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Abstract. The multi-document summaries may be generated with some linguis-
tic problems, mainly because the automatic summarizers do not have an effi-
cient module that solves such problems. In view of this fact, this work proposes
the development of a prototype that corrects one of the most frequent errors in
multi-document summaries, the Acronym Without Explanation. Using a multi-
document summary corpus, the prototype has obtained an accuracy of 93.5 %
in error correction

Resumo. Os sumários multidocumento podem ser gerados com alguns prob-
lemas linguı́sticos, principalmente porque os sumarizadores automáticos não
contam com um módulo eficiente que solucionam tais problemas. Diante desse
fato, esse trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo que corrija um
dos erros de maior frequência em sumários multidocumento, o Acrônimo Sem
Explicação. Utilizando um córpus de sumários multidocumento, o protótipo
obteve uma acurácia de 93,5% na correção do erro.

1. Introdução

Historicamente, a escrita é uma das formas mais usadas na comunicação, sendo uti-
lizada em artigos, mensagens, livros e muitos outros. Atualmente, muitos veı́culos de
informação utilizam-se da escrita para passar uma notı́cia, tanto em jornais, como em re-
vistas, portais online, e outros. Desta forma, a Sumarização Automática Multidocumentos
(SAM) vem tendo um papel muito importante na captação otimizada de informações.

A SAM consiste em extrair as informações chaves de cada texto que tratam
do mesmo assunto e agrupá-las da melhor maneira possı́vel em apenas um texto
[Mani 2001], de forma que o leitor tenha todas as informações importantes em apenas
um texto. Entretanto, a SAM não é uma tarefa fácil e muitos problemas ainda estão pre-
sentes, como a produção de um texto totalmente coerente e compreensı́vel.

Estudos como [Koch 1998],[Koch and Travaglia 2002],[Otterbacher et al. 2002],
[Pitler et al. 2010], [Kaspersson et al. 2012], [Friedrich et al. 2014] e [Dias 2016] lis-
taram problemas linguı́sticos que podem ocorrer em textos gerados de forma automática
(sumarização automática, sistemas de perguntas/respostas, etc), e que podem prejudicar a
qualidade textual.

Segundo Dias (2016), o erro linguı́stico de maior frequência presente em sumários
do Português do Brasil gerados pela SAM é o Acrônimo Sem Explicação. Esse erro
consiste em citar um acrônimo (sigla) sem que a explicação venha posteriormente ou
anteriormente ao mesmo. Na Figura 1 é mostrado um sumário do córpus CSTNews
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Figure 1. Sumário automático multidocumento com Acrônimo Sem Explicação

[Cardoso et al. 2011] em que os acrônimos “TAM” e “Anac”(em negrito) não têm suas
explicações (significado) explicitadas no sumário.

Para o erro de Acrônimo Sem Explicação, o qual foi anotado manualmente em um
córpus de sumários gerados por sumarizadores automáticos multidocumento [Dias 2016],
não foi encontrado na literatura, até o momento, trabalhos que revisam esse tipo de erro
de maneira automática. Desta forma, neste artigo nós propomos a criação de um protótipo
que automatiza a tarefa de explicitar o significado de um acrônimo, cuja a sua explicação
não está presente no sumário. Tal abordagem pode ser útil em geradores automáticos de
texto (sumarizadores, sistema de perguntas e respostas, etc), uma vez que tais sistemas
não contam com módulos de tal natureza na geração de textos.

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 são descritos os
trabalhos relacionados; a Seção 3 apresenta o córpus utilizado; a Seção 4 apresenta a
metodologia de desenvolvimento; na Seção 5 são discutidos os experimentos e resulta-
dos; na Seção 6 é apresentada uma breve conclusão.

2. Trabalhos Relacionados

Até o momento, não foi encontrado na literatura trabalhos que busquem sugerir uma
solução automática para erros linguı́sticos do tipo do Acrônimo Sem Explicação, este
artigo mencionará brevemente os trabalhos de referência na identificação manual de erros
linguı́sticos que prejudicam a coerência dos textos gerados automaticamente.

Otterbacher et al. (2002) estudaram os problemas relacionados a coesão textual
em textos extraı́dos de sumários multidocumento, e propôs soluções para melhorá-la.

Kaspersson et al. (2012) investigaram os erros que ocorrem em sumários que são
oriundos de um documento único, porém o foco foi em expressões de referência que não
foram referenciadas e também investigaram como as partes textuais nos sumários são
conectadas e, além disso, como o tamanho de um sumário pode interferir na ocorrência
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de cada tipo de erro.

Friedrich et al. (2014) apresentaram um córpus de sumários multidocumento,
chamado LQVSumm. E ele tratou basicamente de dois erros, o primeiro foi de menção
de entidades (que é relacionado à problemas de referência) e o outro que envolve erros de
gramática e redundância.

Dias (2016) desenvolveu um classificador automático de coerência textual para
sumários multidocumento para o Português do Brasil. Além do mais, o autor fez um
estudo sobre os erros que afetam a coerência dos sumários multidocumento gerados por
sumarizadores automáticos.

