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Resumo , Este artigo investiga novas estrategias para 
tratamento da alternancia vocilica no portugues falado no 
Brasil para aplicayiio em sistemas de conversao texto-fala. 
Temos buscado resolver esse problema, baseando-nos em 
uma adequada identi:fical'iio das classes gramaticais, tais 
como verbos e names. Sao discutidas as diferentes fases 
necessarias a conceps:ao de urn parser morfossintitico, bern 
como as principais t6cnicas para geras;ao da alternfulcia 
vocalica em situas:Oes gerais e em outras bastante restritas. 
Os resultados dos testes mostraram que as regras de 
altern§.ncia dos sons vocilicos, propostas neste artigo, 
resolvem a maier parte dos problemas concernentes as 
diferens:as entre names e verbos. 

Palavras-Chave: alternancia vocilica, conversffo 
texto-fala, parser morfossintatico. 

Abstract - This paper investigates new strategies to deal 
with the alternation in vowel quality of the Portuguese 
spoken in Brazil for application in text-to-speech systems. 
Based on an adequate identification of the granunatical 
classes, such as verbs and nouns, we have sought to solve 
such a problem. A general insight of the different phases 
needed to conceive a morphosyntactic parser as well as the 
main techniques for generating vowel alternation, in both 
general and restricted cases, are discussed. Test results 
showed that the vowel sound alternation rules proposed in 
this paper solve most problems concerning the differences 
between verbs and nouns. 

Keywords: alternation in vowel quality, text-to-speech, 
morphosyntactic parser. 

1. INTRODUCAO 

Atualmente existem d.iversos sistemas de conversiio 
texto,fala para o portugues falado no Brasil (doravant~ PB) 
[1-6]. As tecnicas utilizadas nos diferentes estagios desses 
sistemas' sao muitas vezes d.istintas, mas seu objetivo final e 
a pronUncia correta da representac;iio do texto de entrada 
com a maxima inteligibilidade e natmalidade na fala 
sintetizada. No entanto, urn problema ainda nao totalmente 
resolvido para o PB [1-4], no que conceme a pronuncia 
correta, e a altern§ncia vocilica das formas verbais e 
nominais. 

Esta altern§ncia se deve a existSncia de duas transcri90es 
para as vogais e e o niio acentuadas graficamente no interior 
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de palavras, podendo ser abertas (e, 6) ou fechadas (e, 6). 
As regras ortogr:ifico-fon6ticas, elaboradas para o converser 
texto-fala par n6s desenvolvido, resolveram a maier parte 
dos problemas de abertura e fechamento vocilicos. Porem, 
restaram ainda as formas hom6grafas niio horn6fonas 
(mesma gratia com pronuncia diferenciada) cuja distinc;ao 
entre verbos e names se ap6ia na abertura e fechamento da 
vagal. Por exemplo, em: Eu o/ho para o problema com 
o/ho clfnico (formas hom6grafas nao hom6fonas), a 
primeira vagal 0 da forma verbal ollzo e aberta [o], 
enquanto, na forma nominal, essa mesma vagal 6 fechada 
[o]. 

Alem das hom6fonas, ainda temos problemas de abertura 
vocilica na 1 ~. 2~ e 3A pessoas do singular e 3:1 do plural em 
algumas conjugac;Oes verbais, para as quais as regras 
ortogra:fico-foneticas niio sao satisfat6rias, gerando vogais 
abertas quando deveriam ser fee had as e vice-versa. A frase: 
Meta~se com uma grande equz"pe e acerte a meta, ilustra 
esses problemas. 

Assim, neste artigo, prop5e-se a elabora<;iio de uma etapa 
dentro do processamento lingiilstico, visando resolver os 
supramencionados problemas de altern§.ncia vocilica. 
Como a classificac;iio morfossintitica foi elaborada atraves 
de diferentes etapas, cada uma tentando classificar itens 
lexicais que apresentavam comportamentos semelhantes 
(classes fechadas e classes abertas, par exemplo), a etapa de 
altern§.ncia vocilica ocupa a Ultima posi<;iio nos niveis de 
classificac;ao rnorfossint<itica, ji que depende 
essencialmente de uma correta classifica9ao de verbos e 
names. 

A Sec;ao 2 apresenta a descri9ffo do sistema vocilico 
segundo seus tra<;os fonol6gicos, juntamente com as regras 
fonol6gicas necessarias a alternfi.ncia vocilica. A Ses:ao 3 
mostra as diferentes etapas do processamento Iingiifstico em 
urn sistema de conversao texto-fala. Na Sec;ao 4, 
apresentam-se as diferentes est3.gios de urn parser 
morfossintatico elaborado para a realiza9ao de uma 
classificac;ao gramatical consistente, principalmente de 
verbos e names. A Ses;ao 5 descreve as regras para a 
gera<;ffo da alternfulcia vocilica usando a classificas;ao dos 
rad.icais verbais, rotulados segundo seus d.iferentes 
esquemas casuais. Na Se9iio 6, apresentam-se alguns dos 
resultados obtidos com a implementac;ao das regras 
propostas nas Sec;5es 4 e 5. Finalmente, na Se9iio 7, sao 
apresentadas as conclus5es deste trabalbo. 

