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AS CIENCIAS DA COMUNICA<;AO:CONSOLIDA<;AO 
ACADEMICA E DESAFIOS INTERDISCIPLINARES 

MANuEL DA SILVA E COSTA * 

1. Ultrapassada a fase de implanta\,ao academica das Cil\ncias da 
Comunica9ao, tanto no ensino como na investiga9ao, num processo que 
atravessou os ultimos vinte e cinco anos, podemos verificar, com jubilo, que 
estas Cil\ncias se encontram actualmente em velocidade de cruzeiro, apro
veitando os ventos favoniveis da afirma\,ao, da consolida\'i'io e do reconhe
cimento academico. As dezenas de cursos existentes, tanto ao nivel de 
bacharelato como de licenciatura, frequentados por millhares de alunos, a 
cria\,ao de cursos de mestrado e de doutoramento em Cil\ncias da 
Comunica\,ao em quase todas as Universidades Publicas e Privadas, a 
organiza\,ao das carreiras academicas nessa area disciplinar, a constitui\,ao 
de Centros de investiga\,ao aglutinadores de projectos nesse dominio, a 
publica\,ao de revistas cientificas de significativa qualidade, a realiza\,ao de 
congressos e de debates cientificos, todos esses factores sao, a evidl\ncia, a 
expressao institucional da existencia de urn campo especifico de ensino e 
de investiga<;ao no quadro do sistema nacional do ensino superior e no 
quadro do elenco das Ciencias Sociais e Humanas. 

Todavia, e apesar desta progressiva consolida<;ao academica e profis
sional das Ciencias da Comunicac;:ao, penso que na~ podemos ainda 
conduir pela existencia de uma coerente consolidac;:ao disciplinar. 0 ensino 
deste campo do saber social esta ainda perpassado por uma certa heteroge
neidade e desregulamenta\'ao tanto tematica como metodologica. Basta 
percorrer, ainda que superficialmente, a maior parte dos cursos superiores 
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existentes a comec;:ar pelas respectivas designac;:6es semanticas: Ciencias 
da Comunicac;:ao, Comunicac;:ao Cultural, Comunicac;:ao Social, Relac;:6es 
Publicas, Comunicac;:ao Empresarial, Jornalismo, Publicidade etc. (Anibal 
Alves: Relatorio As Ciencias da Comunicac;:ao em Portugal). 

Trata-se, portanto e a meu ver, de urn campo aut6nomo de ensino e 
de investigac;:ao, onde existe toda uma gama de pniticas pedagogicas e de 
instrumentos metodologicos, mas tal campo caracteriza-se pela indefinic;:ao 
de fronteiras e pela busca de uma epistemologia sistematica e fundamental. 

A Comunicac;:ao reveste-se de uma multiplicidade paradigmatica de 
significados, de uma rica polifonia semantica que se exprime tambem por 
uma enriquecedora variedade de pniticas profissionais, sem esquecer a 
variadissima proliferac;:ao de tecnologias. 

A propria designac;:ao plural «as Ciencias da Comunicac;:ao», como a 
necessidade de adjectivac;:ao «Comunicac;:ao Social», «Comunicac;:ao Cultu
rah, «Comunica~ao Empresarial», etc. mostram ainda a predomimlncia 
dos dominios de aplicac;:ao sobre a perspectiva conceptual e formal consti
tutiva da disciplina. Outro sintoma desta situac;:ao e a existencia de urn certo 
div6rcio e de urn «hiatus», para nao dizer oposi.;ao, entre os academicos e 
os profissionais. Devo, todavia, reconhecer que 0 desconhecimento mutuo 
do passado esta progressivamente desaparecendo. Tal facto deve-se a pro
missora entrada recente de muitos jovens recem-formados nas actividades 
profissionais. As Ciencias da Comunicac;:ao comec;:aram a mostrar aos 
olhos da sociedade as virtudes e as potencialidades da sua competencia 
pratica. Tal experiencia induz e reforc;:a a indispensavel consistencia cien
tifica da disciplina. 

