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A Psicologia Social nas Ciencias da Comunicaltao 

Rosa Cabecinhas* & Alexandra Lazaro** 

Introdut;ao 

E com profundo prazer que aqui estamos a render homenagem ao Professor 
Anibal Alves, salientando as suas qualidades pessoais, de colega' e amigo, os seus 
valores de liberdade de pensamento e de crescimento intelectual coin que procurou 
imbufr a cultura da Sec~ao e, mais tarde, do Departamento de Ciencias da Comu
nica~ao, as disciplinas que leccionou e dirigiu e, particularmente, a visao das Ci~np 
cias da Comunica~ao. 

Asua visao das Ciencias da Comunica~ao parte dadelimita~ao de fen6menos de 
comunica~ao com urn olhar alargado e transversal, atravessando as diferentes ci~np 
cias sociais e humanas. E uma visao holistica, com ~nfase nas pessoas, nos grupos 
sociais e na sociedade. 

"Sendo a comunica{!ao, na expressao de Ch. Cooley '0 processo atraves do qual as rela
{!oes humanas existem e se desenvolvem', ou seja, atraves do qual as sociedades e os 
individuos se constituem e reproduzem na historia humana, nao podia ela deixar de 
merecer a considera~ao e, em -muitos casos, 0 tratamento privilegiado por parte: das 
disciplinas das Ci~ncias Sociais e designadamente, a Sociologia, a Psicologia e a Antro
pologia Cultural. Foi no quadro destas disciplinas que se formaram os fundadores da 
area da Coinunica~ao com realce para 0 movimento da pesquisa em comunica~ao 
desenvolvida nos Estados U nidos no periodo do pos-guerra e nas decadas de 50 e 60" 
(Alves, 1999: 12). 

Este texto visa registrar 0 seu contributo para a inclusao da Psicologia, parti
cularmente da Psicologia Social, como area basilar de conhecimento em Ciencias da 
Comunica~ao. 

''A Psicossociologia, disciplina dedicada ao estudo dos comportamentos em situa~ao de 
interac{!aO, nos grupos, nas organiza~oes, e em contextos semelhantes, que outra coisa 
e senao estudo da comunica~ao? E a Psicologia da aprendizagem, da mudanca de ati
tude e de comportamento? E que dizer das teorias e praticas psicoterap~uticas no con-

* ProfessoraAuxiliar do Departamento de Ciencias de Comunica~ao da Universidade do Minho. 
** Ex-ProfessoraAuxiliar do Departamento de Ciencias de Comunica~ao da Universidade do Minho e, actualmente, 

analista estatfstica no governo britiinico. 
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cernante as estruturas e dinamismos da personalidade e aos processos de rela~ao/comu

nicac;ao entre doente/cliente e terapeuta? Neste campo em que as fronteiras disciplina

res se revelam tao incertas, foram formuladas e confirmadas importantes noc;oes e 
interpretaltoes dOB processos de comunicac;ao humana" (Alves, 1999: 13). 

A Psicologia Social estuda os processos atraves dos quais os indiv,iduos constroem 
• a realidade social, isto e, como constroem 0 conhecimento sabre si proprios, sabre os 

outros e sabre 0 munda em geral, e as interliga~6es entre essas representa~oes e 0 seu 
comportamento social. Procura explicar como as pensamentos, os sentimentos e as 
ac~6es dos seres humanos sao influenciados pela presen~a real, imaginada ou implf
cita dos outros (individuos, grupos, organiza~6es, sociedades e sistemas culturaisl e 
como 0 individuo influencia os outros: individuDs, grupos OU sociedade. 

Este objecto de estudo e niveis de analise aproximam-se dos da S~ciologia. Con
tudo, a Psicologia Social procura tambem compreender fen6menos em niveis de ana
lise mais micro. Este exercfcio ~ientffico, i.e., de compreensao dOB fen6menos, e 
tambem, obviamente, urn exercfcio intelectual, i.e., de constante movimento de pen
samento entre fen6menos e factores explicativos em diferentes nfveis de analise. 

A Psicologia Social providencia, assim, para 0 estudante de comunicatrao, a COrn

preensao cientffica de fen6menos habitualmente pontuados pelo senso comum, de 
treino intelectual na visao de fen6menos em diferentes niveis de analise e, conse
quentemente, de contacto com metodologias diversas. 

