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Resumo 

Partindo do conceito de Ciencia e de uma defini~ao de Psicologia Social, este 

trabalho sublinha a estreita rela~ao desta disciplina com o estudo dos efeitos da 

mfdia, suas importantes contribuic;;6es te6rico/metodol6gicas e sua abrangencia 

desde o aparecimento da TV comercial. A revisao da literatura confirma a relac;;ao 

entre a violencia em TV e a conduta anti-social: a exposic;;ao a violencia incrementa 

a probabilidade de ado~ao imediata ou ulterior de conduta violenta em 

observadores, independente de sua idade e variaveis s6cio-demograficas ou 

culturais. lnversamente, ha evidencia de que a exposic;;ao a conteudos pr6-sociais 

incrementa a probabilidade de sua ado~ao pelos observadores. Considerando estes 

fatos no contexte da penetrante difusao da TV, sua influencia na vida cotidiana, 

perspectivas de crescimento e estrategica eficiencia pedag6gica, e razoavel o 

interesse da sociedade na func;;ao social deste meio. Os resultados dos estudos 

sobre TV publicados pelas principais institui~6es de educac;;ao superior do Brasil 

mostram o predominio de aproximac;;6es especulativas sabre a investiga~ao 

sistematica e rigorosa. 



Abstract 

From a initial concept of Science, a definition of Social Psycology, this search 

underlies the dose relationship between the study of media effects, their important 

theorical/metodological contributions, and the comprehensiveness of the discipline 

since the apperance of comercial TV. The survey of literature confirms the 

correlation between TV violence and anti-social behavior: The exposition to 

violence increases the probability of early/late adoption of violent behavior in 

viewers, regardless their age and socio-demographic and cultural variables. 

Conversely, there is evidence that the exposure to TV pro-social contents increases 

the probability of its adoption by the viewers. Taken into account these findings in 

the context of the pervasive diffusion of the TV, its influence in daily life, his 

perspectives of growth and its strategic pedagogical efficiency, there is reasonable 

the concern of society about the social function of the medium. The results of 

studies about TV published by the main representative institutions of higher 

education in Brazil shows a preponderance of especulative approaches over the 

systematic and rigorous research. 



Resumen 

P artiendo del concepto de Ciencia y de una definicion de Psicologfa Social, este 

trabajo subraya Ia estrecha relacion de esta disciplina con el estudio de los efectos 

de los medics de comunicaCion, sus importantes contribuciones 

teorico/metodologicas desde el aparecimiento de Ia TV comercial. La revision de Ia 

literatura confirm a Ia relacion entre violencia en TV y Ia conduct a anti-social: Ia 

exposicion a Ia violencia incrementa Ia probabilidad de adopcion inmediata o 

posterior de conducta violenta em observadores, independientemente de su edad e 

variables socio-demograficas o culturales. lnversamente, hay evidencia de que Ia 

exposicion a contenidos pro-sociales incrementa Ia probabilidad de su adopcion por 

los observadores. Considerando estos datos en el contexte de Ia penetrante 

difusion de Ia TV, su influencia en Ia vida cotidiana, perspectivas de crecimiento y 

su estrah~gica eficiencia pedagogica, es razonable el interes de Ia sociedad en Ia 

funcion social del medic. Los resultados de los estudios sobre TV publicados por 

las principales instituciones de educacion superior del Brasil mostran el predominio 

de aproximaciones especulativas sobre Ia investigacion sistematica y rigurosa. 
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"Antes de construir um mundo no qual todos 

possamos viver bern, precisamos parar de 

construir um no qual sera, totalmente impossivel 

viver." B. F. Skinner 
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INTRODU<;AO 

Este trabalho pretende apresentar uma amostra do que a Psicologia Social encontrou ao 

aplicar OS preceitos do metodo cientffico na investiga~ao dos efeitos da TV sobre OS 

comportamentos anti e pr6 sociais. Tal empreendimento e entendido aqui como uma forma 

alternativa de adquirir conhecimento, com seus pr6prios alcances e limita~6es. 

Alvos da investiga~ao em Psicologia Social na area da TV tern sido; entender a forma 

como o meio age no comportamento social, avaliar suas potencialidades e limita~6es, predizer a 

magnitude e dire~ao dos seus efeitos e, no melhor dos casos, prover ferramentas confiaveis para 

o emprego deste conhecimento na solu~ao de problemas sociais concretos. 

V arias sao as raz6es que motivaram a realiza~ao deste trabalho; 

a- A escassa produ~ao academica sobre TV no Brasil. 

Levantamentos bibliograficos realizados nas etapas iniciais desta pesquisa ja indicavam 

uma tradi~ao de intensa atividade de investiga~ao cientffica em outros pafses, principalmente 

nos de origem anglo-sax6nica. Esta abundancia contrastava com a dificuldade de encontrar 

obras academicas ou textos ja publicados por autores brasileiros sobre o tema. Urn 

levantamento bibliografico ulterior, realizado nas bases de dados de viirias universidades; 

catalogos de publica~6es a nfvel nacional, livros sobre a produ~ao academica e a pesquisa na 

area de comunica~ao, viria a confirmar que o numero de contribui~6es feitas a nfvel de p6s

gradua~ao, sobre os efeitos comportamentais da TV sob o prisma da Psicologia Social cientffica 

no Brasil, e em extremo reduzido, por nao dizer inexistente. [ ver Cap. 4] 

b- A perspectiva epistemol6gica predominante. 

A revisao da produc;;ao academica brasileira sobre TV realizada ate este momento, 

parece indicar que grande parte do 'conhecimento' sobre seu alcance social e impacto no 
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comportamento, baseia-se num perfil de publicas;ao distanciado dos resultados da investigas;ao 

cientffica. 

A revisao aponta uma marcada influencia de posturas crfticas, fenomen6logicas, 

semiol6gicas e opinativas no estudo da 1V que, nao em poucas ocasi6es, deixam transparecer 

uma recusa aberta a toda e qualquer forma de aproximas;ao positivista. 1 

A este respeito convem aclarar que a polemica formada em torno das virtudes ou 

deficiencias de determinada postura epistemol6gica, nao faz parte das preocupas;6es do 

presente trabalho, nem de seus objetivos. Ao apresentar uma panoramica da investigas;ao da 

Psicologia Social cientffica no estudo dos efeitos da 1V, tenta-se oferecer apenas uma 

abordagem alternativa a uma tendencia gnoseol6gica que parece primar nas 'Ciencias Sociais' 

em nosso meio academico. 

1 

Rosengren( 198 3, p. 1 8 5) entre outros, explicava como desde o final da decada de 60 vem se 

configurando o que alguns autores denominam como; 'o conflito entre paradigmas'. Tais divergencias, alem de 

atentar contra a unicidade e a integra~ao te6rica, teriam levado a 'forma~ao de seitas conflitantes' e 'grupos 

antagonicos' que desde entao manobram para refor~ar seus contra-argumentos, ignorando-se explicitamente ou 

no melhor dos casos, mantendo uma fragil tolerilncia. Os enfoques criticos, [que por vezes tambem tern 

permeado a PS] preponderantemente discursivo-opinativos, desempenham urn importante papel na vigililncia e 

questionamento do status quo e na identifica~ao de rumos e problemas que eventualmente conduzem a 
pesquisa. No entanto, como convirao te6ricos das diferentes 'fac~oes' epistemol6gicas, os dados produzidos 

pela Ciencia estao a disposi~ao de quem bern queira usa-los. lsto qui~a explique como, mesmo alguns des 

"crfticos" que contestam o metoda cientrfico, nao s6 admitem, mas usam da informa~ao objetiva e atualizada 

que a Ciencia prove. De fato,ela enriquece a argumenta~ao e contribui a fundamentar intui~oes e palpites, 

com frequencia de duvidosa credibilidade. Per outra parte, ha exemplos de cientistas sociais de amplo 

reconhecimento que, embora baseados em estudos exaustivos, formulam propostas de reforma social e 

institucional que nao estao muito Ionge das reivindica~oes formuladas na melhor tradi~ao da escola de 

Frankfurt, por exemplo. Fazer ciencia nao e compactuar cegamente e 'acriticamente' com a ordem estabelecida. 

Embora a objetividade prime no processo de obten~ao de evidencia, os resultados des metodos rigorosos 

podem ser direcionados na sol~ao de problemas que em muitas ocasioes atentam contra a 'ordem de coisas' 

vigente, geram tendencias de mudan~a ou as refor~am. (ROSENGREN, K. Communication Research: One 

Paradigm, or Four? In: GERBNER, G. (ed) Ferment in the Field, Journal of Communication, 1983 (Sum), 

v. 33, n 3, p. 185-207) 
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c- 0 exerdcio da interdisciplinaridade. 

0 espas;o dado a interdisciplinaridade admite que posturas epistemol6gicas diferentes 

concorram, coexistam, colaborem e, se possivel, complementem-se na busca de informas;iio de 

qualidade, de preferencia se esta contribui a solus;ao de problemas prdticos, a formulas;ao de 

politicas ou, no mfnimo, eleva o nfvel do debate. 0 departamento de Multimeios desta 

institui<;iio garante e fomenta o espa<;o interdisciplinar dentro de seu regimento interno, tal como 

dao Fe os documentos que se encarregam da difusao de seu programa de p6s gradua<;iio. 

d- A preocupas;ao com problemas sociais. 

Uma caracterfstica hist6rica da Psicologia Social e a de produzir conhecimento relativo 

e/ou aplicavel a solus;ao de problemas sociais. [ver ses;ao 2.2.3] Este trabalho se orienta nesta 

tradi<;iio e se identifica com tais prindpios, mesmo ciente de que a tradus;ao pratica de tal 

informas;ao esteja alem de seus limites. Ha farta evidencia de que a TV tern enorme importancia 

na aquisi<;iio e manutens;iio de padr6es, pensamento, afeto, e conduta. A comunidade 

academica entende a TV como urn agente eficaz de socializa<;iio paralela e reconhece no meio 

urn alto potencial instrutivo. 0 conhecimento acumulado pode contribuir a identificar conteudos 

que possibilitem urn impacto nocivo sob certas audiencias em situas;oes especfficas, criar crilerios 

mais ajustados de controle e regulas;iio do meio, e orientar pais, mestres e usuarios. Da mesma 

forma, a evidencia mostra que o seu potencial instrutivo pode ser maximizado com o emprego 

do conhecimento e a experiencia acumulados nestas cinco decadas de pesquisa, na solu<;iio de 

problemas sociais. 

Reunindo o corpo da evidencia produzida sobre os efeitos associados a TV, o 

gigantismo transcultural de sua cobertura, seu uso intensive que niio conhece restri<;6es 

idiossincraticas ou sociodemograficas, as perspectivas de difusao que ainda detem em virtude 

dos acess6rios tecnol6gicos que tern se desenvolvido e, sem considerar as que estiio ainda por 
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vir
2

, acredita-se que o meio exige especial atenc;;ao e prudencia no planejamento e formulac;;ao 

de polfticas de controle e administra<;;ao3
. 

Entende-se que a legislac;;iio que regula o funcionamento de urn meio do valor social 

estrah~gico da TV, se apoie sobre dados atualizados e confiaveis (quando assim o decidirem os 

centros de tomada de decis6es e trac;;adores de diretrizes). Em bora a produ<;;ao de evidencias 

sobre os efeitos comportamentais e sociais da TV nem sempre tenha sido considerada pela 

grande maioria dos pafses onde ela existe comercialmente, espera-se da Universidade, em 

particular da publica, nao s6 a produ<;;ao de ret6rica crftica mas de conhecimento objetivo que 

possa ser orientado socialmente. Deste tipo de conhecimento dependera a possibilidade de 

empregar a TV de forma adequada, tanto na soluc;;ao de problemas sociais quanto na preven<;;ao 

de seus possfveis efeitos, contando claro com que deste tomem notfcia os que a legislam e 

produzem. 

Na falta de uma estrategia mais precisa e confiavel de descrever, explicar e predizer o 

comportamento da natureza e da sociedade, o metodo cientffico, mesmo com todas as 

imperfei<;;6es que possam lhe atribuir os que nao simpatizam com seu rigor, tern demonstrado ser 

urn processo correto de constru<;;ao do conhecimento objetivo, verificavel e autocorretivoi este 

pode e deve ser empregado na hora de formular prioridades, polfticas de programac;;ao, normas 

de regulac;;ao, e planejamento. 

2 
Como a implantac;ao da TV digital proximamente, que promete gerar uma enorme onda de consume de 

aparelhos de TV. 
3 

Cabe perguntar; sobre que informac;ao se baseia ou justifica a forma e conteudo da TV co mercia I vigente? 

Os paises em vias de desenvolvimento fazem um emprego particular do meio, ou o desconsideram como Fonte 

de soluc;ao de problemas sociais? As normas de regulac;ao e funcionamento que imp6e a lei brasileira foram 

construidas a partir de que informac;ao? Oual e seu fundamento? Sejam quais forem as respostas a estes 

questionamentos' e claro que a func;ao e 0 prepare do politico el ou burocrata nao abarcam a produc;ao deste 

tipo de conhecimento. A produc;ao, e parte da difusiio do conhecimento sobre os alcances e limitac;oes, 

possiveis efeitos nocivos e potencial social positive da TV, compete a Ciencia, em particular a Ciencia Social. 
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Este trabalho pretende: mostrar uma parcela deste esfor.;;o, apresentar algumas das 

condus6es obtidas nas grandes areas de concentra.;;ao da investigac;;ao e anexar bibliografia (nem 

sempre de facil acesso) a disposic;;ao dos interessados no estudo objetivo da TV; prevenir a 

repeti.;;ao mecanica de t6picos de estudo ja amplamente explorados cientificamente; facilitar o 

percurso de futuras investigac;;6es e, quem sabe, contribuir, mesmo de forma modesta, ao cultivo 

de uma TV responsavel e solidaria. 

e- 0 problema do fomento e difusao desta informac;;ao. 

A Psicologia Social e uma ciencia profundamente ligada ao estudo dos meios de 

comunicac;;ao de massa (MCM), desde suas origens (ver sec;;ao 2.1 ). Seu aporte tern sido em 

extrema esclarecedor e significative, e dele tern se nutrido outras ciencias sociais interessadas na 

comunicac;;ao. Porem, a pesquisa academica em TV produzida pelos principais centros de 

educac;;ao superior (publica e privada) no Brasil, mostra como tais aportes sao em sua maioria 

desconhecidos. Cabe considerar que, se esta informac;;ao dificilmente circula nos meios de p6s

graduac;;ao, parece ut6pico pretender que atinja politicos e tecnocratas. Sabemos pela 

experiencia que informac;;ao de qualidade pode aumentar a possibilidade de uma aproximac;;ao 

entre centres de tomada de decis6es e a Universidade. Por sua vez, e em virtude do anterior, 

o desconhecimento dos resultados da pesquisa tambem pode ampliar, ainda mais, a margem 

que separa os administradores do uso socialmente responsavel da TV. 

0 trabalho e sua linguagem tentam apresentar da maneira mais fiel uma compila.;;ao de 

enunciados e conclus6es, fazendo uso intensive da citac;;ao textual dentro e fora do corpo do 

texto, diminuindo deliberadamente o emprego da parafrase, e omitindo considerac;;6es pessoais, 

opini6es, jufzos de valor e elucubrac;;oes desnecessarias sobre o conteudo apresentado. Com 

isto busca-se retratar da forma mais fidedigna possfvel a essencia dos assuntos tratados e 

ressaltar o a porte dos aut ores originais. 
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A Psicologia Social e descrita em func;;ao de seu estudo dos MCM e da investigac;;ao 

cientifica dos efeitos da TV. Por isto, a revisao centra seu interesse exdusivamente nas teorias e 

modelos que baseiam suas formulac;;6es e enunciados na evidencia derivada da aplicac;;ao da 

metodologia da Ciencia. lsto pressup6e destacar " ... investigas;6es quantitativas empfricas, o 

que envolve a exclusao de grande numero de ensaios brilhantes, feitos por entendidos em 

comunicac;;ao, que aventuram hip6teses nao arrimadas em resultados de pesquisa" 4 

Dentro desta perspectiva, tanto pesquisas de laborat6rio, experimentais de campo, 

estudos de campo e descritivo-estatfsticos 
5 

serao incluidos, urn a vez que "a convergencia da 

evidencia entre esta am pia gama de estudos e substancial. "6 

Serao omitidas considerac;;6es de corte especulativo-discursivo, nao fundamentadas nos 

resultados da investigac;;ao rigorosa da metodologia cientffica e nem orientada pelos parametres 

universalmente reconhecidos e aceitos pela comunidade cientffica internacional. 

Portanto, mais que exaltac;;6es de corte ideol6gico, discursos alarmistas sobre 'o poder 

sem limites do meio', divagac;;6es sobre a existencia de uma realidade 'cognoscivel' ou sobre os 

obstaculos que impedem a aproximac;;ao de seu objeto, as paginas seguintes dedicaram-se a urn 

sincero esforc;;o de ilustrar uma parte das contribuic;;6es desta importante area de estudo. 

Parte predominante da revisao bibliografica correspondera ii literatura norte-americana. 

lsto obedece a varios motivos: 

- "A Psicologia Social como hoje podemos expo-la, e predominantemente uma 

disciplina americana, em suas recentes origens hist6ricas e no essencial de seu desenvolvimento 

4 
Hovland apud Steinberg, 1966, p. 562. 

' Cf a classificar;ao dos metodos e tecnicas de investigar;ao de Rodrigues (RODRIGUES, A. Psicologia 

Social. Petr6polis: Ed. Vozes, 1973) 
6 

COLLINS, W. e KORAC, N. Recent Progress in The Study of the Effects of Television viewing on Social 

Development. International Journal ol Behavioral Development, 1982, n 5, p. 175. 
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ate a data presente. "
7 

Na area da comunicac;ao e especificamente, do estudo des efeitos da 

TV, desenvolveu-se e aprimorou-se o corpo basico da teoria e da pesquisa que norteia a 

investigac;ao contemporanea
8 

Portanto, a remissao a autores norte-americanos sera corrente, 

dado que esta revisao se limitara a pesquisa de carater empfrico, que e uma das caracterfsticas 

paradigmaticas predominantes da investigac;ao na Psicologia Social norte-americana. Como 

afirma Allport (1968, p. 68): 

"Sem duvida alguma a tendencia dominante em Psicologia Social se relaciona com o 

estudo objetivo e nao especulativo do comportamento social . " 9 [grifo nosso] 

E esta posic;ao e uti!, pois como a firma Halloran ( 1 97 4): 

"E clara que a investiga~ao cientifico-social nile tem Iugar tao s6 no contexte das 

fronteiras nacionais. Embora normalmente nile seja conveniente assumir que os achados, 

consequencia das investiga~oes levadas a cabo em um pais serao automaticamente validos 

para outre, ha muito que aprender em todos os niveis, te6rico, metodol6gico, e 

substantivamente, das investiga~oes que se realizam em outras na~oes. 0 ample 

esfor~o de investiga~ao que ha tide Iugar nos Estados Unidos nos ultimos 20 ou 30 anos 

tem influido no trabalho e no pensamento britilnico de diversas form as ... " [grifo nosso] 

No primeiro capitulo, ap6s uma breve referenda a importancia do papel que 

desempenha a TV no mundo de hoje, escolheu-se 'o debate' como uma forma de ilustrar o 

7 

LINDZEY, G. e ARONSON, E. (Eds). The Handbook of Social Psychology. Vol1. Massachusetts: 

Ed. Addison-Wesley, 1968, p. 2. 
8 

Parte consideravel do estudo sistematico da comunicac;ao de massa e dos efeitos da TV em Psicologia 

Social, descansam numa tradic;ao de pesquisa "caracteristicamente norte-americana [ ... ] favorecida pela 

tradic;ao pragmatica deste pais. As emergencias [ ... ] e as condic;6es de crise social deram um especial 

incentive a invenc;ao de novas tecnicas, e a busca de soluc;oes audaciosas para a soluc;ao pratica de problemas 

sociais." (HALLORAN, J. Los efectos de Ia television.[trad. Ignacio Vasallo], Madrid: Ed. Nacional, 

197 4, p. 35) lindsey e Aronson, (1968, p. 2) comentam a este respeito: " ... enquanto outras nac;oes 

tem-se deparado com as mesmas emergencias, parece que nos U.S. a base do pensamento ocidental, 

fortalecido pela pratica do 'Melhorismo', provou ser mais fertil para o crescimento adequado da Psicologia 

Social e disciplinas relacionadas". 
9 

Allport apud lindsey e Aronson, 1968, p. 680. 
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contexte da discussao publica e academica sabre os efeitos do meio, e como urn recurso para 

introduzir o paralelo entre as formas coloquiais e cientfficas de formular conclus6es ou abordar 

urn tema polemico.
10 

Ocupamo-nos aqui de contrapor estas duas aproxima-;;6es e aclarar o que 

entendemos como Ciencia. Segue-se urn a nota sabre os obstaculos derivados do 'nfvel de 

analise' empregado na obten-;;ao de evidencia empfrica sabre os efeitos dos MCM e, como a 

Psicologia Social, sob seu nfvel 'individual-grupal', tern conseguido contribuir a este 

empreendimento. 

No capitulo 2, define-se a Psicologia Social, e tecem-se considera-;;6es sabre seu 

interesse no estudo dos MCM. Numa breve resenha hist6rica, ressalta-se a importancia das 

contribui-;;6es metodol6gicas e te6ricas da Psicologia Social no estudo dos efeitos dos meios 

que dominaram as cinco primeiras decadas do seculo. 0 capitulo encerra-se sublinhando os 

prindpios e diretrizes que regem a disciplina. 

No terceiro capitulo exp6em-se alguns dos t6picos estudados ap6s o aparecimento da 

TV comercial, as principais linhas de investiga-;;ao e as areas que tern aglutinado o interesse dos 

psic6logos sociais ate hoje. 0 estudo da violencia via TV e a aquisi-;;ao de comportamento 

pro-social sao desenvolvidos aqui com maier profundidade. 

Finalmente, inclui-se urn comentario sabre a reduzida prodU<:;iio, divulgao;;ao e emprego 

do conhecimento derivado da Psicologia Social cientffica no Brasil. 

Em sfntese, o trabalho se prop6e a descrever: 

a. lmportancia do emprego do metoda cientifico no entendimento da rela<:;iio entre o 

meio e o comportamento social, 

b. Relevancia dos aportes te6ricos e metodol6gicos da Psicologia Social no 

desenvolvimento da investiga<:;iio sistematica nesta area do conhecimento, 

10 
Registramos nossa surpresa ante a extrema leveza como certos autores publicam uma coletilnea de 

conclus6es sem se basear em provas concretas ou fazer referencia a estudos de comprovada seriedade que 
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c. Yisao panoramica da investiga<;iio cientffica realizada em Psicologia Social sobre os 

efeitos da televisao nos comportamentos anti-sociais e pro-sociais, 

d. Principais resultados e conclus6es comprovados nestas grandes areas de concentra<;iio 

da investiga<;iio, 

e- Prindpios de conduta derivados da Psicologia Social que podem ser empregados 

com fins pro-sociais via TV. 

Este trabalho privilegia artigos e livros compilativos das conclus6es da atividade da 

pesquisa. Ciente de suas limitac;6es 
11

, nao pretende esgotar o tema proposto, mas realizar uma 

compilac;ao organizada de informa<;6es orientada pelos objetivos acima enunciados, que destaca 

as contribui<;6es originais dos autores consultados e prescinde, na medida do possfvel, da 

retorica estilfstica ou dissertativa. Espera-se que sirva ao proposito de ilustrar a intensidade da 

pesquisa sistematica estrangeira em TV, tanto quanto a precariedade e urgencia desta atividade 

no Brasil. 

sustentem suas opini6es. 
11 

A prodUI;ao de urn aporte inteiramente original dificulta-se per varies motives; a brevidade do tempo de 

mestrado nao contribui com o amadurecimento da informa~ao acumulada pelo aluno que se inicia no tema; a 

dimensao e a generalidade quase enciclopedica des objetivos propostos, que obriga ao investimento de uma 

grande porsao de tempo na busca e organiza~ao de variadas fontes bibliograficas e a cobertura de uma ampla 

gama de temas em detrimento do detalhe na analise; o interesse de apresentar uma compila~ao do que na 

bibliografia disponfvel e no criterio do autor, se julgou mais valioso na literatura revisada sobre TV em 

Psicologia Social. 



10 

CAPITULO 1 

A TELEVISAO HOJE: IMPORTANCIA SOCIAL DO MEIO 

E de poucos desconhecida a importancia da TV na sociedade moderna. A expansao e 

penetrac;;ao atingida pela TV e certamente um fenomeno inedito e de proporc;;6es nao 

alcanc;;adas antes por outro Meio de Comunicac;;ao 
12 13 

; • 

T odo e qualquer movimento, campanha, programa preventive ou promocional, de 

Indole comercial, polftica 
14

, social ou cultural, que pretenda atingir uma ampla cobertura 

populacional, depende peremptoriamente da TV para tentar garantir a consecuc;;.io de seus 

objetivos. 

Algumas estatfsticas usual mente relacionadas ao ritmo de difusao da TV ( ver 

Ouadro1 ), a intensidade de seu uso (ver Ouadro 2), a produc;;ao e consume de aparelhos em 

diferentes regi6es e mementos 
15

, a quantia dos investimentos que a industria mobiliza por seu 

12 
"Nunca - ate a aparic;ao da TV - urn meio de comunica<;ao tinha conquistado tao ampla audiencia." 

(EURASOUIN, A., MANTILLA, L., VAZQUEZ, M. Os Teledependentes. Sao Paulo: Ed. Summus, 

1983, p.121) 
13 

Como uma forma de ilustrar os altos niveis de audiencia da TV, Liebert et al. relatam que: "Nas areas 

metropolitanas de alguns paises, os engenheiros, tern precisado redesenhar os sistemas de agua para acomodar 

a queda de pressao causada pelo forte uso do lavat6rio durante as pausas dos comerciais no horario nobre .. " 

(LIEBERT,R., NEALE, J., DAVIDSON, E. The Early Window: Effects of Television on Children and 

Youth. New York: Ed. Pergamon, 1973, p11) 
14 

"A significac;ao Politica do meio e evidente no estrito controle exercido pelos ditadores sabre todos os 

meios de comunicac;ao. 0 confisco dos meios e urn dos primeiros atos das revoluc;oes modernas. Nos paises 

em desenvolvimento, a politica oficial do governo tende a controlar os indices de crescimento dos varies 

meios.[ ... ] A medida em que urn ambiente simbolico relativamente homogeneo e provide pela midia, seja 

atraves da direc;ao governamental ou atraves de ac;6es comuns de controladores privados, a uniformidade da 

conduta polftica e social e fomentada." (Weiss apud Lindsey e Aronson, 1968, p. 77) 
15 

"Estatisticas da Unesco de 1991 registram 853 milhoes de aparelhos de televisao no mundo. A 

Alemanha tern o maior numero de receptores por habitante, com 1220 aparelhos para cada mil habitantes. 

Em seguida ficam Sri Lanka (981 por mil) e Estados Unidos (814 por mil). Nessa ordem o Brasil ocupa a 

posic;ao numero 56, com 207 receptores para cada mil habitantes.[ ... ] Paises com maier numero de 

receptores: EEUU: 205.500; Japao: 76.000; Russia: 54.400; Alemanha: 41.800; China: 35800; 
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intermedio, entre outras, sao empregadas para ilustrar as dimens6es que a TV tern alcan\;ado no 

mundo de hoje. 

Tom ados em conjunto, os numeros sugerem que Ionge de estar ameac;;ada pelas 

inovac;;6es nas alternativas de controle e consumo da programa<;iio, pelas possibilidades abertas 

pela informatica, ou pela formac;;ao de conglomerados de comunicac;;ao, a expansao da TV ainda 

nao terminou. Ao contrario, tais inovac;;6es parecem lhe abrir novas perspectivas e func;;6es.
16 

Os resultados da investiga\;iio sobre os quais se constr6i o presente trabalho confirmam 

que, efetivamente, nao existe hoje nenhum meio de comunicac;;ao que supere a capacidade de 

transmissao de informac;;ao que veicula a TV, cujo uso 
17 

atinja tais patamares em audiencias tao 

extensas, nem capaz de se arraigar de maneira tao estreita na vida cotidiana de pessoas das mais 

variadas caracterfsticas idiossincraticas, s6cio-demograficas e culturais. 1 8 

Nas palavras de Mankiewitz e Swedlow (1978) 
19

: 

Brasil: 31.400; lndia: 30.000; Gra Bretanha: 25.000; ltalia: 24.300; Franc;a :23.200." (Aimanaque 

Mundial, 1995. Sao Paulo: Ed. Abril.) 
16 

"Oualquer outro incremento no uso do aparelho de televisao atribuivel .l grande variedade de ofertas 

disponiveis por cabo, OP<;6es pagas adicionais, e vfdeo-gravador [ ... ] vai impor uma diminuic;ao adicional ao 

tempo ... " [dedicado a outras atividades diferentes de 'assistir' a TV] (COMSTOCK, G. The Evolution of 

American Television. London: Ed. Sage, 1989,p. 61) 

""A maioria das pessoas se perguntadas sobre como a televisao afeta suas vidas, dirao que esta raramente 

interfere como algo importante. Elas podem estar erradas. Sonho, interac;ao social e leitura poucos diriam que 

nao sao importantes mesmo que eles tenham sido reduzidos pela televisao. A televisao tambem tern alterado 

severamente as OP<;6es disponfveis para gastar o tempo. 0 incremento do uso do aparelho implica em um 

aumento, e nao em uma diminuic;ao, destes tipos de influencia". [grifo nosso](Comstock, 1989,p. 62) 
18 

"A televisao e agora nosso comum e constante ambiente de aprendizagem. Perto de 4 milhoes de horas de 

programac;ao ao ano sao descarregadas na corrente da consciencia coletiva para reivindicar o tempo da atenc;ao 

de 200 milhoes de norte-americanos. A televisao nao demanda deslocamento, alfabetizac;ao, ou atenc;ao 

concentrada. [ ... ] e um sistema cultural total, com sua propria arte, Ciencia, [ ... ] mitos, geografia, 

demogra~a, tipo de caracteres, ac;ao e estrutura. 0 mundo da TV encapsula aqueles caracterfsticas 

selecionadas de um grande meio cultural que contribui na sua propria venda e func;oes de socializac;ao". 

(Gerbner, G. e Gross, L. The Violence Face of Television and its Lessons. [In: PALMER, E. e DORR, A 

(eds) Children and the Faces ol Television: Teaching, Violence, Selling. New York: Academic Press, 

1980, p. 150) 
19 

Mankiewitz e Swedlow apud PFROMM NffiO, S. Televisiio, Problema Social? Problemas Brasileiros. 

(Agosto) n. 190,1980, p. 31. 



"A televisao afeta cad a aspecto da vida [ ... ] Ela alterou o modo de viver em todos os 

niveis da sociedade [ ... ] os programas de lV proporcionam hoje em dia, 

progressivamente, e a uma taxa alarmante de crescimento, os elementos basicos, o ritmo e 

os prindpios sob os quais vivemos. Ao faze-lo, a lV penetra profundamente em nossas 

vidas, a ponto de ser frequentemente irreconhecfvel essa influencia e muitas vezes, 

impossfvel de se evitar". 

12 

Estes precedentes explicam em parte, porque indivfduos, agremiac;6es e instituic;6es da 

mais diversa indole, tem-se interessado pelo papel que desempenha urn meio de tais 

caracterfsticas nas sociedades a que pertencem. Por sua vez, tal interesse nas potencialidades da 

TV, na idoneidade de seu emprego, na prevenc;ao de seus possiveis efeitos, tern se traduzido 

num debate que ainda hoje vigora, e que na opiniiio de muitos esta Ionge de ser resolvido. A 

controversia tern conseguido envolver administradores e legisladores, aiar c6digos de regulac;ao, 

e ate mobilizar recursos para pesquisa em areas especfficas, incidindo desta forma, na escolha e 

na enfase dada a certos t6picos de investigac;ao sobre os efeitos da TV, mesmo que nao 

relacionados diretamente com o interesse dos cientistas sociais pelo desenvolvimento da 

teoria. 
20 

A este respeito Dorr (1986, p.89) afirma: 

" grande parte da investigac;ao sobre os efeitos do conteudo da lV nas crianc;as e 
motivado mais pelo interesse num fenomeno social, o bem-estar das crian<;as, e/ou pela 

polftica social, do que pelo interesse no desenvolvimento e prova de uma teoria. [ ... ] Os 

modelos te6ricos [ ... ] sao sempre assumidos como convenientes ou necessaries, e alguns 

investigadores claramente come<;am com uma forte base te6rica, mas a construc;ao de uma 

20 
" legisladores, pais, professores, e outras partes interessadas concebem a si mesmos como experts 

capazes de ver qual e a infl""ncia que exercem a lV e outros meios sobre o publico. Nestas circunst~ncias, o 

cientifico parece reduzido a um tecnico ou urn produtor de fatos. Para satisfazer a estes autodenominados 

experts, se ve obrigado com frequencia a trabalhar dentro de uma estrutura te6rica simples o bastante para 

que estes experts profanes a compreendam". (McOUAIL, D. lntroducdon a Ia Teoria de Ia Comunicacion 

de Masas. Mexico: Ed. Paid6s, 1983.) 
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teoria nao e provavelmente a motiva~ao primaria para a maioria dos estudos sabre os 

efeitos do conteudo da TV." 

A investiga~;ao psicol6gica sobre a TV, tern acompanhado a evolu~;ao do meio ate hoje 

e tentado contribuir para o esclarecimento de seus possfveis efeitos. Apesar das substanciais 

varia~;6es no tipo, na forma de propriedade, controle e regula~;ao da programa~;ao disponfvel, 

tern se assistido a urn aumento significative no estudo da funs;ao da TV a nfvel transcultural, nos 

Estados Unidos, Europa e Asia. 
21 

A TV tern sido alvo de crfticas e defesas do mais variado teor. Algumas delas serao 

consideradas brevemente, numa tentativa de introduzir o contexto no qual se desenvolve a 

discussao sobre os efeitos da TV e ilustrar a vigencia de tal debate. 

1 . 1 . 0 debate de sempre 

"Oual o tamanho de tais efeitos, com que frequencia 

ocorrem, para quem ocorrem, quanta permanecem, e 

quao significativos sao para a sociedade, sao todas 

questoes nao resolvidas que alimentam vigoroso 

debate". 22 

"Ate o momenta em que pesquisas dignas de conlian~ 

apresentem um argumento decisivo mostrando que os 

vefculos de comunica~ao estao ou nao diretamente 

relacionados com as alegas;oes de seus crfticos ou de seus 

defensores, essas controversias continuarao bern vivas". 23 

[grifo nosso] 

" MURRAY, J. e KIPPAX, S. From the Early Window to the late night Show: lnternacional Trends in the 

Study of Television's impact of Children and Adults. (In: BERKOWITZ (ed) Advances in Experimental 

Social Psychology, Vol 12. New York: Ed. Academis Press, 1979, p. 253.320) 
22 

DORR, A. Television and Children: A Special Medium for a Special Audience. Beverly Hills: Ed. 

Sage, 1986, p.69. 
23 De Fleur, 1971, p.214. 
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" T oda vez que surgiu em nossa sociedade urn grande veiculo de comunicac:;ao, ele se 

tornou objeto de consideravel debate e controversia ... " 24 Porem, ate hoje, talvez nenhum 

outro meio de comunicac:;ao tenha gerado tanta polemica como a 1Y . 

Desde seu aparecimento, ha quase cinco decadas, a 1Y tern se associado com inumeras 

alterac:;oes no comportamento individual, social e cultural
25

. 

A 1Y e acusada de suprimir a criatividade
26

, favorecer a "atividade mental passiva", 

incapacitar a experiencia de "emoc:;oes autenticas" 
27

, diminuir o tempo destinado a outras 

atividades 
28

, introduzir precocemente as crianc:;as num mundo adulto
29

, atentar contra a etica, a 

moral e os valores 
30 31

, promover a mediocridade, direcionar e fomentar ideias perigosas
32

, 

incrementar os Indices de delinquencia e violencia social ao apresentar "conteudos violentos, 

24 
ibid. p. 2 4 

25 
McOuail, 1983, p. 220. 

26 "A criatividade, a imagina~ao e o achado de novos e particulares entretenimentos nao podem se por em 

marcha se nao se saltar por cima desta proposta muito mais proxima e nada problematica que e a proposta 

televisiva". (Eurasquin,Mantilla e Vazquez, 1983, p 26.) 
27 

Marcondes, 1990, p. 108 

"" ... elas - as crian<;as - terao perdido em seu perlodo de forma~ao mil hares e milhares de horas que crian<;as 

de outras gera~6es dedicavam a outras atividades. Os que recomendam a aboli<;ao da TV pensam que esta 

indiscutfvel evidencia resulta prejudicial a forma<;ao integral da infancia [ ... ] Em suma, a TV surge como 

resumo e exponente maximo de todas as possibilidades de ocio ... " (Eurasquin,Mantilla e Vazquez, 1983, 

p. 21 .) 
29 

"as crian<;as aprendem da TV porque oferece-lhes a porta mas acessivel ao mundo dos adultos [ ... ] a 

imagem do mundo dos adultos que a maioria das crian<;as recebem dos programas de TV e absolutamente 

incompleta." (Halloran, 197 4, p. 99.) 
30 

a TV comercial "converteu-se numa especie de escola de contra-cultura, no pior sentido deste ultimo 

termo, ou seja, uma escola de superficialidade, cinismo, deboche, brutalidade, resolu~iio violenta dos 

conAitos, desrespeito, exacerba~ao hedonista, excita<;ao sexual precoce e desenfreada, mau gosto, 

mediocridade e erosao dos valores morais". (Pfromm Netto, 1993, prefacio.) 
31

" ... que valores estio sendo estimulados pela TV, a solicitude, o interesse pelo proximo, a considera<;ilo, a 

indifere~a, a malicia, a crueldade, a sofistica<;ao, a simplicidade, a suavidade? Sea decisao e vender, a forma 

mais diciente e magnetizar as crian<;as com desenhos animados, acrescentar uma pitada de humor de picadeiro, 

comandar uma plateia e vender uma por<;ilo de guloseimas." [grifo nosso] (Schiller, 1976, p. 134.) 
32 

Dorr, 1986, p. 20. 
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sexistas, racist as e mercantilistas"33
, contribuir com a "trivializa~ao do monstruoso e do 

horrendo" 34
, dessensibilizar a violencia, fomentar a difusao de praticas de transgressao e 

delinquencia 
35 36

, servir como instrumento de persuasao e aliena~ao 37 , instigar condutas
38

, lesar 

o desenvolvimento cognitive, estimular rea~6es primarias, perder habitos de leitura, alterar niveis 

atencionais e memorfsticos, decrementar o rendimento escolar39
, refor<:;ar atitudes ja existentes, 

diminuir a extensao e a variedade das escolhas, exaltar as virtudes materialistas do consumo
40

, 

"desumanizar a vida social"
4

\ "quebrar violentamente as margens habituais de interrela<:;ao entre 

os homens"
42

, homogeneizar os gostos esteticos, habitos e costumes;;' "padronizar o lazer, os 

sonhos, os devaneios" 43
, veicular a 'penetra<:;iio cultural' dos pafses que monopolizam sua 

produ<:;iio e comercializa<:;iio ·,;; 44
, obstaculizar o "enriquecimento e melhora humanos";v 45 

33 
Mankiewitcz e Swerdloow, apud Dorr, 1986, p. 64. 

34 Campos et al. apud PFROMM NETTO, S. T elevisao, uma escola, mas de que? Os deitos da TV no 

aproveitamento escolar. Sao Paulo: Ed. Artpress, 1993, p.28. 
35 

"Na Alemanha, os pais de alunos de escola prima ria de Manheim, numa circular dirigida a 2 30 politicos, 

jornalistas e sindicalistas, acusaram este meio de ser o principal responsavel pelo aumento da agressividade nas 

escolas." (Erausquin, Mantilla e Vazquez, 1983, p.40.) 
36 

BANDURA, A. e WALTERS, R. Aprendizaje Social y Desarrollo de Ia Personalidad. 10 ed. Madrid: 

Ed. Alianza, 1990., p. 7 6. 
37

" 0 perigo dos meios massivos e a tendencia a manipular as pessoas. Estes exageram e enfatizam o que 

prendera a atenc;ao da maioria das pessoas ... [elas], precisam ser treinadas para ser seletivas. " (MILLER, W. 

The Problem of Mass Communication. Religion Education, 1954, v. 49., p. 371- 37 4.) 
38 

" ... estimula as pessoas a fazer coisas que de outro modo nao tomariam em considerac;ao ... " (REARDON, 

K. La Persuasion en Ia Comunicaci6n. Barcelona: Ed. Paid6s, 1981., p.205.) 
39 

Pfromm Netto, 1993, p.10, 15, 16, 20, 22, 28. 
40 

Potter apud SCHILLER, H. 0 Imperio Norte-americano das Comunica~oes. Petr6polis: Ed. Vozes, 

1976,p.41. 
41 

MARCON DES FILHO, C. Televisio: a vida pelo video. Sao Paulo: Ed. Moderna, 1990, p. 109. 
42 "Os meios medlnicos, que inicialmente eram encarados como instrumentos capazes de estender quase 

ilimitadamente os cantatas entre os homens, parecem interferir paulatinamente entre as pessoas, distanciando

as entre si. .. " (Erausquin, Mantilla e Vazquez op cit p. 122) 
43 

Marcondes Filho op cit. p. 1 09. 
44 

"A homogeneiza~ao cultural que se tern desenvolvido par anos a fio nos EEUU, agora ameac;a tamar 

conta do globo [ ... ] em toda parte a cultura local esta enfrentando uma avalanche da produc;ao em massa da 

TV comercial que a ameac;a submergir [ ... ] pouquissimas sociedades tem o poder industrial de resistir aos 

atentados violentos da TV comercial". [grifo nosso] (Schiller op cit p. 30) 
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diminuir o nfvel cultural do publico 46
, "adormecer as massas com frivolidades polfticas" 47

, 

produzir conformismo, atuar em favor de interesses politicos e econ6micos, manter o status quo/ 

diminuir a forc;a e o habito do pensamento crftico, impedir o desenvolvimento de uma 

democracia verdadeiramente participativa, produzir uma deteriorac;ao nos nfveis gerais de 

cultura, anular os logros sociais, despersonalizar, empobrecer afetivamente, estereotipar 

estruturas ocupacionais, e minorias etnicas48
, reduzir a "capacidade de inovac;ao cultural" 

49
, s6 

para mencionar algumas. 

A TV tern sido indufda dentro da categoria de 'problema social' da vida 

contemporllnea por numerosos autores e cientistas . 50 

Conforme explica Pfromm Netto (1980), alguns dos argumentos que justificam este 

tratamento sao; 

a- A concentrac;ao do controle; o monop6lio da comunicac;ao de massa por grupos ou 

indivfduos atenta contra a variedade das opc;6es de escolha e a livre concorrencia. 

b- A obliqUidade e distorc;ao nas informac;6es; "atitudes, preven<;6es, criterios de julgamento, 

posi<;6es polfticas e ideol6gicas" e limita<;6es pr6prias do tempo em TV, dificultam urn a selec;ao 

neutra e objetiva do fluxo de informac;6es. 

c- 0 conteudo da TV; na medida em que o conteudo apresentado se molda as caracterfsticas 

s6cio-culturais, educativas e etarias da maioria da populac;ao receptora, e dada a singularidade 

45 "0 desenvolvimento da comunica~ao por Radio e TV, nos EE. UU, nos da, talvez a mais prejudicial e 

recente mostra de como uma nova e empolgante possibilidade de enriquecimento intelectual e satisfa~ao 

humanos pode ser transformada em um charco espiritual embrutecedor, por uma trama de institui~6es sociais 

retr6gradas." (Schiller op cit p.29.) 
46 "0 delito dos administradores da sociedade do espetaculo nao esta tanto em enfatizar o uso da TV como 

em nao favorecer as alternativas para tal uso. Ha um completo abandono da promo~:io de entretenimentos e 

espetaculos de maior valor cultural..." [grifo nosso] (Erausquin, Mantilla e Vazquez op cit p.28.) 
47 

Schiller op cit p. 30. 
48 

Halloran op cit p. 22-50 
49 

Marcondes Filho op cit p. 30. 
50 

Horton e Leslie. apud, Pfromm Netto, 1980, p. 30. 
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de tais caracterfsticas, sao deixados de lado assuntos "mais serios, abstratos e profundos", para 

atrair o maior publico possfvel, com "violencia, sexo e maus padroes de linguagem [ ... ] valores 

(ou antivalores) de permissividade, contrarios a boa organizac:;ao familiar, ao born 

relacionamento humano e a considerac:;ao dos assuntos da cultura e do espfrito", prom oven do a 

"degradac:;ao, inconsequencia e oportunismo avassaladores, induzindo a apatia, distorcendo a 

realidade e explorando assuntos da sexualidade, drogas, e adolescencia". 

d- A crianc:;a e a violencia na TV; embora sejam inumeras as comprovac:;oes do efeito deleterio 

deste tipo de conteudo nas crianc:;as, o problema se multiplica se consideradas a intensidade da 

programac:;ao violenta e a assiduidade com que crianc:;as a assistem. 

e- A TV e o consumismo; relacionado ao uso excessivo de comerciais, seu conteudo, seu apelo 

incessante ao consumo de bens materiais, alguns de duvidosa utilidade. 

f- 0 efeito da TV nas crianc:;as e adolescentes, espectadores precoces de programas em horarios 

indiscriminados, sao muito mais vulneraveis aos conteudos apresentados. 0 poder econ6mico 

das grandes empresas aposta na intensidade do uso da TV nestas [ e outras] faixas etarias e na 

sua capacidade para atingir concepc:;oes, atitudes e comportamentos em sintonia com seus 

prop6sitos comerciais. 

g- A TV e sua influencia na leitura e na linguagem; estudos mostram que a TV esta associada a 

urn dedfnio nas habilidades de comunicac:;ao oral e escrita. 

h- Os noticiarios de TV; geram efeitos sobre os habitos de leitura e escrita, substitui~;iio de 

outras fontes de informac:;iio pela TV, e influencia sobre a opiniao e o comportamento publicos. 

i- 0 impacto da TV sobre o pensamento e a soluc:;iio de problemas; a aprendizagem de 

resoluc:;iio de problemas mostrado pela TV, distorce os limites e meios necessaries para superar 

as dificuldades da vida real, deixando de "penetrar na verdadeira natureza dos problemas que 

I .. 
exp ora . 
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Como acertadamente observa DeFieur ( 1 971, p. 2 4), " se os aparelhos 

aparentemente inocentes que se encontram em nossas salas sao realmente culpados dessas 

influendas pemiciosas, eles deveriam sem diivida alguma ser considerados com alarme ... " 

No entanto, a TV tern gerado tambem rea<;6es menos incisivas e ate mesmo 

divergentes. Estas se afirmam em parte, na ausencia de provas contundentes que respaldem ou 

contrariem as acusa<;6es feitas contra o meio. Assim, desde o aparecimento da TV comercial, 

criticos e abolicionistas v 
51 

convivem com as opini6es dos que acreditam nas qualidades, 

beneficios e potencialidades do meio. 

Seus defensores argumentam, entre outras coisas, que a TV tern sido responsabilizada 

por manifesta<;6es sociais indesejaveis ante a impossibilidade de explica-las satisfatoriamente por 

outras formas; 

"Cada vez que tentamos 'explicar' comportamentos hoje tao complexos como a 

delinqi.iencia juvenil, o estupro, o roubo e o assassinate, atribuindo-os [ ... ] aos filmes ou 

a TV, estamos jogando exatamente este jogo. Em nossa impotencia para explicar, e, 

portanto, controlar estes desvios, tratamos de encontrar causas individuais do mais lacil 

sen so comum ... "52 [grifo nosso] 

Dorr (1986, p. 20), sustenta que poucas pessoas adotam uma atitude mais positiva 

face a TV e reconhecem a importancia que o meio pode ter na educa<;ao, na informa<;ao e na 

forrnac;ao de atitudes e condutas . 

51 
"A O!)iio abolicionista, que se inclina pelo abandono da TV, por sua utiliza~ao em cases concretes e 

excepcionais, e viavel, mas unicamente a nfvel individual. Sociol6gica, comercial e politicamente a TV adquiriu 

urn desenvolvimento e urn poder que tornam inviavel e impossfvel sua erradica<;ao. [ ... ] [com rela<;ao ao 

padrao de televisao ao qual estamos familiarizados atualmente] E urn padrao natural e inevitavel na medida 

em que as for~as do mercado forem deixadas a seu proprio curso, nem sendo canalizadas nem impelidas 

para dir~oes pre-determinadas." [grifo nosso] (Schiller op cit p. 31) 
52 

Mendelson apud Eurasquin, Mantilla e Vazquez op cit p.4 5. 
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McOuail (1983) concorda em que "os notaveis logros dos M de C em favor dos 

objetivos socialmente aceitos hao sido muitas vezes omitidos, subvalorizados ou postos em 

d' "d " 53 UVI a ... 

Newcomb ( 197 9)54
, afirma que uma atitude negativa tern predominado em particular 

para com a TV, e como consequencia, " ha restringido o desenvolvimento de urn clima critico" 

que favorec;a uma visao mais objetiva e imparcial sobre os verdadeiros efeitos e potencialidades 

do meio: 

" ... a TV usual mente e condenada pelo que nao e antes que pelo que e, ou pelo que 

poderia chegar a ser, de modo que a TV [ ... ) e percebida como um intruso em nossa 

cultura. [ ... ] Como e pouco ou nulo o desacordo que existe entre os integrantes do 

publico quanto aos atributos negatives da TV, tambem e pouca ou nula a 

possibilidade de desenvolver refuta~oes. De maneira que o publico televidente massive 

e acritico, e como tal fica a merce de quem queira manipula-lo. Os investigadores hao 

feito pouco para contradizer esta atitude negativa. Mesmo porque, o publico massivo 

ao qual pertencem ja sentenciou a TV. E verdade que existem estudos indicadores de 

que a TV pode fazer contribui~oes positivas, mas tambem neste terreno predomina 

uma atitude negativa. Se diria que o espectador de TV ha omitido sua responsabilidade 

mediante uma aceita~ilo acritica. [ ... ) E precise que tentemos integrar a teoria e a 

investiga~ilo de modo tal que facilite uma analise ativa da TV. So a sua popularidade 

fundamenta esta proposta. Apesar do negativismo, e um dos meios mais populares que 

ha conhecido nossa cultura". [grifos nossos) 

Boa parte dos que acreditam na func;ao positiva da TV apoiam-se em argumentos comoi 

" ... apresenta o pecado e a corrupc;ao, age como guardiao de uma valiosa livre expressao, leva 

pela primeira vez alguma forma de cultura a milhoes de individuos, proporciona uma distrac;ao 

inocente e diaria para as massas cansadas da for<;a de trabalho industrial e urbano, informa-nos 

sobre os acontecimentos mundiais, incrementa o nosso padrao de vida pela insistencia 

incansavel com que recomendam que adquiramos certos produtos para estimular a nossa 

53 Me Ouail, 1983, p.278-279. 
54 ct. par Reardon op cit p.206. 
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instituic;;ao economica ... " 
55

, oferece urn importante marco de experiencias pedag6gicas para as 

crianc;;as 
56

, promove o desenvolvimento economico e as mudanc;;as sociais57
, chama a atenc;;ao 

para a pobreza, a decadencia urbana, cria "urn a proximidade viva ao drama dos seres humanos 

. u 58 
em cnse . 

Convem sublinhar que neste debate "aparentemente sem fim sobre os efeitos da 1\1" 59
, 

embora se tenham confirmado por metodos confiaveis alguns dos argumentos e acusac;;6es feitas 

tanto em prol como em contra do meio, " ... parece mais facil levantar paix6es que manter 

t 
, . ll 60 

argumen os razoavers : 

"Em conjunto a discussao sobre os efeitos da TV, tem sido mais acalorada que 

iluminada. Os ataques e contra-ataques verbais nem sempre tern sido leito a partir de 

uma plataforma de realidades, e isto e ,em parte, consequencia de que a base de fates 

nao tenha sido bern firme nem bern estabelecida." 61 

0 debate que rodeia a 1V envolve em grande parte, crenc;;as, opini6es informais e 

'palpites', muitas vezes enunciadas e ate publicadas a titulo de fates inequfvocos, vindas de 

pessoas ou setores da sociedade, que embora genuinamente interessados na utilizac;;ao idonea 

do meio ou na prevenc;;ao de seus eventuais efeitos, nao fundamentam seus argumentos nos 

resultados da investigac;;iio cientifica . 

lsto por raz6es cuja analise extrapola o objetivo e espac;;o deste trabalho. No entanto, a 

titulo de meras hip6teses nos aventuramos a levantar as seguintes. Porque: 

55 
DEFLEUR, M. Teorias da Comunica~io Massiva. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1971, p.24. 

56 
Dorr, 1986, p. 64. 

57 
SCHRAMM, W. Comunica<;io de massa e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Bloch, 1970. 

58 
Bogart apud Halloran op cit p. 85. 

59 
Halloran op cit p. 49. 

60 Idem. 
61 

Halloran (op cit p. 26), sobre o debate surgido na Gra Bretanha ao redor dos efeitos da TV ate a 

decada de 7 0. 
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- tais evidencias nao foram produzidas num momento particular da controversia; 

- foram consideradas insuficientes ou pouco aplic.]veis a ambientes naturais ao limitar-se 

a populas;6es especrficas e situas;6es particulares; 

- nao estiveram disponfveis em virtude de sua lenta produs;ao ou precaria difusao; 

- mesmo existentes, suficientes, e disponfveis foram deliberadamente desconsideradas no 

exercfcio da crftica, discussao e tomada de decis6es relativas ao funcionamento cotidiano do 

meio e as polfticas e c6digos eticos e sociais aos quais o meio, em virtude de sua extensa 

cobertura e uso intensive, e obrigado a responder. 

A revisao da literatura sugere que muita da controversia e do debate sobre os efeitos da 

TV pode - e esta sendo - esclarecida com o concurso dos resultados da investigas;ao cientrfica. 

Seu aprimoramento permitira entender melhor sob que condis;6es, que tipo de conteudo, e 

sobre que observador, a TV surtira urn determinado efeito. 

E claro que, optar por uma forma mais confiavel de estabelecer a veracidade das 

acusas;6es e/ou meritos do meio, vai alem de uma questao meramente formal. As conclus6es as 

quais finalmente se chegue ou nas quais temporalmente se acredite, poderao ter eventualmente 

implicas;6es praticas, se consideradas pelos encarregados de legislar, administrar e regular seu 

funcionamento. Embora nao tenha sido denominador comum, em alguns pafses parte dos 

resultados da investigas;ao em Psicologia Social sobre os efeitos da TV, tern sido considerados, 

mesmo que de fonna tfmida ou incompleta, na formulas;ao de c6digos de programas;ao e 

regulas;ao e no desenho de polfticas relativas a sua funs;ao social. 

Comstock (1978, p. 485), acredita que a demonstras;ao de urn efeito indesejavel 

pode alterar as decis6es que determinam a programas;ao da TV. Sendo assim, afirma, 

"convenhamos em que e melhor que tais decis6es sejam baseadas no conhecimento do que na 

ignorancia". No seu entender, "o que a ciencia social e comportamental pode fazer e prover 

evidencia empfrica sobre a legitimidade das varias afirmas;6es e contra afirmac;6es". Esta 
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evidencia cientffica pede "prevenir quando a TV pede nao estar atuando no melhor interesse 

da sociedade". Desta forma o autor sustenta que, mesmo reconhecendo que a funs;ao das 

ciencias comportamental e social na as;iio regulat6ria da TV e limitada, embora definida e 

especrfica, "a efetividade potencial do papel da ciencia social e comportamental nas decisoes 

polfticas sobre a TV", depende do grau no qual estas supram as demandas de informas;iio des 

muitos e variados setores que podem influenciar a programas;ao e funcionamento da TV, 

especialmente o que se refere, a forma como se exerce a regulas;ao externa e a auto regulas;iio 

por parte das industrias de produs;ao e publicidade62 

Assim, como nos lembra Pfromm Netto (1993, p. 2); 

"Ha dois modes fundamentais de argumentar contra a influencia deleteria de certos 

programas de TV. 0 primeiro ap6ia-se no born senso, no raciocfnio l6gico e no primado 

universal des princfpios eticos, inscritos nos c6digos morais da humanidade [ ... ] esta 

maneira de argumentar e muito antiga. Deita raizes em textos de pensadores e educadores 

como Platiio e Aristoteles e muitos outros que desde tempos pre-cristaos, alertavam as 

pessoas para a necessidade de impedir que os menores assistissem a espetaculos violentos 

e licenciosos. A segunda maneira de argumentar busca pontos de apoio nos resultados 

das pesquisas cientificas ... " [grifos nossos] 

Vejamos algumas caracterfsticas basicas da maneira cientffica de argumentar. 

62 
COMSTOCK, G. et al. Television and Human Behavior. New York: Columbia University Press, 

1978, p. 485. 



1.2. lnvestiga~ao Cientffica: uma aproxima~ao alternativa 

"Como uma aproxima~o alternativa ao 

conhecimento, o metodo cientllico constitui um 

intento de superar as fraquezas das formas 

inlormais de adquirir e avaliar cren~as [ ... ] de 

colocar a natureza como arbitro final de disputa 

entre os homens. Este fim pode ser alcan~ado 

unicamente seguindo cuidadosamente os 

parametres rigorosos e os procedimentos que ditam 

a l6gica da investiga~ao cientffica". 63 [grifo nosso] 
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Nao s6 o psic6logo social estuda a conduta humana, o historiador e o escritor criativo, 

o artista, entre outros, tambem o fazem. Porem, apesar da aguda intui~ao e profundidade que 

suas observa~6es possam ter, elas divergem da forma de conhecer do cientista.64 

"A finalidade geral da Ciencia consiste em proporcionar uma explica~ao objetiva, fatual e 

empfrica do mundo. Esta, pois, em contraste com os modos artfstico, literario e religiose 

de pensar [ ... ] [ os cientistas] consider am os metodos cientificos como sendo, 

simplesmente os metodos que prelerem usar na busca de conhecimentos ... "65 [grifo 

nosso] 

Embora sejam as observa<s6es informais da experiencia cotidiana e as cren<;as que delas 

se derivam, uma rica Fonte primaria de conhecimento, elas " podem e devem ser reexaminadas 

a luz do que ha sido apreendido durante [ ... ) decadas de pesquisa". 66 

Tedeschi ( 197 5, p. 3 8), ilustra a postura do cientista ante este tipo de conhecimento 

informal: 

63 
TEDESCHI, J. e LINDSKOLD, S. Social Psychology. New York: Ed. Wiley & Sons, 1975, p. 39. 

64 
WRIGHTSMAN, L. (Ed) Social Psychology in the Seventies. Belmont: Brooks, 1973, p. 33. 

65 
MARX, M. e HILLIX, W. Sistemas e Teorias em Psicologia. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 1973, p. 45-

46. 
66 

Dorr, 1986, p.208. 



"Os cientistas apreciam os metodos apriorfsticos porque eles sao a Fonte das suas 

hip6teses e intui~oes; mas eles insistem em testar essas ideias para melhor discriminar 

aquelas que podem suportar urn exame critico daquelas que nao. [ ... ] todo enfoque que 

se negue a reexaminar cren~as adquiridas atraves de metodos apriorfsticos e no mfnimo, 

ingenue e acrftico, e no maximo, decepcionante e dogmatico". 67 
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A principal diferen<;a esta no emprego de urn metodo, na busca e comprova<;ao de suas 

observa<;oes. 0 metodo cientffico de obter conhecimento e entendido como: 

" uma aproxima~ao ao conhecimento [ ... ] uma forma de pensar sobre problemas. A 

ciencia consiste em uma serie de passos logicos e metodologicos dedicados a 

responder perguntas e a resolver disputas relacionadas a realidade. A Psicologia Social 

e uma ciencia, o que caracteriza qualquer disciplina como ciencia e a sua forma de 

adquirir conhecimento ... " 68[grifo nosso] 

0 metodo cientffico afirma-se em uma serie de premissas basicas, algumas da quais 

consideraremos brevemente 
69

: 

1- 0 metodo cientffico se baseia no pressuposto do determinismo, que sustenta uma 

visao ordenada da natureza. Desta forma, os eventos sao determinados por prindpios de causa 

e efeito, mais que por fatores aleat6rios ou acidentais. 

2- 0 metodo cientffico emprega uma aproxima<;ilo em pi rica, isto e, "guiado pel a 

evidencia obtida em pesquisa cientffica sistematica e controlada" 
70

; 

"a evidencia emplflca freqUentemente controla a nossa mania desenfreada de fazer 

afirma~oes sobre as coisas, afirma<;oes que podem ou nao ser verdadeiras. [ ... ] E 
importante porque mostra uma maneira de olhar o mundo e as pessoas profundamente 

diferente da maneira tradicional; que procura explica<;oes apelando para a autoridade, 

67 Tedeschi e Lindskold op cit p 3 8. 
68 ibid., p.34. 
69 

Com base na exposi~ao de W rigthsman op cit p. 3 5. 
7° KERLINGER, F. Metodologia da Pesquisa em Ciencias Sociais: um tratamenlo conceitual. Sao Paulo: 

Ed. EPU, 1980, p. 16-17. 



sen so comum, ou para a razao. [ ... ] a evidencia, entao, e o centro de todo o processo. 

Sem ela as conclus6es geralmente nao tern valor cientffico"71 
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lsto implica uma forma ativa e sistematica de coletar dados, difere portanto da 

aproximac;;ao racional do fil6sofo ou do crftico literario : 

"0 filosofo, em seu gabinete, indagando a si mesmo o que realmente conhece acerca de 

si proprio e do mundo, parte, muito naturalmente, de suas experiencias, seus atos de 

vontade e sua memoria, mas o esfor~o por compreender o espfrito a partir desse ponte, 

desde a sua suposta descoberta por Platao, tern sido urn dos grandes desvios a 

retardarem 0 papel do ambiente. [ ... ] lnfelizmente, e mais facil e mais rapido a pessoa 

consultar-se a si mesma do que consultar a natureza. Assim, a razao tende a residir 

dentro de si mesma." 72 

3- 0 metodo cientffico emprega uma forma operacional de definir os conceitos. lsto 

significa, definir atraves da especificac;;ao das operac;;oes que medirao o conceito: 

"Uma defini~ao operacional atribui significado a urn construto ou variavel especificando as 

atividades ou opera~oes necessarias para medi-lo ou manipula-lo. Uma defini~ao 

operacional, alternativamente especifica as atividades do pesquisador para medir ou 

manipular uma variavel. E como urn manual de instru~6es para o pesquisador ... "73 

A definic;;ao operacional e necessaria para permitir a comunicac;;ao entre OS investigadores 

e tornar observaveis, repetfveis e verificaveis seus metodos de observac;;ao e medida. 

4- 0 metodo cientffico difere de outros (como o do historiador ou novelista) na 

objetividade. "Eia e importante porque pode auxiliar a fornecer explicac;;oes mais exatas dos 

71 ibid., p. 16. 
72 

SKINNER, B. F. 0 Dificil e Tortuoso Caminho que conduz il Ciencia do Comportamento. (In: HARRE, 

R. (Org). Problemas da Revolu£io Cientilica; Incentives e Obstaculos ao Progresso das Ciencias. Belo 

Horizonte: Ed. ltatiaia, 197 6, p. 80. 
73 Kerlinger op cit p. 46. 
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fenomenos naturais"H Tambem aumenta a possibilidade de urn acordo consensual ao colocar as 

conclus6es Ionge de preferencias e variaveis pessoais: 

"Os testes das propost~oes cientfficas sao feitos 'Ia fora', o mais Ionge possfvel das 

pessoas e suas emo~6es, desejos, valores e atitudes, incluindo os do proprio cientista. 

