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RESUME: Ce travail se propose d'examiner le procedi utilie pour 
la denomination des termes des langages de specialite, parrni 
d'autres aspects de la terminologie. En considircmt les travaux du 
congres international, Encontro da Federagdo Internacional de 
Associates de Anatomistas, realist a Sdo Paulo, en aotit 1997, 
I'Auter itudie I'emploi de I'onomasiologie, pour I'elaboration et ou 
determination des concepts/denominations, relatifs aux termes des 
langages de specialite, ainsi que les elements contribuant a leur 
vulgarisation. On y souligne le processus de migration du terme au 
vocabulaire du langage commun. Des exemples concernant 
quelques termes spicifiques de certains langages de specialite sont 
presentes, de maniere a mette en Evidence les elements agissant sur 
le processus de banalisation terminologique. En guise de 
conclusion, on souligne le besoin de distinguer I'usage specialise 
d'un terme et I'usage courant du vocable correspondant, dans la 
communication banale. 

Palavras-chave: Terminologie - Lexicologie - terme - denomination -
concept. 

RESUMO: Este trabalho aborda o processo utilizado na 
denominagdo dos termos das linguagens de especialidades e 
aspectos da terminologia. A partir de um fato concreto, o Encontro 
da Federagao Internacional de Associates de Anatomistas, 
realizado em Sdo Paulo - Brasil, na ultima semana de agosto de 
1997, a autora enfoca o emprego da onomasiologia para a 
conceituagdo/denominagao dos termos das linguagens de 
especialidades e os fatores que contribuem para a sua vulgarizag&o, 
destacando o processo de migragao do termo para o vocabuldrio da 
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linguagem geral. Exemplified com termos especificos de algumas 
linguagens especializadas, evidenciando os fatores que concorrem 
para o desenvolvimento do processo de banalizagdo terminoldgica. 
Na conclusdo, enfatiza a necessidade de distinqao entre o uso 
especlfico de urn termo, que ocorre no dmbito das linguagens 
especializadas e o uso geral, o dos vocdbulos da linguagem comum. 

Palavras-chave: Terminologia - Lexicologia - termo - denominag2o -
conceito 

Neste trabalho, pretende-se tecer algumas considera^oes 
a respeito do processo de denomina<jao e normaliza$ao dos 
termos tecnicos-cientificos bem como analisar os Stores que 
promovem a banaliza?ao desses termos, apontando o percurso 
migratorio da terminologia tecnico-cientifica para a 
vulgarizafao, no vocabulario da linguagem geral. 

A linguagem geral compreende o conjunto de todas as 
variedades de linguagem, tanto as chamadas ndo marcadas, que 
representam as linguagens comuns quanto as linguagens de 
especialidades ou variedades marcadas. Como partes 
integrantes de urn todo, linguagens comuns e linguagens de 
especialidades mantem pontos de coincidencia entre si, 
apresentando, ao mesmo tempo algumas caracteristicas que as 
diferenciam. 

Rondeau (1984) explica que o conjunto de palavras e 
expressdes que nao se referem, no contexto em que sao 
empregados, a uma atividade especializada, pertencem a lingua 
comum; as linguagens de especialidades, ao contrario, sao 
caracterizadas pelas rela$des de seus termos com uma area ou 
atividade especifica. Os limites entre a lingua comum e as 
linguas de especialidades sao tenues e nada impede que uma 
forma linguistica fa$a parte de ambas. 

Para ilustrar o conjunto lexico geral de uma lingua 
Rondeau (1984:25) utiliza o seguinte esquema: um primeiro 
circulo representa a lingua comum-, o conjunto das zonas de 
linguagens especializadas se reparte em tres circulos 
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concentricos, come9ando na zona intermedidria, a mais 
proxima da lingua comum ate a zona dos conjuntos ultra-
especializados, a mais periferica. A representa^ao em faixas 
mais estreitas para essas duas ultimas zonas evidencia que, em 
geral, o numero de termos e menos elevado nessas zonas que na 
zona central das linguagens especializadas. 

Na zona intermediaria encontram-se termos como 
estrutura, dtomo, medida, gradagdo, que nao sao considerados 
como pertencentes a um dominio particular, e as no9oes que eles 
representam muitas vezes se aproximam do sentido que essas 
formas linguisticas apresentam na lingua comum. 