Os trabalhos apresentados nessa seção apenas identificaram manualmente erros
que afetam a qualidade do texto. Neste trabalho, o erro de Acrônimo Sem Explicação foi
erro escolhido, devido a sua frequência apresentada nos trabalhos relacionados, para um
tratamento automático na sua correção.

3. Córpus

Este trabalho utilizou o córpus CSTNews [Cardoso et al. 2011]. Córpus foi criado para
trabalhar com a sumarização multidocumento. Foram utilizados 4 sumarizadores au-
tomáticos para gerar sumários para cada um dos 50 conjuntos (clusters) do CSTNews.
Uma vez que cada conjunto possui de 2 à 3 textos, totalizando 140 textos fontes, sendo
que texto fonte tem uma média de 334 palavras.

Os textos que compõe o córpus são basicamente textos jornalı́sticos obtidos das
páginas web dos maiores jornais do paı́s, como “O Globo”,“Jornal do Brasil”, “Estadão”
etc, sendo que os 50 conjuntos reúne textos dos mais variados temas, como polı́tica,
ciência, esporte, etc. De acordo com os autores, essas fontes foram escolhidas por terem
notı́cias atuais e devido às suas popularidades.

No processo de criação, participaram especialistas da área de Linguı́stica e da
Ciência da Computação que fizeram a anotação manual do córpus de diversas informações
linguı́sticas, inclusive a de erros que afetam a qualidade linguı́stica dos sumários au-
tomáticos multidocumento.

Para a anotação de erros linguı́sticos foram utilizados 200 sumários gerados auto-
maticamente, já que para cada cluster foram criados 4 sumários diferentes, um de cada
sumarizador automático (GistSumm [Filho et al. 2007], RSumm [Ribaldo 2013], RC-4
[Cardoso et al. 2015] e MTRST-MCAD [Castro Jorge 2015]). Na Tabela 1 é mostrado os
dados do córpus de sumários automáticos.

Table 1. Dados do córpus de sumários automáticos multidocumento

Sistema Média de palavras Média de senteças
GistSumm 362 11
RSumm 134 4

RC-4 132 4
MTRST-MCAD 139.78 7.92
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4. Metodologia de Desenvolvimento
Paralelamente à este estudo, um trabalho de identificação do erro Acrônimo Sem
Explicação também estava sendo desenvolvido. Assim, os acrônimos que não contin-
ham a sua explicação no sumário eram identificados automaticamente. Dessa forma, uma
lista foi gerada contendo tais acrônimos.

De posse da lista de Acrônimos Sem Explicação, utilizamos a Wikipedia1 como
base de conhecimento para descobrir o significado (explicação) de tais acrônimos. Para
isso, a API da Wikipedia da linguagem de programação Python2 foi utilizada para trazer
as páginas da Wikipedia que contivessem o acrônimo a ser resolvido. A escolha da
Wikipedia deve-se ao fato de que a mesma possui um grande acervo de dados e as outras
APIs não possuem a mesma quantidade de contéudo disponı́vel para busca.

Como observado, os acrônimos normalmente aparecem no primeiro parágrafo das
páginas resultantes das buscas no Wikipedia. Desta forma, o parágrafo de cada página
foi recuperado no intuito de determinar o significado do acrônimo em análise, assim que
encontramos o acrônimo em uma página da Wikipedia, verificamos se ele está entre par-
entêses, vı́rgulas, travessões. Caso esteja, verificamos a localização da explicação, ou seja,
antes ou depois do acrônimo. Caso não esteja, verificamos se entre parênteses, vı́rgulas,
ou entre travessões, há uma possı́vel explicação.

Nas Figuras 2 e 3 estão dois textos oriundos da pesquisa dos acrônimos “Anatel” e
“Infraero” (em negritos e suas explicações sublinhadas), respectivamente, exemplificando
os dois casos citados anteriormente.

Figure 2. Primeiro Caso: Acrônimo entre parêteses

Figure 3. Segundo Caso: Explicação entre parêteses

Em seguida, verifica-se se uma das possiblidades seguintes são verdadeiras: i) se
todas as letras do acrônimo são maiúsculas; ii) se pelo menos uma das letras é minúscula.

1https://www.wikipedia.org
2https://www.python.org
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Caso todas as letras do acrônimo sejam maiúsculas, há uma grande probabilidade de que
a explicação contenha uma palavra para cada letra do acrônimo. Por exemplo, CBF -
Confederação Brasileira de Futebol ou ONU - Organização das Nações Unidas.

Sabendo disso, uma verificação se as letras maiúsculas iniciais da explicação en-
contrada correspondiam as letras do acrônimo era necessária. Caso todas as letras com-
paradas fossem as mesmas, o protótipo encontrou a explicação do acrônimo.