2. FORMALIZACAO LINGUJSTICA DO 
SISTEMA VOCALICO DO 
PORTUGUES FALADO NO BRASIL 

Os sistemas lingiilsticos sao formalizados atraves da 
organizac;iio dos sons da lingua segundo sua estrutura e 
funcionamento, sendo essa sistematizac;iio objeto de estudo 
da fonologia. Esses sistemas lingiilsticos tambem podem ser 
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formalizados pelo estudo dos sons da fala do ponto de vista 
articulat6rio ( articula~iio e produ9iio dos sons da fala pelo 
aparelho fonador), acustico (propriedades fisicas da 
produ~iio e propaga~iio dos sons) e perceptual (percep<;iio 
dos sons), objeto de estudo da fonetica. 

Com o objetivo de tentar estabelecer relac;:Oes entre o 
nivel fonetico e o fonol6gico, descrevendo e analisando 
como as linguas organizam os sons da fala, surgem as 
diferentes teorias fonol6gicas [7]. Conforme essas teorias, 
os sistemas vocilicos _ podem ser descritos segundo uma 
combina~iio de tra~os distiotivos. Assim, as vogais em 
posi~iio tonica no PB podem ser descritas pelos segnintes. 
tra<;os [8]: 

Vogais I Niio-Arredondada 

Alta /i/ 

Media Alta I e I 

MediaBaixa 

Baixa 

I Anterior 

Arredondada 

lui 

!of 

/a/ 

/a/ 

I Central! Posterior 

Figura 1. Quadro dos tra~os fonol6gicos das vogais orais 
doPE. 

A partir destes tra~os, podemos dizer, por exemplo, que a 
vogal i (Iii) pede ser descrita como uma vogal alta, 
anterior, niio arredondada, diferenciando-se da vagal u 
(lu/) que e posterior e arredondada. Assim, quando 
falamos em vogais altas, estamos nos referindo as vogais i e 
u, ja que possuem 0 tra~o [+alto]. Quanta a vagal a (Ia/), 
diferencia-se dessas duas anteriores por ser uma vagal baixa 
central. 

Com estes trartos, podemos perceber, de forma mais 
clara, as regras fonol6gicas das formas verbais do PB que 
levam ou nao a altern3.ncia vocilica. 

No portugues falado no Brasil, a alternancia vocilica 
afeta as formas verbais, cujos radicais possuem vagal media 
alta /e, o/ ou media baixa /e, o/1

. Segundo seus tra~os 
fonol6gicos, as vogais medias altas I e, o/ siio 
caracterizadas pelos tra<;os [-alto] e [-baixo] e as medias 
baixas IE, of pelos tra~os [-alto] e [+baixo] (ver Fig. 1). 

Pode-se ver entao que as vogais I e, of sa.o mais baixas 
(raziio do tra~o [+baixo]) do que as vogais I e, o I (raziio do 
tra~o [-baixo]), diferenciando-se as vogais medias altas das 
medias baixas pelo tra~o [±baixo]. Ja, as vogais medias /e, 
e, o, o/ sao menos altas (raziio do tra~o [-alto]) do que as 
vogais altas /i, u/ (raziio do tra~o [+alto]), sendo o tra~o 
[±alto] o elemento diferenciador entre vogais medias e 
altas. 

De acordo com [7,9], urn caso restrito de alternancia 
vocilica e a harmonia verbal que se processa em verbos de 
vagal temitica2 -e e -i (2.!! e 3~ conjuga<;6es, 
respectivarnente) e estabelece que a ultima vagal do radical 
(exceto /a/) se harmoniza em altura com a vogal tematica 
do verba em questlio. Dessa forma, seriam hannOnicas a 

1 Os sirnbolos /e, o/ correspondem a (e, 6) e, /c., o/ 
correspondem a (e, 6). 
2 Vagal que determina a que conjuga9ao pertence o verba. 
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1.!!. pessoa do singular do Presente do Indicativa e todas as 
pessoas do Presente do Subjuntivo. 