Por outro lado, a liberalizac;:ao e a desregulamentac;:ao da industria cul
tural, bern como a consequente privatizac;:ao dos instrumentos - canals -
dessa industria tern transformado as mensagens em autenticas mercado
rias. Os profissionais da Comunicac;:ao, furtando-se muitas vezes involunta
riamente a influencia academica e a razao critica, orientam objectivamente 
as suas praticas pela razao instrumental. Se ha uma ciencia da comuni
cac;:ao ela deve cobrir, tratar e articular 0 conjunto do campo comunicaci
onal, desde as reflexoes te6ricas as pniticas profissionais, desde os niveis 
elementares da comunicat;ao humana interpessoal e grupal ate aDS niveis 
institucionais e globais. 

2. A questao basica que se coloca e, portanto, em primeiro lugar, a 
questao da autonomia cientifica das Ciencias da Comunicac;:ao em relac;:ao 
as outras Ciencias Humanas e Sociais. Em segundo lugar, que tipo de inter 
e trans-disciplinaridade desenvolvem as Ciencias da Comunicar;ao com as 
demais Ciencias Sociais, particularmente com a Sociologia? 

Em 1963, Wilbur Schramm afirmava que «a Comunicac;:ao nao era uma 
disciplina academica como era a Fisica, a Economia, mas sobretudo uma 
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disciplina de ((carrefour» onde sao numerosos os transeuntes, mas onde 
ninguem para» (Schramm: 1963, p. 9). 

Todo urn conjunto de ciencias que viio desde a Filosofia, a Hist6ria, a 
Geografia, a Psicologia Social, ao Direito, a Linguistica, a Cibemetica, a 
Matematica, etc. se interessam em estudar os fen6menos da comunica~ao 
humana. Todavia qual e 0 contributo especifico das Ciencias da Comu
nica<;:iio, em termos de objecto, de perspectiva te6rica, de metodologia, de 
resultados? 

Se a no~ao de comunicac;ao humana e plurisemantica, uma teoria e 
uma Cit~ncia da Comunicac;ao nao 0 sao menos. Por isso falamos em 
Ciencias da Comunica<;:iio no plural, em perspectivas disciplinares diferen
ciadas que, na linguagem de T. Khun, fazem apelo a paradigmas te6ricos 
diferentes. A no<;:iio de paradigma integra e pode ser considerada segundo 
tres niveis (Kuhn: 1972): 

1) Num primeiro nivel a no<;:iio de paradigma refere-se a uma deter
minada visiio do mundo, a urn conjunto de cren<;:as ou de valores, 
a urn sistema de pensamento ou uma determinada filosofia que 
esta subjacente ao funcionamento da sociedade. Tal visiio do 
mundo inspira tanto a organiza<;:iio das institui<;:oes como a litera
tura, a arte e a moral. 

2) Num segundo nivel a no<;:iio .de paradigma refere-se e integra 0 

desenvolvimento cientifico, universalmente reconhecido e aceite 
pela comunidade cientifica: as leis da Fisica, da Biologia e da 
Matemlitica, os principios fundamentais da Economia, da Socio
logia e da Linguistica. 

3) Num terceiro nivel, e talvez 0 mais interessante para as Ciencias 
Sociais, a no<;:iio de paradigma tern a ver com 0 conjunto de hip6-
teses heuristicas e instrumentais de analise, de experimenta<;:iio, 
de verifica<;:iio e de interpreta<;:iio da realidade concreta, tanto da 
ordem natural como da ordem social. 

