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CIENCIAS DA COMUNICA<;A.O, 
AREA INTERDISCIPLINAR * 

ANlBAL ALVES ** 

RESUMO 

Partindo da actualidade e relevancia das questoes de comunica~ao, procura-se neste 
artigo, em primeiro lugar, evocar alguns factores fundamentais na constitui~o da area 
cientifica da comunica~o, tais como os mass media, a teoria da comunica~ao, 0 estudo 
da comunica~ao no quadro das ci~ncias sociais e no quadro das ci~ncias humanas e da 
linguagem. A luz do panorama delineado. propOe-se a concep~o interdisciplinar das 
Ci~ncias da Comunica9Ao. 

1. Novidade e relevincia do Estudo da «Comunica"iio» 

No final dos anos 80 e inicio dos 90 surgiu em Portugal urn inesperado 
mimero de cursos superiores no ambito da «Comunica~iio Social» ou 
«Ciencias da Comunica<,;ao». No relat6rio que apresentamos a Confen!ncia 
de Siena (1995), «I:Avenir des Sciences de la Communication en Europe» I, 
referiamos urn conjunto identificado de dez licenciaturas e catorze bacha
relatos, uma contagem que se revelaria aquem dos efectivos. ,,0 milagre da 
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multiplica<;ao dos cursos de comunica<;ao» suscitou viva reac<;ao. Deve 
notar-se que a reflexao do autor da feliz expressao citada (ela pr6pria 
marcada pela ironia), Mario Mesquita, destacou-se do tom geral entre 0 

espanto e 0 menosprezo, com uma analise exemplar pelo rigor informativo 
e pela interpreta<;ao contextualizada 2. Permanece 0 facto de que a explosao 
dos cursos de Comunica<;ao foi recebida com atitudes de reserva, de 
rejei<;ao, ou pelo menos de desconfiada admira<;ao. 

Esta admira<;ao nao sera muito diferente daquela que pessoalmente 
temos experimentado em interlocutores a quem respondemos a sua 
pergunta sobre a disciplina ou materia que ensinamos na Universidade: 
«Professor de Comunica~ao», .«de Comunica<;ao Social»? Mas, existe urn 
curso universitario sobre isso? Mals de trinta cursos superiores? 0 espanto 
nao e necessariamente movimento de rejei<;ao. Pode ate, pelo contrario, 
estimular a interroga<;ao, a busca de sentido e a sua descoberta. E nessa 
perspectiva que desejamos aqui toma-lo. 

A relevancia da comunica<;ao nos processos vitais das actuais socie
dades e facilmente reconhecivel e justifica a sua redundante manifesta<;ao 
bern como a admira<;1i.o que esta suscita. Assim preeminente na vida 
social, nao podia a comunica<;ao deixar de motivar a considera<;ao e inte
resse dos agentes sociais, e designadamente das institui<;6es de ensino 
especializado. Aqui se encontra 0 outro ponto de interroga<;ao e qui<;a 
de suspeita: a comunica<;ao humana e certamente dimensao importante da 
vida social; mas podera constituir objecto de saber e de tratamento cienti
fico? A duvida espontanea revela uma atitude frequente e bern conhecida 
em rela<;ao as ciencias sociais e humanas. Costuma mesmo identificar-se 
esta atitude como obstaculo ao conhecimento cientifico. E assim e na 
medida em que 0 conhecimento do senso comum, OU DaD reconhece 
sequer 0 objecto especifico em questao, dada a'sua «transparencia», ou lhe 
atribui caracter completo, 0 que dispensa 0 exame critico, apanagio da 
metodologia cientifica. 0 humilde e progressivo caminho hist6rico do 
conhecimento humano ilustra bern 0 caracter ilus6rio dos saberes que se 
autoatribufram canicter definitivo. Entre estes se encontram DaO apenas 
os que se fecharam no conhecimento comum mas tambem DaD pOlleos 
que, reclamando-se da ciencia, se arrogaram a ilus6ria evidencia e segu
ran<;a daqueles. 

No entanto, a resistencia do leigo perante 0 estatuto cientifico e acade
mica de questoes como a comunica<;ao e susceptive] de interpreta<;ao 
menos simplista. Em vez de significar auto-suficiencia que dispensaria 
tratamento cientifico julgado inadequado, aquela duvida exprimiria perple-

2 M. MESQUITA. «A Educayao para 0 Jornalismo», ComunicQ.fiio ao II Congresso dos 
lornalistas de Lingua Portuguesa, Rio de Janeiro, Dezembro de 1994. 
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xidade perante a tentativa de abordar a comunical;ao humana com meto
dologia cientifica e enquadramento academico. A esta luz, a duvida sobre 
o estudo cientifico da comunical;ao deixa de ser obstaculo para se tomar 
estimulo critico a sublinhar a permanente tensao entre 0 projecto com
preensivo de uma disciplina cientifica como Ciencias da Comunical;ao e 0 

seu complexo objecto fenomenal, manifestal;ao hist6rica do ser e devir 
humanos. 

