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PROCESSAMENTO DE INFORMA(:AO PROVENIENTE 
DOS MASS MEDIA - UMA VISAO PANORAMICA BREVE' 

ALEXANDRA LAZARO * 

RESUMO 

o modo como as pessoas processam informa~ao dos mass media e analisado 
nas fases mais genericas, considerando a atenc;ao, os factores que afectam a informa~ao 
em mem6ria e 0 modo como esta e recuperada e utilizada nas representa~6es sobre 
sociedade, nas atitudes enos comportamentos. 0 papel dos afectos no processamento 
de informa~ao e no modo como se experienciam as mensagens e tambem considerado. 
No global, verifica-se maior esfor~o na investiga~ao sobre a televisao, uma articula~ao 
crescente com modelos e perspectivas provenientes principalmente da Cogni~ao Social 
e da Psicologia Cognitiva e urn nivel heuristico elevado na gera~ao de problemas de 
investigac;ao. 

Introdu~li.o 

A rela~ao entre as pessoas e os media, nomeadamente os efeitos dos 
mass media, tern sido estudada desde 0 inicio deste seculo, com maior 
intensidade nos anos 20 e 30 e a partir dos anos 60, ap6s 0 surgimento 
da televisao. Trabalhos chissicos e pioneiros sao os de Robert Ezra Park, 
desenvolvidos nas quatro primeiras decadas, e 0 de Walter Lippmann (1922; 
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citados por Saperas, 1987, p.19 ss) e que versam 0 efeito dos mass media no 
conhecimento das pessoas e na opiniiio publica. Algumas das perspectivas 
desenvolvidas nesta primeira fase pressupunbam uma influencia determi
nista dos media nas pessoas (ex. teoria hipodermica; citada, por exemplo, 
por Biagi, 1988, p.295), 0 que posteriormente foi sendo desafiado. 0 estudo 
de Cantril (1940) sobre as reacc;:6es das pessoas ao programa radiofonico 
«A guerra dos mundos» fez emergir urn factor cognitivo moderador impor
tante - 0 nivel de pensamento critico, que explicava a interpretac;:iio do 
programa e as reacc;:6es subsequentes. Durante os anos 50 e 60, a atenC;:iio 
dos investigadores centra-se no estudo dos efeitos dos mass media nas 
atitudes e no comportamento, particularmente no campo da publicidade 
(Perry, 1996; Saperas, 1987). Apos 0 aparecimento da televisiio, nos anos 50, 
ressurgem os estudos sobre os efeitos cognitivos, principalmente, sobre os 
efeitos desta nas crianc;:as e no comportamento violento, estes ultimos com 
uma proveniencia mais sociologica (Biagi, 1988). Desenvolve-se tambem 
urn modelo, niio de efeitos, mas virado para as motivac;:6es da audiencia
o modelo dos usos e gratificac;:6es. 

Recentemente, estudos desenvolvidos com base nos quadros teoricos 
da psicologia cognitiva, da cognic;:iio social e das emoc;:6es tem-se debruc;:ado 
sobre 0 processo sujacente aos efeitos dos mass media nas pessoas, ao nivel 
das cognic;:6es, das atitudes, dos afectos e do comportamento, com enfase 
no modo como a pessoa processa a informaC;:iio, integrando os objectivos 
do individuo (ex. usos dos media) e os efeitos ocorridos (ex. julgamentos 
realizados, atitudes). Tambem procuram analisar 0 processo presente em 
relaC;:6es ja formuladas pela tradiC;:iio mais sociologica como, por exemplo, 
os efeitos de encuituraC;:iio ou de definiC;:iio da agenda do publico. Este tra
balho consistira numa abordagem panoramica destes estudos, baseada 
numa revisao de literatura naD exaustiva, sabre 0 modo como os individuos 
adultos prestam atenC;:iio, memorizam e reagem afectivamente a infor
mac;:iio dos meios de comunicac;:iio social, principalmente da televisiio, e 
como essa informaC;:iio em memoria e utilizada e afecta as suas representa
~6es cognitivas sabre 0 mundo e alguns dos seus comportamentos. 

Processamento de informac;:iio proveniente dos mass media 

Tal como noutros contextos, 0 individuo processa informa~ao pro
veniente dos mass media. Isto significa que presta aten93.o, selecciona 
informa9ao, armazena alguma dessa informa9ao em memoria e utiliza-a 
potencialmente nos seus julgamentos sobre 0 mundo e sobre os outros. 
Em todos estes processos cognitivos nao hA necessariamente urn proces
samento sistematico da informac;:iio: a pessoa niio presta atenc;:iio a todos 
os aspectos da mensagem televisiva, niio selecciona toda a informaC;:iio a 
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que presta atenlYao, nao armazena toda a informa<;ao que selecciona, nem 
utiliza num julgamento toda a inforrnac;:ao potencialmente pertinente em 
mem6ria. Ocorre urn processamento de tipo heuristico, que exige poucos 
recursos cognitivos, e que consiste na utilizac;:ao de regras cognitivas, habi
tualmente designadas de heuristicas, que facilitam a selecc;:ao de infor
mac;:ao (por exemplo, a que esta mais acessivel em mem6ria) e 0 modo 
como e utilizada. Subjacente esta uma visao do individuo como proces
sador de inforrnac;:ao, mas possuindo uma capacidade limitada para 0 
fazer, embarcando em atalhos cognitivos que tambem dependem das suas 
motivac;:oes, necessidades e afectos (Fiske e Taylor, 1991). 

Tambem existem diferentes niveis de consciencia no processamento de 
inforrnac;:ao que realizamos. Vma distinc;:ao basica consiste na diferenc;:a 
entre processos cognitivos controlados e automaticos, que podem constituir 
como que p610s de urn continuum de controlo ou automatismo cognitivo 
(ex. Bargh, 1988). Os primeiros sao intencionais, flexiveis e mais exigentes 
na capacidade de processamento necessaria. Os segundos nao sao inten
cionais, nao sao controlaveis e apenas requerem 0 usa de quantidades 
minimas nos recursos de processamento de informac;:ao. Na relac;:ao com os 
mass media poder-se-a dizer que, habitualmente, e 0 individuo que escolhe 
interagir ou nao, 0 que constitui urn comportamento intencional, dirigido 
por objectivos que podem ser de obtenc;:ao de inforrnac;:ao ou de entreteni
mento, entre outros. Mas ap6s, este primeiro passo, 0 processamento da 
inforrnac;:ao, principalmente de meios como a radio ou a televisao, tambem 
comporta aspectos de funcionamento automatico. Este funcionamento 
podera revelar-se na atenc;:ao involuntaria que prestamos aos estimulos, 
na activac;:ao de representac;:oes mais salientes na nossa mem6ria e que 
orientam uma percepc;:ao selectiva da inforrnac;:ao, na utilizac;:ao pouco 
consciente de heuristicas, por exemplo. 

1. Atenfao para in{ormafao televisiva 

A aten<;ao, considerando processos de orienta<;ao e de percep<;ao que 
seleccionam a informa<;ao disponivel para processamento central, come<;ou 
a ser estudada no processamento de informa<;ao televisiva de modo mais 
sistematico a partir da segunda metade da decada de 70 (Anderson e 
Burns, 1991). Ao contnirio do que acontecia na investiga<;ao mais tradi
cional da psicologia cognitiva, nos estudos dos processos atencionais para 
informalYao televisiva utilizam-se estimulos mais complexos, com maior 
durac;:ao e significado e que integram diversas modalidades sensoriais. 
Nestes estudos tern sido abordadas tres areas: duas mais ligadas ao desen
volvimento da crianc;:a, orientac;:ao visual (olhar) para a televisao e a audic;:ao 
de televisao, e outra mais ligada a populac;:ao adulta, a intensidade da 
atenc;:ao a televisao (Anderson e Bums, 1991). Esta ultima apresenta maior 
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interesse numa sintese sobre os efeitos da televisao, pois a intensidade da 
aten~o tern sido usada como indicador do envolvimento do espectador 
com 0 programa televisivo, factor mediador importante nos estudos sobre 
os efeitos da exposic;ao aos media, como se vera ao longo deste trabalho. 
A intensidade da atenc;ao tern sido tambem relacionada com aspectos 
formais (resultantes de tecnicas de produc;ao e de edic;ao) e de conteudo 
(relativos a importancia e facilidade de compreensao da informac;ao). Esta 
investigac;ao conduziu a formulac;ao de modelos de atenc;ao a televisao, por 
exemplo, 0 modelo da inercia atencional (ex. Anderson e Burns, 1991; 
Bums e Anderson, 1993; Geiger e Reeves, 1993a, 1993b) e 0 modelo dos 
recursos multiplos (Basil, 1994a, 1994b). 

o modelo da inercia atencional considera que a atenc;ao a televisao 
aumenta com 0 envolvimento cognitiv~ com a mensagem. 0 que explica a 
manutenc;ao da atenc;ao entre segmentos nao relacionados da mensagem 
e permite manter 0 processamento mesmo quando 0 conteudo muda e se 
apresenta, momentaneamente, imprevisivel ou incompreensivel (Bums 
e Anderson, 1993); por exemplo, na transic;ao entre cenas de urn filme ou 
na transic;ao para urn intervalo publicitftrio. 