Ha palavras que fazem parte do vocabulario da 
linguagem comum, tais como: acidente, cardtter, fungdo, 
soluqdo etc., que ao ingressarem no vocabulario tecnico-
cientifico perdem seu carater polissemico, isto e, seus 
significados sao reduzidos a um unico, naquele contexto. Desse 
modo, acidente passara a ter o significado unico de 
"manifestatao contrastante do terreno em compara$ao com as 
areas circunvizinhas", no vocabulario da geografia. Carater, no 
vocabulario da biologia significa "aspecto morfologico ou 
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fisiologico usado para distinguir de outro(s) um ser ou um 
grupo de seres." 0 vocabulo fung&o apresenta no lexico geral 
14 conjuntos de significados, porem, na terminologia da 
matematica significa "qualquer correspondencia entre dois ou 
mais conjuntos"; na quimica, "grupamento de atomos que 
atribui a uma classe de substancias, em cujas moleculas esta 
presente, um comportamento quimico determinado e mais ou 
menos uniforme"; ja na arquitetura, passa a apresentar o 
seguinte significado: "adapta<?ao objetiva da organiza?ao do 
espa^o arquitetonico, do mobiliario, etc., visando a uma solu<?ao 
estetica e pratica das atividades e necessidades humanas" e, em 
outros vocabularios especializados, apresenta significados 
especificos e exclusivos deles. Por sua vez, solugdo apresenta 
no lexico geral dez conjuntos de significados, enquanto no 
vocabulario da matematica significa unicamente "resultado de 
um problema ou uma equatao"; na fisica/quimica tem a 
acep9ao de "sistema homogeneo com mais de um componente". 

Convem ressaltar que a presen?a de um termo em dois 
ou mais vocabularios tecnico-cientificos/especializados nao 
constitui caso de polissemia, que corresponde as multiplas 
significances do mesmo vocabulo, pois observa-se que a 
especificacao do significado determina a redugao dos semas 
pertinentes, em outras palavras, o vocabulo oriundo do lexico 
geral da lingua, ao ingressar em um vocabulario especializado, 
passa a apresentar uma unica significacjao. 

O que se pode notar e a existencia de uma zona de 
intersecfao entre os universos distintos da linguagem geral e das 
linguagens especializadas. De um ponto de vista mais 
abrangente, pode-se afirmar que lexicologia e terminologia sao 
disciplinas que se interrelacionam e se complementam, porem 
apresentam criterios e procedimentos operacionais especificos, 
em consonancia com suas finalidades distintas. Vale aqui 
invocar o testemunho de Barbosa (1991): 

"Veriftca-se, pois, que, ndo obstante a intersecgdo existente 
entre as ciencias da palavra, cada uma tem as suas especificidades. 
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quanto ao objeto, quanto ao tratamento dado a unidade lexical, 
quanto ao prdprio percurso de mvestigagdo." 

Para demonstrar a intersecfao existente entre as formas 
lingiiisticas da linguagem comum e das linguagens 
especializadas, Phal (1969:74) estabeleceu uma lista de 117 
substantivos mais frequentemente empregados em tres textos 
orais transcritos de entrevistas, de igual extensao: um de Direito 
privado, um de Fisica e uma entrevista em fabrica. Foi 
constatado que dos 117 substantivos, 80 estavam presentes, 
com uma freqiiencia comparavel, em dois desses textos e 56, 
correspondendo a 48%, nos tres textos. Essa distribuifao 
revelou-se bastante significativa. 

O que distingue o vocabulario geral dos vocabularios 
cientificos e tecnicos, portanto, e a gnmde especializagao e uma 
area mais restrita de emprego, neste caso. A linguagem 
referencial, aliada ao emprego de termos bem definidos 
garantem uma comunica$ao efetiva, sem ambigiiidades, entre 
especialistas da mesma area de atua^ao. A esse respeito diz 
Barbosa (1991:185): 

"Qualquer disciplina e, com maior razdo, qualquer ciencia 
tern necessidade de um conjunto de termos rigorosamente definidos 
pelos quais designa as nofdes que Ihe sdo uteis. " 

A referenda a termos vem a proposito, para que se 
saliente que, enquanto o vocabulario geral constitui-se de 
lexemas, o das linguagens especializadas tem como unidade 
padrao o termo. Assim sendo, termo pode ser tornado como um 
lexema especializado, e, segundo (Cabre, 1984:169) "os termos 
sao a unidade base da terminologia, designam os conceitos 
proprios de cada disciplina especializada." 

