTES-

OLIVERA; ESANDI-BAZTÁN, 2020). 

Essa abordagem tem várias implicações lexicográficas. Por exemplo, o conceito de 

portal lexicográfico integrado questiona a mesma existência de tipologias lexicográficas, tipos 

de dados lexicográficos etc. Além do mais, a ferramenta visa tanto humanos quanto máquinas. 

Isso demonstra que as tecnologias podem e devem ser usadas, especialmente para (a) alterar os 

meios de apresentação de verbetes, (b) atualizar o seu conteúdo e (c) ampliar a base de clientes 

de dicionários on-line (FUERTES-OLIVERA, 2019). 

Desse modo, as inovações tecnológicas permitem que a construção de um dicionário da 

internet seja abordada como um processo de construção contínua. Isso significa que o banco de 

dados lexicográfico pode estar em um processo contínuo de incorporação de novas fichas 

lexicográficas, de adaptações, correções, modificações etc. Ao mesmo tempo, o dicionário que 

é consultado pelo usuário pode ser modificado normalmente, melhorando os programas de 

busca, filtragem e recuperação de verbetes; alterando o desenho da página, por exemplo o tipo 

de letra; e criando novos conceitos lexicográficos, se necessário, conforme a orientação 

transformativa da Teoria das Funções Lexicográficas (FUERTES-OLIVERA, 2012a). 

A discussão anterior permite concluir que os esquemas conceituais em que se basearam 

durante séculos os dicionários estão passando por uma transformação radical. Para a 

lexicografia, as novas tecnologias da informação e da comunicação acarretam mudanças 

profundas em suas três dimensões principais: a produção, a apresentação e o uso dos 

dicionários. O advento das novas tecnologias disruptivas exige, pois, repensar a disciplina para 

buscar novas e melhores soluções, tanto para os velhos quanto para os novos problemas. É 

indispensável não apenas a adaptação dos dicionários existentes ao novo paradigma, mas 

também a elaboração de instrumentos lexicográficos novos. Não é suficiente, então, colocar os 

velhos dicionários em uma plataforma digital ou desenhar novos dicionários digitais sobre o 

molde impresso (NOMDEDEU; TARP, 2018). 

A transição da lexicografia impressa para a lexicografia da internet confirmou a natureza 

da lexicografia como um campo independente e multidisciplinar. Por isso, a lexicografia faz 

amplo uso dos resultados obtidos pelas demais disciplinas, particularmente pela ciência da 

informação, com a qual tem muitos pontos e interesses comuns, tornando-se essa disciplina um 
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ator cada vez mais importante no desenvolvimento de uma teoria lexicográfica direcionada à 

prática da elaboração de dicionários (BOTHMA; GOUWS; PRINSLOO, 2016). 

O afã teórico se deve fundamentalmente à necessidade de melhorar a qualidade dos 

dicionários, e demais ferramentas lexicográficas, e colocar a lexicografia à altura das demandas 

e necessidades de uma sociedade em que o acesso fácil e rápido à informação tem um papel 

cada vez mais importante, especialmente após a chegada da internet. É preciso, de forma muito 

mais ampla do que até agora, fazer pleno uso das novas tecnologias e técnicas de computação, 

informação e comunicação (TARP, 2013b), assunto que será abordado no capítulo seguinte. 



5  R EL A ÇÃ O E NT RE  LE XI CO GR A FIA  E  TE C NOL O GIA  

Historicamente tem existido uma relação íntima e complexa entre a lexicografia e a 

tecnologia. Ao longo dos mais de cinco mil anos de história da prática lexicográfica, a produção 

de dicionários dependeu da base material existente e cambiante, assim como das tecnologias e 

técnicas disponíveis que influenciaram fortemente tanto o processo de compilação quanto o 

formato e a forma do produto final. Grosso modo, os dicionários estão disponíveis em três tipos 

principais de materiais ou plataformas: (a) argila, (b) papiro / papel e (c) digital, embora também 

possa haver alguns dicionários feitos sobre madeira e pedra (GOUWS; TARP, 2017).  

Por outro lado, destacam-se quatro classes de ferramentas empregadas no processo de 

produção: (a) ferramentas de palheta, (b) canetas / lápis, (c) máquinas de impressão e (d) 

computadores. Por sua vez, os principais resultados práticos dos esforços correspondentes 

foram apresentados em tabuletas de argila e rolos de papiro, em livros de papel e vários tipos 

de plataforma digital, respectivamente. A introdução de novas ferramentas e plataformas 

sempre representou tecnologias disruptivas, com enormes consequências para a lexicografia. 

Por isso, é difícil estimar o alcance dessa íntima e complexa relação entre a lexicografia e a 

tecnologia, dado que 

[h]oje em dia estamos no meio de uma nova transição da base material e 

tecnológica da lexicografia com a introdução de novas ferramentas e métodos 

de produção, assim como novas plataformas e mídias para apresentar o 

produto lexicográfico e o frequente uso de corpora para a coleta de material. 

O desenvolvimento e a inovação tecnológicos estão indo mais depressa do que 

nunca. Já deixamos os CD-ROM para trás e nos mudamos para a internet como 

plataforma dominante para novos — e cada vez mais antigos — dicionários. 

A lexicografia está agora na nuvem e os dicionários podem ser acessados em 

quase todo lugar por meio dos menores dispositivos. Sabemos o ponto de 

partida, mas ainda temos apenas uma vaga ideia de onde chegaremos.60 

(GOUWS; TARP, 2017, p. 391) 

Levando em consideração o atual desenvolvimento da moderna tecnologia da 

informação e as possibilidades que ela oferece à lexicografia, o último capítulo da presente tese, 

partindo de uma breve introdução que levanta e analisa questões que devem orientar um projeto 

                                                 
60 [Today we are in the middle of a new transition of the material and technological basis of 

lexicography with the introduction of new production tools and methods as well as new platforms 

and media for presenting the lexicographic product and the extensive use of corpora for the collection 

of material. The development and technological innovation are going faster than ever before. We 

have already left the CD-ROMs behind and moved to the Internet as the dominant platform for new, 

and increasingly also old, dictionaries. Lexicography is now in the cloud and dictionaries can be 

accessed almost everywhere by means of the smallest devices. We know the point of departure but 

we still only have a vague idea of where we will eventually arrive] 
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lexicográfico viável e bem-sucedido (§ 5.1), ocupa-se, especialmente, das tecnologias e técnicas 

que podem ser usadas na construção de novos dicionários on-line que atendam, sob demanda, 

às necessidades de informação relevante dos usuários, mas também para aprimorar os já 

existentes (§ 5.2). 

5 . 1  Q U E S T Õ E S  I N I C I A I S  P A R A  O R I E N T A R  O  D E S E N H O  E  A  C O N S T R U Ç Ã O  D E  

U M  D I C I O N Á R I O  N A  E R A  D A  I N T E R N E T   

Para desenhar e construir produtos lexicográficos bem-sucedidos na era da internet, é 

preciso saber o que se quer fazer, quanto custa o que se quer fazer e como se pode fazer. Essas 

questões estão relacionadas a análises específicas que podem ser abordadas levando em 

consideração, pelo menos, uma perspectiva teórica, uma perspectiva econômica, uma 

perspectiva metodológica e uma perspectiva tecnológica (FUERTES-OLIVERA et al., 2019): 

a) A perspectiva teórica deve permitir a caracterização e definição do conceito de 

dicionário que se quer fazer. Nesse sentido, Tarp define o dicionário como 

uma ferramenta de uso, concebida para consulta com o propósito genuíno de 

atender às necessidades pontuais de informação experimentadas por tipos 

específicos de usuários potenciais em tipos específicos de situações 

extralexicográficas e projetada para ajudar seus usuários, fornecendo acesso 

manual ou automático a dados preparados lexicograficamente, que podem ser 

utilizados diretamente pelos usuários, a fim de recuperar a informação 

necessária, que pode ser empregada posteriormente para solucionar problemas 

específicos no contexto em que as necessidades ocorreram originalmente, ou 

por uma ferramenta digital para fazer correções automáticas em textos ou 

traduções produzidas pelos usuários dessa ferramenta.61 (TARP, 2018b, p. 

246) 

Assim, a partir dessa perspectiva, pode-se concluir que se faz necessário 

projetar ferramentas de informação, visando garantir que seus usuários possam 

converter os dados lexicográficos em informação do modo mais rápido e fácil 

possível. Dessa forma, evidencia-se a grande relevância do conceito de necessidades 

do usuário (cf. § 2.2.2.3) utilizado na Teoria das Funções Lexicográficas, o qual está 

                                                 
61 [a utility tool, which is conceived for consultation with the genuine purpose of meeting punctual 

information needs experienced by specific types of potential user in specific types of extra-

lexicographical context, and which is designed to assist its users by providing manual or automatic 

access to lexicographically prepared data, which can either be used directly by the users in order to 

retrieve the required information which they can subsequently use to solve specific problems in the 

context where the needs originally occurred, or by a digital tool in order to make automatic 

corrections in texts or translations produced by the users of this tool] 
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em total conformidade com o princípio do “design centrado no ser humano”62 

desenvolvido por Norman (2013, p. 8) e aplicado à TFL por Tarp e Gouws (2020). 

Esse conceito exige o desenho de ferramentas de informação que possam ser 

acessadas e consultadas facilmente, com o objetivo de atender às necessidades 

pontuais de informação de tipos específicos de usuários em tipos específicos de 

situações extralexicográficas. Dentro dessa abordagem, o termo ‘dicionário’ abrange 

qualquer tipo de ferramenta de informação projetada para atender às necessidades 

dos usuários. 

Na era da internet, isso resultou na proposta de duas definições amplas de 

dicionário. Primeiro, um dicionário é uma obra lexicográfica de referência que 

contém verbetes relacionados a tópicos ou elementos individuais da linguagem e, 

possivelmente, um ou mais textos externos63, que podem ser consultados se os 

usuários precisarem de assistência em situações específicas de uso. 

Em segundo lugar, um dicionário é uma obra lexicográfica de referência que 

consiste em vários dicionários (§ 4.2.3), cada um dos quais contém verbetes 

relacionados a tópicos ou elementos individuais da linguagem e, possivelmente, um 

ou mais textos externos, que podem ser consultados se os usuários precisarem de 

assistência em situações específicas de uso (BERGENHOLTZ, 2012c; FUERTES-

OLIVERA et al., 2014). 

b) A perspectiva econômica deve assegurar que o projeto lexicográfico possa ser 

concretizado em um período de tempo razoável, a um custo aceitável e com um 

modelo de negócio viável. Um dicionário deve ser concebido como um produto típico 

da economia baseada no conhecimento: deve ser um produto elaborado em 

universidades destinado ao consumo de usuários, que paguem uma assinatura para 

utilizá-lo.  