No ambito deste modelo, Geiger e Reeves (1993b) analisaram a varia
~o da atenc;ao para sequencias televisivas compostas por segmentos de 
diferente dura~o. Neste estudo, a atenc;ao foi avaliada com base na res
posta a uma tarefa secundftria. Pressupoe-se uma base limitada de recursos 
atencionais, estando a atenc;ao deslocada principalmente para a tarefa 
primftria, que consiste em ver televisao. A resposta a uma tarefa secundaria, 
que no caso consistia na reacc;ao a urn som, tambem vai exigir aten~o. E 0 

tempo que a pessoa leva a responder ao som que pode fomecer pistas 
sobre a quantidade de recursos atencionais exigidos pela tarefa primaria, 
ver televisao. Assim, tempos de reacc;ao ao som mais longos indicarn 
maiores exigencias de atenc;ao pela tarefa primaria. Estes investigadores 
verificaram que e necessaria mais atenc;ao para 0 segmento interruptor 
quando 0 primeiro segmento e longo (30") do que quando e curto (10"), 
ou seja, quanta maior 0 investimento cognitiv~ na sequencia inicial, mais 
dificil e mudar para uma nova sequencia de informa<;ao. Tambem e neces
saria maior aten~o quando a mudan~ estrutural (0 corte) ocorre entre 
segmentos semanticamente nao relacionados do que quando se verifica 
entre segmentos semanticamente relacionados (Geiger e Reeves, 1993a). 

Segundo urn modelo de atenc;ao a televisao mais abrangente - 0 

modelo dos recursos multiplos, as recursos de processamento do indivfduo 
sao limitados e repartem-se nas tarefas de aten<;ao, processamento seman
tico e memoria. Hipotetiza que as exigencias de capacidade de processa
mento sao maiores para a informac;ao auditiva que para a informac;ao 
visual, para informa~o com malor significado e para 0 processamento 
conjunto de informa~o nas duas modalidades sensoriais (auditiva e 
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visual), 0 que tambem depende do grau de redundancia da informa~o 
processada (Basil, 1994a). Este modelo, segundo 0 proprio autor, necessita 
de verificac;:ao empirica, de modo a se testar as suas predic;:6es e a apro
fundar os resultados ja alcanc;:ados. Assim, num estudo por si realizado 
(Basil,1994b), apresentou dois tipos de mensagens video, variando a quan
tidade de informac;:ao auditiva e visual: mensagens apenas compreensiveis 
com base na informac;:ao auditiva (com maior quantidade de informac;:ao 
auditiva) e mensagens apenas compreensiveis com base na infonnacrao 
visual (com maior quantidade de informac;:ao visual). Pediu aos partici
pantes no estudo para prestarem atenc;:ao apenas a urn dos canais: ao canal 
auditivo ou ao canal visual. Para avaliar os recursos de aten~o requeridos 
por cada modalidade, mediu 0 tempo de reacc;:ao das pessoas a sons ou 
luzes que ocorriam enquanto as pessoas viam televisao. Quanto maior 0 

periodo de tempo para responder a estes estimulos, maior a atenc;:ao desti
nada ao processamento da mensagem video. Com base no seu modelo, 
esperava que as reacc;:6es fossem mais rapidas quando (a) os estimulos 
pertencessem a mesma modalidade sensorial do canal que contivesse mais 
informac;:ao e quando (b) os estimulos pertencessem a mesma modalidade 
sensorial do canal em que as pessoas estivessem focalizadas. Apesar de os 
participantes detectarem estimulos apresentados em ambos os canais, as 
respostas foram mais rapidas a tarefa secundaria quando era 0 canal audi
tivo que continha mais informac;:ao, independentemente do estimulo da 
tarefa secundana ser urn som ou uma luz, e quando os participantes se 
focavam no canal auditivo, tambem independentemente da modalidade 
sensorial do estimulo. Os autores sugerem que existem recursos de atenc;:ao 
para ambas as modalidades, mas que parece haver uma sobre-atribuic;:ao de 
recursos ao canal auditivo e uma maior activa~o do organismo (arousal), 
aumentando os recursos cognitivos para informac;:ao auditiva, 0 que, conse
quentemente, dirninui os tempos de reacc;:ao na tarefa secundaria. As possi
bilidades de explicac;:ao destes resultados e de outros factores 
intervenientes, apesar de nao colocarem 0 modelo em causa, ilustram a 
necessidade de mais investigayao nesta area. 

2. Mem6ria para infOTlflJ1{'iio televisiva 

Alguma da inforrnac;ao seleccionada pelos processos atencionais inl 
permanecer em memoria. Assim, tern tambem constituido objecto de 
estudo 0 modo mais ou menos preciso como as pessoas constroem conhe
cimento, particularmente, a partir de informac;:ao noticiosa televisiva ou 
escrita. Esta informac;:ao pode ser semantica, i.e., relativa a factos e con
ceitos, ou episodica, i.e., sobre as situac;:6es. 0 argumento apresentado para 
os profissionais de jornalismo consiste em considerar que, se urn dos seus 
objectivos consiste em fornecer as pessoas informac;:ao que lhes permita 
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construir representac;:6es 0 mais rigorosas possivel dos acontecimentos, 
devem saber qual 0 impacto da forma como elaboram os seus trabalhos 
nestas representac;:6es. 

A mem6ria para a informac;:ao noticiosa e baixa, mesmo se avaliada 
imediatamente ap6s 0 consumo, e, para alem elisso, as pessoas confundem 
informac;:ao de noticias diferentes (Gunter, 1991). A maior parte da infor
mac;:ao epis6dica perde-se logo ap6s a sua apresentac;:ao, permanecendo 
em memoria apenas infonnac;ao semantica grosseira e julgamentos gerais 
e inespecificos sobre os conteudos (Brosius, 1993). Alguns factores que 
parecem influenciar a memoria para a informac;ao noticiosa televisiva e 0 

nivel de conhecimento sao: 0 grau de escolaridade, 0 estatuto profissional, 
o nivel de redundancia da informac;:ao, a junc;:ao de imagens para captar a 
atenc;:ao, 0 modo como a hist6ria e construida (ex. com base em informac;:ao 
geral ou em exemplos) e a existencia de conteudos emocionais. 

Ao nivel da audiencia, graus de escolaridade e estatutos profissionais 
mais elevados correlacionam-se com uma maior mem6ria para informac;:ao 
noticiosa (cf. Gunter, 1991). Esta relac;:ao inclui-se na «hip6tese do distan
ciamento» (gap hypothesis), que preve que os niveis s6cio-econ6micos mais 
elevados adquiram mais facilmente informac;:ao dos mass media que niveis 
mais baixos, reforc;:ando e aumentando 0 desnivel de conhecimento entre 
eles (ex. Saperas, 1987). Esta relac;:ao e mais significativa para temas nacio
nais e intemacionais que para assuntos loeais, 0 que significa que as inte
resses e objectivos dos individuos influenciam 0 seu envolvimento com os 
media e a selectividade e a profunelidade do processamento da informac;:ao. 
Por outro lado, pessoas com representac;:6es cognitivas mais elaboradas 
sobre um determinado assunto tem geralmente maior eficacia na selecc;:ao 
e utilizac;:ao de nova informac;:ao que pessoas inexperientes nessa area, 0 que 
podera influenciar a mem6ria para alguns assuntos. 

Um determinado nivel de redundancia na informac;:ao oral e visual 
contribui para a aprendizagem, mas uma redundancia elevada prejudica-a. 
Considerando informac;:ao noticiosa com mesmo conteudo, parece haver 
maior recuperac;ao de informac;ao quando esta e transmitida pela televisao 
do que quando e recebida pela radio (Brosius, 1993), talvez devido it redun
dancia entre informac;ao visual e verbal em televisao. Contudo, as resul
tados de estudos nesta area nao sao conclusivos. Tambem se observou que 
o agrupamento de noticias com base numa taxonomia, aumentando a 
redundancia, aparentemente prejudica a mem6ria para a informa9ao trans
mitida (cf. Gunter, 1991). 

Em televisao, a junc;:ao de imagens tem sido usada como um modo de 
captar a atenc;ao da pessoa e, eventualmente, aumentar a sua memoriza<;3.o 
da informac;:ao transmitida. Contudo, parece nao haver um efeito claro das 
imagens na mem6ria para a informac;:ao. Os estudos tem utilizado 
conteudos e formatos diferentes na apresentac;:ao da informac;:ao e tarefas 
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de mem6ria diferentes (ex. mem6ria de reconhecimento ou pistas para a 
recupera\,ao da informa\,ao em mem6ria), que variam na facilidade de acesso 
a informa\,ao disponivel e no esfor\,o cognitivo requerido (Brosius, 1993). 

A representa\,ao da informa\,ao em mem6ria tambem tern sido testada 
pedindo julgamentos as pessoas baseados nessa informa\'ao e variando 0 

modo como 0 texto da noticia e construido. 0 conteudo de noticias pode 
recorrer a informa\,ao sobre casos particulares e exemplos ou a informa\,ao 
geral (frequencia de urn determinado acontecimento, por exemplo), que 
e mais rigorosa, vista que apresenta urn panorama completo do aconteci
mento. Tern sido verificado que a informa\,ao sobre casos particulares tern 
mais impacto no conhecimento das pessoas que a informa\,ao mais geral e 
que a facilidade de compreensao e capacidade para captar aten\,ao e mais 
elevada para exemplos que para informa\,ao mais gera!. Assim, se estes 
casos particulares nao forem representativos do acontecimento em questao, 
i.e., se forem extremos, as representa\,oes construidas apresentam-se 
(bastante) distorcidas relativamente a realidade, visto que as pessoas gene
ralizam a partir dos exemplos. Urn exemplo citado na bibliografia e urn 
resultado obtido por Zillmann et al. (1992; citado, por exemplo, por Brosius 
e Bathelt, 1994): com base numa reportagem que afirmava que apenas urn 
ter\,o das pessoas que seguiam uma determinada dieta voltavam a ganhar 
peso e em que se entrevistam pessoas que tinham voltado a ganhar peso, as 
pessoas construiam julgamentos sobre a dieta em que consideravam que a 
probabilidade de voltar a ganhar peso era de 2/3. 