Mas e isto precisamente o que deve ser feito. Deve-se obedecer ao dlnone da 

objetividade ou abandonar a ciencia" . 75 

5- 0 metodo cientffico e ciclico por natureza. Come\;a com fatos, progride atraves de 

teorias e predi<;6es, para voltar a novos fatos que fecham o ciclo e comec;;am o proximo. 
76 

Marx e Hillix, (1973, p. 45-46) oferecem uma descri\;ao condensada da atitude e 

os prop6sitos da Ciencia: 

"A Ciencia envolve, de fate, o estabelecimento de rela~6es, de uma forma prescrita, 

entre eventos e linguagem. 0 metodo empfrico e usado. As defini~6es operacionais, a 

analise, o prindpio de controle e a verifica~ao de hip6teses fazem parte do procedimento 

cientrfico. A finalidade da Ciencia e estabelecer novas defini~6es empfrico-simb61icas que 

sejam 'corretas', no sentido de que conduzem a previsao e ao controle. Embora as 

conclusoes as que a Ciencia chega nao devam ser consideradas finais, elas tern pelo 

menos, a garantia de uma utilidade limitada, mediante os usos de procedimentos 

acima descrilos, em suas linhas gerais. ldealmente, as conclus6es expressam-se numa 

terminologia bern definida, exata e quantitativa. [ ... ] apesar das aceita~6es bastantes 

frequentes de uma orienta~ao bastante descritiva, e duvidoso que 0 interesse no 

desenvolvimento da teoria esteja alguma vez ausente. 0 cientista, na grande maioria dos 

casos, nao estii preocupado com muitas questoes filos6ficas e o valor do estudo de 

tais questoes e discutivel. A atitude cientifica nao e propensa a especula~oes 

altamente filos6ficas [ ... ] 0 cientista nao pode permitir que a lilosofia 0 torne 

demasiado cetico. A Ciencia parece exigir um grau medic de ceticismo para que seu 

avan~o se fa<;a com exito [ ... ] evitando perturbadores quebra-cabe~as filos6ficos. [ ... ] 

assim talvez consiga escapar da armadilha do solipsismo." [grifo nosso] 

74 ibid, p. 13. 
75 ibid, p. 15. 
76 ibid, p. 33. 



27 

Wrightsman (1973, p. 35), afirma que, embora o emprego do metoda cientffico 

possa limitar o objeto de estudo ao trabalhar com conceitos que possam ser medidos 

objetivamente, quando usado cuidadosamente, assegura a exatidao e precisao nas conclusoes, 

ao contrario da natureza especulativa das condusoes obtidas em aproxima<;6es nao cientificas. 

No terreno do estudo dos efeitos dos MCM: 

" uma das principais tarefas dos cientistas sociais interessados nos efeitos associados 

aos meios de comunica~ao, e a de reunir dados cientilicos relerentes ao impacto 

provocado pelos veiculos em seus respectivos publicos, a fim de substituir a especulal;iio 

emocional com uma documenta~ao realista, que sirva de base para a discussao publica 

desse assunto [ ... ] outra tarefa importante do estudo cientffico dos meios de 

comunica<;ao e lornecer dados adequados que sirvam para avaliar as conseqiiencias 

dos sistemas atuais de comunicaliao sob diversas condil;oes de propriedade e 

controle; diversas estruturas politicas, sistemas economicos e meios culturais 

hist6ricos ... " 77 (grifos nossos] 

Autores, crfticos e estudiosos, acreditam que as decis6es sobre o emprego de urn meio 

como a 1V, suas polfticas de administra<;ao e controle, devem ser orientadas por um 

conhecimento preciso dos mecanismos e variaveis psicossociais que operam entre o meio e o 

comportamento; da fonna como estas interagem numa complexa rede de fatores ambientais, 

sociais e culturais. Tal conhecimento, afirmam, s6 pode ser fruto da aplica<;ao de tecnicas 

rigorosas de investiga<;ao cientffica: 

"Os pafses em desenvolvimento evidenciam, como ja fizeram os mais desenvolvidos, que 

nao podem aceitar com plena confian<;a quaisquer relat6rios do publico ou 

retroalimenta<;ao, a nao ser os sistematicos, que utilizam os metodos de pesquisa e 

preenchem os padroes mfnimos". 78 "Nao ha nada de esoterico na pesquisa. E 
simplesmente o melhor meio encontrado ate agora para a acumula~o sistematica e 

pormenorizada de inlorma~oes, com garantias que nos permitam estimar o grau de 

77 DeFieur op cit p.24 -25. 
78 

SCHRAMM, W. e LERNER, D. Comunica~ao e muda~a nos paises em desenvolvimento. S.P: Ed. 

Melhoramentos, 1973, p. 273. 



credibilidade das informas;oes. I sto se consegue atraves da amostragem cientffica, 

planejamento adequado da pesquisa, aplicas;ao e coleta unilorme de perguntas e 

respostas, sintese correta dos dados e aplicas;ao adequada dos metodos 

estatisticos"79 [grifos nossos] 
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As ci~ncias que estudam os efeitos dos MCM80 81 
possuem no entanto, objetivos e 

aproximac:;6es diferentes na busca de conhecimento objetivo. Estas variam principalmente, em 

func:;ao do que se ha denominado 'unidade de analise' 82 T oda ci~ncia trabalha com sua 

pr6pria unidade de analise, "Sociologia, Antropologia e Ciencia Polftica, sao disciplinas de 

'nfvel macro'; elas buscam inclusive leis de estrutura social, mudanc;a social e padr6es culturais. 

Elas desejam saber o curso da sociedade sem considerar o indivfduo". 
83 

Halloran ( 197 4), relata como ate urn ponto da hist6ria da investigac;ao da TV, o 

debate sobre seus efeitos desenvolve-se de forma indiscriminada; "rara vez fazem-se distinc:;6es 

entre os diferentes nfveis ou tipo de efeitos". 

A importancia de diferenciar cada nfvel ou unidade de analise no momenta de discutir, 

analisar ou avaliar nossos conhecimentos sobre os efeitos de urn meio em particular, e endossada 

por McOuail (1983, p. 220): 

79 
ibid, p.27 4. 

80 
" ... vale a pena lembrar que o estudo de como se geram os efeitos dos meios de comunica~iio sempre tern 

sido pluridisciplinar e que, com frequencia, cooperaram a Sociologia e a Psicologia, aportando a primeira as 

hip6teses gerais, e a segunda OS modelos de aprendizagem e de mudan~a de atitude, OS metodos 

experimentais e os procedimentos praticos." (McOuail op cit p. 80-81) 
81 

Littlejohn (1988, p. 35), oferece uma amostra da variedade de aproxima~6es e interesses das ciencias 

que estudam a comunica~ao: " ... pesquisa neurol6gica e cerebral, bi6nica1 patologias da comunica~ao 1 fatores 

humanos, tecnicas de mfdia1 aprendizagem verbal e condicionamento verbal, lingua, lingGfstica e semantica1 

cogni~ao, pensamento, resoluc;ao de problemas1 personalidade, estudos psicol6gicos e psiquiatricos1 

comportamento interpessoal1 estudos de pequenos grupos e redes de comunica~ao 1 organiza~6es, teoria da 

organizac;ao, comportamento organizacional, teoria da administra~ao 1 sistemas de comunica~6es e informac;ao, 

ciencias e tecnologia da comunicac;ao1 comunicac;ao de massa, estudos s6cio-culturais e s6cio-polfticos, 

comunica~iio animal, simula~ao 1 analise quantitativa e metodologia".(LITILEJONH, S. Fundamentos 

T e6ricos da Comunica~io Humana. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1988) 
82 

Tambem referido como "nfvel" de analise- cf. Halloran (197 4) e McOuail (1983, p. 220-221) 
83 

Lindsey e Aronson op cit, p. 2. 



"Mais essencial todavia para a investiga~ao e a teoria e respeitar as distin~6es entre os 

'niveis' de ocorrencia, distinguindo pelo menos os seguintes niveis: individual, grupal ou 

organizativo, de institui~ao social, da sociedade global e cultural. T odos e cada urn deles 

podem ver-se afetados pela comunica~ao de massa, e os efeitos, qualquer que seja o 

nivel em que se produzam, sempre implicam efeitos nos demais niveis". 

29 

Soci6logos e antrop6logos tern levantado dificuldades na obtem;ao de evidencias 

empfricas. Tais dificuldades verificam-se em relatos de pesquisas realizadas em nfveis maiores de 

analise macro-social e cultural: 

"Os soci61ogos, assim como a maioria das pessoas foram incapazes de compreender as 

estatisticas. Malgrado os numerosos estudos sobre a TV e seus efeitos realizados nao s6 

no mundo academico mas tambem no mundo comercial, sao poucas as conclus6es 

obtidas em rela~ao aos problemas real mente importantes criados pel a TV. Em resultado 

disto, niio se podem confirmar nem negar sistematica mente as inumeras acusa~oes que 

tern sido feitas contra o meio [ ... ] A pesquisa social ainda nao foi capaz de dissecar a 

complexa rela~ao que existe entre produtores e publico. Enquanto nao compreendamos o 

sistema, teremos que nos contentar em descrever os reflexos e as sombras da 

verdadeira (ainda que invisfvel) intera~o de massa e retroalimenta~iio, que modifica e 

ao mesmo tempo, lorna permanente o que e produzido e consumido na TV." 84 

[grifos nossos] 

"Os nossos pr6prios conceitos de analise dos meios de comunicaj;iio sao literarios, 

limitados a analise de conteudo e sem rela~ao alguma com as novas conligura~oes dos 

meios eletronicos. Provavelmente o melhor meio de analisar os meios de comunica~ao e 

atraves da ignorancia organizada" .85 [grifo nosso] 

Ouase 20 anos depois, outro soci6logo afirmava: 

" ... existem muitas duvidas sobre o grau de incidencia e o tipo de efeitos, e [ ... ] nossos 

conhecimentos sao insuficientes para lazer qualquer predi~ao, por simples que seja, 

sobre a presen~a de urn efeito num case dado. Inclusive quando cremos poder fazer 

alguma predi~ao, por regra geral se baseia na experiencia e na retina e nao num exato 

84 Meyersohn apud ROSEMBERG, B. e MANNING, D. Cultura de Massa. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 

1957' p. 399. 
85 Me LUHAN, M. Revolu~ao na Comunica~io. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1971, p. 14. 



conhecimento de como se ha produzido ou poderia produzir-se um efeito concreto. 

[ ... ] Nao cabe a men or duvida de que os MCM sao urn a causa principal e nao 

dispomos de nenhuma autentica explica~;ao das pautas de pensamento, cultura e 

comportamento com profundas ralzes sociais e hist6ricas." 86 [grifos nossos] 

"No Iugar de exposi~6es claras sobre a intensidade e a dire~ao das distintas tendencias 

dos MCM e da intera~ao entre eles e a sociedade, dispomos de urn certo numero de 

observa~6es bastante provis6rias e que muitas vezes entranham posturas enfrentadas, de 

tal modo que a teoria dos MCM aparece as vezes como urn conjunto de alternativas ou 

de desacordos sem solu~ao. lsto nao se deve a uma razao unica, mas se deriva da 

insuficiencia dos dados, da instabilidade das circunstancias e a essencial ambiguidade e 

dualidade de muitos dos fenomenos implicados ... " 87 [grifo nosso] 

0 antrop6logo Dube
88

, parece concordar com as anteriores afirmac;:oes: 

" ... a politica de comunica~;ao, tambem tern sido prejudicada pela escassez de pesquisa 

e avalia~;ao cientifica e pela falta de um corpo de especialistas, que sejam adeptos do 

uso inovador da comunica~;ao. [ ... ] V arios problemas da comunica~ao estao come~ando 

a ser identificados, mas ate agora nlio existem aniilises penetrantes do alcance e 

dimensoes de lacunas, falhas e dificuldades nessas areas. Uma estrat.~gia eficaz para 

atingir as massas rurais nao pode ser desenvolvida porque muito pouco se sabe sobre 

grupos de referenda, lideres de opiniao e tomadores de decisao. [ ... ] 0 alcance e a 

eliciencia de jornais, livros, radio, e cinema, tambem nao foram cientificamente 

avaliados; na ausencia desses dados, o traliador de diretrizes tem que proceder 

baseando-se grandemente em palpite e intuil;lio. A inadequa~ao do uso inovador das 

comunica~6es para o desenvolvimento e tambem explicada pelo deploravelmente baixo 

numero de pessoas que tem treinamento, experiencia e vontade para avanl;lr aos 

poucos e com dificuldade neste campo". [grifos nossos] 

"A apologia e a rejei~ao com rela~ao ao meio televisivo af estao pois, sacando as suas 

espadas e carentes de suficiente apoio cientilico, de respaldos fidedignos a 

comprovarem o que defendem." 89[grifo nosso] 

86 McOuail op cit p. 21 5-216. 
87 

idem, p. 269 
88 

cit. por Schramm, e Lerner op cit p. 1 8 2-1 8 3. 
89 

Erausquin, Mantilla e Vazquez op cit p.19. 
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"os resultados das investigas:oes sobre comunicas:oes de massa estao bastante pouco 

lundamentadas na realidade" 90 [grifo nosso] 

31 

De fato, a obtenc;;ao de evidencia objetiva, precisa e sistematica sobre os efeitos 

associados aos MCM, tern privilegiado o nfvel 'individual-grupal de analise': 

" Acontece que a maior parte dos estudos tem se realizado sabre o nfvel individual, 

com as conseqiJentes dificuldades para tirar conclus6es sobre os efeitos nos niveis 

coletivos ou superiores ... "91 [grifo nosso] 

A Psicologia Social contemporanea ainda mostra uma nftida tendencia para concentrar

se no estudo da interac;;ao diadica, triadica ou de pequenos grupos ,;, da 'micropsicologia 

social', e deixar para a Sociologia aquila que se poderia chamar de 'macropsicologia social', 

isto e, nfveis de analise institucional, social e cultural 92 

Esta 'tendencia' a se concentrar em unidades menores de analise, a caracteriza desde 

suas origens: 

"0 estudo dos pequenos grupos e mais um capitulo corrente da Psicologia Social. [ ... ] 

Foi nesse campo que a Psicologia Social, concentrava os seus primeiros esfors:os de 

invens:ao e aplicas:iio de tecnicas objetivas de pesquisa com autores como Binet, 

Moede, Miport, e foi ai que a ciencia conheceu seguida as modestas iniciativas, a 

prolifera~ao mais abundante. Uma bibliografia de 1407 titulos elaborada em 1954, 

prova que, ate essa data, a produ~ao iniciada nos primeiros anos do seculo com um 

titulo por ano, alcan~ou uma propor~ao de tres por semana, ao passo que nos EUA, os 

cursos universitarios consagrados especialmente ao estudo dos pequenos grupos, 

atingiriam o numero de duzentos." 93 [grifos nossos] 

A experiencia e o conhecimento acumulado nesta area pela Psicologia Social ja era 

consideravel quando os soci6logos Lazarsfeld e Katz, ao estudar os processes de influencia e 

90 Halloran op cit. 
91 

McOuail op cit p 2 21 . 
92 Rodrigues, 1973, p.10. 
93 

STOETZEL, J. Psicologia Social. Sao Paulo: Ed. Nacional, 1972, p. 229. 
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difusiio de inova~6es na decada de 40, chegam a propor uma 'integra~;ao' entre a tradicional 

pesquisa de grupo e o estudo dos processos de comunica~;ao de massa; 

" Chega a ser 6bvio que a influencia dos meios massivos nao sao unicamente comparaveis 

com a influencia de pessoas [ ... ] a influencia dos meios massivos e, por assim dizer, 

refletida, pelo ambiente pessoal do consumidor final. Se uma pessoa influencia outra, nao 

depende unicamente da rela<;iio entre as duas, mas tambem da maneira na qual elas estao 

inseridas dentro de cfrculos de amigos ou de colegas de trabalho. [ ... ] n6s certamente 

nao trabalhamos com a teoria basica da dinamica de grupos em mente. [ ... ] os aut ores 

nesta area tern prestado pouca aten<;iio a forma na qual seu trabalho esta relacionado ao 

grande corpo de conhecimento relative aos meios de massa1 [ ... ] portanto, parece que 

como complemento natural e necessaria para o nosso estudo, devemos tentar uma 

integra~o sistematica de ambos desenvolvimentos que tern crescido rapida e 

simultaneamente, mas que nao se tern percebido mutuamente; a investiga~ao do 

pequeno grupo, de urn lado e o estudo da comunica~ao massiva e a inlluencia pessoal 

atraves de amplas tecnicas de investiga~o, de outro [ ... ] assim, consideramos que a 

investigas;ao do pequeno grupo tern contribuldo para o entendimento da 

'comunicas;ao do grupo', isto e, ao problema de como os grupos se mantem em contato 

com o seu ambiente e como as influencias externas afetam o grupo, e especialmente em 

rela<;ao com esta segunda linha de investiga<;iio, em que a influencia pessoal intervem e os 

meios massivos chegam a ser evidentes. "94 [grifos nossos] 

A importancia de tal proposta encontra-se niio somente no reconhecimento do papel 

do grupo como 'receptor intermediario' de Auxos de comunica<;iio, mas na possibilidade que 

este oferece de estudar controlada e cuidadosamente uma gama de mecanismos basicos que 

governam os processos de comunica~;ao, de explorar e ate descobrir novas rela<;6es entre 

variaveis envolvidas; 

"Os investigadores empfricos escolheram os pequenos grupos, porque queriam estudar 

neles os sistemas sociais, mas desejavam ter a possibilidade de manipular seu objetivo 

dentro de certos limites." 95 "Como os microgrupos podem ser colocados em 

condi~oes experimentais previamente estabelecidas, constitui um lator favoravel a seu 

estudo a considera~ao metodologica que permite, neste caso, a aproxima~o dos 

94 
KATZ, E e LAZARSFELD, P. Personal Influence, New York: Ed. Free Press, 1966, p 7-8. 

95 Homans e Riecken apud Horckheimer e Adorno, 1956, p. 76. 



criterios de exatidao experimental das ciencias naturais ao estudo do grupo. "96[grilo 

nosso] 
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Se existe uma rela<;ao entre o tamanho da unidade de analise, e a possibilidade de 

postular e/ou estabelecer rela<;6es causais a partir de evidencia empfrica, esta parece verificar-se 

no estudo dos efeitos dos MCM. 

Destaca-se como, no nfvel de analise individual-grupal, a maior parte da investiga<;ao 

cientrfica em comunica<;ao massiva tern sido realizada pela Psicologia Social. 

"0 deficit de conhecimento objetivo nos niveis de analise macro-institucionais, sociais 

e culturais esta diretamente relacionado com o fato de que a maior quantidade de 

pesquisa cientifica na area de C de M tem sido desenvolvida pela Psicologia e a 

Psicologia Social, isto e, nos niveis individual e grupal. Os seus aportes tim sido 

determinantes na evolu,.ao do conhecimento nesta area de estudo ... "97 [grilo nosso) 

No capitulo seguinte veremos algumas das contribui<;oes desta disciplina, na 

investiga<;ao dos efeitos da TV. 

1 . 3. Conclusoes 

A TV, por suas caracteristicas particulares, expansao e uso, e urn dos MCM que tern 

gerado grande preocupa<;ao em circulos sociais e academicos. 0 meio tern se revelado uma 

fonte de enorme potencial pedag6gico. Tal fato divide aqueles que alertam para seus possiveis 

efeitos nocivos sobre o comportamento social, dos que a defendem como Ferramenta de 

desenvolvimento e educat;ao. 

0 produto de tais divergencias se traduz num debate que nem sempre se baseia em 

fatos empiricamente comprovados: 

96 
idem, p. 66. 

97 McOuail, 1983. 



"Naturalmente, as pessoas sao livres para especular o que desejem, mas nao devemos 

confundir especula~ao com fates cientfficos. A unica forma de estabelecer se a TV causa 

ou nao urn determinado efeito, e ler a pesquisa sistematica, fazer mais pesquisa e analisar 

o que se tern encontrado. [ ... ] Como indivfduos particulares podemos especular quanto 

desejemos; mas quando falamos como cientistas, devemos deixar de lade nossas 

intui~oes, tendencias polfticas, pressentimentos pessoais, e preferencias esteticas e falar 

unicamente sobre dados. A unica questao para nos e o que a evidencia mostra, isto e 
o que devemos apresentar ao publico ... "98[grifo nosso] 
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Porem, o que se apresenta ao publico: pais, mestres e tras;adores de diretrizes, nem 

sempre obedece a tais preceitos. E comum encontrar textos que se atribuem com naturalidade a 

missiio de afirmar de forma irrevogavel e conclusiva, apenas especulas;oes sobre efeitos da TV, 

mesmo que ainda distantes de comprovas;ao sistematica. Neles se misturam constantemente os 

limites entre a divagas;ao e a informas;ao objetiva. Tal fato contribui para: estimular aqueles que 

acreditam que os fatos se assemelham a palavras impressas, confundir leigos e iniciantes, e o que 

e pior, trivializar e desinformar sobre urn tema de tamanha importancia. 

A este respeito, Pfromm Netto ( 197 2) afirma : 

"... obras pretensamente cientfficas, que nada rna is sao alem de especula~6es e 

conjecturas sem qualquer suporte em pesquisa, contribuem para confundir ainda mais ao 

leitor que se inicia neste campo. E o que ocorre, por exemplo, com varies livros 

inegavelmente provocantes e sugestivos sobre CM, nos quais o leiter nao tern meios para 

discriminar entre o fato cientificamente provado e a conjectura [ ... ] sao livros 

potencialmente perigosos para o estudante de comunica~6es ... " 
99 

0 conhecimento objetivo sobre os efeitos do meio tern se construfdo e desenvolvido 

com o emprego da metodologia cientffica. 0 produto da pesquisa sistematica sobre os efeitos 

98 
FREEDMAN, J. Television Violence and Agression; What the Evidence Shows. (In: OSKAMP, S. 

(Ed) Television as a Social Issue: Applied Social Psychology Annual. California: Ed. Sage, 1989, p. 

144) 
99 

PFROMM NETTO, S. Comunica~io de Massa: Natureza, Modelos e lmagens. Sao Paulo: Ed. 

Pioneira, 1972, p. 45. 
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da TV pode ser a base das decis6es sobre regulas;ao, legislas;ao, e polfticas de programas;ao. 

Estas requerem informas;ao objetiva, verificavel, e empiricamente traduzfvel. 

A Psicologia Social e uma ciencia empfrica que nada tern a ver com a ret6rica do senso 

comum ou a Filosofia Social. Estas especulam, e nao testam empiricamente tais especulas;6es 

pois foge ao seu alcance e prop6sito; " ... a Psicologia Social [ ... ] quando especula o faz em 

termos de hip6teses empiricamente testaveis. "100 

" a maneira pela qual a Psicologia Social contemporanea estuda o processo de 

interas;ao humana e atraves do metodo cientifico."101 

Urn dos aportes mais valiosos da Psicologia Social ao estudo dos MCM, e sua propria 

unidade de analise individual-grupal e a possibilidade que esta oferece de observar processos 

basicos de comunicas;ao em situas;6es controladas. Sua perspectiva metodol6gica permite ate 

hoje, uma grande atividade de pesquisa cientffica na area da comunicas;ao massiva, promovendo 

o avans;o do seu conhecimento objetivo. 

Tais diferens;as na unidade de analise tern privilegiado a Psicologia Social na obtens;ao 

de evidencia empfrica relevante sobre os processos basicos de comunicas;ao e efeitos dos 

MCM. 

100
Rodrigues, 1973, p.13. 

101 ·d 5 1 em, p. . 



36 

OUADRO 1 : APARECIMENTO DA TV COMERCIAL: BREVE HISTORICO 

A semelhan~a de outros instrumentos de comunica~ao, a TV resulta da somat6ria de diversos 

avam,;os tecnicos precorrentes 
102

, conjugados a pressiio de for~;as economicas interessadas no seu 

desenvolvimento 
103

. 

Embora a primeira patente de TV fosse registrada na Alemanha em 1884 per Paul Nipkow, 

s6 em 1926, o ingl@s John L. Baird, baseando-se no sistema mec&nico desenvolvido pelo primeiro, 

demonstrara o seu complete funcionamento no Institute Real de Londres. 
104 

"A TV experimental nos Estados Unidos come~;ou na decada de 20. Os primeiros 

experimentadores utilizaram urn disco medlnico de capta~iio que falhou na composi<;iio rapida da 

imagem. A contribui<;lio dedsiva veio em 1923, quando Waldimir Zworykin inventou o iconosc6pio, 

um tube eletrico de TV. Trabalhos importantes tambem foram os de Philo Farnsworth, que criou a 

camera eletrooica, e Allen, B Dumont, que aperfei~;oou os tubes receptores e os primeiros aparelhos 

para usc comercial." 105 

Em 1927, usando ainda fios eletricos, a companhia americana de telegrafos e telefones realiza 

a primeira transmissao de longa distancia1 200 milhas: H.E. lves tentando um circuito fechado de TV 

conseguia que o presidente, Herbert Hoover, desde Washington fosse visto e ouvido em Nova York, 

para se transformar em 1939 na primeira TV a oferecer uma programa~ao normal. 
106 

A primeira transmissao de um programa publico tern Iugar na lnglaterra1 a BBC (Britsh 

Broadcasting Corporation), no ano de 19361 durante o ano seguinte foram vendidos 20.000 

receptores. 

Os americanos niio tardariam1 para o ano de 1939 algumas esta<;6es de TV estavam sendo 

construfdas 
107

, enquanto a NBC (The National Broadcastinng Company) iniciava a transmissao 

regular de programas - entre 2 a 3 horas diarias e principalmente eventos esportivos, sobre bases 

102"0s progresses cientt'ficos no campo da eletricidade, da fotografia e do radio seriam conjugados para a 

inve~ao de urn vefculo bern mais aperfei~oado". (EMERY, E., AULT, P. e AGEE, W. lntroclu~o a 
Comunica<rio cle Massa.Sao Paulo: Ed. Atlas, 1971, p. 84) 
10

'"A descoberta do radio e mais tarde da TV, proveio de mentes inventivas, mas o desenvolvimento destes 

meios de comunica~ao foi determinado, em toclos os pontos, pelo sistema de mercado que os cercava [ ... ] 

"Nos prim6rdios da hist6ria da radiodifusao americana, as forc;as crfticas do mercado eram as industrias em seu 

duplo papel de produtoras e difusoras, os consumidores que compravam os aparelhos de radio - urn dos 

efeitos secundarios da bern sucedida industrializa~ao da Europa ocidental e dos EE. UU-, e a pressao 

crescente para dar escoamento as vendas de todas as linhas da ind.Jstria nacional. A interasao desses 

elementos foi responsavel, em larga escala, pelo padrao de radio-televisao com o qual estamos familiarizados 

atualmente." (Schiller op cit. p.30, 31) 
104 

FERRAZ SAMPAIO, M. Hist6ria do Radio e cia T elevisio no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro: 

Ed. Achiame, 1 98 4. 
105 

Emery e Ault op cit. p. 8 4 
106 idem. p. 84 
107 

DeFieur op cit p.1 04. 
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inteiramente comerciais108
• Por volta de 1941, havia cerca de 5.000 aparelhos de TV nos 

EEUU. 109 

De ambos !ados do Atl~ntico a expansiio da TV s6 nao foi mais veloz por causa do infdo da 

segunda guerra mundiaL No entanto, a TV estava destinada a crescer. Em 194 7, depois de pospor a 

transmissiio imediata a cores, a Comissao Federal de Comunica<;6es (FCC) dos EEUU da via livre a 
maier expansao que um meio de comunica~ao ja teve na Hist6ria.110 

Durante 1948, o numero de estar;oes passou de 17 para 41; ode receptores aproximava-se 

de meio milhao. [ ... ] Apesar da suspensao do licenciamento imposta pela FCC, de 1948 a 1952 

o numero de aparelhos atingiria 1 5 milh6es [ .•. 1 abolida a suspensao das licen<;as, a FCC autorizou 

em 1952 o funcionamento de 2000 novos canals. Em 1953, depois de longa controversia a FCC 

perrnitia a RCA a montagem de um sistema a cores. "Nos anos de 1952/53 deu-se a corrida do 

ouro. As grandes cadeias com a NBC e a CBS passaram a investir decisivamente na TV. Em 19 55, 

o numero de esta~6es era de 439 eo de receptores de 33 milhoes. Em 1960, havia 533 esta<;6es 

e 55 milh6es de receptores. Em 1970 [. .. ] havia 85 milh6es de receptores, atingindo o 96% dos 

lares americanos. "111 

Diversos fatores concorreram para que a difusiio da TV na sociedade americana seguisse um 

agil processo. A experiencia ganha com a radio, seu antecessor imediato, seria de especial 

importllncia 112
. "0 novo vefculo nao foi obrigado a elaborar uma estrutura de controle com o govemo, 

esta simplesmente loi aproveitada da Radio"113
• 0 publico, e os patrocinadores, ja lamiliarizados com 

o seu esquema publicitario 
114

, nao tiveram diliculdades para assimilar o lundamento comercial da TV. 

Orientada comercialmente a TV procurou audiencias em massa para atrair faturamento de 

patrocinadores comerciais, como tambem para seduzir novos dientes, que alias acreditavam " ... ser urn 

vefculo ainda mais eliciente para a venda de produtos. " 115 

As eventuais lric<>6es com outros grupos de comunica~ao - como jornais e telegrafos - loram 

salvas com a amplia~ao de acordos ja existentes com a radio. A n~ao da transmissiio em cadeia, 

108 
Liebert, Neale e Davidson op cit p.4. 

109 DeFieur op cit p 104. 
110 

Liebert Neale e Davidson op cit p. 4. 
111 

Emery e Ault op cit. p. 84-85. 
112

"A 1Y praticamente repetiu a formula de desenvolvimento da radio. Como na era anterior, os responsaveis 

pelas decisoes no setor privado buscaram o Iuera rapido e usaram o interesse publico no novo meio de 

comunica~ao para for~ar a obten~ao de vantagens mesquinhas .... " (Schiller op cit p.37) 
113 idem, p 103 
114

"Desde o infcio, a teledifusao dependeu inteiramente da renda dos anuncios para sobreviver e os anos de 

incerteza que caracterizaram os primeiros tempos do radio nao ocorreram com a 1Y." (Schiller op cit. p.38.) 
11 

'"Foi a economia de mercado a que proporcionou o eli rna institucional dentro da qual a face da radio

televisao americana adquiriu suas primeiras fei~6es, assim como as sua caracterfsticas mais duradouras. Num 

ambiente que se distingue principalmente pela posse individual de bens que produzem renda, e urn estado 

com poderes econamicos limitados, o mercado naquela epoca como agora, possufa uma din§mica pr6pria." 

(Schiller op cit. p.31, 38,1 03) 
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inclusive de produ~;oes do cinema - velho conhecido do publico - nao representava novidade alguma; 

"por estas raz6es previa-se uma pequena resistenda popular para a aceita~ao do novo vefculo."116
. 

"0 publico fascinado com a nova cria~ao no campo das comunic~6es, comprou televisores 

avidamente." 
117 

0 ambiente economico seria outra variavel determinante do ritmo de expansiio. T erminada .a 

segunda guerra, uma vez aperfei~oadas as tecnicas de produs;ao e em pleno perfodo de prosperidade 

economica, periodo que prosseguiu quase inintetruptamente durante 20 anos, o poder aquisitivo da 

familia mediana subiu a um ponto em que a propriedade dos aparelhos estava dentro das posses de 

quase todos" 
119

, ele constitufa principalmente urn sfmbolo de opulencia 119
• 

Alguns numeros ilustram a acelerada difusao da novidade. Em 1948 o numero de aparelhos 

possuidos era de apenas 2 para cada 100 residencias 120
• Para 1949 o numero equivalia a um 

milhao de aparelhos 
121

• Nos infcios de 1950 a TV estava em cerca de 1 em cada 15 lares 

americanos
122

• Por 1951 haviam 10 milh6es 123
• Ate mar~o de 1956 mais de 35 milh6es de um 

total de aproximadamente 49 milhoes de lares nos EEUU contavam com urn receptor de TV124
• Dois 

anos depois as cifras - em rapido aumento - indicavam 49.300.000 aparelhos, o que eqUivalia ao 

83% de casas de familia. Cerca de 500 canais alcam;avam quase todas as areas do tetrit6rio. 
125 

Ao 

final da decada a TV estava em 7 de cada 8 lares americanos . 126 

Nos inidos dos 60 registravam 50 milhoes .m Na metade da decada de 1960, "a TV 

havia virtual mente atingido seu ponto de saturas;ao na sociedade norte-americana. "128 "Ate 196 7 a 

venda de TV totalizava 23 bilhoo de U$". 129Para 1970, cerca de 80 milhoes de lares no mundo 

possufam um aparelho de TV; este numero cresceria para meio bilhao em 1988. 130 

116 De Fleur op cit. p.1 03. 
117 Schiller op cit. p. 3 7. 
118 DeFieur op cit..1 04. 
119 "aquelas famflias que possufam um receptor se popularizavam rapidamente." (Liebert, p.S); "o desejo de 

ser reconhecido com proprietario [ ... ] no perfodo inicial de difusao foi tao forte que em certos casos algumas 

famtlias instalavam antenas de TV de forma bem visfvel no alto de suas residencias muito antes de poderem 

realmente adquirir os aparelhos nos quais pudessem liga-las." (De Fleur op cit. p.1 03) 
120 idem, p.1 05. 
121 Liebert, Neale, Davidson op cit. prefacio. 
122 Dorr op cit. p. 8. 
123 Liebert, Neale, Davidson op cit prefacio. 
124 Rosemberg e Manning op cit. p. 399. 
125 LACY, D. Problemas y Perspectivas de Ia Comunicacion de Masas. Buenos Aires: Ed. Cultrix, 1968 

p.349. 
126 "e de forma preocupante era mais rapidamente adotada per famrlias com crian~as novas ... " (idem, p 9) 
127 Liebert, Neale, Davidson op cit. prefacio. 
128 DeFieur op cit. p.1 05. 
129 Schiller op cit. p.37. 
130 DUNNffi, P. The World T elevison Industry: An economic analisys. Londres: Ed. Routledge, 1990, 

p.1. 
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A TV hoje, esta em mais de 95% de todos os lares norte-americanos; a maioria dos lares tem 

mais de um aparelho operando e supera ,em numero a qualquer ferramenta eletronica possuida por uma 

familia americanan
1 0 televisor "e mais comum que telefones e banheiros". 132 

0 Brasil inaugura oficialmente em 1 8 de setembro de 19 50 a TV comercial com 200 

aparelhos receptores. Em 1990, passa a contar com 30 milhoes de televisores em uso133
. 

OUADRO 2: PADROES DE USO DA TELEVISAO 

Os estudos estatisticos mostram que ja nos primeiros dias de vida as crian<;as sao 

eventualmente expostas a TV; isto em razao do numero de aparelhos distribuidos em diferentes 

ambientes do lar, da quanti dade de horas que permanecem em funcionamento 134
, e dado que os pais 

veem TV durante atividades diversas como alimenta<;ao, higiene da crian<;a, e tempo de entretenimento 

entre outras. 
135 

Outras pesquisas revelam que desde a mais tenra infancia, a TV se constitui em companhia 

constante das crian<;as; os indices apontam que 7 8% das familias usam a TV como "baba 

eletr6nica".
136 

Embora a conduta de assistir seja altamente ativa e descontinua, 137 "tem se estimado 

que cada crian<;a nascida hoje, pelos 1 8 anos de idade, havera gasto mais tempo vendo TV que em 

outra atividade, com a exce<;ao do sono. "138 

Porem, os padr6es de uso da TV mudam com a idade. 139 As crian<;as veem mais TV que os 

adultos e a veem desde o prindpio de sua vida consciente 140
• Por volta dos 2 anos de idade, a 

maioria das crian<;as ve TV propositadamente; eles reconhecem alguns programas de seu agrado e 

131 Liebert, Neale, Davidson op cit. prefacio. 
132 Dorr op cit. p.8, 
133 MATTOS, S. Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de hist6ria (1950-1990). s.l.: Ed, ABAP. 

1990, p. 3-4. 
134 

Em 1971 I estimou-se que a media americana em que a TV permanece ligada e de 6 horas e 18 minutes 

por dia, (Liebert, Neale, Davidson op cit p,8), embora como bern anota o referido autor, "este indice nao 

reflita verazmente o indice de observa~ao, ja que com frequencia ninguem esta presente em quanto esta em 

funcionamento. 
135 Dorr op cit. p.1 04. 
136 Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 11 . 
137"As crian~as com frequencia fazem outras coisas enquanto assistem, como, deveres de casa, entrar e sair do 

espa~o da TV, e outras que dividem a sua aten~ao, como imitar simplesmente o que acabam de observar". 

(Murray apud COMSTOCK, G. The evidence so far; The effects of TV on children and adolecents. 

Journal of Communication. 1975, v,25, 4, p.26) 
138 Liebert, Neale, Davidson op cit. prefacio xv. 
139 Dorr op cit. p.1 04. 
140 Erausquin, Mantilla e Vazquez op cit. p.21. 
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rapidamente aprendem a apreciar o meio, 141 mesmo que nao compreendam cabalmente o seu 

conteudo.
142 lnvestiga~6es apontam que a criam:;a norte-americana passa entre 26 e 54 horas 

semanais vendo TV, com diferen~as que variam em rela~ao a idade; os telespectadores em idade pre

escolar alcanc;;am os indices mais elevados.
143 

Estas assistem entre 21 a 35 horas semanais. 
144 

Entre 

os 5 a 11 anos, a media geral de observac;;ao Autua entre 2 a 3 horas/dia para a maioria das crianc;;as, 

e decresce para 1 e meia horas per volta des dez anos de idade. 
145 

Algumas investigac;;6es hac detectado um outre padrao geral de observac;;ao, composto per um 

ligeiro incremento face a o final da inlancia -25 horas semanais - e um decremento durante a 

adolescencia, entre 1 2 a 1 4 horas semana. 
146

0utras estimativas apontam que os adolescentes 

assistem cerca 21 horas semana. 
1470s adolescentes, na formatura de segundo grau, haverao gastado 

mais tempo em frente da TV que na sala de aula, e ao fazer 65 anos, 9 anos inteiros de suas vidas 

haverao side dedi cades a ver TV. No Brasil, Ribeiro de Almeida 
148

estudou os habitos e preferencias 

de crianc;;as entre os 7 a 12 a nos de ida de de 14 5 familias de Ribeirao Prete empregando um 

questionario. Este avaliava tambem o nfvel educative des pais, tempo diario e horario preferido de 

obseNac;;ao, alem de outras atividades nas quais o sujeito participa. 0 pesquisador encontrou que os 

sujeitos assistem TV perto de 4 horas diarias entre o meio dia e 6:00 da tarde, preferencialmente 

comedias, hist6rias de aventura, programas violentos e novelas. Explorando a exposic;;ao de crianc;;as e 

adolescentes a TV "Coutinho (1972)149 pesquisou o papel da TV na vida de ginasianos da cidade 

de londrina no Parana. Foram analisadas as respostas de 7 55 estudantes entre 13 e 22 anos de 

idade. Estes em sua quase totalidade, assistem regularmente os programas de televisao. Eles tern a 

televisao 'em alta conta, sao consumidores habituais de programas de televisao, disp6em-se a aprender 

por meio dela e parecem satisfazer per meios da televisao, tanto as suas necessidades de fantasia como 

de experiencias de realidade.[ ... ] Coutinho constato que sujeitos com nivel s6cio-economico mais 

inferior assistem mais a televisao de que os outros, e que a educac;;ilo des pais tambem e um fator 

importante quanta ao tempo de exposi<;ao a televisao. Ha mais consume em media quando o nivel 

educacional e baixo [ ... ] a media de consume de televisao e de pouco mais de !res horas per dia 

[ ... ] As diferenc;;as entre sexes sao muito pequenas [ ... ] quase a metade dos suieitos gasta com a 

televisao um numero igual ou superior aquele que e gasto com as aulas no ginasio." 

141 Dorr op cit. p. 104. 
142 ibid, p.45. 
143 

Comstock (197 5, p.26) e Winn apud Erausquin, Mantilla e Vazquez (1983, p.21) 
144 

Dorr op cit. p.1 04. 
145 

Liebert Neale, Davidson op cit. p 8-9. Tais resultados tern side encontrados na lnglaterra enos EE.UU. 

A persistencia destas !eves flutuac;6es no tempo de obseNac;ao em func;ao da idade, tern side verificada per 

outros estudos. (lyle e Hoffman apud Liebert, R., Neale, J., Davidson, E. op cit.) 
146 

Witty (1966), Chafee et al. (1970), Lyle e Hoffman apud Liebert, Neale, Davidson 1973, p.9. 
147 

Dorr op cit. p.1 04. 
148 

RIBEIRO de ALMEIDA, A. Televisao, pais e filhos: urn estudo de preferencias e habitos diaries. 

Arquivos Brasileirosde Psicologia; 1981 (Oct-Dec), vel 33, n. 4, p. 113-122. 
149 apud Pfromm Netto (1976, p. 132) 
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OUADRO 3: PADROES DE USO DA TELEVISAO NA TERCEIRA !DADE 

Uma pesquisa realizada em doze paises dirigida a estabelecer como homens e mulheres que 

habitam ambientes urbanos gastam o tempo diario150
, revelou que em alguns paises assistir a TV; a- e 

a atividade que consome mais tempo, perdendo somente para o sono, e o trabalho; b- como 

atividade unica ocupa urn ter~o de todo o tempo de lazer, e 40% do tempo quando descrita como 

secundaria ou complementar a outra atividade; c- e a primeira atividade de lazer, superando a 

socializa~ao, leitura, eventos fora de casa (cinemas, espetaculos, cerim6nias religiosas), viagens, tarefas 

de casa, entre outras. Uma parte consideravel da pesquisa psicol6gica, vern investrndo no estudo dos 

fatores motivacionais [necessidades, interesses, gratifica~6es e fun~6es sociais) associados a diversos 

padroes de uso do meio. 

Embora exista em outros paises urn importante corpo de investiga~ao sobre os padroes de uso 

da TV, a forma como o idose interage com o meio e os efeitos que para eles se derivam, nao tern 

recebido a mesma atens;ao. Este t6pico envolve grande interesse considerando que: 1- Pesquisas 

longitudinais revelam que a exposis;ao continuada a TV esta associada a uma variedade de efeitos em 

observadores assiduos: " ... as concep<;;6es, crens;as, e valores de observadores assiduos diferem 

sistematicamente daquelas dos usuaries moderados nos mesmos grupos demogralicos [ ... ] ha uma 

correlas;ao entre ver TV e urn acentuado e desbalanceado sense de perigo e risco [ ... J os 

espectadores assiduos percebem a realidade social de forma diferente que os espectadores mais 

moderados ..• "
151 

2- Urn grande numero de pesquisas apontam que ver TV e a atividade 

predominante de lazer em adultos idosos 152
• Entre adultos de 55 anos de idade ou mais, o tempo de 

TV incrementa novamente
153

• Diversos estudos sabre os padroes de uso
154 

da TV, confirmam que 

comparativamente com outros grupos etarios, os idosos sao os mal ores consumidores de TV: "Adultos 

acima de 55 anos consomem mais TV diariamente que qualquer outre segmento da popula~ao, 

150 
Szalai, apud Comstock (1989, p.51) 

151 
GERBNER et al. The Demonstration of power; violence profile number 10. Journal ol Communication. 

1979, n 29 (3), p. 177-196. 
152 

Real, Anderson, e Harrington, op. cit. p. 81. 
153 

" ... entre os 2 a 11 anos de idade a TV consome entre 28 a 30 horas por semana, com pequenas 

flutua~oes entre os 2 a 5 anos, e os 6 a 11. [ ... ] 0 uso diminui varias horas semanais durante a 

adolescencia. [ ... ] 0 tempo de exposi~ao entre os adultos jovens de 18 anos volta aos patamares da 

infancia e continua neste nivel durante os 20, 30, e 40 anos de idade." (Comstock, 1989, p. 76.) 
154 0 estudo dos padr6es de uso ( tradu~iio da expressao 'Patterns of Use"), faz parte da investiga<;ao dos 

'Usos e Gratificar;6es' "... delineados para descrever e explicar o uso que os indivfduos ou agregados de 

indivfduos fazem dos meios." Sua premiss a e que os indivfduos usam do conteudo dos meios para obter 

gratifica<;6es ou satisfa<;iio de necessidades. " ... e urn modelo de receP<;iio e nao abarca todo o processo da 

comunica<;ao. Porem proporciona urn marco de referenda para urn grande numero de estudos diversos." 

(McOuail,e Windhal, 1984, p. 147 e 152). De forma generica o termo denota o estudo da intensidade 

[criterios quantitativos], qualidade [preferencias de conteudo], fun<;6es particulares as que o meio atende, 

forma de exposi<;ao [exclusiva ou paralela a outras atividades a TV], entre outros aspectos. 
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incluindo crian~as. [ ... ] Mulheres idosas assistem principalmente a programa~ao diuma, homens idosos 

assistem principalmente no horario nobre, e ambos grupos vern urn numero total de horas superior a 

qualquer outro grupo de homens e mulheres. "155 

Real, Anderson e Harrington (1980, p.81) identilicam uma correla~ao positiva entre a 

idade eo numero de horas diiirias de exposic;;ao a N: "assistir [a 1V] aumenta de 2.35 h/dia em 

homens de 19 a 30 anos para 3.75 h/dia em homens acima de 61 anos1 as mulheres mostraram urn 

incremento similar. [ ... ] Esta tendencia crescente continuou ate a idade de 70 anos, depois da qual 

declinou levemente. Mesmo para aqueles acima de 80 anos, os nlveis de exposic;;ao permaneceram 

mais altos que qualquer outro grupo de idade abaixo de 64 anos .... ". A 1V e o unico meio de 

comunicac;;ao cujo uso permanece estavel ou incrementa quando as pessoas ultrapassam os 50 anos de 

idade. A medida que os adultos envelhecem, se tomam mais satisfeitos com a 1V e menos propensos 

a prescindir dela. 
156 

Pesquisadores entrevistaram um total de 11 2 indivlduos acima de 60 anos. Eles 

encontraram que semanalmente os idosos assistem a 1V perto de 31.5 h (X= 4.5 h/dia), 5% dos 

sujeitos responderam que nao assistiam a TV, enquanto outros 5% registraram 60 horas ou mais de 

exposic;;ao semanal. A maior quantidade de exposic;;ao diaria acontece ap6s ao jantar (X = 2.6 h), 

seguida pelo periodo da tarde (X = 1,2 h). A menor quanti dade de exposic;;ao acontece no horiirio 

matutino (X = 0.7 h).
157 

3- 0 envelhecimento da populac;;ao e um dos principals latores 

responsiiveis pelo aumento no consumo da 1V.158
1 Comstock (1989,p.78) expllca como o 

envelhecimento da populac;;ao se associa ao incremento do uso da N: "entre 1 960 e 1980, a 

proporc;;ao de pessoas novas entre as idades de 10 a 29 anos aumentou notadamente de 23 para 

31%, enquanto aquelas entre os 30 e 49 anos declinavam de 41 para 33 % e aquelas com 50 

anos de ida de ou mais, permaneciam estaveis [ ... ] a medida em que o primeiro grupo se convertia no 

segundo e este no terceiro, a propor~ao do publico que assistia il 1V na categoria de idosos 

incrementava". 4- Os indices populacionais apontam o aumento continuo do numero de idosos em 

todo o mundo em virtude do incremento nas expectativas de vida e outros latores relacionados. 

5- Nao existe pesquisa sistematica neste t6pico no BrasiL Considerando os fatos precedentes, e 

simples explicar porque os psic6logos tern formulado diversas perguntas sobre a rela~ao entre 1V e a 

populac;;ao idosa. Embora muitas delas se relacionam com as atitudes em rela<;iio ao idoso
159

, a forma 

como ele percebe suas representa<;5es na N, em que medida e porque mecanismos a 1V contribui na 

"' REAL, M.; ANDERSON, H. e HARRINGTON, M. Television Access for Older Adults. Journal of 

Communication. 1980, Winter, vol. 30, N 1, p. 81. 
156 Comstock (1989, p. 76) 
157 

KORZENNY, F. e NEUENDORF, K. Television Viewing and Self-Concept of the Elderly. Journal ol 

Communication. 1980, winter, vol 30, N 1, p 71-80, p. 72. 
158 

Comstock (1989, p. 78) 
159 

Sobre a pesquisa em atitudes em rela~ao ao idoso brasileiro no livro, Envelhecer num Pals de Jovens a 

autora sublinha a escassa produ,ao academica, a restri,ao a ambitos de interesse particular nos trabalhos 

produzidos e a pobre divulga~ao desta informa,ao. Tal estado de coisas dificultaria a "discussao e gera,ao de 

formas sistematicas de investiga~ao." (NERI, A. L. Envelhecer em um Pafs de Jovens. Campinas: Ed. 

UNICAMP, 1991, p. 31) 



43 

forma<;ao de estere6tipos sociais do idoso, como estao relacionadas a exposi<;ao as representa<;oes e 

estere6tipos sociais na TV com o auto-conceito e a auto-estima do idoso, entre outros. Um estudo 

realizado par Korzennny e Nuendorf ( 1980,p. 80), revelou que os idosos se veem a si mesmos 

apresentados na TV, em ordem de lreqUencia, como: 'bern humorados', 'mentalmente alertas', 

'inteligentes', 'fisicamente ativos', 'series', e 'tratados respeitosamente'. Convem notar que estas 

percep<;6es dos idosos sabre a forma como sao apresentados na TV, distancia-se muito das imagens 

que outros estudos tern identificado. Ouanto as autopercep<;6es, os sujeitos descreviam-se como, 

'pessoas felizes', 'tratados gentilmente pelos outros' e 'dividindo com outros seus interesses'. Ap6s 

analise de regressao e correlasao os resultados mostraram a rela<;ao entre auto-conceito e TV: 

a- Ouanto maior a idade, maior a probabilidade de que o idoso prefira programas de conteudo 

ficcional ('fantasia'), sua exposis;ao a TV obedesa a um desejo de 'escape' e, perceba-se 

representado na TV como 'a margem da sociedade' au como 'comico', e seu auto-conceito seja menos 

posit iva; b- Ouanto maior a idade e a exposis;ao a conteudos de 'realidade', menor a probabilidade 

de que busque a TV como 'escape'; o idoso assistira mais 'informa<;ao', se percebera representado 

como 'comico/divertido', e seu auto-conceito sera menos negative; c- Ouanto mais o idose busque na 

TV 'escape', mais ele percebera que o idoso na TV € represent ado como um 'recurso valioso' para a 

sociedade e como 'c6mico'. Nessa medida menos positive sera seu auto-conceito, e paralelamente 

mais negativa sua auto-imagem; d- Ouanto mais o idoso busque informa<;ao na TV, mais percebera a 

representasao do idose como um 'recurso' para a sociedade1 e- Ouanto mais o idoso perceba que e 

representado na TV como urn 'recurso' para a sociedade, mais positive sera seu auto-conceito. [ ... ] 

De forma analoga quanta mais o sujeito perceba que o idose e representado na TV como 'relegado' 

pela sociedade, menos positive sera seu auto-conceito; f- Ouanto mais o idose se perceba 

representado na TV como 'merecedor de respeito', mais negative sera seu auto-conceito. -"As 

dimens6es positivas e negativas do auto-conceito no idose estao medianamente correlacionadas de 

forma negativa"; g- Ouanto maior a idade, mais o sujelto percebera a representa<;ao do idose na TV 

como 'respeitado' e como 'recurso'. Porem quanta maier a idade do indivfduo mais negative sera seu 

auto-conceito. "o auto-conceito no idoso varia com o conteudo que ele prefira na TV, as funs;oes a 

que atende individualmente, e as percep<;6es sabre a forma em que se percebe apresentado na TV." 

Resulta tambem de grande interesse o fate de que se perceber positivamente representado na 

TV prediz urn auto-conceito positive, enquanto que ver-se representado como 'relegado' esta 

relacionado com urn preditor de auto-conceito negative. De acordo com estes autores, as achados 

sugerem que a forma como o idose e representado na TV "pode ajudar na promo~iio de uma auto

imagem positiva e uma integra~ao mais produtiva na sociedade". Para explicar como e porque os 

indivfduos vern TV se ha empregado tambem o Modele dos "Usos e Gratifica<;oes". Esta corrente 

sublinha "que a conduta da audiencia deve explicar-se em boa medida a partir das necessidades e 

interesses do indivfduo"160
• 

160 McOUAIL, D. e WINDAHL, E. Modelos para el Estudio de Ia Comunicacion Colectiva. Pamplona: 

Ed. Universidade de Navarra, 1984, p. 147. 
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expectativas pautas dando Iugar a 
Existem necessidades dos meios diferenciadas ~ gratifica~6es da 
origens que de difusao de necessidade 

sociais e ~ geram ~ e outras ~ exposi~ao 

psicol6gicas fontes e aos meios 

de levam a e outras 

consequencias 

~ 

Fig. 1. Elementos do Modelo de investiga~ao sobre os Usos e Gratifica~6es. 

Entendido no contexto gerontol6gico, o modelo incluiria as motiva~5es 161 e necessidades 

particulares do idoso que impulsionam o uso da TV, as origens sociais de tais necessidades que 

pretend em ser supridas com o uso do meio 162
, a forma como elas sao satisfeitas em fun~ao das 

preferencias 
163 

de conteudo selecionado, dando Iugar a diferen<;as nas formas de exposi<;ao ao meio, e 

os efeitos derivados do uso 164
. 

161 

" ... a informa~ao, o envolvimento social, e a compensa~ao parecem ser as principais motiva~6es dos idosos 

para assistir. [ ... ] A TV tambem serve a uma fun~ao de companhia na vida das pessoas idosas. [ ... ] permite 

que a pessoa idosa, especialmente aquelas que vivem s6s, mantenham a ilusao de estar num mundo populoso, 

e desta maneira reduzir seu sentimento de isolamento. Esta fun~ao de compensa~ao [ ... ] mantem o bem-estar 

psicossocial entre as pessoas idosas ... " (Real, Anderson e Harrington, M. op. cit. p. 83) 
162 

Respostas a questionarios extensivos de 1 4 11 sujeitos acima de 55 anos de idade, mostraram que 

embora fosse o mais criticado, a TV figurava como o meio de comunica~ao 'preferido' (sobre os outros meios 

em educa~ao, interesse, importiincia e entretenimento). Porem, muitos responderam que os programas de TV 

nao oferecem suficientes alternativas educacionais ( 69. 8%), nao contribuem na solu~ao de problemas 

(61.1 %), nem a informa,ao sobre programas sociais (60.6%), e que prima o escapismo e a trivialidade 

(30.1 %) (HARRINGTON, M. A Study of Mass Media Use, Preferences and needs of an Ederly 

Population in the San Diego Area. (In: REAL, M.; ANDERSON, H. e HARRINGTON, M. Television 

Access for older Adults. Journal ol Communication, 1980, Winter, vol 30, n.1, p. 84) 
163 

Os estudos revelam que com a idade se incrementa a preferencia por programas de notfcias, assuntos 

publicos, shows de variedades e um declfnio por dramas de todos os tipos, comedias e hist6rias de amor. 

Entre as mulheres, tanto novas como idosas confirmam a audiencia diurna de telenovelas mas as idosas se 

mostram mais propensas a assistir programa,ao diurna, concursos e shows de jogos. [ ... ] Numa pesquisa de 

1 411 idosos, as nolfcias, concursos, documentarios, e shows de entrevistas pontuaram menos em 

popularidade .. " (Real, Anderson e Harrington op. cit. p. 81) 
164 

Em sua maioria nao pretendidas. d. McOuail e Windahl op cit.p. 148-149. 



CAPiTULO 2 

TELEVISAO E PSICOLOGIA SOCIAL 
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Areas centrais de estudo da Psicologia Social relacionam-se direta ou indiretamente com 

a 1Y. A propria comunicac;;ao humana
165

, o estudo da interac;;ao social, da socializac;;ao e/ou 

aprendizagem social, a formac;;ao e mudanc;;a de atitudes e opini6es, sua relac;;ao com os 

processes de inAuencia social e o exerdcio da comunicac;;ao persuasiva, a percepc;;ao social, os 

estere6tipos e representac;;6es sociais, a conduta altruista, a transgressora e/ou violenta, a difusao 

de inovac;;6es, a preocupac;;ao com a prevenc;;ao e soluc;ao de problemas sociais, sao entre 

outros, t6picos de interesse da Psicologia Social onde pode-se observar a presenc;a da 1Y, 

quando nao sua marcada influencia. 

Algumas delas tern sido revisadas - e por vezes reformuladas - a luz do aparecimento de 

novas tecnologias, como no caso da aprendizagem observacional por modelamento simb6lico 

via 1Y e sua func;ao determinante nos processes de socializac;ao e causac;ao de conduta, onde a 

1Y tern deixado mostras evidentes da sua influencia. 

Varias definic;;oes de Psicologia Social'
66

, sublinham aspectos particulares de urn objeto 

de estudo e nao contemplam de forma explkita o estudo do impacto dos MCMi 

165 
"a comunica~ao e urn dos mais penetrantes, complexes e importantes aglomerados presentes em nosso 

comportamento [ ... ] As nossas vidas cotidianos sao afetadas da maneira mais seria pelas nossas pr6prias 

comunica~6es com os outros, assim como pelas comunica~6es de pessoas distantes e desconhecidas. De fate, 

estamos vinculados por nossas mensagens e pelas mensagens dos outros. Se existe necessidade de 

conhecimento acerca de nosso mundo, essa necessidade extende-se a todos os aspectos do comportamento 

humane, especialmente a comunica~ao. [ ... ] A comunica~ao nao e urn ato singular e unificado mas um 

processo constituido por numerosos aglomerados de comportamentos. [ ... ] e primordialmente urn ato de 

intera~ao simb6lica." (Littlejohn op cit. p. 18, 34,65). 
166 

Defini~6es de Psicologia Social; "A Psicologia foi definida como o estudo cientffico das atividades do 

individuo. Pede a Psicologia Social ser definida como o estudo cientffico das atividades do indivfduo 

influenciado por outros indivfduos. Esses outros podem exercer sua influencia singularmente ou em grupos; 

podem agir diretamente pela presen~a no meio ambiente ou, indiretamente, atraves dos modos tradicionais ou 

desejados de comportamento, afetando ao indivfduo mesmo quando este se encontre isolado. Mesmo 



"A Psicologia Social estuda as manifesta~6es comportamentais suscitadas pela intera~ao 

de urn a pessoa com outras pessoas, ou pel a mera expectativa de tal intera~ao [ ... ] a 

interac;;ao humana constitui, pois, o objeto de estudo da Psicologia Social. .. "167 

A definic;;ao sugere que; 
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a- a intera<;;ao humana, e mesmo a sua antecipac;;ao imaginaria, possui a capacidade de gerar 

manifestac;;oes comportamentais. 

b- tal interac;;ao e objeto primario de seu estudo. 

Sujeitar-se rigidamente a esta definic;;ao, poderia questionar a pertinencia do interesse 

desta ciencia nos MCM. Porem, indo urn passo alem, revela-se que o exercfcio da 

comunicac;;ao, seja verbal ou nao verbal, presente ou imaginaria, se encontra na medula de toda 

interac;;ao humana. lnterac;;ao pressup6e uma causac;;ao mutua de dois ou mais elementos entre si. 

A interac;;ao assume a existencia de um c6digo particular de sinais ou simbolos [verba is ou nao] 

e seu emprego em uma forma de comunicac;;ao que possibilite a interac;;ao. Disto deriva-se por 

conseqiiencia l6gica, como o estudo da Comunicac;;ao humana diz respeito a Psicologia Social. 

0 efeito de uma comunicac;;iio, mesmo que unilateral, como no caso dos MCM 

tradicionais nao interativos, tambem constitui alvo do interesse da Psicologia Social, na medida 

em que envolve a participac;;ao de 'outras pessoas'. Estas, em bora apresentadas simbolicamente 

via 1Y e nao presenciais, empregam c6digos diversos de comunicac;;ao, transmitem mensagens 

quando reage [ ... ] ele esta sendo influenciado pelos outros indivfduos pelo modo como os ve [ ... ] Se, per 

sua vez afeta os que o afetavam [ ... ] podemos falar de intera~ao, consider ada per certo numero de autores 

como a essencia da Psicologia Social." (KLINEBERG, 0. Psicologia Social. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de 

Cultura, 197 2, p.1 7) "A Psicologia Social e urn des campos cientrficos dedicados ao estudo objetivo da 

conduta humana. Sua ate~ao se centra, especialmente, na compreensao das inAuencias que produzem 

regularidades e diversidades no comportamento social humane, para cujo estudo emprega a analise sistematica 

de dados, que se obtem mediante rigorosos metodos cientrficos. 0 carater distintivo da Psicologia Social 

surge de dois fatores fundamentais1 primeiro, seu interesse no indivfduo como participante nas rela,oes sociais1 

segundo, a singular importancia que atribui a compreensao des processes de influencia social subjacentes a tais 

rela\i6es." (HOLLANDER, E. Prindpios e Metodos de Psicologia Social. Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 

1968, p.14) 
167

Rodrigues op cit. p. 3-5. 
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nao menos variadas e sao fonte de modelos de aprendizagem social. Como tern sido 

amplamente demonstrado, a simples observa<:;ao da conduta de outros - o que exclui a no<:;ao 

de intera<:;ao bidirecional - possui urn enorme potencial pedag6gico de conduta social. T ais 

experiencias vicarias podem ensinar, inibir ou desinibir padroes de conduta, pensamento e afeto 

ja aprendidas, incidir na aten<:;ao e percep<:;ao seletiva de estfmulos do ambiente, alem de gerar 

respostas emocionais. Considerando a precocidade, a intensidade e o uso cultural extensivo da 

TV, resulta evidente o porque do interesse da Psicologia Social no Meio. 

No seu 'Handbook of Social Psychology', Aronson e Lindsey (1968, p.3) oferecem 

uma defini<:;ao mais abrangente da disciplina: 

"Com poucas exce<:;5es os psic6logos sociais consideram a sua disciplina uma tentativa de 

compreender e explicar como o pensamento, o sentimento, e a conduta dos indivfduos 

sao influenciados pela presen~ implicita, fatual ou imaginaria de outros." [grifos nossos] 

Disto se desprende que a observa<:;ao da conduta de 'outros ', mesmo que apresentados 

de forma simb6lica, via impressa, ou audiovisual, nao presencia!, e seu efeito sobre o 

comportamento, cogni<:;ao e afeto do observador fa~;a parte do interesse da Psicologia Social. 

Como veremos a seguir as rela<:;6es entre a Psicologia Social e o estudo dos efeitos dos 

MCM, vao alem de uma coincidencia de t6picos de interesse. A estas disciplinas ligam-nas 

fortes raizes hist6ricas. 

2. 1- Antecedentes 

0 estudo da comunica<:;ao humana e uma das areas de interesse das Ciencias Sociais 

que permite ilustrar com eloquencia a importancia das contribui<:;6es da Psicologia Social ao 
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avanc;;o do conhecimento. As raizes da Psicologia Sociat tanto quanto o seu desenvolvimento 

compartilham com o estudo da comunicac;;ao de massa uma estreita relac;;ao. 
168 

Os psic6logos e psic6logos sociais tern se interessado pelo estudo dos efeitos sociais e 

comportamentais associados a aparic:;ao de cada novo meio de comunicac;;ao surgido no decorrer 

deste seculo. 

"Varies psic6logos eminentes ligaram-se permanente ou transitoriamente as origens e ao 

desenvolvimento des estudos da C de M. Assim e que, por volta de 1916, Hugo 

Munsterberg, ex-discipulo de Wundt, [alemao e fundador da Psicologia Experimental 

em 1 816], sucessor de William James no laborat6rio de Psicologia da Universidade de 

HalYard e fundador da Psicologia Aplicada, publicou urn estudo pioneiro sobre 

Psicologia do cinema; The Photoplay, a Psychological Study. Em 1919, K. S. Lashley, 

que se tornaria famoso per suas contribui<;:6es a Psicologia Fisiol6gica, e J.B. Watson, 

fundador do Behaviorismo, conduziram uma das mais antigas pesquisas conhecidas sobre 

os efeitos do filme cinematografico. (Lashley e Watson, 1922) v;;. Os estudos sobre 

problemas de motivas;ao, tipos de verbalizas;ao, conteudo e aprendizagem em filmes 

cinematograficos [ ... ] contaram com a dires;ao de Frank Freeman, Psic6logo Educacional 

e autor de estudos classicos sobre testes de lnteligencia. [ ... ] Na area do radio, 

pesquisas psicol6gicas pioneiras foram levadas a cabo na decada de 1930 per H. 

Cantril e Gordon W. Allport ( 19 3 5) 169 que no Laborat6rio de Psicologia da 

Universidade de HalYard, conduziram numerosas investigas;oes sobre fatores psicol6gicos 

e culturais relacionados com programas de radio e respostas de audiencia a estes ... " 
170[grifos nossos] 

Com o emprego de seu acervo de ferramentas te6ricas, metodol6gicas e psicometricas, 

se produz grande parte da evidencia que redimensionou em diversas ocasioes, as noc;;6es mais 

168 
LIVINGSTONE, S. Making Sense of Television. Oxford: Ed. Pergamon, 1990, p. 7. 

169 
Gordon Allport, mais conhecido por seus estudos de personalidade, escreveu "The Historical Background 

of Modern Social Psycology", uma famosa introdu~ao hist6rica do "Handbook of Social Psycology" de 

Lindsey e Aronson, em 1954. "Embora Kurt Lewin fosse um dos pais da Psicologia Social, o campo estava 

em desenvolvimento muitos anos antes que ele se envolvesse com esta disciplina. Gordon Allport, Muzafer 

Sherif, Theodor Newcomb e Daniel Katz, entre outros, fizeram, e estavam fazendo, importante investiga~ao." 