Isso significa que o desenvolvimento de um projeto lexicográfico também 

deve contar com a participação de empresas que saibam como converter conceitos 

lexicográficos em bancos de dados lexicográficos, que possuam a tecnologia 

necessária para diferenciar o banco de dados do dicionário propriamente dito, e que 

saibam como vendê-lo pela internet (FUERTES-OLIVERA, 2012a). Muitos projetos 

                                                 
62 [Human-Centered Design] 
63 Os textos externos, ou outside matter na tradição lexicográfica anglo-saxã, compreendem todos 

aqueles elementos que não fazem parte da nomenclatura como tal, p. ex., guia do usuário, resumos 

gramaticais, ilustrações, referências bibliográficas etc. (cf., por exemplo, HAUSMANN; 

WIEGAND, 1989; GOUWS, 2004; WELKER, 2005; WIEGAND; FUENTES, 2009). 
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lexicográficos não deixam de sê-lo, isto é, não podem se tornar obras lexicográficas 

por não estarem baseados em uma análise de sua viabilidade econômica. 

c) A perspectiva metodológica deve garantir que o projeto avance e tenha um regime 

de execução constante e seguro. Sem um plano metodológico e de trabalho eficiente, 

é praticamente impossível concluir um projeto lexicográfico em um tempo razoável. 

Como na perspectiva anterior, um projeto estagnado é um projeto frustrado. 

d) A perspectiva tecnológica deve permitir a utilização de tecnologias e recursos com 

três objetivos principais: (1) melhorar o conteúdo lexicográfico de cada um dos 

verbetes do dicionário; (2) aumentar a produtividade lexicográfica, entendida como 

a relação constante entre os dados lexicográficos e as necessidades do tipo de usuário. 

Essa relação garantirá, entre outras coisas, o uso de boas práticas lexicográficas, 

como as que permitem diferenciar quantidade e qualidade lexicográfica. Por 

exemplo, o aumento dos dados não melhora a produtividade lexicográfica em si; ao 

contrário, pode levar o usuário do dicionário a um processo de sobrecarga 

informativa prejudicial à consulta e à utilidade do dicionário (GOWS; TARP, 2017); 

(3) reduzir os custos lexicográficos, submetendo os trabalhos lexicográficos 

existentes a uma análise crítica, graças à qual se possa concluir a sua validade ou 

não-validade (total ou parcial) para o novo projeto. Essa análise crítica deve ser feita 

com pelo menos uma dupla finalidade: (a) determinar quais dados podem ser úteis 

para o projeto e (b) oferecer uma apresentação adequada desses dados aos usuários 

potenciais. 

Ratificando o dito acima, a consideração dessas quatro perspectivas, no mínimo, é 

fundamental para o desenho e a construção de novos produtos lexicográficos na era da internet. 

Embora elas estejam estreitamente relacionadas, o resto do capítulo se ocupará da perspectiva 

tecnológica. Desse modo, na próxima seção, serão abordadas várias modernas tecnologias à 

disposição da lexicografia (§ 5.2). Alguns desses recursos já estão sendo usados nos dicionários 

on-line, especialmente nos denominados ‘Ford Modelo T’ (cf. § 4.2.2), e outros poderiam ser 

utilizados no futuro em dicionários muito mais avançados como os ‘Rolls-Royce’ (cf. § 4.2.2). 

5 . 2  T E C N O L O G I A S  E  T É C N I C A S  À  D I S P O S I Ç Ã O  D A  L E X I C O G R A F I A  

Como nos períodos de transição anteriores, o produto lexicográfico está sendo adaptado 

às novas técnicas de produção e apresentação, e novas formas e formatos de dicionário estão 

gradualmente vindo à luz, embora o processo possa parecer desnecessariamente prolongado. 
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Entre os recursos inovadores que podem ser encontrados em um número crescente de 

dicionários eletrônicos, estão (GOUWS; TARP, 2017):  

 métodos de busca e vias de acesso melhorados;  

 filtragem de dados baseada no usuário;  

 formatos de verbete menos compactos, com itens que representam diferentes 

categorias de dados, colocados em linhas separadas;  

 abolição de abreviações;  

 uso de metatextos para introduzir seções com categorias de dados específicas; 

 uso de dados ocultos, ou seja, dados que nem sempre estão em exibição, mas podem 

ser acessados quando necessário;  

 uso de janelas pop-up e hipermídia para apresentar dados adicionais;  

 inclusão de opções de vídeo e áudio;  

 novas formas de vinculação interna e externa;  

 interação entre lexicógrafo e usuário;  

 atualização contínua.  

Essas e outras inovações que já foram amplamente discutidas na literatura teórica abrem 

caminho para um futuro com produtos lexicográficos mais personalizados, conforme exigido 

por Rundell (2010) e Tarp (2011a). Segundo Bothma (2011), existem modernas tecnologias da 

informação para uso lexicográfico que, mesmo não de forma extensiva ou ideal, já estão sendo 

utilizadas e outras que podem ser empregadas no futuro.  

Entre as primeiras estão as buscas baseadas em funções ou situações de uso, os links 

para navegar entre entidades discretas, a utilização de filtros, a hipermídia adaptativa, o 

conhecimento aberto conectado e os sistemas de anotação. Por outra parte, tecnologias como 

perfilagem64 e modelagem do usuário e sistemas de recomendação ou predição são apenas 

possibilidades que estão sendo consideradas no momento (BOTHMA, 2011). 

Como tem sido reiterado em vários lugares desta tese, um dos critérios fundamentais 

para julgar a qualidade de um dicionário on-line é a sua capacidade de fornecer acesso rápido e 

fácil aos dados relevantes para o usuário. O ideal do futuro, portanto, não pode ser uma 

aplicação acrítica de tecnologias e técnicas bizarras e extravagantes que exijam muito tempo e 

esforço do usuário, aumentando assim seus problemas (TARP, 2013b).  

Embora isso seja um dos maiores desafios da lexicografia da internet pelas combinações 

possíveis das múltiplas características dos usuários e dos dados lexicográficos, o usuário 

                                                 
64 Cf. o uso do termo no AULETE (2008-2021, s.v. perfilagem). 
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potencial de uma ferramenta de informação tem a expectativa de que ela forneça exatamente os 

dados necessários para satisfazer uma necessidade específica de informação em uma 

determinada situação no mais curto espaço de tempo possível e da forma mais eficaz. Em outras 

palavras, ele espera extrair informação que seja (BOTHMA, 2011):  

 precisa, atualizada, relevante; 

 disponível sob demanda; 

 com um mínimo de esforço (tempo, cliques etc.); 

 no nível exigido de detalhe e complexidade 

 Pouco detalhado a abrangente 

 Elementar a altamente complexo; 

 entregue na plataforma de sua escolha 

 Desktop 

 Dispositivo móvel. 

Consequentemente, obras de referência que só forneçam o que o usuário precisa para 

atender às suas necessidades de informação não são viáveis em um ambiente baseado em papel. 

Por outro lado, o número disponível dessas ferramentas lexicográficas no ambiente eletrônico 

ainda é muito limitado. Todavia, conforme indica Bothma (2011), as modernas tecnologias da 

informação podem começar a resolver esses problemas.  

Desse modo, o supracitado autor sul-africano discute tecnologias e técnicas de 

informação atuais que podem impactar a disponibilidade de dados customizados dos dicionários 

eletrônicos. Algumas dessas tecnologias estão sendo usadas limitadamente, não de forma 

extensiva e geral. De qualquer maneira, é possível sua implementação para aprimorar o acesso 

à informação em termos de necessidades do usuário (BOTHMA, 2011), como se verá na 

sequência. 

5 . 2 . 1  Bu s ca  e  n av ega çã o  

A busca e a navegação são as tecnologias mais comuns atualmente em uso. Contudo, 

são utilizadas em diferentes níveis de complexidade em muitos dicionários, sem ainda serem 

aproveitadas todas as suas possibilidades. A busca é a exploração direcionada de um espaço de 

informação definido, com um objetivo e uma estratégia de pesquisa definidos. A navegação, 

por sua vez, é a exploração de um espaço de informação definido ou indefinido sem o uso de 

uma estratégia definida. Assim, na navegação, o usuário pode ter um objetivo definido, mas 

não possuir uma estratégia de busca definida (browsing); ou ele pode não ter um objetivo 
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definido em mente, mas seguir por acaso links que podem parecer interessantes (surfing) (BD, 

2021, s.v. searching).  

5 . 2 . 1 . 1  Bu s ca  

A busca implica que o usuário tenha uma estratégia de pesquisa definida. Portanto, é 

necessário que ele determine uma ou mais unidades léxicas ou frases e insira-as em um motor 

de busca, por meio do qual procura documentos que correspondam a essas unidades léxicas ou 

frases. A busca pode usar uma interface de pesquisa simples ou complexa. Em uma interface 

de pesquisa simples, o usuário geralmente possui apenas uma caixa de busca na qual as unidades 

léxicas são inseridas e o motor de busca procura no banco de dados ou documento completo 

palavras que correspondam às unidades léxicas.  

Em uma pesquisa complexa, o usuário geralmente dispõe de várias caixas de busca que 

lhe permitem especificar em que parte do banco de dados ou documento devem aparecer 

determinadas unidades léxicas, por exemplo, em um campo de autor, um campo de assunto, um 

resumo, um corpo de texto etc. Em uma pesquisa complexa, os usuários também usam 

operadores booleanos (‘and’, ‘or’, ‘not’) por meio dos quais as unidades léxicas são 

combinadas, bem como colchetes para indicar como deve ser interpretada a ordem dos 

operadores.  

Os motores de busca, em geral, também permitem a pesquisa com caracteres-curinga 

(por exemplo, usando um símbolo para substituir uma letra para prever variações ortográficas) 

e truncamento (por exemplo, para buscar famílias de palavras a partir de uma raiz ou de uma 

parte de uma palavra). As correspondências podem ser exatamente iguais ou semelhantes, isto 

é, a unidade léxica de busca corresponde precisamente ou apenas se aproxima à unidade léxica 

na fonte.  

O suporte típico para busca em dicionários eletrônicos está no nível de correspondência 

exata e pesquisa simples, às vezes com uma interface de pesquisa avançada incluída. As 

interfaces de pesquisa avançada podem apresentar diferente complexidade, sendo observado 

um uso desigual de opções avançadas de pesquisa (BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 1 . 2  N av egação  

A navegação é a maneira mais comum de se mover entre entidades de informação 

discreta na web — um usuário pode navegar de uma página para outra, tentando encontrar 

informação específica ou simplesmente seguir links que pareçam interessantes. É bastante 
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comum indicar claramente se os links são referências cruzadas para material relacionado no 

mesmo site ou links de referência para fontes externas. 