Brosius e Bathelt (1994) apresentam hist6rias jomalisticas apresen
tadas num suposto programa de radio ou num jomal que variam no 
numero de exemplos, apresentados de modo vivido (mais emocional e acen
tuado) ou pouco vivido (linguagem e tom de voz mon6tonos), na precisao 
da inforrna\,ao geral (em termos absolutos, ,,35% da popula\,ao ... », ou rela
tivas, «urn numero crescente de pessoas ... ») e na representatividade dos 
exemplos (ex. entrevistas a pessoas com diferentes opinioes ou apenas a 
pessoas com deterrninadas opinioes). Verificam que as pessoas se baseiam 
nos exemplos apresentados para construir as suas opinioes, tendo as entre
vistas ao vivo maior impacto que uma sfntese feita pelo rep6rter. Quando 
os exemplos sao representativos, as pessoas parecem ponderar esta infor
ma\,ao (ex. opinioes a favor e contra determinado problema) na forma\,ao 
da sua pr6pria opiniao. 

Noutro estudo, Gibson e Zillmann (1994) construiram noticias sobre 
furto de autom6veis, em formato de revista, em que variavam 0 grau de 
distor\,ao dos exemplos e a precisao da informa\,ao geral (quantificada ou 
apresentada com tennos relativos como «IDuitos», «pOllCOS», «quase nin
guem»). Os leitores das noticias com exemplos extremos consideravam que 
o furto de autom6veis constituia urn problema nacional mais serio que os 
leitores de noticias com exemplos pouquissimo, pOlleD ou mediamente 
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distorcidos, ohservando-se estes efeitos quer apos lerem a noticia quer 
uma semana depois. A maior ou menor qualidade da informac;:ao geral nao 
tinha qualquer efeito na utilizac;:ao que as pessoas faziam da informac;:ao 
dos exemplos. Ou seja, apenas esta Ultima informac;:ao era responsavel 
por julgamentos sohre 0 numero de vitimas, verificando-se que quanto mais 
distorcidos eram os exemplos, maiores eram as sobrestimativas sabre 0 

numero de vitimas. 
Outro problema consiste no efeito de conteudos emocionais na mem6-

ria para a informac;:ao, ou seja de que modo a gestao destes conteudos, habi
tualmente atraves de imagens na televisao, pade aumentar a mem6ria das 
pessoas. Por exemplo, Brosius (1993) estudou experimentalmente em que 
medida a quantidade de imagens relacionadas com a informac;:ao verbal 
(nenhuma, pouca ou muita) e a sua tonalidade emocional (negativa ou 
neutral influenciam a memoria de recuperac;:ao para 0 texto da noticia. 
Os participantes respondiam primeiro a urn questionario sobre interesses 
e opinioes politicas num grupo de questoes; em seguida, viam pequenos 
noticiarios, DaD tendo como objectivo a memoriza~ao da informac;ao, mas 
formar uma opiniao sobre os noticiarios; por fim, respondiam a outro 
questionario sobre informac;:ao, julgamentos e questoes apresentados nas 
noticias, de modo a verificar a sua recuperac;:ao de memoria. Os resultados 
indicam que ha algum efeito positivo das imagens na memoria. Contudo, 
este efeito e menor do que 0 esperado e pouco significativo de modo geral. 
As imagens emocionais nao conduzem a uma melhor recuperac;:ao de infor
mac;ao, mas ]evam a erros de memoria especfficos para cada notfcia e 
a sobrestimac;:ao de quantidades referidas no texto das noticias. Segundo 0 

autor, os seus dados convergem com outros provenientes de estudos sobre 
emoc;:ao e memoria, que indicam que material com conteudos emocionais 
DaD aumenta a memoria, mas estreita a atenc;ao, focando-a em deterrni
nadas partes da informac;:ao. 

3. RepresentD-{'oes cognitivas e afectos no processamento 
de informafiio noticiosa 

Como vimos, 0 individuo armazena em mem6ria informac;ao sabre 
o mundo. Esta informa<;ao pade organizar-se em diferentes formatas. 
Urn deles designa-se por esquema, e consiste numa estIutura cognitiva de 
representa<;ao de conhecimento generico sobre acontecimentos, pessoas, 
situac;:oes, objectos, em que os conceitos em memoria sobre determinado 
campo estao interrelacionados, formando como que uma rede. A activac;:ao 
de uma representa<;ao esquematica reduz os recursos de processamento 
necessarios, pois permite orientar a aten<;ao e a codifica<;ao de nova infor
ma<;ao, a mem6ria e a realiza<;ao de inferencias ou julgamentos a partir 
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de informa<;:ao incompleta. Assim, a utiliza<;:ao de determinado esquema 
permite atribuir significado a uma situa<;:ao ou inferir atributos de uma 
pessoa ou situa<;ao, mesma na ausencia de toda a informa<;3.o, pais esses 
significados ou atributos sao previstos na representa<;:ao generica de conhe
cimento (Eysenck e Keane, 1995; Fiske e Taylor, 1991). Por exemplo, se 
possuirmos uma representa<;:ao bern desenvolvida sobre determinado tema 
politico, e provavel que consigamos atender mais a nova informa<;:ao sobre 
esse tema que uma pessoa que possui uma representa<;ao pOllea desenvol
vida; tambem nos sera mais facil fazer inferencias ou julgamentos sobre a 
situa.;:ao com base em pouca informa<;:ao. 

o nivel de conhecimento, associado com a maior ou menor comple
xidade dos esquemas, relaciona-se com estrategias cognitivas diferentes. 
Em geral, peritos numa determinada area possuem representa<;:oes cogni
tivas bastante elaboradas sobre essa area de conhecimento, 0 que Thes 
permite atender mais a informa<;:ao nova e utilizar de modo mais flexivel 0 

seu conhecimento, observando nuances nas situa<;:oes, realizando melhores 
diagnosticos e utilizando diferentes estrategias na resolu<;:ao de problemas; 
pessoas inexperientes Duma determinada area possuem esquemas menDS 
desenvolvidos, mais rigidos, realizando uma analise mais superficial das 
situa<;:oes que os peritos (ex. Eysenck e Keane, 1995). 

Rhee e Cappella (1997) analisaram 0 papel da sofistica<;:ao do conhe
cimento politico, concebido como representa<;:oes esquematicas mais 
desenvolvidas, na aprendizagem de noticias. Em primeiro lugar, atraves 
de urn questionario, avaliaram os niveis de conhecimento politico gera!, de 
conhecimento cfvico, de atenc;ao as questoes nacionais, de envolvimento 
politico e de exposi<;:ao aos media. Em seguida, as pessoas liam noticias 
durante cinco dias, tres noticias em cada dia, e onde se incluia uma notfcia 
sobre cuidados de saude e sobre a qual os testes de memoria incidiriam. 
No final deste periodo de tempo, os participantes assistiram a urn debate 
sobre cuidados de saude e responderam a urn ultimo questionano para 
avaliar 0 nivel de desenvolvimento do seu conhecimento sabre 0 assunto 
OU, segundo os autores, 0 seu nivel de sofisticac;ao politica. Este incluia 
(a) questoes abertas sobre memoria de recupera<;:ao para informa<;:ao 
factual do artigo e para informa<;:ao estrategica do debate, (b) questoes 
sobre memoria de recupera<;:ao indiciada pelas questoes do debate, (c) ques
toes em que era pedida argumentac;ao sabre posic;6es face aos cuiclados 
de saude e (d) a escrita de urn texto que sintetizasse 0 que sabia sobre 0 

tema. As respostas a estas ultimas questoes permitiram avaliar a profundi
dade dos argumentos e da complexidade do conhecimento. Os resultados 
obtidos indicam que 0 nivel de sofistica<;:ao politica se deve pouco a expo
si<;:ao aos media e muito ao tipo de processamento de informa<;:ao realizado. 
Individuos com maior sofistica.;:ao politica pareciam prestar maior aten.;:ao 
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as questoes, ter um envolvimento maior e demonstraram maior complexi
dade argumentativa e conhecimento do tema, ou seja, parecem possuir 
estruturas de conhecimento esquematico mais desenvolvidas, mais inte
gradas, mais organizadas e mais utilitarias. Eram, mais provavelmente, 
individuos com maior nivel de escolaridade, envolvidos em actividades 
politicas, seguiam de perto as questOes nacionais e viam menos noticiarios 
televisivos. 