E, por outro lado, natural que 0 estudo instituido da comunical;ao 
ainda surpreenda em razao da sua novidade e caracter recente. Nao que a 
comunical;ao tenha sido alheia ao interesse e estudo das sociedades e 
civiliza0es que nos precederam. E not6rio que elementos e dimens6es 
fundamentais do processo comunicativo mereceram de pensadores antigos 
e modemos estudos de tal rigor e fecundidade que, ainda hoje, estes guiam 
a nossa indagal;1io. Lembremos designadamente os problemas da lingua
gem e do conhecimento abordados nos estudos da lingua, da filosofia, do 
direito, da teologia, da moral e da politica. Como referia Umberto Eco em 
comentario a urn artigo de R. Jakobson sobre a semi6tica e, portanto, sobre 
a comunical;ao, 0 estudo desta apresenta uma impressionante genealogia: 
«a science dealing with signes and with processes of communication has 
an impressive pedigre» 3. E no entanto manifesto que a comunical;ao como 
area de estudo e campo de aCl;ao especificos, e do nosso seculo. Alguem 
notou com sentido que a «comunical;ao» suscitou no seculo XX 0 entusi
asmo que a «energia» despertou no seculo XIX. 

De modo especial pode associar-se a emergencia da comunical;ao ao 
clima de reconstrul;ao que animou 0 periodo imediato it II Grande Guerra 
Mundial. Como se, simbolicamente, as sociedades, traumatizadas pela 
hecatombe da destruil;ao e pelo horror dos holocaustos, almejassem na 
comunical;ao urn antidoto reparador e capaz de inspirar novo alento civili
zacional. E entao que surgem as obras de C. Shannon e de N. Wiener 4 

que se tomariam referencia de primeira ordem para 0 estudo da comuni
cal;ao. Por outro lado, e tambem nesta altura que e publicado 0 celebre 
artigo de Lasswell 5 «The Structure and Function of Communication in 
Society», e se tomam conhecidas as pesquisas de P. Lazarsfeld 6 sobre os 

3 U. Eco, «Preface» in CHATMAN, S., Eco, V., KLINKENBERG, J.-M., (Ed.s), A Semiotic 
Landscape, The Hague, Mouton, 1979, p. VI. 

4 N. WIENER, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, 
Paris, Librairie Herman, 1948. 

5 H. LAsSWEL, «The Structure and Function of Communication in Society», in The 
Communication of Ideas, BRISON, L., ed., New York, 1948. 

6 P. LAzAASFELD et aI., The People's Choice, N. York. Columbia, Univ. Press, 1948. 
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processos de comunicac;:ao e de influencia a proposito das campanhas 
para a eleic;:ao presidencial (a de 1940 e a de 1948). 

K. Lewin, em 1945, introduzia a sua orientac;:ao da pesquisa-acc;:ao no 
Massachusetts Institute of Technology e lanc;:ava, em seguida, 0 projecto dos 
Laboratorios de «Training Group», extraordinario alfobre de cientistas que 
animariam a investigac;:ao psicologica no campo das comunicac;:6es e rela
c;:oes humanas nas duas decadas seguintes. 

o interesse suscitado pela comunica~o esm intimamente relacionado 
com as varias caracteristicas do processo social historica, entre as quais a 
propria intensidade e visibilidade das novas formas de comunicac;:ao. Estas, 
porem, serao sempre e apenas, na expressao de Marshall McLuhan, «exten
soes do homem» 7, para 0 qual a comunicac;:ao e condic;:iio da propria sobre
vivencia. Sem ela, 0 individuo nao vive, os organismos nao funcionam, as 
sociedades niio subsistem e as civilizac;:oes morrem. 0 processo comunica
tivo e para a pessoa 0 que 0 metabolismo e para 0 organismo: deles depende 
a propria subsistencia. Nao podemos deixar de comunicar. A vida indivi
dual e social, particular e publica, dos grupos e das organizac;:oes, pode 
resumir-se assim: dar e receber comunicava,o. 

Dimensao de tamanha relevancia, que muito e que tenha merecido 
o cuidado e a reflexao da pesquisa cientifica e a consagrac;:ao do estudo 
academico? 

Sem pretendermos estabelecer uma visao cabal do processo de 
formac;:ao da area cientifica da comunicac;:iio - 0 qual julgamos nao estar 
de modo algum fechado - podemos identificar facilmente alguns 
elementos que prepararam a constituic;:ao deste novo campo do saber - a 
ciencia da comunicac;:ao - que P. Watzlawick, em tempos nao muito 
distantes, considerava «uma ciencia na sua infancia» 8. Duas ordens de 
fenomenos convergiram para a formac;:ao de uma area de estudos espe
cifica em torno da tematica comunicacional: 0 advento e progressiva 
implantac;:ao dos meios de comunicac;:ao social ou «mass media» e a 
confluencia de diferentes correntes de pensamento e de pesquisa cientifica 
sobre temas e problemas de comunicac;:ao. Nao se trata, evidentemente, de 
realidades estranhas entre si, mas que, bern pelo contnirio, se interpene
tram e associam intimamente. Coube, no entanto, aos media 0 inegavel 
papel de catalisadores de novas forrnas de comunica~ao que manifestam e 
caracterizam a sociedade industrial e p6s-industrial. Por sua vez, a reflexao 
politica e social, bern como a investigac;:ao cientifica sobre questoes de 

7 M. McLuHAN. Understanding Media: the ExtensicJns of Man. N. York, Mac-Grow-Hill, 1964. 
8 P. WATZLAWICK, Pragm4tica da ComunicQ.ftio Humana, S. Paulo, Cuitrix, 9." ed., 

1993. p. 13. 
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comunical;ao no quadro de diferentes disciplinas contribuiram grande
mente para a identifical;ao da nova area de estudos e para a sua instituil;ao 
academica. 