[sent-i]+ o] ~ [sint+o] ~ [sinto] (I) 

Em (1), ha uma harmoniza<;iio dos tra<;os da vagal do 
radical do verba orientada pela vagal tematica, pais a vagal 
tematica de sentir [i] 3 tern o tra~o fonol6gico [+alto] e a 
vogal do radical [ e] em [sent-] tern o tra<;o [-alto]. Assim, a 
vogal do radical passa de [-alta] a [+altat 

0 problema para a converslio texto-fala ocorre, no 
entanto, em formas verbais para as quais a regra de 
harmonia voc3.lica nlio se aplica, isto 6, em todas as pessoas 
do Presente do Indicativa e do Subjuntivo dos verbos de 
1 ~ conjuga<;lio e na 2.!!. e 3.!!. pessoas do- singular e 3.!!. do plural 
desses mesmos tempos verbais para os verbos da 2.!!. e 3.!!. 
conjuga<;Oes. Para essas fonnas, e aplicada a regra de 
abaixamento vocilico, que s6 se processa em vogais com o 
tra<;o [ +acento] se a regra de harmonizal'ao vocilica niio for 
aplicada. Por exemplo, em: 

(Tu) [beb+e]+s], (2) 

a vagal do radical tern a mesma altura da vagal tetruitica, ou 
seja, e [-alta], niio se aplicando a regra de harmonizas:iio 
vocalica. Por conseguinte, as regras de acento e de 
abaixamento se aplicam. 

A regra de acento preceitua que a vagal de urn radical 
verbal recebe o tra~o [ +acento] quando est a diante de 
consoante seguida de vagal e de outra consoante (silaba tipo 
CVC) ou consoante seguida de vagal em final de palavra 
(CV#). Pela regra de acento, em: 

(Tu) [beb+e]+S]ve,bo , (3) 

temos [' beb+e]+s]5
, isto e, a primeira vagal do radical. 

verbal transfonna-se na tOnica, ou seja, apresenta o tra<;o 
[+acento], ja que e seguida por uma silaba tipo eve. 

A regra de abaixarnento estabelece que uma vagal com 
os tra<;os [-alto] e [+acento] se lorna [+baixa]. Essa regra, 
aplicada depois da regra de acento, leva [' beb+e]+s] a 

[' beb+e]+s], ou seja, a vagal acentuada media alta [e] 
passa a vagal media baixa [e]6

• 

A resolu~iio deste problema depende de uma 
classi:fical'iio morfossintatica bern elaborada. Assim, neste 
artigo, apresentaremos regras de altern§ncia voc:ilica que 
estlio inseridas no mOdulo de classificas:ao gramatical 
(parser morfossintatico). A correta representa<;iio da 
altern§.ncia vocilica depended. de mecanismos de 
classi:fica~iio grarnatical suficientemente robustos para uma 
boa identifical'iio de duas classes grarnaticais, verba e 
nome, necessaria as regras de altern§ncia vocilica. 

3 Vagal termitica [ i J corresponde a 3.!!. conjuga9ao. 
4 Para uma melhor observa9ffo da mudan9a de tra9os fonol6gicos 
da vagal do radical, veja a descri9ffo das vogais do portugues 
falado no Brasil, apresentada na Fig. l. 
5 0 diacrftico 1 e uma nota9ffo fonol6gica e indica que a sflaba 
~osterior ao diacrftico e a tOnica. 

Esta problematiza9ao foi urn pouco sintetizada sendo colocada 
em uma linguagem mais acessivel a nffo lingtiistas, como e o caso 
da maior parte dos interessados em sistemas de conversao 
texto-f~a. 
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3. PROCESSAMENTO LINGOfSTICO EM 
UM SISTEMA DE CONVERSAO 
TEXTO-FALA 

Em sistemas de conversao texto-fala [1-6,10-13], as 
etapas concernentes ao processamento lingilistico siio 
bastante importantes na etapa de sfntese da fala. Para se ter 
uma ideia das etapas constituintes de urn sistema de 
conversao texto-fala, elaboraruos o diagrarua da Fig. 2. 

Processamento 

Figura 2. Diagrarua das etapas do processo de conversao 
texto-fala. 

Neste diagrarua, percebe-se que a parte Iingilistica tern 
urn peso bastante grande em todo o sistema, orientando 
inclusive a etapa de modelagem pros6dica. Esta dependeni 
basicaruente das informa<;oes lingiifsticas das etapas 
anteriores para modifica9iio de seus parfunetros pros6d.icos, 
ou seja, dura~iio, intensidade e freqiiSncia fundamental. 

Pela Fig. 2, vS-se o Processamento Lingilistico iniciado 
com a etapa de Pre-processaruento que, dentre outras 
tarefas, expande nUmeros e abreviaturas mais comuns. 

A segunda etapa constitni-se do dicionano de exce106es 
que comporta palavras que apresentaru algum problema de 

transcri<;iio; palavras estrangeiras incorporadas a lfngua 
portuguesa; radicais e desinSncias verbais. 