E na (fesigna^ao que reside uma das diferengas 
fundamentals entre vocabularios da linguagem comum e das 
linguagens especializadas. Enquanto a lexicologia, que se ocupa 
das linguagens comuns, propde-se a definir um vocabulo pela 
nalise de seus semas, a terminologia, que se refere as linguagens 
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de especialidades, empreende o percurso inverso: a partir do 
conceito e que se chega a denomina^ao. 

A denomina<;ao, portanto, e a forma linguistica extema 
do termo e mantem com o conceito uma re la^o 
monorreferencial, quer dizer, para um dado termo existe um 
conceito que corresponde a uma denomina^ao, enquanto uma 
denomina^ao refere-se a um so conceito. Rondeau (1984:22) 
assim se refere a biunivocidade e mono- referencialidade do 
termo: 

"Em suma, a relagao entre conceito e denominagdo e 
rejlexiva ou biunivoca, para um dado termo, o que se pode ilustrar 
da seguinte maneira: 

Reflexividade da rela^o denominagjlo/conceito 

univocidade 
N • D 

4 
monorreferencialidade 

"A nogdo de conceito em terminologia e andloga a da 
filosofia e pode ser descrita de modo geral como uma representagSo 
abstrata composta de conjuntos de tragos comuns essenciais a um 
grupo de entidades (objetos ou ideias) e obtidos pela subtragSo das 
caracteristicas individuais dessas entidades." (1) 

Isto nao significa que um mesmo termo nao pode ser 
reutilizado, mas que cada emprego de uma forma linguistica 
extema, associada a um conceito diferente, da origem a um 
novo termo, conforme foi demonstrado. 

0 processo de denomina^ao e um dos pontos mais 
importantes da terminologia, o que justifica transcrever a 
opiniao de autoridades no assunto. Dizem Auger, Rousseau 
(1987:28): 
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"Em terminologia, a defmiqao hA de descrever o conteudo 
nocional das unidades da maneira mais apropriada. HA de ser 
precisa, clara, sucinta, porem, ao mesmo tempo, ha de colocar em 
destaque os traqos significativos prdprios do termo." (2) 

Rondeau (1984:24) acrescenta: 

"A terminologia estuda os meios de nomear, com a ajuda 
de palavras e expressdes, as noqdes em uso nas atividades 
especializadas do homem. "(3) 

O TERMCAT (1990:45) assim conceitua a defini^ao 
terminological 

"A definiqao terminoldgica tem por objeto defmir com 
precisao uma noqao pertinente a uma Area ou subArea de 
especialidade e se fundamenta na pesquisa e determinagdo dos 
traqos semdnticos pertinentes. "(4) 

Os pressupostos teoricos implicitos nessas defini^oes 
devem ser tornados como referenda para a elabora^ao de todos 
os vocabularios tecnico-cientificos, como ocorreu em recente 
evento, na area esperifica da Anatomia. Na ultima semana de 
agosto de 1997, realizou-se em Sao Paulo o Encontro da 
Federagdo International de Associaq&es de Anatomistas, do 
qual fizeram parte 21 cientistas representantes de 18 paises de 
todos os continentes. 

O objetivo do encontro foi rever cerca de mil nomes das 
partes do corpo humano e oficializar outros cinco mil, que ja 
existiam e eram usados, de maneira nao oficial ou nao 
obrigatoria, pelo menos desde 1955. Havia cerca de dez mil 
nomes, reduzidos para seis mil. Foram elaboradas duas listas, 
em ingles e em latim; podendo cada paiis traduzir para a sua 
lingua os nomes adotados, porem, nas comunica^des cientificas, 
esses nomes so poderao constar em ingles ou em latim. 

O fato, considerado conseqiiencia da globalizagdo da 
anatomia, admite a analise centrada em dois pontos: primeiro, a 
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necessidade de normaliza^o da terminologia das linguagens de 
especialidades; segundo, a ado^ao normalizada de termos 
cientificos ou tecnicos nao impede o processo de banal iza^ao 
desses termos, ou seja, de 'transcodificafao' para a linguagem 
geral ou comum. 

O criterio utilizado pelos anatomistas para a 
normalizagao da terminologia foi o de encontrar novos nomes 
que descrevessem o maximo possivel a anatomia e as fun^oes 
das partes do corpo humano. Alem do valor informativo ou 
descritivo, os novos nomes deveriam privilegiar a semelhanna 
com figuras geometricas e evitar o emprego de nomes de 
cientistas. Neste caso, o mesmo termo poderia ser designado por 
diferentes nomes, pois cada pais procura homenagear seus 
cientistas. Foi o que ocorreu com a papila ileal - dispositivo 
muscular da ultima porsao do intestino delgado - chamada 
vdlvula de Varollo, na Italia, de Rondelet, na Franfa, de 
Baubin, na Suifa e de Tulp, na Holanda. A partir deste 
exemplo, torna-se evidente a necessidade de normaliza?ao da 
terminologia. 