2_ Os Meios de Comunica\;lio Social 

A expressao «meios de comunica~o social» corresponde aos terrnos 
ingleses «mass media» ou «meios de massa» e designa as sistemas mecani
zados e electronicos que, explorados por organizal;oes e profissionais 
especializados, difundem identicas mensagens para publicos vastos, 
dispersos e heterogeneos. Distinguem-se entre estes sistemas quatro 
categorias principais, englobando cada urn deles grande variedade de 
modalidades: a imprensa, 0 cinema, a radio e a televisao. A evolul;ao acele
rada e continua das tecnologias de comunical;ao e designadamente das 
telecomunical;oes e da informatica, a par das mudan\ia5 das sociedades e 
instituil;oes, tern levado a crial;ao de novos sistemas de comunical;ao cada 
vez mais potentes, m6veis e adaptaveis. 

o advento dos media, a comel;ar pelo mais antigo, a imprensa, suscitou, 
naturalmente, grande aten\;iio e preocupal;ao as entidades sociais com 
poder e funl;oes de regulal;ao social. A comunical;ao generalizada, que as 
novas tecnicas de difusao pareciam garantir, despertou esperanl;as e 
tern ores desmedidos que Umberto Eco tipificou na oposi\;iio e titulo do seu 
livro Apocalipticos e Integrados 9. Para os Apocalipticos os novos meios de 
comunical;ao sao causa e suporte de infiuencia deleteria na educal;ao, na 
cuitura, nos costumes. Ao contrano, os Integrados reconhecem nos media 
grandes virtualidades para 0 progresso social, viabilizando por exemplo 
formas rapidas e eficientes de transmissao da informal;ao e da ciencia, 
criando assim condil;oes favoraveis ao desenvolvimento econ6mico e a 
participal;ao democratica. Neste contexto se vislumbrou tambem 0 advento 
da «aldeia planetaria» ou da sociedade da ubiquidade, bern como 0 terror 
da vigilancia perrnanente do «Big Brother» 10, 

A investigacyao cientifica sabre as media e seus efeitos haveria de 
temperar as expectativas exageradas, colocando em relevo as diferentes 
dimensoes que caracterizam 0 processo psicossocial da comunicac;.ao media
tica. Continua valida a conclusao formulada por M. Janowitz e R. Schulze 
no termo da revisao do vasto conjunto da «Communication Research» a 

9 U. ECQ, Appocaiitici e Integrati, Milano, Bompiano, 1973. 
10 Sabre este assunto ver: J. CAZENEUVE, La societe de l'ubiquite, Paris, DenoeI. 1972; 

M. McLuHAN, Understanding Media, N. York, Signet Books, 1964; G. ORWEL, 1984 (Nineteen 
Eighty Four), London, Penguin, 1954 (1st ed. 1949). 

9 



que procederam, ao sublinhar a natureza social do processo de comuni
cac;:ao atraves dos 6rgaos de difusao colectiva: «a investigac;:ao sobre os 
meios de massa destruiu mais que urn estere6tipo sobre 0 poder da comu
nicac;:ao de massa e sobre a sociedade dita de massa. Tal como outras 
pesquisas contemporiineas realizadas numa sociedade modema, ela redes
cobriu e reafirmou a persistencia das formas tradicionais da associac;:ao, da 
influencia e do pader» H. 

Como no passado, os media suscitam hoje 0 maior interesse das forc;:as 
sociais, politicas, econ6micas e culturais. E que na «sociedade da infor
mac;ao» I que tern nos meios de comunicac;ao a sua expressao mais visfvel, 
nao ha questao social que nao passe, de algum modo, pela cena mediatica. 
Assim, cada vez menos se pode compreender uma sem compreender a 
outra. Daf que os media tenham desempenhado papel relevante na cons
truc;:ao do novo campo de saber. 

A constituic;:ao deste campo de reflexao sobre a comunicac;:ao, em asso
ciac;:ao com os media, mas para aquem e para alem deles, nao ocorreu, 
evidentemente, nem de modo repentino nem do nada. Processo hist6rico, 
social e cultural, integra-se na genese da sociedade a que pertence e, desig
nadamente, na tradic;:ao e na inovac;:ao de diferentes linhas de pensamento 
sobre os elementos, as dimensoes, e as relac;:oes da comunicac;:ao humana. 
Limitemo-nos a destacar entre as mais visfveis algumas das contribuic;:oes 
das diversas ciencias para a formac;:ao da area cientifica da comunicac;:ao. 

3. A Matematica da Comunicac;:ao 

Ganhou valor simb6lico de marco fundador na construc;:ao das Ciencias 
da Comunicac;:ao a obra de Claude Shannon, A Teoria Matemdtica da 
Comunica9iio, publicada em artigo em 1948 e retomada em livro, urn ano 
depois, com a colaborac;:ao do matematico Warren Weaver 12. A teoria e 0 

modele de Shannon - Weaver, com conceitos rigorosamente definidos e 
alto grau de generalizac;:ao, tomaram-se referencia obrigat6ria para os 
estudos de comunicac;:ao tendo inspirado inurn eros trabalhos tanto no 
ambito das Ciencias, particularmente nas Engenharias de sistemas e tele
comunicac;6es, como no quadro das Ciencias Sociais e Humanas. As noc;6es 
de infonnaqiio, ruido, redundancia, fonte, entre outras, foram rapidamente 
adoptadas por disciplinas como a Lingufstica, a Psicologia, a Sociologia. 

