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Présentation :  
La variation : du concept à la culture 

Les textes réunis ici font partie de ceux qui ont été présentés pendant le colloque 

international de dialectologie et de sociolinguistique (IV-CIDS) à l´Université de Paris 

Sorbonne en septembre 2016. Le reste des contributions fera l’objet d'une autre 

publication. L´extrême variété des questions traitées témoigne de l’importance de la 

dynamique langagière, abordée sous des angles différenciés mettant en relief chaque fois 

un aspect jugé pertinent pour l’analyse. 

Se dégagent de tous les textes les orientations générales suivantes : 

- L'ensemble des variations que les langues connaissent relèvent de la troisième articulation

du langage1, c'est-à-dire les unités lexicales qui sont douées d'une autonomie leur

permettant d'assurer une fonction dénominative    - fonction sémiotique par laquelle

l’humain s’assure la manipulation des symboles linguistiques, qui sert de socle à la

cognition humaine -, une telle manipulation étant l'une de ces fonctions cognitives les plus

évoluées, que sont "la planification des séquences d'actions complexes, le langage, la

capacité d'abstraction ou le raisonnement symbolique”2. Ces trois derniers éléments

(langage, abstraction et raisonnement symbolique) se trouvent concentrés dans les unités

lexicales. Ce n'est ni au niveau du phonème (1ere articulation) ni à celui du morphème (2e

articulation) que l'abstraction s'effectue, les deux étant des unités obtenues a posteriori par

le biais de l’analyse des linguistes des séquences discursives réalisées. Il serait plausible

d’imaginer que l'homme primitif aurait d'abord réalisé des séquences phoniques qu'il aurait

probablement enrichies au fur et à mesure que son répertoire linguistique a évolué. Selon

Jacques François (2017), aux cris inarticulés succéderaient des formes monosyllabiques.

Nous pensons que le langage a atteint la complexité qu'on connaît avec l'évolution vers la

3ème articulation. Si la 1ère et la 2ème articulations ont respectivement des pertinences

phonologique et sémantique, la 3ème articulation apporte à la langue une nouvelle

dimension par laquelle le code linguistique s'affranchit de l'inarticulé où il a pris naissance.

De nouvelles fonctions essentielles sont à retenir : l'unité lexicale est une unité autonome,

1 Pour plus de détails sur la triple articulation des langues, cf. Mejri 2017 et 2018. 
2 Cf. Romain Ligneul et Francesca Merlin 2018. 
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pouvant constituer à elle seule un énoncé complet ( allô!, halte!, stop!, etc.) ayant une 

fonction pragmatique3 comme c'est le cas dans les exemples cités, ou signalétique4 comme 

dans le cas des désignations de tableaux de peinture, de marchandises5 ; elle se distingue 

des unités des deux autres articulations par un contenu grammatical (nom, verbe, adjectif, 

adverbe...) lui permettant de se combiner avec d'autres unités de la même articulation pour 

former une infinité d'énoncés, qu'ils soient phrastiques ou non. L'ensemble des textes 

regroupés dans cet ouvrage situent leur analyse à ce niveau qui intègre naturellement les 

unités inférieures que sont les phonèmes et les morphèmes; 

- Plusieurs contributions pointent un aspect prédominant dans les langues, celui du

figement, phénomène intrinsèque au fonctionnement des langues vivantes : toute langue,

servant de moyen de communication pour une communauté, finit par engendrer des

séquences polylexicales et fixe des significations nouvelles dans les unités monolexicales.

Seules  les langue mortes en sont incapables. On peut considérer à juste titre que figement

et polysémie sont  deux aspects intimement liés dans la dynamique des langues. À l’origine

de ces deux phénomènes l’intervention de deux principes inhérents au fonctionnement des

langues, celui de la congruence et de la fixité6. Le principe de congruence gouverne les

combinaisons lexicales appropriées qui favorisent des transferts et des interactions

sémantiques dans leur combinatoire syntagmatique : plus les combinaisons sont

congruentes, plus elles sont appropriées, plus elles sont idiomatiques. Intervient alors le

principe de fixité qui se décline sous la forme de nouvelles significations des unités

monolexicales ou sous la forme d’unités polylexicales fonctionnant globalement. Les

dicionnaires sont les premiers ouvrages à avoir saisi le croisement de ces deux

phénomènes, la polysémie et la polylexicalité7, dont ils essaient de render compte tant bien

mal. Tous les textes traitant de la combinatoire lexicale déclinent chacun l’un des aspects

de ces deux principes;

- Les deux principes sont également à l'origine de deux expressions différentes et

complémentaires de la dynamique langagière : la lexicalisation et la grammaticalisation. La

3 Cf. Xavier Blanco et Salah Mejri 2018. 
4 Bernard Bosredon 1997. 
5 Encore faut-il rappeler que ces deux fonctions, la dénomination et l’acte de langage, sont des fonctions 
premières du langage humain. 
6 Inès Sfar et Pierre-André Buvet (dir.) 2018. 
7 Salah Mejri (dir.), 2003. 
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