A Federagdo International de Associagdes de 
Anatomistas procurou normalizar a terminologia no ambito da 
Anatomia buscando denomina^oes que correspondessem, o 
maximo possivel, a forma e as fun?oes das partes do corpo 
humano. Isto significa que foi adotado o criterio 
onomasiologico, inerente a denominagao do termo. 

Oportuno e fazer aqui uma sucinta referenda aos 
procedimentos do processo onomasiologico, inerente a 
designa^ao do termo, em oposifao ao semasiologico, empregado 
na defini?ao lexicografica. A lexicologia tem por meta definir 
um vocabulo, caracterizando-o funcional e semanticamente, ou 
seja, tem por funfao decodificar, ao passo que a terminologia 
desempenha fun^ao inversa, a de codiflcar, pois seu objetivo e 
nomear um fato, uma no^ao ou um conceito. 

A lexicologia, portanto, a partir do nome procurard 
analisar e descrever todos os semas pertinentes, para elaborar 
uma parafrase definitoria que esclare<?a todos os significados 
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possiveis do vocabulo, de forma a mais adequada e completa. 
Por outro lado, a terminologia trata da denomina^o de no$oes 
ou conceitos, sob os mais variados aspectos e em diferentes 
pianos. No piano teorico, os lingiiistas e terminologos 
preocupam-se com a denominagao das no^oes, enquanto parte 
do lexico especializado, segundo criterios tematicos e 
pragmaticos e com a produfao da obra terminologica e todas as 
suas implicates. No aspecto pratico, os especialistas 
empregam as linguagens especializadas como meio de expressao 
e comunica9ao profissional. O uso da terminologia adequada 
torna possivel a compreensao de um texto especializado, 
principalmente o tecnico-cientifico, mesmo por quem nao 
domine completamente o idioma empregado. 

Conclui-se, com Cabre (1990:84): 

"Com efeito, no que respeita a concepgao da linguagem, a 
lexicologia se baseia nas palavras e nSo concebe o significado sem 
que esteja vinculado a palavra; a terminologia, ao contrario, 
considera que o conceito - seu nucleo de atengao - existe 
previamente e pode ser concebido independentemente da 
denominagdo ou termo que o designa." (5) 

Segundo a Nomina Anatomica de Sdo Paulo, nome 
pelo qual sera conhecida a nova terminologia proposta para as 
partes do corpo humano, caso prevale$a a tradi^ao, foram 
alterados, entre outros, os seguintes nomes: 
maxilar inferior passa a ser designado por mandibula, que 
significa o que morde, 
omoplata passara a ser chamado de escapula, porque o osso 
tem a forma de enxada; 
rdtula sera chamada de patela, porque rotula (rodinha) tem um 
fiiro no centro. O novo nome e mais adequado a forma de disco 
chato que o osso apresenta; 
perdnio sera substituido por fibula, nome do alfinete que 
prendia as pontas de uma toga romana e que se assemelha ao 
osso, que tem como par a tibia; 
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cotovelo passara a se chamar cubito, que em latim quer dizer 
articulafao; 
cubito tern o novo nome de ulna, que significa antebra?o; 
trompas de Eustckquio (nos ouvidos) e trompas de Faldpio 
(utero) perderao os nomes proprios e passarao a se chamar 
"tubas" por corresponder melhor com o seu formato, uma vez 
que trompa e enovelada. Portanto, de agora em diante: tubas 
auditivas e tubas uterinas. 0 mesmo ocorreu com o tenddo de 
Aquiles, que embora tenha o nome de uma figura mitologica, 
passara a se chamar tenddo calcdneo. 

Evidentemente, as designa?oes que correspondem a 
terminologia especifica da Anatomia farao parte do vocabulario 
dos professores, cientistas e especialistas da disciplina, 
enquanto os leigos usarao as denominafoes equivalentes, quer 
dizer, empregarao as formas banalizadas ou vulgarizadas. 