Os estados afectivos das pessoas tambem influenciam 0 tratamento de 
informac;:ao proveniente dos mass media. Em geral, estados afectivos posi
tivos ajudam a manter este estado positivo (ex. pessoas alegres tendem a 
permanecer alegres); facilitam 0 uso de heuristicas,diminuindo 0 proces
samento sistematico e analftico da informac;ao; promovem 0 agrupamento 
de informac;:ao (chunking) e uma maior flexibilidade no uso das categorias 
de informac;:ao em memoria, seleccionando-se elementos que habitual
mente nao sao incluidos nestas categorias, ou seja, em estados afectivos 
positivos a pessoa usa de forma mais alargada os seus quadros de referencia 
e de anruise (Hsu e Price, 1993). Nos estados afectivos negativos observa-se 
uma tendencia para ver 0 lado negativo das coisas e para manter 0 humor 
pessimista, e aumenta a motivacrao para processar analiticamente a infor
mac;:ao (Hsu e Price, 1993). 

Aspectos relativos ao nivel de conhecimento e ao afecto no processa
mento de informac;:ao noticiosa tem sido estudados. Por exemplo, Hsu e 
Price (1993) investigaram experimentalmente 0 modo como 0 nivel de 
conhecimento politico e 0 afecto influenciam as estrategias cognitivas na 
formac;:ao de reacc;:oes as historias dos jomais. Em primeiro lugar, os parti
cipantes liam uma historia destinada a induzir-lhes um afecto positivo ou 
negativo; em seguida liam uma noticia e, por fim, procediam a listagem dos 
pensamentos ocorridos enquanto liam 0 artigo. Uma avaliac;:ao do conhe
cimento politico geral permitiu criar dois grupos: um grupo com alto e 
outro com baixo nivel de conhecimento. Esperava-se que 0 afecto negativo 
aumentasse 0 processamento analitico em aIIlbos as grupos, mas de modo 
mais pronunciado nos individuos com menor nivel de conhecimento, dimi
nuinclo as diferen<;as entre as dais grupos na gerac;rao de pensamentos. 
Apesar de alguns afastamentos relativamente as hipoteses iniciais, os auto
res verificaram que as pessoas com maior nivel de conhecimento 
mostraram, de modo geral, urn processamento mais analitico das noticias, 
avaliado pelo numero de pensamentos relevantes para a questao gerados 
durante a leitura do artigo, em ambos os tipos de afecto. Contudo, as 
pessoas com menor conhecimento politico nao parecem ser mais influen
ciados pelo afecto negativo que as pessoas com maior conhecimento. 
Pelo contrario, os peritos aumentaram 0 processamento analitico ap6s a 
induc;:ao de afecto negativo. Uma possivel explicac;:ao podera consistir na 
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divergencia dos recursos de processamento nas pessoas com baixo nivel de 
conhecimento, dificultando a ocorrencia de processamento analitico. 
Qutros factores que requerem maior investigaQao relacionam-se com as 
possibilidades de 0 afecto induzido ter sido muito provis6rio e de ocorrer 
uma maior diferencia<;:ao entre estados afectivos positivos do que entre 
estados afectivos negativos. 

Objectivos de exposi",ao aos mass media e estados afectivos 

Os objectivos das pessoas no uso dos mass media e a sua realiza<;:ao ou 
gratifica<;:6es obtidas tern sido estudados, principalmente, no ambito do 
modelo dos usos e gratifica<;:6es. Numa vertente mais cognitiva salien
tam-se conceitos como actividade da audiencia e expectativas e, numa 
vertente mais afectiva, emergem 0 modo como a regula<;:iio dos afectos pode 
ser realizada pela exposi<;:iio aos media e como 0 processamento das mensa
gens se associa a experiencias afectivas. 

1. Objectivos e actividade do individuo - modelo dos usos 
e gratificafOes 

o modelo dos usos e gratifica<;6es e urn modelo centrado no individuo, 
nas suas expectativas, necessidades e motivos para comunicar e nas gratifi
ca<;:6es obtidas com a utiliza<;ao dos media, 0 que enfatiza a sua capacidade 
de escolha e a intencionalidade do seu comportamento, ou seja, 0 que tern 
sido designado como «actividade da audiencia» (ex. Rubin, 1994). Os inves
tigadores tern tambem tentado chegar a tipologias de motivos que per
mitam captar as diferen<;:as individuais e, simultaneamente, aplicar-se a 
popula<;:6es. Este modelo preve diferentes niveis de envolvimento com base 
nas necessidades de interacc;ao da pessoa, relacionadas com dais tipos de 
usa dos media: usa instrumental, dirigido para urn objectivo especffico 
(ex. obter informa<;:ao sobre urn determinado assunto) e implicando maior 
actividade e selectividade nas escolhas e menor tempo de exposi~ao aDS 

media; uso ritualizado, com objectivos menos especificos (ex. relaxar) com 
comportamento de exposic;ao aos media menos orientado e selectivo e com 
maior tempo de consumo (Rubin; 1994). Urn outro aspecto considerado sao 
as atitudes face aos media, i.e., em que medida diferentes meios de comu
nica<;:ao social e interpessoal tern capacidade de satisfa~ao de necessidades 
ou objectivos de comunica~ao como entretenimento, relaxamento. esquecer 
o trabalho e outras coisas, passar 0 tempo, ter algo para fazer com os 
amigos. aprender algo sobre 0 pr6pro e sobre os outros, excita~ao, sentir-se 
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menos so, habito, para os outros saberem que se preocupa com eies, para 
que the fac;:am algo (ex. Perse e Coutright, 1993) 2. 

o conceito de actividade da audi<'ncia, enquanto mediador do processo 
de procura e obtenc;:ao de gratificac;:oes foi estudado, por exemplo, por Lin 
(1993), que the atribui as seguintes dimensoes: selectividade (actividade 
pre-exposic;:ao), envolvimento (durante e ap6s a exposic;:ao) e utilidade (acti
vidade p6s-exposic;:ao). Observou que urn maior nivei de envolvimento 
corn 0 processo de ver televisao nos periodos previo, durante e posterior 
a exposic;:ao aumenta 0 nivel das gratificac;:oes obtidas numa amostra de 
adolescentes. Individuos que atribuem maior importancia ao ver televisao e 
que possuem maior acesso a OP90es de programac;ao apresentam maior 
tendencia para se tornarem espectadores intensivos (que veem muitas 
horas de teievisao num determinado periodo de tempo). Quando as expec
tativas de gratificac;:ao sao altas, ha uma maior tendencia para ver televisao, 
urn maior envolvimento e maior obtenc;:ao de gratificac;:oes. 

As variaveis operacionalizadoras do conceito «actividade da audiencia» 
neste estudo explicaram apenas 16 a 30% da variancia, sendo sugeridos 
outros mediadores como caracteristicas s6cio-demograficas, mediac;:ao pa
rental, dimensao do agregado familiar, capacidade para tomar decisoes 
sobre 0 comportamento de ver teievisao, estilo de vida familiar e padroes de 
lazer. As opc;:oes de programas constituem bons preditores de exposic;:ao a 
televisao, mas as gratificac;oes procuradas apresentam, como noutros 
estudos, uma fraca relac;:ao com a exposic;:ao a televisao. Esta, por sua vez 
tam bern se apresenta como urn preditor fraco das gratificac;:oes obtidas. 

Este modelo tern tentado explicar alguns efeitos dos media, articulan
do-se com atitudes, depend<,ncia dos media, percepc;:oes da realidade 
social, definic;:ao da agenda, efeitos de enculturac;:ao, por exemplo (ver 
Rubin, 1994; Rayburn, 1996). No global, objectivos e niveis de envolvimento 
com 0 media ou 0 assunto diferentes associam-se a efeitos cognitivQs e 
afectivos distintos. 

2. Entretenimento e estados afectivos 

Urn dos objectivos quando vemos televisao e 0 entretenimento, de 
modo a regularrnos os nossos estados afectivos. Assim, geralmente as 
escolhas de programas nao sao tao deliberadas nem selectivas como as que 
sao feitas quando 0 objectivo e obter informac;:ao sobre urn assunto. Mas a 
exposic;:ao a televisao tambem e selectiva quando as pessoas se querem 

2 Neste trabalho, a abordagem deste modelo e generica e pOllCO desenvolvida. Rubin 
(1994), Perry (1996) ou Rayburn (1996) fomecem visoes mais aprofundadas e crfticas do 
modele de usos e gratificac;5es 
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entreter, na medida em que escolhem os conteudos que Ihes permitem gerir 
o seu estado de humor no sentido, implicita ou explicitamente, desejado; e 
isto ja se observa em crian<,;as com 4 e 5 anos (cf. Zillmann e Bryant, 1994). 

o entretenimento pode provocar excitac;:ao e reac<,;6es afectivas posi
tivas ou negativas ou relaxamento, dependendo do conteudo do programa 
e do estado afectivo inicial da pessoa. Tem-se verificado que ver programas 
de entretenimento interrompe em geral a ruminac;:ao presente em estados 
afectivos negativos, conduzindo a sentimentos de alivio. Este alivio requere 
maior envolvimento com a mensagem, desde que nao exista semelhan<,;a 
entre os conteudos da mensagem e 0 estado afectivo do individuo; se os 
conteudos reconduzirem a pessoa para urn estado afectivo negativo, esta 
mantem-se com urn nivel de activa~ao elevado e com uma experiencia 
afectiva aversiva (Zillmann, 1991). Assim, de modo geral, pessoas com 
niveis baixos de excita<,;ao (ex. ap6s urn dia mon6tono) podem procurar 
conteudos mais excitantes, retirando maior prazer ou divertimento que 
pessoas com maior nivel de activa<,;ao fisiol6gica; pessoas irritadas ou abor
recidas podem escolher estimulos mais calmantes; pessoas com estado de 
humor negativo e com necessidade de distracc;:ao desse estado escolhem 
material mais absorvente; e, pessoas com problemas graves nao passiveis 
de alivio com entretenimento, evitam-no (cf. Zillmann e Bryant, 1994). 