A PSicologia Social nos tres ciclos de estudos em Ciencias da Comunicartiio 

A Psicologia Social faz parte do grupo disciplinar de Ciencias da Comunica~ao 
do Instituto de Ciencias Sociais da .Universidade do Minho, 0 qual foi aprovado pelas 
Resolu~6es do Senado Universitario n' 32/93 e n' 33/93 e 0 Despacho Reitoral n' 
120/93. Este grupo disciplinar reline urn conjunto de disciplinas bastante heteroge
neo. Como refere Anfbal Alves: 

f'Trata-se de uma op~ao tomada a nivel dOB orgaos da Universidade do Minho em f~vor 

da constituic;ao de grupos disciplinares menDs rigidos e estreitos. Todas as disciplinas 

incluidas, no entanto, corivergem para 0 estudo da Comunicac;ao. 0 imperativD do 
ordenamento institucional veia assim sublinhar a perspectiva de unidade e comple

mentaridade_destas disciplinas dada a sua inser~ao programatica ao nivel dos cursos 

e, mais alem, ao nivel da pesquisa que ha-de permanentemente fundar e actualizar a 

ensino, avan~ando ao mesma tempo na compreensao dos fen6menas comunicativos 

inerentes aos processos e estruturas sociais" (Alves, 1994: 21). 

A disciplina Psicologia Social foi contemplada desde 0 infcio nos pIanos de estu
daB da Licenciatura em Comunicacao Social, como uma unidade curricular anual 
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(2Q ana), sendo leccionada pela primeira vez na Licenciatura em Comunicacao Social 
no ano lectivo 1992/93. Recentemente, 0 processo de reestrutura9ao das licenciatu
ras com vista a adequa9ao as normas orientadoras do Modelo de Bolonha levou ao 
desaparecimento das unidades curriculares anuais e a sua transformacao em semes
trais. Tal como sucedeu em outras unidades curriculares, 0 programa da Psicologia 
Social sofreu uma grande reestrutura9ao passando a constituir um,a unidade curri
cular do 2' semestre da Licenciatura em Ciencias da Comunica9ao; desde 0 ana lec
tivo 2007/08. A passagem do regime anual para 0 semestral exigiu uma ligeira 
redu9ao na quantidade de conteudos programaticos leccionados assim como algnmas 
altera90es nos metodos de ensino/aprendizagem enos procedimentos de avalia9ao. 

A actual estrutura curricular da Licenciatura em Ciencias da Comunicacao 
assenta num tronco comum nos tres primeiros semestres, sendo no 4Q semestre que 
se configuram as tres areas de especializacao: "Audivisual e Multip1edia"; "Infor
macao e Jornalismo"; e "Publicidade e Relacoes publicas". as tres primeiros semes
tres sao preenchidos com divers as unidades. curriculares de Ciencias da 
Comunica9ao Fundamentais, de caracter obrigat6rio para todos os estudantes, entre 
as quais se inclui a Psicologia Social. Os estudantes tem ainda a possibilidade de cur
sar unidades curriculares de ciencias sociais e humanas (Geografia Sociopolitica, 
Antropologia ou Sociologia). Os Ateliers de Comunica9ao (I e II) constituem para os 
estudantes uma oportunidade de ter um primeiro contacto com as diferentes areas 
de especializa9ao, 0 que permite 0 desenvolvimento de competencias nas diversas 
areas e ajuda os estudantes na escolha da area de especializa9ao. 

Assim, 0 novo plano de estudos da Licenciatura em Ciencias da Comunicacao 
constitui uma oferta formativa de banda larga, visando preservar alguns dos prin
cipios que orientaram aconstitui9ao do antigo plano: a s6lida forma9ao social e 
humana de modo a formar profissionais de comunicacao capazes de analisar criti
camente a realidade social; e umas6lida forma9ao nas areas de especialidade de 
forma a terem condi90es para uma boa inser9ao e adapta9ao as necessidades do mer
cado, cada vez mais diversificado e em permanente metamorfose, assim como a capa
cidade para intervir activamente na sua transforma9ao (Sousa, 2008). 

Nesta breve contextualiza9ao focalizamo-nos no papel da Psicologia Social na 
oferta formativa ao nivel do l' cicIo. Esta area disciplinar esta tamMm presente ao 
nivel da oferta formativa dos 2' e 3' ciclos emCiencias da Comunica9ao. 0 Mestrado 
em Ciencias da Comunica9ii.O nao contempla especificamente uma disciplina na area 
da psico-sociologia, mas sao abordados conteudos programaticos correspondentes a 
areas de aplica9ao da Psicologia Social nas varias areas de especializa9ao. Quanto 
ao Doutoramento em Ciencias da Comunica9ao, 0 Despacho RT-06/03 contempla 
cinco areas de conhecimento, entre as quais a Psico .. Sociologia da Comunicacao. 
Neste sentido, a oferta formativa em Psicologia Social no ambito do Grupo Discipli
nar de Ciencias de Comunica9ao na Universidadedo Minho contempla os tres ciclos 
de ensino. 
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Os objectivos e contelidosda PSicologia Social na licenciatura em Ciencias da 
Comunicar;ao 

o programa de Psicologia Social visa, fundamentalmente, contribuir para a con
cretiza~ao dos objectivos gerais da Licenciatura em Ciencias da Gomunica~ao, nomea
damente pretende desenvolver as competencias dos estudant~s para compreender, 
analisar e discutir criticamente a comunica~ao humana no contexto so<cial, politico, 
economico e cultural das sociedades actuais, e para intervir na realidade social. 