A banaliza9ao e o processo pelo qual um termo tecnico-
cientifico-especializado passa a ser denominado pelo seu 
equivalente na linguagem comum ou na popular. Barbosa 
(1993) confirma; 

"A busca de vocdbulos equivalentes, no discurso coloquial, 
aos termos tecnico-cientificos caracteriza um processo de 
banalizagdo." 

Sao varios os processos pelos quais a banaliza9ao de 
um termo se efetua; o mais frequente e o emprego de uma 
variante diastratica do termo tecnico-cientifico, por exemplo, 
dor de cabega, em vez de cefalea\ raiva por hidrofobia. Outro 
processo empregado e a altera?ao fonetico-morfologica ou 
etimologia popular. Casares (1992:284), referindo-se ao 
vocabulario da industria textil, cita, entre outros exemplos: a 
maquina que em ingles se chamava self-acting, isto e, 
automatica, passou a ser designada selfatina; porcupina 
designa certo aparelho erifado de puas, que os ingleses 
chamavam de "porcoespinho"; a sorteadora encarrega-se de 
separar e classificar diversas qualidades de la e sua designagao 
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esta mais relacionada com o fiances "assortir" que com o 
castelhano "sortear". 

A distinfao entre o termo tecnico-cientifico e sua 
variante banalizada ou vulgarizada nem sempre se faz tao 
facilmente. Tome-se o caso de cancer, que faz parte tanto da 
linguagem cientifica quanta da comum, diferentemente de 
carcinoma, inegavelmente cientifico e tumor maligno, 
nitidamente popular. O mesmo ocorre com prurido (cientifico), 
coceira, (banalizado) e comichdo (vulgarizado); protuberdncia 
laringea (cientifico), pomo-de-addo (banalizado) e gogd 
(vulgarizado); face (cientifico), rosto (banalizado) e cara 
(vulgarizado). 

Muitas vezes, banalizafao e vulgarizafao aparecem 
como sinonimos. Isto se deve ao fato de vulgarizagdo 
apresentar mais de um significado: na linguagem comum ou no 
lexico geral da lingua, vulgarizagao refere-se a divulga^ao ou 
difiisao de conhecimentos, ou seja, o processo pelo qual os 
cientistas e especialistas transmitem seus conhecimentos para o 
publico nao especialista de determinada area. Em outro sentido, 
da terminologia, vulgarizado refere-se a transcodificagao de 
um termo para o nivel vulgar da linguagem. Fica implicita aqui 
a classifica?ao sociolinguistica dos niveis de linguagem: culto 
ou formal, comum ou coloquial, popular e vulgar. Subtende-se 
que o nivel vulgar constitui uma subdivisao do popular, 
geralmente com caracteristicas do linguajar chulo, grosseiro, no 
qual sao empregadas, muitas vezes metaforas dos termos 
cientificos. 

Para Galisson (1978:376-377) o vocabulario banalizado 
recebe emprestimos do vocabulario tecnico, da linguagem 
corrente e da giria (vocabulaire technique, courant e 
argotique). Este autor distingue linguagem comum de 
linguagem corrente e atribui a vulgarizagdo o sentido de difusao 
de conhecimentos tecnico-cientificos, diferentemente do ponto de 
vista adotado neste trabalho, que e o da vulgariza<jao como 
transferencia do termo do nivel culto de linguagem para o 
vulgar. Ainda que com algumas discrepancias na classificaQao 

19 



dos niveis de linguagem, o seguinte esquema de Galisson 
(1978:298) ilustra bem as rela^oes entre vocabulario tecnico, 
comum, banalizado e vulgarizado: 

Restringindo a exemplifica^ao ao dominio da Anatomia, 
pode-se enumerar alguns exemplos de banaliza?ao: coluna 
vertebral, na linguagem comum e espinha ou espinha dorsal; 
panturrilha, barriga da pema\ zigoma, ma$d do rosto, por 
causa da cor avermelhada, que nem e comum a todas as ra?as; 
as articulates sao conhecidas como juntas-, a pupila, menina 
dos olhos e as mamas, seios, denomina?ao inadequada, pois 
seio significa cavidade, como no caso dos seios paranasais. Veja-
se, tambem, a expressao "no seio da terra", que da ideia de 
profundidade. 