11 M. JANOWITZ e R. SCHULZE «Tendances de la recherche dans Ie domaine des commuM 
nications de masse», Communications, n.o 1, Paris, Seuil, 1981, p. 32. 

12 C. SHANNON and W. WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, Urbana, 
University of Illinois Press, 1949. 
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o programa de Shannon - Weaver pretendeu abarcar 0 processo 
global da comunicac;:ao no qual distinguiu tres nfveis de quest6es a soluci
onar: a) 0 nivel dos problemas tecnicos, onde se trata da exactidao com que 
os simbolos podem ser transmitidos entre urn emissor e urn receptor; b) 0 

nivel dos problemas semanticos, ou seja, a questao da precisao com que os 
simbolos transmitidos veiculam 0 significado desejado; c) 0 nivel dos 
problemas de eficiencia, ou seja, a questao da eficacia com que 0 signifi
cado recebido influencia 0 comportamento no sentido pretendido. 

Programa tao vasto como ambicioso haveria de revelar a maior fecun
didade no ambito do primeiro nivel ja que a semantica e 0 comportamento 
nao caberiam no quadro teorico definido nem nas concepc;:6es que 0 inspi
raram. Nem par isso e menor 0 merito destes pioneiros cujos conceitos 
fundamentais pennitiram uma nova compreensao dos processos humanos 
de comunicar e de conhecer. 

Contemporanea e conexa a teoria da comunicac;:ao, desenvolveu-se a 
Cibernetica, com destaque para a obra de Norbert Wiener 13 e 0 contributo 
do proprio Weaver, 0 qual, em artigo de 1948, propunha a noc;:ao de 
«complexidade organizada" para conceber modelos de representac;:ao de 
certos fenomenos, naD com base nos seus elementos componentes, mas a 
partir da sua totalidade sistematica. A Cibernetica ou Teoria Geral dos 
Sistemas, designac;:ao esta que se imporia, inspirou importantes abordagens 
da comunicac;:ao humana e legou-nos conceitos originais tais como 0 de 
auto-regulac;:ao, «feed-back», inter-dependencia, que permitiram avanc;:ar 
no conhecimento do comportamento individual e social. A este quadro de 
referencia se pode associar 0 celebre trabalho sobre a saude mental reali
zado por J. Ruesch e G. Bateson: Communication: the social matrix of 
Psychiatry 14. Observe-se, de passagem, que a problematica da psiquiatria e 
em geral da saude motivou importantes linhas de desenvolvimento da 
teoria e pnitica da comunica<;ao. Refiram-se as numerosas orientac;oes em 
materia de psico-terapia, com suas teorias da personalidade, dos processos 
de mudanc;:a e modalidades de interacc;:ao. 

Uma outra ilustrac;:ao da orientac;:ao sistemica abrangendo a analise 
global do comportamento comunicativo ao nivel do individuo, da relac;:ao 
interpessoaJ, no quadro da organiza,!(ao, e na mediac;ao tecno16gica, e ainda 
outros importantes aspectos, e-nos facultada pela obra de Lee Thayer 15. 

13 N. WIENER, Cibernetica e Sociedade, S. Paulo, Cultrix, 1968, (trad. de The Human Use 
of Human Beings, Boston. Houghton Mifflin, ed. revista de 1954 (I." ed. 1950»; Cybernetics 
or Control and Communication in the Animal and the Machine, Librairie Herman, Paris 1948; 
2nd ed., N. York, MIT Press, 1961. 

14 I. RUESCH and G. BATESON, Communication. The social matrix of Psychiatry, W. W. 

Norton and Co., 1951. 
IS L. THAYER, Communication and Communication Systems, Homeword, Irwin, 1968. 
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4. Comunica~iio e Ciencias Sociais 

Sendo a comunica\<ao, na expressiio de Ch. Cooley «, 0 processo atraves 
do qual as rela\<oes humanas existem e se desenvolvem» 16 , ou seja, atraves 
do qual as sociedades e os individuos se constituem e reproduzem na 
hist6ria humana, nao podia ela deixar de merecer a considera\<ao e, em 
muitos casos, 0 tratamento privilegiado por parte das disciplinas das 
Ciencias 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 Comunica\<ao com realce para 0 movimento da 
pesquisa em comunica\<ao desenvolvida nos Estados Unidos no periodo 
do p6s-guerra e decadas de 50 e 60. 