[grifo nosso] (ROGERS, E. A History of Communication Study: A Biographical Approach. 1994, New 

York: The Free Press, p. 325) 
170 Pfromm Netto op cit. p.46-48. 
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generalizadas e unanimemente aceitas sobre o poder dos MCM, e sobre a qual se sustentam 

atualmente muitos dos enunciados e teorias formulados pela Psicologia Social sobre o alcance 

dos seus efeitos no comportamento: 
171 

"A investiga~:ao de carater cientifico no estudo dos efeitos dos meios se apoiava em 

boa parte sobre os desenvolvimentos te6rico-metodol6gicos da Psicologia Social. "
172 

[grifo nosso] 

A hist6ria da investiga~ao dos efeitos dos MCM oferece urn exemplo de tal afirma~ao. 

Nas primeiras decadas do presente seculo, quando predominava a no~ao sociol6gica da 

'sociedade de massa' em intima rela~ao com o modelo de causa~ao direta 'hipodermica ou de 

esponja'; " ... a imagem era, por uma parte, a de uma massa atomistica de milhoes de leitores, 

ouvintes e espectadores de cinema preparados para receber uma mensagem, e pela outra, a 

mensagem como estfmulo direto e poderoso para a a~ao que podia elicitar uma resposta 

. d' t " 173 
[ •f l 1me 1a a. gn o nosso 

Neste perfodo da hist6ria da investiga~ao sobre os efeitos dos MCM, se lhes atribufa 

urn imenso poder, e eram "vistas como um novo tipo de for~:a unificadora- uma forma simples 

171 
« ••• o aparecimento de metodos de pesquisa quantitativa introduziu novas ideias que influenciaram 

consideravelmente a analise da natureza da sociedade e divergl!ncias adicionais na teoria sociol6gica [ ... ] 

houve tambem uma acumula~ao consideravel de dados empfricos que esclarecem os processes particulares de 

comunica~ao e seus efeitos espedficos." (DeFieur, 1971,p.136.) 
172 Mcquail, 1983, p. 217. 
173 Katz, E & lazarsfeld, P.1966, p.16. A este respeito cementa Mattellart (1994, p. 7 4); "E a epoca 

em que prevalece a T eoria mecanicista estimulo • resposta em sua versao primitiva. A fo'l:a de persuasiio da 

propaganda por via dos meios de comunica~ao de massa deixava o publico sem armas, reduzido ao estatuto 

de receptor passivo de mensagens preparados pelos especialistas de opiniao [ ... J Essa primeira teo ria e 
dilicilmente separavel da acumula~iio realizada na Europa, desde o lim do seculo precedente, no campo da 

s6cio-psicologia da opiniio das multidoes. Em primeiro Iugar, temos os trabalhos do francl!s Gabriel Tarde. 

Nos EEUU essa nova disciplina vai se desenvolver principalmente, no departamento de sociologia de 

Chicago, com orienta~io psicol6gica, onde Laswell, entre outros, trabalharam durante alguns anos. E nesse 

ber~o da sociologia americana da comunica<;ao sob o signo do empirismo que, em particular, serao levadas a 
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de sistema nervoso - alcan~ndo todo olho e ouvido, numa sociedade caracterizada por uma 

organiza'iiao social amorfa e umas pobres rela'iioes sociais ": 
174 

[grifo nosso] 

" ate finais da dec ada de 1 9 3 0, se supunha que os meios de comunica~ao [ ... ] 

dispunham de consideravel for~a para conformar a opiniiio e as cren~as, mudar os habitos 

da vida e moldar eficazmente o comportamento de acordo, mais ou menos, com a 

vontade de quem estava em condi~6es de controlar os meios de comunica~iio e seu 

conteudo. [ ... ] Estas opiniOes nao se baseavam em estudos cientfficos, mas na 

observa~o da imensa popularidade da imprensa e dos novos meios de comunica~ao 

que eram a radio e o cinema, e sua intromissao em muitos aspectos da vida cotidiana. 

[ ... ] as pessoas sentiam-se inclinadas a crer que os meios de comunica~iio podiam ter urn 

poder imenso. No contexte destas cren'iias e da propensao a aceita-las, inic:iou-se a 

investiga~o de carater cientilico, utilizando levantamentos e experimentos, e 

baseando-se em boa parte nos supostos da Psicologia Social." 175 [grifos nossos] 

Esta fase da hist6ria dos efeitos dos MCM, registra uma busca de formas mais precisas 

e sistematicas de conhecimento e urn afastamento da tradi!iio especulativa europeia na 

interpreta<;ao dos efeitos dos MCM; 

"Durante a decada de 1930, os estudiosos manifestavam interesse pelos vefculos de 

comunica~ao como tema de pesquisa, e principiaram a se afastar das simples 

especulao;oes sabre seus efeitos partindo para estudos sistematicos sobre o impacto 

provocado por urn conteudo particular de comunica~iio sobre tipos particulares de 

pessoas." 176 [grifos nossos] 

"Nos EEUU [ ... ] a Psicologia e a Sociologia adquiriram bases mais solidas e procuraram 

escapar cada vez mais ao dominic das espec:ula~oes de suas origens europeias. Ambos 

setores do conhecimento interessaram-se profundamente pela pesquisa empfrica. Em 

consequencia, suas teorias foram for~:adas a receber uma comprova~o mais concreta 

da realidade. [ ... ] A teoria mecanicista do E - R [ ... ] nao era mais consider ada 

efeito as primeiras tentativas de fazer a 'avalia~o das atitudes.'" [grifos nossos] (menciona a Robert Parke a 

Charles Cooley como representatives da escola de Chicago). 
174 Katz e l.azarsfeld op cit. p. 16. 
175 McOuail op cit. p. 21 7. 
176 DeFieur op cit. p. 162. 



suficiente pelos te6ricos gerais [ ... ] novas teorias eram procuradas [ ... ] o campo da 

comunica~ao de massa estava adquirindo uma base empfrica".
177

[grifos nossos] 

51 

Neste clima intelectual, se desenvolve o primeiro programa sistematico de pesquisa 

sobre os efeitos dos MCM, conhecido como o programa de estudos do 'Fund Payne'
17

s. 

Os resultados deste primeiro programa de estudos sobre os efeitos dos MCM, 

realizado nos infcios da decada dos trinta 
179

, revelou a participac;ao de iniimeras variaveis 

mediadoras (muitas de fntimo cunho psicol6gico1 tais como atitudes, preferencias, diferenc;as 

individuais, fatores de aprendizagem previo, percepc;ao seletiva, nrvel de desenvolvimento 

cognitive, estados motivacionais, emocionais, atencionais e memorfsticos, perfiles de 

personalidade, entre outras), que mediavam de forma significativa a relac;ao entre os meios e o 

comportamento: 

"A principal conclusao do relat6rio e que um mesmo lilme pode aletar os sujeitos 

dilerenciadamente dependendo da sua idade, sexo, predisposis;oes, perceps;oes, 

ambiente social, experiencias passadas e inlluencias patemas, entre outros. [ ... ] Os 

eleitos estariam condicionados a condutas, emos;oes, atitudes ou conhecimento sobre 

pessoas ou eventos. [ ... ] Baseados em medidas de ativac;ao fisiol6gica, argumentavam que 

as crian~:as variavam amplamente na suas reas;oes emocionais de acordo com a 

estimula~:ao, mas que tais diferenc;as eram causadas por uma variedade de habilidades para 

compreender a inlorma<;;ilo na tela associadas a sua idade [ ex.1 crianc;as mais novas 

tendiam a nao compreender as cenas romanticas as quais os adolescentes respondiam 

entusiasticamente] [ ... ] variaveis cognitivas receberam atenl;io similar em cada um dos 

volumes do relat6rio. [ ... ] Alguns estudos nao s6 buscavam diferenr;as individuais em 

relac;ao aos efeitos de curto e Iongo prazo, mas examinavam a retenl;io em relal;io ao 

177 ibid, p. 161-162. 

"' Os 1 3 estudos do Fund Payne foram patrocinados por uma entidade filantr6pica chamada Picture 

Research Council preocupada com o impacto social dos filmes sobre as criarn;as. Concluiu-se que os filmes 

eram potentes Fontes de informa~ao, atitudes e comportamentos para as criarn;as. Em 1960, Joseph Klapper 

resumiu o que se conhecia entao sobre o impacto dos meios massivos. Ele concluiu que os MCM refor~avam 

atitudes, predisposi~6es individuals previas. Esta perspectiva chegaria a ser conhecida como a posi~ao dos 

'efeitos mfnimos'. Ela diminufa os efeitos nocivos potenciais des meios. (WIMMER, D. e DOMINICK, J. 

Mass Media Research an Introduction. Belmont: Ed. Wasworth, 1991, p. 337) 
179 Sua exposi~ao fara parte da resenha hist6rica que antecede a revisao da evidencia de pesquisa em TV. 



contoodo especilic:o da mensagem, antecipando-se a pesquisa a se realizar 50 anos 

depois ... "180 [grifos nossos] 
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Este programa, cujos resultados foram compilados em doze volumes, foi conduzido 

pelos mais proeminentes psic6logos, soci6logos, e educadores da epoca e assemelhado em 

importancia ao Comite para o estudo da violencia em TV do Surgeons' Generalimplantado em 

1972 tambem nos EEUU
181

. Ele assentou as bases da investiga<;;ao que se estendera ate os 

infcios dos anos sessenta 
182

, desvendou muitos dos mitos cultivados e aceitos sobre o poder 

sem limite dos meios e contribuiu significativamente para melhorar a compreensao da maneira 

como agem os MCM, a magnitude e o alcance da sua possfvel influencia. 

A Psicologia Social contribuiu de maneira importanle neste empreendimento. Resultados 

reveladores se obtiveram gra<;;as a instrumentos e tecnicas de medi<;;ao desenvolvidos por esta 

d .. I' 183 
ISCIP ma : 

"1- escalas de atitudes, constru<;;iio, cota<;;ao, analise hierarquica1 2- investiga<;;oes 

representativas, teoria e tecnica de amostragem, regras da entrevista, forma~ao dos 

investigadores; 3- estudo dos panelsli 4- analise sociometrica1 5- tecnica de analise da 

comunica<;;ilo social e da informa~ao, particularmente da analise de conteudo1 6- entrevista 

nao dirigida". 184 

De Fleur
185 

ressalta a importancia do desenvolvimento de instrumentos de medi<;;ao de 

atributos e construtos psicol6gicos aplicados ao estudo dos efeitos dos MCM: 

180 
WARTELLA, E e REEVES, B. Historical Trends in Research on Children and Media: 1900-1960. 

Journal of Communication, 1985 (sprin), vol 35, (2), p. 120 -121. 
181 idem 
182 McOuail op cit. p. 217. 
183 Stoetzel op cit. p. 24. 
184 Idem, p. 24. 
185 DeFieur op cit. p. 162. 



"Quando surgiu uma variedade maior de instrumentos de pesquisa, as ideias dos 

pesquisadores da comunical;iio de massa puderam ser adequadamente comprovadas em 

compara~o com as novas descobertas. Assim, o terreno da comunica~ao de massa 

come~ou a acumular urn corpo de dados a partir do qual os conceitos e as afirma~6es 

podiam ser deduzidos. Mesmo assim, o terreno continuou a ser bastante influenciado pelas 

tendencias da ciencia mais geral do comportamento. [ ... ] "Paralelamente ao reconhecimento 

das motivas;oes individuals e das diferens;as do aprendizado, surgiam outras descobertas 

sobre as varia5;0es individuals nos tra5:os de personalidade com a ajuda de tecnicas 

complexas para o calculo quantitativa de tais diferen5:as. [ ... ] Novos conceitos foram 

igualmente formulados pela Psicologia Social [ ... ] o termo atitude cresceu em importancia 

como meio de explicas;ao das diferens;as nas preferencias e as;oes humanas. lntroduzido por 

Znaniecki, no fim da primeira guerra mundial, esse conceito se tornou o instrumento 

fundamental [ ... ] da Psicologia Social. A invens;ao de tecnicas diversas bastante 

complexas e de cunho matemiitico para medir a atitude aumentou ainda mais a sua 

importancia como instrumento de pesquisa e atribuiu uma enfase maior ao estudo das 

diferen5;as individuals e de seus elementos associados ... " 196 [grifos nossos) 
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Stoetzel (1972, p. 20), reafirma a importancia do desenvolvimento de tais tecnicas, 

delineamentos e instrumentos, e confirma a estreita relas;ao que une a hist6ria da Psicologia 

Social a do estudo dos efeitos dos MCM; 

"Historicamente, o fator que mais contribuiu para o estabelecimento de uma ciencia 

psicossocial independente foi o advento, no decurso da primeira metade e 

particularmente do segundo quarto deste seculo, de uma metodologia original. [ ... ] 0 

merito de ter conduzido a Psicologia Social a condi~;iio de ciencia reverte menos ao 

engenho inventivo na produ~o de tecnicas especializadas (por exemplo, no nlvel de 

laborat6rio, a tecnica das escalas de atitudes, ou no campo das pesquisas in loco, a 

tecnica das sondagens), do que da audiicia inteledual que perrnitiu conceber a 

possibilidade de submeter todos os domfnios do comportamento humano, individual 

ou coletivo, mesmo os mais carregados de afetividade [ ... ] a observa5;iio empfrica e, 

ate a experimenta~O [ ... ) tanto quanto das tec;nicas de quantifica5;i0 vindas do 

estudo das Atitudes, utilizando questionarios e experimentos. [ ... ] Cumpre dizer 

tambem que os progressos da Psicologia Social durante Iongo tempo foram cerceados 

pelo vagar com que as pr6prias disciplinas afins se erigiram em ciencias, em particular a 

Psicologia, a Sociologia e a Etnologia." [grifos nossos] 

186 idem, p. 16 7 
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A voca~ao experimentalista da Psicologia Social na investiga~ao dos efeitos da 

comunica~ao, teria seu apice 20 anos depois dos estudos do 'Fund Payne'. Enquanto os 

soci6logos 'redescobriam' a importancia dos 'receptores intermediaries', o psic6logo Carl 

Hovland, e seu grupo de estudantes, concentravam seus esfor~os no estudo experimental da 

comunica~ao persuasiva, formando o que se conheceria dai em diante como 'o grupo de 

Y I >187 
a e ; 

"A influencia da Teoria da Aprendizagem sobre o estudo da persuasao foi predominante 

em meados do seculo, e segue sendo notavel na investigac:;ao atual. Durante a segunda 

guerra mundial Carl Hovland, urn professor de Psicologia da Universidade de Yale, e seus 

associados, se empenharam em influir na moral dos soldados e modificar as atitudes dos 

cidadios face ao esfors;o da guerra. Depois da guerra, ele e varios estudantes 

desenvolveram urn enfoque de mudans;a de atitude que chegou se conhecer como 

programa de comunicas;io e mudans;a de atitude de Yale. Grande parte da sua obra esta 

centrada na T eoria da Aprendizagem. Para eles a atitude e uma aproximas;io tacita ou uma 

resposta de evitas;ao ante urn objeto. Como tal e uma reas;ao emocional. 0 grupo de 

Yale centrou-se na opiniao como agente de mudans;a de atitudes. Definiram a atitude 

como o componente cognitive ou de conhecimento." 
188

[grifos nossos]. 

A importancia do Iugar que ocupa a Psicologia Social na hist6ria do estudo dos MCM 

e sublinhada por Schramm 
189 

ao lembrar como dois psic6logos sociais, Kurt Lewin 
190 

e Carl 

Hovland 
191

, sao considerados como 'os fundadores' do estudo moderno da comunica~ao : 

187 "Em 1953, Hovland e seus colegas, transcreveram a maior parte dos resultados do programa de Yale na 

sua obra 'Communication and Persuasion'. Explicaram que a mudan~a de atitude depende do 'ensaio' ou da 

'pratica' de respostas mentais e verbais. Ademais, se necessitam incentives e motiva~iio para alentar a 

aceita~iio de respostas novas sabre as antigas [ ... ). 0 individuo tern que perceber esta muda~a de opiniiio e 

atitude como potencialmente gratificante (incentives), e deve encontrar favoravel (motivasao)o meio ambiente 

da mudan~a (opini6es de outros, incentives empregados, caracteristicas da Fonte). (Reardon op cit. p. 

74)."Em seu parecer, a mensagem e persuasiva na medida em que suas propriedades sao capazes de alterar o 

funcionamento psicol6gico do individuo e leve-lo a realizar atos desejados pelo emissor." (MA TTELART, A. 

Comunica~ao Mundo: Hist6rias das ldeias e das Estrategias. Petrop6lis: Ed. Vozes. 1994, p. 99) 
188 

Reardonopcit. p. 73-74. 
189Schramm apud GERBNER, G. (ed) Ferment in the Field. Journal ol Communication, 1983, Summer, vol 

33, N 3, p. 8. 



"Contudo os quatro academicos dos quais est amos falando [ ... ) for am tao influentes a 

partir dos ultimos anos da decada de 1930 ate o final da decada de 1950, que foram 

geralmente considerados como 'os pais fundadores' e quando recontamos a hist6ria do 

estudo da comunica<;ao modern a costumeiramente come<;amos com eles. Nos est amos 

falando, e claro, do cientista politico, Laswell; do matematico convertido em soci6logo, 

Lazarfeld1 do psic6logo social e estudioso dos processes de grupo, Lewin ; e do 

experimental convertido em psic6logo social, Hovland." 192 [grifo nosso) 
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Deve-se observar tambem que junto ao emprego de delineamentos experirnentais, a 

Psicologia Social tern feito urn continuado esforc;;o para "arnpliar suas pesquisas ate os estudos in 

loco e, de modo geral, ate as situac;;6es concretas e reais" .
193 

190 "Kurt Lewin foi um dos mais notaveis psic6logos do nosso seculo. [ ... ] Como psic6logo social interessado 

na natureza do comportamento individual e de grupo, ele e responsavel por uma das mais inAuentes 

abordagens do estudo do comportamento. A Teoria do Campo e uma abordagem organica que, em sua 

orienta<;ao holistica, e compatlvel com os pontos de vista sistemicos. Lewin tambem era um fenomen6logo, na 

medida em que via o comportamento do ponto de vista da pessoa. A obra de Lewin e tambem importante 

por duas outras raz6es. Acreclitava que a pesquisa social deve debru~r-se sobre as questOes praticas da 

vida das pessoas [ ... ] Alem disso, acreditava no valor dominante da teoria [ ... ] Lewin e considerado por 

muitos de seus pares como uma das mais brilhantes figuras da Psicologia contemporanea. Seus escritos te6ricos 

e seu trabalho experimental deixaram marca indelevel no desenvolvimento da Psicologia." [grifo nosso] 

(Littlejohn op cit. p. 256) 
191 

Embora Hovland seja geralmente conhecido como psic6logo experimental, e notiivel sua estreita rela~ao 

com a Psicologia Social. Alem de ter escolhido como alvo de estudo as 'atitudes', um dos alvos de estudo da 

Psicologia Social [Cf. ROGERS, E. e CHAFFEE, S. Communication as Academic Discipline: A Dialogue. 

Journal of Communication. 1983, Summer, vol. 33, N. 3, p. 20], esta rela~ao de a~nidade tambem se 

manifesta no fato de que foi justamente um eminente psic6logo social, William McGuire, quem o substitui no 

cargo em Yale ap6s de sua morte. [Cf. Rogers op cit. p. 195]. Armand Mattelart (op cit. p. 73), reafirma 

a proximidade de Hovland com a Psicologia Social: "... este cientista politico, [Harold Laswell] e 
considerado por seu pares como um dos quatro pais fundadores da materia. Os outros tres sao: Paul 

Lazarsfeld, de origem vienense, matematico que se tornou soci6logo, alem de Kurt Lewin e Carl I. Hovland, 

psic6logos sociais". 
192 Schramm apud Gerbner (ed) (1983, p. 7 -8) 
193 

idem p. 24 
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2. 1 . 1 Conclusi>es 

A Psicologia Social contribui significativamente no avanc;o e aperfeic;oamento da 

investigac;iio dos efeitos dos MCM entre a virada do seculo e o final da decada de 40, antes 

da aparic;iio da TV comercial. Suas realizac;oes influfram decisivamente nas ideias e conceitos 

que predominaram no entendimento dos efeitos dos MCM, na forma como tais noc;6es 

evolufram em decorrencia do descobrimento de variaveis mediadoras de fntimo cunho 

psicol6gico, nos resultados dos programas de investigac;ao de maior impacto e por 

conseqi.iencia, nos fundamentos das teorias contemporaneas sobre a interac;ao entre a TV e o 

comportamento: 

"As bases das conceptualiza<;oes contemporaneas sobre os efeitos dos meios deitam 

rafzes nestas ideias pioneiras. Estas continuaram sendo enunciadas por alguns te6ricos ja 

entrada o seculo XX e sao considera<;oes ainda hoje validas embora com algumas 

modifica<;:6es e tendencias contrarias. "194 

A revisiio da literatura revela como : 

- 0 pensamento sobre os efeitos dos meios de comunicac;ao registrou uma considerlivel 

evoluc;ao no periodo que compreendeu os primeiros 50 anos do seculo. Partindo de 

concepc;6es simples derivadas das teorias sociol6gicas que acompanharam as rapidas mudanc;as 

sociais impulsionadas pelo desenvolvimento industrial, da observac;iio dos fenomenos de 

conduta social ligados a difusao de conteudos a partir dos primeiros meios de comunicac;ao -

cinema e radio (empregados para OS prop6sitos da guerra), tais ideias ganharam 

progressivamente matizes cada vez mais sutis, 

- 0 advento das tecnicas de pesquisa quantitativa desenvolvidas pela Psicologia Social 

durante a decada dos 20, dos avanc;os no entendimento das diferenc;as individuais relativas a 

194 DeFieur op cit. p. 153. 
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percepc;;ao, motivac;;ao e aprendizagem vindos da Psicologia da epoca, e sobretudo, dos 

primeiros programas sistematicos de investigac;;ao, revelaram novas Formas de entender e 

interpretar as relac;;6es entre os MCM e a conduta social. 

Variaveis ate entao nao consideradas, de fntimo cunho psicol6gico, relativas a 

percepc;;ao seletiva, a motivac;;ao individual, a capacidade de retenc;;ao e de aprendizagem, 

vier am a se incorporar as considera<_;6es sobre os efeitos dos meios 
195

: 

Nas palavras de DeFieuri 

"com essas novas teorias seJVindo de fundo os estudiosos da comunica~ao tiveram que 

modificar as suas opinioes a respeito dos veiculos. T ornou-se evidente que o publico 

de urn determinado vefculo nao era uma coletividade monolftica que recebia 

uniformemente qualquer conteudo que lhe era dirigido. 0 prindpio da aten~o e da 

percep~o seletiva foi formulado como uma proposi~ao fundamental relativa ao 

comportamento comunicativo do indivfduo comum. A teoria da Psicologia geral havia 

estabelecido o conceito da percepc:;ao seletiva sobre caracterfsticas da personalidade 

individual [ ... ] tipos diferentes de pessoas, numa determinada audiencia, selecionavam 

e interpretavam o conte6do da comunica~ao de massa de maneira bastante 

diversa.[ ... ] elas recebiam certas mensagens especialmente, se relacionadas com seus 

interesses, se correspondiam as suas atitudes, se coerentes com suas convic~oes, e 

confirrnavam seus valores e suas respostas a essas mensagens eram modificadas pela 

sua constitui~o psicol6gica. [ ... ] desta maneira. o conceito fundamental de causa

efeito nao e diferente, apenas mais complexo. A teoria das diferens;as individuais da 

comunical:io de massa subentende que as mensagens dos veiculos contem atributos 

particulares de estfmulo que interagem dilerenciadamente segundo as caracterfsticas de 

personalidade dos membros da audiencia [ ... ] dado que existem diferenl:Bs 

individuais de personalidade entre estes membros, e natural supor que havera 

varia~oes no efeito que correspondem a tais diferen~as [ ... ] assim a estrutura l6gica 

da teoria das diferen~as individuais e uma estrutura de causa - processes atuantes -

efeito da mesma forma que a teoria mecanicista E-R anterior. Contudo, os processes 

195 
"No infcio de 1930, havia urn interesse renovado pela forma,ao do habito atraves do aprendizado; uma 

nova enfase foi dada as experiencias objetivas no desenvolvimento das teorias do aprendizado [ ... ] 

juntamente com esse movimento intelectual, surgiu urn interesse associado a esses processes quanto as 

mo!iva~oes. 0 estudo dos efeitos do refo~amento em experiencias de laborat6rio convenceu os psic6logos 

de que alguns impulsos motivacionais podiam ser adquiridos atraves do aprendizado, e que nem todos os 

indivfduos sao motivados exa!amente pelos mesmos incentives .... " (idem p. 168.) 



atuantes sao mais a conseqiiencia do aprendizado do que da hereditariedade"196 

[grifos nossos] 
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Conjugada as contribui<;;6es da Sociologia, que redescobria no contexto dos fen6menos 

de opiniao e difusao de novidades a importancia do pequeno grupo e os receptores 

intermediarios, a investiga<;;ao experimental sobre comunica<;;ao persuasiva alcanc;ava altos graus 

de sofistica<;;ao e de refinamento. Hovland Figura como principal expoente desta area de 

Esta trajet6ria de investiga<;;ao redimensionou a importancia dada aos meios de 

comunica<;;ao tanto a magnitude de seus efeitos, quanto a forma e condic;6es dos seus processes 

de causa<;;iio. 

Muito embora a pesquisa realizada ate 1 9 50 tenha revelado as conclus6es acima 

condensadas sobre os meios e seus efeitos, isto nao significa que nao existam ou que devam ser 

menosprezados. 0 que se descobriu e que entre o meio e o receptor se interp6em uma gama 

de variaveis de multipla natureza e de peso variavel para cada caso em particular, o que nao 

eqiiivale a dizer que os efeitos sejam de menor calibre ou objeto de desconsidera<;;ao . 

Como anota McOuail (1983, p. 219) na fase da teoria e da investiga<;;ao na qual 

nos encontramos; 

" ainda buscam-se os efeitos e os efeitos potenciais, sem recha~r as conclusoes da 

investiga~o anterior, mas tendo em considera~ao as conceps;oes revisadas dos processos 

provavelmente implicados, tanto sociais como pr6prios dos meios de comunica~ao [ ... ] 

Houve uma mutas;iio no centro de interesse: na mudans;a a Iongo prazo e na percepc;;ao 

mais que na atitude e na emos;iio; nas vari.!iveis intervenientes do contexto, a 

predisposi~o, e motivas;iio; nos fenomenos coletivos como dimas de opiniao, cren~s, 

ideologies, pautas culturais e inclusive formas institucionais." [grifos nossos] 

196DeFieur op cit. p. 168-69. 
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Apesar de que algumas condus6es ja estabelecidas ate este ponte possam parecer 

6bvias, autores contemporaneos ainda afirmam a importancia de levar em considerac;;ao as 

variaveis psicol6gicas intervenientes que foram detectadas nos anos 30. 

Segundo Collins (1982, p.189 -190); 

"A descoberta de nova informa~o na decada dos 70 sobre o processamento dos 

materiais da TV por sujeitos-crian~s de dilerentes idades constituiu uma safda a longa 

e repetitiva hist6ria de investiga<;ao des efeitos des Meios sobre a socializa<;ao [ ... ] 

Fatores como aten~o, compreensao, desenvolvimento social e diferens;as individuais 

nao tern desempenhado virtual mente nenhuma funs;ao nas teorias 
197

, e no ample corpo 

de investiga<;ao sobre 1V e seus efeitos no desenvolvimento social, so ate o passado 

recente. As conceps;oes prevalecentes continuam a ser que o mais significative 

impacto da TV resulta das imagens fomecidas a uma massa indilerenciada de 

observadores. A Hist6ria recente nesta area de trabalho indica que chegou o memento 

de uma 6tica mais balanceada. A evidencia emergente sobre o processamento cognitive 

fortemente indica que os estimulos sociais fornecidos pela TV estlio no centro de uma 

conligura<;;ao causal, onde o crescimento social e cognitive inicial determina o que o 

sujeito - a crians;a - gosta e lembra das apresentas;oes que observou e onde as 

representa<;;oes resultantes por sua vez mediam - intervem - na conduta e as respostas 

avaliativas ap6s a exposi~o aos contelldos. Nesta perspectiva, chega a ser importante, 

por exemplo, nao unicamente examinar como a familia ou as rela<;6es entre colegas sao 

afetadas pela 1V, mas tambem, como estes contextos sociais contribuem no que a 

crian<;a percebe, lembra e adota ao observar a 1V." [grifos nossos] 

A Psicologia Social, que como vimos desempenhara papel central na evoiU<:;ao do 

conhecimento sobre os efeitos do radio e do cinema, fara tambem importantes contribuic;;6es no 

caso do estudo des efeitos associados a TV. Passada a fase aguda do debate que rodeara a 

aparic;;ao de cada novo meio de comunicac;;ao
198

, induida a TV, aparecem os primeiros estudos 

197 Excep<_;ao deve ser feita com relac;ao a Teoria do Modelamento de Bandura, que como veremos mais 

adiante, destaca o papel determinante de processes cognitivos mediadores - atenc;ao, retenc;ao, imitac;ao e 

motivac;ao - na adquiric;ao e execuc;ao de conduta a partir de modelos simb6licos via TV. 
198

" ... lembramos do alarme que surgiu logo depois do advento dos filmes falados, que na epoca motivou os 

estudos do Payne Fund, que por sua vez mostraram que os mesmos filmes podiam tanto contribuir como 

prejudicar o crescimento, refor~ar os padr6es sociais, ou ensinar as tecnicas do crime, dependendo da pessoa 

que os via e as atitudes que face a eles assumia ao ve-los [ .... ] 0 mesmo aconteceu com a ampla difusao do 



60 

experimenta·ts sobre a aquisic;ao da conduta agressiva a partir de modelos apresentados via TV, 

inovadoras metodologias de pesquisa sobre o cultivo de padroes de pensamento, valores e 

condutas associados aos conteudos apresentados macic;amente pela TV, assim como criativas 

propostas dirigidas ao emprego do meio com objetivos pr6-sociais. 

Hoje, ap6s 50 anos desde o aparecimento da TV comercial, conta-se com urn corpo 

gigantesco de evidencia obtida mediante o emprego de metodos rigorosos de investigac;ao. Esta 

se alicerc;a sobre a pesquisa realizada nos primeiros 50 anos do seculo. 

2.2. PSICOLOGIA SOCIAL: PRINcJPIOS E DIRETRIZES. 

Considerar o aporte da Psicologia Social ao estudo dos efeitos da TV implica de forma 

obrigat6ria, observar tres grandes diretrizes que fazem parte de sua hist6ria, seu 

desenvolvimento e da orientac;ao predominante de sua atividade ate hoje. De acordo com 

Gergen e Gergen (1986, p. 9), sao estas: o desenvolvimento da Teoria, a documentac;ao da 

T eoria, e a aplicac;ao do conhecimento li soluc;ao de problemas sociais. 

2.2.1. Desenvolvimento da Teoria 199 

uso do radio, conduzindo aos estudos de Esenberg e outros. 0 mesmo aconteceu com rela<;ao aos 

quadrinhos. Agora estamos com~ando este ciclo com a TV. Sempre que aparece uma nova inven~ao 

social, ha um sentimento de estranheza e desconfian~ do novo ate que chega a ser familiar ". 
199 

Pfromm Netto, (1976, p. 179) condensa algumas das teorias e modelos de maier resson§ncio na area 

da comunica<;ao: "boa parte da literatura sobre comunica<;ao esta vinculada a determinados modelos ou 

concep<;6es te6ricas." Alguns dos contextos te6ricos mais produtivos tern sido os seguintes: (a) Teoria da 

lnforma<;ao de Shanon e Weaver, ligada inicialmente aos aspectos eletr6nicos e matematicos da comunica<;ao, 

depois estendida aos aspectos psicol6gicos e sociais do processo de comunica<;ao1 (b) Teorias da 

Aprendizagem, notadamente aquelas que concebem a aprendizagem em termos de estimulo-resposta; 

(c)Teorias da Personalidade, que encaram a comunica<;ao a partir dos motives, atitudes e caracteristicas de 

personalidade dos receptores da mensagens1 (d) Din§mica de Grupe: analise de sistemas de comunica<;ao em 

pequenos grupos, nos quais varies individuos se acham envolvidos como fontes e receptores de mensagens1 

(e) Sem§ntica: analise simb6lica das mensagens1 (f) Analise S6cio-hist6rica: macro-analise de problemas mais 
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Uma teoria pode ser definida como "uma serie de proposic;6es relacionadas logicamente 

que descrevem e explicam uma variedade de observa<;6es" 200
. Ela basicamente representa de 

forma abstrata e simb6lica o que se concebe como realidade. 201 

Uma boa teoria especifica suas limitac;oes e alcances, proporciona uma forma de explicar 

urn set or da realidade 
202

, desaeve o mundo em linguagem ordinaria, resume o conhecimento 

existente, o ordena, procura a maneira mais efetiva de aplicar o conhecimento a novas situac;6es 

e da continuidade ao cido do inquerito experimental. 
203 

"Uma teoria nos diz como devemos relacionar os acontecimentos no mundo. E a 

constru~iio que urn ser humane tern feito a respeito do mundo. Enquanto tal esta sujeita 

a erro humane. "204 

Nao existem teorias que possam explicar a totalidade dos fenomenos. As teorias tern 

urn alcance delimitado por certas condi<;6es ou parametres alem dos quais nao podem 

proporcionar explica<;6es confiaveis. 
205 

Porem, uma T eoria pode; 

1- gerar predio;;oes sobre as complexas rela<;6es funcionais entre as variaveis, mesmo que nao se 

fundamentem na intui<;ao. No entanto; 

"Dado que as teorias raramente estao livres de imperfei~6es, a pesquisa que ela estimula 

delimita a margem de condi~5es sob as quais uma teoria dada desfruta de sucesso 

explicative e preditivo. [ ... ] teorias fracas sao descartadas nao por que elas sejam 

amplos, que nao visam de modo direto e imediato os aspectos da comunica~ao.(PFROMM NffiO, S. 

Tecnologia da Educa~o e Comunica<;io de Massa. Sao Paulo: Ed .. Pioneira, 197 6) 
200

GERGEN K. E GERGEN, M. Social Psychology. New York: Ed. Springer Verlag.1986, p. 9. 
201

Zimbardo apud Reardon op cit. p. 70. 

202ibid. 

203 
Estes apud Marx e Hillix op cit. p. 11 4. 

204
Deutch e Krauss apud Reardon op cit. p. 53. 

205 ibid. 



falseadas mas porque elas sao obscurecidas por muitas condi~6es que limitam sua 

generalidade preditiva e port an to seu uso." 206 

2- integrar muitas observa~oes empiricas que superficialmente poderiam parecer dissfmiles; 
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3- separar as variaveis relevantes das irrelevantes, e proporcionar esquemas para organizar as 

primeiras; 

4- explicar o funcionamento das variaveis envolvidas no fenomeno de estudo, com frequencia 

postulando processes hipoteticos. 207 

5- como estao indissociavelmente unidas com a medic;ao, "servem para organizar dados de 

maneira tal que possam fazer-se inferencias ou transic;oes l6gicas de uma colec;ao de dados a 

outra; servem como guia para a investigac;ao, explicac;ao, organiza~;ao e descoberta de fatos 

bs ' . »208 [ •f l o ervdvets. gn o nosso 

Embora se reconhec;a como em Psicologia social, "o conhecimento acumulado pode ser 

ate6rico (tal como sondagens de opiniao, preferencias e opini6es sobre diversos t6picos), e 

quase consensual que a investigac;ao desenvolvida nesta area busca principalmente testar a 

utilidade de urn ponto de vista te6rico." 
209 

"A Psicologia Social busca descrever e explicar 

aspectos da vida social com o emprego de afirmac;oes conectadas l6gica e claramente." 210 "0 

investigador tfpico tende a pensar na linguagem de uma teoria e basear-se nela para explicar os 

resultados que obtem, mais que misturar conceitos de diferentes aproximac;oes". 211 

206 
BANDURA, A Social Fundations of Thousht and Action. New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 1986, 

prefacio. 
207

Zimbardo apud Reardon op cit. p. 70-71 . 
208

Deutch e Krauss apud Reardon op cit. p. 53. 
209 

Wrightsman op cit. p. 27. 
210 

Gergen e Gergen op cit. p. 4. 
211 

Wrightsman op cit. p. 28. 
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Desde o aparedmento da TV comercial, ha quase 50 anos, diversas teorias tentaram 

descrever, explicar e predizer de forma satisfat6ria, como a TV afeta o comportamento. 
212 

"Ha uma extensa literatura cientffica sobre os efeitos da exposi~ao as apresenta~6es da 

TV sobre o comportamento subsequente. Esta literatura deriva de um numero de 

teorias do comportamento humano, embora muitas destas tratem dos efeitos sobre o 

comportamento anti-social e agressivo, as implica~6es se aplicam a uma alta e ampla 

variedade de comportamento." 213 [grifo nosso] 

Aplicadas ao entendimento dos efeitos da TV, tais teorias divergem nos acentos dados 

as variaveis derivadas do conteudo v;ii da TV versus as do sujeito: 

"As explica~6es te6ricas para a transac;ao entre conteudo da TV [ ... ] variam num 

continuum onde num extreme se situa o conteudo da TV como for~a prima ria e no outro 

se encontram as caracterfsticas do obse!Vador. [ ... ] Cada perspectiva te6rica tern 

conduzido os pesquisadores a investigar uma certa sene de variaveis mais que outras." 
214 

[grifo nosso] 

De acordo com Dorr (1986, p. 91 ), entre as teorias que se situam no primeiro 

extremo do continuum, encontram-se, nao sem certas ressalvas e para fins expositivos, as T eorias 

da Aprendizagem Social
215

, do Cultivo
216

, da Catarses
217

, Energizante
218

, entre outras
219

. 

212 Remetemos ao leitor interessado em aprofundar sobre as teorias e modelos em comunica~ao massiva a obra 

de McOuail e Windah op cit. 

"'Comstock, et al. op cit. p. 16. 
214Dorrop cit. p. 89. 
215 T eoria formulada pelo psic6logo Albert Bandura, sera aprofundada adiante. 
216 A 'Cultivation Theory', de George Gerbner Cf Collins, op. cit p. 179. Alem de investigar os eleitos 

diretos da TV sobre o comportamento, a T eoria tern se centrado recentemente nos eleitos da TV sobre a 

realidade social dos obse!Vadores - ou o conhecimento subjetivo, as cre~as individuais e as expectativas sobre 

o mundo. Tal seria o caso da Teoria dos lndicadores Culturais de Gerbner, mais popularmente conhecida 

como do 'Cultivo'. 
217 Teoria ja amplamente revisada e superada, a~rma que assistir a cenas que atingem 'impulses 'psicol6gicos, 

como agressao ou sexo, contribui para que o sujeito 'descarregue' a energia associada com tais impulses, 

evitando que tal descarga aconte<;a em intera<;6es com outras pessoas. 
218 Esta Teoria afirma que "o conteUdo agressivo ativa o observador, incrementando seu nivel de energia e 

excita~ao. Ap6s a exposic;ao tal energia podera se manilestar em qualquer atividade e na primeira 
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Em um ponto intermediario entre os dois p6los, encontraria-se a T eoria Cognitiva Neo

Associacionista do psic6logo Leonard Berkowitz. 220 

No outro extrema do continuum, onde se sublinha o papel do sujeito na determinac;iio 

dos efeitos derivados da TV, se situaria a teoria dos Usos e Gratificac;oes. 
221 E nesta linha de 

pensamento onde se encontra a T eoria Construtivista (fenomenol6gica) . 222 

Parafraseando a Dorr (1986, p. 94), o corpo da investigac;iio sobre os efeitos da TV 

indica que, qualquer teoria sera inadequada se observar exdusivamente urn dos p6los do 

continuum. Como estrategia de pesquisa, optar por urn dos p6los seria conveniente, mas niio 

no momenta de predizer como as variac;6es no conteudo da TV afetaram o comportamento do 

observador. 

oportunidade que se apresentar. Desta maneira, ante uma instigac;ao .l agressao, os observadores previamente 

expostos a conteudos agressivos, serao mais agressivos que os nao ativados pela exposic;ao .l violencia." (Dorr 

op cit. p. 92) 
219 

Uma categorizac;ao alternativa de teorias em C de M: Teorias das diferenc;as individuais, das categorias 

sociais, das diferenc;as individuais e categorias sociais, da relac;ao social, das normas culturais e as teorias da 

audiencia. (Cf. DeFieur. Theories of Communication (In: HIEBERT, R, UNGURAIT, D. e BOHN, T. 

Mass Media; an Introduction to Modem Communication. New York: Ed. McKay, 197 4, p. 163, 164) 
22°Conforme Dorr, (op cit. p. 92), esta teoria centra-se sobre os efeitos comportamentais, sem 

desconsiderar, no entanto, variaveis de indole cognitiva. A teoria foi desenvolvida especialmente para tratar 

com os efeitos da TV sobre condutas social mente sancionadas, como agressao. Ela prop6e que assistir a 
violencia na TV, tern se mostrado como justi~cado e socialmente aceitavel e isto altera o grau de controle que 

o observador tern sobre sua pr6pria agressividade. Bandura referiu-se a este fenomeno, como o efeito de 

desinibic;ao: "... ja desinibidos, com maior probabilidade, os atos agressivos serao manifestados na vida 

cotidiana e sem excec;ao estes atos serao exatas imitac;6es das condutas observadas na TV, quanto maier a 

similaridade entre os dois, maior a probabilidade de se manifestar conduta agressiva". 
221 A teoria designa um papel ativo ao observador. Ele determinaria a forma como usa a TV, o que depende 

da sua experiencia particular e de suas preferencias e necessidades. (BLUMLER, J, e KATZ, E (Eds) The 

Uses of Mass Communications. Beverly Hills: Ed. Sage, 1 9 7 4) 
222 0 modele enfatiza a determinac;ao ativa das experiencias, reconhece e salienta a diversidade e a 

individualidade do observador, que se veria atingido ao escolher se expor a informac;ao significativa para si 

pr6prio. (ANDERSON, J. Research on Children and Television; A critique. Journal of Broadcastins. 

1981, n. 25, v 4, p. 395-400) 
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McOuail e Windahl (1984, p. 38) no seu livro sobre modelos em comunicac;;ao, no 

qual sao tambem considerados modelos vindos da Psicologia Social, acusam algumas mudanc;;as 

nas teorias e modelos enquanto concepc;;6es e alvos de estudo atraves do tempo: 

1 - Os modelos te6ricos estariam mostrando urn a tendencia ao " ... abandono da concepc;;ao dos 

efeitos diretos e gerais sobre uma audiencia massiva ou urn agregado", junto com "urn a 

orientac;;ao face ao reconhecimento do papel mediador desempenhado pelos contatos pessoais 

na transmissao e legitimizac;;ao da informac;;ao e das ideias originadas nos meios". Tal mudanc;;a 

reAetiria o declfnio da noc;;ao de 'sociedade de massa'. 

2- deslocamento do acento dado aos 'efeitos diretos a curto prazo' para o estudo dos 'efeitos 

indiretos a Iongo prazo'. A noc;;ao que subjaz a esta mudanc;;a e a de que os efeitos dos MCM 

dependeriam mais da 'natureza das crenc;;as difundidas', sua organizac;;ao, variedade e grau de 

'dependencia pessoal' dos MCM como fontes de informac;;ao, do que seu efeito direto ao 

proporcionar a 'materia prima' sobre os t6picos com os quais se formam opini6es, tanto quanto 

sua direc;;ao e valencia dominante. 

3- Uma mudanc;;a no 'nfvel de analise' adotado nas pesquisas, isto e, o estudo da 'estrutura das 

organizac;;oes informativas, dos sistemas globais de comunicac;;ao' e dos perfis das profiss6es 

associadas a audiencia, versus o estudo dos 'comunicadores e receptores individuais'. 

4- Enfase na 'significac;;ao latente' e 'nao intencional' do conteudo, versus o estudo da 

comunicac;;ao 'intencional e de conteudo manifesto'. 

5- Incremento na atenc;;ao dada a audiencia como 'iniciadora e interprete' no processo da 

comunicac;;ao. 

6- Maior atenc;;ao nas 'Fontes da comunicac;;iio coletiva' e niio unicamente nos seus efeitos. 

T omadas em conjunto as mudanc;;as indicariam uma tendencia a aumentar o nfvel de 

analise, induir perspectivas semiol6gicas e interpretativas, valorizar o papel das variaveis 

mediadoras nos processos de causac;;ao e assumir o 'receptor' como elemento ativo e 'seletivo'. 
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Embora tais tendencias e flutua~oes nos acentos da investiga~iio pare~am refletir mais 

fielmente as preocupa~oes sodol6gicas, podera se reconhecer alguma simililaridade com as 

ocorridas dentro do estudo psicol6gico dos efeitos da TV. A enfase nas variaveis mediadoras 

derivadas do contexte, do indivfduo e dos efeitos a Iongo prazo, o interesse da Psicologia 

Social em estender a investiga~iio cada vez mais a ambientes naturais, a preocupa~ao como 

exercicio da crftica institucional e social, e a aplica~ao do conhecimento a solu~ao de problemas 

parece justificar tal afirma<;ao. 

De acordo com Pfromm Netto (197 6,p.181): 

"Hoje predomina entre os especialistas a concepc;ao segundo a qual o indivfduo exposto 

a CM e, em primeiro Iugar, urn seletor ativo de materiais de CM a que vai se expor
1 

e 

mesmo durante a exposic;ao, presta atenc;ao seletivamente, variando em func;ao disto, o 

que o indivfduo e capaz de lembrar. Alem disso, o que o sujeito assimila tern diferentes 

efeitos em func;ao do nfvel preexistente de informac;ao, a natureza das necessidades do 

indivfduo e a qualidade de seu ajustamento a sua situac;ao de vida. Portanto, nao se 

deve colocar a questao dos efeitos da CM em termos de existencia ou nao desses 

efeitos, mas sim em termos de quanto efeito em que tipo de sujeitos, e sob que 

circunstancias tais efeitos se manifestam". 

A diversidade te6rica dentro do conceito de continuum e nao de 'mudan~a·, admite a 

diversidade, coexistencia, continuidade e complementaridade entre teorias e atenua a no<;ao de 

caducidade de modelos particulares que se sucedem no tempo. 

A experiencia parece indicar a conveniencia de tal concep~ao. Os resultados da 

investiga~ao sugerem que tanto variaveis derivadas do conteudo da TV, do sujeito e do 

ambiente, tanto isoladas como integradas, deveriio ser consideradas no memento de explicar a 

• - 223 sua mtera<;ao. 

223
Dorr op cit. p. 94. 



2. 2. 2 - A Oocumenta!;io da T eoria 

"0 psic6logo nao unicamente descreve e explica, ele tambem tenta documentar as 

ideias teoricas com dados cuidadosamente coletados. Para facilitar este esfor~o, uma 

variedade de tecnicas de investiga~ao tais como experimentos, observa~oes de campo 

[ ... ] sao empregadas. Com os achados de investiga~ao, a for~a e a importancia da 

teoria pode ser demonstrada". [grifo nosso] 224 
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Diferentes teorias empregam diversos metodos de investigas;ao em funs;ao das premissas 

conceituais e gnoseol6gicas nas quais se baseiam e do carater particular dos problemas que se 

formulam. Os metodos de investigas;ao se destinam a obtens;ao de provas sobre tais problemas 

"mediante procedimentos reconhecidos, de base objetiva, que permitam uma reuniao sistematica 

d d d " 225 e a os. 

Os metodos de investigas;ao empregados no estudo dos efeitos da TV pela Psicologia 

Social, podem ser dassificados em duas amplas categorias 
226 227

: 

- pesquisas experimentais
228

: subdivididas em; experimentos de laborat6rio, e 

experimentos de campo; 

224 Gergem e Gergen op cit. p. 4. 
225 Hollander op cit. p. 1 6. 
226 Rodrigues op cit. p. 56-57. 
227

No campo da investiga~ao interdisciplinar em comunic~ao massiva sao conhecidas outras classifica~6es dos 

metodos de pesquisa: a- Metodo Experimental: que inclui delineamentos experimentais basicos [estudos 

fatoriais, de medidas repetidas e outros] no laborat6rio, no campo e delineamentos quase experimentais1 b

Pesquisa de Levantamento [Survey]: descritivos e analiticos, com o emprego de questionarios e entrevistas1 

c- Metodos Oualitativos: com entrevistas intensivas, observa~6es de campo e estudos de caso1 d- Analise de 

Conteudo: descri~ao do conteUdo da comunica,;ao que prov€ hip6teses sobre as caracterfsticas da mensagens, 

comparando o conteudo da mfdia com o 'mundo real', avalia~ao da imagem de grupos particulares em 

sociedades, estabelecimento de alvos de estudo de investiga~ao 1 e- Estudos longitudinais; estudos de 

tend€ncia, estudos de panel delineamentos experimentais longitudinais. (Wimmer e Dominick op cit. p. 84 e 

sgts.) 
228 

"Talvez o desenvolvimento de maier relevo no campo da Psicologia Social seja a gradual extensao da 

possibilidade de aplica~ao dos metodos experimentais, empfricos e quantitativos [ ... ] Cada vez mais areas da 

Psicologia Social sao exploradas por tecnicas que podem ser rotuladas como objetiva, experimentais e (tanto 

quanto possfvel) quantitativas''. (Kiineberg op cit. p. 27 -28) 
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- pesquisas nao experimentais (au ex post facto): par sua vez divididas em; pesquisas 

de levantamento estatfstico e estudos de campo correlacionais; 

Cada uma destas aproximac;;6es metodol6gicas, oferece urn conjunto particular de 

vantagens e limitac;;6es. Elas diferenciam-se no tipo de variaveis e situac;;6es as que sao 

aplieciveis, assim como na quantidade e qualidade da informac;;ao que produzem. Os metodos 

de investigac;;ao complementam-se mutuamente e sao necessaries para obter uma visao 

compreensiva de qualquer t6pico particular de estudo relative il TV. Para urn a considerac;;ao 

mais detalhada das principais caracterfsticas de cada urn destes metodos de investigac;;ao, das 

suas vantagens e limitac;;6es, remetemos ao leiter a bibliografia especializada em metodologia da 

pesquisa em Ciencias Sociais . 229 

2. 2. 3 - Aplicac;;io do Conhecimento: Soluc;;io de Problemas Sociais 

"Oue todos tenham em conta os verdadeiros objetivos do conhecimento e que o 

procurem nao para prazer do espfrito ou por emula~ao ou para alcan~arem superioridade 

sobre os outros ou para vantagem ou fama ou poder ou qualquer dessas coisas inferiores, 

mas para beneficia e conveniencia da vida ... " 230 

Klineberg (1972, p.28), afirma que a Psicologia Social tern adquirido como tempo 

o carater de uma ciencia acentuadamente aplicada, "com implicac;;6es e aplicac;;6es praticas, no 

campo das relac;;6es humanas." 

Para Liebert e Schwartzberg (1977, p. 156): " ... a mudanc;;a de orientac;;ao de varias 

sub-disciplinas dentro da Psicologia, notavelmente a social e do desenvolvimento, frente a 

aplicac;;ao da investigac;;ao a problemas de interesse humano e na busca de quest6es que refletem 

229 Ver Kerlinger op cit. 
230 

Bacon, F apud RAVETZ, J. Et Augebitur Scientia (In: HARRE, R. Problemas da Revolu~:ao Cientlfica: 

incentivos e obstaculos ao progresso das ciencias. Belo Horizonte: Ed. ltatiaia, 197 6, p. 69) 
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as necessidades [ ... ] imediatas" [grifo nosso], se relaciona com a crescente preocupac;ao dos 

cientistas do comportamento pelos problemas sociais. 

A Psicologia Social, de fato, busca predizer os fatores que possam fomentar ou 

comprometer o bem-estar humane e coloca os resultados de suas indagac;oes a disposic;ao dos 

agentes que se ocupam de administrar e legislar: 

" Os psic6logos sociais acreditam que o estudo sistematico nao esta completo a menos 

que este conduza a a~o social. Os resultados da teoria e a investiga~o devem ser 

acessiveis aos outros. As ideias te6ricas devem ser colocadas em uso [ ... ] mesmo na 

elabora~o de politicas publicas. Ouando estas ideias sao postas em ac;ao, a sua 

avaliac;ao pode acontecer, pontos fracos sao encontrados, e as ideias podem ser 

revisadas." 231 [grifo nosso] 

Wrigthsman, (1972, p.27), concorda em que "as atividades primarias dos psic6logos 

sociais sao a aquisic;ao e aplicac;ao do conhecimento aos problemas de nosso mundo": 

multiples enfoques de ac;ao social tern sido desenvolvidos. Os psic6logos sociais 

agora veem urn amplo espectro de fatores que motiva o comportamento das pessoas e 

tentam entende-los em toda a sua complexidade. [ ... ]Junto ao avanc;o na riqueza e na 

complexidade da teoria social, a Psicologia Social no seu desenvolvimento, tern sido 

acompanhada por urn interesse crescente na aplica~ao da teoria. [ ... ] Este interesse na 

aplicac;ao desenvolveu-se em parte como resposta aos problemas que atingem a urn 

grande numero de pessoas [ ... ] dadas as intimas conex6es entre a Psicologia Social e tais 

instituic;6es, como o govemo e a industria, muita da teoria da Psicologia Social, tern sido 

dirigida a soluc;ao de problemas sociais." 232 [grifo nosso] 

Alem de documentar a vida social, a investigac;ao pode desempenhar uma importante 

func;ao na ajuda a predic;ao e sugestiio de rumos de ac;ao. A sociedade enfrenta urn imenso 

numero de problemas para os quais predic;oes importantes podem ser valiosas233 • 

231 
Gergen e Gergen op cit. p.4-5. 

232
Gergen e Gergen op cit. p. 7. 

233 Ibid, p. 8. 



"0 comportamento social e sempre aleat6rio1 isto dificulta a predi~ao. Os eventos 

sociais sempre estao em fluxo [ ... ] mesmo assim, com metodos apropriados, predi~6es 

limitadas sobre a vida social sao possiveis, e tais predi~6es podem ser mais efetivas que a 

sugestao impulsiva." 
234 [grifo nosso] 
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Poucos sao os governos que hao assumido com seriedade e criterio etico a funs;ao que 

deve desempenhar na sua sociedade, urn meio da enorme potencialidade da TV . 

A ponte entre os resultados da investigas;ao basica em TV e sua utilizas;ao efetiva na 

elabora<;ao de politicas, programas e/ou campanhas que visem a promos;ao e manutens;ao de 

condutas pr6-sociais (que buscam o bem-estar social), pode ser desenvolvida com sucesso. 

0 psic6logo Albert Bandura, primeiro a demonstrar experimentalmente os efeitos da 

TV no comportamento imitative das crian<;as nos anos sessenta, afirma a este respeito; 

"Urn sistema de programa~ao publica viavel 235
, livre de press6es comerciais, e talvez o 

melhor meio para melhorar e diversificar a oferta da TV. Dentro deste contexte, o 

desenvolvimento de uma unidade de programa~ao deve ser criado com o prop6sito de 

desenvolver novas ideias tanto como para avaliar o impacto dos programas, 

especialmente nas audiencias jovens.[ ... ] Uma estreita colabora~;ao entre produtores e 

cientistas sociais poderia servir para o duplo prop6sito de expandir a qualidade da 

programal<io da TV e avanS'ar no entendimento das influencias da comunica~<io. 

[ ... ] A ado~ao de novos formatos pel as redes comerciais de TV pode ser acelerada 

com o desenvolvimento de prot6tipos exitosos. [ ... ] as redes comerciais podem obter 

outros beneffcios de urn born servi~o de TV publica. Esta pede funcionar nao 

unicamente como urn Iugar para testar ideias, mas para criar novos interesses para a TV 

comercial." 236[grifo nosso] 

Comstock (1978, p. 17) sublinha a importancia da participa<;iio do cientista social na 

elabora~ao das politicas da TV comercial, na regula<;ao da publicidade, da propria industria da 

TV e na avaliac;;ao "da efetividade das polfticas adotadas primariamente sobre bases legais, 

2
" Ibid, p. 8. 

235 

"... as irnplica~6es ernocionais e educacionais do que tern sido oferecido na TV cornercial sao tao 

significativas quanto o que nao tern sido oferecido na TV educativa, fraca, ineficiente ou nao existente." 
(Schiller op cit. p. 3 8) 
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economicas ou ideol6gicas", sempre na 6tica de seus efeitos sociais e comportamentais. Na sua 

opiniao: 

"0 progresso na aplicac;ao pr<!tica da investigac;ao aos problemas da comunicac;ao de 

massa depende da soluc;ao de tres problemas; ( 1) A dificuldade de generalizar a partir 

da investigaliao a vida real pode ser aliviada (a) com o emprego de multiples 

metodos de investigaliao, diferentes nas suas deficiencias, e centrados na mesma 

questao, e (b) pelo posterior desenvolvimento na teoria, que implica em urn amplo uso -

apesar das objec;6es levantadas contra sua artificialidade no caso da televisao - de 

experimentos de laborat6rio. (2) A natureza poliglota e fragmentada do estudo cientffico 

da TV pode ser parcialmente superada com o emprego de programas de investigaliao 

coordenados por especialistas em estudos de comunica~ao nos quais a investiga~ao se 

organize ao redor de um tema ou topico, com particular aten~io no fortalecimento da 

coopera~ao entre os investigadores, assegurando a cobertura de temas importantes, e 

evitando a redundancia, com um programa de publica~oes que produzam uma difusao 

rapida e efetiva dos resultados para cientistas sociais e comportamentais, a industria 

da televisao e o publico, e com a inaugura~o de urn servi~o especializado de 

informa~ao especialmente desenhado para indicar as necessidades neste campo. (3) 

A utilidade da ciencia social e comportamental na elaborac;ao de polfticas [ ... ] pode ser 

incrementada1 (a) alterando o meio social intelectual no qual os cientistas sociais e 

comportamentais funcionam para prove-los com maior conhecimento sobre a forma 

como as produtoras operam, de forma que eles possam programar a investiga~:ao mais 

pertinente, e (b) alterando o meio organizacional no qual os que fazem as politicas 

funcionem para lhes dar maior e mais efetivo acesso a experiencia das ciencias sociais e 

comportamentais." 
237 

[grifos nossos] 

Ao cientista social compete a produc;;ao de conhecimento. Porem, a possibilidade de 

aplicar de forma construtiva os resultados de sua investigac;;ao tambem depende de fatores de 

ordem economica, polftica e ate ideol6gica a nfveis institucional, social e cultural. 

Desta forma, a aplicac;;ao do conhecimento acumulado na reformulac;;ao e/ou melhora da 

func;;ao social da TV envolve diferentes condic;;oes que sao alheias a func;;ao do cientista. Para s6 

mencionar algumas i 

236 BANDURA, A. A Social Learning Analysis. N J: Prentice-Hall, 1973, p. 281. 
237Comstock et al. op cit. p. 17. 
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- a crias;ao de urn movimento social amplo em dires;ao a reformulas;ao da func;ao da TV na vida 

cotidiana. Possibilidade remota, considerando a apatia geral dos consumidores, tal como 

mostram diversos estudos transculturais que avaliam a atitude de grandes publicos face a TV. 238 

- urn papel mais ativo dos govemos na orientac;ao da forma como funciona a TV publica e 

comercial. Conforme a literatura, sao verdadeiras raridades os pafses que direcionam 

conscientemente o emprego da TV na solus;ao de seus problemas sociais e comportamentais. 

- uma mudanc;a de atitude dos grupos que monopolizam as redes de comunicac;ao. A irris6ria 

'auto-regulas;ao' das empresas de TV em 50 anos de hist6ria faz desta, talvez a mais remota 

das possibilidades. 

- o fortalecimento da comunicas;ao, formas;ao de grupos estaveis de trabalho, assessoramento e 

participas;ao efetiva entre produtores e cientistas. 

E 6bvia a funs;ao da TV como agente educacional. A forma como seu enorme potencial 

pedag6gico e subutilizado nao deixa de surpreender a crfticos e cientistas: 

"No plano internacional, as necessidades informacionais quanto a qualidade sao 

absolutamente enormes. Ha um bilhao de analfabetos no mundo. Sua educa~o 

depende do poder instrutivo da radio e da TV mobilizados para este fim. Embora 

estejamos ainda muito Ionge de empreender esta tarefa her6ica, seria urn esfor~o 

relativamente rotineiro, porquanto a metodologia e os recursos educacionais estao ao 

nosso dispor. 0 elemento em lalta, a esta altura e a vontade de agir, que se expressa 

nos or~amentos educacionais lamentavelmente inadequados." 239 [grifo nosso] 

"Com a ajuda da pesquisa, temos aprendido como usar as propriedades audiovisuais 

unicas da televisao para atingir metas educacionais desejaveis enquanto se mantem a 

atenc;ao das crianc;as. Temos ganhado mais controle sobre a relac;ao entre o desenho de 

urn segmento de programa particular e as respostas dos observadores a este programa. 0 

que era intuitive tem sido analisado, compreendido e tornado repetfvel. Ao mesmo 

tempo, estamos lutando para enfrentar as limita~6es reais da TV e aquelas que nao sao 

238 Ver Comstock, 1989. 
239Schiller op cit. p. 1 8 2. 



necessariamente reais, mas que sao impostas por ceticos preocupados com as implica~6es 

de admitir este meio na sala de aula". 240 
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Os grandes centres produtores e difusores de programac;;ao, seu estilo empresarial e os 

valores que os orientam, detem urn papel protagonico no modo como a TV e formulada em 

regi6es do mundo que carecem de capacidade de produc;;ao propria e que perante as leis do 

mercado, obrigam-se a importac;;ao macic;;a de programac;;ao estrangeira cujo conteudo e de 

duvidoso valor instrutivo: 

"As perspectivas de um sistema de comunica~ao espacial genuinamente internacional, 

que funcione para satisfazer as aspira~oes educacionais e culturais de todo o mundo, 

dependem muitfssimo do grau ate onde as comunica~;oes espaciais americanas forem 

utilizadas para o bern social de sua propria popula~o. A ausencia de um modele 

america no, que se preocupe com uma programa~ao significativa para o seu publico 

nacional, priva os pafses em vias de desenvolvimento de um sistema avan~ado, no qual 

apoiar-se e com o qual comparar-se para avaliar seu proprio trabalho criativo. Da mesma 

forma, que seja revisada para levar em considera~ao as necessidades sociais, pode incitar 

as mudanc;;as que se fazem necessarias no sistema internacional de comunicac;;aes espaciais, 

para que se adote uma orienta~ao similar." 241 [grifo nosso]. 

2. 3 Conclusaes 

Desde o aparecimento da TV comercial tern sido formuladas diversas teorias sobre seus 

efeitos no comportamento. Estas variam no grau em que os efeitos se atribuem ao conteudo 

apresentado, variaveis do contexte ou caracterfsticas inerentes ao sujeito como agente mediador 

ativo. Algumas teorias tern recebido consideravel apoio empfrico tanto por metodos 

experimentais como nao experimentais. Tais demonstrac;;6es te6ricas tern enormes implicac;;6es 

praticas. Porem, a aplicac;;ao destes conhecimentos a soluc;;ao de problemas sociais com o 

24° Fowles apud Palmer e Dorr op cit. p. 30. 
241 ibid, p. 184. 



74 

emprego da 1Y escapa da ac:;ao direta do cientista, mesmo que, como no caso do psic6logo 

social, seja esta uma de suas preocupac:;oes Fundamentais. 

Hoje ha a disposic:;ao um grande corpo de investigac:;ao que explora a Func:;ao da 1V 242
. 

Este nao s6 "permite a avaliac:;ao cientffica da validez de algumas das afirmac:;6es em prol ou 

contra a TV" 
243 

I como tambem a possibilidade de emprega-la na soluc:;ao de problemas sociais 

de grande calibre. A este respeito o Brasil oferece uma farta amostra. Problemas como o 

analfabetismo, ( ou analfabetismo funcional) 1 explosao demogriifica, aumento da violencia social, 

praticas anti-ecol6gicas de produc:;ao e plantio, epidemias e habitos nao-saudaveis, entre outros, 

poderiam ser prevenidos e/ou combatidos com uma 1Y orientada socialmente pela evidencia da 

investigac:;ao cientffica e com a aplicac:;ao de prindpios comportamentais. Porem, como veremos 

mais adiante, esta informac:;ao nao parece desfrutar de suficiente difusao e reconhecimento no 

meio academico brasileiro. 