Em muitos casos, um artigo da web possui uma microestrutura interna que é exibida no 

início (como um índice) e por meio da qual é possível encontrar a informação necessária com 

mais facilidade. Às vezes, esse tipo de microestrutura interna também ocorre em dicionários 

eletrônicos, sendo funcional em alguns casos, mas não em outros por sua organização 

totalmente opaca para o usuário médio (BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 1 . 3  C om bin ação  d e  b usca  e  n avegação  

O usuário geralmente combina busca e navegação para satisfazer uma necessidade de 

informação. Uma pesquisa, seja através de um motor de busca ou em um dicionário eletrônico, 

usualmente leva a múltiplos resultados. O usuário navega da lista de resultados para o texto do 

artigo completo, seguindo os links. Com base nas suas necessidades de informação, ele pode 

navegar dos links de um artigo para outros artigos, a fim de obter detalhes suficientes para 

atender suas necessidades de informação. Um usuário também pode se distrair com trechos 

interessantes e começar a navegar de um artigo para outro, não em função da necessidade de 

informação original, mas de um interesse fortuito criado por uma informação interessante 

(BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 2  Per f i la g em /  mod el ag em do  usu á r io  

A informação recuperada por meio de uma ação específica de busca ou navegação pode 

ser filtrada por meio da criação do perfil ou modelagem do usuário. Portanto, dois usuários que 

pesquisam o mesmo banco de dados com as mesmas unidades léxicas podem recuperar 

resultados diferentes em função de seus perfis individuais. Isso pode ajudar a reduzir a 

sobrecarga informativa e fornecer ao usuário informação customizada adaptada às suas 

necessidades específicas em uma situação específica. Isso também implica que deve ser 

possível alterar o perfil a qualquer momento, com base em uma necessidade de informação 

específica. 

A criação do perfil do usuário pode ser realizada pelo próprio usuário, que fornece dados 

específicos ao sistema; pelo sistema, que rastreia o comportamento do usuário e, dessa forma, 

constrói automaticamente um perfil do usuário; ou por uma combinação dos dois. Os perfis de 

usuário podem ser transitórios (ou seja, aplicados apenas a uma única busca) ou persistentes 
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(isto é, armazenados no sistema para serem utilizados em futuras ações de recuperação) 

(BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 2 . 1  P r een ch im en to  d e  dad os  d e  fo rm ul á r io  

A maneira mais fácil de construir um perfil de usuário é mediante o fornecimento de 

dados pelo próprio usuário sobre seus objetivos, preferências e / ou níveis de conhecimento. 

Um perfil baseado em preenchimento de dados de formulário também pode incluir dados 

pessoais ou dados baseados na localização. Porém, essa informação só deve ser solicitada se 

for relevante para os possíveis resultados da busca. 

Esse preenchimento de formulário pode demandar uma quantidade considerável de 

esforço do usuário e exigir que ele revise sempre seu perfil antes de realizar uma busca. 

Obviamente, é necessário um sistema de pesquisa sofisticado, tanto em termos das variáveis 

previstas como também da estrutura do banco de dados e da maneira como os dados são 

caracterizados (BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 2 . 2  R as t ream en t o  au t om at i z ad o  do  com por t am en to  d o  us u á r io  

Um perfil de usuário também pode ser criado automaticamente pelo sistema, de acordo 

com o comportamento do usuário. Nesse caso, o perfil é baseado nas páginas que ele visitou e 

nos links que seguiu, bem como, possivelmente, no tempo gasto em páginas específicas. A 

partir desse comportamento, os níveis de interesse e conhecimento do usuário são calculados e, 

depois, são utilizados para filtrar informação em uma busca ou para sugerir possíveis links 

relevantes que podem ser seguidos. Esse processo requer uma caracterização sofisticada dos 

dados no banco de dados, com base na qual os dados podem ser analisados e associados ao 

perfil (BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 2 . 3  C om bin ação  d e  p r een ch im en to  d e  d ado s  de  f o rm ulá r io  e  

r a s t r e am en to  au toma t i z ado  d o  comp o r t am en to  d o  us u á r io  

Uma combinação de preenchimento de dados de formulário e rastreamento de usuário 

pode criar um perfil eficaz e, desse modo, filtrar toda a informação que não estiver de acordo 

com o perfil predefinido pelo usuário ou com o seu comportamento de busca recente. Contudo, 

é importante que o usuário esteja ciente de como um perfil é criado e de que ele tem a opção de 

alterar ou redefinir o perfil a qualquer momento (BOTHMA, 2011). 
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Muitos sites de comércio eletrônico contêm aspectos do perfil e lembram-se das 

preferências de um usuário para filtrar informação ou recomendar produtos quando ele retorna 

ao site, conforme discutido infra. No que diz respeito aos dicionários eletrônicos, a criação do 

perfil ou modelagem do usuário, em que ele pode especificar seu próprio perfil ou onde um 

perfil pode ser criado automaticamente, não ocorre na atualidade (BOTHMA, 2011).  

Caso essa possibilidade vier a existir, o usuário terá a opção interativa de criar um perfil 

individual com características relevantes. Além disso, ele poderá indicar o tipo de atividade que 

realiza quando surja um problema ou necessidade que possa ser resolvido por meio de uma 

consulta lexicográfica, p. ex., ‘estou lendo e há uma palavra que não entendo’; ‘estou 

escrevendo e não sei escrever ou usar uma palavra’; ‘estou estudando vocabulário e quero saber 

tudo sobre uma palavra’ etc. (TARP, 2013b). 

Ao contrário do perfil do usuário, que poderá ser criado uma vez de forma definitiva e 

só precisará ser ajustado quando as características relevantes mudarem, a descrição da situação 

ou atividade específica deverá ser feita sempre que o usuário iniciar uma nova atividade. Essa 

é a razão pela qual não poderá ser rastreada automaticamente. Depois que o perfil for definido 

e a situação ou atividade descrita, a ferramenta lexicográfica selecionará, filtrará e apresentará 

automaticamente os dados específicos ao usuário (TARP, 2013b). 

5 . 2 . 3  Fi l t ra g em 

A filtragem pode ser controlada pelo usuário por meio das opções que ele indica no 

sistema ou pode ser controlada pelo sistema (BOTHMA, 2011). 

5 . 2 . 3 . 1  Fi l t r agem  co n t ro l ad a  p e lo  u su á r io  a t rav é s  d e  es co l ha s  

A filtragem controlada pelo usuário pode basear-se em um perfil de usuário persistente 

que ele criou mediante o preenchimento de dados em um formulário, ou nas suas seleções no 

momento da consulta. As seleções podem estar na forma de opções de preenchimento ou de 

escolhas através da manipulação de controles deslizantes. 

Muitos motores de busca padrão contêm elementos de filtragem, por exemplo, a 

possibilidade de especificar a língua ou o país de origem dos resultados no Bing65, bem como a 

possibilidade de selecionar documentos de texto ou imagens e um filtro de data no Google 

Scholar66. Essas opções de filtragem são muito mais sofisticadas em plataformas de periódicos 

                                                 
65 https://www.bing.com/?cc=br 
66 https://scholar.google.com.br/?hl=pt 
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eletrônicos, onde é possível especificar bancos de dados e / ou campos de assunto, intervalos 

de datas, tipo de publicação (periódicos, livros, obras de referência), língua, entre outros. 

No ambiente do dicionário eletrônico, alguns dicionários da Ordbogen A/S67 permitem 

a filtragem limitada em função do tipo de necessidade do usuário, por exemplo, uma 

necessidade comunicativa (para entender uma expressão fixa ou produzir um texto) e uma 

necessidade cognitiva. Na BLF (2010), apresenta-se ao usuário um grande número de filtros 

predefinidos no banco de dados. O usuário pode, por exemplo, fazer uma seleção para obter 

informação sobre uma palavra e, em seguida, optar pelo gênero, ortografia, forma verbal (se for 

um verbo) e seu significado. Toda a informação no banco de dados não relacionada à consulta 

específica é filtrada (BOTHMA, 2011). 

Nos dicionários de um futuro próximo — os ‘Rolls-Royce’ (cf. § 4.2.2) —, também será 

possível dar a cada usuário individual a opção de desenhar seu próprio verbete-padrão em 

relação aos tipos de dados a serem incluídos e sua organização (estrutura) na tela. Com essa 

informação, a ferramenta lexicográfica filtrará e apresentará automaticamente os dados 

disponíveis na tela (TARP, 2013b). 

5 . 2 . 3 . 2  Fi l t r agem  co n t ro l ad a  p e lo  s i s t em a  

O sistema também pode filtrar automaticamente a informação apresentada ao usuário 

com base em seu perfil (fornecido por ele mesmo, criado pelo rastreamento do seu 

comportamento ou uma combinação de ambos), segundo foi discutido acima. Embora isso seja 

comum em sites de comércio eletrônico e redes sociais, ainda não foi encontrado nenhum 

exemplo dessa filtragem em dicionários eletrônicos (BOTHMA, 2011). 

5 . 2 . 4  H ip ermí d ia  a dap ta t iv a  

A hipermídia adaptativa baseia-se na aplicação de métodos e técnicas para apresentar o 

conteúdo de acordo com o perfil do usuário. De maneira geral, a hipermídia consiste em um 

conjunto de nós ou ‘páginas’ (hiperdocumentos) conectados por links. Cada página contém 

informação local e links para páginas relacionadas. Esses links podem aparecer no conteúdo de 

uma página ou, separadamente, em um menu ou mapa local. Os sistemas-hipermídia também 

podem incluir um índice e um mapa global que fornecem links para todas as páginas acessíveis 

(BRUSILOVSKY, 1996, 1998).  

                                                 
67 Cf. https://www.ordbogen.com/da/ 
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Nesse sentido, o que pode ser adaptado na hipermídia adaptativa é o conteúdo e os links 

de páginas regulares, páginas de índice e mapas. Assim sendo, pelo tipo de adaptação fornecida, 

distinguem-se duas áreas: adaptação no nível do conteúdo ou apresentação adaptativa e 

adaptação no nível do link ou suporte à navegação adaptativa. A primeira é empregada para 

resolver o problema dos sistemas-hipermídia utilizados por diferentes classes de usuários, 

enquanto o segundo é empregado para fornecer algum tipo de apoio à navegação e impedir que 

os usuários se percam no hiperespaço (BRUSILOVSKY, 1996, 1998, 2001). 

5 . 2 . 4 . 1  A p r es en t ação  ad ap ta t i v a  

Nos modernos sistemas-hipermídia adaptativos, o conteúdo de uma página comum pode 

ser texto, mas também um conjunto de itens multimídia (música, vídeo, fala, animação etc.). 

Frequentemente, fragmentos de diferentes mídias apresentam o mesmo conteúdo e, portanto, o 

sistema pode escolher o que for mais relevante para o usuário no nó especificado. Em outros 

casos, esses fragmentos podem ser usados em paralelo, permitindo que o sistema escolha o 

subconjunto mais relevante de itens de mídia. Desse ponto de vista, podem-se distinguir três 

tecnologias de apresentação adaptativa de conteúdo em sistemas-hipermídia: (a) adaptação de 

texto, (b) adaptação de multimídia e (c) adaptação de modalidade (BRUSILOVSKY, 1996, 

1998, 2001). 

Dessas três tecnologias, só a adaptação de texto pode ser dividida em dois grupos 

essencialmente diferentes: adaptação de texto fixo e adaptação de linguagem natural. Por sua 

vez, as principais maneiras de adaptação de texto fixo podem ser consideradas como tecnologias 

de adaptação: inserção / remoção de fragmentos, alteração de fragmentos, texto extensível, 

classificação de fragmentos e escurecimento de fragmentos (BRUSILOVSKY, 2001). 