Com essa exemplifica$ao pretende-se confirmar que o 
processo de banaliza^ao acha-se relacionado com os niveis de 
linguagem. Assim sendo, tem-se, no nivel culto, o termo tecnico-
cientifico-especializado; no nivel coloquial, seu equivalente 
banalizado e no nivel popular, a forma vulgarizada. A 
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diversidade de registros que se pode observar em varios termos 
e assim explicada por Mator6 (1973:XXIX): 

"Cada termo de uma lingua possui diversos registros que, 
segundo o caso, se isolam ou se interpenetram e ocupam um lugar 
diferente no interior dos sistemas hierarquicos, autdnomos ou 
complementares." (6) 

Observa-se que o processo de banaliza^ao tern o 
objetivo de facilitar a comunica$ao entre especialistas de 
determinada area e nao especialistas, ou leigos. A proposito, 
Barbosa (1993) afirma: 

"a banalizagao permite, dentre outros aspectos, a 
comunicaq&o entre o leigo e o especialista, e funciona, tambem, 
para o iniciante, como instrumento de acesso a um novo Universo 
de Discurso." 

Do exposto, conclui-se que o lexico geral da lingua 
abriga inumeras variedades de linguagem, destacando-se a 
dicotomia linguagem comum e linguagens especializadas , 
objeto deste trabalho. A primeira diz que respeito ao uso geral 
de todos os falantes de determinada lingua, enquanto as 
linguagens especializadas constituem normas ou um conjunto de 
subcodigos, parcialmente coincidentes com o subcodigo da 
linguagem comum, empregados em determinadas areas 
especificas do conhecimento humano. A banalizagao atua como 
segunda linguagem, com referenda a linguagem tecnico-
cientifica e como intermediaria, entre os termos tecnico-
cientificos/especializados dos cientistas e especialistas e os 
vocabulos da linguagem comum, utilizada pelo publico geral, 
constituido de nao especialistas. 

A grande variedade de tipos de linguagem corresponde 
as finalidades especificas de variadas situafoes de comunicafao 
do falante. Nao se pode, porem, confundir o uso geral com o 
especifico dos termos, pois, como foi referido, as palavras 
mudam de significagao caso estejam presentes no vocabulario 
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da lingua geral ou no vocabulario de uma ciencia ou atividade 
especifica. 

O falante ideal sera aquele capaz de usar 
convenientemente o inventario lexico que detem para a 
comunica$ao comum, distinguindo o emprego deste do emprego 
dos termos especializados, reservado as comunica^des 
especificas de uma area restrita. 

Notas 
(1) En somme, la relation entre denomination et notion est reflexive, 
ou biunivoque, pour un terme donni, ce qui peut s'illustrer de la 
fagon suivante: 

FIGURE III: Reflexite de la relation denomination/notion 
univocity 

N * D 
4 

monoreferencialit^ 

La notion de notion en terminologie est analogue a celle du 
concept em philosophie, et peut se decrire de fagon generate comme 
une representation abstraite composee de I'ensemble des traits 
communs essentiels a un groupe d'entites (objects ou idies) et 
obtenue par soustraction des caracteristiques individuelles de ces 
entiles. Rondeau, Introduction a la terminologie, p. 22. 
(2) En terminologia, la defwicio ha de descriure el contingut 
nocional de les unitats de la manera mes apropiada. Ha de ser 
precisa, clara, succinta, perd, alhora, ha de posar en relleu els trets 
significatius propis del terme. Auger, Rousseau, Metodologia de la 
recerca terminoldgica, p. 28 

(3) La terminologie itudie les moyens de nommer, d I 'aide de mots 
et d 'expressions, les notions en usage dans les activitis spicialisees 
de I'homme;(...) Rondeau, Introduction a la terminologie, p. 24. 
(4) La defmicid en terminologia serveix per a delimitar amb precisio 
una nocid dins una Area o subarea d'especialitat, i es fonamenta en 
la recerca i la determinacio dels trets semantics pertinents. 
TERMCAT, Metodologia del treball terminoldgic, p. 45. 
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(5) En efecto, en lo que respecta a la conception del lenguaje, la 
lexicologla se basa en las palabrasy no concibe el significado si no 
esta vinculado a la palabra; la terminologia, por el contrario, 
considera que el concepto - su nucleo de atencidn - es previo y 
puede ser concebido independientemente de la denomination o 
tirmino que lo designa. Cabre, La terminologia: teoria, 
metodologia, aplicaciones, p. 84. 

(6) Chaque terme d'une langue appartient d plusieurs registres qui, 
suivant le cas, s'isolent ou s 'interpenetrent et occupent une 
place different a I 'interieur de systemes hierarchiques, 
autonomes ou complementaires. Matore. La methode en 
lexicologie, p. XXIX 
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