242
Ver Comstock et al., 1978. 

243 Dorropcit. p.65. 
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OUADRO 4: METODOS DE INVESTIGA<;AO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

Um fenomeno multicausado exige a partidpa~ao de estrategias e tecnicas variadas. A 

complexidade da natureza da rela~ao entre a TV e o comportamento sugere que a complementaridade 

de aproxima~5es metodol6gicas se proponha como a forma idonea de estabelecer, com algum grau de 

seguran~a, se nossas condus5es sabre o efeito do meio sao reais, se com base nelas poderemos .fazer 

predi~i5es precisas, au formular politicas de emprego da TV com fins sociais. Aplicando diversas 

Fontes de comprova<;;ao de um mesmo fenomeno, em diversas condi~5es ambientais, com uma 

variedade de sujeitos e culturas, formas de medi<;;ao, avalia<yao e contrasta<;;ao de resultados atendern-se 

de maneira mais confiavel a tais requerimentos . 

0 que se apresenta a seguir, e urn breve resume das caracterfsticas gerais dos metodos de 

investiga<;;ao que siio tambem empregados no estudo dos efeitos da TV. Para quem se inicia na 

pesquisa ou desconhece as elementos basicos da forma cientrfica de adquirir conhecimento remetemos 

a bibliografia de aprofundamento. 

Metodos experimentais 

Experimentos de laborat6rio 

As pesquisas experimentais, controlam a apresentat;ao de uma experiencia ou evento, amiude 

criadas e manipuladas pelo experimentador [ chamada de variavel(s) independente(s)] e 

posteriormente medern seus eventuais efeitos sabre algum aspecto do comportamento [ variavel(s) 

dependente(s)] 244
• 

0 principal objetivo e "determinar se mudan<;;as na variavel independente produz alterat;6es na 

variavel dependentei isto e, determinar se hii uma rela~ao causal entre as duas". 245 

Nos delineamentos experimentais, "designar aleatoriamente sujeitos a dais ou mais grupos para 

submete-los a experiencias contrastantes, [ ... ] contribui para fazer inferencias relativamente confiavels 

sobre as causas de quaisquer diferent;as obtidas entre eles ... " (Dorr, 1996, p 67). 

Este tipo de pesquisa implica urn alto grau de centrale e precisao. 0 experimentador desenha 

a situac,;ao especilicamente para seus prop6sitos, define as variaveis de seu interesse e controla outras 

variavels cuidadosamente, para evitar que estas ultimas, que nao sao de seu interesse, influam na 

variavel dependente; em outras palavras, para assegurar-se de que unicamente a variiivel independente 

pede ter causado as diferenc,;as e assim eliminar interpretas;6es altemativas dos resultados. 246 

"Urn experimento e um estudo no qual uma ou mais variaveis independentes sao manipuladas e no 

qual a inAuenda de todas au quase todas as variaveis relevantes possfveis nao pertinentes ao problema 

de investiga~ao sao reduzidas a urn minima. [ ... ] Os pesquisadores isolam a pesquisa numa situa~o 

244 CF Rodrigues (op cit. p. 56) e Liebert (op cit. p. 38). 
245 

Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 38. 
246 ldem. 
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flsica delimitada, manipulando e medindo variiiveis sob cond~ees cuidadosamente controladas e 

delimitadas". 247 

Deve-se enfatizar que urn experimento de laborat6rio "nao ~ urn intento de duplicar situa~6es 

da vida real. [ ... ] 0 experimento de laborat6rio e urn intento de isolar fatores que podem com 

freqi.i~ncia ocorrer juntos na vida real, de variar uns e controlar outros, de forma que possa ser 

obseiVado daramente a maneira como cada urn opera" 248
, de purificar ao maximo a manifesta~ao de 

determinadas variaveis afim de verificar a sua rela~ao com outras. 249 

«Os desenhos experimentais prov~m uma prova segura de se as mensagens da 1Y afetam aos 

obse!Vadores ou nao [ ... ]; sao desejaveis, dado que eles permltem inferencias causais confiaveis; isto 

e, elas tornam relativamente seguro afirmar que quaisquer diferenc;as entre os grupos que apare.,am sao 

causadas pelas diferen.,as manipuladas experimentalmente numa experi~cia precedente. A analise 

experimental clarifica os determinantes e mecanismos atraves dos quais eles operam e sugere 

refinamentos te6ricos que nos aproxime ao entendimento do fenomeno a ser estudado ... " 250 

Exeenmento de campo 

Resulta claro que o experimento de laborat6rio e limitado em termos do tipo de informa~ao 

que prov~. Observar a conduta de ver 1Y em ambientes onde esta nao acontece costumeiramente, 

pode ocu!tar aspectos importantes que eventualmente poderiam explicar de maneira mais completa, a 

forma como a 1Y age sobre o comportamento. A artificialidade da situat;1io experimental torna diffcil 

generalizar os resultados a situa"6es e pessoas da vida real. 251 

Sob tais premissas, os investigadores t~m se aproximado dos ambientes naturals onde as 

pessoas assistem a 1Y. "Os experimentos de laborat6rio, nao devem ser feitos obrigatoriamente no 

laborat6rio, ocaslonalmente eles podem ser conduzidos em ambientes da vida real." 252 

"Os experimentos de campo caracterizam-se por estudar urn fen3meno psicossocial no ambiente 

natural em que ele tern Iugar. Difere do estudo de campo no sentido de que neste ultimo o 

pesquisador nao cria a variavel independente cujo efeito quer obse!Var, enquanto que no experimento 

de campo ha manipula<;iio previa da variavel ou das variaveis independentes e subsequente observa.,ao 

de seus eventuais efeitos. [ ... ] 0 experimento de laborat6rio tern em comum com o experimento de 

campo, o fato do pesquisador tambem manipular com anteced~ncia as variaveis independentes para 

obse!Var os seus efeitos. Dele difere, todavia, pelo fato da verificac;ao experimental ter Iugar no 

ambiente artificial do laborat6rio. ~ 253 

247 Kerlinger op cit. p. 1 2 5. 
248 Wrightsman op cit. p.SO. 
249 Rodrigues op cit. p. 7 2. 
250Bandura op cit. prefacio . 

• , Kerlinger op cit. p. 129. 
25•W rights man op cit. p. 50. 
253Rodrigues op cit. p. 57-58. 
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0 experimento de campo, cria diferentes condi~oes experimentais antes das observac;;aes 

relativas a variavel dependente, e uma vez superadas as restri<;aes que imp5em as caracterfsticas do 

ambiente natural onde este sera executado. 254 

Este metodo de investigac;;ao, tern muitas das vantagens do experimento de laborat6rio e todas 

das do estudo de campo. Ele e o que apresenta as maiores vantagens "pois nao tern as dificultadas 

inerentes aos metodos expos facto e tern a vantagem de analisar o fenOineno de estudo tal como ele 

ocorre no ambiente natural." 255 

«Q estudo experimental de campo combina a aproxima<;ao naturalista do estudo Correlacional com 

as vantagens do controle experimental, e assim prov~ evidenda importante sobre a relac;;ao causal entre 

a viol~cia televisionada e a agressao ... " 256 

Metodos nio fxperimentais 

Os estudos de campo solucionam muitos dos problemas inerentes a investiga<;ao de 

laborat6rio. Eles nao t~m as restric;;oes no tempo de exposic;;ao a TV, nem situa<;5es artifidais de 

observac;;ao, e podem empregar medidas da variavel de interesse. "Nos estudos correlacionais, os 

eventos que ocorrem naturalmente sao simplesmente medidos .. " 257 Vejamos algumas de suas 

caracteristicas : 

"Nos delineamentos nio experimentais OS sujeitos nao sao designados aleatoriamente as experi~ncias 

contrastantes. Com apropriados controles, os delineamentos nlio experimentais tambem nos informam 

sobre as ca1.1sas dos efeitos, mas deixam sempre uma interrogac;;ao sobre a lunc;;ao da TV. A for~a de 

urn desenho nao experimental reside nas possibilidades que oferece de inlerir efeitos 'do mundo real'. 

[ ... ] Os desenhos nio experimentais sao deseiaveis porque eles permitem grande validez ecol6gica; 

isto e, eles permitem escolher medidas e condic;;aes de investigac;;ao realistas, circunst3ndas muito 

similares aquelas que se vivem na vida diaria. [ .•• J Dado que os desenhos experimentais requerem 

consideravel controle das experi~cias dos sujeitos, e com freqil~ncia difidl toma-los muito realistas. 

Com desenhos nao experimentais ao contrario, se pode estudar os sujeitos comodamente no que 

assistem em seu dia-a-dia, quem assiste programas ou comerciais com determinado conteudo, quem 

assiste por dias, meses ou anos, quem v~ dentro de seus pr6prios lares ou escolas e quem mostra ou 

nao .efeitos da TV como naturalmente eles podem ocorrer na vida cotidiana. [ .•. ] Metodos mais 

ecologicamente validos oferecem maior seguranc;;a do que as experiendas e as consequ~cias cotidianas 

estao sendo estudadas. Metodos ecologicamente menos validos incrementam a possibilidade de que 

eventos ocorram ou sejam adulterados por outros eventos, mas e!es sao pouco representativos da vida 

diaria dos sujeitos. Para <Jpreender mais, se procuram desenhos e metodos que ofere~;am tanto 

inferencia causal confiavel como a maior validez ecol6gica posslvel." 25s[grifos nossos] 

254 ibid, p. 66-6 7. 
255 ibid, p. 6 7. 
256lkbert, Neale e Davidson op cit. p. 8 3. 
257 ibid, p. 69. 
258Dorr op cit. p. 6 7-69. 
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Pesguisa de levantamento I Estatistico·descrltivo 

A pesquisa de levantamento utiliza urn numero elevado de pessoas, mesmo que elas 

constituam frequentemente, apenas uma amostra do universe pesquisado. 259 Por delini~ao este tipo 

de pesquisa emprega a tecnica de 'pergunta', mais que, observar ou experimentar. 260 Desta forma, 

questionarios aplicados pessoa • pessoa, por telefone ou correspondencia, sao utilizados para coletar 

os dados. A tecnica de panel em que uma amostra de pessoas e selecionada (atraves de cuidadosos 

processes de amostragem probabillstica ou niio probabilistica) e entrevistada periodicamente, e 

tambem muito utilizada no estudo da evolu~iio da opiniao publica durante urn periodo de tempo 

sabre algum evento ou situa~ao. 
261 

Rodrigues ( 197 3, p. 61) resume as caractensticas essendais desta aproxima~ao 

metodol6gica: "os pesquisadores escolhem uma amostra de pessoas capazes de fomecer informa~oes 

relevantes ao problema que estudam, constr6em instrumentos capazes de com eles obter dados 

relatives ao problema de seu interesse; analisam estes dados, os quais dizem respeito a efeitos de 

variaveis niio manipuladas1 a partir destes dados e de outras informa!S6es obtidas, eles remontam a 

possfveis variaveis capazes de explicar o que foi verificado [ ... ] pesquisas deste tipo mostram a rigor, 

uma associas;ao entre variaveis e nao uma associa~ao temporal entre as mesmas." 262 

Os programas de TV prosperaram ou faliram baseados no levantamento que avaliava a sua 

popularidade entre o ptiblico. Os resultados de importantes eleis;6es sao previstos com consideravel 

exatitude dias antes, gra~as a este metoda de pesquisa. 263 

As pesquisas de levantamento permitiram avaliar importantes aspectos sabre a viol~ncia em 

TV. A forma e a intensidade de seu uso, a quantidade e distribui~ao da programas;ao violenta, as 

caracteristicas s6cio-demograficas da audiencia que consome violenda, as varia~ e tendencias da 

programa~o entre diferentes parses, entre outros. 

Estudos Correlacionais 

"0 metoda correlacional se emprega para determinar se duas ou mais variaveis estio relacionadas, 

isto e, se estas mudam ou co-variam juntas.( ... ] 0 grau de rela~ao entre as duas series de 

pontua~6es avalia-se mediante uma prova estatfstica. Ap6s computar a rela~ao entre as duas medidas, 

ele podera fazer inferencias para os indivfduos que compuseram a amostra. Urn investigador que coleta 

dados sabre a quantidade de TV violenta que v@em urn grupo de jovens e a quantidade de agressao 

que eles mostram na escola, s6 podera afirmar que as duas variaveis estlio relacionadas [nao que uma e 

a causa da outra] seas provas estatfsticas assim o confirmarem.u [grifo nosso] (Liebert, 1973, p. 69-

70) 

259Rodrigues op cit. p. 58. 

"''Wrightsman op cit. p. 44. 
261 Rodrigues op cit. p. 61 . 

262 idem. 
263Tedeschi e Lindskold op cit.p. 60. 
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CAPITULO 3 

PRINCIPAlS AREAS DE ESTUDO 
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Muito do esforc;;o dos psic6logos sociais na area da comunicac;;ao, tern sido 

encaminhado na busca sistematica de variaveis e processes mediadores/ determinantes do tipo e 

da magnitude dos efeitos da exposic;;ao a diversos conteudos da N. Parte consideravel dos 

resultados nesta area de pesquisa tern sido amplamente documentada. 
264 

"A pesquisa psicol6gica em N tern infcio em 1949 e se fortalece ate 1960, com 

intervale de urn a no em 19 57. "
265 

A literatura comec;;a com estudos sobre o uso que as crianc;;as 

fazem do meio e sua preferencia por diferentes tipos de programac;;ao. 
266 

26
' COMSTOCK, G. e RUBINSTEIN, E. (Eds). Television and Social Behaviour. Washinton. D.C.: US 

Goverment Printing Office, vol. I.II.III,IV,V. 1972. 
265 Cf Wartella e Reeves op cit. p. 125. Pontm, existem relatos de investiga~ao anterior: "urn dos primeiros 

estudos acerca do deito da TV sobre as atividades nas horas de folga, foi feito por Coffin (1948), que 

noticiou uma diminuic;ao da frequencia ao cinema e aos eventos esportivos ... " (Hovland apud Steinberg, 

1966, p. 576-578.) 
266 Urn estudo dos principais t6picos de interesse publico sobre TV e crian~as realizado por Klapper et. al 

(1953), junto a lideres de opiniao (juristas, psic6logos, produtores de programas de TV infantil, 

educadores, etc.), e mediante a analise do conteudo dos artigos aparecidos em publicac;oes populares entre 

1949 a 1952, revelou que ate 1953 o debate sobre os efeitos da TV, girara sobre Ires grandes temas de 

concentrac;ao; · o impacto a curto prazo derivado da quantidade de tempo que as crianc;as dedicam a TV, 

assim como o associado a inAuencia da programa~ao violenta.- o desejo generalizado de melhorar a 

programac;ao da TV dirigida as crianc;as, e a promoc;ao da TV educativa, que nao aparecera ate 1954. 

- a especulac;ao de psic6logos, psiquiatras, e educadores sobre os efeitos a Iongo prazo decorrentes da alta 

exposic;ao a TV. Tal preocupa~ao flutuava entre o efeito nocivo da apresentac;ao prematura dos conRitos do 

mundo adulto e o decremento de alividades sociais, cognitivas e outras 'nao passivas' nas crian~as.E 

importante considerar os resultados deste estudo dado que, como se notava anteriormente, o rumo do debate 

publico sobre os efeitos da TV, determinou em grande parte a agenda de investigac;ao nas Ciencias Sociais. 

Como veremos posteriormente, tais t6picos confirmam ainda hoje, parte do debate sobre o alcance do meio 

no comportamento. 
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0 primeiro estudo sobre os efeitos da TV buscava o estabeledmento das preferencias 

de programas nos adolescentes
267 

e e similar a maioria dos estudos em TV realizados nos 

prim6rdios de 1950. 

0 que e frequentemente referido como a marca da investiga<;ao sobre o impacto da TV 

nas crian<;as (Schramm, Lyle, e Parkeri TV in the Life of our Children) nao aparece ate 1960, 

sendo precedido por uma consideravel quantidade de pesquisa. Vejamos alguns exemplos: 

Witty (1954, p. 321-335), relaciona algumas areas que ocupavam as atividades de 

pesquisa naquele momento: "(1) problemas avaliaveis em TVi (2) programas favoritos de 

crian<;as e jovensi (3) programas favoritos de pais e professoresi ( 4) Programas recusados por 

aian<;as e adolescentesi (5) programas que gostariam ser vistos com maior freqiienciai (6) 

efeito da TV sobre o sucesso academicoi (7) problemas associados com a TVi (8) usos 

educacionais da TV." 0 autor conclui que os estudos sugerem que o forte interesse das 

crian<;as pel a TV pode provar ser uma responsabilidade ou uma vantagem. "Professores e pais 

devem trabalhar juntos para assegurar uma orienta<;ao". (Lewis, P., 1949, p. 159-161) 

Num relato apresentado no "quarto estudo anual de programas de radio e TV para 

crian<;as da associa<;iio nacional para uma melhor radio e TV" 268
, se revel a como a produc;;ao 

corrente de programas de crime para crianc;;as aumentara 4 vezes desde 19 51 . "Enquanto 

programas de crime com temas tais como assassinato, tortura, sadismo e suspense m6rbido tern 

dominado amplamente a programa<;iio para crian<;as, outros excessos nesta area tern sido 

deplorados". 

Merlo (1954, p. 290) oferece "exemplos clfnicos de adi<;5es reais a TV [ ... ] suas 

conseqiiencias psicol6gicas sao discutidas e a necessidade de urn estudo da ac;;ao patogenica 

deste novo meio de comunicac;;ao e enfatizada". 

267 

LEWIS, P. 1Y and Teenagers. Educacional Screen. 1949, n. 28, p.159-161. 
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Gilbert (1954, p.225), relata como "depois de permitir que 40 observadores 

ajustassem a saturac;;ao de fotos coloridas numa tela de 1V num quarto obscure ate 'satisfat6rio', 

se estabelecia uma preferencia pelas cores menos saturadas ... " 

Outro estudo
269

, analisou os programas de 1V comercial originados em New York. 

"Foram analisados em termos de tempo, conteudo e Formato. Dados sobre o tempo do 

programa, tipo de programa, audiencia e momento do dia, sao relacionados, centrando-se 

principalmente sobre a tabulac;;ao de atos de violencia." 

Em 1 9 54, Schramm "provia fundamentac;;ao no treinamento de pessoal para a 

investigac;;ao internacional em comunicac;;ao [ ... ] tratava problemas da natureza da comunicac;;ao, 

como a atenc;;ao e ganha, como o significado e transfendo, como as atitudes e opini6es se 

desenvolvem e mudam, a func;;ao da pertenc;;a a urn grupo, conceitos, estrutura social e 

problemas da comunicac;;ao internacional". 

Hovland 
270

resumia: "alguns dos maiores estudos e relacionava urn grande numero de 

evidencias empiricas aos principios basicos da analise da comunicac;;ao". A primeira grande 

sec;;ao revisava "estudos sobre materiais impressos, cinema, radio e lV. A segunda sec;;ao tratava 

de fatores que influenciam os efeitos, como o comunicador, o meio, e o receptor." 

Uma outra pesquisa
271 

com uma amostra de 3559 sujeitos em New Haven, mostrava 

que 69% dos pais geralmente aprovavam os programas para crianc;;as tal como eram 

apresentados, enquanto 26% os desaprovava. Os resultados variavam em func;;ao do nfvel de 

escolandade dos paisi entre os pais com alta escolaridade unicamente 54% aprovavam a 

268
"Crime pattern in television filmes for children shown in annual study". Film World, 1954, n. 1 0, 

p.416. 
269 Realizado pela Purdue Opinion Panel. "Four Years of New York TV". 1951-1954. Urbana, ill; 

National Association of Educational Broadcasters, 1954 p. 92 
270 

Hovland apud Lindsey e Aronson op cit. p. 1062-1103. 
271 

Realizada pela National Council of Churches. "Parent's opinioes of TV". Film World, 1954, 10.280-

314. 
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programa~ao corrente. 0 estudo tambem induia informac;oes sobre tempo de uso, preferencias 

de programac;ao, e sugestoes dos pais para uma nova programac;ao. 

Outra pesquisa encontrou
272 

"... apoio para a hip6tese de que aquelas famflias cujo 

equipamento cultural antes da introduc;ao da TV era compatfvel com o comportamento 

requerido para seu uso, a aceitavam em maier grau que outras. Os 'aceitadores', se 

caracterizavam por ter interrompido sua educac;ao a nfvel de primeiro grau, por urn pequeno 

ingresso medic e por possuir padr6es recreacionais passives tais como escutar radio e assistir ao 

cinema [ ... ] a evidencia de que a TV e primariamente urn aparelho recreacional pede dar 

sentido a futuros estudos relatives a adoc;ao de uma inovac;ao". 

" como ilustra~ao do tipo de investiga~oes que estao sendo feitas, destaca-se a de 

Wibe (1952) 
273

, que tern por objeto as realioes piiblicas a transmissao pela TV, dos 

julgamentos de crimes e atos de corrup~;ao na cidade de NY. [ ... ] Uma pergunta que 

esta sendo formulada pelos pesquisadores da TV e a seguinte: como se comparam a TV 

e o radio na eliciencia da produl;iio de vendas? [Mencionam-se diversas investiga~oes 

preliminares, que indicavam a superioridade da TV] [ ... ] Outra pergunta que se faz na 

pesquisa sabre a TV e ate que ponto esse novo meio altera o padrao da famflia 

tipica." [grifos nossos] 

Nesta primeira decada da investigac;ao psicol6gica sobre os efeitos da TV, destacam-se 

duas caracterfsticas principaisi 

"1- Ha uma quantidade surpreendente sabre crianc;as e TV. [ ... ] 2- Ha uma 

esmagadora similaridade entre as investiga~6es de diferentes periodos e entre novas 

tecnologias anteriores a TV substituindo-se como objeto de interesse." 274 

Apesar dos seus esforc;os, os investigadores reconheciam a dist~ncia que os separava do 

entendimento cabal dos efeitos da TV. Em 1954, Hovland afirmava i 

272 SAXON, G. Cultural compatibility of the adoption of Television. Social forces, 1954, n. 33, p. 

166-170. 

"'Hovland apud Steimberg, 1966, p. 576. 



" ... nao existe nenhum esquema satislat6rio ou teoric:amente derivado disponivel sobre 

a c:ategoriza~;ao dos eleitos dos meios." [grifo nosso] 

83 

Dez anos depois, Weiss
275

, em seu artigo classico sobre os efeitos dos MCM 

reafirmava esta opiniao. No seu criterio: 

" ... isto niio so revela as lacunas na investigal;iio mas impoe uma ordem rac:ional sobre 

diversos tipos de investiga~;iio. Entretanto, salientes dileren~;as e similaridades sao mais 

enfatic:amente iluminadas e se lixa um limite sobre a disc:ussiio vac:ua no que diz 

respeito ao que os meios podem ou niio lazer. Alem disso, o confronto resultante pode 

ser de utilidade para provar e sugerir teoria." [grifo nosso] 

Schramm (1973, p. 108), concorda em que: 

"Ha um diminuto conhecimento cientffico da situa~ao em que se espera que a 

comunica~ao funcione; a comunica~ao de massa e pouco experimentada e sua mecanica 

nao e total mente compreendida nas sociedades em desenvolvimento". 

Nesta primeira decada sublinhava-se com insistente frequ~ncia a possibilidade e a 

necessidade de usar o meio de forma positiva para a sociedade: 

"As possibilidades da TV no campo da instru~;ao sao enormes, e existem inumeros 

estudos que mostram a maneira pela qual pode ser usada para transmitir informa~6es. 

[ ... ] As for~as militares estilo comes;ando a estudar as possibilidades do novo meio em 

seus programas instrutivos. [ ... ] Como meio instrutivo em sal as de aulas e duvidoso que 

existam quaisquer diferen~as importantes entre ela e os filmes de cinema. Em condis;6es 

naturais podem esperar-se diferens;as interessantes. Enquanto prossegue, sem duvida, a 

pesquisa relativa aos efeitos da TV sobre cren~as, opini6es e atitudes, pouca coisa desse 

trabalho foi dada ao publico ate agora." 276[grifo nosso] 

De fato, as tentativas para usar a televisao como ferramenta de ensino comec;aram logo 

ap6s sua introduc;ao comercial ao final da decada de 40 e infcios de 50. 0 principal interesse 

274 
Wartella e Reeves op cit. p. 1 2 5. 

275 
Weiss apud Lindsey e Aronson op cit. p. 80. 

276 
Hovland apud Steimberg, 1966, p. 576-77. 
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pelo meio derivava da sua habilidade para atingir simultaneamente urn grande numero de 

pessoas
277

. 

Schramm (1962) e Kumata (1960) conduziram revis6es compreensivas dos estudos sobre a 

TV como ferramenta pedag6gica. Eles apontaram algumas condus6es: 

"(a) somente em algumas poucas areas bern definidas a televisao educativa produz uma 

aprendizagem superior as tecnicas tradicionais 1 (b) os efeitos tornavam-se aparentes 

geralmente com estudantes brilhantes que eram ajudados pela instru~ao da televisao1 

(c) enquanto alguns estudantes mostraram efeitos positives a curto prazo com a instru~ao 

da 1Y, nao ha consenso sobre a sua efetividade na reten~ao a Iongo prazo1 

(d) a 'motiva~ao' era de primeira importancia no processo de aprendizagem1 

(e) as melhoras provavelmente nao se relacionavam com t6picos que usavam exemplos 

concretes (ex; Ciencia e Matematica). Em resumo, a instru~ao televisiva era uti I para 

certo tipo de ensino, mas, em geral, esta nao era nem mais nem menos efetiva que a 

instrw;ao pessoa-a-pessoa." 278 

Em Psicologia, com o aparecimento da 1Y comercial, virtualmente todo tipo imaginavel 

de contet1do tern sido sujeito de ao menos urn estudo 
279

• 

Mesmo sendo desconhecido do grande publico, hoje existe urn grande corpo de 

investigac;;ao sistematica explorando a func;;ao da 1Y na vida das pessoas/' ... isto permite uma 

avaliac;;ao cientifica da validez de algumas destas afirmac;;6es em prol ou em contra da 1Y, 

conduzindo finalmente a uma compreensao mais balanceada das possibilidades do meio, seus 

I " ogros e erros. 

0 acervo de conhecimentos e particularmente sugestivo ( ver Anexo 1 ) . Os t6picos 

abarcam uma extensa variedadei crianc;;as e TV 
280

, agressao e conduta transgressora 
281

, 

277 WATKINS, B. e HUSTON-STEIN, A, Wright, J. Effects of Planning Television Programming (In: 

PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, Violence, Selling. New 

York: Academic Press, 1980, p. 30) 
278 Watkins, Huston, Wright (In: Palmer e Dorr op cit. p. 50) 
279 Dorr op cit. p. 66. 
28° COMSTOCK, G e PAIK, H. Television and the American Ch~d. Calif6rnia: Ed. Academic Press 

Inc., 1991. 
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I' . 282 d ' .. 283 • 284 d"f - d ·d d 285 po 1t1ca , con utas pro-sooa1s , emprego prevent1vo , 1 usao e nov1 a es , 

persuasao
286

, forma<;ao e mudan<;a de atitudes
287

, conduta aditiva 
288

, atividade e impacto 

b , d 2s9 . 'd· 29o . - - b I 291 bl· ·d d 292 d I 1 293 so re a sau e , su1c1 10 , comumca<;ao nao ver a , pu 1c1 a e , a o escen es , 

forma<;iio de estere6tipos sociais
294

, expectativas de realidade
295

, aspectos cognitivos do 

b d . f - 296 f - d d . . - t"t d 297 processamento e reco ro a 1n orma<;ao , orma<;ao e mu an<;a e opm1oes e a 1 u es , 

281 Freedman op cit. 1992. 
282 LEMERT, J. Do the television presidential debates help inform voters? Journal of Broadcasting and 

electronic media. 1993 (win), Vol. 37 (1), p.83-94. 
283 ALLEN, E. Strategies for the 1990's: Using the media for good. (In: ZILLMANN, D. e 

JENNINGS,B. (Eds). Media, Children and the Family. New Jersey: LEAS Commmunication Series, 

1994) 
284 BROWN, J. e WALSH-CHILDERS, K. Effects of media on personal and public health. (In: 

JENNINGS, B. e ZILMAM, D. (Eds) Media Effects; Advances in Theory and Research. New Jersey: 

LEAS Communication Series, 1994) 
285 Bandura op cit. 1 986. 
286 WARTELLA, H. e MIDDLESTANDT, S. The evolution of the models of mass comunication and 

persuasion. Health communication, 1991, Vol 3 (4), p. 205-215. 
287 WIEGMAN, 0. Communication modality and attitude change in a realistic experiment. Journal of 

Applied Social Psychology. 1989 (Jul), Vol19 (10), p.828-840. 
288 

LORHC, E et al. Program context, sensation seeking, and attention to televised anti-drug public service 

announcements. Human communication research. 1994 (mar), Vol 20 (3), p.390-412. 
289 TUCKER, L. Television, teenagers, and Health. Journal of Youth and Adolescence, 1987, n. 16 (2)1 

p. 415-425. 
290 

GARNER, H. An adolescent suicide, the mass media and the educator. Adolescence, 197 5 (Sum), 

Vol10 (38), 241-246. 
291 

FRIEDMAN, H. et al. Nonverbal communication on television news; the facial expressions of 

broadcasters during coverage of a presidential election campaing. Personality and Social Psychology Bulletin, 

1980 (Sep), Vol6 (3), p. 427-435. 
292 

PRATKANIS, A e ARONSON, E. Age of propaganda; the every day use and abuse of persuasion. 

NY: Ed Freeman, 1992. 
293

. CHAFFEE, S. e TIMS, A. Interpersonal factors in adolescente television use. Journal of Social Issues. 

1976 (Fal), Vol 32 (4), p. 98-115. 
294 

EVULEOCHA, S e UGBAD, S. Stereotypes, counter stereotypes, and black television images in the 
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295 Gerbner et al., 1978. 
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broadcasting and electronic media. 1992 (Sum), v. 36 (3), p. 287-302. 
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grupos minoritarios e sua representac;ao em TV 298
, interac;ao social

299
, padroes de uso

300
, 

notfcias
301

, vida familiar
302

, efeitos sobre a sexualidade
303

, entre outros. 

Embora muitos destes temas de investigac;ao tenham surgido cedo, s6 a acumulac;ao e 

replicac;ao de evidencias, e o emprego de delineamentos altamente criativos, tornaram possfvel a 

construc;ao do conhecimento adquirido, mesmo que em muitas instancias, achados ou 

expectativas iniciais tenham sido revertidos. 
304 305 

Dorr (1986, p.66) 
306 

nos oferece uma visiio panoramica dos acentos nos t6picos de 

investigac;ao ate a decada de oitenta; 

"Nos prim6rdios de 19 50, realizaram-se muitos estudos sobre a efetividade da TV para 

ensinar as crian~as informa~;ao academica tradicional e habilidades. Nos infcios de 

1960 se observou urn significative incremento da investigac;ao. Esta centrou-se 

principalmente sobre o grau em que a TV influencia as atitudes e condutas agressivas 

das crian~as. [ ... ] Finalmente nos infcios de 1970 a investigac;ao se orientou sobre o 

grau no qual a TV influencia as atitudes sociais das crian~as, as cogni~oes sociais e as 

condutas sociais positivas. [ ... ] Atraves destas decadas, os efeitos em outras areas de 

297 GUNTER, C. Attitudes toward media coverage of social groups. Public Opinion Ouaterly, 1992 

(Sum), v. 56 (2), p. 147-167. 
298 DODD, D. et al. Content analises of women and racial minorities as news magazines cover persons. 

Journal of Social Behavior and Personality. 1988, v. 3 (3), p. 231-236. 
299 PERSE, E. e RUBIN, A. Chronic Loneliness and television use. Journal of Broadcasting e and Electronic 

Media, 1990 (Win), v. 34 (1 ), p. 37-53. 
300 CONWAY, J. e RUBIN, A. Psychological predictors of television viewing motivation. Communication 

research. 1991 (Aug), v. 18 (4), p. 443-463. 
301 GRIFFIN, M. Looking at TV News; Strategies for Research. Communication. 1992 (oct), v. 13 (2), 

p. 121 -141 . 
302 LARSON, M. Family communication on prime time television. Journal ol broadcasting and Electronic 

Media. 1993 (Sum), v. 37 (3), p. 349-357. 
303 OLIVER, M. Contribution of sexual portrayals to viewer's responses to grafic horror. Journal of 

broadcasting and electronic media, 1994 (Win), v. 38 (1 ), p. 1-17. 
304 "Toda ciencia considerada em seu estado presente mergulha as raizes na totalidade da tradi~ao. Embora o 

desenvolvimento da tradi~ao nao tenha sido obrigatoriamente progressive e continuo, sua marcha na realidade 

foi interrompida e aos arrancos." (Stoetzel op cit. p. 3). 
305 Comstock (1975, p. 25) 
306 Dorr op cit. p.66. 



conte6do, tais como politica, administrasao, publicidade comercial e cultura popular, 

tem sido tambem investigados em bora em menor grau ". [grifos nossos] 
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Outras areas que tern recebido aten<:;iio neste periodo sao; "a- pad roes de exposi<:;ao a 

TV em pessoas jovens; b- a forma como elas respondem a TV; c- natureza da experiencia de 

observa<:;iio; e d- efeitos da TV sobre val ores, atitudes e condutas." 307 

No a no de 1 97 8, ap6s revisar "mais de 2 500 livros, artigos, relates e outros 

documentos" 
308

que "tentavam cobrir a totalidade da literatura cientffica relevante em lingua 

inglesa" 
309

, George Comstock e sua equipe apontavam quatro temas principais, ate entao, 

objeto de investiga<:;iio intensiva. Sao estes; efeitos anti-sociais, efeitos pr6-sociais, efeitos da 

publicidade em TV e socializa<:;iio politica. 

Comstock e sua equipe dedicaram o ultimo capitulo de sua obra a elabora<:;ao de uma 

agenda de investiga<:;iio futura dirigida ao "... exame cientffico do impacto social da 

T elevisiio. "
310 

Baseando-se em entrevistas com eminentes cientistas da epoca, Comstock e sua 

equipe ordenam tais t6picos em fun<:;iio do grau de interesse que tern suscitado. Esta 'agenda 

de investiga<:;ao' tentava ilustrar as prioridades na pesquisa futura ( caso est as tendencias 

persistissem no tempo), e considerando uma serie de fatores relacionados como; apoio 

financeiro, necessidades, interesses e treinamento dos investigadores, entre outros. Cada area 

de investiga<:;ao se acompanha de uma serie de questionamentos que em seu criteria deviam ser 

explorados. Sao estas: 

1 . TV e socializa~ao: 

Interesse nos possfveis efeitos negatives e a possibilidade de incrementar qualquer 

influencia positiva a partir de TV. 

307Comstock (1975, p 25) 
308 Comstock et al. 1978. 
309 idem. 
310 ibid, p. 489. 
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1 . 1 . Efeitos social mente desejaveis; 

- Detectar os aspectos da programac;;ao que incrementam a probabilidade de que os 

observadores os tomem como modelos para seu proprio comportamento. 

- Estabelecer se a forma da dinamica psicol6gica envolvida nos efeitos pr6-sodais e similar ou 

nao aquela envolvida nos efeitos anti-sociais . 

1 . 2 Socializac;;ao de roll; 

Explorar a influencia da TV nas aspirac;;6es e expectativas ocupadonais,considerando tambem 

o genero sexual. 

1 . 3 Socializac;;ao Polftica; 

- Examinar o grau em que a TV contribui na formac;;ao de crenc;;as, valores, expectativas, 

intenc;;6es de voto e participac;;ao polftica efetiva. 

1 .4 Conduta Anti-social; 

- Determinar as circunstancias ambientais e processes psicol6gicos que incrementam a 

probabilidade de que a TV violenta contribua a agressao ou a conduta anti-social, tanto quanto 

as condic;;6es e circunstancias que possam mitigar tal efeito. 

- Aprofundar nos processes envolvidos na relac;;ao entre TV violenta e conduta anti-social: 

estados de ativac;ao, dessensibiliza<;iio ii violencia real, diminui<;ao das reac;;6es atitudinais e 

comportamentais. 

1 . 5 - Efeitos da Publicidade 

- Responder em que grau os comerciais alimentfcios promovem praticas dieteticas 

inconvenientes, nocivas, consumo de drogas ou suplementos desnecessarios. Em que grau tais 

comerciais promovem a pressiio de consumo sobre os pais e empregam estrategias persuasivas 

para aumentar a qualidade, natureza e beneffcios do produto 
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1.6 Aprendizagem Cognitiva 

- Estabelecer as consequencias positivas ou negativas da exposic:;ao a TV sobre: leitura, 

habilidades verbais, habilidades perceptuais niio verbais, aquisic:;ao de conhecimento e 

habilidades socialmente valorizadas. 

1 . 7- TV entre outros agentes de Socializac:;ao 

- Verificar a influencia da TV comparada a de outros agentes de socializac:;ao como; pais, escola 

e comunidade. Oue aspectos fazem da TV uma influencia importante. Oue tipo de conduta 

paterna ou condic:;oes familiares neutraliza ou favorece a influencia da TV. 

1.8- Padroes de uso da TV 

- Descrever de maneira mais completa a experiencia de assistir a TV. Como esta varia em func:;ao 

de idade, sexo e grupo etnico. Oue variaveis do contexte, ambientais ou sociais estao 

envolvidas. 

2- TV e Polftica (Notfcias e assuntos publicos/efeitos sobre as crenc:;as polfticas e o 

comportamento) 

- Esclarecer que tipo de apresentac:;ao de eventos atinge o publico, em que forma e intensidade 

ocorrem distorc:;oes tendenciosas, como a TV interage com outras influencias na conduta de 

voto, como incide nas prioridades dadas pelas pessoas a certos t6picos, como esta influencia as 

crem;as sobre fatos hist6ricos que se prolongam no tempo. 

3- TV e Popula\=oes Especiais [minorias etnicas e s6cio-economica, idosos e mulheres] 

Considerando que tais grupos sao altos consumidores de TV, quais sao os fatores que 

motivam seu uso? De que forma diferem gostos, preferencias, auto-percepc:;oes, efeitos? A 

programac:;iio atende a suas necessidades? 
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4- Efeitos Psicol6gicos e Comportamentais 

Determinar em que grau a TV consegue ativa~ao fisiol6gica, se os conteudos apresentados 

explicam ou nao os efeitos comportamentais. Oue fatores psicol6gicos e ambientais estariam 

relacionados com urn tipo de efeito particular. Oue similaridades e/ou diferenc;as se encontram 

entre efeitos pr6-sociais e anti-sociais . 

5- Usos e Gratifica<;6es da TV 

Precisar os motivos e reforc;os envolvidos no uso extensivo da TV. Como eles variam em 

func;ao do conteudo e as caracterfsticas do observador. Em que grau as expectativas e motivos 

do observador influenciam suas atitudes, conhecimento e o comportamento. 

6- Analise e Monitoramento do Conteudo de Entretenimento 

- A TV s6 pode ser avaliada se conhecermos seu conteudo. Estabelecer quais sao os temas 

recorrentes e as mensagens relacionadas a conduta socialmente desejavel, assim como o 

tratamento que recebem certos setores da popula~ao. 

7- Opera<;iio e Administra<;iio da TV 

- Para compreender a influencia do conteudo apresentado deve-se saber como a TV opera; 

quais sao os seus determinantes e prioridades como industria. Na area das notfcias, que fatores 

determinam sua composic;iio e que alternativas podem ser propostas ao atual sistema de 

programac;ao. 

8 - Sistemas comparados de Meios 

ldentificar as similaridades e diferenc;as na estrutura da mfdia, sua organizac;ao, controle e 

conteudo da programac;iio, tendencias de distribuic;ao e fluxo entre diversos pafses e culturas. 
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9 - TV e Sociedade 

Delinear o Iugar da TV como institui~ao entre outras institui~6es sociais, as implica~6es e 

obriga~6es sociais da programa~ao. Oue implicac:;6es tera o desenvolvimento de novas 

tecnologias como a TV a cabo ou a TV paga na possibilidade de escolha da programa<;iio? 

T entando estabelecer se as tendencias da pesquisa apontadas por Comstock em 197 8 

coincidem com a produc:;ao cientifica da Psicologia Social anglo-saxonica realizada em TV no 

periodo compreendido entre 1950 e 1990, realizou-se uma revisao bibliografica
311 

e urn 

levantamento complementar em base de dados
312 

Feita esta compara~ao, pode-se afirmar, de forma geral, que ha uma coincidencia parcial 

nas tendencias e prioridades das areas de concentrac:;ao de pesquisa. 
313 

Palmer e Dorr (1980, prefacio, XV), fazem uma breve retrospectiva da investigac:;ao 

psicol6gica em TV: 

311 
Levantamento bibliografico realizado manualmente nos Psychological Abstracts da APA(Associa~ao 

Americana de Psicologia), na se~ao Social Psychology. Dadas suas dimens6es e caracterfsticas, nao faz parte 

dos anexos aqui incluidos. 
312 

PSYCLIT CD-Room: contem os Abstracts da APA e compila a produ<;ao dos peri6dicos especializados 

mais reputados dos EEUU. lnclui artigos de autores de pafses da Europa, Asia, America Latina e Australia, 

resumes de disserta<;6es (Dissertations Abstracts), capitulos de livros, assim como novidades e resenhas de 

textos em Psicologia Social e Televisiio. (ver Anexo 1) 
313 

A area de concentra<;ao 'Atitudes e Opini6es' inclui aspectos da investiga<;iio denominados por Comstock 

como 'polftica elou socializa<;iio politica'. De forma similar, a se<;ao; 'Estere6tipos e Representa<;6es Sociais' 

reflete em parte o referido por aquele autor como 'TV e Popula<;6es Especiais', embora a enfase dada por 

Comstock se centre na forma como estas popula~6es fazem uso da TV e no grau em que seu conteudo se 

orienta face suas necessidades particulares. Na se<;ao 'Meios comparados' mais que uma compara<;iio 

transcultural entre a forma como operam os sistemas de TV, encontramos uma enfase no estudo da forma 

como as inova<;6es tecnol6gicas tais como; TV a cabo, video, TV paga e computador, diferem, alteram e/ou 

interagem com a TV convencional. Alguns dos modelos e teorias que tentam explicar os processes 

psicossociais que mediam os efeitos da TV, materia da se<;ao 'Teorias e Modelos', eqUivaleriam a se<;ao 

'Efeitos Psicol6gicos e Comportamentais'. Os denominados 'Pad roes de uso' seriam semelhantes a se<;iio 

'Socializat;iio- Padr6es de uso' e ao chamado 'Usos e Gratifica<;6es'. Dentro da se<;ao 'Crian<;as e 

Adolescentes' encontramos aspectos da categoria 'Socializa<;ao de Roll'. Da mesma forma, o relative a 
'Violencia e Suiddio' estaria representado na categoria 'Socializa<;iio anti-social'. As categorias 'Publicidade', 

'Cogni~ao e Perce~ao Social', que receberam se<;6es individuais nesta revisiio, se ajustam aos t6picos; 

'Publicidade' e 'Aspectos cognitivos', inclufdos dentro da se<;iio 'Socializa<;ao' de Comstock. 



"Historicamente os usos instrutivos da TV foram os primeiros a comandar a aten~ao de 

investigadores e politicos. Em meados dos anos sessenta percebemos que a programa~ao 

de entretenimento podia tambem ensinar, e por uma variedade de raz6es, voltamos nossa 

aten~ao primeiramente a capacidade instrutiva da violencia televisiva e 0 que poderfamos 

fazer a este respeito. Ultimamente, come~amos a considerar a publicidade comercial 

dirigida as crian~as. [ ... ] Nas tres areas, ha produ~ao em andamento e investiga~ao com 

relev~ncia potencial [ ... ] tanto para a produ~ao como para a politica." 
314 
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Estes autores afirmam que a pesquisa psicol6gica sobre TV e crians;as, tern se 

concentrado em tres grandes areas principais; Ensino, Violencia e Publicidade: 

" ... tres aspectos do conteudo da televisao - ensino, violencia e vend as. Em contraste 

com alguns outros temas [ ... ] estes tres aspectos tern pesquisa ativa e bases de politicas 

publicas. Eles tern uma hist6ria, um presentee um futuro ... " 315 

Lefkowitz e Huesman (In: Palmer e Dorr, 1980), oferecem uma categorizas;ao alternativa 

da pesquisa sobre os efeitos da TV nas crians;as: 

"0 mais recente trabalho relacionado com crian~as pode ser classificado em quatro 

categorias [ ... ] nao necessariamente excludentes entre si [ ... ]a- agressao; b- socializa~ao 

e valores; c- respostas fisiol6gicas; e d- afeto. Ordenados pelo volume de investiga~ao 

em cada lema, os estudos em agressao sao de Ionge preponderantes."
316 

E razoavel esperar que o interesse da Psicologia Social se aglutine em algumas das areas 

de pesquisa mencionadas anteriormente, em virtude de circunstancias hist6ricas, press6es sociais, 

escolas de pensamento, nucleos de pesquisa com preocupa<;6es especfficas, polfticas de 

financiamento, e ate 'modas' nas Ciencias Sociais. 
317 

No prefacio do livro Television as a Social Issue: Applied Social Psychology Annuaf18 

onde se reunem autores
319 

responsaveis por parte das mais reconhecidas contribui<;6es feitas 

314 Palmer e Dorr (eds.) op cit. Prefacio, xv, xvi. 
315 idem Prefacio, xv. 

316 Lefkowitz, Me Huesman, R "Concomitants of Television Violence in Children." (In: Palmer e Dorr op 

cit. p. 164) 
3170. McOuail op cit. p. 216-218. 

31B OSKAMP, S. (ed) Television as Social a Issue; Applied Social Psychology Annual. Newbury Park: 

Ed. Sage, 1 989. 
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pela Psicologia Social ao estudo da TV, Phyllis Katz afirma que os tres maiores temas 

relacionados com a programac;ao da TV estudados pela Psicologia Social sao: 

1 - A prevalencia do conteudo violento da TV e seus potenciais efeitos, 

2- Os programas Pr6-sociais, e 

3- As apresentac;6es estereotipadas de grupos sociais. 

Em concordancia com os objetivos propostos e de forma sucinta e introdut6ria, 

conforme o cariiter do trabalho, procede-se no capitulo seguinte com a apresentac;ao das 

principais conclus6es as quais a Psicologia, e particularmente a Psicologia Social, tern chegado 

na area dos efeitos da TV sabre os comportamentos anti-sociais e pr6-sociais. A exposic;ao da 

evidencia em cada area sera dividida de acordo com o tipo de pesquisa empregada, seja esta 

experimental, ou nao experimental. 

3. 1 . 1 Condusoes 

A revisao da literatura anglo-sax6nica sabre os efeitos da TV realizada ate este 

momenta, revela: 

- Uma forte tradic;ao de pesquisa em Psicologia Social sabre os efeitos da TV. 

- 0 carater paradigmatico dominante de tal pesquisa notadamente cientrfico. 

- 0 alto nivel de qualidade e rigor metodol6gico da investigac;ao. 

- A intensa difusao de tal conhecimento, como testemunham o grande numero de 

publicac;6es de artigos em peri6dicos especializados, dissertac;6es, resenhas, capitulos e livros. 

- A imensa variedade de t6picos relacionados com a TV cobertos pela investigac;iio 

sistematica nest a area. 

319
Para mencionar alguns deles: George Comstock, Elihu Katz, Aimee Dorr, Ellen J. Langer, Ronald 

Milawsky, Thomas Rogers, Dorothy e Jerome Singer, Timothy Wirth, Ellen Wartella, Seymour Feshback, 
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- T ais t6picos aglutinam-se em algumas areas de interesse que monopolizam a atenc;ao 

dos psic6logos sociais. 

- As areas dominantes de investigac;iio sobre os efeitos da TV saoi a- efeitos da 

violencia via TV, b- Aquisic;ao de comportamento pro-social e suas aplicac;oes a soluc;ao de 

problemas sociais, c- representac;oes e estere6tipos sociais. 

OUADRO 5: ESTEREOTIPOS DO IDOSO NA TELEV!SAO 

0 termo E. tern recebido distintas acepc;6es desde sua criac;ao por Walter Lippmann, em 1922. Para 

Lippmann os E. eram como " ... retratos em nossas mentes que usamos para apreender o mundo ao 

redor",20
• Conceitualiza<;6es posteriores assumiam o E. como uma cren<;a exagerada associ ada a uma 

determinada categoria sodal
321

. Esta forma de entender os E. em termos de categorias sociais tern 

prevalecido, porem, associado a fen&nenos de grupo. Hoje os cientistas sociais entendem os E. 

como, "conceitos ou categorias nas quais colocamos a outras pessoas. [ ... ) Uma categoria e urn 

estere6tipo quando os membros de uma cultura ou uma subcultura acreditam de forma inquestiomlvel 

que urn conceito particular caracteriza os mernbros de urn grupo em geral. .. " 
322 

Os psic6logos sociais concebem o E. como urn "tipo especial de esquema ou referendal 

cognitive" formado por "informac;;ao e crens;as sobre grupos especificos, muitas de natureza 

negativa. "
323 

"Como a maioria (se nao todos) os psic6logos sociais acreditamos que os estere6tipos 

sao universals, usados por todo ser humane no processamento de informac;ao sobre o ambiente 

social. [ ... ] sao generaliza<;5es sobre grupos sociais - caracterfsticas que sao atribuldas a todos os 

membros de urn grupo dado, sem considerar as varia<;5es que devem existir entre os membros de esse 

grupo. [ ... ] A falta de consideras;ao das diferens;as entre os membros de urn grupo estereotipado 

converte os estere6tipos em 'sobregeneraliza<;5es' e como tais sao sempre no mfnimo algo 

distorcidos ... "
324 Os E. atendem a diversas fun,.5es: a- interpretar e processar a informas;ao social. 325

1 

b- agilizar o processamento da informa,.ao relacionada a urn E. particular 326 
1c- orientar a aten<;iio a 

Jonathan Freedman, W Russell Neuman, entre outros. 
320 

SEITER, E. Stereotypes and the media: A Re-Evaluation. Journal ol Communication. 1986, Spring, vol 

36, n.2 p. 14-26. 
321 

ALLPORT, G. The nature of Prejuice. Boston: Ed. Addison Wesley. 1954, p. 191. 
322 Gergen e Gergen op cit. p. 11 5-116 
323 
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tipos espedficos de informa~ao (usualmente a informa.;;ao que e consistente com eles)1 d- determinar o 

que se lembra (usualmente se recobra informa.;;ao que e consistente com eles
327

) 1e- afirmar cren~as a 

ponte de torna-las resistentes a mudan.;;a. (E. fortemente arraigados podem induzir os individuos a se 

envolverem em esfor<;os para refutar cren<;as ou informa<;6es inconsistentes com eles, talvez lembrando 

fates que sejam consistentes com seu esquema) 328
1f- justificar nossa conduta em rela<;iio a uma 

determinada categoria/ grupo social. 
329 

Os E. afetam fortemente as formas nas quais processamos a informa<;ao que recebemos do 

ambiente social cotidiano. Ouando a orienta~ao dos E. e negativa "o afeto e de desagrado e inclusive 

de hostilidade". Neste caso, o E. equivaleria a manter uma atitude negativa em rela<;ao com o objeto 

ou grupo social. Os E. estao entre as mais importantes fontes de preconceito330 0 processo de 

categoriza<;iio social envolvido nos E., contribui para que "facilmente cren<;as e sentimentos 

contrastantes" sejam comumente atriburdos a membros de outros grupos 
331

. Allport (1954,p. 189) 

acreditava que os E. "nao sao em si mesmos uma explica<;iio a discrimina<;ao [ ... ] [mas que] 

desempenham uma parte importante do preconceito [ ... ] embora nao o abarquem" 332
. Outros 

autores afirmam que o E. e o principal mecanisme de sustento dos preconceitos. Uma vez que as 

pessoas concordem com os r6tulos preconceituosos, tais r6tulos chegam a ser resistentes a 
mudan<;a ... "

333 
Os preconceitos tem consequencias observaveis na vida cotidiana: "seus efeitos sao 

danosos [ ... ] coisa l6gica, ja que o preconceito e inerentemente anti-social, ou pelo menos, nao apoia 

os melhores interesses da sociedade. E provavel que tambem ofenda a grande parte dos sistemas eticos 

melhor desenvolvidos. "
334 

Os E. contribuem na forma<;ao de atitudes negativas, preconceitos e 

predisposi<;6es comportamentais negativas frente a pessoas e grupos. 

Allport (1954 p. 190) atribuiu a origem dos E. a experiencias negativas com pessoas que 

posteriormente sao generalizadas a grupos de caracterfsticas similares. Porem, aclarou que tais 

expectativas negativas frente a grupos ou pessoas podem ocorrer na ausencia de fates ou experiencias 

concretas que as suportem. De fato "os estere6tipos nao necessariamente sao baseados em 

experiencias diretas com membros dos grupos estereotipados. Eles podem ser aprendidos a partir de 

outros ou dos MCM". 335 

Os E. tern sido associ ados aos meios massivos desde seu surgimento 
336

: " ... ha uma razao 

adicional e excessivamente importante para sua existencia [ ... ] [do E.] e a de estar socialmente 

327 
idem. 

328 idem. 
329 Allport op cit. p. 1 91 . 
330 Baron, Byrne Suls op cit. p. 111 , 11 3. 
331 

idem 
332 Allport op cit. p. 1 8 9. 
333 Gergen e Gergen op cit. p 11 6. 
334 

WHITIAKER, J. La Psicologia Social en el Mundo de Hoy. Mexico. Ed. Trillas, 1984, p.334-

335. 
335 Babad, Birnbaum e Benne apud, Seiter op cit, p. 1 5. 
336 Sieter op cit. p. 1 9. 
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apoiado, continuamente revivido e 'martel ado' por nossos MCM - novel as, hist6rias breves, materiais 

de jornal, radio e televisao." 
337 

Obras recentes confirmam esta rela~ao: "o maier interesse com a 

apresenta~ao de estere6tipos em TV e que o resultado de tais representa~oes pode ser a aquisi~ao 

pela audiencia, de atitudes negativas face a certos grupos e a solidifica~ao de estere6tipos sexuais e 
. • n 338 

rac1a1s . 

0 interesse nos E. pela mfdia se deriva, em grande parte, do pressuposto de que sua 

apresenta~ao pode formar dou manter impressoes distorcidas de grupos na audiencia. "Se a TV e 
usada por muitos como teste de realidade [ ... ] entao as apresentas;oes estereotipadas chegam a ser 

reais e o comportamento na vida real e orientado pel as expectativas derivadas destes estere6tipos." 339 

A teoria da aprendizagem social mostrou como crian~as podem adquirir atitudes negativas frente a 

grupos socials espea1icos ao ser expostas a tais respostas por parte de outros (pais, amigos, ou outros 

modelos) ou por ser especificamente refon;;ados por manifesta-las: "muitos psic6logos acreditam que a 

TV, e outros meios, tern fortes influencias formativas sobre as ideias e o comportamento das crian<;as 

[ ... ] os programas de TV para crian<;as sao planejados para ter o maximo impacto e atras;ao. [ ... ] uma 

analise detalhada do conteudo de livros e programas de TV sugere que apesar dos esfor~os 

conscientes para evitar ensinar preconceitos, os escritores de midia dificilmente conseguem evitar revelar 

I n 340 
seus va ores. 

A forma<;ao de E. a partir da representa<;llo distorcida ou tendenciosa de grupos e individuos 

na TV, atinge a auto-imagem das pessoas alvo: "... as conseqi.iencias dos estere6tipos negatives da 

mfdia podem ser mais perigosas. bciste consideravel evidencia de que a auto-imagem e com frequencia 

determinada pelas expectativas de outros no mesmo meio social. Assim, atraves das apresenta<;6es da 

midia e as expectativas de outros, os estere6tipos negatives podem ser urn importante fator na 

formas;iio de auto-imagens negativas dentro de um grupo estereotipado ... "341 Jefres e Lyon, 

(1979,p116)
342 

confirmam os efeitos deleterios que os E. podem ter sabre a auto-imagem: "as 

imagens da mfdia podem ser importantes [ ... J dado que a auto-imagem tern revelado ser grandemente 

determinada por avalia~6es recebidas de outras fontes, induidas a mfdia. [ ... ] uma pessoa respondera 

favoravelmente a uma avalia~ao positiva que satisfaz suas necessidades de auto-estima e respondera 

desfavoravelmente a uma avalia~ao negativa." Rodrigues (1979,p. 119) aneta como "como advento 

da comunica<;lio em massa, as imagens preconcebidas e as generahzas;6es indevidas, em rela-;ao a 

pessoas ou grupos, tern sido refor~adas" fazendo-se mais resistentes a mudan~a: "uma vez que se 

tornem suficientemente popularizadas, essas imagens adquirem existencia autonoma. Muitos nao se 

337 Allport op cit. p. 200. 
338 Shuetz e Sprafkin apud. Seiter op cit. p. 19. 
339 

TAN, A. e TAN, G. Television Use and Self-esteem of Blacks. Journal of Communication.1979, 

Winter, vol 29, n. 1, p. 129-135. 
340 Gergem e Gergen op cit. p. 1 3 5. 
341 Tan e Tan op cit. p. 129-135. 
342 

JEFRES, L. e KYON, H. White Etnics and their Media Images. Journal ol Communication, 1979, vol 

29, n.1, p. 116. 
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preocupam em saber se tal ou qual imagem realmente se ajusta ao grupo ou as pessoas em causa, nem 

procuram contrasta-la com a situa<;iio real. 0 mite toma-se uma realidade, uma exce<;ao." 343 

Seiter ( op cit.), afirma que os investigadores em midia, dentes de que o E. pode significar 

"representa<;6es de realidade que sao falsas, e por implica<;ao, imorais", tem-se ocupado de 

documentar a sua frequencia de apari~;ao nos MCM. A analise de conteudo da TV que tern 

observado a freqiiencia com que mulheres e minorias etnicas e raciais aparecem em TV e em que tipo 

de papeis, e urn exemplo da anterior afirmas;ao. 

Entre os grupos ditos minoritarios, alvo frequente de representas;6es estereotipadas na TV, sao 

os idosos. "Os estilos de vida associ ados com diferentes estagios do ciclo da vida sao papeis 

aprendidos numa cultura. As imagens da idade avans;ada cultivam nosso conceito de envelhecimento e 

os papeis da idade que assumimos. A TV, como principal distribuidor de imagens [ ... ) de nossa 

cultura popular, mostra lugares do mundo, pessoas e papeis ( ... ] (a TV) representa nosso mais 

comum, constante e vivido ambiente de aprendizagem." 344 

Uma pesquisa 
345 

implementou uma analise de conteudo de amostras de programas;ao 

[dramas] apresentados tanto no horario nobre como nos fins de semana. Simultaneamente, avaliou-se a 

atitude e opiniao para determinar como as conceps;6es da realidade social sao afetadas pelos habitos 

de exposis;ao a TV. A amostra completa incluia 1365 programas e 16.688 caracteres/personagens. 

A primeira parte da pesquisa revelou que:- a idade e urn forte determinante, e quem aparece mais na 

TV e quem tern maier poder aquisitivo. Enquanto a populas;ao real de pessoas abaixo de 1 8 anos nos 

EEUU constituem 30% da popula<;iio, eles aparecem representados com 8% 'no mundo da TV'. 

Entretanto, pessoas entre os 25 a 45 anos, conformam mais da metade da 'populas;ao dramatica'. 

- aqueles acima de 65 anos, que compreendem perto de 11% da popula<;ao real, s6 aparecem 

2,3% do total da programa~ao estudada. - o estudo tambem revelou que "a popula~ao que 

conforma o horario nobre da TV pede ser bern vista como urn espelho da audi@ncia referida pela 

industria como 'horario demografico nobre'. As mulheres em TV envelhecem mais rapido. Na medida 

em que a mulher envelhece, elas sao selecionadas para papeis que decrementam suas possibilidades 

rom~nticas [ ... ]- caracteres mais velhos sao tratados com desrespeito com parades com qualquer outre 

grupo etario. Perto de 70% dos homens idosos e mais de 80% das mulheres idosas nao sao 

mantidas em alta estima ou tratadas com cortesia, urn padrao muito diferente era encontrado para as 

personagens jovens. De forma similar uma grande propor~ao de caracteres idosos ao comparados com 

os novos, sao apresentados como exc@ntricos ou tontos. Uma grande propors;ao de mulheres idosas, 

comparadas com os homens, ( ... ] sao apresentadas como carentes de senso comum, atuando de 

maneira exdmtrica ou bizarra. Esta diferen~a entre generos nao era saliente em outros grupos de idade. 

Na segunda parte da pesquisa, Gerbner pergunta: quais sao as lesoes que os observadores adquirem 

do mundo do drama em TV sobre envelhecer ou ser idose em nossa sociedade? Os resultados 

343 RODRIGUES, A. Estudos em Psicologia Social. Petrop6lis: Ed. Vozes, 1979, p. 119. 
344 GERBNER et al. Aging With Television: Images on Television Drama and Conceptions of social Reality. 

Journal ol Communication. 1980, Winter, vol 30, n1, p. 37-38. 
345 Idem. 
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mostraram que: - ha uma rela<;ao positiva significativa entre a quantidade de exposi11ao a TV e as 

concep<;6es sobre idosos. - quanto mais as pessoas veem TV, especialmente jovens, mais elas tendem 

a perceber os idosos de forma predominantemente negativas ou desfavoraveis. Os espectadores 

'assfduos' acreditam significativamente, mais que os espectadores 'leves', que as pessoas idosas sao 

caducas. Aqueles que veem mais TV acreditarn que as pessoas (especialmente as mulheres), 

envelhecem cede na vida. Outros achados sugerem que a TV cultiva imagens negativas da velhice. Os 

'assfduos' sao mais propensos a pensar que os idosos nao sao liberals e adaptaveis, niio sao brilhantes 

ou alertas [ •.. ] tais resultados foram encontrados em outros estudos com adolescentes. Nestes estudos 

nao foi encontrada nenhuma associa<;ao entre ver TV e qualquer imagem positiva de pessoas idosas. 

Os espectadores assfduos acreditam que os idosos nao sao saudaveis, economicamente 

desfavorecidos, nao ativos sexualmente, teimosos, etc.; De forma similar, a TV parece contar aos 

jovens que a velhice, especialmente nas mulheres, chega cedo na vida. Os pesquisadores insistem que 

estes fatos tern profundas conseqliencias para tudo o que acontece no mundo da velhice, do emprego, 

da violencia e do sexo. A popula<;ao da TV e estruturada para prover uma relativa abundancia de 

mulheres jovens para homens velhos, mas nao o contrario. "A TV perpetua urn padrao inequitativo e 

desleal - em bora convencional". 

Pesquisas de audiencia tern revelado que o publico retrata os idosos como "distrafdos, 

fisicamente inertes, mente fechada, inefectivos, sexualmente acabados [ ... ] com saude decadente, sem 

apropriado cuidado medico e sem suficiente dinheiro para sobreviver [ ... ] varies estudos tern 

confirmado esta imagem estereotipada". 346 "Alem de contribuir para o prejufzo e a discrimina.,;ao por 

parte da popula~ao jovem, os geront6logos temem que tal ageist estigmatizante possa contribuir com 

as disfun\;OeS associadas a idade. [ ... ] 0 culto ao ideal jovem tern sido especialmente notado na 

publicidade da TV americana, que tern side acusada de distorcer a efetividade das pessoas idosas. 

[ ... ] pesquisas tern encontrado que as mesmas atitudes sobre a ida de foram apresentadas por usuaries 

assfduos e leves e nao usuaries de TV. 347 
A TV relaciona negativarnente como auto·conceito e pede 

reHetir um incremento na aliena~ao da sociedade348
• Estudos de analise de contelido apontam como as 

apresenta~oes dos idosos em TV sao alta mente estereotipadas; os autores afirmam que a TV " ... tern 

o potencial para moldar as formas nas quais os idosos se veem a si mesmos, enquanto indivfduos e 

como rnembros da sociedade. [ ... ] dado que a visilo do mundo e as auto·percep~oes sao baseadas 

em grande parte na intera~ao e auto-compara<;;ilo com outros, particularmente atraves da auto

designa<;;ao a grupos de referenda, a lV pede chegar ser urn referente social para muitos indivfduos 

idosos cujas intera~oes socials sao restritas, e seu autoconceito pede ser particularmente afetado pela 

natureza do que eles veem e percebem na TV" 349
• A TV tern se convertido crescentemente na unica 

oportunidade de entretenimento que os idosos pedem dar a si mesmos, no esfor11o por sobreviver em 

seu ambiente. 
350 A fun<;;ao da TV como agente de forma<;;ao, manutensor e difusor de E. de velhice, 

346 Real, Anderson e Harrington op cit. p. 81 . 
347 Idem. 
348 Korzenny e Nuendorf op cit. 71 -80. 
349 idem, p. 71 
350 idem. 
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agrava-se ao considerar a intensidade da exposi~ao a TV na terceira idade (ver anexo Padroes de Uso 

na T erceira I dade). Os efeitos negatives sobre a auto-estima tern sido relacionados ao genero e a 

grupos raciais. "Ja que os negros sao, com frequencia, apresentados negativamente ou sao quase 

inexistentes nos programas de entretenimento da TV, podem ser aprendidos auto-conceitos negatives 

( ... ]. Existe evidencia de que este tipo de efeitos sao elicit ados por estere6tipos feminines 

negatives. "351 "Sea identifica~ao de urn grupo etnico for associada a uma imagem negativa nos meios 

massivos, pode-se esperar avalia~5es negativas do desempenho dos meios [. .. ] a comunica~ao via 

midia ou de contato individual pode [ ... ] influenciar tanto mais fortemente a pessoa que se identifica 

h » 352 
com sua erano;;a. 