Para alem da sua capacidade para regula<,;ao de estados afectivos 
menos positivos, 0 entretenimento tam bern e utilizado para divertimento. 
Programas de terror e suspense, tragicos e comedias constituem algumas 
das opc;:6es para entretenimento, provocando reac<,;6es afectivas de medo, 
tristeza ou de boa disposic;:ao. 

A preferencia por fimes tragicos parece dever-se a interpreta<,;ao posi
tiva pelos espectadores dos estados afectivos de tristeza elicitados por estes 
fimes e a caracteristicas individuais como expressividade de sentimentos, 
caracterfstica mais associada ao genera feminino, e empatia com os perso
nagens (Oliver, 1993). 

o porque das escolhas de programas de terror e suspense para diverti
mento tern side explicado com base nUID modele sabre a relat;ao entre 
activa9ao fisio16gica do organismo (arousal) e estados afectivos - modele 
da transferencia da excita<,;ao (ex. Zillmann, 1991). Este modelo preve a 
possibilidade de ocorrer transferencia da activa9ao associada a urn estado 
afectivo para 0 estado afectivo seguinte, de modo a intensificar 0 ultimo. 
Para lidar com as situa<,;6es que se deparam, 0 organismo mobiliza-se fisio
logica, cognitiva e comportamentalmente, i.e., aumenta 0 seu nivel de 
activa<,;ao, que e interpretado afectivamente de modo mais positivo ou mais 
negativo. Os residuos da activa<;ao de uma experiencia previa combinam-se 
com a activa<;ao devida a uma experiencia subsequente, potenciando uma 
reacc;ao afectiva mais intensa do que a que se verificaria na ausencia da 
activa<,;ao proveniente da experiencia anterior. No caso de urn filme de 
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terror ou de suspense, existe transferencia de activa~o fisioI6gica expe
rienciada durante 0 filme, e associada ao afecto negativo desenvolvido pe!o 
envolvimento com a tenslio do enredo, para a alegria experienciada com 
uma soluc;:lio final feliz, sendo mais intenso 0 sentimento de alegria final 
quanto maior for a tenslio vivida durante 0 filme. Outros resultados sobre 
o impacto de anuncios te!evisivos obtidos no ambito deste modelo indicam 
que respostas como atitudes face ao produto, mem6ria para atributos 
do produto, avalia~6es do produto e do anuncio diferem consoante for a 
posi~o do filme publicitario na grelha de programas, por exemplo, ap6s 
ou nos intervalos de programas alegres, tragicos ou de suspense (Stewart 
e Ward, 1994). 

Relativamente ao medo vivido durante a vislio de programas como 
filmes de terror ou alguns documentarios, os estudos tern sido esporadicos, 
ressurgindo interesse nos anos 80 (Cantor, 1994). Urn estudo classico e 0 de 
Cantril (1940), sobre as reac~6es ao programa teatral radiof6nico de Orson 
Welles - «A guerra dos mundos», adaptado da obra hom6nima de H.G. 
Wells, transmitido em 30 de Outubro de 1938, noite de Halloween. Este 
psicologo social analisou as diferentes reac~6es, tendo verificado que as 
respostas nlio tinham sido genericamente de panico, mas tinham ocorrido 
diversos modos de agir. 0 programa apresentava caracteristicas que 0 

asseme!havam a uma transmisslio normal interrompida pe!o noticiar de 
acontecimentos comentados por figuras com prestigio e credibilidade
professores universitarios. Estes aspectos associados ao facto de muitas 
pessoas s6 terem sintonizado 0 programa ap6s 0 seu infcio, mio ouvindo 
a apresenta~lio da pe~a contribuiram para 0 desencadear das reac~6es. 
Mas aspectos como 0 facto de a ac~lio dramatizada ocupar urn periodo de 
tempo de varios dias, superior ao da transmisslio radiof6nica (uma hora), 
e de a pe~a voltar a ser anunciada apos urn intervalo na transmisslio nlio 
pareceram afectar significativamente a generalidade das reac~6es obser
vadas. No estudo realizado, os investigadores constataram a existencia de 
varios tipos de reac~lio cujo sucesso dependia principalmente da capaci
dade critica da pessoa e da sua manuten\=ao numa situa9ao amea9adora ou 
de incerteza. Algumas pessoas procuram verificar a autenticidade do relato 
atraves da analise das caracteristicas do programa, outras sintonizaram 
outras esta90es para averiguar se estas tambem transmitiam as mesmas 
notfcias, falaram com amigos ou olharam para 0 que se passava na rna. 
No entanto, as pessoas que estavam convencidas da invasao dos marcianos, 
apenas confirmaram os seus receios com a informa~lio recolhida. Outras 
pessoas nem se mobilizaram para confirmar ou infirmar a situa~lio, resig
nando-se e ficando em casa it espera do fim, ou fugindo de casa. Este estudo 
constitui urn contributo importante, se bern que pouco aproveitado, para 
salientar 0 caracter nlio determinista ao nive! individual da re!a~lio entre 
os mass media e 0 publico, e a importancia das cogni~6es das pessoas e 
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das suas estrategias mais confirrnatorias ou mais diagnosticas na selec~ao 
e no tratamento da inforrna~ao. 

Na televisao, habitualmente os programas de entretenimento sao facil
mente interpretados como tal. No caso de programas que induzem medo, a 
situa~ao e, muitas vezes, ficticia e nao existe perigo real para 0 individuo. 
o medo tern sido conceptualizado como uma reac~ao emocional que 
envolve ansiedade, perturba~ao e aumento da activa~ao fisiologica e que 
esta relacionada com a percep~ao de urn perigo real ou imaginario (Cantor; 
1994). Factores que parecem afectar 0 desencadear de uma reac~ao de 
medo sao a semelhan~a com a situa~o real, os objectivos do individuo e 
situa~6es que afectam a emocionalidade em geral, como a transferencia 
de excita~ao (Cantor, 1994). 0 primeiro relaciona-se com a capacidade de 
generaliza~ao para outras situac;:6es dos estfmulos indutores de medo, como 
sao as catastrofes ambientais, ataques ou encontros violentos, forrnas natu
rais distorcidas, e relaciona-se tambem com reacc;:6es de empatia com 0 

medo ou com 0 perigo vivido pelos personagens. Relativamente aos objec
tivos do individuo, verifica-se que pessoas que procuram entreter-se, 
aumentando a sua activa~ao, podem nao considerar 0 caracter mediato da 
situa~ao, de modo a sentirem mais medo. Aquelas que nao pretendem 
aumentar 0 seu nivel de activac;:ao podem concentrar-se na mediatiza~ao da 
mensagem, salientando 0 caracter distante ou ficcional da situa~ao. Se 0 

objectivo do individuo for obter inforrna~ao, entao a realidade ou fic~ao da 
inforrna~ao influencia 0 seu nivel de ansiedade, que e maior para infor
ma~ao real ou quando existem perigos potenciais para 0 proprio. 0 terceiro 
factor consiste na activa~ao fisiologica, que sendo transferida de uma 
situac;:ao para outra, pode aumentar 0 sentimento de medo. 

Urn tipo de programas associados com experiencias de medo sao os 
filmes de terror. A preferencia por este tipo de programa parece relacio
nar-se com caracteristicas do individuo como a procura de sensa~6es, 0 

desejo de ver personagens maquiavelicos, 0 desejo de dominar 0 medo e 0 

nao estabelecimento de rela<;oes empaticas com os personagens vitimizados 
(Tamborini, 1991). 

Urn estudo interessante foi realizado por Johnston (1995). Esta autora 
pretendeu identificar motiva~6es dos adolescentes para ver filmes de horror 
e identificar reacc;:6es cognitivas e afectivas relacionadas com estas dife
rentes motivac;:6es, usando, respectivamente, 0 modele dos usos-gratifica
c;:6es e 0 modele da transferencia da excita~ao de Zillmann, ja referido 
anteriorrnente. 0 primeiro sugere que motivos diferentes estao associados 
com respostas cognitivas diferentes. 0 segundo implica que a activa~ao 
fisiologica e psicologica (arousal) pode afectar as respostas afectivas. 
No conjunto, motivos diferentes podem relacionar-se com diferentes inter
preta~6es, cren~as e identifica~ao com os personagens e com diferentes 
emoc;:6es positivas ou negativas. Com base num grupo de foco sobre filmes 
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de terror realizado com adolescentes foram geradas dimensoes sobre 
motivos, cren\:as, afectos e identifica\:ao com os personagens, utilizadas 
num questionario. Este questiomirio incluia tambem escalas de ansiedade, 
de empatia e de procura de sensa\:oes, de modo a se caracterizar estas 
dimensoes de personalidade. Analisando as respostas de adolescentes ao 
questionario, verificou que existem diferentes motiva\:oes para ver filmes de 
terror: macabra (ver sangue e pessoas a morrer), suspense e excita~ao 
(gostar de se sentir assustado e divertir-se), independencia (sentir-se cora
joso, maturo, diferente) e para distrac\:ao de problemas (solidao, irrita\:ao, 
problemas familiares). A valencia do afecto relativo ao filme tern uma 
rela\:ao significativa com as motiva\:oes para ver 0 filme. Por exemplo, 
adolescentes com motiva\:oes de suspense e de independencia reportavam 
uma resposta afectiva positiva, ou seja, quem procura excita\:ao e !idar 
com 0 medo experiencia estados afectivos positivos antes e depois do filme. 
Individuos com motiva\:ao alta para alivio de problemas e uma uma moti
va\:ao macabra baixa apresentavam afectos negativos ap6s verem os filmes. 