A apresentação adaptativa refere-se à capacidade do sistema de expandir (mostrar) ou 

ocultar (não mostrar) dados / informação (seja com base em texto ou multimídia), em função 

das preferências do usuário. Pode ser controlada pelo sistema (com base no perfil do usuário) 

ou pelo usuário, de forma manual, no momento da leitura. De qualquer maneira, usuários 

diferentes, ao mesmo tempo ou em momentos diversos, podem receber conteúdo distinto da 

mesma página na quantidade, detalhamento e complexidade que eles requerem em uma 

determinada fase (BOTHMA, 2011).  

Assim, um usuário pode, por exemplo, necessitar unicamente uma visão geral limitada 

sobre um tópico ou uma discussão aprofundada do mesmo. Nos dois casos, o usuário deve ter 

a possibilidade de controlar o sistema. Se, por exemplo, o perfil do usuário estiver definido 
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como “informação em nível de visão geral”, ele poderá expandir a informação para uma 

apresentação aprofundada, caso precise de mais detalhes. Por outro lado, se o perfil estiver 

definido como “informação detalhada”, o usuário poderá selecionar uma opção que somente 

apresente uma visão geral, caso a informação forneça muitos detalhes (BOTHMA, 2011).  

O exemplo anterior refere-se só à quantidade de informação apresentada ao usuário. Não 

obstante, existem muitas categorias e muitos níveis diferentes de categorias que podem ser 

utilizados para descrever a necessidade de informação do usuário. Pense-se, por exemplo, em 

um continuum de complexidade de informação direcionada ao leigo versus informação para o 

especialista e qualquer subcategoria intermediária, como leigo ‘interessado’ (ou seja, alguém 

que tenha um conhecimento básico do tópico), semiespecialista etc., conforme descrito supra. 

A língua também pode ser um critério de seleção; o usuário pode, por exemplo, especificar as 

línguas em que a informação deve ser apresentada (BOTHMA, 2011). 

Justamente uma das discussões entre os pesquisadores da lexicografia da internet gira 

em torno da quantidade de dados que devem ser apresentados ao usuário em cada consulta. Se 

o ideal é fornecer acesso rápido e fácil, recomenda-se que a quantidade máxima de dados possa 

ser exibida na tela sem precisar fazer uso da barra de rolagem. No entanto, como isso não é 

possível em muitos dicionários e para muitas funções, poderia ser apresentado algum tipo de 

índice do verbete — como faz o WIKCIONÁRIO (2004-2021) — que possa ser estendido por 

hipertextos (cf. a Figura 19), caso o usuário considere o verbete útil (TARP, 2013b). 

Figura 19 – Índice do verbete ‘saudade’ 

 

Fonte: WIKCIONÁRIO (2004-2021, s.v. saudade) 
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5 . 2 . 4 . 2  S up or t e  à  n av egação  ad ap t a t iv a  

O suporte à navegação adaptativa se refere à capacidade de um sistema de manipular 

links para ajudar os usuários a encontrar seus caminhos no hiperespaço, adaptando o estilo de 

apresentação dos links às metas, conhecimentos e outras características de um usuário 

individual. As técnicas de suporte à navegação adaptativa podem ser classificadas em seis 

grupos, de acordo com o método usado para adaptar a apresentação dos links: (a) orientação 

direta, (b) classificação, (c) ocultação, (d) anotação, (e) geração e (f) adaptação de mapa de 

hipertexto (BRUSILOVSKY, 1996, 1998, 2001). 

A ‘orientação direta’ pode ser aplicada em qualquer sistema que precise orientar o 

usuário a ler uma página ou artigo após o outro. Tal é o caso de um sistema de aprendizagem 

on-line, no qual os aprendizes devem ler o material em uma sequência predefinida. Por sua vez, 

a ‘classificação adaptativa’ permite ordenar todos os links de uma página específica de acordo 

com o perfil do usuário. Essa tecnologia pode ser utilizada nos sistemas de documentação on-

line, na hipermídia educacional e, especialmente, em aplicativos de recuperação de informação, 

podendo reduzir de forma significativa o tempo de navegação (BRUSILOVSKY, 1996, 1998). 

A ‘ocultação adaptativa’, por outra parte, protege os usuários da complexidade do 

hiperespaço irrestrito e reduz a sobrecarga informativa ocultando links para páginas não-

relevantes. Por exemplo, links para informação categorizada como “complexa” podem não ser 

mostrados a um usuário cujo perfil está definido como “leigo”. Três variantes diferentes dentro 

desta tecnologia podem ser classificadas como tecnologias independentes: ocultação, 

desativação e remoção (BRUSILOVSKY, 2001). 

A ‘anotação adaptativa’ possibilita fazer comentários nos links que informam e orientam 

o usuário. Essas anotações podem ser fornecidas na forma de texto ou de dicas visuais, usando 

diferentes ícones, cores, tamanhos ou tipos de fonte. A anotação não restringe a sobrecarga 

informativa tanto quanto a ocultação, mas o escurecimento em vez do ocultamento de links não-

relevantes pode diminuí-la. Assim, os links esmaecidos continuam visíveis (e acessíveis, se 

necessário), evitando que o usuário forme mapas mentais errados (BRUSILOVSKY, 1996). 

Por outro lado, o surgimento dos sistemas de recomendação torna necessário distinguir 

entre duas maneiras essencialmente diferentes de suporte à navegação adaptativa: adaptação de 

links que estavam presentes em uma página no momento da criação do hiperespaço e geração 

de novos links não criados para uma página. A ‘geração de links’ inclui três casos: 

descobrimento de novos links úteis entre documentos para adicioná-los permanentemente ao 
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conjunto de links existentes; geração de links para navegação baseada em similaridade entre 

itens; e recomendação dinâmica de links relevantes (BRUSILOVSKY, 2001). 

Por último, a tecnologia de ‘adaptação de mapas’ compreende várias maneiras de 

adaptar a forma de mapas de hipermídia global e local apresentados ao usuário. Tecnologias 

como orientação direta, ocultação e anotação também podem ser usadas para adaptar mapas-

hipermídia, mas todas essas tecnologias não alteram a forma ou a estrutura dos mapas. A 

taxonomia das tecnologias de hipermídia adaptativa explicada brevemente acima é mostrada na 

Figura 20, adaptada de Brusilovsky (2001). 

Figura 20 – Tecnologias de hipermídia adaptativa 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Brusilovsky (2001, p. 100) 

Em todo caso, qualquer usuário deve ter a capacidade e a possibilidade de alterar, a 

qualquer momento, qualquer nível de informação apresentado a ele pelo sistema. Por exemplo, 

o semiespecialista pode considerar os dados apresentados como muito científicos ou não-

científicos o suficiente, muito detalhados ou não-detalhados o suficiente. Por consequência, ele 

deve ser capaz de alterar todos os parâmetros para atender às suas necessidades específicas na 

dada situação e o sistema deve permitir-lhe fazer uma busca detalhada em outros níveis de 

informação ou diminuir o zum para obter unicamente uma visão geral (BOTHMA, 2011). 
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Essa caracterização de informação baseada em texto disponível para um usuário pode 

estar no nível do documento, página, parágrafo ou até mesmo em um nível menor. Isso implica 

que um documento pode ser direcionado ao especialista e outro sobre o mesmo tópico a um 

leigo. Todavia, também é possível que a granularidade seja muito mais fina. Assim, um único 

documento pode ser escrito de tal maneira que certas seções sejam voltadas para o especialista, 

outras para o semiespecialista e outras para o leigo. O sistema deve ser capaz de apresentar o 

nível correto de informação ao usuário, dependendo do perfil especificado em qualquer 

situação. Atualmente, a única maneira de fazer isso eficazmente é mediante a marcação de 

dados no documento para indicar a qual tipo de usuário os dados se destinam (BOTHMA, 

2011). 

5 . 2 . 5  Ma rca çã o  d e  met ad ado s  

Os metadados são usados para descrever, entre outras coisas, o conteúdo, a estrutura e 

as propriedades administrativas dos dados digitais, podendo ser criados por um sistema ou por 

um ser humano. Todos os documentos do Microsoft Office, por exemplo, contêm campos de 

metadados criados automaticamente pelo sistema, como versão, estatísticas do documento, data 

e hora, entre outros. Contudo, é possível adicionar mais metadados a qualquer documento, 

como uma descrição curta, palavras-chave, resumo, detalhes do autor, status de um documento 

(privado / público, em revisão / final etc.). No esquema de Metadados para Objetos de 

Aprendizagem, é possível, por exemplo, indicar o nível de dificuldade de um elemento, bem 

como a faixa etária à qual o objeto é direcionado e a quantidade de tempo que um aprendiz deve 

empregar para dominar o conteúdo etc. (BOTHMA, 2011). 

Por meio de metadados, portanto, é possível descrever as propriedades de qualquer 

elemento de dados, no nível macro de um documento completo, mas também com uma 

granularidade muito mais fina, até mesmo um parágrafo, uma frase ou uma unidade ainda 

menor. Pode ser usado um esquema de metadados existente, ou uma combinação deles, ou pode 

inclusive ser criado um esquema de metadados totalmente novo, com base nas características 

do perfil de usuário mencionado anteriormente (BOTHMA, 2011). 

Se os dados forem claramente definidos por meio da marcação de metadados, será fácil 

combinar elementos de dados individuais com perfis de usuário específicos. Por exemplo, se 

um perfil especificar que o usuário precisa de informação científica detalhada, o sistema 

apresentará ao usuário exclusivamente a informação que foi marcada com os rótulos 

“detalhado” e “científico”. Se, por outro lado, o perfil especificar que o usuário precisa só de 
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definições curtas destinadas ao leigo, unicamente dados com esses atributos serão apresentados 

ao usuário (BOTHMA, 2011). 

A marcação complexa de dados por meio de metadados na web não é comum, embora 

seja o ideal da ‘web semântica’ que esses dados enriquecidos existam na web. A web semântica 

trata de formatos comuns para a integração e a combinação de dados extraídos de diversas 

fontes e da linguagem para registrar como os dados se relacionam com os objetos do mundo 

real. Isso permite que uma pessoa, ou uma máquina, comece em um banco de dados e, depois, 

mova-se por um conjunto interminável de bancos de dados conectados por serem quase a 

mesma coisa (BOTHMA, 2011). Em outras palavras, 

[a] Web Semântica é uma teia de informações construída de forma a ser 

facilmente processável por máquinas em uma escala global. A ideia geral é 

criar uma maneira eficiente para representar dados na World Wide Web de 

forma a construir um banco global de dados conectados (LAUFER, 2015, p. 

7). 

Essa marcação complexa de metadados de dados ainda não existe nos dicionários 

eletrônicos disponíveis, nem a possibilidade de especificar (e alterar) perfis detalhados, rastrear 

o comportamento do usuário e adaptar os dados apresentados com base nesse perfil e 

rastreamento. A marcação adequada de metadados de dados em um dicionário eletrônico e a 

criação de um sofisticado perfil de usuário estão intimamente relacionadas — uma só é útil 

como complemento da outra. 