3.2 TV e Comportamento anti-social 

Rowland 
353

, localiza as rafzes da investigao;;ao sobre violencia na mfdia na era 

progressista da reform a social, antes da primeira guerra mundial. Em 19 51, ap6s a introdU<;:ao 

da TV nos Estados Unidos e dada a abundancia de hist6rias de crime e de detetives na 

programao;;ao comercial, a Associas;ao Nacional de Programadores Educativos conduziu uma 

serie de pesquisas. Os resultados indicaram que nessa epoca "o crime e os programas de 

horror compreendiam 1 0% do tempo da programas;ao em quatro grandes cidades 

• n354 
amencanas. 

Em 1954, o subcomite do senado dos Estados Unidos ao examinar as causas da 

delinquencia juvenil, deu inicio a uma investigac;ao sobre o efeito da violencia na televisao. 

Dois a nos depois, o estudo conduia que "a violencia em TV pode ser potencialmente nociva 

. d " 355[ ·f ] para os Jovens especta ores. gn o nosso 

351 Tan e Tan op cit. p. 129-135. 
352 Jefres e Kyon op cit. p. 11 6. 
353 

Rowland apud Warttela e Reeves op cit. p. 1 2 7. 
354 Rubinstein (In: Palmer e Dorr op cit. p. 11 4) 
355 

idem. 
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Urn dos primeiros estudos em grande escala foi feito na lnglaterra por Himmelweit, 

Oppenheim, eVince (1958): 

"Este foi urn exame compreensivo dos efeitos da televisao sobre as crian~as. Urn de seus 

achados, a partir de uma amostra de 1 800 crian~as britanicas, foi o de que as hist6rias 

de crime e detetives nio tomavam as crian~s mais agressivas. Notou-se, no entanto, 

que os programas de violencia nao eram benefices e que eles tomavam uma quantidade 

desproporcional do tempo que assistiam." 356 [grifo nosso] 

Dois anos depois, em uma abrangente revisao da investigac;;ao sobre os efeitos da 

comunicac;;ao massiva Klaper (1960) conduia que a relac;;ao entre delinqiiencia juvenil, 

violencia e crime na mfdia nao tinha recebido a devida atenc;;ao. 0 autor notava que a mfdia 

provavelmente reforc;;ava tendencias, 'boas ou mas' no observador. 357 

As primeiras publicac;;oes que abordam o efeito da TV sobre a delinqiiencia juvenil 

norte-americana e o impacto da TV educativa aparecem em 1960358 : 

"A posi~ao de Klapper foi parcialmente apoiada pelas conclusoes da primeira grande 

pesquisa americana sobre televisao e seus efeitos em crian~as (Schramm, Lyle e Parker, 

1961). A partir de uma amostra de 6000 crian~as na America e no Canada, estes 

investigadores conduiram que as crian~as que nao eram ja agressivas de alguma forma, 

e que nao confundiam fantasia com realidade seriam provavelmente menos 

inlluenciadas pela violencia. Especificamente sobre o tema da delinqUencia juvenil, eles 

conduiram que uma rela~io familiar distorcida provavelmente seria em maior medida 

precursor a da delinqiiencia ao comparada com o ato de ver violencia em televisao. "359 

[grifos nossos] 

Em 1 963, o Television Research Committee, criado para coordenar investiga<;6es sobre 

a inAuencia da TV e outros meios nas atitudes dos jovens, viu-se diante do fate de que nao 

somente nao existiam estudos completes, mas tambem que, alem disso, havia uma notavel Falta 

356 idem. 
357 idem. 
358 

Eurasquin, Mantilla e Vazquez, op cit. p. 20. 
359 

Rubinstein op. cit. p. 11 4. 
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de interesse 
360

. Nesse interim, pesquisas feitas entre 1961 e 1 964 indicavam que a 

quantidade de violencia em TV tinha incrementado e que uma grande parte era apresentada 

durante o tempo que a audiencia era formada em sua maioria por jovens. 361 

Passado um ano, em 1965, outro relat6rio do subcomite do senado norte-americana 

confirmou que a quantidade de violencia em TV nao tinha sido reduzida desde 1961 e que 

"o crime televisivo e a violencia estavam relacionados a condutas anti-sociais entre 

observadores jovens ... "
362 

[grifo nosso] 

Nesse mesmo ano a UNESCO publica a primeira compila~ao bibliografica internacional 

sobre o tema, vinte anos ap6s ter sido iniciada a explora~ao comercial sistematica da 

comunica~ao por TV. Nesse memento jli estavam distribuidos pelo mundo mais de 1 50 

milh6es de televisoresi 4,5 para cada 100 mil habitantes. [Eurasquin, 1983,p. 20] 

"0 seguinte maier evento no exame da violencia em televisao foi precipitado pela 

sequencia de assassinates do Presidente John Kennedy, do senador Robert Kennedy, e 

do reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. [ ... ] A comissao Eisenhower [ ... ] operou 

sob o escrutinio publico, e foi dado muito pouco tempo para completar sua tarefa [ ... ] 

apesar disto a comissao proveu uma importante pesquisa de campo." 363 [grifo nosso] 

Entre os cientistas engajados nesta empresa estava George Gerbner, como investigador 

principal no campo. Gerbner preparou uma cuidadosa analise de conteudo que documentava a 

extensao da violencia em TV: 

"0 relat6rio da equipe conduiu que ver violencia em TV ensina ao observador como 

se envolver em condutas violentas e uma serie de recomenda~oes foram desenvolvidas 

para fazer a TV menos noc:iva ao observador. Entre estas recomenda<;6es estava a 

ambiciosa proposta de um 'centro para o estudo da mfdia' que servisse como um agente 

360 
Eurasquin, Mantilla e Vazquez op. cit. p. 20. 

361 
Rubinstein op. cit. p. 11 4 

362 idem. 
363 

Rubinstein (In: Palmer e Dorr op cit. p. 115) 



independente monitorando o desempenho da mfdia e realizando pesquisas sobre seus 

efeitos sociais". [grifo nosso ]364 

102 

Em marc:;o de 1 969 o subcomite do senado sobre Comunicac:;oes instaura o conhecido 

program a de estudos do Surgeons General, com a participac:;ao de urn seleto grupo de 

cientistas. 0 objetivo desta empresa era realizar urn estudo cientifico para estabelecer se a 

violencia em TV produzia ou nao conduta anti-social em crianc:;as. "Um milhao de d6lares foi 

destinado a esta investigac:;ao. [ ... ] Completado o programa em dezembro de 1972, a 

literatura cientifica sobre o tema vi u-se acrescida em SO% . " 365 

A partir deste ponte, grande parte dos esforc:;os de pesquisa continuaram sendo 

dirigidos ao estabelecimento da influencia do meio sobre o comportamento social das pessoas 

jovens. Estas sao provavelmente as mais suscetiveis. Nisto concordam publico, academicos, 

politicos, e industria de TV, embora esta ultima seja compreensivelmente relutante em admitir 

que a violencia em TV possa afetar a qualquer pessoa, mesmo crianc:;as. 366 

Vinte e cinco anos depois de que a psic6loga britanica Hilde Himmelweit afirmara que 

"ha poucos fatos avaliaveis sobre a conduta das crianc:;as e as suas reac:;oes ao assistir TV" 367, 

uma revisao bibliografica compilou cerca de 2 500 citac:;oes em lingua inglesa sobre crianc:;as e 

TV.36s 369 

364 
Idem. 

365 Idem p. 11 6-11 7. 
366 

DORR, A e KOVARIC, P. "Some of the People Some of the Time- But What People?" (in: 

PALMER, E. e DORR, A (eds) op cit. 1980) 
367 

HIMMEL WElT, H., OPPENHEIM, A. eVINCE, P. Television and the Child. London: Oxford 

University Press, 1958. 
368 

Murray apud Dorr op cit. p. 7. 
369 

Em 1 97 5, 60% da literatura sobre TV e comportamento humano dos mais de os 2. 300 ftens de 

pesquisa, centrava o seu interesse sobre seus efeitos em pessoas jovens. (Comstock, 1975, p. 25- 36). 
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Assim a TV tern se convertido no principal ponto da atenc;;iio cientffica (e popular) no 

estudo do desenvolvimento, mais que qualquer outra forc;;a de socializac;;iio excetuando a famOia 

I 370 
e a escoa. 

"0 advento da televisao ha mais de uma gera~ao atnls tern certamente mudado a natureza 

da infancia [ ... ] Agora aceitamos o fato de que e uma parte integral da vida das crian~as 

e desta forma, uma parte muito real da sua educa.;ao". 371 

Nao ha urn t6pico relacionado a TV ao qual a Ciencia tenha dedicado mais atenc;;ao 

que sobre seus efeitos em crianc;;as e adolescentes. 372 373 

Estudos transculturais tanto na Europa, Asia e Ocidente, mostram que, em muitos 

pafses esta tendencia tern emergido mesmo com substanciais variac;;oes nas estruturas da 

programac;;iio disponfvel, forma de propriedade e controle das redes, e regulac;;ao de tipos 

particulares de conteudo
374

. Desde a decada de oitenta est a enfase tern se mantido. Tal 

crescimento fenomenal da pesquisa e a divulgac;;iio375 refletem a crenc;;a da comunidade 

academica na importancia social e no desafio intelectual deste tema. Esta convicc;;ao continua 

h ·e 376 OJ • 

"A maior parte da investigac;ao tern se centrado na TV como urn provedor de 

'informac;ao' que pode afetar as ideias, sentimentos, crenc;as, atitudes e condutas das 

crianc;as. Os conteudos de TV sao criados primariamente para informa-las, educa-las, ou 

37° COLLINS, W. Effects of TV on Social Development. International Journal of Behavior and 

Development. 1982, n. 5, p 171. 
371 

FOWLES, B~ Current Enphases and Issues in Planned programing for children (In: PALMER, E. e 

DORR, A (eds) op cit. p. 30) 
372 

Comstock 1975, p.25. 
373 

Comstock, 1978, p.13. 
374 

Collins op cit. p 1 71 . 
375 

Tal como podera se observar no cap. 4, o Brasil nao parece fazer parte deste movimento crescente de 

investiga~ao. 

376 
Dorr op cit. p. 7. 
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persuadi-las. Os pesquisadores tern perguntado se isto acontece, em que quantidade, 
" . u 377 com que exrto, e porque ... 

A violencia em TV tern recebido aten~o especial da Psicologia Social por diferentes 

motivos. Pelo alto indice
378 

de apresenta<;ao de conteudo violento na programac;ao na grande 

maioria dos paises onde esta opera comercialmente, pela relevancia social do tema
379

, mas 

tambem porque : 

" a rela~ao entre televisao violenta, agressao e conduta anti-social, e urn t6pico que 

revela a for~a e a fraqueza das ciencias social e comportamental, e ilustra muitos dos 

problemas no delineamento de generaliza~oes aplicaveis a eventos futures a partir de 

circunstancias limitadas a estudos especificos." 380 

Os psic6logos sociais tern se aproximado do estudo da violencia em TV empregando 

toda a gama de h~cnicas e procedimentos metodol6gicos que a Ciencia coloca a sua 

disposi<;ao. A aplicac;ao dos diversos metodos de investiga<;ao prove uma visao mais completa 

dos efeitos da violencia televisiva, na medida em que os alcances e limitac;oes 

particulares/inerentes a cada estrategia de pesquisa se sobrep6em e complementam. lsto garante 

maior seguranc;a no momento de formular conclus6es e eventuais previs6es. Sob esta premissa, 

organizamos a exposic;ao. 

377 •b·d 60 I I t p. · 
378 

"A criansa media americana ao se formar no segundo grau tera assistido a mais de 13.000 mortes 

violentas em TV. Dada a desmedida quantidade de potencial exposisao das criansas a violencia em TV, nos 

preocupamos com que eles cheguem a ser [ ... ] dessensibilizados, e inoculados a violencia nao unicamente na 

TV, mas na vida real tambem." Gerbner et al. op cit. p. 178. 
379 E de ample conhecimento o fate de que a violencia social, em suas mais variadas formas, e urn dos 

problemas que mais preocupam as sociedades modernas. [ ... ] A possibilidade de que os MCM e em 

especial a TV possa contribuir a aumentar os indices de violencia, tern mobilizado os esfor~os de criticos e 

pesquisadores desde sua aparisao. 0 entretenimento violento estaria atentando contra o bem-estar 

psicol6gico e social de pessoas em paises os mais diversos, em vez de propiciar o convivio e harmonia sociais. 

Considerando a intensidade do uso da TV e a frequencia com que se veiculam atos de violencia, e razoavel 

esperar que de isto se derivem efeitos nocivos. Como se vera posteriormente uma enorme quantidade de 

pesquisa confirma esta expectativa. 
380(omstock et al. op cit. p. 13. 
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Dada a enorme complexidade do tema e o carater descritivo deste trabalho, 

antecipamos que seu tratamento nao sera exaustivo; buscar-se-a apenas apresentar algumas das 

condus6es que tern recebido maier respaldo empfrico nesta area de estudo. Tal procedimento 

sera aplicado na exposi~ao dos efeitos pr6-sociais da TV. 

No entanto, convem ressaltar que apesar da intensa tradi~ao de pesquisa, os efeitos da 

violencia televisiva continuam sendo urn dos mais controvertidos na area dos MCM381 . Parte 

de tal debate sera considerada no final desta se~ao. 

A investiga~ao sobre violencia na mfdia pode ser classificada em fun~ao da metodologia 

empregada: 

"0 recente trabalho sobre violencia na midia pede ser classificado de muitas maneiras. A 

distin<;ao mais importante envolve a natureza des efeitos a ser explorados. [ ... ] Estas 

ultimas investiga<;6es podem per sua vez ser divididas em termos de se usam metodologia 

correlacional ou experimentat e se centram-se principalmente na demonstra<;ao de 

resultados 'macros' ou na analise de processes subjacentes que podem conduzir a tais 

resultados." 382 

Ou em fun~ao des processes aos quais sao atribufdos sua inRuencia sobre o 

comportamento social: 

''Varies pesquisadores tern postulado pelo menos cinco tipos de processes: a

aprendizagem observacional de condutas apresentadas em TV; b- redu~ao per catarse 383 

des impulses des observadores para executar certas condutas como resultado de observar 

381 
Oskamp (ed.)op cit. p. 141. 

m UEBERT, R. e SCHWARTZBERG, N. Effects of Mass Media. Annual Review Psychology, 1977, 
vol 28, p. 156. 
383 

"A hip6tese da catarse e dificil de considerar seriamente dada a acumula~ao em anos recentes de diferente 

evidencia explicativa. Observac;oes longitudinais de 10 anos de durac;ao [ ... ] nao tern mostrado evidencia de 

que ver violencia possa reduzir a probabilidade de condutas agressivas. Os resultados de correlac;oes cruzadas 

e analises de regressao que surgem a partir destes estudos tornam nilo plausfvel que este 'impulse agressivo' 

possa estimular a ver violl!ncia em TV [ ... ] ha pouca evidencia convincente de que tais observac;oes 

decrementem a probabilidade de condutas agressivas. Assim, nossa discussao se concentrara na aprendizagem 

observacional mais que sobre a catarse." (Lefkowitz e Huesman Concomitants of Television Violence Viewing 
in Children [In: Palmer e Dorr op cit. p. 171]) 



outros executando-as1 c- mudan~as de atitude geradas per material violento apresentado 

em TV; d- mudan~as nas respostas fisiol6gicas e emocionais [ ... ); e- refor~amento de 

condutas observadas como resultado da exposi~ao des observadores a refor~o vicario. "384 

106 

Esta revisao centrara seu interesse em uma das teorias de maier alcance e repercussao na 

Psicologia Social contemporanea, a T eoria da Aprendizagem Social de Bandura. Ela 

concentrou-se inicialmente no estudo sistematico do comportamento agressivo a partir de 

modelos apresentados em TV, dando origem a uma proficua linha de investiga~ao 385 . A 

perspectiva te6rica da Aprendizagem Social, predomina ainda hoje na analise dos efeitos da 

TV violenta e e talvez, a principal representante do estudo experimental dos seus efeitos 386 . 

A seguir algumas das evidencias obtidas nesta linha de pesquisa. 

3. 2. 1 . Experimentos de laborat6rio 

"Os estudos pioneiros sobre agressao387 em TV foram conduzidos pelo psic6logo Albert 

Bandura e seus estudantes nos prim6rdios des a nos sessenta" 388
. Estes experimentos representam 

a primeira pesquisa modema a demonstrar que a conduta de urn observador (crian~as, adolescentes 

384 
idem. 

385 

"Ap6s os famosos estudos [ ... ] de Bandura nos anos sessenta, muitos investigadores tern se interessado 

no poder da mfdia para instigar imita~ao direta e imediata de atos de agressao modelada em formatos de 

televisao e filmes. Crescentemente, no entanto, os investigadores reconheceram, que formas mais generalizadas 

de desinibi~ao de conduta agressiva podem ocorrer como resultado da exposi~ao a violencia na mfdia, e desta 

forma resulta de grande interesse a desinibi~ao de categorias gerais de comportamento agressivo. (Liebert e 
Schwartzberg op cit. p. 1 56) 
386 

Freedman, apud Oskamp op cit. p. 14 7-148. 
387 

Bandura define a Agressao como, " ... urn comportamento destrutivo e danese que e social mente definido 

como agressivo sobre a base de uma variedade de fa teres, alguns res idem no avaliador mas que no executor". 
(Bandura op cit. p. 8.) 
388 

BANDURA, ROSS e ROSS ''Transmission of Agression Through! Imitation of Agressive Models". 

Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961 ,n. 63, 575 -582. / BANDURA e ROSS "Imitation 

of Film - Mediated Agressive Models." Journal ol Abnormal and Social Psychology, 1963a, 66, 3-11./ 

BANDURA e ROSS " Vicarious reinforcement and imitative learning". Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 1963b, 66, 601- 607. 
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ou adultos) pode ser influenciada simplesmente pela observa~iio do comportamento de outros, 

mesmo que apresentados via TV 389
• 

Bandura, (1973, p. 72) faz uma descric,;ao de seus primeiros experimentos: 

"A transmissao social da agressao atraves da for~a do exemplo tern sido mais claramente 

demonstrada em situa~6es experimentais controladas. Tipicamente estes estudos fazem 

uso de urn paradigma de modelamento originalmente empregado por Bandura, Ross e 

Ross ( 1961) no qual crian~as observam modelos comportando-se de uma forma ffsica 

e verbalmente agressiva ante uma grande figura de plastico inflada. Ja que estes estudos 

estao principalmente interessados em aspectos de aprendizagem, os atos agressivos 

modelados siio aqueles que raramente sao, se alguma vez, executados por crian\;aS que 

nao tern sido expostas as execu\;6es do modelo. [ ... ] Estas condutas fisicamente 

agressivas sao acompanhadas por peculiares comentarios hostis. Seguidamente a 
exposic,;ao da influencia do modelamento, se da as crian\;as a oportunidade de executar 

o que elas tern aprendido em uma situa\;iio que contem uma variedade de materiais que 

podem ser usados tanto para prop6sitos agressivos quanto nao agressivos. Os efeitos 

de aprendizagem siio medidos mediante a filmagem da conduta espontilnea das crian~as 

ou ao lhes solicitar que reproduzam todas as atividades modeladas agressivas e 

comentem o que possam lembrar (Bandura, 1965). A ultima medida prove o melhor 

fndice de aprendizagem observacional dado que as pessoas geralmente aprendem mais 

d 
• 

o que espontaneamente executam . 

Uma descric,;ao do procedimento empregado nos primeiros experimentos sobre 

aprendizagem de conduta agressiva a partir da observac,;ao de modelos via TV, realizados por 

Bandura e oferecida por Dorr (1986, p.72)1 

1 - uma crian<;a em idade pre-escolar e conduzida individualmente por urn estudante 

graduado ( co-investigador). 

2- a crianc,;a e solicitado que espere urn breve espac,;o de tempo (enquanto 0 

pesquisador term ina algum trabalho). 

389 Do . 72 rr op Cit. p. . 

-
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3- durante a espera a crians;a observa urn filme que contem as;6es agressivas. (0 filme 

em questao, e urn 'super 8' projetado sobre a tela de urn TV com o som proveniente 

de uma maquina gravadora). 

4- o filme mostra estudantes brincando agressivamente e de forma incomum com 

brinquedos
390

, que indufam urn grande palhas;o de plastico pendurado no teto, ao qual 

batiam no nariz, enquanto gritavam 'soco'. 

5- a crians;a e entao conduzida a uma pequena sala e convidada a brincar com 

brinquedos altamente atrativos, que incluem o palhas;o de plastico e outros brinquedos, 

tanto agressivos como niio agressivos. 

6- a crians;a e deixada a s6s, para brincar por urn perfodo de 10 min. 

7- as as;6es e verbalizas;6es da crians;a sao registradas por observadores ocultos por urn 

espelho de uma via. 

0 padrao de comportamento basico encontrado nestes experimentos se ajusta a 

seguinte descris;ao: 

"Ouando o comportamento das crian~as na sala de jogo era comparado, crian~as que 

tinham observado urn filme agressivo comportaram-se mais agressivamente que as crian<;as 

que nao tinham assistido ao filme agressivo. Elas executaram muito mais condutas e 

verbaliza<;6es agressivas copiadas fielmente do filme e manifestaram maier quantidade de 

a<;6es e verbaliza<;6es agressivas. 0 delineamento experimental esclarecia a causa de tais 

diferen<;as." 391 

390 
A imita~ao direta de agressiio na mfdia nao se dirige exdusivamente a demonstra~iio de hostilidade com 

brinquedos ante objetos inanimados. "Urn numero de estudos tern indicado que cria~s podem tambem imitar 

atos de agressao da mfdia contra seres humanos presentes." (Liebert e Schwartzberg op cit. p. 156) 
391 Dorr op cit. p. 7 2. 



Fig. 1- Reprodu~ao de conduta agressiva ap6s a observa~ao de urn modelo num filme 

(Bandura Ross e Ross, 1963) 

109 
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OUADRO 6 : TEORIA DA APRENDIZAGEM SOCIAL: PROPOSITOS 

Muito embora Bandura cedo afirmasse seu centro de interesse no desenvolvimento da T eoria e niio da 

fun~;ao social de urn meio de comunica<;ao particular, e suas premissas e prop6sitos extrapolassem o 

estudo dos efeitos da lV, as conota<;oes te6ricas e pnlticas de suas investiga~oes na area da 

aprendizagem ultrapassaram os domfnios da Psicologia - Clinica e Educadonal - para se constituir em 

urn dos principals pilares da pesquisa cientffica sobre os efeitos da lV em Psicologia Social: 

"A teoria de Bandura [ ... } constitui a Teoria mais compreensiva da aprendizagem imitava existente em 

Psicologia Social desde a T eoria dassica de Miller e Dollard. [ ... JO suporte empfrico que (Bandura) 

olerece para seu conceito de aprendizagem viciirio sem ensaio atraves de modelamento e simplesmente 

impressionante".(Shaw e Constanzo, 1970, p 68). Bower e Hilgard (1981, p.345) afirmam: "A 

Teoria da Aprendizagem Social prove uma melhor sfntese integrativa do que a teoria da aprendizagem 

moderna contribuindo il solu<;ao de problemas praticos. Esta tambem prove urn contexte compat!vel 

dentro do qual situar as teorias de processamento - de informa<;ao, de compreensiio de linguagem, 

memoria, imaginaria e solu~iio de problemas.[ ..• ] A teoria da Aprendizagem Social pode prover as 

bases do consenso para muita da pesquisa em aprendizagem na pr6xima decada". A seguir, alguns 

objetivos sublinhados por Bandura : A- Prover um corpo te6rico unificado para a analise do 

desenvolvimento, modific~ do pensamento e a conduta humana mediante urn conjunto de 

princfpios de aprendizagem social que dao maior infase: as variave:is sociais. (Bandura, 1963 p.11) 

"T entamos ampliar e modificar os principles existentes na T eoria da Aprendizagem e assinalar 

princfpios adicionais para explicar mais adequadamente o desenvolvimento e a modifica~o das 

respostas sociais humanas [ ... J tentaremos explicar todo tipo de conduta social em termos de 

fenomenos antecedentes de estimula~lio social, tais como; as caracterfsticas de comportamento dos 

modelos socials, aos quais a crian~a tern sido exposta, as contingencias de refor<;o de sua hist6ria de 

aprendizagern e os metodos de instru~ao ernpregados para desenvolver e modificar sua conduta social. 

Embora nao neguemos a importanda das variaveis constitucionais no desenvolvimento da 

personalidade, nao tentaremos examinar em detalhe o seu papel; somes da opiniao de que e mais 

frut!fero por enquanto o estudo das influendas da aprendizagem social." (Bandura , 197 7, p. 54 ) 

"Este volume apresenta um corpo te6rico para analisar a motiva~ao humana, o pensamento e a a~ao 

desde a perspectiva da cogni~ao social." (Bandura, 1986, prefacio) B- lnte:grar o e:nfoque: s6cio

comportame:ntal com os resultados de investiga~6es bern controladas em diversos campos como; a 

psicologia evolutiva, social, experimental e a psicopatologia assim como da antropologia, e a 

sociologia. (Bandura, 1963, p. 11) "Neste livro eu tentei analisar o funcionamento humane a partir 

de uma ampla perspectiva social, isto requer o desenvolvimento de uma pesquisa de nosso proprio 

campo. [ ... ] E uma tarefa formidavel, dada a imensa literatura nas varias sub-especialidades do 

funcionamento humano, e dado que suas determinantes transcendem os limites arbitrarios das 
disciplinas academicas." (Bandura, 1986, prefacio) C- De:monstrar que os principios da 
apre:ndizagem social pode:m explicar a aquisi<_;ao € manuten<.;ao de respostas que se de:sviam das 

normas sociab e que siio aplicaveis tanto na pratica dlnica como na socializa<_;ao das crianr;as. 

(Bandura, 1963, p.12) D- Enfatizar o papel que de:sempenba a imita~ e as pautas de refo~o no 
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desenvolvimento de modos de conduta sodalmente aceitaveis e censurados. (Bandura, 1963, p. 

56) E- Considerar detalhadamente os mecanismos da aprendizagem observacional e os processes de 

difusio social. (Bandura, 1986, prefacio) F- Estudar a continuidade da aprendizagem social da 
infancia a idade adulta e a importancia que tern as experiendas de aprendizagem da infanda e 

adolescencia - tanto no lar como nas situa\f6es extra familiares - para provocar , moldar e manter pautas 

de conduta que seguem se manifestando, embora, com modificat;6es, em periodos posteriores da vida. 

(Bandura, 1 963, p. 12) 

Liebert ( 1 97 3, p. 1 57) ap6s revisar a evidencia disponfvel ate essa data sobre os 

efeitos da exposi\fiio a modelos via TV, conclufa: 

"Na base da avalia~ao de muitas linhas de evidencia convergentes, envolvendo mais de 

50 estudos que tern incluido rna is de 1 0. 000 crian~as e adolescentes norma is de todas 

as origens possiveis, o peso da evidencia e claro: os efeitos do ensino demonstrative e a 

instiga\fiio que a televisao agressiva tern sobre os jovens sao de suficiente importancia para 

merecer uma interven~ao imediata". 

De acordo com Pfromm Netto (1987, p.72), os resultados da pesquisa realizada ate 

hoje nesta area, confirmam as 'previsoes pessimistas e preocupantes' relacionadas com a 

exposi<;iio das crian\faS a programas violentos de TV e constituem a base da argumenta~;ao em 

prol da 'redu\fiiO das manifesta~;6es agressivas na TV.' 

Esta evidencia sugere que observar modelos violentos na TV pode gerar quatro efeitos 

basicos. 
392 

Bandura os explicaria extensivamente no transcurso das quatro decadas em que sua 

obra tern se desenvolvido e refinado: 

392
0uatro subprocesses incidem na Aprendizagem Observacional; a- aten~ao; determina que aspectos da 

situa~o de modelamento recebem ate~ao. b- de rete~ao 1 envolve a codi~ca~ao verbal e imaginaria da 

informa<;ao que sera armazenada e utilizada no futuro. c- reprod~ao motora/ habilidades condutuais; relativa a 
capacidade de traduzir as atividades observadas em a~6es motoras abertas. d- motivacionais: baseadas na 

observa~o das contingencias de relor<;o que se derivam da conduta do modele, provem o incentive para a 

ad~ao e execu<;ao das condutas observadas. Estes processes determinam o curso, a quantidade e a qualidade 

da aprendizagem a partir da observa<;ao de modelos. 
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1 . Adguirir novos padroes de pensamento, afeto e conduta 

Observando a conduta de outros (modelos) e as consequencias que esta produz, o 

indivfduo aprende uma parte consideravel de seu repert6rio de conduta e seu comportamento 

social. "Grande parte da aprendizagem observacional ocorre sobre a base da observa~ao casual 

ou direta de conduta e como esta e executada por outros em situa~oes cotidianas. "393 

0 repert6rio de padr6es de pensamento, afeto e conduta a ser aprendidos mediante o 

modelamento e virtualmente ilimitado. A aquisi~ao da conduta acontece "simplesmente olhando 

o que o modelo faz, ainda que nao procure ativa e espontaneamente imitar ao mesmo tempo o 

comportamento do modelo" 
394

, e sem precisar de refor~o direto ou incentivos extemos. 

Segundo Bandura (1986, p.49), "a Aprendizagem Observacional se revela mais 

claramente quando modelos exibem novos padroes de pensamento e conduta que os 

observadores ainda niio possuem mas que, ap6s a observa\;iio, eles podem reproduzir de forma 

similar". 

Desta forma, e gra~as ao vasto espectro e abundancia de comportamento violento 

modelado na TV, "as pessoas podem aprender uma variedade de formas de agressao mesmo 

na ausencia de exemplos e de instru~ao direta tanto no lar como na subcultura imediata ... "395 

A partir de tais exemplos os observadores ainda poderiio desenvolver e/ou adaptar novas 

formas de conduta violenta ou estrategias de a~ao. 

0 efeito da aquisi~ao de novos padroes violentos a partir de modelos apresentados via 

TV, verifica-se tambem para apresenta~oes de violencia 'nao dramatica' veiculada com extrema 

freqi.iencia pelos telejornais396
: 

393 
Bandura op cit. p 39-40. 

394 
PFROMM NElTO, S. Psicologia da Aprendizagem e do Ensino. Sao Paulo: Ed. EDUSP, 1987, p. 

71. 
395 

Bandura, 1977, p 39-40. 
396 

bibliografia sabre efeitos associados a notfcias em TV ( ver anexo 1 ) 



"Ha varias formas pelas quais os noticiarios de violencia podem servir como instrumento 

de influencia [ ... ] se os relatos televisivos transmitem informa~ao detalhada sobre atos e 

estrategias de agressao, eles podem contribuir na difusao dos mesmos metodos que 

relatam atraves da instru~ao que provem ... "397 

2- lnibir ou desinibir condutas 

"Os relatos dos epis6dios violentos pela mfdia nao s6 revelam o uso de armas destrutivas 

e t<lticas agressivas, mas tambem podem influenciar os limitantes da agressao pela 

apresenta~ao das conseqUencias da violencia." 398 

!13 

Ao se envolver em determinadas circunstancias ou executar a~oes especfficas, o 

modelo pode estimular ou inibir a apresenta~ao de condutas no observador. As conseqiiencias 

observadas das a~oes do modelo servem para informar o sujeito sobre a executabilidade e os 

riscos de agir da mesma maneira. Desta forma, o sujeito pode antecipar eventuais conseqiiencias 

que podem se derivar da execw;ao das condutas observadas, prescindindo de se expor 

diretamente a situac;ao e de executar ele proprio a ac;ao em questao. 

Se as conseqiiencias de agir agressivamente sao positivas, facilitam a obtenc;ao de fins, 

sao elogiadas ou aprovadas socialmente, ou simplesmente nao sao acompanhadas de nenhuma 

contingencia desagradavel ou perda de privilegios e vantagens para o modelo, o efeito da 

observac;ao tendera a desinibir a expressao de comportamento violento no observador. 0 

contrario acontecera se as conseqiiencias observadas de se comportar de forma violenta sao 

negativas: 

"Ver o sucesso de outros pode funcionar como urn motivador para ativar expectativas nos 

observadores de que eles podem ganhar refor~os similares por execu~6es analogas. 

Adicionalmente, a avalia~ao de pessoas e atividades podem ser significativamente 

alteradas com base nas conseqUencias observadas. Ordinariamente observar castigo tende 

a depreciar os modelos e sua conduta, enquanto os mesmos modelos podem ser uma 

397 Bandura, 1986, p. 292. 
398 

Bandura, 1973, p. 283 



fonte de emula~ao quando as suas a~6es sao admiradas. Porem, os agressores podem 

ganhar, mais que perder, status aos olhos de seus companheiros quando eles sao 

castigados per urn estilo de conduta valorizado pelo grupo, ou quando eles agridem 

contra praticas institucionais que viol am val ores professados pel a sociedade". 399 

" ... os relates de atos violentos que a mfdia faz, pod em influenciar os limitantes da 

agressao dependendo de como se apresentem as conseqUencias. Dado que cada ponte 

de audiencia significa milhoes de d6lares de retorno publicitario, as imagens que 

acompanham os noticiarios sao selecionadas para atrair e manter os observadores, tanto 
• f n 400 quanto para m ormar. ... 

114 

As implicac;:6es que se desprendem de tal evidencia, assumem dimens6es preocupantes 

se consideradas a luz da convergencia dos resultados da analise do conteudo da programac;:ao 

da TV comercial em um grande numero de pafses : 

"A analise dos programas televisivos revela que a conduta violenta e apresentada, na sua 

maioria, como penmissfvel, exitosa, e relativamente limpa [ ... ] os testemunhos das 

apresenta~6es dramaticas de violencia tenderao a aprovar tal comportamento ou se juntar 

aos assaltos rna is que buscar solu~6es alternativas. A violencia nao s6 mostra que 

compensa, mas que e de amplo uso entre os super-her6is, que acabam com seus 

adversaries de fonma rapida e mecanica como se assassinar seres humanos nao tivesse 

d • A • )} 401 
gran e rmportanCia . 

Estas conclus6es sao confirmadas por uma variedade de estudos do conteudo da 

programac;:ao em diversos pafses: 

a- A violencia na TV e premiada ao menos tantas vezes quantas e castigada. 

b- Os bons e os maus violam a lei com a mesma frequencia e empregam igualmente a 

violencia para obterem pretenses 'bons' fins. 

399 
BANDURA, A Social Learning Theory of Aggression. Journal ol Communication. Summer, 1978, 

vol.28, (3), p. 22. 
400 Bandura, 1986, p. 292. 
401 

idem. 
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c- 0 emprego de meios ilegais e violentos para alcanc;;ar as metas perseguidas e premiado 

mais freqiientemente que o emprego de meios legais, socialmente corretos, nao violentos. 

lsto e especialmente patente nos programas destinados as crianc;;as. 

d- A TV nao oferece outra alternativa igualmente 'bern sucedida' para superar as 

dificuldades, os conflitos que sao comuns em nossa vida e em nossa sociedade. 402 

Estes resultados realc;;am a importilncia da discussiio sabre os efeitos da apresentac;;ao de 

'violencia dramatizada' em TV, sabre o comportamento social. 

De forma inversa tern se estabelecido que: 

"Sob condic;;6es onde a agressao estimulada via TV, e firmemente desaprovada ou cria 

novas sanc;;oes sobre a conduta danosa, os efeitos instigativos da TV sao diminuidos 

por castigos ambientais. A rede de efeito do modelamento agressivo pode ter uma 

alterac;;ao pouco notavel ou mesmo dedinar na incidencia das a~oes agressivas. Ja que 

as influencias do modelamento sao mediadas por controle de estfmulos, a predic;;ao dos 

resultados pode estar na situac;;ao especffica. A agressao televisiva que e suprimida por 

ambientes proibitivos, pode ser exibida quando o risco de castigo e pequeno." 403 

[grifos nossos] 

3- Facilitar a apresenta~ao de condutas ja aprendidas 

"Os tipos de modelos que prevalecem dentro de uma situac;;ao social, determinam em 

parte que qualidades entre muitas altemativas, sao seletivamente ativadas". 404 

A execuc;;ao de condutas por um modelo sobre as quais niio ha fat ores inibit6rios (ex: 

quando a conduta violenta e mostrada como socialmente aceitavel) eleva a probabilidade de 

que o observador reproduza a conduta observada ou execute uma resposta similar. Este efeito 

aplica-se a condutas que ja pertencem ao repert6rio do sujeito, islo e, que ja tenham sido 

aprendidas. 

402 
Eurasquin,Mantilla e Vazques op cit. p. 46-4 7. 

403 
Hicks apud Bandura e Walters op cit. p. 146. 

404 Bandura, 1986, p. 292. 
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Dada a intensa apresentac;ilo de modelos na programac;ao cotidiana da TV, 

considerando que sob uma parte dominante do comportamento violento modelado nao pesam 

restric;6es ou consequencias inibit6rias, e em virtude des altos indices des padroes de 

exposic;ao a tal material durante lapses de tempo que atingem anos
405

, e razoavel prever a 

ocorrencia de urn efeito 'facilitador' traduzido no incremento da probabilidade de apresentac;ao 

de comportamento violento no observador. 

4- Orientar a atenc;ao a estrmulos particulares 

"A conduta do modele nao funciona unicamente como instigador para atos similares, esta 

tambem direciona a atenc;ao do obse.vador a objetos particulares ou aspectos ambientais 

f n 406 
que outros avorecem . 

Como resultado, o observador podera usar os mesmos objetos e estrategias 

transgressoras ou violentas de novas formas e para novos prop6sitos. 

Nos primeiros experimentos, Bandura lembra como crianc;as que observaram um boneco 

sendo golpeado com urn pau nao se limitavam a emprega-lo da mesma forma, mas, de maneiras 

alternativas. lsto nao ocorria em crianc;as que nao tinham observado urn modele agressivo 

usando o instrumento agressor. 

"a conduta do modelo canaliza a atenc;ao do obse.vador face a estimulos particulares ou 

direciona o obse.vador dentro de contextos nos quais geram condutas similares." 407 

Assim, a Aprendizagem Observacional nao se limita as condutas ou estrategias 

violentas apresentadas na TV. Embora o meio, com frequencia, introduza Formas altamente 

405 
Obse.va-se que os conteudos da violencia em TV, omitindo ligeiras flutua~oes, tern se mantido 

relativamente estaveis. 
406 

Bandura, 1986, p. 50. 
407 ibid. 
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inovadoras de agressao
408

, os observadores poderao desenvolver varias;oes ou usos alternatives 

das estrategias ou as;oes apresentadas. Urn exemplo de tal efeito encontraria-se nas ondas de 

atos terroristas, extorsi5es e modalidades criminosas
409 

que se popularizam ap6s ser modeladas 

nas series 'de entretenimento' ou nos telejornais. Varias;oes que configuram padroes nitidamente 

identificaveis com as modeladas na N ou suas reprodus;oes identicas, sao adotadas na 

comissao de atos criminosos.'
10 

5- Ativar respostas emocionais 

"A N pode influenciar profundamente o estado de ativas;ao do observador e alterar sua 

conduta afetiva e emocional". 411 

Observar modelos que expressam reas;oes emocionais pode produzir ativas;ao emocional 

nos espectadores. A ativac;ao pode alterar a intensidade e a forma da conduta subsequente e 

potencialmente condicionar situas;oes e ambientes a tais reas;i5es. 
412 

Num de seus primeiros livros
413

, Bandura escreve: 

"Urn a serie de experimentos [ ... ) demonstra que quando se castiga a urn modele em 

presens;a de urn observador, este tern rea<;i5es condicionadas de medo.[ ... ] respostas de 

medo
414 

podem se adquirir mesmo quando o proprio observador nao recebe o castigo." 

408 Bandura e Walters op cit. p. 102-103. 
409 Convem lembrar a onda de assaltos a bancos e transportadoras de dinheiro onde as estrah~gias seguiam os 

padr6es extrafdos de tais apresentac;oes televisivas. 
410 Bandura exemplifica lembrando a onda de extors6es a aerolinhas em diversas partes do mundo dos meses 

ap6s o aparecimento do programa da TV; "Doomsday Flight" onde os extorcionistas conseguiam seus 

prop6sitos com a amea<,;a de uma bomba barometrica localizada no interior de uma aeronave. Algumas 

extors6es for am pagas por aerolinhas comerciais para obter a localizac;ao de bombas durante voos. 
411 ZILLMAN, D. Television Viewing and Phisiological Arousal. (In: BRYANT, J. e ZILLMAN, D. 

(Eds) Responding to the Screnn; Reception and Reaction Processes.Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

1991' p. 1 03.) 
412 Bandura, 1 98 6, p 50. 
413 Bandura e Walters op cit. 
414

A resposta emocional era medida mediante um galvanometro que registrava a conduc;ao eletrica da pele. 
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A observa<;ao de atos de violencia nao s6 induz respostas emocionais de medo, mas 

estados de ativa<;ao que predisp6em a execu<;ao de condutas violentas: 

"Conteudos de televisao excitante de uma ampla variedade de tipos (da qual a violencia 

e s6 urn exemplo) podem provavelmente ativar ou estimular condutas que de outra 

maneira nao seriam expressadas ou manifestados em baixo nivel". 415 

"0 contagio de condutas [ ... ] e outras form as de conduta de massas [ ... ] refletem 

sem duvida urn aumento dos efeitos mutuos de modelamento, provoca<;ao e desinibi<;ao em 

situa<;6es em que os observadores participantes estao excitados emocionalmente." 416 Exemplos 

cotidianos poderiam ser observados nos multiples confrontos, transgress6es, agress6es e ate 

assassinates entre espectadores de esportes violentos. (Ex: futebol, jockey, etc.) Ante o 

modelamento de violencia continua por parte dos jogadores, a resposta emocional do 

observador
417 

elevaria a probabilidade de incorrer em condutas violentas. 

Num artigo mais recente Tavris afinmai 

"Embora alguns investigadores duvidem que o entretenimento violento em N tenha urn 

efeito significative a Iongo prazo na esmagadora quantidade de seus observadores, [ ... ] 

ha uma extensa e convincente evidencia de que os esportes o geram.[ ... ]O efeito usual 

e um incremento na ira [anger], mas alguns estudos tambem encontram grande violencia, 

destrutividade e mesmo tendencias belicas." 418 

0 grau de excita<;ao emocional do observador incide na 'influencia social' que possa 

conseguir o modelo. Ao comparar as respostas de tres grupos de sujeitos a urn filme cornice, 

mediante a observa<;ao de sua conduta e auto-relates, investigadores estabeleceram que os 

415 
Comstock op cit. p. 2 8. 

416 
Bandura e Walters op cit. p. 94. 

417 

Embora em conjunsao com fatores associados ao grupo de referenda, e a disponibilidade de ferramentas 

de agressao ou ausenda de inibidores - fiscalizac;ao policial - entre outros. 
418 

Tavris apud Oskamp op cit. p. 194. 
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sujeitos que receberam adrenalina via endovenosa antes do filme, 'se divertiram mais', se 

comparados com os grupos de controle 419
: 

" ha multiplas provas de que a excita~ao emocional, provocada por situa~6es de 

estresse ou pelo usc de drogas, aumenta a probabilidade de que se modifique a conduta 

social e que a estimula~ao proporcionada pelo modele determina a magnitude e o 

sentido destas mudan~as de conduta ". 420 

0 autor resume os efeitos que podem derivar do modelamento simb6lico421 , isto e, da 

exposi<;;ao a 'modelos plasticos' (apresentados via TV) 422 : 

"Os modelos fazem mais que ensinar novos estilos de pensamento e conduta. As 

influencias do modelamento podem lortalecer ou debilitar inibi~oes sobre condutas que 

os observadores tenham aprendido previamente. As restri<;6es comportamentais sao mais 

fortemente desenvolvidas pela observa<;ao das consequencias experimentadas pelos 

modelos. Ver modelos punidos tende a inibir condutas similares em outros. 

I nversamente, observar outros se envolver em atividades amea~adoras ou proibidas sem 

consequenCias aversivas pode reduzir inibi<;6es nos observadores. Tais efeitos 

desinibit6rios sao mais fortemente revelados em aplica<;6es terapeuticas dos princfpios do 

modelamento. [ ... ] As a<;6es de outros podem tambem servir como guias sociais para 

elicitar condutas preexistentes. A resposta de lacilita~ao se distingue da aprendizagem 

observacional em que nada novo e aprendido, e da de desinibi<;ao, em que a conduta e 

socialmente aceitavel e desta forma esta livre de restri<;6es. Na resposta de facilita<;ao, as 

a<;6es modeladas funcionam simplesmente como incita<;6es sociais.[ ... ] As influencias do 

modelamento tern efeitos adicionais, embora estes sejam menos importantes. A conduta 

des modelos pode orientar a aten~o a objetos particulares entre altemativas 

disponiveis. Como resultado os observadores podem usar os mesmos objetos 

amplamente, embora nao necessariamente na mesma maneira. [ ... ] finalmente, observar 

express6es afetivas produz ativa~ao emocional, que tende a incrementar a 

responsividade. A ampla evidencia revela assim que, as influencias do modelado podem 

servir como instrutoras, inibidoras, desinibidoras, facilitadoras, incrementadoras 

adicionadoras - de estfmulos, e ativadores emocionais." 423 [grifos nossos] 

419 
Schater e Wheeler apud Bandura e Walters op cit. p. 94. 

420 
Bandura e Walters op cit. p. 9 4. 

421 
Bandura, 1977, p. 49-50. 
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E conveniente notar que, embora as condus6es de Bandura derivem quase 

exdusivamente de estudos experimentais, os investigadores acreditam que tenham implica\;6es 

para a 'vida real', visto que os resultados de outras pesquisas niio experimentais revelam 

correla\;6es positivas entre observar violencia e a agressao na 'vida real'. 

Uma pesquisa realizada na decada de 80 confirma a relevancia de tais achados e sua 

rela\;iiO com a violencia na 'vida real ' : 

" 0 temor de que a TV tenha incrementado o crime nos Estados Unidos e de fato bern 

fundamentado. Pela primeira vez, urn estudo avaliou diretamente como a introdu~ilo da 

televisao afetou o crime e sugeriu fortemente que a televisilo incrementa o furto. Embora 

nao sejam conclus6es definitivas sobre o efeito da TV em outros crimes, parece garantido 

que o impacto da TV seja forte sobre crimes menos series como furto comparados com 

crimes mais series como assassinate, assalto agravado ou roubo [ ... ] a televisao esta agora 

rapidamente se espalhando dentro de paises do terceiro mundo [ ... ] e a programa~ao 

norte-americana forma uma parte importante do regime da TV. Podem estas regi6es 

esperar um incremento nos crimes [ ... ] uma vez que a TV tenha sido introduzida?" 424 

Desta forma a evidencia de que as pessoas podem aprender tanto de modelos 

simb61icos como de modelos presentes indica que a TV e uma importante Fonte de influencia 

social. 425 

Alguns fatores relacionados com os tipos e atributos das apresenta\;6es de violencia 

incidem na ocorrencia de conduta agressiva. Comstock 426
, menciona os seguintes: 

a- Os desenhos animados de carater violento, podem conduzir a execu\;iiO de conduta 

agressiva no observador tanto quanto programas de caracteres vivos. Ambos incrementam a 

probabilidade de execu\;ao de conduta violenta. 

424 

HENNIGAN, K. et al. Impact of the lntrodution of Television on Crime in the United States: Empirical 

Findingand Theoretical Implications. Journal ol Personality and Social Psychology, 1982, vol. 42, n. 3, p. 

461-477. 
425 

Bandura, 1977, p 39-40. 
426 

COMSTOCK, G. Types of Portrayal and Aggressive Behavior. Journal of Communication. 1977, 
v.27, 3, p.189-198. 
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b- A exposi~ao repetida a modelos, 'desenhos' ou 'humanos', nao elimina a 

possibilidade de que uma nova exposi~ao incremente a probabilidade de ocorrencia de 

conduta agressiva: 

"Os participantes de cada experimento tern uma hist6ria tfpica de exposi~ao a televisao. 

Como resultado toda demonstra~ao de incremento de execu~ao agressiva atribufvel a ver 

violencia em televisao e tambem uma demonstra~ao de um efeito imunizante derivado e 

uma previa exposi~ao extensiva a apresenta~6es violentas". 427 

c- A execu~ao de agressao nao depende de uma frustra~ao atfpica, embora a frustra~ao 

facilite a sua apresenta~ao. Experimentos tern mostrado efeitos sem o emprego de frustrac;ao. 

d- "Embora o 'efeito' de alguns experimentos possam ser de jogo agressivo mas nao 

anti-social, as implica~6es sobre a contribuic;ao da televisao violenta a agressao anti-social 

permanecem. "
428 

Em bora se argumente que bater num boneco de plastico nao constitua urn a 

agressao real, nao se altera o fato de que em certas circunstancias a exposi~ao a violencia em 

TV pode elicitar a execu~ao de agressividade em pessoas jovens, de que tal aquisi~ao de 

conduta violenta possa ser empregada depois numa situa<;iio real, de que e uma forma nao 

ambigua de medir a agressao, e de que urn consideravel numero de experimentos com o 

emprego de bonecos obtem resultados paralelos. 

e- A probabilidade de execu<;ao de violencia num observador se incrementa quando: 

- a agressao e justificada ou socialmente aceitiivel, motivada pela malfcia ou conveniencia; 

- e refor<;ada ou nao produz conseqi.iencias aversivas para o modelo; 

- a similaridade entre os ambientes simb6licos e reais e maior; 

- se apresenta o modelo violento com caracteristicas similares ao observador; 

427 
idem 

428 
idem. 
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- se mostram as interas;oes violentas como motivadas por uma tentativa de causar dano a outra 

- se apresenta a interas;ao violenta de forma realista mais que ficcional; 

- se apresenta material altamente excitante, de toda Indole; 

- as as;oes dos modelos de violencia nao sao criticadas por uma fonte alheia a apresentas;ao. 

f- A exposis;iio a lY pode dessensibilizar as pessoas mais jovens a responder a violencia 

em seu ambiente. Porem, convem notar que as crians;as niio sao as unicas vulneraveis a influencia 

da violencia na lY. Kniveton e Stephenson (1973) 
429

, encontraram que "a propensiio das 

crians;as a imitar modelos agressivos era uma caracterfstica persistente": 

" ... a televisiio tambem aumenta a frequencia e a intensidade do comportamento e da 

linguagem de natureza violenta entre pessoas adultas, e pode desenvolver nas pessoas em 

geral uma visao distorcida do grau de peri go ou de risco existente no mundo [ ... ) adultos 

submetidos a uma 'dieta' constante de violencia televisiva tornaram-se de animo 

progressivamente mais hostil e agressivo, agiram mais agressivamente com familiares, com 

colegas de trabalho e amigos, e passaram a ser menos tolerantes em rela~ao a pequenas 

frustra~oes." 430 
[grifo nosso] 

Dorr e Kovaric
431

, parecem concordar com este fato: 

"Daqueles estudos que examinam o impacto diferencial da violencia em TV sobre 

observadores de diferentes idades, seis nao encontraram impacto diferencial [ ... ] 

Nenhuma idade em particular parece ser imune. Similarmente, nenhuma idade particular 

parece ser mais ou menos agressiva que outra. A maioria dos estudos revisados ate aqui 

nao encontram diferen<;as significativas por si [ ... ] Assim encontramos que todos os 

grupos de idade sao capazes de ser afetados pela exposi~o a violencia em TV, mas 

nenhum grupo de idade parece ser mais claramente agressivo que os outros [ ... ] nossa 

conclusao sobre as diferens;as de idade na exposi<;iio a violencia televisiva e ambfgua. 

T emos alguma evidencia de que na pre-adolescencia e no infcio da adolesd!ncia, os 

429 apud Lefkowitz e Huesman (In: Palmer e Dorr op cit. p. 164) 
430 Pfromm Netto, 1980. 
431 

In: Palmer e Dorr op cit. p. 188. 



jovens estao mais dispostos a ver violencia que os adolescentes mais velhos [ ... ] e alguma 

evidencia que contradiz diretamente isto". 432 [grifos nossos] 
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g- A disponibilidade de armas ou ferramentas, oportunidade de incorrer em violencia, 

presen<;a de um alvo particular, e outros fatores situacionais. T ais fatores situacionais niio 

diminuem a importancia do Iugar da TV na ocorrencia de viol en cia. 

E consensual na comunidade academica a ideia de que a TV exerce hoje uma grande 

inRuencia nas pautas de conduta social. Por tal motive as implicasoes que se desprendem dos 

estudos experimentais sobre aprendizagem observacional da agressiio sao de enorme interesse 

na discussao objetiva sobre os efeitos da programasao violenta. 

Bandura e sua equipe demonstraram que observar violencia em TV tem efeitos 

concretes no comportamento social imediato e ulterior. Tais resultados tem sido confirmados em 

sujeitos das mais variadas caracterfsticas idiossiner<iticas e s6cio-demograficas, numa ampla gama 

de situa<;6es e ambientes. Desta forma, os efeitos derivados da exposi~;ao a modelos na TV, 

levantam importantes implica<;6es sociais se considerados a luz de fatores inerentes ao conteudo 

e a forma predominantes da TV comercial 433
• 

A expansiio da gama de modelos disponfveis 

"0 advento da TV tern expandido enormemente a variedade de modelos disponfveis 

para a crian~ em crescimento. Enquanto os seus predecessores, especialmente aqueles 

nos lares de classe media, tiveram uma oportunidade limitada de observar agressao brutal, 

a crian~a modema tem presenciado inumeraveis punhaladas, pancadas, estrangulamentos, 

e menos espalhafatosas mas igualmente destrutivas formas de crueldade mesmo antes que 

eles tenham alcan~ado a idade de ir para o jardim ... " 434 (grifo nosso] 

432 Dorr e Kovaric (In: Palmer e Dorr op cit. p. 188) 
433 Bandura, 1977, p. 39-40. 
434 ibid. 
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Antes da apari~o dos MCM, crian93s e adultos realizavam sua aprendizagem social 

observando os modelos disponfveis em seu ambiente imediato. Membros da famnia, figuras de 

autoridade na escola, e outros membros que se distinguiam na sociedade eram apontados como 

os modelos de conduta. 0 controle das Fontes de socializac;;ao as quais eram expostas as 

crianc;;as era viavel, dado que os pais e educadores estavam em condic;;oes de escolher os 

modelos que, em sua opiniiio, mais convinham para o adequado desenvolvimento e o convfvio 

social. 

0 aparecimento da TV alteraria drasticamente esta situac;;ao. A grande variedade de 

'model as plasticos ou simb6licos' 
435 

que ela veicula, restringe a possibilidade de que pais e 

educadores escolham a que tipo de modelos gostariam que suas crianc;;as fossem expostas; 

Nas palavras de Bandura: 

"Outra Fonte influente de aprendizagem social em qualquer idade e o abundante e 

variado modelamento simbolico provido pela TV, filmes, e outros meios visuais. 0 
advento da TV tern expandido enormemente a gama de modelos disponiveis para as 

pessoas. Enquanto antes as inFiuencias de modelamento eram amplamente limitadas ao 

comportamento na propria comunidade imediata, nos dias de hoje diversos estilos de 

comportamento sao trazidos as pessoas dentro do conferta de seus lares atraves do 

vefculo da televisao. Tanto crian~s como aduitos adquirem atitudes, padroes de 

pensamento, indina~Oes emoc:ionais, e novos estilos de conduta atraves do 

modelamento simbolico." 436 [grifos nossos] 

Numa obra ulterior, Bandura reafirma a importancia da observac;;ao de modelos 

simb61icos no relative a outro aspecto fundamental da socializac;;ao: o desenvolvimento do 

'juizo moral': 

"Os pais, e clara, nao sao a Fonte exclusiva de juizos marais e conduta das crian~as. 

Outros adultos, pares, e modelos simb61icos desempenham tambem uma func;;ao influente 

435 Estes podem ser apresentados via imprensa ou se distribuir " ... nos filmes, na TV e outras exibil;6es 

audiovisuais." (Bandura e Walters op cit. p. 59) 
436 idem p.60. 



[ ... ] para o desenvolvimento da crian<;a. 0 modelo televisionado, que dramatiza urn 

vasto numero de conflitos morais, constitui outra parte integrante da aprendizagem 

social. 0 modelamento simb6lico inlluencia o desenvolvimento de julzos morais pelo 

que apresenta como conduta aceitavel ou repreensfvel e pelas san<;6es e justifica<;6es 

aplicadas a este." 437 [grifo nosso] 
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Desta fonna, a~rma Bandura, "com o incremento no uso de modelamento simb6lico, 

pais, parentes, professores e outros modelos tradicionais podem ocupar papeis menos 

proeminentes na aprendizagem social..." 438 

Potencial lnstrucional do Meio 

Urn dos subprocesses basicos nos quais se apoia a aprendizagem observacional refere

se aos nfveis de atenc;ao que as atividades modeladas possam suscitar. 

A quantidade e a qualidade da aprendizagem dependem do nfvel de atenc;ao que o 

observador mantenha sobre a(s) atividade(s) modelada(as). 

A capacidade da lV para manter altos nfveis atencionais constitui urn fator potenciador 

dos seus efeitos sobre o observador. Bandura explica: 

"0 processo basico do modelamento e o mesmo de se o comportamento e conduzido 

atraves de palavras, imagens, ou a<;6es ao vivo". Diferentes formas de modelamento, 

porem, nao sao sempre igualmente efetivas. E com freqUencia dificil comunicar atraves de 

palavras, a mesma quantidade de informa<;ao contida numa imagem ou demonstrada ao 

vivo. Adicionalmente, algumas lormas de modelamento podem ser mais poderosas que 

outras em comandar a aten~o. Crian~s ou adultos, nesta materia, raramente tern que 

ser for~dos a ver TV, enquanto que relatos orais ou escritos das mesmas atividades 

podem nao manter a sua aten~o por muito tempo. Os modes simb61icos descansam 

fortemente sobre requisites cognitivos para seus efeitos. Observadores com habilidades 

conceituais ou verbais sub-desenvolvidas, provavelmente se beneficiarao mais de 

demonstra<;6es condutuais que do modelamento verbal." 439(grifo nosso] 

437 Bandura, 1977, p. 44. 
438 ibid, p. 39-40. 
439 

Bandura, 1977, p.40. 
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Associando as propriedades pedag6gicas das apresentac;;oes audiovisuais da TV com a 

aprendizagem de condutas e estrategias violentas temos: 

"Ha viirias formas nas quais transmitir viol~ncia pede produzir efeitos sociais. Os relatos 

detalhados de atividades tem potencial instrucional. Analises previas de contagio da 

agressao, embora complicadas por muitos determinantes, dao algum apoio a opiniao de 

que a cobertura dos meios massivos de distiirbios sociais civis podem assumir a forma 

de agressao coletiva e inadvertidamente contribuir a dissemina-la." 440 [grifos nossos] 

"... os observadores podem aprender a partir dos jornais, entre outras coisas, como 

explodir bombas molotov, manejar urn cortador amea~adoramente, e as etapas que se 

requerem para seqiiestrar uma aeronave exitosamente. Embora os meios impresses 

disseminem informa~ao sobre os atos de viol~ncia, a TV tem um grande potencial para 

influenciar o comportamento porque esta representa os eventos mais vivamente e 

concretamente. Alem disso, a maioria das pessoas aprende sobre novos incidentes vendo 

TV rna is que na leitura de revistas ou jornais. (Schramm, Lyle and Parker, 1961). 0 

poder das imagens e confirmado por Barrow e Westley (1960), que acreditam que 

observadores jovens aprendem mais da TV que de uma versao de novos eventos 

transmitidos pelo radio." 441 [grifos nossos] 

0 fndice de exposio;;iio a modelos violentos 

Ja no infcio, apresentaram-se algumas estatfsticas relativas a intensidade dos padr6es de 

uso da TV. Mencionava-se como o meio e usado com freqiiencia como 'baba eletronica' 

desde os primeiros dias de vida. 0 numero de aparelhos espalhados na casa, os padroes de 

uso dos pr6prios membros da famflia
442

, o incremento no tempo de 6cio dedicado a TV, a 

440 
ibid, p. 39-40. 

441 
ibid, p. 39-40. 

442 
" ••• tr~ series de dados refletem a opiniao publica frente a televisao [ ... ] a televisao hd caido na estima 

publica manifesta. As pessoas v~m mais, mas a tern em menor estima.[ ... ] grande parte do publico permanece 

favoravel a televisao. Uma consideravel maioria assume a televisao como interessante, excitante, informativa, 

maravilhosa e imaginativa. Perto da metade dira que e 'geralmente excelente'. E mais uma vez perto da metade 

dira que esta melhorando [ ... ] no entanto, tern ocorrido um declinio definitive na satisfa~ao do publico desde 

1960. Poucas pessoas apoiariio tais afirma~6es hoje. Um numero crescente acredita que a televisiio esta 
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incorpora«iio de atividades alheias durante a exposi«iio ao meio (comer, atividades manuais, 

conversar, entre outras), contribuem para elevar e manter altos indices de exposi«iio a TV: 

"Dado que a maioria dos jovens passam muito tempo expostos a modelos plasticos, 

sobretudo atraves da TV [ ... ], estes moddos desempenham urn papel fundamental na 

conforma~o da conduta e na modifica~o das normas sociais, com o qual exercem 

grande influ~ncia na conduta de crian~;as e adolescentes."443 [grifo nosso] 

A influ~ncia dos modelos violentos nao atinge apenas pessoas jovens na aquisi«ao de 

conduta social. Como veremos mais adiante, outras linhas de investiga«iio t~m chegado a 

condus6es que respaldam e ampliam as formuladas por Bandura em outras faixas etarias. As 

condus6es da pesquisa dos 'indicadores culturais' de Gerbner, revelam que altos padr6es de 

exposi«iio a TV correlacionam positivamente com uma serie de manifesta«6es 

comportamentais em usuarios de diversas faixas etarias. Eles mostram uma rela«ilo positiva 

entre o grau de exposi«ilo a TV e diversas cren«as de vulnerabilidade e risco ao mundo 

exterior, ansiedade, desconfian«a a estranhos, senso de perigo, entre outros, em virtude dos 

altos Indices de exposi«ilo a conteudos violentos na programa«ilo comercial. 
444 

T a is 

afirma«6es tern recebido confirma«ilo com o emprego de estudos correlacionais
445

• 

As pesquisas tern observado como cren«as, expectativas, e atitudes face a grupos 

minoritiirios em usuarios assfduos, mostram notiiveis diferen«as ao comparadas nos mesmos 

criterios com usuarios moderados. T a is altera«6es correlacionam positivamente com altos 

nfveis de exposisao a TV. 

piorando [ .. ) a li~ao ate aqui e que a opiniao publica sabre o meio e um pobre preditor do consume que o 

publico faz dele." (Comstock, 1989, p. 64) 
443 Bandura e Walters op cit. p. 59. 
444 

0 perfil predominante de programa~ao e importada de, ou obedece a padr6es de produ~ao norte

americanos (nos quais tern se estabelecido uma forte dose de modelamento violento). 
445 Cf Gerbner op. cit. 



0 incremento da experiencia vicaria como Fonte de aprendizagem 

"A televisao e hoje a agenda central da ordem estabelecida - a cultura comum - e como 

tal serve principalmente para manter, estabilizar e refor~ar - nao subverter - as condutas, 

cren~as e val ores convencionais [ ... ]a realidade social mente construida da urn retrato 

coerente do que existe, do que e importante, como as coisas se relacionam, e do que e 

correto [ ... ] a televisao hoje serve a esta fun~ao em seu uso quase universal de 

demonstra~ao da realidade social." 446 
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De forma crescente, tanto nas regi6es rurais como nas grandes aglomerac;oes urbanas 

onde vivem grande parte da populac;ao mundial, as pessoas tern contato direto s6 com urn 

pequeno setor do ambiente durante o curse de suas vidas diarias: 

"Conseqiientemente as suas percep~;oes da realidade social sio fortemente 

influenciadas por suas experiencias vicarias, o que eles veem, ouvem e leem nos meios 

massivos. Ouanto mais as imagens de realidade das pessoas derivam do ambiente 

simbolico dos meios, maior o seu impacto social." 447 [grifo nosso] 

Os estudos do conteudo revelam que o ambiente simb6lico da TV comercial oferece 

de forma predominante padroes similares quanto a demografia, estrutura de ac;ao, e ate tipo de 

personagens. E assim como na visao de Gerbneri 

"Sao as caracteristicas gerais e din~micas do mundo da TV, mais que programas 

espedficos, as que provavelmente cultivam as perspectivas mais penetrantes e orienta~5es 

dos usuaries assiduos. Assim para compreender, e mesmo descobrir, a substancia dos 

t6picos envolvidos no processo do cultivo, devemos saber alga sabre a natureza da 

influencia dominante e do contexte institucional de sua cria~ao ... ". 