o impacto da televisao nas nossas representa~oes do mundo 

No impacto da informa\:ao televisiva no individuo enos seus julga
mentos destaca-se 0 trabalho de Gerbner e colaboradores, de natureza 
sociol6gica, considerando a televisao como uma das principais for\:as 
socializadoras da sociedade, particularmente na sociedade norte-ameri
cana, e construindo 0 que foi designado pelos autores como perspectiva da 
encultura\:ao ('cultivation perspective») (Gerbner et al., 1994). A principal 
questao colocada por esta perspectiva consiste na influencia dos conteudos 
de programas televisivos no enviesamento da avalia\:ao da rea!idade social 
no sentido desses conteudos. Os estudos sao maioritariamente correlacio
nais, indicando uma rela\:ao entre quantidade de televisao a que se assiste 
e as avalia.;6es sabre fen6menos sociais, frequentemente a incidencia de 
crime ou violencia e profissoes como medico, advogado (cf. Shrum, 1996). 
Contudo, os processos subjacentes foram pouco explorados, aspecto impor
tante na constru\:ao te6rica. Ou seja, investiu-se na investiga\:ao sobre a 
generaliza\:ao dos efeitos em diferentes conteudos e sobre 0 efeito mode
rador de factores demograficos, de persona!idade e experiencia directa 
(Shrum, 1995), mas falta construir urn modelo de natureza psico16gica 
sabre 0 modo como a influencia se concretiza ao nivel do individuo. 

1. Processamento heuristico nos e{eitos de enculturafiio 

Os efeitos previstos pela perspectiva da encultura\:ao tern sido expli
cados atraves do conceito da acessibilidade do constructo enquanto media-
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dor da reia\,ao media-individuo. Informa\,ao mais disponivel em memoria 
esta mais acessivel do que informa\'ao pouco disponivel (por exemplo, 
informa\,ao armazenada ha algum tempo e pouco usada), logo apresenta 
maior probabilidade de ser utilizada nos julgamentos realizados peia 
pessoa. E a esta maior acessibilidade da informa\,ao contida nas repre
senta\,5es cognitivas sobre uma determinada entidade que se designa 
acessibilidade do constructo. Urn constructo mais acessivei influencia 0 

tipo de informa<;ao a que se presta aten<;ao, enviesa 0 processamento de 
informa\'ao e os julgamentos realizados. Hipoteticamente, uma pessoa que 
vi: mais televisao tera mais acessivei 0 tipo de informa\,ao veiculado pela 
televisao que e pedido nos estudos de encultura\,ao, utilizando-a nos seus 
julgamentos. 

Shrum (1996) estuda esta rela\,ao usando uma metodologia experi
mental: 

- como variavel independente considera 0 numero de horas passado 
por semana aver telenoveias (<<soap operas»), distinguindo especta
dores intensivos (5 ou mais horas/semana) e espectadores muito 
ligeiros (0 horas/semana), enquanto grupos experimentais; 

- como variaveis dependentes, pede aos individuos para realizar esti
mativas da incidencia de vio\encia, de determinadas profiss5es e do 
nivel de discordancia marital na sociedade, avaliando 0 efeito de 
encultura\,ao, e mede tambem a rapidez das respostas, i.e., 0 tempo 
necessario para gerar as estimativas, avaliando a acessibilidade da 
informa\,ao. Verifica que as estimativas mais eievadas e as respostas 
mais rapidas ocorrem no grupo dos espectadores que veem maior 
numero de horas dos programas considerados, confirmando urn 
efeito de encultura\,ao e maior acessibilidade da informa\,ao. Peia 
sua analise estatistica, observa tambem que a acessibilidade se 
apresenta como mediadora na reia\,ao entre a quantidade do que 
se assiste na televisao e as estimativas relativamente a determinados 
fen6menos na sociedade - estimativas de crime e de determinadas 
profiss5es. 

Vma diferencia<;ao nos tipos de processamento de informa<;ao diz 
respeito a exaustividade ou sistematicidade na recolha e no tratamento da 
informa<;ao necessaria para, por exemplo, tamar uma decisao ou realizar 
urn julgamento. Urn processamento mais sistematico utiliza mais infor
ma<;ao e de maior ambito e, por isse, exige maior esfon;o cognitivQ, mais 
recursos no processamento e mais tempo. Nero sempre e adaptativo ou 
viavel processar sistematicamente informac;ao para todas as situac;6es. 
Assim, pode utilizar-se apenas a informa\,ao disponivei ou recolher seiecti
vamente alguma (por exemplo, aqueia que vern ao encontro das expecta-
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tivas), 0 que exige menos recursos cogmtlvos e possibilita uma resposta 
mais nipida, principalmente em situa\,oes que exigem esfor\,o cognitivo e 
em que 0 individuo nao esta muito envolvido. Este tipo de processamento 
tern sido designado de heuristico, tendo sido formulados diferentes tipos de 
heuristicas, ou atalhos cognitivos, utilizadas pelas pessoas. 

Na situa\,ao experimental de Shrum (1996) pede-se a pessoa para fazer 
urn julgamento, aparentemente baseado na informa\,ao mais facilmente 
acessivel, 0 que se tern designado como utiliza\,ao da heuristica da disponi
bilidade da informa\'ao. Outras heuristicas tern sido sugeridas na analise 
deste tipo de resultados. Por exemplo, as pessoas parecem proceder a uma 
busca confirmat6ria de informa\,ao para efectuar as estimativas pedidas. 
Este efeito e mais visivel se, ao contrario de pedir estimativas sobre 
aspectos negativos como a violencia na sociedade, se pedir estimativas de 
aspectos sociais positivos (estudos citados por Shrum, 1995, p. 416). Com 
base na perspectiva da encultura\,ao, seriam de esperar estimativas baixas 
destes aspectos positivos, pois sao menos veiculados pela televisao. 
Contudo, estes nao apresentam todos uma correla\,ao negativa com 0 total 
de exposi\,ao a televisao, 0 que sugere uma busca confirmat6ria da infor
ma~ao em mem6ria. 

o processamento heuristico tern sido associado a menor estabilidade 
dos julgamentos efectuados. Assim, nos estudos de encultura\,ao se a inte
gra\,ao de informa\'ao proveniente da televisao s6 ocorre no momento do 
julgamento, i.e., quando pedida pelo investigador, e se se recorre ao uso de 
heuristicas, que dependem do envolvimento com a tarefa e das pressoes 
temporais para a realizar, e provavel que os julgamentos sejam relativa
mente instaveis. Esta posi\,ao e apoiada por resultados de estudos da 
cogni\,ao social, que indicam menor estabilidade dos julgamentos baseados 
em processamento heuristico do que aqueles obtidos com urn processa
mento mais sistematico, e par efeitos de encultura9ao nao consistentes 
entre amostras e que diminuem ou desaparecem quando se consideram 
factores como consciencia da televisao como fonte de informa\,ao, envolvi
mento com 0 programa e grau de experiencia directa (Shrum, 1995). 

Como referido, os efeitos da televisao nestes julgamentos de estima
tivas parecem ser minimizados quando as pessoas se apercebem que a 
fonte de informayao usada e a televisao. Na maioria das vezes, as pessoas 
consideram que a televisao nao reflecte a realidade, mas parecem basear 
algumas das suas estimativas sabre fenomenos sociais em informa9ao 
televisiva, como os estudos de encultura\,ao tern demonstrado. Isto sugere 
que as pessoas nao se esfor9am para recuperar da mem6ria a fonte da 
informa9ao que usam ou que, mesma que se esforcem, esta informa<;ao ja 
nao esta disponivel (Shrum, 1995). 

Relativamente ao envolvimento com 0 programa, os resultados nao sao 
consistentes. Alguns estudos indicam que espectadores muito envolvidos 
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mostram menores efeitos de enculturac;:ao que espectadores pouco envol
vidos (cf. Shrum, 1995, p. 413). Pelo contrario, tambem foram encontrados 
maiores efeitos de enculturac;:ao em espectadores de telenovelas com objec
tivos mais instrumentais (ex. obter informac;:ao), que pressupoem maior 
envolvimento, que em espectadores com objectivos mais ritualizados, que 
implicam menor envolvimento (Perse, 1986; citado por Perry, 1996, p. 59). 
Noutro exemplo, considerando a grande semelhanc;:a da programac;:ao 
americana e holandesa, estudos com amostras holandesas obtiveram 
efeitos de enculturac;:ao fracos, pois os espectadores intensivos e os especta
dores ligeiros viam a mesma quantidade de entretenimento, igualmente 
violenta nos EVA e na Rolanda, mas os primeiros viam mais progra
mas informativos. e era isso que aumentava a sua exposi~ao a televisao 
(cf. Gerbner et al., 1994, pp 34-37). No global, os objectivos com que se ve 
(mais instrumentais ou mais ritualizados) e os programas escolhidos para 
realizar esses objectivos influenciam 0 modo como se julga a sociedade. 
Pessoas que procuram informac;:ao em programas informativos parecem 
possuir conhecimento mais rigoroso que pessoas que procuram inforrna<;ao 
em programas de entretenimento, cuja representac;:ao da sociedade to 
habitualmente distorcida ou extremada. 