Portanto, não é útil traçar um perfil de usuário abrangente se isso não influir nos dados 

que lhe são apresentados. Por outro lado, também não é útil marcar dados no dicionário 

extensivamente se essas características de um elemento de dados não forem usadas para 

apresentar informação de maneira seletiva ao usuário, dependendo de suas necessidades de 

informação. Contudo, uma marcação extensiva de metadados também é necessária se um 

dicionário eletrônico pretende fazer uso de fontes de dados externas como dados suplementares 

para o dicionário, p. ex., para se referir a exemplos de uso na vida real de expressões de 

literatura, jornais e outros corpora, utilizando fontes de dados abertas, conforme discutido 

abaixo (BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 6  C onh ec i men t o  aber t o  con ec t ado  (d ado s  ab er to s  /  con t eúd o  

a b er t o )  

O termo (conhecimento) ‘aberto’ faz referência aos dados ou conteúdo de domínio 

público, ou seja, sem restrições de direitos autorais. Isso quer dizer que “[o] conhecimento é 
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aberto se qualquer pessoa tiver a liberdade de acessá-lo, usá-lo, modificá-lo e compartilhá-lo 

— estando sujeito, no máximo, a medidas que preservem sua procedência e abertura”68 

(OPEN... 2.1). 

Nesse contexto, conteúdos como música, filmes, livros; dados científicos, históricos, 

geográficos ou de outro tipo; bem como informação governamental e administrativa estão 

incluídos no termo ‘conhecimento’ (OPEN... 1.1). Embora na prática ‘dados abertos’ e 

‘conhecimento aberto’ sejam tratados como sinônimos, em sentido estrito “[o]s dados abertos 

são os componentes básicos do conhecimento aberto. Conhecimento aberto é o que os dados 

abertos se tornam quando são úteis, utilizáveis e utilizados”69 (WHAT...). 

A evolução da web de documentos na direção de uma web de dados conectados objetiva 

se tornar um banco de dados global, onde um conjunto crescente de informações possa ser 

acessado por um conjunto diversificado de aplicações com os mais diferentes propósitos. A 

aplicação do conceito de ‘dados conectados’ é ilustrada pela figura da nuvem de dados abertos 

conectados (nuvem de LOD70 pelo nome em inglês), a qual mostra um conjunto de nós que 

representam conjuntos de dados abertos, e links que representam as conexões estabelecidas 

entre esses conjuntos de dados (LAUFER, 2015). A velocidade da expansão dessa nuvem de 

dados abertos conectados pode ser observada na Figura 21 e na Figura 22 que, respectivamente, 

reproduzem a nuvem de LOD em 1 de maio de 2007 (primeira publicação) e em 05 de maio de 

2021 (última publicação consultada). 

Um dicionário on-line contém uma quantidade limitada de dados que podem não ser 

suficientes ou precisos o suficiente para atender às necessidades do usuário em uma situação 

específica. Portanto, seria útil facilitar-lhe links para dados que já existem em fontes externas, 

como páginas pré-selecionadas na internet. Se os dados resultantes de uma busca em fontes 

externas forem automaticamente incorporados por técnicas avançadas no verbete original do 

dicionário na forma de mash-up71, essa incorporação será um caso de recreação e 

reapresentação de dados. Os dados em questão podem ser colocações adicionais que são 

                                                 
68 [Knowledge is open if anyone is free to access, use, modify, and share it — subject, at most, to 

measures that preserve provenance and openness] 
69 [Open data are the building blocks of open knowledge. Open knowledge is what open data becomes 

when it’s useful, usable and used] 
70 [Linked Open Data] 
71 Mash-ups são aplicações web interativas criadas a partir da integração de recursos heterogêneos 

independentes, usualmente disponíveis na web. A proposta de mash-ups é considerada uma das 

principais tecnologias da Web 2.0, baseando-se nos princípios de criação de conteúdo pelo usuário 

final, cooperação e reuso. Esses princípios são aplicados através de sistemas de mash-ups, que 

consistem em aplicações que permitem que um usuário final realize composições de recursos sem 

ter, necessariamente, habilidade em desenvolvimento de software (BEZERRA, 2012). 
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acrescentadas a uma entrada específica, exemplos ilustrativos, definições contextuais adicionais 

etc. (TARP, 2013b). 

Figura 21 – Nuvem de LOD em 01/05/2007 

 

Fonte: The Linked Open Data Cloud (2021) 

Os lexicógrafos devem considerar a exploração dos vastos estoques de dados abertos 

conectados, a fim de fornecer acesso a informação adicional para satisfazer especialmente as 

necessidades cognitivas dos usuários. Em geral, os dicionários eletrônicos fornecem links 

apenas para os chamados textos externos e para exemplos externos selecionados manualmente. 

Não obstante, para isso não se faz uso sistemático e / ou automático de dados reutilizáveis, 

demandando uma grande contribuição em termos de tempo e esforço do lexicógrafo 

(BOTHMA, 2011). 

Um dicionário que oferece a opção de vincular a um enorme banco de dados externo de 

exemplos é a BLF (2010). Depois de obter exemplos do significado de uma palavra, o usuário 

tem a opção de vincular a vários corpora, incluindo um conjunto de documentos do Parlamento 

Europeu e da Wikipédia (uma seleção de documentos dos corpora Corpuseye). Esses exemplos 

são pesquisados automaticamente pela BLF (2010) e a seleção dos exemplos não requer 

nenhuma entrada por parte do lexicógrafo, além da especificação dos corpora a serem 

pesquisados (BOTHMA, 2011). 
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Figura 22 – Nuvem de LOD em 05/05/2021 

  

Fonte: The Linked Open Data Cloud (2021) 

A vinculação a corpora de textos externos requer mais do que a marcação de metadados 

do corpus. As formas flexionadas também necessitam ser normalizadas com a forma raiz ou 

entrada correspondente. Assim, ‘vão’ e ‘foram’, por exemplo, precisam ser normalizadas com 

‘ir’ por meio de analisadores de linguagem natural. Em línguas altamente flexivas, isso se torna 

uma tarefa adicional enorme, que cabe a um linguista computacional e não ao lexicógrafo. Os 

corpora Corpuseye usados no BLF (2010) são anotados automaticamente (combinados com a 
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revisão linguística manual) para classes de palavras e morfologia. A marcação de corpora se 

torna mais complicada quanto mais flexiva for uma língua (BOTHMA, 2011). 

5 . 2 . 7  Si s t emas  d e  reco mend a çã o  

A recuperação interativa de informação tem um componente social. As novas formas de 

interações colaborativas que estendem as concepções de busca de informação são possibilitadas 

pelo crescimento da tecnologia de computação ubíqua em rede. Embora a busca e a navegação 

pela informação muitas vezes sejam conceituadas como uma atividade solitária, sempre há 

aspectos sociais presentes, tanto implícita quanto explicitamente. Portanto, o design de sistemas 

de informação interativos necessariamente é influenciado por seus elementos sociais. É o caso 

dos sistemas de recomendação, que surgem para apoiar a colaboração entre os buscadores de 

informação. As recomendações são um mecanismo geral que permite aos pesquisadores de 

informação lidarem com maiores quantidades de dados e localizarem o material desejado com 

mais eficiência (NICHOLS; TWIDALE, 2011). 

Os sistemas de recomendação são sistemas de processamento de informação que reúnem 

ativamente vários tipos de dados para construir suas recomendações. Os dados usados pelos 

sistemas de recomendação referem-se a três tipos: itens, usuários e transações, ou seja, relações 

entre usuários e itens. Os ‘itens’ são os objetos recomendados e podem ser caracterizados por 

sua complexidade e seu valor ou utilidade. Os ‘usuários’ de um sistema de recomendação 

podem ter objetivos e características muito diversas. Para personalizar as recomendações e a 

interação humano-computador, os sistemas de recomendação exploram uma gama de 

informações sobre os usuários. Essas informações podem ser estruturadas de várias maneiras e 

a seleção de quais informações modelar depende da técnica de recomendação. Como nenhuma 

personalização é possível sem um modelo de usuário conveniente, o modelo de usuário sempre 

desempenhará um papel central. Uma ‘transação’ é uma interação registrada entre um usuário 

e o sistema de recomendação. As transações são dados semelhantes a registros que armazenam 

informação importante gerada durante a interação homem-computador e que é útil para o 

algoritmo de geração de recomendações que o sistema está usando (RICCI et al., 2011). 

Assim sendo, os sistemas de recomendação podem ser definidos como programas que 

tentam recomendar os itens mais adequados (produtos ou serviços) para usuários específicos 

(indivíduos ou empresas), prevendo o interesse de um usuário em um item com base na 

informação relacionada sobre os itens, os usuários e as interações entre itens e usuários 

(BOBADILLA et al., 2013). O objetivo do desenvolvimento de sistemas de recomendação é 
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reduzir a sobrecarga informativa, recuperando as informações e os serviços mais relevantes de 

uma grande quantidade de dados, proporcionando assim serviços personalizados. A 

característica mais importante de um sistema de recomendação é sua capacidade de “adivinhar” 

as preferências e os interesses de um usuário, analisando o comportamento desse usuário e / ou 

o comportamento de outros usuários para gerar recomendações personalizadas (RESNICK; 

VARIAN, 1997). 

As técnicas de recomendação tradicionais mais comumente usadas incluem métodos de 

filtragem colaborativa, métodos baseados em conteúdo, métodos baseados em conhecimento e 

métodos híbridos (LU et al., 2015). As técnicas de recomendação baseadas em conteúdo fazem 

recomendações de itens semelhantes aos itens que um usuário tenha comprado, visitado, 

ouvido, visto e classificado positivamente no passado (BOBADILLA et al., 2013). As técnicas 

de recomendação baseadas em filtragem colaborativa ajudam o usuário a fazer escolhas com 

base nas opiniões de outros usuários que compartilham interesses semelhantes (DESHPANDE; 

KARYPIS, 2004).  As técnicas de recomendação baseadas em conhecimento oferecem itens 

aos usuários com base no conhecimento sobre os usuários, os itens e / ou seus relacionamentos. 

Por sua vez, as técnicas de recomendação híbrida combinam os melhores recursos de duas ou 

mais técnicas de recomendação para alcançar maior desempenho e superar as desvantagens das 

técnicas de recomendação tradicionais (BURKE, 2002).  

A fim de resolver as limitações e problemas das técnicas de recomendação tradicionais, 

tratadas de modo sucinto acima, muitos métodos de recomendação avançados foram 

desenvolvidos recentemente. Dentre eles, destacam-se técnicas de recomendação baseadas em 

inteligência computacional, técnicas de recomendação baseadas em redes sociais, técnicas de 

recomendação baseadas no reconhecimento do contexto e técnicas de recomendação de grupo72. 

Sem dúvida, atualmente os sistemas de recomendação oferecem grandes oportunidades 

e desafios em domínios como comércio / compras, negócios, governo, educação, bibliotecas, 

turismo, recursos e serviços, atividades de grupos, entre outros (cf. LU et al., 2015). Em sites 

de comércio eletrônico, os sistemas de recomendação são muito comuns. Assim, por exemplo, 

na Amazon73 existe um sofisticado sistema de recomendação em que a busca específica de um 

usuário é comparada às buscas e aos padrões de compra de outros clientes que compram o 

mesmo produto. Como se observa na Figura 23, o sistema recomenda não apenas dois itens 

semelhantes, mas indica que Señas: Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española 

                                                 
72 A discussão sobre essas técnicas de recomendação avançada extrapola os limites dessa tese. Para 

uma apresentação das mesmas, apoiada em uma ampla bibliografia, cf. Lu et al. (2015). 
73 Cf. https://www.amazon.com.br/ 



123 

 

para Brasileños, que o usuário procurou, foi adquirido com duas gramáticas de espanhol para 

brasileiros, oferecendo uma oferta especial pela compra dos três livros. Além disso, o sistema 

fornece uma lista de outros livros adquiridos por pessoas que também compraram Señas. 