A transcri<;iio ortognifico-fonetica compreende a terceira 
fase deste processamento. Nela, si.io codi:ficados os sons 
referentes as palavras convertidas, apresentando as regras 
gerais de conversffo grafema (unidade de urn sistema de 
escrita que, na escrita alfabetica, corresponde as letras) para 
fonema (unidade sonora da fala) [14]. A etapa seguinte 
conceme a separa10ao siliibica e identifica,ao da silaba 
tonica de cada palavra. 

0 processaruento Iingiifstico e finalizado pela etapa de 
classifica,ao morfossintatica. Nessa etapa, as palavras sao 
automaticamente etiquetadas por suas respectivas classes 
morfol6gicas e, quando necess8.rio, recebem o ajuste de 
abertura ou fechamento vocilico restritivo aos itens lexicais 
que podem ser tanto formas verbais quanta nontinais. 

Assim, observa-se que os est3.gios necessaries a gera9ffo 
de regras para a altem§ncia vocilica estao inseridos na 
etapa do parser morfossintiitico. 

4. CLASSIFICA<;AO GRAMATICAL 

0 parser mmfossint3.tico elaborado para urn conversor 
texto-fala opera em cinco est3.gios: 

i) inser9ffo de palavras pertencentes a classes 
grarnaticais fechadas em uma biblioteca com urn trabalbo 
manual de etiquetagem de classes gramaticais, radicais e 
desinencias verbais; 

ii) gera9ffo de regras para desambigiiiza98.0 dos itens 
lexicais que possuem mais de uma classe gramatical; 

iii) compara9ao dos itens lexicais ainda nffo 
classificados com os radicais e desinencias inseridas nas 
bibliotecas do primeiro estagio; 

iv) gera,ao de regras para classifical'ao graruatical dos 
itens lexicais pertencentes a uma biblioteca, chamada 
TIPONOMEVER, que comporta os itens classificados no 
terceiro estagio como verba [VER], mas que podem ser 
tanto nome [NOME] quanta verba [VER]; 

v) gera<;ao de regras de altemancia vociilica. 

No primeiro estagio, sao colocados em uma biblioteca os 
itens lexicais pertencentes as classes gramaticais fechadas, 
isto e, aquelas que apresentarn urn numero bastante limitado 
de elementos, tais como artigos, pronomes, preposi96es, 
conjun96es e os adv6rbios mais freqtientes, com suas 
respectivas classifica,aes. 

Neste estagio, alguns dos itens Iexicais sao etiquetados 
com varias classes. Isso ocorre, por exemplo, com a, j3. que 
ele pode ser artigo (ART): 
a menina; ( 4.a) 

pronome demonstrative (DEM): 
Essa boneca e bonita, mas a que eu te dei e mais; (4.b) 

pronome oblfquo iitono (OBA): 
Aquela boneca, comprei-a para minhafilha; (4.c) 

e preposi10ao (PREP): 
Ele o pagou em prestaroes a perder de vista. ( 4.d) 

Neste mesmo est3.gio, em uma outra biblioteca, sao 
etiquetados as desinencias e os radicais verbais, juntamente 
com o c6digo correspondente ao tipo de alternfincia 
requerido ( abertura para o verba e fecharuento para o nome 
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ou vice-versa), levando em conta tamb6m a que conjugac;ao 
pertence o radical, confonne (5). 

Govem- (C6digo 5) [Primeira conjuga<;iio] (5) 
ifecha no nome, abre no verbo] 

No segundo estagio, e feita a "desambigiiizayiio" dos 
itens Iexicais que receberam, no primeiro estigio, mais de 
wna classe gramatical, como o a anteriormente classificado, 
que foi etiquetado com quatro classes gramaticais (ART, 
DEM, OBA e PREP). 

Neste segundo estagio, formulam-se, entiio, regras que 
possibilitam uma unica classificayiio. Para o caso dos 
exemplos (4.b) e (4.c) apresentados anteriormente, tem-se: 

Exemplo (4.b)7 

SE (([ i ]E Cl) E ([ i+l]ED2)) => [ i]=DEM 

Exemplo (4.c) 8 

SE (([i]ECl) E ([i-l]=VER) E ([i+l]=PREP)) => 
[i]=OBA 

No terceiro estigio, os itens lexicais ainda n5.o 
classificados sao comparados aos radicais e desinencias 
inseridos nas bibliotecas do primeiro estigio. Se esses itens 
correspondem J'erfeitamente a estrutura 
[RAD+DESGERAL] , sao classificados como verba 
[VER], se correspondem a estrutura 
[RAD+DESNOM1NAL]10

, sao classificados como forma 
verba-nominal [VERN] 11 Ao contrtirio, se niio 
comportarem estas estruturas, sao classificados como nome 
[NOME]. 