Sendo uma disciplina de cankter introdutorio, 0 programa privilegia a solida 
reflexao teorica, com 0 aprofundamento de alguns dos principais conceitos e mode
los te6ricos, em constante articula~ao com -a perspectiva 'pragmatica', atraves da 
analise de casos praticos e exercicios em sala de aula e atraves da realiza~ao de um 
trabalho de grupo sobre um tema a escolha dos estudantes. Dito de outra forma, 
pretendemos demonstrar a aplicabilidade dos modelos teoricos na analise do com
portamento humauo nos -seus diversos contextos, tentando seguir a maxima pela 
qual Lewin orientou as seus prograinas de pesquisa e interven~ao: "nada mais pra~ 
tic{) do que uma boa teoria". 

Os estudantes obtem, atraves desta disciplina, conhecimentos fundamentais 
para a compreensao das suas futuras actividades profissionais. A forma~ao de atitu
des e a sua mudan~a, a rela~ao entre as atitudes e as comportamentos; as processos 
de influencia social, a forma C'omo as pessoas processam infonnac;ao au atribuem cau
sas aos fenomenos, a dinamica de grupos e as rela~oes intergrupais, os processos de 
constru~ao de identidades, as representa~5es sociais e a mem6ria social sao alguns 
dos temas abordados nesta disciplina que, pela sua relevancia social e permanente 
actualidade, tem despertado um grande interesse por parte dos estudantes. 

Dados os limites de tempo inerentes ao funcionamento de um semestre acade
mico e a amplitude das tematicas respeitantes ao comportamento social humano, 
nao podemos abordar todas essas tematicas no quadro da unidade curricular Psi co
logia Social. Na escolha dos capitulos do programa tivemos em considera~ao a cen
tralidade de alguns temas na hist6ria da Psicologia Social, mas tambem aqueles que 
recentemente ganharam novo fOlego no seio da disciplina. 0 programa compreende, 
assim, temas que retomam as dimensoes fundamentais do comportamento interpes
soal, intragrupal, intergrupal e intercultural (e.g., Cabecinhas e Cunha, 2008). 

Os capitulos estao organizados de modo a combinar a perspectiva hist6rica do 
estudo das grandes tematicas com questoes sociais da actualidade. Desta forma, os 
estudantes tem oportunidade de 'viajar no passado' atraves da historia das ideias, mas 
tambem de olhar 0 presente atraves do contacto com pesquisas empiricas recentes, 
relevantes para a analise das problematicas sociais da actualidade (Cabecinhas, 2009). 

A investiga~ao empirica que temos realizado ao longo destes anos sera abor
dada em algunscapitulos (e.g., Cabecinhas, 2007; Cabecinhas & Evora, 2008; Lazaro, 
Cabecinhas & Carvalho, 2008), visto que partilhamos da opiniao que 0 ensino deve 
ser permanentemente actualizado atraves da pesquisa e porque esta dol. oportuni-
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dade aos estudantes de contactar com pesquisasefectuadas no nosso pais, de modo 
a proporcionar uma analise comparativa com a pesquisa realizada em outros con
textos culturais. 

Os topicos abordados pela Psicologia Social podem organizar-se ao longo de um 
continuum indo do individuo ate ao contexto social mais amplo, embora esse fluxo 
nao seja linear, uma vez que diferentes progressos foram sendo efeftuados no ambito 
de diferentes tradieoes teoricas no seio da disciplina. . 

Articulac;ao da Psicologia Social com oub-as unidades curricularesda licenciatura 

Como referimos anteriormente a unidade curricular Psicologia Social e leccio
nada no 2' semestre da Licenciatura em Ciencias da Comunicaeilp. No sentido de 
motivar os estudantes, procuramos articular permanentemente as conteiidos com 
os ministrados noutras unidades curriculares, estabelecendo as pontes entre as dife
rentes unidades curriculares e alertando os estudantes para a complementaridade 
dos diferentes niveis de analise para uma leitura mais abrangente dos processos 
comunicativos. Alguns dos contendos desta unidade curricular serao futuramente 
aptofundados em outras unidades curriculares correspondentes a areas fundamen
tais au especializadas das ci€mcias da comunica~ao. 

Sem pretensoes de exaustividade,ja que potencialmente a Psicologia Social pode 
estabelecer pontes com todas as unidades curriculares do Plano de Estudos, iremos 
mencionar aqui aquelas cuja ligaeao e mais directa. Sao de destacar duas unidades 
curriculares logo no primeiro semestre da licenciatura com as quais existem imfmsas 
possibilidades de articulaeao: Teorias da Comunicaeao e Metodos de Investigaeao I. 