A intima conexao do estudo da comunica\<ao humana com as referidas 
disciplinas radica, por um lado, na pr6pria natureza social da comunica\<ao 
e, por outro lado, na relevante dimensao comunicativa de muitos fen6menos 
de ordem social, cultural e psicol6gica que aquelas disciplinas abordaram, 
criando para tanto conceitos e metodos proprios. Recordem-se os trabalhos 
de Antropologia Cultural, por exemplo, sobre 0 processo de interpenetra\<ao 
de cultura e personalidade, de que Ralph Linton 17 oferece instrutiva 
sintese, e a obra de Claude Levi-Strauss 18 a abrir-nos novas portas para a 
compreensao do sentido inscrito nos mitos e outras estruturas simb6licas 
com que as sociedades se representam e regulam. Na afirma\<iio de Edward 
Sapir, « ... every cultural pattern and every simple act of social behavior 
involves communication in either an explicit or implicit sense» 19. A socie
dade pode por isso ser vista como um sistema constituido pela partilha 
de significados, ou por uma «teia significante», na feliz expressao de D. 
Crowley 20. Sao em grande numero os estudos desenvolvidos em Sociologia 
nos quais a comunica~o se manifesta como dimensao relevante. A obra de 
George Herbert Mead, Mind, Self and Society bem como os ulteriores traba
lhos que ela inspirou sobre 0 interaccionismo simb6lico sao bom exemplo. 
Em identico sentido integrador se pode evocar a visao de sintese que se deve 
a Hans Gerth e C. Wright Mills 21, e mais perto de n6s, 0 relevo da aq:ao 
comunicacional na «constru\<ao social da realidade» 22. 

16 CH. COOLEY, Social Organization: a study of the larger mind. N. York, Scribner's. 1909, 
p. 61; cit. por J. SroETzEL, La Psychologie Sociale, Paris, Flamarion, 1963, p. 11. 

17 R. LINTON, The Cultural Background of Personality, N. York, Appleton, 1945. 
18 Cl. LEVI~STRAUSS, Anthropologie Structurale, Paris, PIon, 1968. 
19 Cit. por D. MCQUAIL, Communication, 2 nd ed., London, Longman, 1984, p. 6. 

20 D. J. CROWLEY, Understanding communication, The signifying web, London. 
Gordon,1982. 

21 H. GERTH and C. WRIGT MILLS, Character and Social Structure, N. York, Harcout, Brace 
and Co. 1953. 

22 P. BERGER and TH. LUCKMAN, The Social Consttuction of Reality, London, Allen Lane, 1967. 
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A abordagem da comunica<;:ao no ambito das Ciencias Sociais nao se 
confinou aos processos de socializa<;:ao e encultura<;:ao em que efectiva
mente tern a maior releviincia. 19ualmente presente nos fen6menos de 
influencia, de liderano;:a e de poder, nos processos de associa<;:ao, de relacio
namento e de interac<;:ao, na aprendizagem e na mudan<;:a, a comunica<;:ao 
mereceu de soci61ogos e psic61ogos amplo e profundo tratamento 23. A obra 
de K. Lewin e seus discfpulos, como linha mais saliente do movimento das 
Rela<;:6es Humanas e da Dinamica de Grupo ilustra bern esse facto. 
A Psicossociologia, disciplina dedicada ao estudo dos comportamentos em 
situa.yao de interaq;:ao, nos grupos, nas organizac;oes, e em contextos seme
lhantes, que outra coisa cO senao estudo da comunica<;:ao? 24 E a psicologia 
da aprendizagem, da mudan<;:a de atitude e de comportamento? E que dizer 
das teorias e prMicas psicoterapeuticas no concernente as estruturas e dina
mismos da personalidade e aos processos de rela<;:ao/comunica<;:ao entre 
doente!cliente e terapeuta? 2S Neste vasto campo, em que as fronteiras 
disciplinares se revelam tao incertas, foram formuladas e confirmadas 
importantes no<;:6es e interpreta<;:6es dos processos da comunica<;:ao 
humana. Razao bastante para que 0 estudo da comunica<;:ao prossiga em 
intima associa<;:ao com a pesquisa e a pratica nele desenvolvidas. 

5. Comunicao;:ao, Ciencias da Linguagem e Ciencias Humanas 

A associa<;:ao da comunica<;:ao e da linguagem nos seres humanos cO tal 
que chegamos a confundi-las. Para 0 antrop61ogo e linguista Dell Hymes, 
por exemplo, a aquisi<;:ao da linguagem pela aprendizagem da lingua 
permite nao s6 a aquisi<;:ao da competencia gramatical mas tambem a da 
pr6pria competencia comunicativa. Estudar a comunica<;:ao cO assim, neces
sariamente, estudar a linguagem. Ora esta, ao contrano da comunica<;:ao 
enquanto tal, foi objecto de profundo e rigoroso tratamento quer no pensa
mento antigo grego e latino, quer no da tradi<;:ao ocidental que mereceu 
o apelido de «logocentrica». No entanto, como cO sabido, apesar desta 
riquissima herano;:a e das reais aquisi<;6es duradoiras que ela nos legou, a 

23 Os manuais de psicoiogia social sao eloquentes a este respeito: ver, por exemplo, 
J. STOETZEL, La Psychologie Sociaie, Paris, Flamarion, 1963. 

24 Cf. por exemplo: K. LEWIN, Psychologie Dynamique, Les Relations Humains, Paris, 
PUF, 1972; D. CARTWRIGHT and H. ZANDER, Group Dynamics: Research and Theory, N. York, 
Harper and Row, 1968; M. DEUTSCH et R. KRAuss, l£s Theories en Psichoiogie Sociale, Paris, 
Mouton, 1972. 