Quando a sigla tem letras em minúsculo, a probabilidade de que cada letra cor-
responde a uma palavra na explicação é quase nula. Por exemplo, o acrônimo “Anatel”
possui apenas a primeira letra em maiúscula, e o seu significado encontrado é Agência
Nacional de Telecomunicações.

Portanto, ao encontrar alguma menção ou ocorrência do acrônimo em uma página
da Wikipedia, apenas utilizamos a explicação encontrada entre parênteses, pois a chance
de que a explicação seja a correta é alta, devido ao fato de que o motor de busca da
Wikipedia sempre traz as páginas mais pesquisadas no topo da busca. Além disso, deve-
mos respeitar a regra de que a primeira palavra da explicação tem que começar com letra
maiúscula.

A seguir, algumas regras foram desenvolvidas no intuito de ampliar a resolução
do erro do Acrônimo sem Explicação.

4.1. Regra dos Estados

Como o córpus CSTNews é composto por textos jornalı́sticos, e o mesmo possui vários
assuntos, inclusive os relacionados a polı́tica, há referências a diversos polı́ticos dos mais
variados estados brasileiros. Na Figura 4 é mostrado um trecho de um sumário retirado
do CSTNews, onde um acrônimo relacionado a um partido polı́tico juntamente com um
acrônimo relacionado a um estado brasileiro (em negrito) ocorre.

Figure 4. Sumário automático multidocumento com Acrônimo Sem Explicação

Quando o acrônimo sucede um hı́fen e tem apenas dois caracteres, ele tem grandes
chances de ser um estado, portanto a pesquisa na Wikipedia se tornaria desnecessária.
Portanto, quando isso ocorre, utilizamos uma lista de estados para verificar se tal acrônimo
é realmente um estado, e caso não seja o protótipo volta a utilizar a Wikipedia.

4.2. Regra do Tı́tulo

Algumas vezes, a referência ao acrônimo não está no primeiro parágrafo da página de
retorno da busca do Wikipedia, e procurá-lo em outros parágrafos demandariam um alto
custo e possivelmente o acrônimo não seria encontrado. Dessa forma,o próprio tı́tulo da
página pode ser a explicação do acrônimo desejado.
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Para verificar se o tı́tulo realmente é a explicação do acrônimo em análise, foi
realizado o procedimento de comparar as letras do acrônimo com as primeiras letras de
cada palavra da possı́vel explicação. Caso as letras sejam as mesmas, o protótipo irá
considerar que a explicação foi encontrada.

5. Experimentos e Resultados

Para realizar os experimentos, 92 sumários dos 200 foram utilizados. Essa quantidade é
devido a presença do erro de Acrônimo sem Explicação.

Com o objetivo de desenvolver e avaliar o protótipo, 68 sumários (escolhidos
aleatoriamente) foram utilizados no treinamento e 24 sumários foram utilizados para teste.
Na Tabela 2 é apresentado os resultados obtidos:

Table 2. Resultado dos experimentos

Quantidade de Sumários de Teste Acrônimos encontrados Acrônimos explicados
24 77 72

Como podemos observar na Tabela 2, obtivemos 93,5% de acurácia. Um resultado
que podemos considerar muito bom, uma vez que trabalhamos apenas com heurı́stica e
nada muito complexo, como Redes Neurais, Aprendizado de Máquina, etc.

Para certificar de que a explicação trazida pelo protótipo era a correta, nós nos
baseamos no contexto do sumário que continha um acrônimo não explicado e confronta-
mos com a explicação apresentada, e assim, concluı́mos que em 72 das 77 occorências de
um acrônimo sem explicação, a explicação dada pelo protótipo estava correta.

Os únicos três casos de acrônimos que não foram explicados foram: CGE3(duas
ocorrências), NHK4(uma ocorrência), P-SOL5, escrito dessa maneira (duas ocorrências).

No primeiro caso, não tem nenhuma ocorrência do acrônimo CGE no Wikipedia,
e por isso no momento da busca, não houveram resultados compatı́veis com CGE.

O NHK é um acrônimo japonês, e a Wikipedia utilizada neste trabalho está em
Português, o que inviabilizou a busca correta da explicação para o acrônimo NHK.

Já no caso do acrônimo P-SOL, ele não é detectado pelo protótipo devido a sua
escrita está diferente da usual(PSOL).

6. Conclusão

Esse trabalho inova ao propor um protótipo que corrige um erro da qualidade linguı́stica,
Acrônimo Sem Explicação, de maneira automática. Com uma acurácia de 93,5%, acred-
itamos que a abordagem utilizada nesse trabalho obteve sucesso. Em contrapartida, o
protótipo está dependente de um recurso sujeito a suas variações de conteúdo e sua
possı́vel instabilidade funcional, que é a Wikipedia.

3Centro de Gerenciamento de Emergências
4Nihon Hikikomori Kyōkai
5Partido Socialismo e Liberdade
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Para diminuir essa dependência e possivelmente melhorar a acurácia do protótipo,
propomos como trabalho futuro o uso de similaridade semântica para contexto textual de
forma mais efetiva.
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