A conjunc;ao dos fatoresi alta exposic;ao a TV, incremento de experiencia vicaria 

simb61ica e conteudo da programac;ao, e abreviada por Bandura: 

446 GERBNER, G. e GROSS, L. The Violent Face of Television and Its Lessons (In: PALMER, E. e 

DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, Violence, Selling. New York: Academic 

Press, 1980, p. 1 51) 
447 Bandura, 1977, p 39-40. 



"Durante o curse de suas vidas diarias, as pessoas tern contato unicamente com urn 

pequeno setor de seu ambiente frsico e social. Em suas retinas eles viajam pelas mesmas 

rotas, visitam os mesmos lugares, veem essencialmente o mesmo grupo de amigos e 

associados de trabalho. Conseqi.ientemente, as pessoas formam suas impress6es das 

realidades sociais com as quais eles tern pouco ou nenhum contato, das representa~6es 

televisivas da sociedade. Dado que o mundo da T elevisao esta fortemente povoado de 

pessoas mas e inescrupulosas, as pessoas podem distorcer o conhecimento sobre o mundo 

real. Assim, investigadores em comunica~ao tern encontrado que televidentes asslduos 

confiam menos nos outros e sobrestimam suas possibilidades de ser criminalmente 

vitimados em compara~ao com os telespectadores 'leves'. Os asslduos em sua maioria 

veem a sociedade como mais periculosa independente de seu nlvel educacional, sexo, 

idade, e quantidade de leitura de jomal n. 
448 
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A este respeito Collins
449 

comenta que; "as influencias do cultivo sobre muitos aspectos 

dos valores sociais niio surpreendem, ja que urn numero de analises de contelldo executadas 

cuidadosamente oferecem vasta evidencia de que muitos papeis sociais e relac;oes sao 

homogeneamente apresentados. n 

A extensao geografica da sua difusao 

Contando com que no atual momento existam em funcionamento cerca de 900 milhoes 

de aparelhos de TV no mundo
450

, que tais aparelhos encontram-se espalhados na quase 

totalidade do globo terrestre, disseminados indiscriminadamente entre culturas451 e classes 

sociais, nfveis educativos, faixas etarias, grupos etnicos e religiosos, que a popularidade do 

448 Bandura e Walters op cit. 
449 Collins op cit. p.179-181. 
450 Em 1991, haviam 853 milhoes de aparelhos de TV no mundo.(Aimanaque Mundial 1995, Sao Paulo. 

ed. Abril.) 
451 Em urn estudo transcultural sobre o impacto da TV, particularmente da TV violenta, em comunidades 

previamente niio expostas; "... cria~as altamente expostas incrementaram em atitudes violentas enquanto 

crian~as pouco expostas decrementaram suas atitudes negativas. Assim a introdu~ao da TV na comunidade 

resultou no aumento da agressividade nas cria~as com alto grau de exposi<;iio a TV ao comparadas com a 

comunidade de crian<;as de baixo grau de exposi<;iio. Este estudo e urn similar [ ... ] mostram que a quantidade 
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meio, embora com leves Autuac:;oes, parece se manter constante452
, que as estimativas de 

consumo e difusiio sao ainda gigantescas, toda e qualquer considerac:;ao aos efeitos 

associadas ao modelamento simb6lico seriio do maior interesse para as ciencias sociais : 

"A maior significancia do modelamento simb61ico esta no seu tremendo poder 

multiplicative, a diferen~a do 'aprender fazendo', que requer formar a~6es em cada 

indivfduo por experiencias repetidas, na aprendizagem observacional um unico modelo 

pode transmitir novos padr6es de conduta simultaneamente a um vasto numero de pessoas 

em locais amplamente disperses [ ... ] vista da eficiencia de uma exposi~o pllblica 

extensiva ao modelamento televisionado, os meios massivos desempenham um 

influente papel na forma~rao de conduta e atitudes sociais ... " 453 [grifos nossos] 

0 livre aceso a modelos simb6licos violentos 

" tanto crianc:;as quanto adultos sem considera~ao a sua origem social tern 

oportunidades ilimitadas para aprender a partir de modelos televisionados, estilos 

agressivos de solu~ao e toda uma gama de conduta criminosa dentro do conforto de seus 

lares ... " 454 

Este aspecto se liga intimamente com a ausencia de uma postura critica e falta de 

interesse na discussao e regulac:;ao dos padroes de uso do meio. Estudos revelam que a grande 

maioria dos pais de familia acreditam que a TV 'esta bern do jeito que e' 455
• E razoavel 

sugerir que tal fato nao contribui para que pais e figuras de autoridade regulem ou fomentem o 

uso seletivo do meio. 

A importancia da participac:;ao dos pais na regulac:;ao dos padroes de uso do meio e 

ilustrada por urn estudo realizado por Singer e Singer ( 1981). Com o fim de estabelecer se 

de TV assistida provou ser uma variavel potencialmente crftica na elucidac;ao da relac;ao entre violencia em TV 
e a conduta agressiva." (Lefkowitz e Huesman (In: Palmer e Dorr op cit. p. 166) 
452 Cf Comstock, 1989, p. 63-7 4. 
453 Bandura, 1977, p 39-40. 
454 ibid. 
455 Cf Comstock, 1 9 8 9. 
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orientar a urn grupo de pais no fomento de padroes construtivos de uso da TV, incidia no 

tempo de exposic;;ao de suas crianc;;as a TV, na sua 'imaginac;;ao' e nas 'habilidades cognitivas', 

os pesquisadores implementaram urn programa de treinamento de urn ano de durac;;ao. Durante 

este lapso eram comparados os grupos de treinamento de pais e grupos de controle. "Os 

resultados indicaram uma diminuic;;ao da agressiio no grupo onde os pais estimulavam jogos mais 

imaginativos ou cognitivos nas suas crianc;;as, assim como urn aumento no numero de condutas 

6 
. . , l1456 

pr -soCials apos urn a no ... 

A investigac;;ao discutida ate aqui mostra que : 

"... o modelamento agressivo eleva o nlvel de agressao mostrado por outros [ ... ] 

Sujeitos que observam urn modelo punitive, apresentam maior quantidade de agressao, 

enquanto aqueles expostos ao modelo nao agressivo executam relativamente pouca 

agressao [ ... ] da mesma forma, a agressao pode ser reduzida em observadores pel a 

exposic;;ao a modelos que se comportam de uma forma nao agressiva, ou controlada ao 

enfrentar uma provoca~;ao ... " 457 [grifo nosso J 

"A televisao e urn efetivo tutor. Tanto estudos controlados de laborat6rio e de campo, 

nos quais a crian~as e adolescentes e mostrado urn cardapio violento e nao violento, 

revelam que a exposic;ao a violencia filmada assume a forma de agressao e tipicamente 

incrementa a agressividade interpessoal na vida cotidiana [ cita varios estudos cujos 

resultados suportam estas afirmac;oes ]. Adultos que lev am uma vida de crime melhoram 

suas habilidades criminais moldando seu comportamento ap6s os estilos engenhosos 

apresentados nos meios massivos [ ... ] sendo urn efetivo tutor, a N pode fomentar 

qualidades humanitarias, tanto como conduta nociva. Os programas que apresentam 

atitudes positivas e conduta social fomentam a cooperac;iio e ou altrufsmo [sharing], e 

reduzem a agressao interpessoal." 458 

Num de seus ultimos livros, publicado em 1986, Bandura escreve; 

456 
SINGER, J. e SINGER, D. Some Hazards of growing up in a Television Environment: Children's 

Aggression and Restlessness. (In: OSKAMP, S. (Ed) Television as a Social Issue; Applied Social 

Psychology Annual. Calif6rnia: Ed. Sage, 1989, p. 180. 
457 

Bandura, 197 3, p. 126 e 14 7. 
458 

idem 



"Em resume, as influencias do modelamento podem servir como instrutores, inibidores, 

desinibidores, fac:ilitadores, incrementadores de estimulos e ativadores de emo~ao. 

Embora as diferentes fun~6es do modelamento possam operar separadamente, elas com 

frequencia trabalharao concorrentemente, assim per exemplo, ao representar novos estilos 

agressivos, os modelos servem tanto como instrutores, quanto como desinibidores ao se 

castigar uma nova conduta modelada. Urn exemplo novo pede tanto ensinar como elicitar 

atos similares ... " 
459

[grifos nossos] 
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Depois de quatro decadas, e verdadeiramente notavel a produ<;;iio de evidencia 

empfrica confirmando seus enunciados. Ela provem de delineamentos de laborat6rio, de campo, 

a nfvel transcultural e inclusive interdisciplinar ( diversas comprova<;;6es tern sido confirmadas por 

antrop6logos e soci6logos), numa ampla variedade de sujeitos e condutas alvo. 

ap6s 2500 investiga<;;6es, os pesquisadores tern chegado a urn consenso sobre os 

efeitos des meios massivos em laborat6rio1 sob certas circunst§ncias, os sujeitos expostos a 

apresenta<;;6es de violencia tipicamente mostram mais conduta agressiva ao comparados 

com grupos de controle." 460 

Dorr (1986, p. 73), escreve: 

"A for<;;a especial do trabalho de Bandura esta em que ele demonstrou de forma nao 

ambfgua, que com os metodos usados, o comportamento agressivo das crian~as e 

influenciado ao ver programas de 'televisao' nos quais o comportamento agressivo e 
d " representa o. 

Com o emprego da investiga<;;iio experimental de laborat6rio, tem-se avan<;;ado no 

estudo dos efeitos da violencia apresentada via TV: 

"Os estudos de laborat6rio tern incrementado grandemente nosso entendimento da 

rela~ao entre a exposi<;;ao a violencia televisiva e a conduta agressiva dos jovens. T emos 

visto demonstra<;;6es de que as crian~as apreendem, e com freqUencia usam, novos atos 

que elas observaram na televisao ou em formatos similares, e que a violencia em televisao 

459 Bandura, 1986, p. 50. 
460 

PHILLIPS, D e HENSLEY, J. When Violence is Rewarded or Punished: The Impact of Mass Media 

Stories on Homicide. Journal of Communication, 1984, (Sum), v.34 (3),p. 101-116. 



pode ademais exercer efeitos desinibit6rios sobre muitas respostas que podem ser 

pensadas como agressivas. Os estudos de laboratorio, tern mostrado repetidamente e 

consistentemente que observar violencia em TV pode fazer que as crian~s liram a 

outros com maier probabilidade, que sejam mais agressivas no seu jogo, e selecionem 

com mais probabilidade a agressao como resposta prelerida em situa~aes de conflito. 

[ ... ] No discurso cientilico estes achados, podem ser vistos como uma forte evidencia 

de uma rela~o causa-eleito ... " 461 [grifo nosso] 

3.2.2 Experimentos de Campo 
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Como mencionava-se anteriormente, "a melhor maneira de demonstrar o efeito causal da 

violencia na TV pode ser com experimentos conduzidos em ambientes naturais." 462
. 

A mudanc;a do laborat6rio para os ambientes naturais obedece a intenc;ao de saber se as 

condus6es obtidas no laborat6rio podem ser generalizaveis a situac;6es rea is. 463 

Desafortunadamente estes experimentos "exigem urn a grande quanti dade de tempo, 

energia e dinheiro, assim como uma grande dose de padencia e persistencia e o tipo de 

personalidade que pode organizar arranjos complexes. "464 Desta forma nao surpreende o 

escasso numero de estudos realizados. 

Vejamos urn exemplo deste tipo de estudo. Steuer et al (1971) 465 compararam os 

efeitos de programas agressivos e neutrais sobre comportamentos agressivos de crianc;as de 

idade pre-escolar em ambientes naturais. Uma vez constitufdos os grupos de comparac;;ao - com 

sujeitos, colegas de ambos sexos, de diferentes rac;as e estratos s6cio-economicos - e formados 

pares tomando como criterio a quantidade de tempo que gastavam vendo TV em casa, 

mediram durante dez sess6es de observac;ao o grau em que ocorria comportamento agressivo. A 

seguir, as crianc;as na condic;ao TV violenta observavam durante 11 dias urn unico programa 

461 
Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 68. 

462 
Freedman, apud Oskamp op cit. p. 149. 

463 
Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 68. 

464 
Freedman, apud Oskamp op cit. p. 1 4 1 . 

465 
Steuer et al. apud Oskamp op cit. p. 149. 



134 

agressivo tornado da programa~ao comerciat enquanto seu par de compara~ao assistia a 

programas nao-violentos. Posteriormente, observou-se o jogo das aian~as, registrando a 

agressao ffsica interpessoal. Ao comparar os grupos, os resultados mostraram diferen~as 

significativasi crian~as que observaram programas de TV violenta se mostraram mais agressivas ao 

comparadas com as que assistiram a programas 'neutros'. 466 

Loye et al (197 5)
467

, relatam resultados congruentes com o anterior. 0 estudo 

realizado com 7 2 5 casais adultos comparou s6 efeitos da exposi~ao a diferentes conteudos de 

TV ap6s uma semana de observa~ao. Os casais foram designados a diferentes grupos: a- alto 

conteudo pr6-sociali b- alto conteudo violentoi c- conteudo neutro de entretenimento levei d

conteudo misturado (tanto pro-social como violento) i e- conteudo natural. Em todos os grupos 

as mulheres registravam os padr6es de exposi~ao ao conteudo selecionado durante uma semana. 

Os resultados revelaram incrementos significativos no animo agressivo no grupo exposto a 

programa~ao violenta. 

Os resultados, desta forma, confirmam as conclus6es obtidas em ambientes de 

laborat6rio, porem, tambem nesta modalidade metodol6gica encontramos resultados 

conAitantes. Alguns autores afirmam que os experimentos de campo realizados ate o momento, 

confirmam a evidencia sobre a qual se postula uma rela~iio causal entre a exposi~ao a violencia 

em TV e a conduta agressiva: 

"Tern sido realizados numerosos experimentos bern delineados nos quais crian~as sao 

expostas diariarnente a agressao televisionada cornercialmente versus conteudos nao 

violentos por urn extenso periodo de tempo. A quantidade de agressao que as crian~as 

rnostram nas suas intera~6es cotidianas durante este perfodo de tempo e sistematicamente 

observada e registrada. Os resultados destes estudos de caso essenc:ialmente 

corroboram aqueles das investigas;oes de laborat6rio. [ ... ] [os investigadores] 

466 
Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 8 3-84. 

467 

LOYE, D, GORNEY, R, STEELE, G. An Experimental Field Study. Journal of Communication. 

1977, v. 27, n. 3, p. 205-216. 



encontram que uma exposi~ao repetida a desenhos agressivos, incrementa a agressividade 

ffsica das crian~as, enquanto conteiidos nao violentos nao produzem altera~ao na agressao 

interpessoal. [ ... ] Empregando urn delineamento similar, se estabeleceu que os efeitos da 

exposi~ao a agressao televisionada persistem ap6s descontinuar a apresenta~ao de 
. I • 46a[ ·f l programas v1o entos... gn os nossos 
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Outros minimizam o valor das condus6es obtidas nos experimentos de campo, e 

argumentam que os resultados obtidos neste tipo de pesquisa nao sao suficientes para respaldar 

os adquiridos com a estrategia do laborat6rio: 

"Apesar do pequeno niimero de experimentos de campo, efeitos consistentes e fortes 

poderiam nos ajudar a resolver o lema. Desafortunadamente, os resultados nem sao 

consistentes nem fortes [ ... ] Poucos estudos tern encontrado que sujeitos expostos a 

programas violentos mostrem maier agressilo comparados com sujeitos que vi ram programas 

nilo violentos [ ... ] Assim, ha experimentos de campo que produziram urn I eve apoio para 

a hip6tese causal. 0 iinico estudo no qual se pensa usualmente para apoiar a ideia do 

efeito causal [ ... ] foi conduzido por Friedrich e Stein (1973)[ ... ] desafortunadamente 

este obteve efeitos nao significativos de agressao [ ... ] outros estudos [ ... ] nao apoiam a 

ideia da hip6tese causal [ .. ] ou apoiam-na levemente. [ ... ] E importante observar que 

nenhum destes estudos obteve resultados fortes, consistentes e definitivos ... " 469 

Convem ressaltar que a grande maioria dos investigadores nao aderem as anteriores 

afirma;;;oes. Embora reconhe;;;am as limitac;6es metodol6gicas associadas a possiveis Fontes de 

variac;;ao e nfveis de signifidincia estatistica dos experimentos de campo, eles concordam em 

que a evidencia obtida ate o memento e sugestiva o suficiente nao s6 para postular a existencia 

de uma estreita relac;;ao entre TV e a conduta violenta, mas para justificar a adoc;;ao de ac;;oes 

concretas a nfvel da programac;;ao comercial. Ap6s uma revisao da literatura Singer e Singer470, 

conduem: 

468
8andura, 1973, p. 143. 

469
Freedman, apud Oskamp op cit. p. 150-1 51 . 

470 
Singer e Singer, apud Oskamp op cit. p. 1 81 . 



"Em suma, enquanto os experimentos de campo apresentam enormes problemas logfsticos 

e de controle, o corpo de dados de tais estudos de novo apontam a influencia potencial 

da TV sobre o comportamento agressivo, tambem indicam que ver programas pr6-sociais 

pode incrementar o afeto positive, a partilha, a imagina~ilo e a coopera~ilo. As maiores 

revis6es dos estudos nestas areas indicam que as crian~as podem e de fato aprendem 

conduta sociais da TV [ ... ] 0 potencial do aprendizagem demostrado tanto por estudos 

de laborat6rio como experimentais de campo, esta conduzido principalmente face a 

exemplos de comportamento violento, que caracterizam muito da programa~ilo regular da 
TV.IJ 471 

3.2.3 Pesquisas nao experimentais 
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No intuito de estabelecer se os resultados obtidos no laborat6rio se verificam em 

contextos naturais, os investigadores empregam os metodos nao-experimentais que, embora 

mais vulneraveis as influencias extemas e fatores que fogem do controle direto do 

pesquisador, oferecem a oportunidade de observar a influencia do meio tal como ocorre 'na 

vida real': 

"Comstock notou que uma hist6ria violenta sera imitada mais provavelmente no laborat6rio 

se esta se apresenta como real, excitante, refor~ante e justificada e se o perpetrador 

parece tentar danar deliberadamente a sua vftima. Em vista dessas observa~oes deve-se 

querer examinar os efeitos dos eventos da vida real que espelham essas qualidades." 472 

Os resultados da maioria dos estudos realizados tern indicado que "uma alta exposic;;ao 

a TV, especialmente a programas mais violentos esta positivamente correlacionada com 

conduta agressiva concorrente e subsequente." 473 

3.2.3.1 Pesquisas Correlacionais 

"A maioria dos investigadores na area da TV concordam com a necessidade de 

suplementar os experimentos de laborat6rio e de campo com estudos correlacionais que 

471 ibid. 
472 

Philips e Hensley op cit. p 101-116. 
473 ibid, p. 182. 



examinem o vinculo entre os padr6es naturais de ver TV no lar, e a evidencia, tanto de 

observac:;ao direta como de respostas de colegas sobre o comportamento das crianc:;as na 

escola e no lar." 474 
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0 estudo que mais se estendeu sobre o tempo tern sido o dirigido por Leonard Eron et 

al (1984). Os dados deste estudo envolvem uma observac:;ao continua dos sujeitos que 

tern se estendido por 20 anos.'75 

Bandura (1973, p. 144) fazia a seguinte descric:;ao deste estudo: 

"Como parte de urn grande estudo de campo que explorava os determinantes sociais da 

agressao, Eron ( 1963) correlacionou os habitos de ver TV das crianc:;as com a sua 

tendencia a se comportar agressivamente, sendo qualificados por seus colegas. As crianc:;as 

que preferiam programas de TV que continham urn alto nfvel de violencia mostravam 

significativamente mais agressao interpessoal que aquelas que regularmente assistiam a 

programas baixos em violencia. [ ... ] a evidencia revel a que o fator critico e o c:ontelldo 

do que as crianc:;as estao observando, nao a quantidade de exposic:;ao a estimulac:;ao 

televisiva. [ ... ] Em outro estudo conduzido dez anos depois, Eron e seus colegas 

( 197 2), relatam correla~oes longitudinais que ajudam a darificar a direc:;ao das relac:;6es 

causais. Uma alta exposic:;ao a violencia em TV a idade de 8 anos, estii positivamente 

relacionada com a agressividade interpessoal nos sujeitos na idade de 19. lsto indica que 

a exposic:;ao habitual a violencia promove habitos agressivos ... " [grifos nossos] 

Em 1971, Chaffee e Mcleod chegaram a conclus6es similares ap6s demonstrar que 

"significativas correlac:;oes entre a quantidade de violencia assistida e a agressividade, persistem 

mesmo controlando variaveis s6cio-economicas potenciais, nfvel intelectual de funcionamento, e 

fatores de relacionamento familiar. Preferencias de modelo e disposic:;oes comportamentais, 

estao mais provavelmente interrelacionadas reciprocamente com a vida real que para os modelos 

na TV. lsto e, agressores podem atender seletivamente a modelos agressivos, que por sua vez, 

formam e desinibem modes agressivos de conduta." 476 

474 ibid. 
475 ibid. 
476 

Bandura, 1973, p. 144 e Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 78-79. 
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Robinson e Bachman (1972)
477 

realizaram uma pesquisa correlacional dirigida a 

estabelecer o tipo de relac;;ao entre TV violenta e comportamento agressivo. Eles estudaram os 

habitos de ver TV de mais de 1 500 adolescentes. Estabeleceram o numero medic de horas 

por dia em que assistiam a TV, assim como seus quatro programas favorites. 0 fndice de 

viol~ncia era calculado sobre a quantidade de viol~ncia contida em tais programas. A seguir, a 

amostra foi dividida em quatro grupos que variavam entre nenhuma e alta preferrncia pela 

violrncia. A medida de agressiio se obteve mediante um instrumento (listagem de verificac;;ao ou 

Check list) composto por oito perguntas sobre manifestac;;ao de agressiio ffsica e verbal, uso de 

armas, entre outros. Os resultados de tal levantamento mostraram que, nos tr~ grupos, os 

sujeitos que relatavam alguma preferrncia por programas violentos, foram significativamente mais 

agressivos que os sujeitos que niio inclufam programas violentos dentro de suas prefer~ncias. Os 

autores, ap6s fazer algumas ressalvas em func;;ao de variliveis relacionadas com a educac;;ao dos 

pais, rac;;a, e nfveis previos de agressiio, condufram que a viol~ncia que observavam na TV, 

provavelmente servia como facilitadora ou reforc;;adora para os sujeitos que pontuavam alto em 

- 478 agressao. 

Um outre estudo realizado com um grupo de 63 crianc;;as de pre-escolar e escola 

elementar num perfodo de 6 anos onde se examinaram os valores dos pais, praticas 

disciplinares, classe social, controle de uso da TV e fatores ambientais associ ados a TV (como; 

numero de aparelhos de TV no lar, pad roes de usos dos pais, TV a cabo, etc), encontrou que 

a agressao das crianc;;as e a conduta disruptiva na escola, eram preditas pela exposic;;ao intensa a 
TV.479 

Num dos ultimos relat6rios na investigac;;iio longitudinal de Eron, se corroboram as 

indicac;;oes de que "uma alta exposic;;ao a TV entre os 9 e 1 0 anos leva a predizer a conduta 

477 
Robinson e Bachman apud Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 7 4. 

478 
Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 7 4. 
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agressiva, inclufdos atos anti-sodais e abuso infantil na idade de 30. Urn estudo subseqiiente 

[ ... ] com urn a amostra de estudantes de escola elementar tam bern prove evidencia de urn a 

associa<;:ao entre ver 1Y e conduta violenta num lapso de varios anos." 480 

Urn estudo longitudinal de 5 anos de dura<;:iio, realizado por McCarthy, Langer, 

Gersten, Eisemberg, e Orzeck (1975) com 732 crian<;:as " ... daramente ap6ia a hip6tese de 

que a violencia em televisao est a relacionada com a agressao [ ... ] conAitos com os pais, brigas 

e delinqiiencia estavam positivamente correlacionados com o peso das pontua<;:6es de violencia 

1Y " 481 em . 

Em outra linha de pesquisa correlacional, Philips e Hensley ( 1984 ) 482 examinaram a 

rela<;:iio entre a cobertura dos MCM e aqueles tipos de morte que mostram urn forte 

componente psicol6gico e social. Urn primeiro estudo "mostrou que suiddios nos EEUU entre 

194 7 e 1968 incrementaram significativamente justo ap6s uma hist6ria de suiddio ser 

fortemente publicitada", [como no suiddio de Marilyn Monroe]. 0 incremento ocorria 

principalmente na area geografica onde o suicfdio era mais intensamente publicitado. Urn 

segundo estudo realizado por estes pesquisadores encontrou o mesmo padrao no perfodo de 

197 2 a 197 6. Urn terceiro estudo da mesma equipe que empregou estatfsticas de homicfdios 

entre 1 97 3 e 1 97 8 revelou que ap6s a transmissao das lutas dos pesos pesados pelo 

campeonato, o numero de homiddios incrementou em 12,46%. As lutas mais publicitadas 

tendiam a ser seguidas por grandes incrementos inusuais de homiddios. 

"Em todos estes estudos quanto maior a publicidade sobre a hist6ria pelos meios 

massivos, maior o incremento ulterior da mortalidade. T omados em conjunto, a evidencia 

479 
Singer e Singer apud Oskamp op cit. p. 1 83. 

<SO ibid, p. 182. 
481 

McCarthy, et al. apud Lefkowitz e Huesman (In: Palmer e Dorr op cit. p. 165) 
482 

Phillips, e Hensley op cit. p. 101-116. 



destes estudos sugere que algumas hist6rias dos meios massivos disparam incrementos 

imitativos de violencia fatal." 483 
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Ap6s analisar os padr6es de mais de 140.000 suiddios, acidentes e homiddios, 

chegaram a condusao de que: " ... o numero de homiddios nos Estados Unidos incrementa 

significativamente ap6s as hist6rias[ ... ], nas quais a violencia e refor~ada, e decrementa 

significativamente ap6s hist6rias sobre tentativas de assassinato e execu~6es, nas quais a 

. I, . , . d , 484 
v1o enCia e castlga a. 

Revisando os resultados de varias pesquisas de campo correlacional sobre violencia, 

Bandura condui: 

"Efeitos correlacionais associ ados a conduta social ao ver TV [ ... ] em condi~6es naturais, 

prove uma evidencia suplementar sobre os efeitos da TV. Dados os grandes indices de 

violencia e conduta agressiva usada nestes estudos, e diffcil estimar quanto as rela~oes 

obtidas se aproximam de uma rela~ao real. A sua consistencia porem, e notavel. V arios 

projetos baseados em grandes amostras que representam diferentes comunidades, nfveis de 

idade e sexo tern obtido correlac;;oes positivas entre a quantidade de violencia e a 

agressividade interpessoal. [ ... ] Ouanto maior a exposic;;io a violencia televisiva, maior a 

probabilidade das crianc;;as usarem conduta agressiva, sugeri-la como uma soluc;;io a um 

conllito interpessoal, ou ve-la como efetiva ... " 485[grifos nossos] 

3.2.3.2 Pesquisas de levantamento (Surveys) 

Os estudos de Levantamento ou Surveys de 'efeitos de contagio', isto e, incrementos 

no indice de suiddio, atos de violencia e condu~ao perigosa em adultos ap6s a cobertura 

extensiva de tais eventos pela midia [ ... ] provem alguns dos rna is daros exemplos de que ver 

TV pode estar associado com seria violencia subsequente na vida diaria. "486 487 

483 ibid. 
484 idem. 
485 Bandura, 1973, p. 143. 
486 

Singer e Singer, apud Oskamp (ed.) op cit. p.178. 



"A maioria de tais estudos tern usado questionarios incorporando medidas de exposi~ao 

ao meio [tais como ver TV violenta ou exposi~ao a pornografia] e medidas de papel e 

lapis de atitudes ou condutas anti-sociais.[ ... ] Muitos estudos recentes tern indufdo 

medidas de variiiveis sociol6gicas e demograficas que indicavam a rela~ao entre exposi~ao 

e conduta anti-social. Os resultados sao frequentemente expresses como uma serie de 

correla~6es." 
488 
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Com o prop6sito de ilustrar a importancia desta modalidade de pesquisa faremos referenda a 

forma como tern sido empregada pela escola dos 'indicadores culturais' de Gerbner. lnclui-se 

aqui parte das condus6es que se baseiam em uma trajet6ria de tres decadas de estudo 

minuncioso do conteudo da programac;ao comercial da TV norte-americana e seu efeito no 

'cultivo' de 'percepc;6es da realidade' de usuaries, mais e menos assfduos ao meio. As 

conclus6es que serao aqui incluidas dirao respeito aos efeitos derivados dos conteudos 

apresentados. T ais condus6es, condensadas em urn numero de articulos publicados no 'Journal 

of Communication' 
489

, tern grande importancia para entender e avaliar os efeitos da violencia 

via TV em ambientes naturais. Os seus resultados complementam as investigac;6es controladas 

na medida em que oferecem a oportunidade de estabelecer se as conclus6es e generalizas;6es 

feitas a partir das observac;6es controladas, tanto de laborat6rio como de campo, sao aplicaveis 

em contextos naturais em grande escala. 

Ha uma coerencia entre as imagens sobre a realidade 'do mundo da TV'e o da vida e a 

sociedade? Como sao refletidas estas imagens nas ideias e val ores mantidos pel a audiencia? 

487 Num artigo onde um investigador tern acesso a documentos 'segredos' de uma produtora de programas 

infantis para TV, pode-se observar com clareza, a forma como um produtor tlpico 'negocia' com os 

realizadores a quantidade e intensidade das cenas violentas Embora a resposta tfpica dos produtores de 

programas violentos de TV seja a de negar, ignorar ou diminuir a existencia de efeitos nocivos associados a tal 

conteUdo, o exemplo citado ilustra uma aberta preocupa~ao com a 'dosagem" de violencia a ser apresentada, 

o que seria desnecessario se a violencia via TV, como alegam os porta-vozes das redes, nao causasse efeitos 

sobre a audiencia. lsto sugere que a atitude padrao de membros da industria produtora de TV violenta se 

ap6ia em argurnentos nos que niio acreditam. (T AVRIS, C. Beyond Cartoonn Killings: Comments on Two 

Overlooked Effects of Television. [In: OSKAMP, S (ed) op cit. p. 189.]) 
488 Wimmer e Dominick op cit. p. 3 41 . 
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Como se aplicam a conduta cotidiana as concep<;6es sobre a vida real e os 'ensinamentos' de 

conduta simb6lica apresentadas em forma Ficcional? A audiencia acredita que o mundo funciona 

como se ve na 1Y? Gerbner e sua equipe trabalham tais perguntas sob a hip6teses de que 'os 

usuaries assfduos' da 1Y, aqueles que se exp6em mais ao meio, sao mais propensos a entender 

a realidade social em termos dos 'fates da vida' que assistem na 1Y. Os resultados do 

programa de investiga<;ao confirmam tais pressupostos. 

Os usuaries assfduos
490 

comparados com os usuaries moderados nos mesmos grupos 

s6cio-demograficos, tendem a responder em termos do 'mundo da 1Y', isto e: 

- acreditam que tern mais chance de ser envolvidos em epis6dios violentos, que a maioria das 

pessoas sao egofstas, levam vantagens sobre os outros, e nao sao confiaveis ; 491 

- justificam o emprego de violencia ffsica 'quase sempre'; 

- temem sair sozinhos de casa a noite na propria vizinhan<;a de sua cidade; 

- tomam mais medidas de precau<;iio, tais como, compra de ciies de guarda, armas de fogo e 

diversas ferramentas de prote<;ao; 

- tendem a se identificar com posturas mais pessimistas sobre a natureza humana; 

- preveem com maior incidencia o envolvimento de seu pais em guerras num perfodo de 1 0 

a nos. 

Embora o efeito do 'cultivo' entre os grupos mude dependendo de variaveis sociais e 

individuais
492

, estudos adicionais mostram que sistemas de valores e de cren<;as sobre papeis 

489
Gerbner et al., 197 6, 1977,1978. (Ver Bibliografia.) 

490 

"A audi.,ncia da televisao nao e somente o publico mais heterogeneo sempre reunido, mas tambem o 

menos seletivo. A maioria dos espectadores assistem pelo rel6gio e nao pelo programa. Assistir e urn ritual 

governado por estilos de vida e tempo. Diferentes tipos de programas servem a mesma formula basica 

desenhada para reunir espectadores com o prop6sito de vender ao menor custo. [ ... ] os espectadores 

assiduos assistem a tudo. Diferentes mementos e segmentos de programas se complementam e se refor~am 

mutuamente na forma como apresentam aspectos do mesmo mundo simb61ico". (Gerbner e Gross [In: Palmer 

e Dorr op cit. p. 1 50]) 
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sexuais, da estrutura familiar, e as imagens sobre os idosos estao sujeitos aos efeitos do 'cultivo' 

dos programas de TV.'93 

Gerbner
494 

resume os resultados obtidos por este programa de pesquisas: 

- Sistematicas analises de conteudo da TV comercial dos EEUU realizados ao Iongo de 

anos, demonstram distor<;;oes sistematicas da realidade em relat;ao com famrtia, trabalho, papeis, 

envelhecimento, morte, agonia, ensino, violencia e delito. 

- Estes estudos tem provide evidencia macit;a, sistematica e coerente, de que a 

exposit;iio a TV estii significativamente associada com a apresentat;iio de concep<;5es sobre a 

realidade social que refletem parte dos padroes de fates e at;5es mostrados no mundo do 

drama em 1Y. 

- Os relates recentes estendem os resultados dos estudos iniciais, revelando que estes 

padroes induem fortes percept;5es de perigo, desconfiant;a, alienat;iio e expectativas de 

violencia. 

- Novos dados indicam que a tendencia a justificar a violencia, esperar envolvimentos 

em guerras, desejar que o governo tome conta dos assuntos mundiais, e assumir a<;5es de 

protet;iio pessoal especifica, estiio tambem associados com o usc da TV. 

- A TV faz diferentes contribuit;5es a percept;iio de diferentes grupos sociais. Nao se 

pede esperar que estas diferent;as repliquem a estrutura de poder mostrada na TV, porque 

muitos outros fatores entram na configurat;iio geral das fort;as relativas a vida real. Porem, elas 

podem e de fato, 'cultivam' percept;5es e at;5es na diret;iio dos padroes mostrados no mundo 

do drama em TV. Uma analise mais refinada destes padr5es diferent;ais de cultivo sera tarefa de 

investiga<;ao futura. 

491 
Ha efeitos signi~cativos de cultivo entre o horario nobre e a programa~iio diurna sabre o nfvel de 

desconMn~a interpessoal que mostram os usuaries. (Gerbner, 1978, p. 206) 
492 

Gerbner et al. 1978, p. 206. 
493 ibid. 



Num artigo posterior
495 

Gerbner real<;a: 

_ "Uma e outra vez temos encontrado que as concep<;6es, cren<;as, e valores de 

telespectadores assfduos diferem sistematicamente daquelas dos usuaries leves nos mesmos 

grupos demograficos. As diferen<;as tendem a refletir tanto as coisas que existem, como a 

forma como elas funcionam no mundo da TV. Algumas vezes estas diferen<;as se mantem 

entre quadros, significando que aqueles que veem mais TV com maior probabilidade - em 

todos ou na maioria dos grupos - dao 'respostas de TV' as nossas perguntas. Mas em 

muitos casos os padroes sao mais complexes. T emos encontrado que ver TV pode estar 

relacionado de formas diferentes, mas consistentes, a diversos grupos de situa<;6es de vida 

e enfoques do mundo. [ ... ] A mais significativa e recorrente conclusao de nosso estudo 

de longa data e que ha urn correlate entre ver TV e urn acentuado e desbalanceado senso 

de perigo e risco no meio de urn mundo egofsta. [ ... ] Ver TV parece tambem contribuir 

com os supostos e as imagens dos adolescentes sobre os procedimentos e atividades que 

impoe a lei. [ ... ] Os adolescentes que assistem muita TV tendem a expressar 

desconfian<;a nas pessoas e acreditar que elas sao egofstas [ ... ]. Os resultados provem 

consideravel apoio a conclusiio de que os espectadores assfduos percebem a realidade 

social de forma diferente que os espectadores mais moderados, mesmo quando outros 

fatores sao mantidos constantes. Ha uma considenlvel varia<;ao entre grupos na latitude e 

magnitude destes padroes: o grau em que as contribui<;6es da TV e mediada, 

incrementada ou diminufda por poderosas for<;as pessoais, sociais e variaveis culturais, 

assim como por outras Fontes de informa<;ao. Ja que as varia<;6es permanecem positivas 

em quase todos os casos, a quantidade de exposi<;ao a TV faz uma diferen<;a consistente 

nas respostas destes adolescentes ... " 

OUADRO 7: A TEOR!A DO 'CULT!VO' POR G. GERBNER 

144 

" •.. emprega duas estrategias de investisa<;ao. Chamamos a primeira de sistema de analise de mensagens 

e a segunda analise do cultivo. Ambas se relaciooam com- e ajudam a desenvolver - uma concep<;ao 

de posi<;ao institucional e hist61ica da TV, suas fun<;Oes e papeis. Para o sistema de analise de 

mensagens registramos e analisamos graodes amostras semanais de dramas da programa<;iio da TV e o 

temos feito desde 196 7. Submetemos estas amostras semanais de dramas da TV a uma analise de 

contel!do rigorosa e detalhada para delinear confiavelmente caracterfsticas espedficas do mundo da 

TV. Conskleramos estes como as lis6es potendais da TV e as usamos como fon.te de perguntas para a 

segunda parte da investiga<;iio. Na 'analise do cultivo', examinamos as respostas de telespectadores 

ass(duos e !eves a estas perguntas referidas lace ao mundo reaL { ••. J Oueremos deterrninar se aqueles 

que gastam mais tempo com a TV, com maior probabilidade respondem a estas quest6es de forrnas 

494 Gerbner et al, 1978, 176-206. 
495 

Gerbner et al., 1979, p. 177-196. 
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que reflitam as li<;oes potenciais do mundo da 1Y (a 'resposta da 1Y') compilrados com os grupos 

que v~em menos 1Y, mas sao porem, comparaveis (em termos de importantes caracteristicas 

demograficas) com os usuaries assiduos. T emos usado o conceito de 'cultivo' para descrever as 

contribui<;oes da TV as concep<;Cies do observador. 0 'cultivo diferenciado' e o termo que utilizamos 

para distinguir, em porcentilgens, a 'resposta da w· dentro de grupos comparaveis de telespectadores 

assfduos e leves. Repetidamente encontramos que as concep~Oes, cren<;as, e valores de 

telespectadores assfduos diferem sistematicamente daquelas dos usuaries leves nos mesmos grupos 

demogralicos. Essas diferen<;as tendem a refletir tanto as coisas que existem, como a forma como elas 

lundonam no mundo da TV. Algumas vezes se mantem entre quadros, signilicando que aqueles que 

veem mais TV, com m<~ior probabilidade - em todos ou na maioria dos grupos - dao 'respostas de 1Y' 

as nossas perguntas. Mas, em muitos casos os padr5es sao mais complexes. T emos encontrado que ver 

TV pode estar relacionado, de formas diferentes mils consistentes, a diferentes grupos de situa~5es de 

vida e enfoques do mundo. T emos chamado ao mais geral destes padroes de mainstream. Esta corrente 

dominante pode ser pensada como uma comunidade relativa de enfoques e valores que expoem as 

caracterfsticas e dinamicas que o 'mundo da 1Y' tende a cultivar. [ ... ] Em outras palavras, diferen~as 

encontradas nas respostas de diferentes grupos de usuarios podem estar associadas com outras 

caracteristic<Js politicas, sociais e culturais nestes grupos, podem estar diminuidas ou mesmo ausentes 

nas respostas dos usuaries assiduos nos mesmos grupos. Nosso conceito de cultivo se refere~ ao 

processo pelo qual caracterfsticas e din&micas do conteudo da 1Y, que sao as partes mais estavels e 

repetitivas do ritual, aparecem entre diferentes tipos de programa. A razao e que os usuaries asskruos 

veem mais de todo tipo de programas. A utilidade para 0 observador detennina OS indices do 
programa e os padr5es de observ~ao. Alem disso, nosso sistema de analise de mensagens encontrou 

que caracteristicas gerais como demografia, estrutura de ~ao e ate personagens, sao similares na 

maioria dos programas. Desta forma sao estas caracterfsticas gerais e dinamicas do mundo da TV, mais 

que os programas espedficos as que provavelmente cultivilm as perspectivas m<~is penetrantes e 

orienta~oes dos usuaries assiduos. Assim, pari! compreender, e mesmo descobrir, a subst~ncia dos 

t6picos envolvidos no processo do cultivo, devemos saber algo sobre a natureza da influ~cia 

dominante e do contexto institucional de sua cria~ao. Viver com a 1Y significa crescer num ambiente 

simb61ico configurado por institui<;5es dientelistas. A criac;ao deste ambiente e urn processo altamente 

controlado. A TV comercial esta efetivamente isolada do acesso publico; distilnte da participa~ao 

publica via consumidor de mercado direto1 defendida do govemo publico pelas atuais interpreta~5es 

da primeira emenda; e ainda publicamente licenciada e protegida nos termos que rendem ao meio ao 

govemo de corpora~oes privadas. 0 mecanisme economico .que guia este govemo e a publicidade, e 

a dedu~o de impostos por despesas de neg6cios, imputadas a todos os consumidores independente

mente do uso que fa~am do meio. Os patrocinadores pagam a 1Y e outros meios para atrair 

consumidores e prover outros servisos atraves de noticias e o entretenimento [ .. .] a concor~nda pela 

maior audienda posslvel a menores custos leva ao cultivo dos gostos mais convencionai~, obscurecem 

os conflitos medulares [ ... J e apresentam imagens divergentes ou desviadas na sua maioria tentadoras, 

medrosas ou anulantes [_..J Estas press5es e fun~5es institucionais sugerem o cultivo de apresenta~ 
e orienta~5es relativamente 'moderadas', ou 'medias' [ ... ] Em suma, os resultados se baseiam no 
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banco de dados do sistema de mensagens de indicadores culturais e centram-se na programa<yao nobre 

da lV [ ... ] Este e ani mado por cerca de 3 00 persona gens semanais, em sua maioria de tipos 

dramaticos e suas semanalmente repetitivas atividades dramaticas." (Gerbner, 1982, p 104-1 05) 

3 . 3 Resultados em perspectiva historica 

A revisao da literatura sobre o tema da violencia e a lV revela como a grande maioria 

dos psic6logos, cientistas sociais e da saude que tern escrito e pesquisado a respeito, 

concordam que a violencia em lV esta diretamente relacionada com a agressao. Sucessivos 

programas sistematicos de pesquisa de fonna consensual ap6iam esta afinnac;ao. Suas condus6es 

centrals serao expostas com base em Wimmer e Dominick ( 1 991) 496
. 

Himmelweit, Openheim eVince (1958) condufram que: " ... a constante manifestac;ao 

de agressao nas series de crime e detetives, tanto por criminosos como por oficiais da lei, deve 

impactar aquelas criam:;as sensfveis a tais temas". 497 

Schramm, Lyle, Parker ( 1961) afinnaram que: 

"A violencia em lV pode estimular a agressao em crian~as ja frustadas e agressivas. Desta 

forma, em alguns, nao em todos os cases, a televisao pode tanto sugerir o recurso da 

violencia e ajudar a construir a tendencia a agressao. [ ... ) Ouando a agressilo numa 

situas;ao da vida real tern suficiente peso, a crians;a lembra como os atos agressivos foram 

feitos na televisao." 498 

No final da decada de 50 e infcio da de 60, Bandura e Berkowitz mostraram que a 

conduta agressiva pode ser aprendida observando o conteudo violento da mfdia e que o efeito 

de estimulac;ao era mais provavel que o catartico. 

496 
Wimmer, e Dominick op cit. p. 337-338. 

497 
apud Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 71 

498 
Schramm Lyle e Parker apud Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 87. 
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Em 1 965, um subcomite do senado dos EEUU que estudava a rela«ao entre televisao 

e delinqiiencia juvenil concluiu que o crime e a violencia em TV estavam relacionados com 

condutas agressivas entre observadores jovens. 

Nesta epoca se institui a 'Comissao Einsenhawer'. Esta condui que a violencia em TV 

ensina ao observador como se envolver em violencia. 

0 comite cientrfico sobre televisao e comportamento social patrocinado pela Surgeons 

General estabeleceu que: "ha uma convergencia de evidencia amplamente substancial sobre a 

causa'<ao a curto prazo de ver violencia entre crian«as. [ ... ] ver violencia antecede manifesta«6es 

a Iongo prazo de conduta agressiva [ ... ] Esta convergencia constitui uma evidencia preliminar 

de uma rela«ao causal." Porem, "no tempo em que a investiga'<ao da Surgeons General 

(1972) em televisao e violencia come«ava em 1969, perto de 50 experimentos tinham sido 

publicados demostrando que a exposi«ao a apresenta«6es violentas incrementava as pontua«6es 

d ·d d - . d· t t ' b - " 499 nas me 1 as e agressao 1me 1a amen e apos sua o serva'<ao ... 

"A investiga<;ao da Surgeons General aportou mais. Em bora depois alguem sugerisse que 

havia suficiente evidencia registrada para indiciar a TV (Bogart, 1972), as evidencias 

experimentais davam provas persuasivas mas insuficientes para os efeitos sobre a conduta 

na vida real [ ... ] Seria ingenue interpretar tal estado de coisas como evidencia nul a [ ... ] 

mesmo sendo cetico em que os efeitos vao alem do jogo das crian~as, ha ainda raz6es de 

interesse dado que o jogo em si mesmo pode ser perigoso e rude, e certamente serve 

como urn campo de provas para futures padroes de comportamento. Mesmo se os 

efeitos raramente transgridem os limites da agresslio interpessoal toleravel dentro de 

uma a~lio proscrita, pode se questionar se um abrasive adicional e um bem social. "
500 

[grifo nosso] 

Em 197 2, Jesse Steinfeld, entao diretor da Surgeon's Genera~ referindo-se aos 5 

volumes de pesquisas do relat6rio final, afirmava sobre as condusoes do estudo: 

499 COMSTOCK, G. New Emphases in Research on the Effects of Television and Film Violence (In: Palmer 

e Dorr op cit. p. 131 e 143) 
500 idem. 



"Embora o relat6rio da com1ssao tenha sido cuidadosamente redigido em linguagem 

cautelosa e propria das Ciencias Sociais, esta claro para mim que as rela~6es causais entre 

violencia na N e comportamento anti-social sao suficientes para justificar a~ao corretiva 

apropriada e imediata [ ... ] desnecessarias se fazem mais investiga~6es. Agora e o 

memento de agir." 501 
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" 

Ap6s a publica"iio dos relat6rios da Surgeons General, viirios estudos foram realizados; 

a maioria dos estudos de laborat6rio tern provide evidencia inequfvoca de uma rela"ao 

positiva entre assistir violenda e a agressiio ... " 502 

A constatat;iio continua da rela"ao entre N e violencia era ja sentida em 1 97 5, 

quando a Funda"ao Ford patrodnava a maior conferencia sobre o 'futuro das prioridades da 

investiga"ao sobre televisao e crian"as'. Nesta ocasiao: 

" ... relativamente pouca aten~ao foi dada a investiga~ao da violencia em televisao, sob a 

premissa de que esta questao cientrfica tern sido contestada e outros aspectos de 

investiga~ao entre televisao e crian5;as merecem maior aten!;io. A razao para esta 

conclusao e que muitos estudos apontam para esta rela~ao. Ha convergencia em que [ ... ] 

hii uma rela5;ao causal entre violencia em televisao e conduta agressiva ulterior. Estudos 

realizados posteriormente tendem a confirrnar esta conclusao." [grifos nossosj5°3 

Em 1982, uma atualiza"ao do relat6rio da Surgeons General, que considerava a 

trajet6ria de resultados de pesquisa ate essa data registrou: "ha consenso na comunidade 

academica de que a violencia em televisao causa conduta agressiva." 504 

Nesse mesmo ano, o lnstituto Nacional de Saude Mental dos EEUU publicou o 

documento: Televisao e Comportamento: Dez anos de Progresso Oentffico e lmplicaf6es para 

·t t sos N I - t· os 01 en a . as cone usoes 1a-se: 

501 Cf. Pfromm Netto, 1980, p. 33. 
502 

Lefkowitz e Huesman (In: Palmer e Dorr op cit. p. 165) 
503 

Rubinstein (In: Palmer e Dorr op cit. p. 1 21) 
504 

Wimmer e Dominick op cit. 
505 

Pearl, Bouthilet e lazar apud Comstock, 1989, p. 198. 



"0 consenso entre a maior parte da comunidade de investigadores e que a violencia na 

TV conduz a conduta agressiva em crian~s e adolescentes que observam os 

programas. Esta conclusao se baseia em experimentos de laborat6rio e estudos de campo. 

Nem todas as crian~as chegam a ser agressivas [ ... ] mas as correla~6es entre violencia e 

agressao sao positivas. [ ... ] A violencia em televisao esta fortemente correlacionada com 

a conduta agressiva como qualquer outra variavel comportamental que tenha sido medida. 

A investiga~ao tern se deslocado da pergunta de se ha ou nao urn efeito a busca de 

explica~6es para o efeito." [grifo nosso J 

Em 1 9 8 3, o psic6logo John Murray, 
506 

ap6s entrevistar mais de 1 00 cientistas 

sociais que publicaram artigos, livros ou relat6rios sobre o tema da agressao na TV, 

encontrou que 80% dos cientistas concordavam moderada ou fortemente com estas 

condus6es. 

"Virtualmente todo texto que trata sobre o assunto, incluindo particularrnente textos de 

introdu~ao a Psicologia [ ... ] e Psicologia Social [ ... ] afirrnam com vanos graus de certeza 

que a evidencia ap6ia esta rela~o causal. Alguns livros rodeiam urn pouco, dizendo 

que a evidencia nao e conclusiva, enquanto outros dizem que e conclusiva1 porem a 

maioria afirrna que e [a evidencia] bastante forte. [ ... ] Duzias de artigos e capftulos 

publicados assumem de forma mais ou menos definitiva que a investiga~ao demonstra a 

rela~ao causal entre TV violenta e a agressao. [ ... ] Recentemente o conselho que 

representa a Associa~ao Psicol6gica Americana ( 1 98 5) confirrnou a sua cren~a na 

esmagadora natureza da evidencia." 507 [grifo nosso J 
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A tendencia da comunidade cientffica a afirmar a presen~ de uma rela~ao causal entre a 

TV violenta e o comportamento anti-social, e refor~ada pelos resultados das investiga~6es feitas 

fora do laborat6rio, em contextos naturais transculturais diversos, com grandes amostras de 

popula~ao de caracterfsticas idiossincraticas variadas: 

"V arios estudos de campo [ ... ] tern mostrado que a exposi~ao a violencia televisionada 

incrementa a agressividade interpessoal [ ... ] - apresentam-se numerosos incidentes nos 

quais as pessoas moldam sua conduta diretamente dos modelos televisionados mostrados 

506 idem. 
507 

Freedman apud Oskamp op cit. p. 145. 



[ ... ] crian~as t~m perdido a vida tentando emular os atos her6icos das superestrelas 

televisionadas ... " 508 [grifo nosso] 

" . .. os estudos de campo sao geralmente consistentes com a literatura experimental, 

embora os dados de campo certamente subestimem os efeitos dada sua grande 

dificuldade logfstica e limita~6es de controle. Os resultados destes estudos a nfvel 

longitudinal levam a crer na exist~ncia de urn impacto cumulative no lapse de vida em que 

se assiste a TV. Nos devemos concluir que uma intensa exposi~o a TV coloca as 

crianl<as em risco de incrementar a sua agressao e sua impaciencia, com todas as 

conseqiH~ncias negativas cognitivas e sociais de tal padrao de comportamento. [ ... ] 

Aqueles de n6s que Iemos estado ativos por mais de 1 5 anos estudando uma variedade 

de aspectos da televisao de uma maneira razoavelmente cientffica, nao podemos deixar de 

estar impressionados com a significancia deste meio [ ... ] no desenvolvimento das 

crian~as." 509
[grifos nossos] 

!50 

Entre os especialistas nesta area ha consenso: " a violencia em TV produz conduta 

• II 510 
agreSSIVd ... 

"A maioria dos experts no campo concordam agora em que ha clara evidencia de uma 

relas;ao positiva entre violencia em TV e conduta agressiva posterior. Revis6es 

compreensivas de literatura desde aquelas da comissao Eisenhower e do programa da 

Surgeons General se afirmam claramente nesta posi~ao. SubseqOentemente muitos experts 

t~m confirmado esta conclusiio ap6s examinar os resultados. Comstock (1976), 

Rubinstein (1978), e Watt e Krull (1977) estao entre aqueles que t~m reafirmado esta 

conclusao. "
511 

[grifo nosso] 

Nao s6 os cientistas sociais e do comportamento tem-se preocupado com a influencia 

deleteria da 1Y violenta sobre o comportamento anti-social. A comunidade medica 

[infelizmente, nilo a brasileira] tambem tern feito contribui~6es importantes de pesquisa. Pfromm 

Netto, (1980. p. 34) condensa as principais condus6es sobre viol~ncia e 1Y publicadas no 

508 
Bandura, 197 3, p. 102. 

509 
Singer e Singer, apud Oskamp op cit. p. 185. 

510 
Rubinstein (In: Palmer e Dorr op cit. p. 1 20) 

511 
idem. 
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New England Joumal of Mededne ap6s uma retrospectiva de investiga~iio realizada pelo 

Joumal of American Medical Association: 

"1) A vida normal e feliz em familia, propiciada por pais amorosos, inteligentes, que 

atuam com maturidade plena e nao sao violentos, nao atenua os efeitos da violencia 

televisual. 2) A violencia na televisao pode plasmar atitudes e padroes de 

comportamento permanentes nas pessoas. Urn consumo elevado de televisao durante a 

infancia apresenta, freqUentemente, correlas;ao positiva com comportamento violento ap6s 

o termo dos estudos secundarios. 3) As crians;as tendem mais a pautar seu 

comportamento pelo que veem em filmes e programas de televisao do que a seguir 

instrus;oes verbais de uma pessoa real e fisicamente presente. 4) As crians;as expostas a 
violencia exibida em filmes e programas de televisao retern, durante meses, a lis;ao 

aprendida nessas exibis;oes, inclusive o uso de brinquedos agressivos, ainda que nao 

tenha ocorrido urn refors;o subsequente. 5) Existe uma relas;ao entre a quantidade de 

violencia que a crians;a assiste na televisao e a quantidade de violencia que revela no seu 

comportamento. 6) As crians;as deixam-se plasmar pel a agressividade exibida no 

programa de TV a que acabam de assistir, ainda que se lhes acene, concomitantemente, 

com brinquedos nao agressivos como, por exernplo, lapis de cor ou miniaturas de jogos 

de cha. 7) Os aficcionados a programas violentos tendem rnais a administrar cheques 

eletricos a individuos desvalidos do que os espectadores de programas nao violentos. 

8) A exposis;ao a urn unico desenho de conteudo destrutivo pode aumentar a 

agressividade de urna crians;a nos folguedos. Este efeito rnanifesta-se logo ap6s uns 

poucos minutes de exposis;ao da criam;as ao desenho anirnado. 9) As crians;as que 

assistem regularmente a urna grande quantidade de prograrnas de televisao rnanifestarn 

sinais de ansiedade e irritabilidade. Relat6rios de dentistas rnostram que essas crians;as 

freqUentemente passam a ranger os dentes a ponte desse habito demandar atendimento 

profissional. 1 0) A violencia nos programas televisuais pode fazer com que certas crians;as 

dupliquem a agressividade que exibiam antes da exposis;ao a esses programas de 

televisao. 11) Ha estudos que comprovam, igualmente, a influencia que os espetaculos 

violentos da televisao exercem sobre os adultos. Num estudo sobre a agressao em casais 

[ ... ) os adultos que viram programas violentos aumentaram seus sentimentos agressivos 

tanto para consigo mesmos como em relas;ao ao conjuge e, tambem, passaram a agir mais 

agressivamente.[ ... ] podemos conduir, pois, com os autores citados, que a violencia gera 

violencia, que as crians;as aprendem pelo exemplo e que o mais enciente dos exemplos e 
o da violencia a titulo de diversao." 512 

512 Pfromm Netto, 1980, p 30-40. 
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Embora a evidencia na qual se ap6iam as condus6es obtidas com a aplica<;iio das 

diferentes estrategias de pesquisa expostas anteriormente seja contundente, ha quem as 

questione e alimente vigoroso debate. 

Dorr, (1986, p. 83) dassifica a discussao sobre o efeito da TV violenta em tres 

grandes areas : 

1- 0 tamanho dos efeitos, 

2- A especificidade de tais efeitos, 

3- As caracteristicas da popula<;iio afetada. 

1 - 0 tamanho dos efeitos 

T em se argumentado que os efeitos da exposi<;iio a conteudos violentos via TV sao 

socialmente insignificantes. Nesta linha de discussao nao se questiona a validez das pesquisas 

que revelam efeitos derivados da exposi<;ao ao conteudo violento da TV, mas, se algum efeito 

apreciiivel ocorre no mundo real. Noutras palavras o que se pergunta e: qual e a generalidade, 

consistencia ou validez ecol6gica
513 

dos resultados das investiga<;6es? Sao os efeitos 

encontrados apliciiveis a vida cotidiana das pessoas? 

" ... a maioria das pessoas concord a em que o conteudo da TV pode algumas vezes afetar 

apreciavelmente as crian<;as sob condi<;6es experimentais controladas cuidadosamente, mas 

discordam nas suas implica<;6es para a vida cotidiana." 514 

Os crfticos defendem que os efeitos derivados da TV explicariam uma infima parcela do 

comportamento, das atitudes e das informa<;6es na vida cotidiana, que as diferen<;as nestes 

criterios entre aqueles que veem muita ou pouca TV e tao pequena que nao podem ser 

considerados como socialmente relevantes. 

513
Validez ecol6gica refere-se a possibilidade de generalizar diretamente o conhecimento cienti~co, obtido em 

exPerimentos controlados, ii situa~6es sociais complexas do mundo real. (Tedeschi e Lindskold op cit. p.53) 
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Outro aspecto da mesma questao e o de que a inAuencia da TV explicaria o 

comportamento social na mesma medida em que o fariam outros agentes de socializas;ao (familia 

ou escola, por exemplo) e que o papel de nenhum destes sobre a conduta e proeminente. 

A Psicologia Social, hoje assume a TV como urn potente agente de socializa~o, uma 

verdadeira fonte paralela de padroes de pensamento, afeto e conduta515
• Con vern lembrar que 

0 prop6sito dos estudos experimentais nao e 0 de demonstrar efeitos no 'mundo real' ou 'imitar 

o ambiente natural', mas isolar todas suas possfveis influencias numa situas;ao que perm ita 

observar o tipo de relas;ao causal entre duas variaveis. Como apontam Singer e Singer (1989, 

p.179) identificar tal relas;ao ja e urn avanc;;o importante. 

"Os estudos experimentais tern consideravel importancia te6rica para entender como a 

conduta agressiva e estimulada. Eles, e claro, nao podem demonstrar que as crian~as que 

sao observadores assfduos no lar serao mais propensos a agressao na intera~o social 

diaria. Mas eles constituem um ponto te6rico crucial: [ ... ] e inegavel que a imita~:ao 

da agressao, a ativa~o, ou a redus;ao da inibi~o da agressio, sao todos possfveis 

resultados de ver TV naturalmente, especialmente quando os programas estao cheios de 

atos de violencia em fie<,;ao, desenhos ou noticias." [grifo nosso] 

Neste sentido Comstock declara : 

"A quantidade de estudos com resultados consistentes prove consideravel confian~a 

sobre a rela~ao entre televisao violenta e a agressao subseqUente, mas os estudos nlio 

provem evidencia direta de se a T elevislio c:ontribui ampla ou geralmente a um serio 

comportamento anti-social." 516[grifo nosso] 

a- 0 carater temporal dos resultados obtidosi 

0 principal argumento e 0 de que as pesquisas de laborat6rio podem produzir 

incrementos momentaneos nas medidas de agressao. lsto e, que o comportamento agressivo 

514 Do . 83 rr op c1t. p. . 
515 

Embora, como bern sublinham Liebert Neale, Davidson (op cit), a escola esta sem nenhum planejamento, 

qualificas§o ou criterio. 
516 

Comstock et al. 1978, p. 14. 
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observado ap6s a manipulac;ao nao se manterii durante urn lapso de tempo considerado 

socialmente relevante. 
517 

A maioria dos estudos de laborat6rio nao sao delineados para estabelecer a quantidade 

de tempo pelo qual se mantem a conduta agressiva que se manifesta ap6s a exposic;ao a TV 

violenta. Embora por vezes se tomem medidas de agressao posteriores a sessao experimental, 

aceita-se que tal decisao se adota como uma forma de adquirir informac;6es complementares 

sobre as quais e impossfvel supor relac;6es causa-efeito, dado que o sujeito estii exposto a a<;do 

de eventos em seu ambiente natural e ii altera<;6es devidas ao passar do tempo que vao alem 

da manipulac;ao experimental. 

Vimos como estudos de cariiter longitudinal que freqiientemente se realizam em cenarios 

naturais, em forma de experimentos de campo ou correlacionais, tern observado a permanencia 

dos efeitos da exposic;ao ii violencia em TV: 

" mesmo com correla-;oes ou equa-;5es preditivas relativamente modestas, o vinculo 

entre um excessive uso da TV e a agressividade nas crian<;as deve ser tornado seriamente 

quando consideramos os milhees de crian-;as que a veem regularrnente. A agressao na 

creche ou no jardim de infancia pode em si mesma nao colocar a sociedade em risco, mas 

vastos dados sugerem que crian.;;as que mostram tais condutas estao rapidamente em 

dificuldades e sao alienados par professores e companheiros. Os estudos longitudinais 

darificam que uma infancia birrenta e fanlarrona estii correlacionada com a violencia 

adulta eo comportamento anti-social e auto-destrutivo ... "519[grifo nosso] 

2- Especificidade do efeito 

Este ponte de debate envolve diversas questoesi 

- 0 grau no qual os efeitos da TV se limitam a poucas circunstancias especlficas. 

Cedo Bandura ja observava como fatores situacionais podem agir como limitantes ou 'inibidores' 

517 
Freedman, apud Oskamp op cit. p. 146. 

518 
Singer e Singer, apud Oskamp op cit. p. 178. 
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da agressiio em ambientes naturais. As pessoas nao s6 aprendem como executar as condutas 

observadas ap6s sua execU<;ao por urn modelo, mas as caracterfsticas do ambiente e a situac;;ao 

onde a emissao de tal conduta pode obter conseqiiendas especificas. Cabe lembrar que tais 

conseqiiencias atuam em ultima instancia como a base de informac;;ao que o sujeito emprega para 

decidir ou niio a emissao de uma determinada conduta. 

"Os efeitos nao sao nunca precisos dado que a agressao da vida real esta fortemente 

influenciada por fatores situacionais. Embora isto nao signifique que a ausencia de urn 

efeito imediato, nao direcione ou demore o impacto quando a conduta em questao pode 

ser mais propicia ... " 519 [grifo nosso] 

Uma das ressalvas mais enfaticas feitas por Bandura diz respeito ao tempo que separa a 

observac;;ao de modelos e a execuc;;ao da conduta. 0 lapso estaria em relac;;ao a diferenc;;a entre 

aprender novas condutas e executa-las. A aquisic;;iio pode dar-se em ausencia de ensaios e 

reforc;;amento direto. A sua execuc;;iio dependeria da conjunc;;ao de fatores psicol6gicos e 

situacionais. Disto deriva-se que a latencia entre a apresentac;;ao do estfmulo e a emissao da 

conduta pode ser variavel sem que por isto 'o impacto' da exposic;;ao a violencia seja 

necessariamente menor. 

Outro item em discussao e o grau em que a conduta observada e uma c6pia do que 

tern sido apresentado na TV ou uma derivac;;iio desta. Como via-se anteriormente, a aquisic;;iio 

de condutas a partir do seu modelamento leva a possibilidade de novas aplicac;6es do 

comportamento observado, e usos de objetos empregados em novas formas de agressao. 