25 G. ALLPORT, Existencial Psychology, N. York, Random House, 1965; J. FADIMEN and 
R. FRAGER, Personality and Personal Growth, N. York, Harper and Row, 1976; C. ROGERS, 
On Becoming a Person, Boston, Houghton-Mifflin, 1961. 
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linguistica como ciencia so recentemente se impos. 0 seu triunfo esta na 
origem do extraordinano desenvolvimento das ciencias da linguagem na 
segunda parte do nosso seculo. 

A emergencia do campo da comunicac;:ao, a seguir a II Grande Guerra, 
nao aconteceu sob 0 signo da linguagem, embora esta encontrasse lugar 
inevitavel no processo de codificac;:ao-descodificac;:ao das mensagens 
verbais. A orientac;:ao behaviorista que inspirou largamente a pesquisa 
americana em cujo seio se formou a primeira grande corrente de estudos da 
comunicac;:ao nao favorecia a abertura as novas perspectivas da linguistica 
e a sua influencia na compreensao dos processos de comunicac;ao humana, 
que sao, por exceiencia, processos de interacc;:ao por meio de mensagens 
significantes. Entre estas, as mensagens verbais, ocupam lugar impar. 
E certo que a comunicac;:ao nao coincide com a linguagem. Mas nao e 
duvidoso que a comunicac;:ao humana se realiza, do modo mais perfeito 
e especifico, na e pela linguagem. 

Temos assim que a compreensao da comunicac;:ao passa, em impor
tante medida, pela compreensao da linguagem. Neste sentido, conceitos e 
teorias elaborados no quadro da Linguistica Geral, da Teoria Literana, da 
Teoria da Literatura, da Semi6tica e de areas interdisciplinares tais como a 
Socio-linguistica, a Psico-linguistica, a Pragmatica e as Teoria e Analise 
do discurso, projectaram sobre os processos comunicativos novas luzes 
revelando facetas que permitiram 0 seu melhor entendimento. A actual 
pesquisa permanece tao florescente que se toma dificil acompanha-la, nao 
so pela sua. quantidade, mas tambem pela especificidade das teorias orien
tadoras e dos campos explorados. Nao ha, no entanto, via altemativa. Dado 
o caracter primordial da linguagem verbal na acc;:ao e interacc;:ao signifi· 
cante pr6pria da comunicac;:ao humana, nao e possivel avanc;:ar na compre
ensao desta sem alcanc;:ar entendimento da primeira. Dai que os estudos 
de comunicac;:ao tenham procurado nas ciencias da linguagem fundamento 
e orientac;:ao e mantenham com elas a mais estreita conexao. Limitando-nos 
a dimensoes que se nos afigurrun mais fecundas, parece-nos importante 
sublinhar os seguintes. 

Os ensinamentos do fundador da linguistica modema Ferdinand de 
Saussure 26 e os do filosofo Charles Sanders Peirce 27 lanc;:aram as bases 
para a progressiva eiucidac;:ao dos processos de significac;:ao atraves dos 
diferentes tipos de signo e particularmente da linguagem verbal. A obra dos 

26 F. de SAUSSURE, Cours de Linguistique Generale, Paris, Ed. Payot, 1971 (1.a publica~o 
em 1916). 

27 Ch. PEIRCE, The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1958. 
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pioneiros foi continuada e completada por grande numero de autores, 
isolados ou agrupados em «escolas», enquanto novas orientac;:6es emer
giram num campo que nao cessou de crescer nas ultimas decadas. Na nossa 
perspectiva, necessariamente limitada e mesmo enviesada pelos quadros da 
nossa formac;:ao, destacam-se as obras e autores que permitiram avanc;:ar na 
explicitac;:ao e compreensao dos processos semi6ticos, das estruturas funda
mentais da linguagem, de suas modalidades e funcionamento na interacc;:ao 
verbal enos textos/discursos, sem descurar a articula<;ao destes com as 
estruturas sociais. A semi6tica como teoria geral da semiose constitui 
fundamento e quadro permanente da ciencia da comunicac;:ao, definida 
designadamente atravCos do pensamento nao s6 dos fundadores ja evocados 
mas tambem de autores como Charles Morris 27, Louis Hjelmslev 28, Roland 
Barthes 30, Algirdas Greimas 31, Pierre Guiraud 32, Umberto Eco 33, para 
referirmos apenas os que nos sao mais familiares. 

Por outro lado, no campo especffico da linguagem, os aspectos de 
maior interesse sob 0 ponto de vista comunicacional foram recebendo 
tratamento cada vez mais aprofundado atraves de obras como as de Noam 
Chomski 34, Roman Jakobson 35, Andre Martinet 36, Georges Mounin 37, 

Emile Benveniste 38, entre os que mais orientaram 0 nosso pr6prio estudo. 
A perspectiva comunicacional e intersubjectiva, ja especialmente presente 
no ultimo autor citado, receberia impulso decisivo atraves da pragmlitica, 
ou da semantica, de John Austin 39 e John Searle 40 que nos chegaram prin
cipalmente por intermedio dos trabalhos de Oswald Ducrot 41. Uma entre 

28 Ch. MORRIS, Writings on the General Theory of Signs, Ths Hague, Mouton, 1971 (reune 
textos anteriores de 1938, 1946, 1964). 