Figura 23 – Sistema de recomendação para a compra de itens semelhantes 

 

Fonte: https://www.amazon.com.br/ (captura parcial de tela em 11/03/2021) 
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Atualmente, não existem sistemas de recomendação nos dicionários eletrônicos e sua 

utilidade também não é muito evidente, por exemplo, no que diz respeito à recepção de textos 

em um dicionário de definições. Porém, referências a sinônimos e antônimos em um dicionário 

podem ser vistas como um tipo de recomendação; esse recurso ocorre geralmente em muitos 

dicionários no nível de palavras simples, bem como em expressões fixas (BOTHMA, 2011). 

As recomendações podem ser muito úteis em um dicionário para a produção de textos. 

Se um usuário observar o significado de uma palavra específica ou exemplos de como a palavra 

é usada no contexto, recomendações para palavras, expressões idiomáticas ou exemplos 

alternativos poderão permitir que ele faça uma escolha melhor. Assim, o dicionário pode indicar 

que a palavra ou expressão idiomática específica que o usuário está visualizando não é neutra 

quanto ao registro e que deve considerar outra alternativa (dependendo do estilo do documento 

em que esteja trabalhando, especificado no perfil do usuário). No caso de uma expressão 

idiomática, o dicionário poderá especificar que a expressão idiomática é regional e que o 

usuário deve considerar uma alternativa mais geral (ou vice-versa, dependendo dos requisitos 

especificados no perfil do usuário). Recomendações baseadas em um perfil colaborativo de um 

grupo de trabalho também podem ser muito úteis: o sistema pode, por exemplo, recomendar 

um termo técnico específico para um usuário com base nas seleções de outros usuários do grupo 

(BOTHMA, 2011).  

5 . 2 . 8  Si s t emas  d e  ano t açã o  

A prática da anotação é uma atividade secular e onipresente. Na mídia impressa 

tradicional, é prática comum entre os leitores sublinhar o texto, destacar seções ou escrever 

comentários nas margens. Essas anotações permitem que os leitores expressem suas opiniões 

(DEVOPEDIA, 2017-2018). Desde 1989 e com o surgimento da tecnologia da informação, 

diversos sistemas de anotação foram desenvolvidos em ambiente humano-computador, 

permitindo a criação de anotações semelhantes na web para conteúdo digital. As ferramentas 

de anotação propostas foram adotadas em uma variedade de contextos diferentes, como 

enriquecimento de conteúdo, aplicações colaborativas e de aprendizagem e redes sociais, bem 

como em vários sistemas de gestão da informação, como a web semântica, bibliotecas digitais 

e bancos de dados. Esses onipresentes sistemas de anotação são uma importante modalidade de 

interação com objetos digitais e permitem que os usuários anotem com informações digitais 

diversos recursos eletrônicos, como páginas da web, arquivos de texto, bancos de dados, 

programas, imagens, vídeos etc. (KALBOUSSI et al., 2015). 
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A anotação digital representa uma atividade central em muitas tarefas relevantes, como 

estudar, indexar e recuperar. As anotações podem ser voltadas tanto para a forma de trabalho 

do indivíduo e para um determinado método de estudo quanto para uma forma de fazer 

pesquisa. Elas podem ser colocadas manualmente, ou seja, feitas por um usuário; podem ser 

semiautomáticas, isto é, com base em sugestões; ou podem ser totalmente automatizadas. 

Também podem estar relacionadas a um grupo de usuários (especialistas, novatos etc.) e podem 

ser compartilhadas dentro do grupo ou com outros grupos. Além disso, podem abranger 

diferentes âmbitos e ter diferentes tipos de contexto de anotação: podem ser privadas, 

compartilhadas ou públicas, de acordo com o tipo de trabalho intelectual que esteja sendo 

realizado (KALBOUSSI et al., 2015).  

Ademais, as anotações cobrem um espectro muito amplo, pois não são apenas uma 

forma de explicar e enriquecer um recurso de informação com observações pessoais, mas 

também um meio de transmitir e compartilhar ideias e conhecimentos sobre um assunto para 

melhorar as práticas de trabalho colaborativo (KALBOUSSI et al., 2015). Assim sendo, deve-

se fazer uma distinção entre anotar um original, mantendo sua integridade, e editar ou alterar 

um original. Este último caso requer um controle rigoroso de segurança e qualidade e a 

possibilidade de reverter para versões anteriores (BOTHMA, 2011). 

Um sistema ou ferramenta de anotação é aquele que permite ao usuário anotar vários 

tipos de recursos eletrônicos com diferentes tipos de anotações. Normalmente, o conceito de 

anotação se deduz da tarefa específica à qual ela é aplicada. Assim, tratando-se da web 

semântica, os sistemas de anotação são considerados criadores de metadados; no campo das 

bibliotecas digitais, as ferramentas de anotação são tratadas como um meio de anexar um 

conteúdo adicional; quando se fala em bancos de dados, os sistemas de anotação representam 

tanto informações de proveniência sobre os dados gerenciados quanto uma forma de criar o 

próprio banco de dados; finalmente, em redes sociais e etiquetagem ou marcação colaborativa, 

os sistemas de anotação são ferramentas de representação de etiquetas ou palavras-chave em 

diferentes tipos de conteúdo digital, por exemplo, fotos, vídeos ou favoritos. Muitas ferramentas 

de anotação têm sido criadas para facilitar a prática de anotação do anotador em ambiente 

digital, como observado na Figura 24 (KALBOUSSI et al., 2015). 

Entretanto, existem várias limitações na implementação dos sistemas de anotação da 

web atuais. A mais importante delas é a falta de uma representação padronizada para anotações 

na web, o que significa que as ferramentas atuais adotam estratégias diferentes para representar 

as anotações e usam maneiras distintas de salvá-las. Isso gera um grande problema de 

interoperabilidade e compatibilidade entre esses sistemas, uma vez que cada um deles é baseado 
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em um modelo de anotação pessoal específico. Devido à necessidade de interoperabilidade, 

identificação e direitos de acesso, os sistemas de anotação devem usar uma estrutura de 

anotação básica para modelar a anotação, visto que poucos deles adotam esses padrões 

(KALBOUSSI et al., 2015). 

Figura 24 – Sistemas de anotação desenvolvidos em diferentes contextos 

  

Fonte: Kalboussi et al. (2015, p. 117) 

Além do mais, as ferramentas de anotação também têm desafios importantes. Dentre 

eles, destaca-se a privacidade dos usuários. Com a arquitetura e a implementação dos sistemas 

de anotação atuais, os hábitos de navegação dos usuários, bem como as palavras de que gostam 

e não gostam, podem ser rastreados. Quando as anotações são armazenadas em servidores de 

anotação públicos, as anotações compartilhadas ou privadas devem ser protegidas do alcance 

de usuários não autorizados e os proprietários de sites devem ser capazes de evitar que 

anotações inadequadas apareçam em seus sites. Portanto, os sistemas de anotação devem levar 

mais em conta a segurança das anotações feitas por seus usuários (KALBOUSSI et al., 2015).  

De acordo com Bothma (2011), até 2011, nenhum recurso de anotação estava disponível 

nos dicionários eletrônicos. O único recurso é a possibilidade de fornecer feedback ao editor 

por meio de e-mail ou formulário on-line. Um usuário pode, por conseguinte, solicitar ao editor 

esclarecimentos adicionais sobre uma palavra ou adicionar fatos interessantes que o editor pode 
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incorporar no dicionário, imediatamente (se o editor trabalhar na versão ‘ao vivo’ do dicionário) 

ou em uma atualização futura.  

Porém, conforme o mesmo autor, a capacidade de fazer anotações privadas ou de grupo 

de trabalho em um dicionário eletrônico seria muito útil. Dessa maneira, os usuários poderiam 

personalizar entradas específicas em termos de seu próprio uso de palavras específicas. Por 

exemplo, os membros de um grupo de trabalho técnico poderiam adicionar comentários sobre 

termos técnicos comumente usados pelo grupo, para indicar um uso específico ou exemplos 

adicionais. 

Além disso, por meio de anotações públicas, a atualidade e a integralidade de um 

dicionário eletrônico podem ser aprimoradas. Os usuários podem adicionar detalhes sobre uma 

palavra ou expressão que o lexicógrafo não incluiu ou não conhecia, como o significado exato 

ou o uso de uma expressão idiomática em um contexto regional, por exemplo. Essas anotações 

podem ser mostradas como anotações do usuário e ser incluídas no corpo principal do dicionário 

quando disponibilizada uma nova edição, ou o lexicógrafo pode incorporar imediatamente os 

detalhes no dicionário. Obviamente, em qualquer caso, é necessário um rigoroso controle de 

qualidade (BOTHMA, 2011). 

5 . 2 . 9  Á rv o re  d e  D ec i sã o  

As árvores de decisão são representações simples do conhecimento e um meio eficiente 

de construir classificadores que predizem ou revelam classes ou informações úteis baseadas nos 

valores de atributos de um conjunto de dados. Elas referem-se a um modelo hierárquico de 

decisões e suas consequências. Quando uma árvore de decisão é utilizada para tarefas de 

classificação, é mais comumente citada como uma árvore de classificação. Árvores de 

classificação são usadas para classificar um objeto ou uma instância (como seguradora) em um 

conjunto predefinido de classes (como arriscado / não-arriscado) com base em seus valores de 

atributos (como idade ou gênero). Elas são frequentemente empregadas em campos aplicados, 

como finanças, marketing, engenharia e medicina, e são úteis como técnica exploratória. As 

árvores de decisão são autoexplicativas e, em geral, são representadas graficamente como 

estruturas hierárquicas, o que as torna mais fáceis de interpretar do que outras técnicas 

(ROKACH; MAIMON, 2015). 

Uma árvore de decisão é um classificador expresso como uma partição recursiva do 

espaço da instância. A árvore de decisão consiste em nodos que formam uma árvore enraizada, 

ou seja, é uma árvore direcionada com um nodo denominado raiz que não possui arestas de 
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entrada. Todos os outros nodos têm exatamente uma aresta de entrada. Um nodo com arestas 

de saída é conhecido como um nodo interno ou um nodo de teste. Todos os outros nodos são 

chamados de folhas (também conhecidos como nodos terminais ou nodos de decisão). Em uma 

árvore de decisão, cada nodo interno divide o espaço da instância em dois ou mais subespaços 

de acordo com uma certa função discreta dos valores dos atributos de entrada. No caso mais 

simples e frequente, cada teste considera um único atributo, de forma que o espaço da instância 

seja dividido segundo o valor dos atributos. No caso de atributos numéricos, a condição se 

refere a um intervalo (ROKACH; MAIMON, 2015). 

Cada folha é atribuída a uma classe que representa o valor-alvo mais apropriado. 