Tais ressalvas realc;;am a importancia das variaveis mediadoras tanto de Indole psicol6gica 

como situadonal em relac;;iio a subseqiiente apresentac;;iio da agressao ap6s sua observac;;iio na 

TV: 

519 
Comstock et al. 1978, p. 14. 



" entre os conceitos ou condi<;;6es sobre os quais urn efeito condutual parece ser 

contingente estao o estado da ativa,.ao fisiologica, as conseqiiencias percebidas da 

conduta em questao, a percep,.ao de realidade ou 'autenticidade' da apresenta~ao na 

N, as alternativas para comportar-se na situa,.ao imediata, a saliencia do 

comportamento em questio, o memento e circunst&ncias particulares, e a oportunidade 

para executa-las. Obviamente nao ha uma resposta facil a pergunta de se assistir ao 

apresentado influencia o comportamento. Porem, sintetizando o grande e variado corpo 

de evidencia e possfvel desenvolver urn modele explicative unico ... " S20 [grifo nosso] 

3- Caracterfsticas da popula~ao afetada 

!56 

Este ponto centra-se no grau no qual os efeitos da N ocorrem para todos os sujeitos e 

nao para urn grupo em particular, como no caso de pessoas socialmente desadaptadas, 

emocionalmente carentes, altamente agressivas ou outras caracterfsticas inusuais. De fato, a 

evidencia mostra como mesmo quando se encontram diferen<;;as estatfsticas entre os grupos 

experimental e de controle, tais diferens;as nio se aplicam a todo indivlduo particular, em 

virtude das caracteristicas individuais inerentes a cada sujeito: 

"Steuer ( 1 9 7 1 ) , mostra que 4 entre 5 crian<;;as expostas a violencia em N chegam a ser 

mais agressivas com os colegas, comparadas com as que viram programas nao agressivos. 

Porem, elas variaram consideravelmente no nivel e na propor!;io dos incrementos da 

agressao. Algumas mostraram incrementos imediatos, enquanto outras requeriam multiplas 

exposi<;;6es antes que os efeitos sobre o comportamento fossem evidentes. [ ... ] Ouando 

a taxa de agressao incrementa por uma longa exposi<;;ao a conduta violenta, a eleva<;;ao 

pode refletir o incremento do impacto cumulative da N ou os observadores podem estar 

adotando solucs6es agressivas que eles viram modeladas e que produziam bons resultados 

se usadas com maier frequencia ... " 
521 

[grifo nosso] 

Uma recente revisao da volumosa literatura sobre N e agressao, encontrou pouca 

evidencia de que unicamente certos tipos de criancsas foram inRuenciadas. Apenas se veri~cou 

520 'b'd 16 I I 1 p. . 
521 Bandura, 197 3, p. 146. 
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uma tendencia de meninos a ser mais inAuenciados pelos conteudos violentos apresentados via 

TV em compara<:;ao com as meninas. 522 

"A TV e urn efetivo condutor de informa<;ao de uma ampla variedade de conteudos a 

observadores de diversas faixas etarias, habilidades e estratos sociais, origens etnicas e 
<f• " 523 geogrd rcas. 

lsto era confirmado por Comstock, ja em 197 8: 

"No estudo da violencia na TV realizado ate hoje, tanto no laborat6rio como em 

cenarios naturais, de forma longitudinal e transversal, com o emprego de amostras de 

grande diversidade ideografica, socio-demografica, e transcultural, a evidencia obtida e 
contundente e uniforme. [ ... ] A condusao mais cientificamente justificavel, dada a 

evidencia disponivel, e que o entretenimento violento na televisao incrementa a 

probabilidade de conduta agressiva subseqiiente por parte de crians;as e 

adolescentes." 524 [grifo nosso] 

Formular conclus6es sobre urn tema tao complexo pode ser temerario e tanto mais para 

quem apenas se inicia no estudo dos efeitos da TV. Por tal motivo e feitas as crfticas e ressalvas 

mais significativas sobre os resultados da investiga~;ao, cumprimos com transcrever as conclus6es 

de investigadores de reconhecida trajet6ria: 

"Extensivas revis6es da literatura [ ... ] concluem que ver TV em excesso, especial mente 

de conteudo mais violento, pode ter influencia sobre o comportamento aberto das 

crian<;as. Esta conclusao tern sido confirmada pelos autores e o conselho assessor do 

recente reporte da Surgeon's General sobre TV e comportamento (Pearl et al, 1 982). 

[ ... ] 0 corpo da evidencia conduz a crer que ha uma rela!;io causal entre uma alta 

exposi!;io a TV e a conduta agressiva aberta em crians;as e adolescentes." 525 [grifo 

nosso] 

"Os achados combinadas de experimentos de laboratorio, estudos controlados de 

campo, e investigas;oes correlacionais provem substancial testemunho de que ver 

522 
Collins e Korac op cit. p. 1 71 -1 9 3. 

523 
ibid. 

524 
Comstock et al. 1978, p28. 

525 
Singer e Singer op. cit. p. 17 3. 



violencia tende a fomentar a agressividade. A investiga~o que darifica as rela~oes 

causais, incrementa mais que diminui, o nivel de controversia quando as praticas 

gananciosas da industria mostram alguns efeitos adversos. Os interesses de grupo 

chegam a ser incompreensivelmente apreensivos sobre as implica~oes dos achados da 

investiga~o para a politica social. Embora os temas continuem a ser debatidos 

vigorosamente em termos da verifica~o empirica, neste estagio a disputa e mais uma 

questio politica que cientifica." 
526 

[grifo nosso] 

"A investigao;ao discutida demonstra que o modelamento agressivo eleva o nfvel de 

agressao mostrado por outros. lnversamente a agressao pode ser reduzida em 

observadores pela exposi~o a modelos que se comportam de uma forma nao 

agressiva, ou controlada ao enfrentar uma provocao;ao ... " 527 [grifo nosso] 

"Em suma, o impacto da violencia televisiva pode ser melhor predito tomando em conta 

as habilidades de agressividade preexistentes nos observadores, seus controles de 

agressao, e a proporo;ao de refor~amento positive e negative ganha pela conduta agressiva 

em intera~6es diarias. Uma causao;ao multipla pode ser melhor desvendada com uma 

exposic;ao a TV variada experimentalmente, em conjuno;ao com refor<;o experimental e 

extinc;ao ou castigo da agressao com sujeitos que se diferenciam em habilidades de 

agressao e inibi<;ao. Expor-se a urn modele de violencia apresentado em formas que 

legitimam seu uso, nao unicamente incrementa a probabilidade de conduta agressiva, mas 

tambem tende a incrementar a preferencia por brinquedos agressivos, [ ... ] estados de 

animo contrastantes e selecionar estrategias agressivas de soluo;ao de problemas apesar dos 

fl
. " 52S 

con 1tos ... 

"A evidencia e que a televisao pode incrementar a agressao ensinando aos observadores 

atos hostis previamente desconhecidos, geralmente encorajando de diversas formas ou uso 

da agressao, e estimulando o comportamento agressivo tanto de forma imitava como 

distinta do observado." 
529 

[grifos nossos] 

526 Bandura, 197 3, p. 1 48. 

!58 

527 lsto e revelado num estudo de Barone Kepner (1970), que medio a punitividade de estudantes ap6s 

ter observado urn modelo castigando severamente a urn insulto, respondendo a ele de uma forma nao 

agressiva, ou nao tendo observado modele algum. [ ... ] os estudantes que observaram o modelo punitive 

mostraram a maior quantidade de agressao, em quanto aqueles expostos ao modele nio agressivo 

executaram relativamente pouc:a agressio e foram signific:ativamente inferiores neste respeito que os 

estudantes que nio observaram rea~o de outros [ ... ] Baron ( 1 971 ) apresenta evidencia adicional sugestiva 

de que sob multiplas influencias de modelamento, a presensa de um modelo controlado pode contra-atacar os 

efeitos instigadores de um modelo agressivo." (Bandura, 1973, p. 126.) 
528 Bandura, 1973. p. 147. 
529 Comstock et al.1978, p. 14. 
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A resposta definitiva a tais questionamentos, s6 reafirma a importancia e a necessidade 

da pesquisa. Entretanto, o peso das condus6es obtidas parecem de suficiente contundencia e 

relevancia para que os estudiosos do lema fa~am recomenda~6es explicitas e se pronunciem 

sobre medidas e estrategias relativas a a~6es dirigidas a neutralizar ou minimizar os efeitos 

nocivos da exposi~ao a violencia via TV. Rubinstein {1983) 530 formula as seguintes; 

"A evidencia sugere a necessidade de incrementar a enfase no ensino de habilidades 

crfticas para ver TV em crian~as. [ ... ] o relat6rio do NIMH demonstra a importancia de 

ver a TV como uma forma continua de educa<;ao informal. Precisa-se de maior criatividade 

par parte da industria e maior discrimina~ao por parte do observador. 0 ensino de 

habilidades crfticas e o interesse dos pais no que as crian~as assistem sao especialmente 

importantes." 

Par sua vez, Dorr e Kovaric 
531 

formulam as seguintes recomenda~6es preventivas: 

"1-Controlar a quantidade de TV em casa. 

2- Controlar o conteudo que possa ser apresentado na TV. 

3- Controlar a parte do dia no qual certos conteudos possam ser apresentados. 

4- Orientar membros do grupo para alterar seus padr6es de uso. 

5- Alterar ou adicionar ao conteudo da TV para que seja menos impactante (Ex: aclarar 

quais eventos sao fantasia) 

6- Ensinar aos membros do grupo a ser menos suscetfveis aos efeitos da exposi~ao a 
violencia televisiva. 

7- Ensinar aos membros do grupo a ser menos agressivos em geral. 

8- Mudar os ambientes dos membros do grupo de forma que as oportunidades e 

instiga~oes a agressao sejam diminufdas." 

"A Hist6ria inteira da violencia em televisao esta ainda inacabada. 0 impacto da 

investigasao publicada e crescente. Mesmo que a polftica nao tenha mudado 

grandemente, a questao original tern sido contestada: a televisao violenta e nociva ao 

observador ... " 532 [grifo nosso] 

530 
RUBINSTEIN, E. Television and Behavior: Research Conclusions of the 1982 NIMH report and their 

policy implications. Journal ol American Psicologist, 1983, jul, vol. 38, n. 7, 820-825. 
531 

Dorr e Kovaric (In: Palmer e Dorr op cit. p. 195) 
532 

RUBINSTEIN, E. Television Violence: A Historical Perspective. (In: PALMER e DORR, (eds) op cit. 
p. 125) 
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3 .4 TV e Comportamento Pro-social 

A fun~ao da lV como importante fonte paralela de socializa~ao e de influencia social 

foi melhor dimensionada uma vez estabelecida sua forte rela~ao com a conduta violenta. Como 

era de se esperar, os investigadores orientaram seus esfor~os ao estudo do potencial dos 

exemplos positives via lV na aprendizagem de conduta pro-social: 

"0 fato de que a violencia na mfdia possa instigar comportamento agressivo tern levado 

muitos pesquisadores a hip6tese de que exemplos apropriados da mfdia podem tambem 

incrementar varias formas de 'conduta pr6-social' ... " 533 

"0 impacto do conteudo pr6-social e uma area nova e surgiu do reconhecimento de que 

os mesmos princfpios que fundamentam o aprendizado de atividades anti-sociais, devem 

se aplicar a urn comportamento mais positive ... " 534 

Em 1 97 5, Comstock e Lindsey 
535

, apos uma revisao exaustiva da literatura, 

encontraram que a pesquisa sobre lV e comportamento pro-social era vista por urn grande 

numero de estudiosos como uma prioridade para o futuro. lsto levou ao prognostico de que a 

produc;ao nesta area teria urn grande crescimento nas decadas seguintes. Tais expectativas foram 

confirmadas, embora parcialmente, anos depois. Wimmer e Dominick, (1991, p.337 e 340) 

constataram que embora a investigac;ao sobre os efeitos pro-sociais da lV tivesse sido 

'popular', passados 30 anos de seu infcio, a atividade de pesquisa decrementou na decada de 

80. 536 

533 
Liebert e Schwartzberg op cit. p. 162. 

534 
Wimmer e Dominick op cit. 

535 
Comstock e Lindsey, apud Liebert e Schwartzberg op cit. p. 164. 

536 

"A falta aparente de uma rela~iio forte entre estas variaveis, junto a ausencia de urn acordo geral sabre a 

defini~o de conteudo pro-social, desencorajou os pesquisadores a escolherem esta area. De qualquer forma 

ha uma media de urn estudo por ano entre 1986 e 1989 nos Communication Abstracts muitos deles sendo 

analises de conteudo." (Wimmer e Dominick op cit. p.337 e 340) 
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A grande maioria dos estudos nesta area examina os possiveis efeitos pr6-sociais de 

series comerciais especrficas de TV, principalmente em crian~as, dentro da perspectiva da 

T eoria da Aprendizagem Social. 537 

Entendem-se como comportamento pr6-social as " ... ac;;6es que provem beneficios a 

outras pessoas e nao parecem ser motivadas pelo desejo do benfeitor em obter reforc;;amento 

imediato para si mesmo." 
538 

Outros autores empregam o termo para sublinhar o contraste com 

o comportamento anti-social
539

, se referir a condutas socialmente desejaveis 540
, ou enfatizar o 

componente altruista que existe em muitas situac;;6es de ajuda. 541 

Algumas das condutas que tern sido consideradas na pesquisa em TV sao: "altruismo, 

controle de impulsos agressivos, adiamento de gratifica~6es, persistencia na tarefa, expressao de 

sentimentos, repara~ao por conduta errada, resistencia a tenta~o, empatia"542
, entre outras. 

A TV comercial veicula de fato uma grande variedade de exemplos sociais considerados 

I ·t· I · d d 543 gera mente como pos1 1vos pe a soc1e a e : 

" ha exemplos de esfor~os cooperatives, de ajuda, e de caridade em muitos dos 

programas de hoje. Mesmo programas essencialmente violentos oferecem instancias de 

a~iio pro-social. Nos sabemos relativamente pouco sobre os efeitos destes exemplos, 

como eles aparecem no contexte presente. Mas nos sabemos lambem, por recenles 

537 
Liebert e Schwartzberg op cit. p. 162. 

538 
Tedeschi, e Lindskold op cit. p.412. 

539 
Gergen e Gergen op cit. p. 19 4. 

54° Comstock et al.1978, p. 14. 
541 

0 termo foi cunhado por Augusto Comte, referindo-se a uma forma de benevolencia que se oporia ao 

egofsmo; "atualmente, na psicologia Social, a expressao comportamento altrufsta designa condutas que se 

caraterizam pela intern;ao de ajudar ou beneficiar outra pessoa (ou pessoas), sem expectativa de recompensa." 

(KRUGER, H. Temas Basicos de Psicologia Social. Sao Paulo: Ed. Pedagogica 1986, p. 58) "Aitrufsmo 

e uma asao que beneficia outra pessoa e e realizada sem expectativa de reforso externo." (Gergen e Gergen 

op cit. p. 194), 
542 

WICKS, R., RUBINSTEIN, E, e LIEBERT, R. Positive Social Learning. Journal of Communication. 

1975, v. 25, n. 4, p. 89. 
543 

Idem p 88-95. 



estudos tanto no laborat6rio como no campo, que a televisao tern urn vasto potencial 

para inculcar li~:oes positivas ... " 544 [grifo nosso) 

162 

0 potencial pr6-social de series da TV comercial ja era observado por Sprafkin, Liebert 

e Poulos na decada de setenta
545

. Eles empregaram epis6dios intactos da serie 'Lassie' e 

mostraram que a exposis;ao a urn epis6dio que contem urn exemplo de ajuda dramatica, 

incrementava, em crians;as, a probabilidade de ajudar a outros em situas;6es similares as 

apresentadas. Os mesmos investigadores tambem demonstraram que urn anuncio de televisao 

especialmente desenhado para prover aspectos de modelamento de conduta interpessoal 

cooperativa, efetivamente incrementava a cooperas;ao entre as crians;as que o observavam. 

Empregando epis6dios comerciais da mesma serie comercial e tendo a 'ajuda' como tema 

predominante, Collins e Getz ( 197 6), "encontraram que crians;as de quarto a decimo grau 

foram mais cooperativas com urn colega ap6s assistir a urn programa de as;ao e aventura que 

continha solus;ao cooperativa de problemas, que ap6s ver programas neutros ou agressivos .... " 

lsto levou os pesquisadores a concluir que " ... alem de compreender as mensagens pr6-sociais 

as crians;as tambem mostram urn incremento na conduta pr6-social em tarefas de laborat6rio ap6s 

assistir programas pr6-sociais feitos comercialmente." 546 

3 .4. 1 Aprendizagem da Conduta Pro-social 

Tedeschi e Lindskold ( 1 97 5), prop6em dais mecanismos basicos de aprendizagem de 

conduta pr6-social; urn baseado na hist6ria de refors;o: 

"Pode-se considerar que o comportamento pr6-social consiste em habitos aprendidos. 

T em se argumentado que toda resposta e urn produto da hist6ria de refor~amento da 

pessoa e das condic;oes de estfmulos correntes. De acordo com a lei basica de 

refor~amento, toda resposta que e refor~ada provavelmente se repetira quando as 

544 
Liebert, Neale, Davidson op cit. p. 89. 

545 
apud Liebert e Schwartzberg op cit. p. 164. 

546 
Collins e Getz apud Watkins, Huston, Wright (in: Palmer e Dorr op cit. p. 59.) 



circunstilncias elicitantes reaparecerem. Erros consistentes em refor~ar uma resposta 

aprendida reduzem a probabilidade de sua ocorrencia e podem ainda conduzir a sua 

extin~ao (a elimina~ao da resposta do repert6rio condutual do indivfduo) [ ... ] A 

conduta pr6-social [ ... ] pode ser estabelecida atraves de refor~amento e mantida por urn a 

consistente associa~ao com refor~adores. Assim, qualquer instancia particular de conduta 

pr6-social nao refor~ada pode parecer a urn observador que desconhece a hist6ria de 

reforc;;amento do ator, estar nao relacionada com suas motiva~oes pr6prias ... " 547[grifo 

nosso] 

163 

e outro a partir da observa<;ao de modelos de comportamento em TV 548 Estas duas teorias 

de aprendizagem, a baseada no refor<;o e a do modelamento, sao mutuamente complementares 

e contribuem para explicar a aquisi<;ao da conduta pro-social. 549 

3.4.2 TV e Modelamento da conduta pro-social 

Os mecanismos e processes pelos quais urn observador 'aprende' conduta pr6-social a 

partir de seu modelamento via TV, sao os mesmos jii descritos na sessao relativa a aquisi<;ao de 

conduta violenta. Observar a conduta de urn modelo pode ativar normas sociais no observador, 

ensinar-lhe novas respostas e indicar os resultados associados com varies tipos de conduta. Urn 

modele que e refor<;ado por seu comportamento e imitado pelos observadores. 550 

3.4.2.1 Experimentos de Laborat6rio 

Os estudos de laborat6rio tern revelado que uma variedade de a<;oes positivas podem 

ser facilitadas pela observa<;ao de modelos televisionados. Algumas destas investiga<;6es criam 

situa<;6es com as quais as pessoas se deparam no seu dia-a-dia, ver alguem sendo premiado ou 

547 
Tedeschi e Lindskold op cit. p423. 

548 
Wicks, Rubinstein, Liebert op cit. p 88-95. 

549 
Tedeschi e Lindskold op cit. p.423. 

550 ibid. p. 424-425. 
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castigado ao se comportar de uma forma particular, ou observar urn indivfduo cujas as;6es e 

afirmas;6es nem sempre coincidem. 551 

Vejamos alguns exemplos: 

Bandura e Kupers (1964), se interessaram na inAuencia de modelos paternos na forma 

como suas crians;as auto-avaliam sua execus;iio e a medida em que se refors;am por ela. Enquanto 

um grupo de crianc;as "... observava urn modele que se recompensava escassamente e s6 

quando conseguia uma alta execuc;iio em uma tarefa, outre grupo de crianc;as observava urn 

d I fr -- b d h " 552 mo eo que se recompensava equentemente por um po re esempen o .... 

Os resultados mostraram que : 

" ... as crianc;as adotavam o criterio fixado pelo modelo que eles observavam. Ouando os 

pais expressam satisfac;ao e se recompensam por baixos nfveis de execuc;ao, suas crianc;as 

podem fazer o mesmo. Ouando os pais mostram altos nfveis de execuc;ao e raras vezes 

sao indulgentes consigo mesmos com favoriiveis auto-avaliac;6es aplicando altos nfveis de 

reforc;o, suas crianc;as podem ser mais precisas em estabelecer os nfveis para a sua propria 
-

11 553 execuc;ao. 

Bryan e W albeck
554 

investigaram os efeitos de duas tecnicas de ensino: instruc;ao direta 

e atraves de programas de 1Y simulados, sobre a conduta de compartilhar de jovens de 

terceiro e quarto graus com o seguinte procedimento: 

- Os sujeitos eram levados individualmente a um ambiente onde se registrava seu 

desempenho numa brincadeira de bola. 

- Se pontuavam alto, recebiam urn certificado de premio que podiam trocar por dinheiro 

ou presentes. 

- Os participantes eram informados que poderiam dear os seus presentes a uma causa 

caritativa se eles quisessem. 

551 
lJebert, Neale, Davidson op cit. p. 91-92. 

552 
Tedechi e lJndskold op cit. p.253. 

553 ibid. 
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- Ap6s cada sujeito brincar por urn tempo, assistia a urn programa de TV de outros jovens 

do mesmo sexo jogando a mesma brincadeira. 

- 0 modelo se comportava entao de forma 'generosa' (doando urn terc;;o de seus ganhos) 

ou de forma 'egofsta'. 

- Para dois grupos o modelo falava sobre compartilhar, pregava sobre a generosidade ou a 

avareza/ enquanto a urn terceiro grupo nao manifestava nada. 

- Depois de ver o programa, a cada crianc;;a individualmente era dada a oportunidade de 

doar parte de seus ganhos . 

Este teste de conduta pro-social revelou: "que crianc;;as que observaram urn modelo 

caridoso na TV foram significativamente mais propensas a compartilhar que aquelas que viram o 

modelo ganancioso, independente da natureza dos discursos. No seu laborat6rio, Bryan testou 

5 50 crianc;;as entre 1 o a so graus provenientes de diversas areas geograficas. Estes achados 

foram confirmados por muitos estudos que mostraram influencias positivas similares com modelos 

I , , · n 555 
a trutstas e ego1stas ao v1vo. 

Usando essencialmente o mesmo procedimento, Stein e Bryan556 demonstraram que urn 

modelo visto na TV pode induzir condutas de autocontrole. Garotas de terceiro e quarto graus 

viam uma sequencia que mostrava urn colega modelo brincando urn jogo de bolai 

- A metade dos sujeitos assistiam a urn modelo habilidoso que ganhava com freqiiencia, 

enquanto a outra metade assistia a urn modelo nao habilidoso que perdia freqiientemente. 

- Em cada caso, o modelo era instrufdo para se reforc;;ar, de acordo com uma regra rigorosa, 

obtendo uma serie de fichas cada vez que alcanc;;ava uma alta pontuac;:ao. 

554 
apud Liebert,Neale e Davidson op cit. p. 90. 

555 
idem. 

556 
idem. 
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- As crianc;as foram subdivididas em 4 grupos de acordo com as verbalizac;6es do modelo e 

a pratica da regra. Ou ela pregava e praticava a regra, pregava e quebrava a regra nao 

praticando-a, ou era inconsistente no que dizia e fazia. 

- Cada crianc;a brincava por sua vez. A medida de adesao il regra era o numero de fichas 

que a crianc;a pegava em ensaios nao exitosos. 

Os resultados mostraram que, "aqueles que observaram urn modelo que pregava e praticava 

adesao ii regra seguiram a risca a regra de auto-reforc;o, mais que aqueles que observavam um 

modelo que pregava e praticava transgress6es a regra. As crianc;as que observaram um modelo 

inconsistente eram as que mais quebravam a regra." 557 

Outra pesquisa revelou como condutas de 'autocontrole' [resistencia ii tentac;ao] 

podem tambem ser inAuenciadas por exemplos da TV: 

- Uma crianc;a e colocada numa situac;ao na qual pode transgredir uma norma para ganhar urn 

reforc;o. 

- Ela tern a opc;ao de resistir ou nao a tentac;ao com a qual se depara. 

- Os experimentadores colocavam garotos de 5 anos de idade dentro de um comodo 

equipado com muitos brinquedos atrativos e um dicionario. 

- Na seguinte etapa, as condic;6es eram divididas em 3 grupos; 

a- Urn grupo onde se observava urn filme no qual urn garoto [modelo] que brincava 

com brinquedos proibidos [transgressao] era aprovado pela sua mae que se juntava a essas 

atividades. 

b- Outro grupo onde, as crianc;as observavam urn filme no qual o modelo era 

repreendido por sua mae . 

c- Urn grupo de controle que nao assistia nenhum filme. 

557 
Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 90-91. 
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- Cada crian<;a era entao deixada a s6s enquanto observadores ocultos registravam o tempo 

que a crian~a levava antes de comec;ar a brincar com os joguetes proibidos e o tempo que 

gastava brincando com eles. 

Os resultados mostraram que : 

" ... aqueles que observaram o filme do modele castigado esperaram muito mais antes de 

transgredir a regra e gastaram menos tempo brincando com os joguetes, comparados com 

os garotos nos outros grupos. De fato, a maioria daqueles do grupo modele castigado 

nao brincaram com os joguetes proibidos, enquanto que as crianc;as do grupo modele 

reforc;ado brincaram com os joguetes proibidos mais e mais rapidamente que nos outros 

grupos." 558 

Liebert, Neale e Davidson ( 1 97 3 ,p. 91), descrevem rna is urn estudo, desta vez sobre 

os efeitos de modelos televisionados sobre a adesao a regra. 

- Meninos de 5, 7 e 9 anos de idade observavam na TV urn modelo [colega]. Ele 

afirmava que iria seguir uma regra: nao brincar com certos joguetes, ou afirmava que ele 

quebraria a regra. De novo: 

" ... os garotos que observavam o modele desviado brincaram com os joguetes proibidos 

mais que aqueles expostos ao modele nao desviado. Os garotos que observaram o 

modele obediente, exemplar, brincaram com os joguetes menos que os sujeitos que nao 

viam o modelo. Assim o modelo televisionado incrementou o comportamento por si 

proprio independente do que o modele disser." 559 

Tedeschi e Lindskold (1975, p. 427), enumeram algumas das variaveis que se 

associam a aquisic;ao e execuc;ao de conduta pro-social a partir de modelos em TV: 

- As exortac;6es de urn modelo podem elidtar afirmac;oes verbais dos observadores 

advogando por comportamento generoso, mas elas nao afetarao sua conduta atual. [ ... ] Os 

observadores farao o que o modelo faz, nao o que ele diz. 

558 
idem, p. 91 . 

559 
Wolf apud Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 91 . 
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- A imita~ao de conduta pr6-social ocorre quando um modelo advoga verbalmente por 

uma causa generosa, se envolve em condutas pr6-sociais consistentes com suas afirma~6es, ou 

refor~a ao observador por manifestar respostas similares. 

- Ouanto maior seja o custo de executar condutas pr6-sociais imitativas, menos efetivo 

o modelo serii em elicitii-las. 

- Modelos agradaveis (simpliticos ou desejaveis) elicitam maior imita~ao quando a 

conduta em questiio e refor~ada. 

- Os efeitos do status do modelo, a experiencia e seu prestfgio sobre a imita~iio de 

conduta pr6-social tern sido pouco investigados. 

Bandura complementa: "modelar solu~6es pr6-sociais a conflitos, prove aos 

observadores op~6es construtivas que tendem a reduzir a sua dependencia de tliticas 

b · " 
560 

0 ' I t' · - I d t · ·t t· f· 561 com allvas... uanto a a enCJa e manuten~ao tempora as respos as 1m1 a tvas a trma: 

- Os efeitos do modelamento tern sido revelados geralmente dentro de curtos periodos 

de tempo e tipicamente na mesma forma de resposta. 

- Alguns estudos mostram que crian~as que observam ou realizam condutas caritativas 

ou ambas, mostram urn decremento da sua quantidade de condutas pr6-sociais no tempo. 

As respostas imitativas se limitam a situa~ao especifica onde se deu o modelamento? 

"A menos que possa ser demonstrado que a conduta pr6-social aprendida por 

modelamento ocorrera em outras situa~6es e bem distantes da aprendizagem original, e 
possivel interpretar os efeitos do modelamento como associados a estados temporais 

do imitador ou a caracteristicas especilicas da situa~o do modelamento original. "562 

[grifo nosso] 

Lovelace e Huston (1982, p. 93-1 06) discutem as vantagens e desvantagens de Ires 

metodos de apresenta~o de conteudo pr6-social em TV. Os programas eram desenhados para 

560 Bandura, 1973, p. 280. 
561 

Tedeschi e Lindskold op cit. p. 4 2 7. 
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transmitir conteudos pro-sociais a criam;;as de tr~s anos em diante. 0 metodo mais efetivo foi a 

apresentac;:ao de conduta pro-social sem nenhuma forma de comportamento anti-social 

contrastante. 

" os efeitos sobre a conduta pr6-social podem ser edipsados e distorcidos se os 

mesmos personagens sao mais agressivos. Liss e Reinhardt ( 197 9) encontraram que as 

crian~as que assistiam a uma versao de Superfriends na qual havia tanto temas pr6-sociais 

como tratamento violento do vilao, foram mais agressivas que aquelas que assistiam a 

versao pr6-social 'pura' e menos agressivas que o grupo que assistiu s6 violencia. 

Aparentemente a natureza pr6-social de alguns personagens que foram tambem agressivos 

serviu para justificar sua conduta agressiva e faze-la digna de emula~ao." 563 

Estrategias de resoluc;:ao de conAitos podem ser efetivamente transmitidas se e 

apresentada uma variedade de modelos mostrando a¢es pro-sociais, se a resoluc;:ao pro-social e 

dado suficiente tempo e atenc;:ao, e se as condic;:oes de observac;:ao sao adequadas. Efeitos de 

generalizac;:ao a situac;:oes externas se conseguem mostrando pessoas ordinarias numa variedade 

de ac;:oes cotidianas trabalhando juntas ou ajudando-se mutuamente. Formatos de hist6rias 

dramaticas sao menos potentes para influenciar o comportamento das crianc;:as. Em muitas 

ocasioes, ensaios ap6s a exposic;:ao ao programa pr6-social, discussao e jogos relacionados com 

ele podem incrementar os efeitos do prograrna de TV. A terceira tecnica, apresentac;:ao de 

conflitos nao resolvidos pode ser util na aula e em situac;:oes terap~uticas onde o adulto pode 

orientar ap6s a observac;:ao e discutir e sugerir atividades, desconhecendo-se os efeitos de 

situa¢€5 niio supervisionadas. 
564 

As condus6es destas investigac;:oes, embora 'aplicaveis-a-vida', sao tambem alvo de 

crfticas sobre a base de que sao estudos de laboratorio. 
565 

562 ibid. 
563 Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 59. 
564 LOVELACE, V. E HUSTON, A. Can television teach prosocial behavior? Journal of Prevention in 

Human Service. 1982 (Fai-Win), vol. 2, n. 1-2, p. 93-106. 
565 Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 91-92. 
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3.4.2.2 Experimentos de campo 

Urn programa desenvolvido nos anos 60 por uma companhia Canadense, Misteroger's 

Neighborhood suscitou a realizac:;ao de urn estudo de campo. 566 A maioria das investigac:;oes 

sobre esta serie de TV foi desenhada para provar hip6teses sobre as formas nas quais as crianc:;as 

aprendern conduta pr6-social a partir da TV, mais que avaliar os efeitos das pr6prias series. 567 

Watkins, Huston, Wright
568 

fazern a seguinte descric:;ao da serie de TV: 

"Neste programa, urn adulto amigavel apresenta ao observador temas tao emocionais 

como a infancia, o nascimento de urn irmao, sentimentos de raiva e solidao. Coopera~ao, 

cuidado, ajuda, empatia, bondade, persistencia numa tarefa, auto-aceita~ao e outras 

atitudes e condutas pr6-sociais sao demonstradas em vinhetas ao vivo e [ ... ] com 

bonecos e atores de fantasia. Mr Rogers fala diretamente ao observador, usa o singular 

'voce e o meu amigo', mais que o plural. Se refere ao program a como urn a visita a crian~a, 
e ernprega outras tecnicas desenhadas para dar aos observadores o sentimento de uma 

comunica~ao individual com ele." 

Para examinar os efeitos de tais apresentac:;oes os pesquisadores: 

- Observaram as crianc:;as na aula e em situac:;6es de jogo. 

- Cada crianc:;a era observada por 9 semanas, (3 semanas antes da intervenc:;ao, 4 semanas 

durante e 2 semanas depois). 

- A cada dia de escola as crianc:;as assistiam ao programa de Misterogers, desenhos 

agressivos, ou programas neutros. 

- Alem dos registros de conduta agressiva, os observadores tambem registravam tres 

categorias de conduta pr6-social: persistencia (ex. independencia e recusa de ajuda), conduta 

pr6-social interpessoal (ex. cooperac:;ao, habilidades sociais maduras) e autocontrole (ex. 

obediencia a regra). 

566 
Stein e Friedrich apud Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 92-93. 

567 
Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 57. 

568 
Idem. 
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Os resultados revelaram que; 

- crianc;;as que assistiram TV pro-social incrementaram sua persistencia numa tarefa e 

melhoraram o comportamento pro-social interpessoal (cooperac;;ao, alimentac;;ao, e similares) 569
; 

- as crianc;;as na condic;;ao pro-social incrementaram seu auto-controle enquanto aquelas 

na condic;;ao agressiva o decrementaram. 570 

- " ... as crianc;;as na condic;;ao pro-social nao mostravam incrementos na agressao ante 

situac;;oes frustrantes, pelo contrario a maior frustrac;;ao, maier manifestac;;ao de conduta pr6-

. I ,. 571 
SOCia ••• 

- " ... as crianc;;as na condic;;ao modele agressivo mostravam uma reduc;;ao na conduta pro

social diante de situac;;oes frustrantes." 572 

- 0 status s6cio-economico e o nfvel intelectual dos sujeitos, influenciaram que lic;;oes 

0 .. f d'd 573 pr -soc1a1s oram apren 1 as. 

Outras pesquisas sugerem uma relac;;ao complexa entre o status s6cio-econ8mico e o 

rendimento academico em crianc;;as. Num deles descobriu-se que : 

" ... assistir TV diariamente no maximo 2 horas aproximadamente, tende a se associar com 

urn melhor desempenho academico. Assistir mais que este limite conduz a decrementos no 
desempenho." 

Dorr (1986, p. 113) atribui este fenomeno a que experiencias de TV podem resultar 

academicamente relevantes em ambientes de baixa dasse social e "adicionar experiencias 

academicas relevantes as suas vidas, por exemplo nfveis gramaticais e narrativas bern 

estruturadas. [ ... ] Em pequenas doses a TV pode enriquecer a vida destas crianc;;as. Em amplas 

569 
Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 57. 

570 
Stein e Friedrich apud Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 92-93 

571 
idem. 

572 
idem. 

573 
idem. 
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doses esta tamara tempo de experiencia academicamente relevante que elas poderiam adquirir 

d f " 57 4 e outra onma. 

Collins 
575 

encontrou que entre alunos de setima a decima serie, a exposi<;ao a modelos 

adequados produz grande ajuda e suporte para um colega, comparados a modelos agressivos 

em TV ou a programac;ao que nao apresenta modelos relevantes. Mais importante ainda, eles 

tambem encontraram que quando as cenas de conAito envolvem modelos positives, os 

observadores sao ativados. Esta ativac;ao pareceu energizar as respostas construtivas, mostrando 

desta forma a operac;ao conjunta das hip6teses de ativac;ao e aprendizagem social. 

Outros estudos experimentais em situac;oes naturais levados a cabo com pre-escolares, 

tambem observaram que a TV pode ter efeitos pr6-sociais. lnvestigadores tern demonstrado que 

" ... a exposic;iio de crianc;as a duas semanas de programac;iio nao violenta, mostra uma reduc;iio 

nas respostas afetivas disruptivas ou negativas comparadas com as crianc;as expostas a uma 

programac;iio de controle 'neutral'.[ ... ] A demonstrac;;iio de tais efeitos pr6-sociais em cenarios 

naturais e importante porque clarifica a influencia de um conteudo de programa particular sobre 

I . u 576 
o comportamento u tenor ... 

Os estudos tern revelado incrementos similares na conduta pr6-social usando 

observac;;oes tanto de laborat6rio como naturalistas. Em muitas ocasi6es no entanto, as mudanc;as 

se limitaram a certas categorias de comportamento, a subgrupos dentro da amostra estudada ou 

a grupos que recebiam ensaios e ajuda adicional na compreensiio do programa de televisiio. 577 

A investigac;;iio tern identificado varios fatores culturais, sodais e de personalidade que 

estao envolvidos na aquisic;ao de conduta pr6-social. "As demandas das normas culturais, a 

aprendizagem previa ou estados internes presentes do potencial benfeitor, a sua interpretac;ao 

574 
Dorr op cit. p. 113. 

575 
In: I.Jebert e Schwartzberg op cit. p. 164. 

576 
Singer e Singer, apud Oskamp op cit. p. 180. 

577 
Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 57. 
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da situa~ao imediata, a presen~a de outras pessoas, e as caracterfsticas da pessoa a ser ajudada, 

tern indica do facilitar ou inibir o comportamento pro-social. .. " 578 

3.4.3 Algumas Series Pr6-sociais e Educativas 

Na decada de 7 0 houve urn incremento notavel na produ~ao de series desenhadas para 
. . d d t ' . . 579 ensmar at1tu es e con u as pro-soc1a1s: 

"Series tais como Inside/out and Ripples for am program as produzidos para a escola [ ... ] 

series multiculturais como Vegetable Soup e Villa Alegre, tanto para o lar como para a 

escola1 redes comerciais produziram series como Fat Albert and The Cosby Kids, e o 

servi~o de programa~ao publica series como, Misterogers Neighborhood, ESM, e 

Sesame Street entre outras.[ ... ] [estas series] indicaram a amplitude das metas 

educacionais que a TV queria abarcar". 

Series como Vila Sesame (Sesame Street), como a sua sucessora Companhia Eletrica 

(Electric Company), se dirigiam a urn alvo espedfico: o ensino de habilidades para crian~as 

com dificuldades de leitura nos primeiros graus: 

" ... tres estrategias de leitura basica eram enfatizadas: (a) combina~ao e discrimina~ao de 

fen6menos1 (b) reconhecimento e processamento de certos grupos de letras como 

unidades distintas, e (c) busca de padroes e textos per unidades que podem afetar a 

pronuncia~ao. Com os observadores de The Electric Company se pretendia discriminar 

vogais de consoantes, buscar estruturas tfpicas de palavras, ensinar estrategias de leitura 

per significado, e usar o contexte da frase para determinar o significado de uma palavra 

b.- n 580 
am 1gua ... 

Palmer e Dorr 
581 

sintetizam os resultados destes programas: 

- As crian~as podem aprender habilidades intelectuais a partir de produ<;6es de TV desenhadas 

tanto para entreter como para instruir. 

578 
Tedeschi e Lindskold op cit. p. 4 1 2. 

579 
Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 57. 

580 
Idem p. 55. 
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- A TV e urn efetivo professor para crian~as com dificuldades, e crian~as a partir de tres anos 

de idade. 

- Assistir em casa e recomendavel para a aprendizagem de habilidades pre-academicas, mas nao 

para a aprendizagem de habilidades de leitura em crian~as em idade escolar elementar. 

- Algumas habilidades como reconhecimento de numeros e letras sao aprendidas mais 

efetivamente que outras. 

- Em todos OS casos a aprendizagem de series televisivas e melhorada quando OS materiais de 

ensino suplementar e /ou adultos interessados estejam disponfveis. 

Nesta area dos efeitos da TV tambem tern se questionado se as mudan~as 

comportamentais se generalizam a vida cotidiana: 582 

" crian~as aprendem conceitos como coopera~ao e com frequencia imitam o 

comportamento televisionado se elas sao colocadas em situa~6es como as da televisao, 

mas nao tern se encontrado generaliza~ao dos efeitos sobre seu comportamento social. "583 

Watkins, Huston, Wright 
584 

explicam que os efeitos mais pronunciados tern sido 

observados quando crian~as sao colocados em situac;;oes identicas ou muito similares aquelas que 

mostram coopera~iio, ou em ambientes de laborat6rio onde o programa de televisao pode ser 

inusualmente saliente. 

Outros exemplos de programas comerciais de conteudo pr6-social produzidos pela TV 

alema sao descritos por Eurasquin, Mantilla e Vazquez (1983, p.53): 

581 idem. 

"' "Urn estudo de campo correlacional sobre a observasao de televisao pr6-social e conduta natural, proveu 

pouca evidencia de generalizasao de efeitos. [ ... ] Outre estudo correlacional no qual assistir em casa se 

relacionava a auto relates de conduta pr6-social indicava relac;oes positivas mais leves entre assistir ii TV pr6-

social eo comportamento ... " Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 59. 
583 Leifer, Paulson apud Palmer e Dorr op cit. p. 59. 
584 apud Palmer e Dorr op cit. p. 60 
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Urn deles "Serie sobre as Series"
585

, foi concebido como "uma tentativa de neutralizar 

o fascfnio produzido sobre os telespectadores pelas series, ao mesmo tempo que eram 

revelados alguns dos mecanismos que incidem sobre esse fascfnio, assim como seus conteudos 

d l·d d . I - " 586 e rea 1 a e ou mampu a<;ao. 

" ... se analisavam os conteudos de urn dos g~neros favorites das crian~as com urn criterio 

similar ao seguinte: nos westerns norte-americanos produzidos pela TV, ate o proprio 

argumento e portador de publicidade e propaganda; eles sao realizados em serie, como 

uma fabrica, e as rea~;oes que gerarao 'ate o suor das maos' estao testadas e garantidas 

desde o principio ate o final da pelicula." 587 

Em outro, uma serie de desenhos sobre os vikings, evitava-se estritamente toda apologia 

a violencia, fato notavel, como bern coloca o autor tratando-se de uma serie protagonizada por 

vikings, 'estere6tipos frequentes do guerreiro violento': 

" ... o protagonista e uma crian~a, inclusive um tanto medrosa, fisicamente pouco dotada 

para o combate, pelo que se v~ obrigada a solucionar todos os conflitos em que se ve 

envolvida pela reflexao e elabora~ao de pianos inteligentes, astucia e raciocinio frente a 
viol~ncia. [ ... ] por fim, caberia sublinhar que se evita o didatismo explicito que amiude 

faz fracassar outras hist6rias." 588 

Em outra iniciativa alema, empregou-se a TV como meio de correspondencia entre crianc;;as 

de diferentes paises. Alem da Alemanha, participaram da experiencia o Brasil e o Ira: 

"Em cada pais as crian~as se agruparam ao redor de urn realizador e apresentaram 

perguntas sobre os temas que tinham vontade que fossem tratados pelos outros [ ... ] 

depois de ter realizado pequenos documentaries sobre as quest6es elementares, trocaram 

os filmes, que projetaram as crian~as de outros paises. Elas respondem mostrando sua vida 

cotidiana e formulam novas perguntas." 589 

585 
Criado pela equipe Verena Doelker-Tobler da TV Alema. 

586 
Erausquim, Mantilla e Vazquez op cit. p. 53. 

587 
ibid. 

588 ·d 95 1 em p. . 
589

.ibid, p. 98. 



176 

Algumas varia<;6es tern se desenvolvido orientadas por uma preocupa<;ao na solu<;ao de 

problemas a nfvel comunitario: 

"Em parses como o Canada existe o 'vide6grafo', equipamentos de imagem a servis;o do 

cidadao para que este possa expressar os seus problemas que, mais tarde serao 

conhecidos atraves dos canais locais de TV. Em Barcelona funciona o 'servi~o de video 

comunitario' que, com subven~ao governamental, leva aos restaurantes e aos centros 

culturais as produ~6es realizadas pelos pr6prios vizinhos." 590 [grifo nosso] 

Urn eloqiiente exemplo da efetividade da aplica<;ao de prindpios te6ricos derivados da 

investiga<;ao basica em Psicologia Social (T eoria da Aprendizagem Social de Bandura), na 

solu<;iio de problemas sociais estruturais em grande escala, num contexte terceiro mundista, com 

o emprego da TV, e reproduzido a seguir: 

"Sabido ( 1981), relata aplica~;oes engenhosas de princlpios da Aprendizagem Social 

no Mexico que estao desenhadas para promover amplas mudans;as sociais atraves do 

modelamento televisivo. 0 projeto visara o problema do analfabetismo. Num esfor~;o 

para reduzir o anallabetismo generalizado, o governo lan~ou um programa nacional de 

auto-instrusao. Pessoas com habilidades de leitura eram estimuladas a organizar grupos de 

auto-instrw;ao nos quais elas poderiam ensinar outros a ler com material instrutivo que 

havia sido desenvolvido para este prop6sito. Porem, estes apelos nacionais produziram 

uma resposta social desanimadora. Sabido entao selecionou a novela, a quai tinha um 

amplo e fiel seguimento, como o melhor lormato para alcans;ar e motivar pessoas com 

problemas de analfabetismo. A principal linha da hist6ria das series dramaticas 

centravam-se sobre as experiencias interessantes e informativas do grupo de auto-instru~ao. 

[ ... ] 0 programa incorporou os principais fatores conhecidos para incrementar o 

impacto do modelamento. Para capitalizar sobre urn modelamento prestigioso, o ator de 

novela mais famoso foi selecionado para o papel de instrutor. Atores no papel de 

aprendizes foram selecionados para representar diferentes segmentos da popula<;ao a fim 

de incrementar mas ainda a influencia positiva do modelamento televisivo atraves de 

similaridade do modelamento. Os adomos musicais e melodramliticos davam intensidade 

dramlitica a est6ria. Como motivador vicario adicional, as series dramaticas mostraram os 

beneffcios substanciais da alfabetizasao para o auto-desenvolvimento e para a eliciencia 

nacional e a estima. Os epflogos resumiam as mensagens modeladas colaborando com a 

590 ibid, p. 147. 



codifica~ao simb6lica da informa~ao para a sua representa~ao na memoria. E de pouco 

valor motivar pessoas se elas nao sao providas com orienta~6es apropriadas e suportes 

sociais para a a~ao. Para facilitar as mudan~s promovidas pela mldia, as series com 

freqiiencia usaram ambientes da vida real mostrando atores obtendo material 

instrucional de um centro de distribui~o visente e eventualmente formando-se na 

cerimonia de sradua~o no padrio de formatura visente. Os epflogos informaram os 

observadores deste programa nacional de auto-educa~ao e os ani mara a se beneficiar dele. 

[ ... ] Urn estudo previo de entrevista tinha revel ado varias auto-cren~as negativas que 

tinham dissuadido pessoas de envolver-se no programa nacional. Muitos acreditavam que 

as habilidades de leitura podiam se adquirir unicamente na juventude, outros acreditavam 

que lhes faltava as capacidades para manejar uma habilidade tao complexa. Estas cren~as 

dissuas6rias foram modeladas pelos atores e corrigidas pelo instrutor[ ... ] nas series os 

modelos superavam os obstiiculos para se auto-dirigir aprendendo e ganhando controle 

progressivamente e auto-estima [ ... ] milh6es de observadores assistiram as series 

confiantemente. Na avalia~o dos efeitos comparados com os nio observadores, os 

que assistiram estavam muito mais informados sobre o prosrama de alfabetiza~ao 

nacional e expressaram atitudes muito mais positivas para ajudar a outro a aprender. A 

taxa de participa~o no prosrama nacional de auto-instru~o era de 99.000 no ano 

anterior a apresenta,.ao das series, 840.000 durante 0 ano da apresenta~o, e 

400.000 no ano sesuinte a sua exibi~o.[ ... ] Um formato similar de modelamento 

televisivo contribuiu para promover um amplo prosrama de planejamento familiar [ ... ] 

os registros dos centros de planejamento revelaram um incremento de 32% no numero 

de novos usuaries de anticoncepcionais sobre o numero de usuarios no ano anterior as 

series televisivas. [ ... ] 0 projeto de Sabido associou explicitamente o modelamento 

simb6lico a servi~os comunitarios ... " 591 [grifos nossos] 

3.4.4 Condusoes 

Os exemplos citados permitem afirmar que: 

177 

- as crian~as podem aprender padroes positives de pensamento, afeto e comportamento 

pro-social apresentados via televisao muito cedo e pelos mesmos mecanismos e processes pelos 

. d . rt, . . I t t 592 qua1s a qUI rem repe onos v1o en os e ransgressores . 

591 
Sabido apud Bandura, 1986, p. 14 7-148. 

592 
Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 59. 
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- condutas como; altrufsmo, coopera~ao, persistencia, adesao a normas, ajuda, 

expressao de sentimentos, adiamento de gratifica~6es, controle de impulses agressivos, sao 

algumas das quais os observadores podem aprender a partir de modelos em TV. 

"Os [ ... ] estudos feitos ate a data indicam que as apresentac;6es da N increment am a 

probabilidade de certos tipos de comportamentos diferentes a agressao [ ... ] Crianc;as e 

adolescentes aprendem a partir da N de uma variedade de formas. Tanto conhecimento 

como condutas sao sujeitos a influencia da N ... " 593 

- e possfvel agradar il crian~a sem necessidade de recorrer a violencia, elas tambem sao 

sensfveis a outros tipos de modelos
594

• Programas especificamente elaborados sobre prindpios 

psicol6gicos, "podem ser altamente desfrutaveis por crian~as e jovens enquanto transmitem 

efetivamente a~6es positivas para eles e produzem beneffcios significativos para a 

. d d »595 soc1e a e: 

"0 valor de entretenimento dos programas televisivos nao sofre de maneira alguma com a 

reduc;ao da violencia como bern de consume [ ... ] programas que usam a viol en cia como 

principal meio para capturar audiencias podem ser colocados fora do neg6cio por pessoas 

que oferec;am altemativas mais interessantes. A influencia do exemplo exitoso nao pode 

ser melhor ilustrada que na programac;ao para crianc;as [ ... ] A aparic;ao de Vila Sesame 

nas estac;6es niio comerciais demonstrou que urn programa que e instrutivo tanto quanto 

divertido pode atrair gran des audiencias de crianc;as com o respaldo dos pais." 596 

Pfromm Netto (1990, p. 4) coloca a discussao no contexte brasileiro: 

"T emos hoje excelentes fontes para orientar os rumos de uma programac;ao infantil ou 

juvenil em vias mais construtivas ou pelo menos nao deformantes, de diversiio sadia, ao 

mesmo tempo atrativa, com ac;ao, aventura e humor. Existem provas cabais de que, se 

maus programas (e tambem maus comerciais, hoje abundantes em nossa teve) podem 

envenenar a mente da crianc;a, bons programas sao comprovadamente eficazes para ajuda-

593 
Comstock et ai.197B, p. 14. 

594 
Erausquim, Mantilla e Vazquez op cit. p. 97. 

595 
Liebert, Neale e Davidson op cit. p. 158. 

596 
Bandura, 1973, p. 281. 



Ia a crescer e ser feliz, para desenvolver nela a coopera~ao, a confian~a, o altruismo, o 

respeito mutuo, a tolerancia, a consciencia de responsabilidades sociais, a socializa~ao 

civilizada - enfim, os efeitos que os especialistas denominam 'efeitos pr6-sociais'. Mas 

programas deste ultimo tipo sao cada vez mais raros, em meio ao autentico lixo televisual 

que a TV Brasileira vern despejando em nossos lares [ ... ] Ia fora, dezenas de 

organiza~6es se encarregam de analisar e avaliar os possiveis efeitos desses programas, 

videos ou filmes recomendando-os ou desaconselhando-os. Nao ha nada de semelhante 

no Brasil, mas temos de tudo em materia de programa<;ilo.[ ... ] reitero aqui a observa~ao 

de que o publico desconhece, no Brasil, a grande maioria dos bons programas infantis 

produzidos no exterior". 

179 

- ha tempos se reconhece que os programas pr6-sociais, se vinculados as necessidades e 

estruturas da educac;:ao formal e sendo desenhados especificamente para ensinar, sao efetivos na 

consecuc;:ao das suas metas
597 

Porem, tal como lembra Pfromm Netto (197 6 p. 132), 

tambem de longa data a TV brasileira parece desavisada; 

"Est<\ hoje provado ate a saciedade que a televisao ensina, que ensina com alta eficiencia 

e que esse ensino apresenta resultados muito positives em termos de reten~ao e 

transferencia do aprendizado [ ... ] a despeito do extraordinario potencial educative da 

televisao, e ainda pequeno, no Brasil, o uso deste meio para a instru~ao ou treinamento 

sistematicos". 

Catorze anos depois, a respeito da programac;:ao educativa e programac;:ao infantil, 

Pfromm Netto observa: 

"Sobre esses dois assuntos existe vastissima literatura cientifica que, [ ... ] permanece rna is 

ou menos ignorada em nosso pais, na midia, nos meios academicos e nas pr6prias 

entidades que se dedicam a urn e outro tipo de programa~ao. 0 que teimosamente ainda 

se mantem entre n6s e a improvisa~ao, o palpite, o 'achismo'. Afirma<;6es rna is ou menos 

gratuitas, argumenta~ao primaria e superficiat sem qualquer embasamento cientffico, 

opini6es que nao correspondem aos fatos disponiveis nestes dominies ocupam o Iugar que 

deveria ser preenchido por conhecimentos e praticas solidamente fundamentados em 

teoriza<;iio e pesquisas cientfficas. Notem que estou me referindo aqui a pesquisa 

597 ROCKMAN, S. Realities of Change (In: PALMER, E. e DORR, A (eds) Chiltlren and the Faces of 

Television: Teaching, Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980, p. 83-97) 



cientifica com P maiusculo, pesquisa quantitativa, objetiva e sistematica, transmissive!, 

cumulativa, do tipo preditivo, causal e determinista." 598 
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- embora as crianc;as
599 

algumas vezes apliquem o que observam a seu proprio 

comportamento, ainda deve ser esclarecida a proporc;ao das mudan<;as comportamentais que se 

generalizam alem das situac;oes espedficas ou contextos sugeridos pelos programas de televisao 

ou alem do ambiente no qual as crianc;as veem tais programas. 600 Adultos tambem podem se 

beneficiar de campanhas pro-sociais via TV baseadas em solidos prindpios psicologicos. 0 uso 

de formatos comerciais de alta popularidade, como a telenovela, podem contribuir de maneira 

importante a mobilizac;ao de grandes massas populacionais na prevenc;ao e ou soluc;ao de 

problemas de grande envergadura, como o analfabetismo, o crescimento populacional 

desmedido, e mesmo a violencia social. 
601 

lsto coloca de manifesto mais uma vez a importancia 

de estreitar a colaborac;ao e participac;ao dos cientistas sociais com os realizadores e 

programadores interessados no emprego social, criterioso e etico da TV. 

McOuail (1983, p. 278-279), expoe com eloquencia no trecho que se reproduz a 

seguir, o potencial pro-social que detem os MCM : 

598 

PFROMM NffiO, S. A Televisao Publica: A Programasao Educativa e lnfantil. (In: Anais do 

Seminario T elevisao Publica, um novo conccito. Sao Paulo: Fundasao Padre Anchieta, 1990, p. 1) 
599 

"Ouais sao os valores, as convic~6es, a atitude perante os semelhantes, os padr6es, a visao do mundo, a 

filosofia de vida, a Etica que, voluntaria ou involuntariamente, estamos transmitindo ao publico infantil e que 

crian~as estao incorporando a suas personalidades, a sua maneira de viver?[ ... ] A teve, excelente meio de 

ensino que e, pode fazer nao s6 com que o aluno aprenda o certo como tambem induzi-lo a assimilar muito 

bern os erros e as no~6es confusas, os procedimentos inadequados, as tolices, mentiras, desinforma~ao, 

pseudo-informa~ao [ ... ] alem de influir nas suas atitudes e valores.". (Pfromm Netto op cit. p.6 e 12) 
000 

Watkins, Huston, Wright apud Palmer e Dorr op cit. p. 59. 
601 

Em 1976, a Funda~ao Centro Brasileiro de Televisao Educativa produz no Rio de Janeiro uma novela 

dramatica de nome "Joao da Silva", que inclufa conteUdo educative. (PFROMM NffiO, S. e 

ANGELINI, A. Impact of Brazilian Television on Children and Education. Education Studies and 

Documents. 1981, No. 40, Paris: Unesco, p. 46) 



"Os meios de comunica~ao nao necessariamente subvertem a outros agentes sociais mas 

podem complementar ou aumentar seu poder. Por exemplo, podem ampliar as 

oportunidades educativas e culturais; elevar os 'niveis culturais e dar maior difusao a 

informal<ao dentro da sociedade; colaborar e dar identidade e autoconsciencia aos 

grupos locais, etnicos, politicos e culturais; fomentar as boas rela!;OeS entre as 

sociedades; e favorecer a mudan!ia economica e social. Em resumo os meios de 

comunica~o podem se considerar uma forl<8 'pro-social' ... "[grifo nosso] 
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182 

CAPITUL04 

INVESTIGA~Ao CIENTfFICA DOS EFEITOS DA TELEVISAO NO BRASIL 602 

Oual e o aporte brasileiro ao estudo cientffico dos efeitos da TV? Em que proporc;ao 

tais investigac;6es utilizam o metodo cientifico? Oue parcel a desse conhecimento provem da 

Psicologia Social? Oual o tipo predominante de pesquisa produzida nesta area, no ambito 

academico do pafs ? Predomina a pesquisa de 'reflexao te6rica', hist6rica, crftica, dissertativa, 

ou a metodol6gica empfrico-positivista? 

Embora a resposta a estas perguntas excedam os limites deste trabalho e configurem por 

si mesmas materia de outras investigac;6es, considerou-se pertinente apresentar urn mapeamento, 

mesmo que inacabado, da forma que assume o estudo dos efeitos da TV no Brasil. 603 604 Tal 

preocupac;ao, como foi dito, surge ja nos infcios da revisao bibliografica preliminar ante a 

dificuldade de obter informac;ao objetiva produzida por autores brasileiros nesta area. 

Uma das figuras mais representativas da investigac;ao psicol6gica dos MCM no Brasil 

escrevia ja em 197 2: 

602 
"No Brasil, os primeiros programas de televisao foram ao ar em 1950, em Sao Paulo, com a inaugura~iio 

da TV T upi - Difusora, emissora pioneira do pais e da America do Sui. Em 1954 calculava-se em 120.000 

o numero de aparelhos de televisiio em funcionamento no Brasil; doze anos depois, esse numero passava a ser 

de dois mil hoes e 200 mil televisores; e em 197 5, estima-se em dez milhoes o total de lares com aparelhos 

de televisiio em todo o pais." (Pfromm Netto, 197 6,p. 151) 
603 

" No Brasil os primeiros esfor~os de pesquisa em comunica~ao de massa forma levados acabo por urn 

educador e psic6logo paulista, Manuel B. Louren~o Filho. Durante a decada de 1920, Louren~o Filho fez 

pesquisas sobre rea~oes de cria~as a ~lmes cinematograficos e leituras de adolescentes. lnvestiga~oes 

importantes for am realizadas na decada de 40 sobre cinema e leitura infantis por Katzenstein e Freitas ( 1941, 

1949); por Guinsberg (1949), sobre anuncio; e por urn grupo de pesquisadores do INEP, sobre hist6rias 

em quadrinhos (1944, 1945)." (Pfromm Netto, 1976, p.178-179) 
604 

"lntrod~ao a Psicologia Social" de Arthur Ramos (1936) parece ser o primeiro livro brasileiro de 

Psicologia a consagrar capitulos aos MCM, sob os titulos 'opiniao publica' e 'Censura e Propaganda'. 

(Pfromm Netto, 1972, p.44) 



"No Brasil, e escassa (para nio dizer inexistente) a literatura cientifica sobre 

comunica~o e comunica5;iio de massa. E, no entanto, poucos pafses apresentam, em 

termos de realidade atual e perspectivas futuras, um quadro tao favor;lvel a expansao des 

meios de comunica~ao de massa como o que aqui se observa. [ ... ] A contribui~o 
brasileira para a teoria e pesquisa psicologicas em comunica~o e comunica~o de 

massa e insignificante. Nao vai alem de tres ou quatro dezenas o total de trabalhos 

publicados. Talvez isto se deva ao desenvolvimento relativamente pequeno da pesquisa 

psicol6gica no pafs. Faltam pesquisadores qualificados, os curses destinados a prepara~ao 
de psic6logos sao uma conquista recente, niio se atribui a devida importancia a 
contribui~ao cientifica que a Psicologia pode prestar e assim por diante. A quase 

inexistencia de pesquisas brasileiras sobre comunica~ao e comunica~ao de massa e a 

precariedade do que tern side feito em outros ambitos de investiga~ao no pafs 

(sociologia, jornalismo e escolas de comunica~ao), contrastam vivamente com uma 

realidade individual e social cujas consequencias e implica~oes sao desconhecidas: a 

realidade do consume maci<;o de radio, TV e cinema, [ ... ] impresses [ ... ] per grande 

parte da popula~ao brasileira. [ ... ] Por mais justificavel que seja, em Psicologia, 

apoiarmo-nos em pesquisas, generaliza~oes e aplica!;Cies realizadas no exterior, e 
evidente que as peculiaridades, problemas e perspectivas brasileiras neste setor estao a 

exigir investiga~o cientifica - e, particularmente, investiga~o Psicologica." 605 [grifos 

nossos] 

Mais adiante o autor reafirma: 

"0 hist6rico, a natureza e as caracterfsticas atuais da literatura em Psicologia da 

comunica<;;ao de massa foram delineados na primeira parte deste seculo. Nao obstante a 

existencia de contributes de valor, a CM nao parece ter recebido dos Psicologos 

brasileiros a aten~o que merece, como setor de trabalhos te6ricos, pesquisa e 

aplica<;ao. Na escassa literatura em lingua portuguesa a esse respeito, predominam as 

tradu<;6es - e geralmente tradu<;6es de obras e artigos de pouco valor cientffico. Com a 

cria<;ao e o funcionamento recentes des curses de Psicologia, de jornalismo e de 

comunica<;;ao no pafs, e possfvel que a abordagem cientffica dos processes de 

comunica<;;ao e CM [ ... ] se torne mais freqi.iente em nosso meio, em correspondencia 

com o consume cada vez maier dos MCM que e previsto para as pr6ximas decadas. "606 

[grifos nossos] 

Depois de 21 anos, o mesmo autor reitera : 

605 
Pfromm Netto, 1972, p. 12 e 19. 

006 
ibid, p. 142. 
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"lamentavelmente os resultados dessas investiga~oes nunca tiveram entre nos a 

divulga~ao que merecem. Como na maioria dos casos se trata de pesquisas realizadas no 

exterior, e necessario recorrer a livros, revistas e anais de congressos e reunioes redigidos 

em idiomas estrangeiros - uma bibliografia que diga-se de passagem, e hoje vastissima, 

abrangendo desde pesquisas pioneiras, realizadas nas primeiras decadas deste seculo, 

sobre os filmes cinematograficos e seus efeitos sobre crian~as e adolescentes, ate a 

literatura dos a nos 90, mais centrada na TV e no video [ ... ] nos ultimos anos a 

literatura cientifica sobre lV e crian~ tornou-se muito mais refinada, complexa e 

profunda [ ... ] ao mesmo tempo, as provas colhidas no laborat6rio, em pesquisas de 

campo, em delineamentos quase-experimentais e por meio de outras tecnicas de 

investiga~ao passaram a fornecer urn quadro de constata~oes mais consistentes, 

abrangentes e preocupantes sobre a influencia da TV ... " 607 [grifos nossos] 
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Marques de Melo (1984) no "lnventario da Pesquisa em Comunica~ao no Brasil 

(1883-1983)"
608

, se propos a compreender " ... todos os processes de mediac;;ao simbolica, 

seja os que se caracterizam pela reproduc;;ao tecnol6gica e pela difusao coletiva (imprensa, 

radio, televisao, cinema, disco, cassete, cartaz, fotografia, telecomunicac;;6es, informatica etc.) 

[ ... ] e incluir "todos os estudos sistematicos que seguem os padr6es academicos convencionais 

OU que utilizam OS assim cham ados metodos cientifiCOS." 

Com base no levantamento realizado para este fim, este autor afirrna: 

- Os program as universitarios na area, dedi cam atenc;;ao "aos sistemas de 

produc;;ao e difusao cultural e aos fenomenos sociais inerentes a produc;;ao simb6lica, 

observando-os, refletindo-os, criticando-os." 

- A pesquisa em comunicac;;ao nao se verifica unicamente na universidade, mas 

em empresas, 6rgiios governamentais, instituic;;oes civis, sendo a sua natureza "conjuntural ou 

cidica". 