No quarto estigio, sao geradas regras para a classificac;ao 
dos itens lexicais que, no terceiro estligio, foram etiquetados 
como verba [VER] e que pertencem a biblioteca 
TIPONOMEVER. Assim, baseando-se na classifica9ao 
inserida nos dais primeiros estfigios, e elaborado um 
diagranaa de estados que inicia sua classifical'iio a partir das 
classifica~Oes anteriores. Desta fonna, tem-se: 

0 acordo foi fechado. 

Eu acordo cedo. 

Eu, acordo, niio fa<;o niio. 

Eu abnofo em casa. 

(6a) 

(6b) 
(6c) 

(6d) 

0 diagranaa de estados apresentado na Fig. 3 cobre todos 
os estados necessaries a classifica~ao das palavras dos 
exemplos (6a), (6b), (6c) e (6d). 

7 Cl;;::;grupo constituido pelos artigos definidos; [i];;::;item 
lexical-alva; [i+l];;::;item lexical posterior; D2:=grupo constituido 
pelo pronome relative que; DEM;;::;grupo constituido pelos itens 
lexicais classificados como pronome demonstrative. 
8 

[ i-1 ] ;;:;item lexical anterior; VER;;::;grupo constituido pelos itens 
lexicais classificados como verbo; PREP=grupo constituido pelos 
itens lexicais clas:Sificados como preposi~ao; OBA=grupo 
constituido pelos itens lexicais classificados como pronome 
oblique citono. 
9 RAD:::radical verbal; DESGER.AL:=desinencias verbais, exceto as 
desinencias nominais. 
10 DESNOiviiNAL=desinencias nominais dos verbos no participio 
regular, gerllndio e infinitive impessoal. 
11 VERN=forma nominal do verbo. 
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Figura 3. Diagrama de estados para classificaviio 
morfossintatica dos itens lexicais do exemplo (6)12

• 

No exemplo (6a), ocorre a pre-classificavao de o como 
artigo [ART]; foi como verba [VER]; fechado como forma 
verba-nominal [VERN], faltando apenas a classificavao da 
palavra acordo. Como acordo nao pertence ao grupo Gll, o 
diagrama aponta para o estado 1. Nesse estado, observa-se 
que 0 item anterior a palavra acordo foi pr6-classificado 
como arti.go [ART], assim acordo e classificado como 
[NOME] eo diagrama volta ao estado 0. 

No exemplo (6b), ocorre a pre-classificavao de eu como 
pronome do caso reto [RET], faltando ainda a classificayiio 
das palavras acordo e cedO: Como acordo nffo pertence ao 
grupo Gil, o diagranaa remete ao estado 1. Nesse ponto, 
tem-se o item anterior a palavra acordo classificado como 
pronome pessoal do caso reto [RET], fazendo com que 
acordo seja classificado como verba [VER], retornando ao 
estado 0. Prosseguindo a classifical'ao, temos cedo 
pertencente ao grupo Gil, fazendo com que o diagranaa 
parta do estado 0 para o estado 3 e, sendo o item lexical 
anterior a cedo pertencente a biblioteca TIPONOMEVER, o 
diagrama classifica o item cedo como adverbio [ADV], 
retornando ao estado 0. 

No exemplo (6c), acontece a pre-classificayiio de eu 
como pronome pessoal do caso reto [RET], de niio como 
adverbio [ADV], de faro como verba [VER] 13

, faltando 

12 TIPONOl'vlEVER=biblioteca constituida por itens lexicais que 
podem ser tanto verbo [VER] quanta outra classe qualquer, como, 
por exemplo, casa e cedo; Gll;;::;itens lexicais que podem ser tanto 
adverbio [ADV] quanta verba [VER]; Al=item lexical anterior; 
Pl;;::;item lexical posterior; PTQ;;::;marcas de pontua~ao (ponte fmal, 
virgula, ponte e virgula, dois pontes, exclamac;ao ou interrogac;ao, 
travessao). 
13 Como este item lexical apresenta radical e desinencia, sera 
classificado exclusivamente como verbo, pois, diferentemente de 
casa que tanto pode ser verba quanta nome, ele na:o fara parte do 
dicionario TIPONOMEVER. 
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apenas a classificac;ao de acordo. Como acordo nlio 
pertence a G 11 e seus itens lex.icais anterior e posterior sao 
marcas de pontua9ao (vfrgulas), o diagrarna remete ao 
estado 2 e classifica acordo como [NOME], retomando ao 
estado 0. 