29 L. HJELMSLEV, Proiegomenes a une throne du langage, Paris, Minuit, 1966, (trad. du 
danois, 1943). 

30 R. BARTHES, «Elements de 8emiologie», Communications, n.o 4, Seuil, 1961; Mytho
logies, Paris, Seuil, 1957. 

31 A. GREIMAS, Simantique Structurale, Paris, Larousse, 1966; Du Sens, Paris, SeuiJ, 1970; 
8emiotique et Sciences Sociales, Paris, Seuil, 1976; Stmiothique, Dictionnaire raisonne de la 
theone du langage, Paris, Hachette, 1979. 

32 P. GUIRAUD, La Semioiogie, Paris, PUF, 1971. 
33 U. Eco, Le forme del contenuto, Milano Bompiano, 1971; Trattato di Semi6tica 

Generale, Milano, Bompiano, 1976. 
34 N. CHOMSKI, Sintactic Structures, The Hague, Mouton, 1957. 
3S R. JAKOBSON, Essais de Linguistique Generate, Paris, Minuit, 1963. 
36 A. MARTINET, Elements de Linguistique Generale, Paris, Colin, 1968. 
37 G. MOUNIN, La Semantique, Paris, Seghers, 1972. 
38 E. BENVENISTE, Problemes de Lingusitique Gentrale, Vol. I, Paris, Gallimard, 1966. 
38 J. AUSTIN, How to do things with words, Oxford, Clarendon Press, 1962. 
40 J. SEARL, Speech Acts, Cambridge, Univ. Press, 1969. 
41 O. DUCROT, I.e Structuralisme en Linguistique, Paris, Seuil, 1968; Le Dire et le dit, Paris, 

Minuit, 1984; Dictionnaire Encycloptdique des &iences du Langage, Paris, Seuil, 1971. 
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muitas das recentes e actuais correntes do pensamento cientifico sobre a 
lingua e sobre a comunica~o, a que fica evocada, pese embora a sua marca 
pessoal, nao deixa de indiciar ciaramente a sua intima associac;:ao. 

A relac;:ao da comunicac;:ao com a linguagem projecta-se na relac;:ao da 
linguagem com 0 pensamento, implicados no mesmo processo que e a 
genese da significac;:ao. Dai que 0 estudo da comunica~o, como 0 da 
linguagem, mantenha intima conexao com as ciencias do espirito ou 
Ciencias Humanas e designadamente com a filosofia e disciplinas especi
ficas afins. Tratando-se na comunicac;:ao, como efectivamente se trata, de 
criar e/ou descobrir sentido, como nao haveria de verificar-se a referida 
conexao? Dai 0 encontro com as correntes de pensamento que procuram de 
urn modo ou outro os percursos da interpretac;:ao e da genese do sentido. 
Com efeito, a tematica comunicacional encontra eco profundo na fenome
nologia, na hermeneutica, na filosofia social e politica, como e patente, nao 
s6 nas obras de referencia ja ciassicas como na reflexao actual. 0 interesse 
suscitado, por exemplo, pela obra de Habermas sobre a comunicac;:ao, e 
bern revelador. No mesmo sentido, 0 renascer da ret6rica e das teorias da 
argumentac;:ao adquirem valor simb6lico sobre a manifestac;:ao da centrali
dade da comunicac;:ao no pensamento contemporiineo. 

6. A interdisciplinaridade das ciencias da comunica.,;ao 

As disciplinas e linhas de reflexao evocadas estabeleceram os funda
mentos da area cientifica da comunica~o que nelas continua a procurar os 
seus quadros te6ricos e metodol6gicos. Outras abordagens poderiam ser 
referidas, como por exemplo, a tradic;:ao dos departamentos das 
Vniversidades Americanas dedicados ao estudo e formac;:ao nas disciplinas 
do discurso (Speech communication) os quais desempenharam importante 
papel na criac;:ao de departamentos de comunicac;:ao 42. Vma corrente de 
reflexao e analise relevante na nova area e a que se refere a comunica~ao 
pela imagem, a qual conhecera ja not6rio desenvolvimento com 0 cinema 
e haveria de suscitar 0 maior interesse com a explosao das tecnicas audio
visuais de que, por exemplo, a publicidade vern tirando 0 maior proveito. 
Outras dimens6es do processo comunicativo, a suscitar tambem analises 
especificas e originais, foram as relativas a expressao corporal, incluindo, 

42 A actual «Speech Communication Association», assim designada desde 1968, foi 
criada em 1914 com 0 nome de «National Association of Academic Teachers of Public 
Speaking». Cfr. G. GERBNERIW. SCHRAM, «Study of Communications», International 
Encyclopedia of Communications, Oxford Univ. Press., 1989, Vol. I, p. 360. 
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movimentos, gestos, posi<;:oes e rela<;:oes espaciais e temporais. Neste sen
tido vao, entre outros, os trabalhos de Erwing Goffman 43, Edward Hall 44, 

Ray Birdwhistel 45, que deram justo relevo it significa<;:ao daquelas dimen
soes da interac<;ao comunicativa. 