A unidade curricular Teorias da Comunicaquo pretende introduzir os estudan
tes no conhecimento sistematico -8 crftico da comunica~ao humana, nesse sentido 
trata-se de uma disciplina onde sao abordados alguns conceitos e modelos que serao 
posteriormente aprofundados em outras unidades curriculares, permitindo urn pri
meiro contacto com algumas problematicas que serao desenvolvidas posteriormente. 

As disciplinas Metados de Investigaquo I e Metodos de Investigaquo II propor
cionam aos estudantes ferramentas metodo16gicas e conceptuais essenciais para a 
compreensao dos processos de constru~ao e valida~ao empirica das teorias, aspecto 
de central importancia nS: Psicologia Social, ja que e essencial que os estudantes 
compreendam fiao s6 os modelos te6ricos, m.as a investiga~ao empirica que permi
tiu a formulaeao e aperfeieoamento desses modelos (e.g., Xavier e Cabecinhas, 2000). 

A Psicologia Social proporciona conhecimentos que podem ser aprofundados e 
intercruzados com os adquiridos em diversas unidades c~rriculares, como por exem
plo: Socialagia da Comunicaquo; Semi6tica;Analise do Discurso e da Imagem; Comu
nicaquo Intemacional; Geografia Sociapalitica; Economia Palftica das Media; Media 
e Cultura Contemporanea; Estudos de Recepquo; Media, Publicos eCidadania; Etica 
e Deantalogia da Comunicaqua. A Psicologia Social oferece tamMm instrumentos 
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conceituais e metodol6gicos lities para aplicaqiio nos laborat6rios de comunicaqiio: 
Atelier de Comunicaqao e de lnformaqao I e II,: Atelier de Audiovisual e Multimedia 
I e II; Atelier de lnformaqao e Jornalismo I e II; Atelier de Publicidade e Relaqaes 
Publicas I ell; Projecto em Audiovisual e Multimedia; Projecto em lnformaqao e 
Jornalismo; Projecto em Publicidade e Relaqaes publicas. A Psicologia Social pro
porciona conhecimentos gerais sobre 0 comportamento social hUlllflno que podem 
ser aplicados em qualquer uma destas areas de especializaqiio. 

Considerat;iies finais 

Como salienta Anibal Alves, "A complexidade do pmcesso comuJlicativo e a mul
tiplicidade das suas realizaqoes levaram a abordagens muito diferenciadas quer sob 
o ponto de vista te6rico e metodol6gico quer sob 0 ponto de vista das pfaticas" (1999: 
17). As ciencias da comunica~ao constituem uma area interdisciplinar pOT exceIen
cia, oude se cruzam os contributos de diversas cieucias humanas e sociais. Tais cru
zamentos tem sido frutiferos e proporcionado importantes avanqos no entendimento 
cientifico dOB fen6menos comunicativos e nas artes e tecnicas da comunica~ao. 

Roje em dia, trata-se de um campo extenso, sincretico e diversificado, 0 que pode 
conduzir a alguns "riscos de indefiniqiio e descaracterizaqiio" (1999: 17). No entanto, 
trata-se de urn risco que merece a pena correr, vista que 0 dia.logo interdisciplinar e 
fundamental para um entendimento mais completo dos fen6menos comunicativos. 

Na nossa opiniiio, as sabias palavras de Anibal Alves traduzem bem os desafios 
que se colocam actualmente ao vasto campo das ciencias da comunica~ao: 

"0 campo das Teorias da Comunica~ao apresenta-se, pais, muito vasto, com Iimites mal 

definidos, atravessado por for~as ~~mtrarias que ora 0 revigoram ora 0 enfraquecem. 
Neste contexto, impoe-se tomar orientacao prudente mas com abertura bastante as dife

rentes abordagens e abrangendo as tematicas e aspectos especificos do comportamento 

comunicativo. 0 caracter sincretico dai resultante pode na~ favorecer, e certo, a coeren

cia teorica, em principio sempre desejavel para uma disciplina. Mas tem 0 merito nao 

negligenciavel de reconhecer a real pluralidade de teorias sobre a comunicaCao humana, 

que, por sua vez, exprimem a complexidade dos processos que a realizam" (1999: 17). 

Lidar com os desafios colocados as Ciencias da Comunica~ao constitui urn exer

cicio constante de humildade cientffica e de liberdade de pensamento: 

"Outros abriramja sendas e clareiras, construiram pontes, fixaram marcos e direccoes 

que nos permitem tracar ° nosso caminho, ° qual em procuras desta natureza, sem
pre havera de ser pr6prio" (1999: 18). 

Obrigada, Professor Anibal, por nos ter levado no seu caminho e por nos ter sem
pre incitado a desenvolver 0 nosso. 

,. 
" 
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