No exemplo (6d), Iemos a pre-classifica(Oiio de eu como 
pronome pessoal do caso reto [RET], de em como 
preposiyiio [PREP], faltando-nos ainda classificar os itens 
almor;o e cas a. Como almor;o niio pertence ao grupo G 11 e 
e antecedido par um item lexical classificado como [RET], 
o diagrama remete ao estado 1 e classifica almor;o como 
verba [VER], retomando, em seguida, ao estado 0. Como 
casa tambem niio pertence ao grupo G 11 e o item anterior 
foi pre-classificado como preposi9iio [PREP], o diagrarna 
remete ao estado 1 e classifica casa como [NOME], 
retomando ao estado 0. 

0 quinto estagio e 0 foco deste trabalbo e depende 
basicamente de uma classificac;ao consistente de verbos e 
names no quarto estagio. Para o quinto estagio, foi 
elaborada uma divisao dos radicais necessaries a 
identificac;;lio das formas verbais em 9 casas. 

5. GERACAO DE REGRAS PARA A 
AL TERNANCIA VOCALICA 

Somente passariio pelo quarto estagio, o de gera9iio de 
regras para a alternfincia vocilica, e receberlio a nova 
classificac;lio os radicais cujas vogais sffo afetadas pela 
alternftncia vocilica. Esses radicais foram etiquetados 
manualmente em 9 casas, uma vez que a altern§ncia 
vocalica se da, como veremos abaixo, de maneira 
diferenciada. 

As regras de transcric;ao ortognifico-fon6tica resolveram 
grande parte dos problemas de abertura e fecharnento 
vocilico. Porem, trouxeram alguns problemas para os itens 
lexicais ambiguos quanta a sua classifica,a:o grarnatical, 
mais precisamente para aqueles que podiam ser verbos ou 
names, (Eu abnOfO e 0 almofO) e tambem para algumas 
desin€ncias e radicais verbais. Por exemplo, na forma 
.verbal termos (1' pessoa do plural do Infinitivo Pessoal), a 
f~a sintetizada especificava a primeira vagal da desinencia 
verbal como [+baixa] [e], ao inves de especifica-la como 
[-baixa] [e]. Assim, esses casas tambem seriam candidatos 
J?otenciais para o estagio de altemfulcia voca.J.ica. 

Esquemas de classifica9iio previa dos radicais: 

CASO 1 - radicais de verbos da 1' conjuga9iio que podem 
ser classificados ora como nome ora como verba e cuja 
vagal do radical deve ser aberta, tra9o [+baixo], para a I', 2' 
e 3' pessoas do singular e 3' do plural do Presente do 
Indicativa (7a), do Presente do Subjuntivo (7b) e do 
Imperativo. Sendo, nos names (NOME) (7c), mantida a 
transcri9iio apresentada pelas regras ortografico-foneticas. 

Ex.: Eu almor;o. (6) (7a) 

(7b) 

do Presente do Subjuntivo (Sa) e do Imperativo (Sb) e e 
aberta, tra9o [+baixo], para a 2' e 3' pes so as do singular e 3' 
do plural dos verbos do Presente do Indicativa (Sc). 

Ex.: Que eu beba. (I!} 

No veriio, beba muito l!qiiido. (I!) 

Ele be be. (e) 

(Sa) 

(Sb) 

(Sc) 

CASO 3 - radicais de verbos da 3' conjugayao cuja vagal 
do radical e aberta, ou seja, tern o tra(Oo [+baixo], somente 
para a 2' e 3' pessoas do singular (9a) e 3' do plural (9b) 
dos verbos do Presente do Indicativa. 

Ex.: Tu dormes. (6) 

Eles donnem. ( 6) 

(9a) 

(9b) 

CASO 4 - formas verbais cuja altera9iio vocilica ocorre na 
desinSncia verba114

, ou seja, a primeira vagal da desinencia 
e aberta, tra(OO (+baixo], e as regras de transcriyiiO 
ortognifico-fon6tica niio resolveram essa altera<;fio. 

Ex.: Se eu liver urn livro. (e) 

Eles tiveram de sair cedo. (e) 

(lOa) 

(lOb) 

CASO 5 - radicais de verbos da 1' conjuga9iio que podem 
ser classificados ora como nome ora como verba e cuja 
vagal do radical e fechada, OU seja, tern 0 trayO [-baixo] 
para OS names (lla) e e aberta, !rayO (+baixo], para a 1', 2' 
e 3' pessoas do singular e 3' do plural do Presente do 
Indicativa (llb) e do Presente do Subjuntivo (llc). 

Ex.: 0 govemo. (I!) 

Eu gave mo. (e) 

Que ele gave me. (e) 

(11a) 

(llb) 

(11c) 

CASO 6 - radicais verbais cuja vagal deve ser sempre 
fechada, ou seja, ter o tra9o [-baixo]. 

Ex.: Tu chegas sempre na mesma hora. (I!} (12) 

CASO 7 - a altera9ao vocilica ocorre na desinencia verbal, 
sendo a vagal da desinencia fechada, ou seja, tern o tra9o 
[-baixo], para o verba (13a) e e aberta, tra(Oo [+baixo], para 
os names (13b). 