Como anteriormente ja referimos, a partir dos fins da II Grande 
Guerra, a importancia da comunica<;ao e a sua expansao, sob suas multi
plas farrnas, nos seus diferentes elementos e dimensoes, nas suas conexoes 
com toda a esfera da vida social, na~ cessou de crescer, e crescer a urn ritmo 
cada vez mais acelerado. A complexidade do processo comunicativo e a 
multiplicidade das suas realiza<;:oes levaram a abordagens muito diferen
ciadas, quer sob 0 ponto de vista te6rico e metodol6gico, quer sob 0 ponto 
de vista das praticas. A tal ponto que, em nossos dias, 0 campo da comuni
ca<;:iio, de tao extenso, sincretico e ambiguo, corre riscos de indefini<;:ao e 
descaracteriza<;:ao. Nao se trata todavia, de tendencia inequivoca e movi
mento imparavel. Bern pelo contrnrio, a incontestavel importancia da 
comunicaqao para a vida dos humanos e de suas sociedades exige 0 

trabalho met6dico rigoroso e continuado em prol da compreensao apro
fundada do processo da comunica<;:ao humana e do seu consequente 
aperfei<;:oamento. 

Ocampo das Ciencias da Comunica<;:ao apresenta-se, pois, muito vasto, 
com limites mal definidos, atravessado por for<;:as contrarias que ora 0 revi
goram ora 0 enfraquecem. Neste contexto, impoe-se tomar orienta<;:ao 
prudente mas com abertura bastante as diferentes abordagens e abran
gendo as tematicas e aspectos especificos do comportamento comunicativo. 
o canicter sincretico dai resultante pade nao favorecer, e certo, a coerencia 
te6rica, em principio sempre desejavel para uma disciplina. Mas tern 0 

merito nao negligenciavel de reconhecer a real pluralidade dos saberes e 
abordagens sobre a comunica<;:ao humana, que, por sua vez, exprimem a 
complexidade dos processos que a realizam. 

E ponto geralmente aceite que nao dispomos de uma teoria unitaria 
sabre a comunicat;ao humana. As proclarnat;6es em contr:hio que alguns 
Ollsaram nao se revelaram fundamentadas. E verdade que 0 grave risco 
da falsa interdisciplinaridade espreita a nossa disciplina. Entendemos a 
interdisciplinaridade como humilde pratica cientifica que procura e aceita 
ferramentas conceituais de diferentes disciplinas, desde que se mostrem 
adequadas para tratar questoes especificas, abordadas, por isso mesmo, 

43 E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Every Day Life, N. York, Doubleday, 1959; 
Frame Analysis, Mass., Havard, Univ. Press, 1974. 

44 E. HALL, The Silent Language, N. York, Doubleday, 1959. 
4S R. BIRDWHISTEL, Kinesics and Context, Filadelfia, Univ. of Pennsylvania Press, 1970. 
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num quadro proprio. Essencial e que a importac;:ao de conceitos e teorias 
nao traia a sua natureza e validade e que a interdisciplinaridade nao 
redunde no empobrecimento das disciplinas em causa, mas promova, 
antes, a sua convergencia para abordagens mais adequadas a complexidade 
das quest6es em analise. Tal e, em todo 0 caso, a concepc;:ao que perfilhamos 
e que pode permitir 0 tratamento cientifico das quest6es da comunicac;:ao 
humana sem truncar nem a natureza desta nem 0 valor fundado das disci
plinas constituidas. 

Pela nossa parte, nao desejamos tomar a posic;:ao daque!es que, carac
terizando a questiio comunicacional como moda, ideologia, terra de 
ninguem, refugio ou tapa-buracos, chegam a propor 0 abandono da propria 
noc;:ao de comunicac;:ao 46. Pretendemos antes apostar na via positiva de 
prosseguir 0 exame dos fenomenos do comportamento humano que a 
linguagem comum foi designando por comunicac;:ao. A presenc;:a multimoda 
da comunicac;:ao em larguissima gama de fenomenos da experiencia 
humana, longe de inibir ou desincentivar a sua abordagem cientifica, 
havera antes de a motivar. Extensao tao ampla de conceito a que natural
mente corresponde uma compreensao ou conteudo de grande generalidade 
pode precisamente revelar os trac;:os essenciais dos processos de comuni
cac;:ao. De todo 0 modo, nao e duvidoso que 0 processo de comunicac;:ao, 
atraves do qual os seres humanos compreendem e se fazem compreender 
por meio de signos, seja principio e fundamento de toda a vida pessoal 
e social. Aborda-lo e compreende-lo 0 mais adequadamente possive! e 
tributar-lhe a devida considerac;:ao e abrir caminhos para sua mais cabal 
realizac;:ao na acc;:ao individual e colectiva. Da comunicac;:ao, da compe
tencia comunicativa dos individuos, dos grupos, das sociedades, depende 
a sua existencia e a qualidade desta. Nao podemos deixar de comunicar, e, 
nos nossos modos de comunicar, manifesta-se e constr6i-se 0 nosso modo 
de ser. E inegave!, e a experiencia comprova, que 0 estudo da comunicac;:ao 
humana se revela caminho dificil, pedregoso, acidentado e incerto. Os que 
hoje nos aventuramos nele, crentes no valor do objecto procurado e deci
didos a percorrer os trilhos de metodos adequados, nao faremos sos a 
viagem. Qutros abriram ja sendas e clareiras, construfram pontes, fixaram 
marcos e direcc;:6es que nos permitem trac;:ar 0 nosso caminho, 0 qual em 
procuras desta natureza, sempre havera de ser proprio. 

46 E. VER6N, «Pour en finir avec la communication», Rtseaux, n.o 46-47, Paris, CNET 
(1991), p. 122. 
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