Alternativamente, a folha pode conter um vetor de probabilidade (vetor de afinidade) indicando 

a probabilidade de o atributo-alvo ter um certo valor. A Figura 25 descreve uma árvore de 

decisão que prevê se um cliente potencial responderá ou não a uma mala direta74. Os nodos 

internos são representados como círculos, enquanto as folhas são indicadas como triângulos. 

Dois ou mais ramos podem crescer de cada nodo interno. Cada nodo corresponde a uma certa 

característica e os ramos correspondem a uma faixa de valores. Esses intervalos de valores 

devem ser essencialmente exclusivos e completos. Essas duas propriedades de exclusividade e 

completude são importantes, pois garantem que cada instância de dados seja mapeada para uma 

instância (ROKACH; MAIMON, 2015). 

As instâncias são classificadas navegando-as desde a raiz da árvore até uma folha, 

conforme o resultado dos testes ao longo do caminho. Com esse classificador, o analista pode 

prever a resposta de um cliente potencial (classificando-o na árvore) e entender as 

características comportamentais de toda a população de clientes potenciais em relação à mala 

direta. Cada nodo é rotulado com o atributo que testa e seus ramos são rotulados com seus 

valores correspondentes, além de incorporar atributos nominais e numéricos. No caso de 

atributos numéricos, as árvores de decisão podem ser interpretadas geometricamente como uma 

coleção de hiperplanos, cada um ortogonal a um dos eixos (ROKACH; MAIMON, 2015). 

A indução da árvore de decisão está intimamente relacionada à indução da regra. Cada 

caminho da raiz de uma árvore de decisão a uma de suas folhas pode ser transformado em uma 

regra simplesmente combinando os testes ao longo do caminho para formar a parte antecedente 

e tomando a previsão de classe da folha como o valor da classe. Por exemplo, um dos caminhos 

na Figura 25 pode ser transformado na regra: “Se a idade do cliente for menor ou igual a 30 e 

                                                 
74 A mala direta é uma estratégia de comunicação e divulgação de produtos e serviços que consiste no 

envio de correspondência impressa ou eletrônica a clientes habituais ou potenciais. 
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o sexo do cliente for masculino, então o cliente responderá ao e-mail”. O conjunto de regras 

resultante pode então ser simplificado para melhorar sua compreensão para um usuário humano 

e, possivelmente, sua precisão (QUINLAN, 1987). 

Figura 25 – Árvore de decisão que apresenta a resposta à mala direta 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Rokach; Maimon (2015, p. 14) 

Não temos conhecimento de dicionários eletrônicos que utilizem a técnica das árvores 

de decisão atualmente. Não obstante, Prinsloo et al. (2011) propõem o uso desse recurso em 

um design para dicionários bilíngues com o objetivo de orientar os usuários na produção de 

textos, concentrando-se em fenômenos complexos da interação entre léxico e gramática, 

especialmente nas línguas banto da África do Sul. Para eles, a seleção lexical na produção de 

textos pode ser vista como um processo de decisão. Regras gramaticais, semânticas e intenções 

comunicativas, bem como exceções (idiossincráticas, lexicalizadas) estão entre os parâmetros 

que influenciam na escolha.  

Sim Não 

Mulher Homem 

> 30 
< = 30 

Idade 

Sexo 

Última 

resposta 

Não 

Sim 

Sim Não 
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Por isso, é indispensável uma ferramenta de dicionário para simplificar o processo de 

decisão do usuário e / ou fornecer exatamente a quantidade de dados que ele requer para atender 

às suas necessidades específicas de informação. Assim sendo, um dicionário destinado a 

orientar o usuário na seleção lexical deve implementar um tipo de algoritmo de decisão. Além 

disso, deve sinalizar soluções incorretas e alertar contra possíveis generalizações erradas de 

aprendizes de línguas estrangeiras. Portanto, a complexidade pode ser abordada passando da 

produção cognitiva para a produção de texto por meio de um processo de seleção, vinculando 

o dicionário, ademais, aos dados do corpus (PRINSLOO et al., 2011). 

O suporte à produção de texto pode estar em diferentes níveis de complexidade: desde 

uma árvore de decisão simples baseada em uma ou duas variáveis, ilustrada por meio de 

exemplos com explicação adicional limitada (disponível sob demanda), até uma situação onde 

as regras gramaticais são altamente complexas e seguem um algoritmo de decisão complexo 

baseado em múltiplas variáveis. Essas duas situações de suporte, que refletem os níveis de 

complexidade extremos, bem como todas as intermediárias podem ser representadas 

graficamente em um continuum de complexidade, cada uma com seu tipo único de solução. 

Cada árvore de decisão (com o respectivo texto explicativo e número de exemplos) depende da 

natureza dos dados e da complexidade do problema (PRINSLOO et al., 2011). 

Das considerações feitas até aqui, pode-se concluir que, com a irrupção das novas 

tecnologias, a lexicografia está experimentando uma mudança de paradigma. Em decorrência 

disso, estão sendo reformulados tanto o próprio conceito de dicionário como sua metodologia 

e técnica de elaboração. Assim sendo, “[o]s lexicógrafos de hoje devem aceitar que seu produto 

por excelência não são dicionários, mas dados lexicográficos que podem ser apresentados aos 

usuários na forma de dicionários ou integrados em vários tipos de ferramentas, plataformas e 

serviços”75 (FUERTES-OLIVERA; TARP, 2020, p. 257).  

A lexicografia atual está se desenvolvendo no contexto da chamada Quarta Revolução 

Industrial (cf. SCHWAB, 2015) que, além da velocidade e intensidade das transformações, 

pode ser caracterizada por uma fusão de tecnologias biológicas, físicas e digitais. Portanto, a 

lexicografia tem de navegar e encontrar seus caminhos nesta explosão disruptiva de inovações 

tecnológicas. As demandas da Quarta Revolução Industrial são enormes, assim como os 

                                                 
75 [Today’s lexicographers must accept that their product par excellence is not dictionaries, but 

lexicographical data that can either be presented to the users in the form of dictionaries or be 

integrated into various types of tools, platforms, and services] 
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requisitos para a lexicografia do futuro (TARP, 2019a; TARP, 2019b). “O desafio do futuro é 

tornar possível o impossível”76 (TARP; GOUWS, 2019). 

                                                 
76 [The challenge of the future is to make the impossible possible] 



6  C O NSI DE R AÇ ÕES  FIN A IS   

O objetivo geral deste trabalho foi “analisar os princípios fundamentais da Teoria das 

Funções Lexicográficas e os elementos básicos de uma teoria específica da lexicografia 

pedagógica para aprendizes de línguas estrangeiras — inserida na TFL — salientando o impacto 

das novas tecnologias disruptivas na lexicografia e as possibilidades que oferecem para o 

desenho e a construção de dicionários da internet”. Para atingir esse objetivo, foram delineados 

quatro objetivos específicos, em concordância com os quatro capítulos em que foi desenvolvida 

a tese.  

O primeiro capítulo — que na realidade corresponde ao número 2, considerando a 

introdução — teve como objetivo específico “analisar os princípios axiomáticos mais 

importantes da Teoria das Funções Lexicográficas e seu desenvolvimento como uma teoria 

‘transformativa’ que defende a lexicografia como uma área de teoria e prática social, bem como 

ciência independente com uma grande vocação interdisciplinar”. Para a consecução desse 

objetivo, em primeiro lugar, remontou-se brevemente aos primórdios da lexicografia na 

Suméria, onde podem ser encontrados os antecedentes mais distantes da Teoria das Funções 

Lexicográficas (TFL), teoria que foi utilizada como marco e que permeou todo o trabalho.  

Em segundo lugar, apresentou-se a TFL propriamente dita, começando por uma 

descrição sucinta das distintas fases de seu desenvolvimento, desde os anos noventa do século 

XX, na Dinamarca, até alcançar seu estado atual como uma teoria ‘transformativa’, que não só 

estuda as obras lexicográficas existentes, mas que também serve como ferramenta teórica capaz 

de orientar a prática — a partir da qual surgiu, nutre-se e evolui. Posteriormente, analisou-se a 

defesa que essa teoria faz da lexicografia como ciência independente — mas interdisciplinar, 

multidisciplinar e colaborativa — interessada no estudo e na construção de dicionários que 

podem satisfazer as necessidades de um tipo específico de usuário, que enfrenta tipos 

específicos de problemas relacionados a um tipo específico de situação. O capítulo 2 finalizou 

com a discussão dos principais postulados da supracitada teoria.  

O segundo objetivo foi “discutir os elementos fundamentais de uma teoria específica da 

lexicografia pedagógica voltada para aprendizes de línguas estrangeiras, inserida na Teoria das 

Funções Lexicográficas, a partir da delimitação do conceito de ‘dicionário para aprendizes de 

línguas estrangeiras’”. Para alcançar esse objetivo, o capítulo 3 começou com uma curta 

introdução sobre a lexicografia pedagógica em geral e o conceito de ‘dicionário pedagógico’, 

até chegar à definição do ‘dicionário para aprendizes de línguas estrangeiras’ como uma 

ferramenta de uso projetada e criada para satisfazer, de forma rápida e fácil, as necessidades de 



133 

 

informação pontual que têm os aprendizes em tipos específicos de situações sociais 

extralexicográficas relacionadas ao processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Essa definição se circunscreve à teoria dos dicionários para aprendizes de línguas 

estrangeiras, sob a óptica da teoria geral das funções lexicográficas. O interesse dessa teoria 

parcial é descobrir as situações extralexicográficas em que podem surgir necessidades de 

informação lexicograficamente relevantes que podem ser satisfeitas através de dicionários e, 

posteriormente, tipificar e classificar essas necessidades identificadas com o propósito de 

encontrar e desenvolver as melhores soluções lexicográficas. Esses princípios básicos da teoria, 

apenas aqui esboçados, foram desenvolvidos no restante do capítulo 3.  

O terceiro objetivo específico, correspondente ao capítulo número 4, foi “enfatizar a 

aproximação da Teoria das Funções Lexicográficas à ciência da informação para o 

desenvolvimento da lexicografia da internet e o crescente impacto das novas mídias digitais 

como suporte das obras lexicográficas, diferenciando os dicionários da internet dos dicionários 

na internet”. Para atingir tal escopo, o capítulo foi dividido em duas seções. Na primeira, foram 

descritas as repercussões mais importantes da chegada da internet à lexicografia, a qual deve 

ser vista como um exemplo de inovação disruptiva, isto é, uma invenção ou inovação que torna 

um produto e/ou serviço — neste caso, o acesso aos dados lexicográficos — menos caro e mais 

acessível, disponibilizando-o, assim, para uma população maior.  

Entre as muitas possibilidades oferecidas pela internet para o desenho e a construção de 

novos produtos lexicográficos foram discutidos, ainda nesta seção, vários métodos e 

ferramentas para usar a internet diretamente como corpus lexicográfico e a necessidade de 

incorporar a tarefa ‘armazenamento’ no processo lexicográfico. Já na segunda seção, discorreu-

se sobre a distinção entre dicionário da internet e dicionário na internet, sendo o primeiro um 

dicionário com desenho lexicográfico original adaptado às características da internet e o 

segundo um dicionário impresso que também tem uma versão eletrônica na internet. Além do 

mais, apresentou-se uma tipologia de dicionários on-line de acordo com a tecnologia empregada 

e definiu-se um portal lexicográfico integrado como uma obra lexicográfica de referência 

constituída por vários dicionários que utilizam uma gramática comum, ampliando, assim, o 

conceito de dicionário da internet.   