Ex.: Eu vou colher uma jlor. ( i!) 

A colher de pau. (e) 

(13a) 

(13b) 

CASO 8 - formas verbais cuja altera9iio vocilica ocorre na 
desinSncia verbal, ou seja, a primeira vagal da desinSncia e 
fecbada, tra9o [-baixo] e as regras de transcriyiio 
ortografico-fonetica nao resolveram essa alterayiio. Isso 
ocorre nas 2!! e 3~ pessoas do singular e l.f! e 3.1! do plural dos 
verbos no Preterito Perfeito e Mais-que-Perfeito do 
fudicativo; no Preterito Imperfeito (14) e Futuro do 
Subjuntivo e no Infiuitivo Pessoal. 

Que ele almoce. (6) 

0 almor;o. (6) (?c) Ex.: Se eles abatessem o ptissaro, eu choraria. (e) (14) 

CASO 2 - radicais de verbos da 2' conjuga9iio cuja vagal 
do radical e fechada, ou seja, tern 0 !rayo [-baixo] na 
l.l! pessoa do Presente do Indicativa e em todas as pessoas 

14 Para facilitar a concep9iio dos dicionfuios de radicais e 
desinSncias, incluirnos a vogal tem<i.tica na desinencia verbal. 
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CASO 9 - radicais de verbos da 2• conjugao;iio cuja vogal 
do radical e fechada, ou seja, tern 0 trao;o [-baixo] na 
1!! pessoa do Presente do Indicativa e em todas as pessoas 
do Presente do Subjuntivo e do hnperativo (!Sa) e e aberta, 
trao;o [+baixo], para a 2. e 3. pessoas do singular e 3. do 
plural dos verbos do Presente do Indicativa (!Sb) e para os 
nomes (!Sc). 

Ex.: Meta-se com seus pares. (I!) 

Ele mete os pis na porta. (if) 

A meta if escrever. (if) 

(!Sa) 

(ISb) 

(IS c) 

A partir da classificao;iio de formas nominais e verbais 
nos 9 casas anteriormente elencados, criou-se urn bloco 
para as regras de alterat;ao vocilica de radicais e 
desinencias. Esse bloco levara em considerac;ao, para a 
elaborao;ao de suas regras, o c6digo de alterniincia (CASOS) 
e a desinencia verbal. Nos casos I, 2, 3, 4, 6 e 8, as regras 
s6 forarn va!idas para as palavras classificadas como verbos 
(VER), nos demais casos, forarn feitas regras dependentes 
da classificao;ao verbo (VER) ou nome (NOME). 

A segnir, apresentaremos algumas das regras elaboradas 
para a alterao;ao voca!ica15

: 

Para o CASO 1: 

1) SE (([i]=VER) E (CAS0=1) E ([DESA]=o)) => 
[RAD-l]=[+baixo] (ver (7a)). 

Para o CASO 2: 

I) SE (([i]=VER) E (CAS0=2) E ([DESA]=a)) => 
[RAD-1]=[-baixo] (ver (Sa)). 

2) SE (([i]=VER) E (CAS0=2) E ([DESA]=e)) => 
[RAD-l]=[+baixo] (ver (8c)). 

Para o CASO 3: 

1) SE (([i]=VER) E (CAS0=3) E ([DESA]=es)) => 
[RAD-l]=[+baixo] (ver (9a)). 

Para o CASO 4: 

I) SE (([i]=VER) E (CAS0=4) E ([DESA]=er)) => 
[DES-1]=[+baixo] (ver (lOa)). 

Para o CASO S: 

1) SE (([i]=NOME E (CASO=S) E ([DESA]=o)) => 
[DES-1]=[-baixo] (ver (lla)). 

2) SE (([i]=VER) E (CASO=S) E ([DESA]=o)) => 
[DES-l]=[+baixo] (ver (llb)). 

Para o CASO 6: 

1) SE (([i]=VER) E (CAS0=6) E ([DESA]=as)) => 
[RAD-1]=[-baixo] (ver (12)). 

15 DESA=Formas desinenciais utilizadas na altemfulcia vocilica; 
NO:ME=Grupo constituido pelos itens lexicais classificados como 
nomes; [RAD-l]=Ultima vogal do radical; [DES-l]=Primeira vogal 
da desinencia; [+baixo]= Vagal sera aberta, ou seja, tent o tra~o 
[+baixo]; [-baixo]=Vogal sera fechada, au seja, tenl o tra~o 
[-baixo]. 
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Para o CASO 7: 

1) SE (([i]=VER) E (CAS0=7) E ([DESA]=er)) => 
[DES-1]=[-baixo] (ver (13a)). 