Outro factor importante na relac;:ao entre consumo televisivo e julga
mentos consiste na experiencia da pessoa com a situac;:ao ou a proximidade 
que sente face it situac;:ao. Quando a estimativa versa fenomenos onde a 
pessoa considera ter experiencia (pessoal ou de outros conhecidos), a infor
ma<;ao que vai basear as estimativas sabre 0 que acontece na sociedade e, 
nao a informac;:ao televisiva, mas sim a sua experiencia propria. No estudo 
de Shrum (1996) as estimativas de crime e de profiss6es relacionam-se 
directamente com 0 consumo de telenovelas, mas nao a estimativa da 
discordancia marital, onde se sugere existir maior experiencia directa dos 
individuos. 

Os estudos desenvolvidos no ambito da perspectiva da enculturac;:ao 
tern avaliado a influencia da televisao nos julgamentos do individuo sobre 
a sociedade com base em julgamentos de primeira ordem, i.e., com base 
em estimativas do numero de objectos. de pessoas ou de comportamentos 
que ocorrem numa categoria; julgamentos baseados em atitudes, valores, 
crenc;:as, designados por julgamentos de segunda ordem, nao tern sido utili
zados (Shrum, 1995). Este autor afirma que ha dados que apoiam a relativa 
falta de correspondencia entre julgamentos de primeira e de segunda 
ordem, sugerindo que os de primeira ordem nao sao usados na constru<;ao 
dos de segunda ordem, que medem coisas diferentes, e que talvez estas 
medidas sejam inapropriadas para avaliar 0 impacto da televisao. 

Em suma, ha algum efeito da televisao nos julgamentos do individuo, 
mas restringe-se a determinadas condic;:oes e a julgamentos muito especi
ficas e pOllea articulados com representac;6es cognitivas mais complexas. 
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Falta ainda uma metodologia que permita avaliar 0 impacto do consumo 
televisivo em representa~oes e julgamentos mais consolidados no individuo. 

2. Impacto dos mass media nas atitudes e comportamentos 

o estudo sobre a relac;:ao entre 0 consumo de mensagens dos mass 
media e a forma~ao ou mudan~a de atitudes e comportamentos tern tido 
maior aten~ao no campo da publicidade, nas atitudes face ao comporta
mento sexual e no comportamento violento. Urn outro efeito consiste na 
influencia dos media nos assuntos considerados social ou politicamente 
mais importantes. 

Nos efeitos persuasivos da publicidade os aspectos mais enfatizados 
tern sido 0 maior ou menor envolvimento do individuo com a mensagem e, 
consequentemente, urn processamento da informa~ao central ou perife
rico. Num processamento central, a pessoa valoriza mais 0 conteudo da 
mensagem do que aspectos relativos a fonte da mensagem (ex. aspecto 
visual, credibilidade), gerando mais argumentos a favor ou contra as posi
~oes contidas na mensagem. No processamento periferico, a pessoa nao 
funciona de modo sistematico, atendendendo a factores que the indicam, 
com base em estere6tipos ou teorias implicitas sobre os outros, se a fonte 
e ou nao credivel. (ex. Fiske e Taylor, 1991; Stewart and Ward, 1994). 

Atitudes face ao comportamento sexual 

o impacto dos conteudos sexuais na activa~ao fisiol6gica, nas atitudes 
enos comportamentos tern tambem sido estudada (cf. Weaver, 1991; Har
ris, 1994). Por exemplo, homens e mulheres que viram programas com sexo 
explicto e nao violento demonstraram menor satisfa~ao com 0 parceiro, 
atitudes face ao sexo menos conservadoras e atribufam maior importancia 
a sexo sem envolvimento afectivo (ex. estudos citados por Harris, 1994, 
pp. 253-254). A exposi'rao a conteudos er6ticos parece relacionar-se, nos 
homens, com atitudes mais hostis face as mulheres, principalmente se as 
personagens femininos sao sexualmente prOmiSCllQS ou mostram prazer 
ou tolerancia face a tratamentos abusivos (Weaver, 1991; Harris, 1994). 
Homens que gostam de ver pornografia tambem gostam de ver filmes de 
terror em que personagens femininos sao vitimizados (Tamborini, 1991). 
Mas, 0 efeito na agressividade comportamental depende da propensao do 
individuo para a agressao, apesar de haver possibilidade de serem indi
viduos mais hostis que prefiram este tipo de conteudos (Harris, 1994). 
Segundo este autor, a exposi~ao repetida a conteudos de vioJencia sexual 
pade levar a dessensibiliza<;3.o na aceita<;ao de violencia contra a mulher 
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e numa maior aceita~ao de preconceitos sobre a viola~ao (ex. considerar 
mulher como a principal responsavel). 

Wilson et al. (1992) estudaram 0 impacto de um filme sobre a viola~ao 
de uma mulher pelo homem com quem tinha saido e posterior desenvolvi
mento legal do problema nas atitudes face a viola~o e na percep~ao da 
viola~ao como um problema social. Constituiram tres niveis etarios (18-34, 
35-49, mais de 50) de homens e mulheres, divididos em dois grupos: um via 
o filme (grupo experimental) e 0 outro nao (grupo de controlo), de modo a 
se avaliar a mudan~a associada com a exposi~ao ao filme. Apos a visao do 
filme, respondiam a um questionario que incluia perguntas sobre reac~oes 
ao filme, apenas para 0 grupo experimental, e questoes sobre atitudes 
face it viola~ao e sobre caracteristicas-socio-demograficas. Verificaram dife
ren~as de atitudes entre os sexos e entre pessoas de escaloes etarios 
diferentes, mas a visao do filme influenciou principalmente as atitudes face 
it viola~ao nos homens e mulheres com mais de 50 anos e a avalia~ao da 
violac;;ao como problema social em todos os grupos. Relativamente as 
diferen~as entre os sexos, observou-se que as mulheres tendiam menos a 
culpar 0 personagem feminino numa situa~ao de viola~ao num encontro, 
tendiam mals a considerar este tipo de viola~ao como uma coer~ao incor
recta, independentemente de terem ou nao visto 0 filme, e, no grupo expe
rimental, consideraram 0 filme mais envolvente. Os homens culpavam mais 
a mulher numa situa~ao de viola~ao, principalmente se nao conheciam 
vitimas de viola~ao, apresentando os homens mais velhos a maior atribui
~ao de culpa it mulher. 0 personagem masculino foi considerado culpado 
por todos os niveis etarios do grupo experimental. A considera~ao da 
viola~ao durante encontros foi vista como um problema social mals 
preocupante pelo grupo experimental que pelo grupo de controlo, princi
palmente nas mulheres e nas pessoas que conheciam vitimas de viola~ao. 
Os individuos mais velhos (acima dos 50 anos), independentemente do 
sexo, tendiam mals a culpar a mulher pela ocorrencia de viola~ao num 
encontro com urn hornem e a nao considerar a viola9ao como uma fanna 
de coerc;;ao incorrecta, mas consideravam-na um problema social do 
mesmo modo que as pessoas mais novas. 0 grupo experimental desta faixa 
etaria apresentou resultados interessantes na atribui~ao de culpa: as 
mulheres mostraram um nivel de atribui~ao de culpa ao personagem femi
nino mais baixo que aquelas que nao viram 0 filme e semelhante ao dos 
grupos mais jovens; pelo contnirio, as homens com mais de 50 anos que 
viram 0 filme tendiam ligeiramente a culpar mais a mulher que os homens 
que nao viam 0 filme, 0 que pade significar uma percepc;ao selectiva e urn 
processamento de informac;ao com base no estere6tipo, senda este refor
~ado pela exposi~ao ao filme. No caso das mulheres, estas reportaram um 
envolvimento emocional maior, 0 que pade ter induzido urn processamento 
de informa~ao mais cuidado e menos heuristico e conduzido a maior dife-
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ren<;:a de atitudes observada com 0 grupo de controlo. Em suma, 0 impacto 
do filme parece depender do envolvimento emocional e da percep<;:ao selec
tiva da informa<;:ao. 

Comportamentos violentos 

Relativamente ao efeito dos media nos comportamentos violentos, foi 
verificado que as reac<;:6es agressivas dependem do potencial excitat6rio das 
mensagens e nao apenas da natureza violenta dos seus conteudos. Assim, 
mensagens sexuais relacionam-se com maiores reacc;6es agressivas que 
conteudos violentos, visto que possuem urn potencial de excita<;:ao maior 
(Zillmann, 1971; citado por Zillmann, 1991). Segundo Harris (1994), a 
relac;ao entre conteudos mediaticos sexuais e comportamento agressivo e 
inconsistente, mas parece depender da natureza destes conteudos: temas 
sexuais violentos poderao facilitar a agressao e temas com conteudos nao 
violentos, de sexo com amor ou soft-core poderao inibir 0 comportamento 
violento. Contudo, esta rela<;:ao nao est .. comprovada e nao reune consenso 
(ex. Weaver, 1991). No global, conteudos que excitem 0 individuo nao 
conduzem obrigatoriamente a reac<;:6es agressivas. Estas dependem de 
factores disposicionais como, por exemplo, se 0 individuo possui tenden
cias comportamentais agressivas. 