Uma disciplina e multiparadigmatica quando faz apelo a varios para
digmas de explica<;:iio, tendo cada urn deles 0 seu campo de referencia. 
As Ciencias Sociais encontram-se nesta situa<;:iio. Todavia a fase ou estadio 
de sistematiza9ao nao e 0 mesmo para todas as Ciencias Sociais e 
Humanas. Por exemplo, a Sociologia faz particularmente apelo a dois para
digmas, 0 paradigma estruturo-funcionalista e 0 paradigma dialectico, 
procurando cada urn deles ao longo da hist6ria da disciplina a hegemonia 
sabre 0 outro. A meu ver, as Ciencias da Comunicac;ao encontram-se num 
estadio de estrutura<;:iio disciplinar mais incoativo e embrionario 

Armand e Michele Mattelart afirmam igualmente que os processos 
sociais de comunicac;ao, objecto por excelencia das Ciencias da Comu-
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nica9ao, estao situados numa confluencia onde desaguam os interesses e as 
preocupa~6es das demais Ciencias Sociais. As Ciencias da Comunica~ao 
terao a fun~ao de coordenar, atraves de programas de ensino e de inves
tiga~ao, os contributos da Sociologia, da Psicologia Social e das Ciencias 
da Linguagem, sendo 0 resultado cientifico qualquer coisa de novo e de 
qualitativamente diferente. 

As Ciencias da Comunica~ao englobam urn vasto campo que percorre 
todos as nfveis e actividades da sociedade. AS processos de comunica9ao 
e de rela~ao humanas sao inerentes a vida social. Nao se trata, portanto, de 
estudar s6 as audiencias, as mensagens ou de supervalorizar as instru
mentos ou as meios tecnicos. Estudar as condi96es sociais de produ9ao da 
comunica9ao (canais, mensagens, conteudos, audiencias, efeitos na socie
dade), aliando, na senda de Lazarsfeld, metodologias quantitativas com 
metodologias mais qualitativas e criticas, na linha da Escola de Frankfurt, 
constitui 0 objecto proprio das Ciencias da Comunica~ao. 

Numa perspectiva historica as Ciencias da Comunica~ao vao-se auto
nomizando a partir de trabalhos levados a cabo por investigadores prove
nientes das diferentes disciplinas sociais. Recordo os trabalhos efectuados 
por alguns representantes da Escola de Chicago, George Herbert Mead, 
Horton Cooley, trabalhos esses que, utilizando a perspectiva do interaccio
nismo simbolico colocam as bases de uma teoria da comunica~ao humana. 
A comunica9ao nao e apenas uma mera transmissao de mensagens au uma 
actividade jomalistica mas urn processo social atraves do qual se produz 
e representa uma dada cultura. 

Em particular a Sociologia e a Comunica~ao constituem duas disci
plinas gemeas que, utilizando metodologias seme!hantes, se refor~am e se 
completam. Nenhuma teoria da comunica~ao faz sentido sem uma teoria 
da sociedade, nao fosse a comunica~ao humana, urn dado inerente e funda
mental de toda a rela~ao social. Nao e possive! estudar as actividades 
humanas, a ac~ao social. sem ao mesmo tempo estudar e perceber a sua 
matriz comunicacional. Actualmente, passadas que estao as euforias estru
turaIistas e objectivistas, vencidas que estao as tenta<;6es das autarcias 
discipIinares e as ilus6es te6ricas, tanto a Sociologia como as Ciencias da 
Comunica~ao poderao tirar enorme partido do regresso a vida quotidiana, 
a valoriza9ao da dimens3.o subjectiva dos processos de comunica93.0, por 
oposi93.0 as perspectivas quantitativas e administrativas. 

Nesta ordem de ideias penso que deveria existir nas nossas Univer
sidades uma muito maior coopera93.0 e articula9ao entre os Departamentos 
de Sociologia e de Comunica~ao, entre os diferentes programas de licenci
atura e entre os diferentes Centros e Projectos de investiga~ao. Por exemplo 
e no meu entender, vai contra a melhor tradi~ao destas duas disciplinas, que 
nasceram uma da outra, que se completam no estudo dos mesmos 
processos sociais que, no quadro das disciplinas obrigatorias de acesso as 
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diferentes Licenciaturas em Comunica<;;ao, 0 Portugues seja a disciplina 
obrigatoria e nao uma disciplina do ambito das Ciencias Sociais. Tal facto 
compreende-se, e como tern acontecido tambem, se as Ciencias da Comu
nica<;;ao valorizarem mais 0 estudo dos instrumentos de comunica<;;ao, dos 
canais, dos mass-media, do que dos processos sociais, isto e, das condi<;;6es 
de produ<;;il.o das mensagens, dos processos de comunica<;;ao e da sua rela<;;ao 
com os modos de organiza<;;il.o do poder economico, politico e cultural. 