2) SE (([i]=NOME E (CAS0=7) E ([DESA]=er)) => 
[DES-l]=[+baixo] (ver (13b)). 

Para o CASO 8: 

1) SE (([i]=VER) E (CAS0=8) E ([DESA]=essem) => 
[RAD-1]=[-baixo] (ver (14)). 

Para o CASO 9: 

I) SE (([i]=VER E (CAS0=9) E ([DESA]=a)) => 
[RAD-11=[-baixo] (ver (!Sa)). 

2) SE (([i]=VER E (CAS0=9) E ([DESA]=e)) => 
[RAD-1]=[+baixo] (ver (1Sb)). 

3) SE (([i]=NOME) E (CAS0=9) E ([DESA]=a)) => 
[RAD-l]=[+baixo] (ver (1Sc)). 

6. RESULTADOS 

A partir da implementao;ao das regras apresentadas na 
Set;lio 5, foram feitos testes exaustivos, buscando observar o 
maior m1mero poss:fvel de palavras que pudessem 
apresentar problemas de altemfincia vocilica. Atraves de 
urn software de procura automlitica, obtivemos urn corpus 
de frases contendo diversos exemplos de itens lexicais 
concementes as regras de altemfincia apresentadas nos 
CASOS 1 a9. 

0 software de busca autorruitica trazia exemplos 
passfveis de aplica~ao das regras de altemfincia vocilica, 
conforme palavras em negrito nos exemplos abaixo: 

Cerca de io pessoas estavam na ag€ncia, que niio 
possui porta girat6ria e nem detector de metals. 

De acordo com o registro no Centro de OperarOes 
da Polfcia Militar (Copom), foram rou.bados cerca 
de R$ 15 mil e duas armas dos vigias. 

(16) 

(17) 

Nestes testes, obteve-se 8xito na pronUncia da fala 
sintetizada para praticarnente todos os itens testados. A 
maior parte dos erros de classificac;ao eram referentes a 
desambigiiizac;ao de classes. A taxa de acerto nesse caso 
ficou em torno de 98,9%. 

As regras aqui exibidas, alem de resolverem problemas 
do tipo: Quero que ele corte a carne com o corte que a 
corte recomendar, no qual o verbo (ele corte) e o 
substantive masculine ( o corte) possuem a vagal de seus 
radicais aberta (trao;o [+baixo]) eo substantive feminine (a 
corte) possui essa mesma vogal fechada (tra9o [-baixo]), 
levaram a diminuic;ffo do m'imero de itens inseridos no 
diciomirio de excec;Oes. 

7. CONCLUSOES 

Com as regras propostas neste artigo, resolvemos grande 
parte dos problemas relacionados ii abertura e fechamento 
vocalicos das formas nominais e verbais. Algumas dessas 
regras funcionam para casas bastante restritos, mas foram 
necessarias para uma correta pronUncia da representac;:ao do 
texto de entrada. 
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Ate o momenta, a maier parte dos sistemas de conversao 
texto-fala para o PB nao havia dado tratarnento especial a 
esta questao, fazendo simplesmente observa~Oes quanta aos 
problemas que poderiarn surgir referentes as vogais e e o, 
ou sugerindo que os itens lexicais que apresentassem 
dificuldades fossem inseridos em diciomirios de exce\=5es, 
gerando urn aumento desnecessario em tais diciomlrios. 

Os problemas que ainda niio forarn resolvidos dizem 
respeito as regras de classifica9lio gramatical, au seja, 
alguns itens lexicais silo classificados como verbos [VER] 
quando deveriarn ter sido classificados como names 
[NOME] e vice-versa. Sendo assim, ocorre uma inversiio de 
alterniincia nas vogais dos radicais, abrindo quando 
deveriarn fechar e fechando quando deveriarn abrir. No 
entanto, se a classifica91io grarnatical for correta, as regras 
de altem§.ncia vocilica apresentadas funcionam 
satisfatoriarnente. Em algumas situa96es, deve-se optar par 
uma classi:ficac;ao ou outra, Ievando em considerac;ao a 
aplica9iio para a qual esta voltado o sistema de conversiio 
texto-fala. Par exemplo, para aplica>iio em sistemas de 
consulta a lista telefOnica, consideramos que, quando 0 item 
lexical passive! de altemfincia vocilica estiver sozinho ou 
seguido de outro item classificado como NOME, sua 
classifica9ao sera NOME. 

Exemplo: 

Posta Estrela 

Gelo Clistal 

(18) 
(19) 

Os pequenos problemas ainda nao solucionados 
envolvem o nivel sem§ntico, mas niio siio desencorajadores, 
j:i que o processo de ajuste fino em sistemas de conversiio 
texto-fala e bastante delicado e evolutivo. 
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