O capítulo número 5 teve como objetivo “analisar a relação entre lexicografia e 

tecnologia, evidenciando as possibilidades que as novas tecnologias e técnicas de computação, 

informação e comunicação oferecem para a concepção de dicionários on-line e descrevendo as 

inovações tecnológicas utilizadas atualmente e as que abrem caminho para um futuro com 

produtos lexicográficos mais personalizados”. Para alcançar esse objetivo, foram discutidas 
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sucintamente algumas questões iniciais que, no mínimo, devem orientar um projeto 

lexicográfico na era da internet para ser viável e bem-sucedido: (a) o que se quer fazer; (b) 

quanto custa o que se quer fazer; e (c) como se pode fazer. Chegou-se à conclusão de que essas 

questões, estreitamente relacionadas, devem ser analisadas desde distintas perspectivas que, de 

uma forma ou de outra, foram abordadas ao longo do trabalho.  

Não obstante, nesse capítulo, tratou-se, especialmente, da perspectiva tecnológica, 

dando ênfase às tecnologias e às técnicas que atualmente estão à disposição da lexicografia para 

a construção de novos dicionários on-line que permitam atender — sob demanda e da forma 

mais rápida e fácil possível — às necessidades de informação relevante dos usuários, e também 

para o aprimoramento dos já existentes. Constatou-se que, embora não de forma extensiva e 

ideal, alguns desses recursos tecnológicos já estão sendo usados nos dicionários on-line (buscas 

baseadas em funções ou situações de uso, links para navegar entre entidades discretas, utilização 

de filtros, hipermídia adaptativa, conhecimento aberto conectado e sistemas de anotação) e 

outros poderão ser utilizados no futuro em dicionários muito mais avançados (perfilagem e 

modelagem do usuário e sistemas de recomendação ou predição). 

Sem dúvida, os objetivos foram alcançados, apesar das dificuldades encontradas para 

obter a coesão e a coerência em um trabalho que abordou assuntos aparentemente diversos. Isso 

só foi possível por entender que a TFL, que embasou a presente tese, é uma teoria 

‘transformativa’, de ‘portas abertas’ e ‘multifacetada’. São precisamente essas características 

que fazem dela uma teoria em permanente evolução que adota, adapta e/ou cria os conceitos 

lexicográficos necessários para abranger todos os ramos da lexicografia e, desse modo, servir 

de guia para qualquer tipo de estudo ou projeto dicionarístico na era da informação. Ao se 

definir como uma teoria geral ou global, a TFL formula princípios que podem ser aplicados à 

concepção e/ou à avaliação de qualquer tipo de ferramenta de consulta. Isso se reflete na 

formulação de teorias específicas ou parciais que se centram em tipos específicos de 

dicionários, tais como uma teoria dos dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras ou 

uma teoria dos dicionários especializados. 

A estrutura conceptual que serviu de base aos dicionários por séculos está passando por 

uma transformação radical77. Com a irrupção das novas tecnologias e com a Quarta Revolução 

Industrial que vem se impondo com uma amplitude e velocidade surpreendentes, a lexicografia, 

como muitas outras disciplinas, está experimentando uma mudança de paradigma. Em 

decorrência disso, estão sendo reformulados tanto o próprio conceito de dicionário quanto sua 

                                                 
77 Cf. Nomdedeu; Tarp (2018). 
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metodologia e técnica de elaboração. Assim, por exemplo, o conceito de portal lexicográfico 

integrado questiona a mesma existência de tipologias lexicográficas, tipos de dados 

lexicográficos e até a própria natureza dos usuários, já que visa atender tanto humanos quanto 

máquinas78. A magnitude do impacto da Quarta Revolução Industrial na lexicografia permite 

prever, inclusive, a distribuição de tarefas entre lexicógrafos humanos e lexicógrafos-

máquina79. 

Portanto, para a lexicografia, as novas tecnologias da informação e comunicação 

acarretam mudanças profundas em suas três dimensões principais: a produção, a apresentação 

e o uso dos dicionários80. O advento das novas tecnologias disruptivas demanda, pois, uma 

teoria abrangente que evolua no ritmo da era digital e atenda às novas e mais complexas 

demandas da Quarta Revolução Industrial. Nesse contexto de transformações vertiginosas, a 

Teoria das Funções Lexicográficas ergue-se como instrumento que pode orientar os aspectos 

mais importantes da pesquisa lexicográfica: (a) o desenho e a construção de obras de referência; 

(b) a crítica dicionarística orientada ao aprimoramento ou à seleção de ferramentas de consulta 

de qualidade, que atendam às necessidades lexicográficas dos usuários potenciais em 

determinadas situações extralexicográficas; e (c) o uso dessas ferramentas de informação. Por 

isso, remetendo às palavras de Henning Bergenholtz na segunda das epígrafes desta tese, 

“[n]ada é mais prático do que uma boa teoria”81. 

As considerações anteriores permitem reconhecer algumas contribuições pedagógicas 

deste trabalho e vislumbrar perspectivas de investigação no campo da lexicografia. Qualquer 

pesquisa é o resultado de muitas horas de trabalho e dispêndio de energia. A busca de 

bibliografia que sirva de subsídio para orientar a escolha e a delimitação de um tema de 

investigação ou como base para elaborar e/ou desenvolver projetos de pesquisa requer o 

investimento de um tempo precioso. Nesse sentido, a utilidade desta tese para programas de 

pós-graduação com linhas de pesquisa em lexicografia e áreas afins é inquestionável, dado que 

reúne, organiza e relaciona informação — que se acha muito dispersa e em várias línguas — 

sobre o desenvolvimento dessa ciência no contexto atual. Assim sendo, este trabalho pode ser 

usado como documento de discussão em várias disciplinas e como fonte de inspiração para 

selecionar temáticas emergentes e tópicos de pesquisa.  

                                                 
78 Cf. Fuertes-Olivera (2019). 
79 Cf. Tarp (2019). 
80 Cf. Nomdedeu; Tarp (2018). 
81 Cf. Nielsen; Tarp (2009). 



136 

 

Além do mais, os capítulos da presente tese podem ser utilizados separadamente como 

material didático nos cursos de graduação que ofertem lexicografia e outras disciplinas afins; 

em especial o último capítulo que, mesmo abordando uma questão de certa complexidade e 

formalidade, é acessível até para esse nível. Portanto, este material pode tornar-se um estímulo 

para o desenvolvimento dos aprendizes e um incentivo à iniciação científica e à formação na 

área em nível de pós-graduação. Pode-se acrescentar a esses aspectos, o fato de se tratar de um 

trabalho que pode ser empregado como material de ensino para desenvolver o raciocínio e o 

pensamento crítico em estudantes, quer de graduação, quer de pós-graduação. Por fim, leigos 

interessados em ampliar os conhecimentos em lexicografia podem considerar instigante e muito 

útil a presente tese.  

A partir de outra perspectiva, percebeu-se que o conteúdo deste estudo não somente 

poderá auxiliar a atingir objetivos didáticos, como também orientará caminhos na pesquisa em 

lexicografia, oferecendo um leque de possibilidades. Não se pretende aqui elaborar uma lista 

de opções, mas convidar o leitor a reler estas considerações finais e, se for o caso, a voltar às 

páginas deste trabalho, onde encontrará desde figuras e títulos elucidativos até bibliografia 

atualizada, que, pelo menos, o instigarão a seguir o rumo de sua curiosidade investigativa. 

Além de apontar as contribuições advindas desse trabalho — que, ao constituir um 

recorte, impõe limites naturais de abrangência do campo tanto na sua dimensão temporal quanto 

na extensão do material analisado — é preciso falar das dificuldades apresentadas no seu 

desenvolvimento e, consequentemente, de suas limitações e desafios. Ainda que uma parte da 

bibliografia sobre a recente TFL e as modernas tecnologias da informação esteja disponível on-

line, ela encontra-se muito dispersa e mormente em inglês, fazendo com que, na elaboração 

dessa tese, sua localização, revisão e organização demandasse muito mais tempo do que 

previsto e obrigasse a mudar o rumo da pesquisa original para que fosse factível o cumprimento 

dos prazos.  

Ademais, como consequência das restrições impostas pela pandemia, não foi possível 

consultar alguns materiais impressos, tais como livros, artigos e dicionários, e outros com 

acesso on-line restrito. Por outro lado, o fluxo contínuo de publicações nessa teoria e em seus 

desdobramentos ao se aproximar da ciência da informação — tentando responder aos desafios 

da era digital e da Quarta Revolução Industrial — tornou muito difícil manter o texto atualizado, 

mesmo que os autores façam referência ao trabalho dos colegas para guiar o leitor a outras 

fontes relacionadas. Apesar disso, foi feita uma ampla busca e revisão de bibliografia sobre a 

temática que, por vezes, ameaçou ‘desbordar’. 
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Finalmente, pode-se afirmar que as limitações desta tese constituem desafios e 

perspectivas de pesquisa que se abrem. Por conseguinte, o desafio imediato é dar continuidade 

a este trabalho que começou um ano atrás, mas que vem se gestando há muito mais tempo no 

âmbito da lexicografia pedagógica para aprendizes de línguas estrangeiras. A experiência no 

ensino de uma língua estrangeira e as deficiências detectadas em dicionários orientados a 

usuários de L2 motivaram o interesse por essa subárea da lexicografia. Na atualidade, são 

escassos os dicionários on-line para aprendizes de línguas estrangeiras que aproveitem 

plenamente as tecnologias disponíveis. Por isso, embora o crescente interesse nesse campo seja 

inegável, elaborar dicionários para aprendizes de línguas estrangeiras continua a representar um 

enorme desafio em quaisquer línguas. Em vista disso, deve-se aprender da experiência — da 

boa e da má — na produção desse tipo de obras de referência em outras línguas, para propor e 

desenvolver projetos que façam uso da tecnologia atual à disposição da lexicografia e, desse 

modo, garantir ferramentas de consulta que unicamente forneçam informação relevante sob 

demanda, de fácil acesso e no menor tempo possível. 

Como decorrência da Quarta Revolução Industrial, a humanidade está assistindo e ainda 

assistirá a mudanças inimagináveis em todos os campos. Os impactos na lexicografia serão de 

tal magnitude que desafiarão a sabedoria convencional sobre como a tecnologia e a lexicografia 

se entrelaçam. Por isso, lembrando a Steve Jobs na terceira das epígrafes desta tese, nem sequer 

as teorias mais vanguardistas permitem predizer o que os usuários potenciais dos dicionários 

“vão querer antes de quererem”. Mas, com certeza, os lexicógrafos e demais especialistas 

envolvidos na projeção e na construção de ferramentas de informação já estão imersos na tarefa 

de “ler coisas que ainda não foram impressas”82. 

 

 

                                                 
82 Cf. Isaacson (2011). 
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