Paik e Comstock (1994), numa meta-analise de estudos experimentais 
e correlacionais sobre os efeitos da violencia televisiva no comportamento 
agressivo, observaram uma associa<;:ao a1tamente significativa entre expo
si<;:ao a televisao e comportamento anti-social. A magnitude deste efeito era 
Iigeiramente superior nos homens, em compara<;:ao com as mulheres, mas 
apenas nos estudos experimentais. 0 efeito aumenta a medida que a idade 
das pessoas diminui, com excep<;:ao de participantes universitarios. Ou seja, 
as crian<;:as parecem ser as mais susceptiveis. Os conteudos que parecem 
induzir comportamento violento sao os conteudos er6ticos violentos, 
seguidos dos conteudos er6ticos sem violencia. Os desenhos animados 
(cartoons e fantasias) tambem se relacionam com agressao comporta
mental. Os epis6dios de vioIencia justificada apresentam urn maior efeito 
que aqueies com vioiencia injustificada. A medida que a agressao se toma 
mais realista, 0 efeito diminui, senda menor nos estudos correlacionais 
que nos experimentais. as efeitos sao facilitados se hOllver uma identifi
ca.yao com 0 personagem agressor e se 0 seu comportamento violento for 
justificado ou recompensado. 

Uma explica<;:ao de mvel psicol6gico cognitivo para estes efeitos con
siste em considerar que a informac;ao esta. interligada nas nossas represen
tac;6es mentais, senda passive! atraves de urn pensamento, desencadear 
outros pensamentos ou tendencias de ac<;:ao semanticamente relacionados 
(Jo e Berkowitz, 1994). Este processo de desencadeamento (priming) pode 
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ocorrer automaticamente, i.e., tendo a pessoa pouco controlo sobre ele e 
nlio estando consciente da sua ocorrencia. 

3. Definifiio da agenda (Agenda setting) 

Os assuntos considerados importantes pelas pessoas e 0 seu grau de 
importancia ou saliencia dependem, segundo 0 modele de defini~lio da 
agenda (agenda setting), dos temas enfatizados pelos media. Entre a agenda 
dos media e a agenda do publico interferem factores como 0 periodo 
de tempo da cobertura da questlio, 0 grau de obstru~lio aos objectivos do 
individuo ou dos grupos, a proximidade geografica do tema, a credibilidade 
da fonte e aspectos relativos a audiencia (grau de envolvimento nos 
problemas, necessidade de orienta<;lio e discusslio do assunto com outras 
pessoas) (Saperas, 1987; McCombs, 1994). 

Relativamente ao periodo de tempo da cobertura mediitica, os resul
tados slio poucos consistentes. Por exemplo, Watt et a!. (1993) consideram 
que os efeitos de defini<;lio da agenda das pessoas slio maiores quando as 
questoes cobertas slio novidade e diminuem com a continua~lio da cober
tura mediitica, 0 que, segundo os autores, se pode dever a habitua<;lio 
com a informa<;lio e a uma nlio altera~lio das atitudes, baseada na grande 
quantidade de informa~lio sobre a questlio. 

Para assuntos obstrusivos, que interferem com os objectivos das pes
soas, nlio se verificam efeitos da agenda dos media; para questoes nlio 
obstrusivas, entlio as agendas das pessoas slio bastante influenciadas pelos 
media. 0 efeito na defini<;lio da agenda pessoal e tambem menor para 
assuntos com as quais a pessoa tern experiencia directa, nomeadamente as 
de ambito local e que nlio colocam obstaculos a sua aC<;lio, verificando-se 
que hi um efeito de defini<;ao da agenda para algumas questoes, em menor 
grau para outras, e nulo para outras (Watt et a!., 1993). A cobertura de 
quest6es com as quais as pessoas nao tern experiencia directa conduz a 
efeitos de defini~lio da sua agenda. Nesta situa<;lio parece existir uma maior 
dependencia dos media para obten<;ao de infonna<;ao, que e realizada com 
base em processos de aten<;lio e percep<;lio selectivos (Watt et al., 1993). 

Considerando as caracteristicas da fonte e da audiencia, verifica-se que 
fontes consideradas pOlleD crediveis nao afectam significativamente a 
agenda da pessoa, enquanto que fontes crediveis contribuem para a defi
nic;ao da agenda do individuo; e que, quanta maior 0 envolvimento ou 0 

interesse da pessoa ou dos grupos num tema da agenda dos media e maior 
a sua incerteza sabre 0 que e importante, maior a sua necessidade de 
orienta'Yao e maior 0 efeito, pois os media servirao de fonte de orienta'Yoes 
para a ac<;lio. 

Por fim, a discusslio interpessoal ou influencia social apresenta resul
tados inconsistentes, pois tern sido estudadas popula<;oes com caracteris-
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ticas diferentes, 0 que dificulta a comparac;:ao entre estudos e indica a 
necessidade de melhor conceptualizac;:ao e operacionalizac;:ao deste factor 
com base no trabalho ja desenvolvido na Psicologia Social, incluindo 
dimensoes como 0 tipo de influencia social em jogo e as normas de funcio
namento do grupo. 

Conclusao 

as processos cognitivos e emocionais subjacentes a rela93.0 entre as 
pessoas e os mass media tern vindo a merecer interesse de investigac;.3.o, 
apesar de a articulac;:ao entre as duas areas ser, como noutros campos da 
psicologia, de desenvolvimento sistematico mais recente. Ao nivel do pro
cessamento cognitivo da informa<;:ao proveniente dos mass media, 0 factor 
moderador mais importante da relac;:ao pessoa-media consiste no maior 
ou menor envolvimento com a mensagem, que se relaciona, respectiva
mente, com urn processamento mais sistematico ou mais heuristico, que, 
por sua vez, influencia 0 maior ou menor rigor das representac;.oes mnesicas 
e 0 maior ou menor enviesamento dos julgamentos. Na vertente afectiva, a 
induc;:ao de emoc;:oes, atraves da imagem ou do texto, de modo a tomar as 
pessoas mais envolvidas nao e linear. Por exemplo, as imagens de cariz 
emocional nao contribuem muito para uma melhor mem6ria. Parecem, 
sim, conduzir a urn estreitamento da atenc;:ao da pessoa, logo sendo pres
tada mais atenc;:ao a determinados pormenores, descurando outros. Por 
outro lado, se 0 afecto negativo parece aumentar 0 processamento analitico 
da informa<;:ao, 0 afecto positivo parece flexibilizar os quadros de analise 
utilizados. 

o impacto dos mass media nas atitudes, cren<;:as, valores, estere6tipos 
e nQutras representac;.oes mais centrais e perrnanentes para 0 indivfduo e 
nos comportamentos constitui ainda urn campo muito aberto de pesquisa. 
Contudo, 0 trabalho desenvolvido no estudo da publicidade e do compor
tamento do consumidor e a aplicac;ao e desenvolvimento dos modelos 
da psicologia pode fornecer uma base importante de trabalho. Existem 
lacunas importantes relativas ao papel dos media na forrnac;.ao e manu
tenc;ao de esterotipos e de representac;oes sociais. Por exemplo, no caso das 
minorias, as estudos estao muito centrados na analise de conteudo dos 
programas e do modo mais ou menos estereotipado como as pessoas de 
grupos minoritarios sao apresentadas, particularmente nos E.U.A 
(Greenberg e Brand, 1994). No comportamento, a preocupac;:ao tern sido a 
violencia devida a televisao, verificando-se que os conteudos televisivos 
nao a determinam, mas catalizam-na, ocorrendo com maior probabilidade 
em pessoas com tendencias au estados agressivos. 0 impacto televisivo 
coloca outro problema interessante e que consiste no grau de controlo 
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que as pessoas possuem sobre 0 processamento que fazem da informa~ao, 
e que s6 agora come~a teoricamente a ser equacionado. 

Apesar de s6 se referirem estudos com adultos neste trabalho, existe 
muita investiga~ao sobre os efeitos dos mass media nas crian~as e 
sobre processos de desenvolvimento na rela~ao da crian~a com os media. 
Contudo, pela diversidade e pela quantidade de trabalhos produzidos, 
abordar este tema alargaria 0 ambito deste artigo. 

Em suma, 0 processamento de informa<;ao proveniente dos mass media 
nao parece ser diferente daquele que ocorre noutras situa~6es sociais. 
A aplica~ao ao campo da rela~ao da pessoa com os mass media, como acon
tece com outros problemas (ex. psicologia do ambiente), permite for~ar 0 

desenvolvimento empfrico e te6rico, atraves da necessidade de encontrar 
respostas para problemas especfficos, e refor~ar ou nao a confian~a nas 
teorias e modelos desenvolvidos noutros campos da psicologia cognitiva, 
da psicologia social, das emo~6es e da psicologia do desenvolvimento. 
Neste trabalho emerge claramente 0 maior interesse dos investigadores no 
estudo da televisao, pois a maioria dos estudos e formula~6es realizadas 
prendem-se com 0 processamento e os efeitos da informa~o televisiva. 
Falta investir noutros meios de comunica~ao e em problemas mais arti
culados com os quadros te6ricos jll. desenvolvidos. 
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