3. E incontestavel que a produ<;;ao cientifica, qualquer que seja a sua 
area disciplinar, nao e ideologicamente neutra e indiferente aquilo que se 
passa na sociedade. Por maioria de razao as Ciencias Sociais, dada a natu
reza do seu objecto de pesquisa, 0 social. com os seus profissionais 
assumem, independentemente da sua vontade, urn caracter marcadamente 
empenhado e politicamente orientado. A produ<;;ao de ideias e tambem e 
sempre uma produ<;;ao ideologica. 

A reflexao sobre a sociedade tern como fim ultimo a mudan<;;a, 0 desen
volvimento social e a constru<;;ao da cidadania. Neste aspecto e de entre 
a familia das Ciencias Sociais, as Ciencias da Comunica<;;ao tenderao a 
desempenhar urn papel de relevo. Os Meios de Comunica<;;ao de massa sao 
hoje a forma modema do «espa<;;o-publico», para utilizar uma expressao de 
J. Habermas, e urn dos campos por excelencia de constru<;;ao ou de descons
tru<;;ao da cidadania. Os diferentes tipos de poder, politico, economico, 
cultural e Qutros, realizam as suas trocas sociais e simb6licas com a socie
dade servindo-se da tribuna dos Meios de Comunica<;;ao. Dai a importiincia 
da descentraliza<;;ao, da difusao e implanta<;;ao dos Meios de Comunica<;;ao 
em todo 0 territorio nacional. A constru<;;ao da cidadania e da igualdade 
de oportunidades passa pela existencia de orgaos de comunica<;;ao locais e 
regionais. A analise critica, na esteira da Escola de Frankfurt, das condi<;;6es 
socio-economicas de produ<;;ao das mensagens e das condi<;;6es que os cida
daos tern, ou nao, de acesso aos Meios de Comunical;;ao para se fazerem 
ouvir constitui urn dos principais objectivos das Ciencias da Comunica<;;ao, 
objectivos compartilhados com a SOciologia. 

Os Mass-Media atraves dos seus fazedores de opiniao exercem uma 
verdadeira hegemonia social na forma<;;ao da opiniao publica, condicio
nando e orientando as liberdades, as atitudes, as decisoes e os comporta
mentos dos indivfduos. E hoje sabido como a opinHio publica condiciona a 
govemac;3.o do Pais. 

Penso que hoje a participac;ao cfvica nas actividades colectivas e na 
condu<;;ao da vida democratica passa mais pela cria<;;ao da igualdade de 
acesso aos Mass-Media por parte de todos os membros da colectividade 
do que pela participa<;ao civiea nos aetos eleitorais. Por outras palavras, 
num passado nao muito longinquo so os proprietarios e os letrados tinham 
acesso a participa<;;ao civica na democracia politica, estando dela excluidos 
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os nao-proprietarios, as mulheres, as classes populares. Hoje as diferentes 
possibilidades de acesso aos Mass-Media constituem uma das causas maio
res de discriminac;:ao social e cultural. 0 estudo e a analise desta proble
matica constitui tambem urn dos desafios principais colocados as Ciencias 
da Comunicac;:ao. 

Desejo terminar com uma palavra de J. P. Baudrillard: «A comunicac;:ao 
e vitima de termos comunicac;:ao em demasia». A abundancia de tecnologias 
e de meios lan~a, par vezes, a confusao e 0 rufdo nas mensagens. Ou entao 
o pensamento de Gianni Vattimo: «A sociedade da informac;:ao e dos media 
esta lange de ser uma sociedade mais esclarecida e consciente de si». 
Pertencera de uma maneira geral as Ciencias Sociais, e de uma forma muito 
especial as Ciencias da Comunicac;:ao, contribuir com os seus estudos para 
tamar a nossa sociedade mais esclarecicla, crftica e emancipada. 
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