607 
PFROMM NETTO, S. T elevisiio, uma escola, mas de que? 0. efeitos da TV no aproveitamento 

escolar. Sao Paulo: Ed. Artpress, 1993, p. 2. 
608 

MARQUES DEMELO, J. lnventario da Pesquisa em Comunica~o no Brasil; (1883-1983). Sao 

Paulo: Ed. INTERCOM, 1984, introdu~ao. 
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- Atividades permanentes de investiga<:;ao que sao realizadas pelos "pr6prios 

meios de comunica<:;ao ou as organiza<:;6es que agenciam anuncios (propaganda/rela<:;6es 

publicas)", tern urn fim exclusivamente instrumental, e se dirigem "a tom ada de decis6es no 

ambito da produc;ao ou da veicula<:;ao [ ... ] ficando restritas aos problemas que ajudam a 

resolver". Tais informa<:;6es "permanecem sob a egide do sigilo e portanto nao se incorporam ao 

registro do conhecimento publico sobre os fenomenos de comunica<:;ao". 

Ja em 197 3, o mesmo aut or declarava a este respeito: 

"com referenda aos veiculos de comunica~ao, pode-se dizer seguramente que nio ha 
tradi~ao de pesquisa em nosso pais. Algumas investiga<:;oes que se realizam 

eventualmente t~m a finalidade de servir a resolu<:;ao de problemas imediatos - queda de 

circula<:;ao, sucesso do concorrente, pressao dos anunciantes etc.- mas passada a crise, a 

preocupa<:;ao pel a pesquisa e relegada a um segundo plano." 609 [grifo nosso J 

"Sao raros os estudos que ultrapassam a realidade organizacional dos patrocinadores 

privados e se oferecern a reflexao coletiva e a critica dos cientistas da area". 

-Ha uma "consideravel parcela de conhecimento sobre os knomenos 

brasileiros de comunica~io em universidades e centros de pesquisa norte-americanos [ ... ] o 

volume de conhecimento era tres vezes maior que aquele processado pelos proprios 

brasileiros e aqui disponlvel para o acesso das novas gera~oes de estudiosos." [grifo nosso) 

0 inventario, composto por 1312 itens de pesquisa (com seus respectivos resumos) 

mostrou apenas 49 estudos que tern como objeto direto de analise a TV. (Ver Anexos) 

Matos (1990), numa retrospectiva da investiga~o sobre a 1V no Brasil (que 

compreende o perfodo de 1950 a 1990), relata: 

609 
MARQUES DEMELO, J. (coord). Comunica~iio Social: Teoria e Pesquisa. Petr6polis :Ed. Vozes, 

1973, p.100. 
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1- "Apesar da TV ter comec;;ado a operar no Brasil em setembro de 1950, 

este vefculo s6 passou a ser objeto do estudo acad~mico a partir da decada de 60 ... " 610 

2- "Na decada de 70, quando a televisao ja havia se estabelecido no pais 

como o mais ativo e importante vefculo da industria cultural, constata-se urn consideravel 

·d d d . " 611 aumento na quanti a e e pesqwsas ... 

3- "Examinando o material bibliografico sobre a TV, pode-se constatar que a 

maioria dos trabalhos produzidos no Brasil apresentam analises e descri!;Oes sobre como este 

veiculo se desenvolveu, inAuenciou ou foi utilizado pela classes dominantes." [grifo nosso] 

A seguir, o autor cita Marques de Melo (1980, p.11 )i 

"E consideravel, sobretudo nos ultimos anos, os trabalhos acad~micos que vislumbram 

numa postura critica, os problemas nacionais de comunica~ao. Ou seja, que os analisam 

numa 6tica nao necessariamente coincidente com as classes dominantes." 612 [grifo nosso) 

4- "Nas pesquisas produzidas na primeira metade da decada de 80, verifica-se, 

apesar da insist~ncia dos pesquisadores em analisar aspectos trabalhados em decadas passadas, 

uma tend~ncia no sentido de aprofundar no conhecimento sobre a recepc;;ao das mensagens 

I . . I 'bl· " 613 te evJSIVdS pe 0 pu ICO. 

5- "Apesar da produc;;ao bibliografica brasileira sobre a TV ja ser bastante 

expressiva, constata-se ainda, escassez de autores que se dedicam ao estudo de aspectos 

ainda niio examinados ou que ja foram, mas, de maneira superficial..." 614 [grifo nosso] 

610 
MATTOS, S. Um Perfil da TV Brasileira: 40 anos de hist6ria (1950-1990). s.l.: Ed. ABAP. 

1990, p.37. 
611 ibid. 
612 

Ver tambem, MARQUES DE MELO, J. (Org) Pesquisa em Comunica~iio no Brasil: Tendencias e 

Perspectivas. Sao Paulo: Ed .. Cortez/Intercom, 1983, p. 34-42. 
613 

Mattos op cit. p. 38. 

614 ibid. 
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6- Mattos, classifica a "bibliografia academica/profissional disponfvel no pals 

sobre a televisao brasileira", da seguinte forma: "aspectos hist6ricos, aspectos sociais, aspectos 

politicos, aspectos economicos, informas;6es complementares. n 

7- Ante a aus~ncia da categoria, 'aspectos psicol6gicos', ou 'psicossociais', 

examinamos a descris;ao do item 'aspectos sociais'. Nenhuma pesquisa que descreva as 

contribuis;oes da Psicologia Social aoestudo dos efeitos da TV, e mencionada. Tampouco, faz

se refer~ncia a estudo algum que aborde o problema de investigac;:ao ou discuta suas condus6es 

a partir de evid~ncias obtidas pelas Ci~ncias Sociais, com o emprego de metodologia da 

Ci~ncia. Exces;ao deve ser feita a obra do Professor Samuel Pfromm Netto (1972) 615 616, 

onde salienta-se o notavel domfnio da hist6ria da Psicologia e urn louvavel esforc;:o por divulgar 

a tradic;:ao e a relevancia da contribuic;:ao cientffica que a Psicologia tern a dar ao estudo dos 

f . d . - d 617 e e1tos a comumcac;:ao e massa . 

Consideramos de alguma utilidade oferecer uma breve revisao da literatura brasileira em 

TV [ ainda que produzida em quase a sua totalidade em area distintas a Psicologia Social e com 

abordagens diferentes do metodo da Ci~ncia], ao leitor leigo e outros pesquisadores, mesmo 

alheios a Psicologia que se iniciam no estudo da TV no Brasil. 

Com tal fim, procuramos por catalogos especializados na produc;:ao brasileira em 

comunicas;ao [por sinal escassos] e livros de autores nacionais que compilassem, condensassem, 

ou comentassem, a trajet6ria da investigac;:ao na area da TV. 

Adicionalmente, acessamos as poucas bases de dados informatizadas das instituic;:oes 

universitarias mais reputadas do pais que cont~m a produc;:ao acad~mica (teses, dissertac;:oes, 

615 
Pfromm Netto, 197 2. 

616 
ibid, 197 6. 

617 
Entre as investiga~6es de base empfrica realizadas no Brasil sobre a TV nota-se o trabalho "A T clevisao e 

o Ouadro de Rcfcrencia Socio-cultural: o publico dos tclcposlos de Sao lurs do Maranhao. Sao Paulo. 

Usp/ECA, 1972 - Tese de Doutorado (CAMARGO, N. de) onde se estuda o impacto da implanta~ao 
dos 'telepostos' sobre os quadros de referencia s6cio-cultural no Maranhao. 
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livros, artigos - em imprensa ou peri6dicos especializados, trabalhos relacionados em Anais de 

congressos e seminarios - a nivel de Mestrado e Doutorado) em Psicologia, Psicologia Social, e 

Comunicac;;ao. 

Os resultados do levantamento bibliografico destas fontes e anexado ao final do 

trabalho. Ja que nossa procura remeteu-se tambem as fontes originais, o leitor possivelmente 

encontrara citadas algumas obras em diferentes anexos. Considerou-se pertinente manter tal 

disposic;;ao para facilitar o acesso do leitor interessado as obras em suas respectivas instituic;;6es. 

Ate a presente data for am revisados as seguintes fontes: 

• Catalogo de publica~aes da USP em CD-ROOM (1934 - mai/1995) 

lnstituto de Psicologia <IP): (ver Anexos) 

- Dissertac;;oes de Mestrado 

- T eses de Doutorado 

- Publicac;;6es e eventos 

- Escola de Comunica~6es e Artes (ECA) (ver Anexos) 

- Dissertac;;6es de Mestrado 

- T eses de Doutorado 

• UNIBIBU (1966-1996) (ver Anexos) 

Corresponde a produ~rao de livros, T eses e Dissertac;;oes de Mestrado e Doutorado das 

Universidades USP/ UNICAMP/ UNESP, encontraram-se urn total de 121 trabalhos sobre a 

TV. (Ver Tabela 1) 

• Catalogos da Associa~iio Nacional de Pesquisa na Pos-gradua~io em Psicologia ANPP 

(1993-1996) (ver Anexos) 

Produc;;ao cientffica a nfvel de Mestrado e Doutorado em Psicologia que registra a produc;;ao 

das Universidades relacionadas na T abel a 2. 



Tabela 1 . Resultados Preliminares da lnvestiga£io em TV no Brasil 

Fonte Categoria T o_t:::a::_l _,_P:.::ro:.:d:.::ui~:::es:::_ ____ _:T.::o.::ta::l. _:.TV_:_ __ 

USP/IP Mestrado 585 7 

USP/IP Doutorado 413 5 

USP/IP Publica~6es e Eventos 3111 8 

ECNUSP Mestrado 662 27 

ECNUSP Doutorado 293 11 

UNIBIBLI
618 

Livros (USP, UNESP 699 122 

e UNICAMP) 

Tabela 2. T eses e Disserta~aes sobre TV no Brasil (ANPP - 1993-1996) 

AN£>P _(_lylestrado e Doutorado'"') __ _ 

Institute Metodista de Ensino Superior 

Pontiffcia Universidade Cat6lica do Rio 

Grande do Sui 

Pontificia Universidade Cat6lica do Rio de 

Janeiro 

Pontiffcia Universidade de Sao Paulo 

Universidade de Bras"ia 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Universidade Federal do Espfrito Santo 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Universidade Federal do Para 

Universidade Federal da Parafba 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Federal do Rio Grande do Sui 

Universidade Federal de Rio de Janeiro 

Universidade Federal de Sao Marcos 

Universidade Gama Filho 

Universidade de Sao Paulo - Ribeiriio Prete 

Universidade de Sao Paulo 

Total 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

7 
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618 

Tendo como tema a Televisao, de um total de 3111 trabalhos (que induem partes de disserta~6es, teses 

e monogra~as de Mestrado e Doutorado, publica~6es de artigos na imprensa, revistas populares e 

especializadas, apresentados em congresses, encontros e seminaries nacionais e internacionais), encontraram-se 

referidos apenas 8 artigos. 



T abel a 3- Numero de trabalhos por area de concentra~o 

~Area _cl_~Con~ntra~ao ---···· __ _ _ __ .t'lu_m_ero de Trabalb_os_____________ __ _ 

Crian~as e Adolescentes 1 3 

Educa~ao 

Representa~6es sociais 

Polftica 

Hist6ria 

T elenovelas 

Interpretative - Crftica 

Aspectos Sociais 

Econ6mico - Publicitario - Marketing -

Propaganda 

T elenotfcias 

Aspectos Esteticos 

Meios Comparados 

Estudos de Audiencia 

Estudos de Conteudo 

Outros 
---

TOTAl 

4.1 Conclusoes 

40 

5 

15 

19 

21 

24 

17 

16 

7 

6 

6 

4 

8 

1 1 

212 

190 

Tal como pudemos constatar ate este ponto da revisiio bibliografica, e em consonancia 

com a opiniao de alguns autores: 

- A divulga<;iio, estudo e realiza<;ao de investiga<;iio cientffica sobre os efeitos da TV 

sao pouco conhecidos e praticados, mesmo nos meios academicos brasileiros a nfvel de p6s-

gradua<;iio. 

- 0 vasto corpo de conhecimentos e informa<;6es produzido pela Psicologia Social em 

outros pafses sobre a TV, seus efeitos e aplica<;6es pr6-sociais, nao parece ser de facil acesso, 

nem desfrutar de adequada divulga<;ao e reconhecimento em nosso meio. 
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- A revisiio parece confirmar as conclusoes obtidas por Mattos e Marques de Melo; 

grande parte da literatura encontrada assume, de forma quase dominante, o que se ha 

denominado como 'pesquisa crftica', discurso mordaz, ou simplesmente exercfcio da ret6rica. 

- Ate este ponto da revisiio bibliografica, nos deparamos com urn numero muito 

reduzido de obras redigidas por autores brasileiros sobre os aportes da investigac:;iio cientffica ao 

estudo dos efeitos da TV e uma quantidade menos expressiva ainda, por nao dizer quase 

inexistente, de relat6rios ou artigos de investigac:;iio que empreguem metodologia cientffica na 

construc:;ao e afirmac:;ao de seus enunciados, feitos dentro da perspectiva da Psicologia Social 

sobre os efeitos da TV. 

"E precise lamentar que, salvo uma ou outra honrosa exce~ao, as comunidades cientffica, 

educacional e televisiva brasileiras permaneceram mais ou menos indiferentes perante as 

provas que se avolumaram, e provas rigorosas, objetivas, sabre os efeitos negatives da 

teve na crian~a. Pior ainda. Em nao poucos casas, membros dessas comunidades tern ate 

participado de urn bizarre cora formado por representantes das emissoras comerciais, 

distribuidores, psicanalistas, comunic6logos e anunciantes segundo os quais a teve, afinal 

de contas, nao passa de urn divertimento inofensivo. Essa afirmac:;ao nao rare e acrescida 

da assertiva de que a exposic:;ao a violencia, sadismo, horror, torpeza, cinismo, deboche, 

obscenidade e crueza ate que faz bern as crianc:;as, pais elas assim melhor se preparam 

para viver num mundo hediondo em que terao forc:;osamente que viver mais tarde. T udo 

isso nao passa de rematada tolice, mas vern sendo repetido em artigos de jornais e 

revistas, em reportagens e entrevistas, em livros e ate em textos universitarios, como se se 

tratasse da verdade definitiva." 619 

619 
Pfromm Netto, 1990, p. 3. 
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Algumas das raz6es que explicam o interesse e a preocupa~ao de leigos e cientistas na 

maneira como a TV funciona na sociedade moderna sao: o gigantismo da sua extensao 

geografica, o tamanho de sua audiencia, os altos indices de exposi~ao ao meio no curse da 

vida, seu impacto sobre habitos, tempo de lazer e atividades cotidianas alternativas, a dimensao 

dos capitais que sao veiculados por seu intermedio, sua predominancia sobre outros MCM 

como Fonte principal de informa~ao e de entretenimento, suas enormes perspectivas de 

expansao, o incremento de seu usc associado a acess6rios eletronicos, e principalmente, seu 

enorme potencial pedag6gico e capacidade para influir no comportamento social. 

A evidencia 

0 estudo cientffico em Psicologia e Psicologia Social sabre os efeitos do conteudo da 

TV no comportamento social, remonta a uma antiga tradi~iio hist6rica. A Psicologia Social 

produz importantes contribui~6es te6rico-metodol6gicas na area des 'efeitos dos MCM'. T a is 

bases conceituais e procedimentais obedecem as mais rigorosas diretrizes e preceitos da 

investiga~iio cientffica. Os resultados de tal empreendimento, hoje cada vez mais complexes e 

sofisticados, sao obtidos com o emprego de uma variedade de h~cnicas de observa~ao, 

metodos sistematicos de pesquisa e ~~~cnicas de analise quantitativa e qualitativa, com sujeitos 

de uma vasta variedade de caracterfsticas idiossincrc1ticas, s6cio-demograficas e culturais. 

A Psicologia tern considerado virtualmente todo tipo de conteudo veiculado pela TV 

comercial desde seu aparecimento ha cinco decadas. Este prop6sito envolve o exame objetivo 

de uma ampla gama de variaveis, e a aplicao;;ao de urn arsenal de estrategias de pesquisa a luz 
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de diversos enfoques te6ricos. Os resultados deste esforc;o continuado vern sendo difundidos 

desde entao, em um numero gigantesco de publicac;6es peri6dicas, textos academicos, 

dissertac;6es, manuais compilativos, publicac;oes oficiais e redes computadorizadas de dados. 

Objeto de sua particular preocupac;ao tern sido o impacto do meio sobre crianc;as e jovens. De 

forma lamentavel tal acervo de conhecimentos e - em grande parte - desconhecido do meio 

academico brasileiro. 

T omando em conjunto o produto da pesquisa psicol6gica sobre os efeitos da TV 

pode-se afirmar que o meio e um efetivo condutor de informac;ao de indistinto carater, e agente 

de formac;ao, difusao, manutenc;ao e modificac;ao de uma extensa gama de padr6es de 

pensamento, afeto e conduta em observadores de diferente genero, faixa etaria, nfvel 

educativo, condic;ao s6cio-economica, credo religiose, origem racial, etnica e cultural. 

A atividade da pesquisa da Psicologia Social sobre os efeitos da TV, tem-se 

concentrado de maneira predominante no estudo de tres grandes areas. Em ordem de extensao 

estas sao; a - os efeitos do conteudo violento sobre o comportamento social; b - o potencial 

pro-social da TV; c - sua relac;ao com os estere6tipos e as representac;;6es sociais de grupos 

raciais e minoritarios. Este trabalho centrou-se nos dois primeiros itens. 

Um vasto corpo de evidencia empirica produzido tanto com o emprego de metodos 

experimentais quanto nao experimentais, numa variedade de sujeitos, ambientes, culturas, 

respalda e complementa os primeiros resultados obtidos no infcio da decada de sessenta sobre 

o efeito dos modelos violentos apresentados na TV. lsto e, a observac;ao de violencia em TV 

(tanto fictfcia; filmes ou desenhos animados, como real; documentaries e telejornais) pode 

ensinar novos padroes de pensamento, afeto e comportamento, inibir ou desinibir condutas, 

informar ao sujeito sobre a executabilidade e riscos de agir de uma forma especifica, facilitar a 

apresentac;;ao de condutas ja aprendidas, elaborar novas respostas com base em objetos e 

situac;;oes observadas e ativar respostas emocionais. Estes efeitos se traduzem no incremento da 
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probabilidade de execU<;ao imediata ou demorada das condutas exibidas pelos modelos 

observados. Ou seja, a 1V pode modelar o comportamento agressivo. 

Outras linhas de pesquisa indicam tambem que a intensa e continuada observac;ao de 

violencia televisionada pode alterar as concepc;oes, valores e crenc;as, 'cultivar' respostas de 

medo a situac;6es e pessoas desconhecidas, a desconfiam;:a a outros, a tendencia a justificar o 

uso da violencia como forma de resoluc;ao de problemas, a adoc;ao de medidas preventivas 

violentas de defesa, as ideias pessimistas sobre a natureza humana, o emprego de formas 

estereotipadas de jufzo social sobre pessoas, grupos, papeis e condic;6es sociais, as expectativas 

de envolvimento em atos violentos e as concepc;oes e interpretac;oes similares as defendidas nos 

conteudos televisionados. 

Os resultados da pesquisa apontam que a probabilidade de ocorrencia da conduta 

violenta ap6s sua observac;ao na 1V incrementa quando, entre outros fatores, a agressao e 

apresentada como socialmente aceitavel, nao produz conseqiiencias negativas, os modelos e 

cenarios ambientais se assemelham aos do meio do observador, o material e altamente excitante, 

niio e reinterpretado ou processado criticamente por outro observador, e ha livre acesso a arm as 

ou objetos potencialmente destrutivos. 

Tal probabilidade aumenta ou decresce em func;ao da hist6ria previa de agressao do 

sujeito, seus controles de agressao, repert6rio de estrategias de resoluc;ao de problemas, 

reforc;os ou eventos negatives associados a emissao de conduta agressiva no dia-a-dia, 

reinterpretac;ao crftica dos eventos apresentados, entre outros fatores. 

De forma analoga, observar modelos pr6-sociais em 1V em que o comportamento 

apresentado pode ser considerado altrufsta, de cooperac;ao, compartilhamento, ajuda a outrosi 

em que o indivfduo se abstem de acessar recompensas imediatas, mostrando solidariedade, 

expressando afeto e cuidado, persistindo em tarefas, aderindo a uma norma estipulada, 

participando em atividades culturais e educativas construtivas, adotando !ecnicas de controle de 
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natalidade, estudando, adotando formas nao violentas de resoluc;ao de problemas, entre outros, 

incrementa a probabilidade de que o observador venha a adotar e/ou manifestar tais condutas. 

0 aumento da probabilidade de adoc;ao e/ ou execuc;ao de condutas pr6-sociais a partir 

de modelos positives au menta quando, entre outras variliveis, o modelo e agradiivel e/ ou 

atrativo, goza de prestigio, advoga e se envolve em condutas pr6-sociais consistentes com as 

suas convio;;6es; o observador e recompensado por se comportar de forma positiva; os custos 

materiais e psicol6gicos do comportamento pr6-social nao sao excessivos; a oportunidade de 

discutir e de agir positivamente se oferece prontamente; a opc;ao positiva se mostra sem a 

concorrencia de alternativas de conduta violentas ou destrutivas; as condutas positivas se 

associam a situac;oes e contextos reais, sao Fomentadas por grupos de apoio e se conta com a 

orientac;ao de urn adulto significative. 

Pode-se, portanto, afirmar de maneira generica que, sendo o conteudo da TV violento 

ou pr6-social, incrementa-se a probabilidade de que seu efeito sobre o comportamento social 

seja a manifestac;ao imediata ou demorada de conduta transgressora e/ou violenta ou de conduta 

socialmente desejavel respectivamente, em relac;ao direta ou indireta ao comportamento 

modelado e ao ambiente no qual o comportamento For observado. 

"A televisao provavelmente deve ser considerada o maior agente de socializa<;ao, 

embora com freqiiencia sua influencia seja indireta e contingente com rela<;oes 

interpessoais e outros fatores." 620 [grifo nosso] 

A agenda de pesquisa sobre os efeitos da TV vern enfatizando a importancia de 

aprofundar os processes e variaveis mediadoras mais que insistir na demonstrac;ao - ja 

redundante - da relac;ao entre o meio e o comportamento violento. Yariaveis do sujeito tais 

como: caracterfsticas de personalidade, nlvel intelectual, educative e economico, estados 

intemos de ativac;ao, hist6ria de aprendizagem social, grupos de referenda, contexte cultural, 
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altemativas ambientais, presencsa de outras pessoas, modelos disponfveis no seu ambiente 

imediato, permanencia do efeito no tempo, entre outras, estao sendo melhor esclarecidas. No 

entanto: 

" o corpo cumulative da investiga~o tern mostrado que a televisao e uma 

import ante influencia tanto positiva como negativa [ ... ] T odas estas evidencias tern 

produzido uma consciencia crescente do problema biisico e da necessidade da 

mudan~a ... " 
621 

[grifo nosso] 

A necessidade de mudanc;a 

"0 assombro e a inquietude mostrados por outras nal;6es estao bern fundamentados, 

considerando a evidencia massiva de que a apresenta~o de modelos de 

comportamento pode lormar diversas classes de condutas indufdos estilos lingiifstic:os, 

jufzos morais, padr6es de auto-gratilic:a~o, altrufsmo, habilidades cognoscitivas, 

inibi~aes, responsabilidade emoc:ional, conduta transgressora, atitudes, gostos e 

preferencias, tanto quanto formas agressivas de resposta." 622 [grifo nosso] 

A demonstracsao empfrica da estreita relacsao entre o conteudo da TV e o 

comportamento social tern sido considerada na formulacsao de polfticas de planejamento e 

regulacsao. Porem, os dados parecem indicar que poucos sao os governos que tern assumido 

com seriedade e criteria etico, a funcsao que deve desempenhar na sua sociedade urn meio com 

o potencial da TV 623 62< 625. 

62° Comstock et al, 1978, p. 14. 
621 

Rubinstein (In: Palmer e Dorr op cit. p. 125) 
622 

Bandura, 1 97 3, p. 27 3. 
623 

"... na Alemanha Ocidental, praticamente todos ja se convenceram de que brutalidade e violencia na 

televisao fazem mal as crian~as. 0 Mexico baniu, ainda ha pouco, varias series de programas de televisao que 

contem grande dose de agressividade, dos generos policial, espionagem ou 'western'." (Pfromm Netto, 

1976,p.131) 
624 

Nos EUA, o senado vern discutindo seriamente a volta .l regulamenta~ao nesse t6pico. Um dos grandes 

entraves a serem resolvidos e a questao da 'liberdade de expressao', a da 'criatividade artistica', entre 

outros... 0 que coloca claramente a questilo do 'limite de permissividade' em emiss6es que atingem 
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Envolvendo seletos grupos de pesquisadores e especialistas, importantes recursos (tanto 

publicos como privados) jii foram investidos (infelizmente nao ainda no Brasil) na realiza~ao de 

programas de pesquisa destinados a estabelecer a relac:;ao entre o meio e o comportamento 

social, prioritariamente sobre o comportamento violento. Convem sublinhar que, em grande 

parte, SdO fatores alheios a atividade cientffka OS responsaveis pela instaura~ao de tais 

programas de pesquisa. Forc:;as sociais organizadas (associa~6es de pais e mestres, institui~6es 

religiosas, fundac:;6es culturais etc.) for~aram diversos governos a forma~ao de comites de 

investiga~ao integrados por cientistas sociais especializados e de demonstrada competencia, com 

a finalidade de estabelecer tipos e magnitudes dos efeitos sociais associados aos conteudos 

veiculados pela TV e formas de orientar o meio para fins sociais construtivos . 

Como Schiller, (1976, p. 181) ja manifestava: 

"Para tornar a nova tecnologia das comunicas;oes um beneficio democratico requer-se, 

acima de tudo, a pressao popular continua e agressiva, simultaneamente em varias 

lrentes... [ ... ] Os governos federal e estadual devem ser responsabilizados pela 

maximizas;ao social deste recurso. 626 A pressao da comunidade pode modificar estas 

regras." [grifo nosso] 

T alvez a constata~o cotidiana da suplantac:;ao 
627 de valores, tradi~, costumes e 

padroes esteticos que dao sustento a identidade cultural
628 

pr6pria
629 

a flagrante distancia que 

indistintamente individuos em varias fases de Forma.:;ao. (CAMARGO, N. dee PINTO, V. Communication 

Polices in Brazil. Paris: The UNESCO Press, 1975) 
025 "0 interesse nos efeitos anti-sociais da TV se mantem vigente patrocinadas por subcomiss6es de 

investigat:;ao nos EEUU, Canada e lnglaterra, que usam a pesquisa em Ciencias Sociais como base para suas 

recomendat:;6es." (Wimmer e Dominick op cit. p. 339). 
026 Promovendo campanhas em prol da saUde e o bern estar psico16gico da comunidade, desenvolvendo e 

aplicando crit<!rios de regulat:;iio dos que dependam a concessao de licent:;as de Funcionamento, visando que 

os propriet.lrios das redes oferet:;am uma programat:;ao socialmente mais construtiva e enriquecedora, apoiando 

a TV publica educativa. 
627 "Urn estudo feito pela Unesco, durante dois anos, em 50 paises de todas as latitudes e ideologias 

concluiu que a 'grande maioria' dos 900 milhoes de telespectadores dos cinco continentes passam dia e noite 

vendo 'enlatados' estrangeiros. Sao esmagadoras as cifras dessa invasao politico-ideol6gica, cujo peso e 
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separa as necessidades e interesses dos paises que monopolizam a produs;ao da TV com os das 

sociedades que a importam; a incontestavel efetividade pedag6gica da TV registrada pelo 

observador cotidiano; o alarmante incremento dos indices de violencia social (por vezes em 

estreita relac;;iio com a instigas;iio constante de modelos de conduta agressiva apresentados na 

TV comercial), ten ham mobilizado os grupos soda is para a necessidade de avaliar com 

objetividade o tipo de TV que mais convem a sua comunidade; 

"Uma possivel condusao seria que os M de C, adequadamente respaldados pelas 

fontes da autoridade legftima e o apoio popular, podem conseguir objetivos sociais 

• • "630 [ 'f l posrllvos.. . gn o nosso 

A hist6ria da TV parece indicar que niio ha evidencia contundente nem conhecimento 

suficientemente preciso que, de forma isolada, garanta uma reformulac;ao de politicas sociais de 

uso ou no minima, uma mudans;a de postura de seus proprietaries: 

"A evidencia [ ... ] de que tanto as apresentac;oes violentas como pr6-sociais tern urn 

grande grau de impacto quando elas sao especialmente planejadas, sugere que, se os 

realizadores assim o desejarem, o entretenimento em televisao poderia nao ter grande 

influencia comportamental. .. " 
631 

[grifo nosso] 

Ante a impossibilidade pratica de reformular o carater nitidamente comercial da TV, e a 

notada posis;ao desvantajosa dos canais 'publicos', intervens;6es como a de Sabido no Mexico, 

absolute num processo cada dia mais agudo de massificasao dos instrumentos de comunicasao." (palavras do 

ex-ministro Ouandt de Oliveira apud Camargo, 1978,p.29) 
628 Parses como o Canada e Fransa, do Oriente Medic e Asia, teimam em resistir a 'penetrasao cultural 

norte-americana' via TV. 
6

'
9 

" ... A televisao comercial esta impondo aos jovens e criam;as de nosso pais uma cultura que nada tern a ver 

com a brasileira. A televisao, segundo os especialistas, esta agindo como instrumento de substituisao de 

padr6es culturais brasileiros por outros, alheios a realidade nacional...". (Quandt de Oliveira apud 

Camargo, 1970, p.30) 
630 McOuail op cit. p. 278-279. 
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mostram a opc;ao de investir em propostas pr6-sociais que sejam compatfveis com os interesses 

'industriais' das redes de TV. A hist6ria da TV mostra claramente como a filantropia e o senso 

de responsabilidade social nao fazem parte dos princfpios que orientam a esmagadora maioria 

de realizadores, produtores e distribuidores de TV comercial. Enquanto a TV publica nao 

estiver em condic;6es de concorrer com o poder economico das grandes redes comerciais e a 

proposta de uma TV pr6-social nao seja rentiivel o suficiente para 'comove-las', continuaremos 

a suportar a violencia e a grosseira espectacularidade que as redes comerciais preferem importar 

e produzir; 

" ... no Brasil, distribuidores e programadores fazem muitas vezes uma especie de sele<;ao 

as avessas, oferecendo aos pequenos uma programa<;ao na qual os maus desenhos 

animados, os maus programas, a grosseria, a pobreza artistica, a estultice, a gritaria, o 

material de baixa qualidade sob todos os aspectos constituem e regra geral e nao a 

exce<;ao." 
632 

Em bora as descobertas da pesquisa possam " ... servir de guia para um melhor exerdcio 

da comunicac;ao, no qual as atividades dos M de C se planifiquem tendo em conta muito mais 

de perto as necessidades, as capacidades e os interesses de quem se espera beneficiar. .. " 
633

, 

nao e menos certo e lamentavel que "o caminho para o uso social da tecnologia passa pelo 

terrene difkil de grupos empresariais, classes privilegiadas e dirigentes auto-satisfeitos ... " 
634 

Tavris
635 

esclarece que" ... nao e que faltem escritores, ideias ou alternativas a violencia. 

A razao e que nossos shows dependem unicamente de Indices de audiencia. Oualquer forma 

de arte que dependa unicamente dos Indices de audiencia sofrera uma Falta de imaginac;ao e 

variedade, e terminara incitada ao infame menor denominador comum". 

631 Comstock (in: Palmer e Dorr op cit. p. 143) 
632 Pfromm Netto, 1990, p. 3-4. 
633 McOuail op cit. p. 278-279. 
634 Schiller op cit. p. 169. 
635 apud Oskamp op cit. p. 193. 
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A Mudan<;;a no Brasil 

No Brasil, grupos sociais organizados que busquem a reformula<;iio da fun<;iio social da 

TV poderiio enfrentar uma variedade de obstaculos: 

- A impotencia para criar urn dima geral de debate baseado nos resultados da investiga<;iio 

cientifica mais que no discurso exaltado. 

- A infima difusao dos resultados da investigac:;ao seria em setores distintos aos cfrculos 

academicos. (Nos quais vale ressaltar, ja e pauperrimo.) 

- A aparente indiferenc:;a e satisfac:;ao
636 

da populac:;ao 637 ante a fonna e func:;ao que a TV 

assume no Brasil, talvez em relac:;ao com as caracter'tsticas etarias e de escolaridade da gr.mde 

massa que compoe a sua audiencia, alem do cultivo (de longa data) do chamado 'pobre gosto' 

popular em virtude do baixo nfvel de qualidade da programac:;ao638
. 

- A resistencia ao tipo padrao de argumentac:;ao do discurso anti-televisivo - cuja 

fundamentac:;ao escapa, muitas vezes, ao espectador comum: 

636 "Por anos os pais criticaram os dramas seriados e comerciais de fim de semana por nada aportar as suas 

crian~as, mas pouco faziam para desalenta-las de assistir. .. " (Bandura, 1973, p. 281) 
637 Nelly de Camargo coloca de manifesto como para a grande maioria da popula~ao brasileira, as 'sugest6es 

e decisoes' sobre medidas em materia de politica de comunica~ao, "caem no vazio ja que essa parcela 

expressiva da popula~ao muitas vezes nao disp6e de um instrumental conceitual[ ... ] que a capacite a entender 

as razoes porque tais medidas emanadas dos centros de decisao sao ou nao necessarias e quais as suas 

consequencias. Por isso, ou nao tern opiniao ao respeito, ou adotam a primeira formula~ao que lhes pare~a 

coerente. Freqiientemente desistem de pensar no assunto e se alienam dos problemas". (Camargo N. de [In: 

Amaral, R. op. cit p. 35]) 
638 "No caso brasileiro, 53% da popula~ao tern menos de 20 anos de idade. Se somamos a esta parcela de 

adultos jovens - as pessoas com 20 a 30 a nos de idade - teremos cerca de 7 8% da popula~ao do pais. Eis 

aqui um dado de irrecusavel importancia para a compreensao das caracterfsticas da TV brasileira. Trata-se de 

urn televisao maci~amente destinada a crian~as, adolescentes e jovens adultos. Outra caracterfstica significativa 

de publico eo grau de escolaridade.[ ... ] de acordo como recenseamento de 1970, entre as pessoa com 

dez ou rna is anos de idade, 3 6% nao tinham qualquer instru~ao; 50% contavam com quatro ou cinco anos 

de escolariza~ao. Ve-se pois que a prod~ao e emissao da maioria dos programas de televisao deve visar aos 

86% dos brasileiros com zero a cinco anos de escolariza~ao formal, este dado assume maior gravidade 

quando se considera como regra geral que, a baixa escolaridade, geralmente se associam padroes bastante 

limitados de discrimina~ao e born gosto e baixo nfvel cultural." (Pfromm Netto, 1980, p 30-40) 



"Deve-se ressaltar, ainda, a incomensuravel distancia existente entre as abordagens serias, 

objetivas, bern fundamentadas dos problemas sociais, suas causas e seu tratamento, de um 

lado e, de outro, certos cliches, slogans de contesta~ao ou f6rmulas faceis que pouco ou 

nada contribuem para a analise serena das variaveis completas que interagem na causa~ao, 

prevens;ao e controle dos problemas a que nos referimos aqui. "
639 
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- A ausencia de investigas;ao de qualidade que avalie a TV comercial brasileira e oferec:;a 

evidencia adicional que fortalec;:am tais reivindicac:;oes. 

- A carencia de propostas altemativas de uso que compatibilizem os interesses do arcabouc:;o 

industrial
640 641

, que e o no que se resume finalmente a essencia da TV comercial, com as 

estrah~gias de maximizac:;ao de sua func:;ao social derivadas da investigac:;ao basica e aplicada de 

comprovada efetividade: 

"Se os M de C respond em exd us iva e fundamentalmente as fon;;as do mercado nao e 
provavel que predominem os tipos de objetivos [pr6-sociais) mencionados, simplesmente 

porque o mercado consumista nao costuma criar tais demandas, nem as defini.;;oes dos M 

de C [ ... ] se prestam muito a estes usos intencionados. lntentos de aplicar os M de C a 

'objetivos sociais positives', originados tanto dentro como fora deles, estao sujeitos a 

I, · - n 642 
severas 1m1ta~oes ... 

- A falta de um c6digo Iucido e efetivo de controle em materia de TV. Abusos e deturpac;6es 

cometidos pela industria da TV originam-se da ausencia de normas e c6digos eticos basicos de 

regulac:;ao, que obriguem as redes comerciais a assumir a func:;ao social que corresponde a todo 

639 idem. 
64° Como lembra Reardon (1983 p.210); "embora os M deC e especialmente a TV, possam melhorar 

desde urn ponto de vista estilistico e responder as necessidades da populac;ao a que servem, e precise lembrar 

que sao empresas lucrativas ..... 
641 No ano de 1990 a midia movimentou mais de 150 bilh6es de d6lares em investimentos publicitarios. 

Hiebert e Reuss (eds) (1988) p. 13 
642 McOuail, 1983, p. 278-279. 



202 

meio de comunicas;ao. Obviamente, esta e a fum;;ao de 6rgaos govemamentais responsaveis 

pel as pollticas e planejamento basico no campo das comunicac;:6es. 
643 

- A inaudita surdez e despreparo dos 6rgaos
644 

encarregados de administrar e legislar sobre TV 

e o seu mais profundo desconhecimento e/ou desconsiderac;:ao das evidencias produzidas pelos 

cientistas sociais sobre o poder da TV para inAuir na aquisic;:ao, manutenc;:ao e modificac;:ao de 

padr6es de pensamento, atitudes e condutas, em observadores das mais dissimiles 

caracterlsticas. A este respeito Nelly de Camargo (1978,p. 27), escreve: 

"Muito frequentemente, os responsaveis pelo desenvolvimento futuro da tecnologia sao 

pouco conscientes das profundas implica<;:6es polfticas, economicas e sociais das decisoes 

que tomam. Este pengo esta presente tambem na area da comunica<;:ao. A menos que tal 

perigo seja removido, desenvolvimentos futures no campo da comunica<:;ao poderao 

produzir conseqUencias que nao for am previstas nem desejadas ... " 645 

Urn fenomeno das proporc;:6es da TV nao pode ser desconsiderado, menos ainda, pelas 

instituic;:6es que tern sob sua responsabilidade vigiar pelo desenvolvimento economico e cultural, 

o bern estar social e psicol6gico da comunidade e os fatores que possam eventualmente 

fomenta-lo ou compromete-lo. A TV ocupa urn Iugar estrategico na busca destes objetivos. No 

entanto1 a realidade mostra que ate agora a func;;iio social do meio tern sido desconsiderada de 

Forma inverosslmil. Cabe entiio perguntar: 

643 Nelly de Camargo em "Politica de Comunica~ao do Brasil" (UNESCO Press, Paris, 197 4) estuda a 

legisl~iio brasileira na epoca, e, principalmente, as posic;6€s assumidas pelo ministro das comunicac;6es de 

entiio Euclides Ouandt de Oliveira que lucidamente analisa a inAuencia dos MCM e suas consequencias 

politicas, educacionais e morais. 
644 A respeito da competencia e idoneidade dos politicos e administradores, nos quais repousam em ultimo 

termo as decis6es relacionadas a ciencia e a tecnologia, Carl Sagan escreveu: " ... dos 535 membros do 

Congresso dos Estados Unidos, raramente 1% chegou a ter alguma formac;ao cientifica signilicativa no seculo 

XX. 0 ultimo presidente cientificamente alfabetizado loi talvez Thomas Jefferson". (Sagan, 1997, p.22.). 

Oue poderfamos dizer dos que decidem polfticas de comunicac;ao no Brasil? 
645 CAMARGO, N. DE Politica de Comunicac;ao: Tecnologia e as Perplexidades do desenvolvimento (In: 

AMARAL, R. (org.) Comunica~iio de Massa, o impasse brasileim. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1978) 



"Oue beneficia traz a uma comunidade possuir urn equipamento de capacidade 

miraculosa, se este e posto ao servi~o da mediocridade, da irrdevancia ou da 

b. - ? .. 646 [ •f ] su JUga~ao. . . . gn o nosso 

A Universidade 
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0 emprego social construtivo da TV, como ferramenta de valor estrategico, exige 

inforrnac;;ao precisa sobre seus alcances e limitac;;oes. Discursos, 'palpites' e 'especulac;;oes' em 

pouco ou nada contribuem para esta empresa. A instituic;;ao responsavel pela produc;;ao de 

conhecimento objetivo e aplicavel a soluc;;ao de problemas sociais e a Universidade, 

notadamente a publica. Porem, de maneira preocupante, a revisao de uma parte emblematica 

da produc;;ao da p6s-graduac;;ao brasileira revelou uma desconsiderac;;ao generalizada, quando 

nao uma recusa aberta, ao enorme corpo de evidencia empfrica sobre a TV. Grande parte dos 

trabalhos produzidos se inserem no discurso especulativo-opinativo ou na ret6rica ideol6gica. A 

experiencia mostra que urn debate construfdo sobre tais prindpios condena o estudo dos 

efeitos do meio a esterilidade. Como ja explicava De Fleur (1971, p.23) : 

"Embora os cientistas sociais ainda nao tenham alcan~ado uma compreensao perfeita do 

impacto que esses vefculos estao provocando nos aspectos psicol6gicos, morais, 

economicos, politicos, criadores, culturais ou educacionais da vida do homem comum, 

eles principiaram a reunir os dados basicos da pesquisa que nos ajudarao cada vez mais a 

entender esses problemas. A expansao das ciencias sociais, como materias que empregam 

metodos quantitativos, e da l6gica da Ciencia, [ ... ] dedicaram-se ao estudo objetivo da 

fun~lio dos veiculos de massa dentro de nossa sociedade. A medida que urn numero 

maier de pesquisadores volta a sua aten~ao para este terrene, podemos esperar que as 

dedu~6es decorrentes dessas pesquisas irao fomecer uma compreensao mais perfeita 

da relas;ao entre os veiculos de massa e as sociedades onde operam. Na sua maior 

parte, as discuss6es em torno desse assunto no passado nio possuiam uma estrutura 

imparcial e objetiva". [grifos nossos] 

""
6 Schiller op cit. p. 17 2. 
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As abordagens anticientfficas (que nao poucas vezes ganham a receptividade das 

editor as e sao fomentadas inclusive no interior da Universidade publica), Ionge de construir 

conhecimento sobre bases s6lidas, contribuem para a desinforma~ao, a difusao de mitos e 

pseudo-verdades que raiam a irresponsabilidade e mostram o absoluto desconhecimento da 

natureza e dos resultados da atividade de pesquisa sistematica nas Ci~ncias Sociais. Estas se 

alavancam em urn vasto corpo de informa~ao objetiva que vern sendo refinado e sofisticado ha 

decadas. 

Cabe aqui a triste tarefa de constatar a precariedade da contribui~ao da Psicologia 

Social brasileira no estudo dos efeitos sociais e comportamentais da TV. A contribui~ao 

brasileira e em extremo reduzida, sendo praticamente insignificante se comparada a luz da 

desenvolvida em paises europeus e norteamericanos. Esta distancia e motivo de preocupa~ao de 

acad~micos e profissionais interessados na maximiza~ao da fun~ao social do meio, capadtados 

para ponderar o valor do extenso corpo de infonna'<ao de alta qualidade, hoje objeto de 

inexplicavel descaso. 

"E preciso deixar suficientemente daro que, de fato, existem instrumentos adequados 

e acessiveis para um eslor~o realista de investiga¢o que possa ampliar e aprofundar 

nosso conhecimento sobre o papel da TV na nossa sociedade. Estes instrumentos 

podem ser bern utilizados e seu uso deve ser bern recebido e adequadamente 

b . ad " 647 [ 'f ] su venc:1on o... gn o nosso 

Uma rapida considera~ao do carater e conteiido dominantes da programa~ao comercial 

do pais
648

, mostra o mais absoluto desconhecimento e/ou desconsiderac;;ao pelas 

recomenda'<oes mais elementares derivadas dos resultados da pesquisa sobre os efeitos da TV. 

647 
Halloran op cit. p. 60. 

648 

Ern 1972 urn ter~o da TV comercial brasileira ja era constituida por programas importados, principalmente 

dos EEUU, muitos deles caracterizados por violencia, atos criminais, tambem nos quadrinhos. (Pfromm Netto 

e Angelini op cit. p. 4 5) 
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Com louvaveis exce<;6es (como a TV Cultura), a TV brasileira oferece um exemplo excelente 

de tudo o que o veicul o nao deveria ser. 

"Nao esta, entretanto, bern determinado quanto daquilo que uma televisio como a 

brasileira oferece ao publico apresenta de perigo ou risco para o individuo e a 

sociedade". 
649 [grifo nosso] 

Este fato e tanto mais lamentavel se considerado o tamanho dos problemas sociais que o 

pais possui, sendo que, uma TV sensivel a prioridades sociais, mais que comerciais, poderia 

contribuir a solucionar. As dimens6es da fun<;ao social da TV sao mais profundas: 

"administrada como orgao publico ou privado a televisao nio deixara a comunidade 

mundial como a encontrou. Sua influencia que jii se faz sentir, deixara marcas 

profundas com a passagem do tempo. 0 problema com o qual nos defrontamos e o 

da configura~o do mundo que desejamos habitar ... "
650 [grifo nosso] 

As perguntas 

A pesquisa cientffica sobre a TV no Brasil esta por ser feita. 0 espa<;o que a separa da 

realizada noutros paises e consideravel e aumenta cada vez mais ante os olhos impavidos da 

Universidade, do Estado e da sociedade desinformada. Estes fates levantam multiples 

questionamentos paralelos de distinta ordem: as raizes do predominio do estilo ret6rico 

especulativo das Ciencias Sociais na Universidade publica brasileira; os fatores que explicam a 

manuten<;ao desta postura anticientrfica; as conseqiiencias para o estudo objetivo dos efeitos da 

midia e a difusao da informa<;ao objetiva dentro e fora da Universidade e sobre o vinculo entre 

6rgaos reguladores dos MCM e a comunidade academica; a competencia de tecnocratas e 

tra<;adores de diretrizes encarregados de regular e legislar o funcionamento da TV brasileira; o 

cumprimento da regulamenta<;iio pelas redes comerciais; a suficiencia da cota de servi<;o social 

649 Pfromm Netto, 1976, p. 131. 
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imposta a TV comercial, visto o tamanho dos problemas que a sociedade brasileira enfrenta; a 

opiniao da sociedade ao respeito da TV que consome; seus padroes de uso; os obstaculos 

educativos s6cio-economicos que se op6em para envolve-la na discussao e mobilizac;;ao por uma 

TV social no pais, para mencionar s6 alguns. 

" ... deve a sociedade permanecer indiferente frente ao impacto da TV na vida de todos 

n6s, e particularmente na forrnac;;ao de nossas crianc;;as e jovens? [ ... ] ha alguma esperanc;;a 

de que as tendencias ate agora rnanifestadas pela televisao se rnodifiquern 

espontanearnente, e urn senso cada vez maior de responsabilidade social venha a 

caraterizar as decisoes sobre a programac;;ao das nossas emissoras? Caso contrario o que 

pode e deve ser feito pelas organizac;;oes e cidadaos rnais responsaveis ?" 651 

Embora tais perguntas esperem por respostas, a Ciencia conta com informac;;ao de 

qualidade e contundencia suficientes para alertar a comunidade internacional sobre os possfveis 

efeitos deleterios da TV e indicar estrategias que maximizem seu funcionamento em prol da 

sociedade e o bern estar hum a nos: 

"Os relat6rios dos seminaries internacionais tern enfatizado a ideia de que os rneios de 

comunicac;;ao de massa podem promover o desenvolvimento do individuo, a coesao e o 

progresso dos paises, bern como a compreensao e a paz internacionais, apresentando a 

cada povo uma imagern rnais autentica e mais cornplexa da vida de seu proprio povo e da 

vida dos outros povos. Ou entao, podem tomar-se o novo 6pio das massas, provocando 

a degradac;;ao dos valores e sendo urn instrumento de dominac;;ao cultural".652 

Como nota Kerlinger (1980, p.17), parece muito dificil usar a evidencia empfrica 

como habito. "Se nao o Fosse, muitos dos problemas sociais que enfrentamos poderiam ser 

resolvidos, admitindo-se a existenda de boa vontade e motivac;;ao adequada". As ferramentas 

da Ciencia e o conhecimento ja acumulado permitem o emprego eficiente da TV na soluc;;ao de 

problemas sociais. Parses como Brasil poderiam se beneficiar desta tecnologia. Nenhum outro 

650 Schiller op cit. p.168. 
651 Pfromm Netto, 1 980. 
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meio de comunica~ao conhecido oferece tantas possibilidades para contribuir na soluc;:ao de 

problemas estrututurais e estrategicos em pafses em vias de desenvolvimento. Analfabetismo, 

explosao demografica e preven~ao da violencia, para mencionar s6 alguns, podem ser 

enfrentados mais eficientemente com o emprego da TV. 

Pfromm Netto, (1980, p. 38) real~a a urgencia da reformulac;:ao da func;ao social da 

TV uma vez que, de forma inequfvoca e exaustiva, a Ciencia tern estabelecido a imensa 

capacidade pedag6gica do meio e sua influencia estrategica sobre o comportamento social ; 

" a televisao pode confirmar ou alterar o quadro de valores das pessoas
1 

manter ou 

modificar sua visao do mundo, suas ideias e suas a<;6es1 influir poderosamente nos 

destinos de um povo ou solapar tranquilamente seus costumes, sua cultura, seus padroes 

de dignidade, de decencia, de humanidade. Nao ha pois assim um s6 aspecto da vida 

humana que nao esteja sendo plasmado, de um modo ou de outro, em maior ou em 

menor grau, pela televisilo, hoje em dia. Cabe-nos decidir se devemos permitir que tudo 

permane~a como esta ou see chegada a hora de agir, antes que seja tarde demais". 653 

[grifo nosso] 

Retomando a epfgrafe deste estudo, a construc;:ao de um mundo melhor passa pela 

reavalia~ao do que hoje temos. Se a TV e uma parte medular do mundo que hoje conhecemos, 

nao e menos certo que em muito pode contribuir ao melhoramento do que deixaremos. 

652 
Camargo (In: Amaral, R. op. cit. p. 28) 

653 
Pfromm Netto, 1980, p. 38. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

; Neste sentido urn estudo comparative sobre o uso da TV com o de outros aparelhos mais iiteis nos EEUU 

verificou que " ... nem os autom6veis ampliaram o tempo dedicado a viagens, nem os eletrodomesticos 

ampliaram o tempo de arrumac;ao da casa, com a potencia com que a TV incrementou o consume da 

comunicac;ao [ ... ] ao menos no sentido temporal, a TV tern tido maior inRuencia na estrutura da vida diaria 

do que todas as demais novidades aparecidas no presente seculo. Talvez por isto no estado de Nova York a 

TV esta inclufdo entre os bens que nao podem ser penhorados, da mesma forma que outros m6veis de 

primeira necessidade, como cadeiras, mesas, camas e utensflios de cozinha". (Robinson apud Liebert, Neale e 

Davidson op cit. p. 11.) 

;; " .. a voz da TV e a voz da indiistria cultural, que por sua vez e a voz da grande industria uniformizadora 

[ ... ] uma cultura uniforme, reiterativa, empobrecedora, este e o resultado da ac;ao da TV [ ... ]os seus 

produtores nao parecem preocupados com aspectos eticos. [ ... ] A pressao incessante da midia [ ... ] molda 

uniformemente niio s6 os gostos esteticos - geralmente mediocres, coagidos e embolados - como tambem os 

habitos, todo tipo de costumes, inclusive os usos linguisticos [ ... ] tende a eliminar tudo o que de disperse e 

diverse pode haver no ambito individual e particular, ou, inclusive, em areas etnicas e grupais." (Eurasquin, 

Mantilla e Vazquez op cit. p. 1 06.) 

;;;"Pois bern, se se reconhece que inclusive o espectador adulto mal pode escapar do cerco montado pela 

ofensiva permanente dos meios, que dizer da crianc;a, cujos gostos esteticos estao ainda em formac;ao? Se, 

insistindo nisso, o tipo de programas que esta crianc;a recebe nao s6 carece de valores esteticos dignos de 

menc;ao, mas sim, pelo contrario, correspondem a modelos culturais alheios a seu ambiente, esta mensagem 

traz como conseqUencia, num prazo presumivelmente nao muito amplo, a ruptura com as pr6prias tradi~oes 

culturais e na verdade, a aliena~io futura da cultura pr6pria desta crian~a. [ ... ] A nova cultura que os 

meios de comunicac;ao estao gerando, nao corresponde a uma evoluc;ao espontanea dos habitos artisticos e 

ludicos da crianc;a [ ... ] mas sim a uma estrategia interesseira, cujos objetivos sao a imposic;ao de urn 

determinado modelo de vida, o que inclui - naturalmente - determinados gostos culturais concretes, 

estreitamente e relacionados com isso, a incorpora~ao imediata a cadeia de consumo." (Erausquin, Mantilla e 

Vazquez op cit. p.88) 

• [sobre a comunicac;ao na sociedade americana]: " ... tecnicamente avanc;ada e socialmente retardada por urn 

mecanisme institucional que preserva pontos de vista e habitos, muito alem de sua utilidade e aplicabilidade. 

Paradoxalmente, o setor mais moderno da economia - o das comunicac;6es eletronicas - comumente serve de 

guardiio-chefe dos padriies atrasados de comportamento. Ainda assim, e compreensivel o esforc;o dos 

meios de comunicac;ao coletiva em fortalecer o status quo. 0 'establishment' da TV, em seu carater e 

estruturas, e, 0 microcosmo do organismo social maior. Dificilmente poderia nao estar engajado na 

sobrevivencia deste. 0 caso de empresas monolfticas comandarem a infra-estrutura informacional esta de 

acordo com a manutenc;ao da distribuic;ao de poder na economia em geral. Se a TV apresenta uma 

interminavel parada de violencia e trivialidade, nao serao estes reAexos fieis do ambiente social geral?" [grifos 

nossos] (Schiller op cit. p.16 7) 

' "A. nfvel social temos que admitir que - queiramos ou nao - nos desenvolvemos num mundo em que impera a 

TV. [ ... ] No caso concreto dos educadores, fica claro que vamos nos defrontar com o fato de que a maioria 

de nossos alunos sao consumidores assiduos de programas de TV. Se o combate contra a propria TV a nivel 
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de qualidade esta, pais, perdido, torna-se possivel [ ... ].tratar de diminuir a taxa de consume [ ... ] o numero 

de horas dedicadas a assistir programas. [ ... ] E preciso examinar e compreender quais sao os mecanismos 

pelos quais o fenomeno TV adquire em nossa sociedade as propo'liiies tio ins6litas que alcan~." [grifo 

nosso] (Erausquin, Mantilla e Vazquez op cit. p. 2 3.) 

.; .. Os pequenos grupos tais como a familia ou a equipe de trabalho, sao as unidades naturais da sociedade. 

Grande parte do trabalho do mundo e feito dentro de seus limites. Os pequenos grupos contem os 

elementos essenciais de urn sistema social. Neles encontramos a interdependencia da coopera~ao e a divisao 

do trabalho, finalidades e normas comuns a todos, assim como os processes de controle e lidera~a. Ternes 

boas raz6es para super que as condi~6es do campo social mais ample atingem aos individuos atraves de seus 

contatos cotidianos com a familia, com os amigos e companheiros. A comunica~ao e a discussao ocorrem 

nestes contatos concretes; neles se tomam decis6es e se exercem press6es para a a~ao numa ou outra dire~ao. 

Mesmo numa sociedade com meios de comunica~ao para o grande numero, os pequenos grupos sao urn elo 

indispensavel entre os individuos e as vastas condi~6es sociais. A interpreta~ao das noticias e as decis6es de 

a~ao polftica ocorrem em geral nos agrupamentos locais e relativamente intimos da vida cotidiana." (Asch op 

cit. p. 422) 

.;;0 autor faz referenda a obra par ele relacionada na bibliogra~a respectiva como; A Psychological study of 

Motion Pictures in relation to venereal disease campaigns. Washinton; U.S interp. Social Higiene Board, 

1922: " Urn des primeiros estudos do impacto dos filmes cinematograficos sobre as atitudes e tambem 

sobre o comportamento manifesto foi o de Lashley e Watson (1922). 0 conselho interdepartamental des 

Estados Unidos cometeu-lhes a investiga~ao do efeito educative e informative, sobre o publico, de urn ~lme 

usado em varias campanhas de controle, repressao e elimina~ao de doe~as venereas. 0 filme estudado, Fit to 

Wh empregava urn tratamento dramatico para pintar as consequencias das doe~as venereas e da continencia 

nos soldados da primeira guerra mundial. A fita foi exibida aproximadamente a 5000 individuos. ( ... ) 0 

filme foi realmente eficaz na transmissao de informa~6es sobre doe~as venereas. As respostas aos 

questionarios indicaram urn aumento temporario do medo de molestias venereas. Mas os fates nao revelaram 

nenhuma diminui~ao, mais tarde, na exposi~ao a a~ao das molestias venereas." [grifos nossos] (Hovland apud 

Steinberg op cit. p. 569) 

'"'; "Partindo des descobrimentos da investiga~ao, e possivel resumir certo numero de pontes chaves. Em 

primeiro Iugar o contelldo des meios de comunica~ao tende a sobre-representar o 'tope' social: As pessoas e 

profiss6es com maiores ingresses, status e poder. lsto ocorrem nas noticias, que concedem maier acesso as 

fontes o~ciais, os especialistas e os dirigentes ... , e na ~c<;ao, que apresenta personagens de alta posi~ao ... 

Ao mesmo tempo os meios de comunica<;ao tendem a se desviar na outra dire~ao, e apresentar uma 

quantidade desproporcional de desvios e elementos perturbadores. Em segundo Iugar, tanto na localiza<;iio 

das noticias como dos sucessos imaginaries, ha uma 'tendenciosidade' quantitativa a certos pafses e lugares 

favorecidos: Especialmente os EEUU, Europa ocidental e cidades internacionalmente destacadas. 0 mapa do 

mundo dos meios de comunica~ao e muito distinto do verdadeiro mapa do mundo (Gerbner e Marvanyi, 

1977). Em terceiro Iugar, o conteudo des meios tende a utilizar estere6tipos das minorias e de grupos 

marginais, como as mulheres, os grupos etnicos, os militantes sindicais, os pobres e os imigrantes [ ... ] Se bern 

que estes estere6tipos contem uma parte de realidade, sua estreiteza, sua repeti<;;ao, e sua exdusividade 

devem contabilizar-se em ultimo termo como uma limita<;;iio, se nao como urn desvio da realidade. Em quarto 
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Iugar, os meios tendem a difundir muitos mitos sabres situasoes e comportamentos que, por raz6es similares, e 
provavel que diston;am alguma verdade hist6rica ou humana. Este poderia ser o caso dos mitos belicos, o da 

fronteira norte americana, o do nacionalismo, o da sexualidade. Em quinto Iugar, o conteUdo dos meios, ao 

selecionar os acontecimentos, concentra-se nos dramaticos e violentos. Oeste modo, os delitos violentos 

contra as pessoas recebem maior atensao que os tipos mais habituais de delitos, e isto sucede com uma 

frequencia enganosa, sobretudo nas est6rias ficticias da TV. (Gerbner e Gross op cit. 1976). Para terminar, 

ao informar sabre relasoes laborais, as greves tern muita mais proeminencia que as demais asoes. [ ... ] Nao e 
raro encontrar que estas e outras tendencias se interpretem como provas de que os meios de comunicasao 

tendem a apoiar a ordem estabelecida e os valores consensuais ... " (McOuail op cit. p. 166-67). 



REFERENCIAS 

- ALLEN, E. Strategies for the 1990's: Using the media for good. (In: ZILLMANN, D. e 

JENNINGS,B. (Eds). Media, Children and the Family. New Jersey: LEAS 

Commmunication Series, 1 99 4) 

-ALLPORT, G. The nature of Prejuice. Boston: Ed. Addison Wesley. 1954.P. 189 

-ALLPORT, G. The Historical Background of Modern Social Psychology. (In: LINDZEY, G. 

e ARONSON, E. (Eds). The Handbook of Social Psychology. Vol 1. Massachusetts: 

Ed. Addison - Wesley, 1968, p. 680) 

- ALMANAOUE MUNDIAL (1995) Sao Paulo: Ed. Abril. 

-ANDERSON, J. Research on Children and Television; A critique. Journal of Broadcasting. 

1981, n. 25, v 4, p. 395-400. 

- ASCH, S. Psicologia Social. Sao Paulo: Ed. Nacional, 1972. 

BABAD, E., BIRNBAUM, M. E BENNE, K. The Social Self: Group Influences on 

Personal identity. Beverly Hills: Ed. Sage, 1983. 

- BAN DURA, A. A Social Learning Analysis. N J: Prentice-Hall, 197 3. 

______ The Social Learning Theory. New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 1977. 

______ Social Learning Theory of Aggression. Journal of Communication. Summer, 

1978, vol.28, (3), p. 12-29. 

_____ .Social Fundations of Thought and Action. New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 

1986. 

- BANDURA, A., ROSS, D. e ROSS, S. Transmission of Aggression through Imitation of 

Aggressive Models. Journal Abnormal Social Psychology, 1961, n. 63, p. 57 5-582. 

BANDURA, A. e ROSS, D. Imitation of film-mediated aggressive models. Journal 

Abnormal Social Psychology, 1963a, n. 66, p. 3-11. 



Vicarius Reinforcement and Imitative Learning. Journal 

Abnormal Social Psychology, 1963b, n. 66, p 601-607 

- BANDURA, A. e WALTERS, R. Aprendizaje Social y Desarrollo de Ia Personalidad. 10 

ed. Madrid: Ed. Alianza, 1990. 

- BARON, R., BYRNE, D. e SULS, J. Exploring Social Psychology. Boston: Ed. Allyn and 

Bacon, 1989. 

- BLUMLER, J, e KATZ, E (Eds) The Uses of Mass Communications. Beverly Hills: Ed. 

Sage, 197 4. 

- BOGART, L. Social Sciences in the Mass Media. (In: Behavioral Sciences and the Mass 

Media. [s.l]: Ed. FTC. Sage Foundation. 1968, p. 153-17 4) 

-BROWN, J. e WALSH-CHILDERS, K. Effects of media on personal and public health. (In: 

JENNINGS, B. e ZILMAM, D. (Eds) Media Effects; Advances in Theory and 

Research. New Jersey: LEAS Communication Series, 1994) 

-BRYANT, J. e ZILLMANN, D. (eds) Responding to the Screen: Reception and Reation 

Processes. New Jersey: Lawrence Erbaum Associates, 1991. 

- CAMARGO, N. de A TV e o Ouadro de Referenda S6cio-cultural: o piiblico dos 

telepostos de Sao luis do Maranhao. Sao Paulo. Usp/ECA, 197 2 (T ese de 

Doutorado) 

Polftica de Comunicas;ao: T ecnologia e as Perplexidades do 

desenvolvimento (In: AMARAL, R. (org.) Comunica~o de Massa, o impasse 

brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 197 8) 

- CAMARGO, N. dee PINTO, V. Communication Polices in Brazil. Pans: The UNESCO 

Press, 197 5. 

- CHAFFEE, S. e TIMS, A. Interpersonal factors in adolescente television use. Journal of 

Social Issues. 1976 (Fal), Vol 32 (4), p. 98-115. 



- COLLINS, W. Effects of TV on Social Development. International Journal of Behavior and 

Development. 1982, n. 5, p.179-181. 

- COLLINS, W. e KORAC, N. Recent Progress in The Study of the Effects of Television 

viewing on Social Development. International Journal of Behavioral Development, 

1982, n 5, p. 171-193. 

-COMSTOCK, G. e RUBINSTEIN, E. (Eds). Television and Social Behaviour. Washinton. 

D.C.: US Goverment Printing Office, vol. I.II.III,IV,V. 1972. 

COMSTOCK, G. The evidence so far; The effects of TV on children and adolecents. 

Journal of Communication. 1975, v.25, 4, p. 25-34. 

________ Types of Portrayal and Aggressive Behavior. Journal of Communication. 

1977, v.27, 3, p.189-198 

------ The Evolution of American Television. London: Ed. Sage, 1989. 

New Emphases in Research on the Effects of Television and Film 

Violence (In: PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: 

T eac:hing, Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980) 

-COMSTOCK, G.; CHAFFEE, S.; KATZMAN, N., MCCOMBS, M. e ROBERTS, D. 

Television and Human Behavior. New York: Columbia University Press, 1978. 

COMSTOCK, G e PAIK, H. Television and the American Child. Calif6rnia: Ed. 

Academic Press Inc., 1991 . 

CONWAY, J. e RUBIN, A. Psychological predictors of television viewing motivation. 

Communication research. 1991 (Aug), v. 18 (4), p. 443-463. 

- DEFLEUR, M. T eorias da Comunica~o Massiva. Rio de Janeiro: Ed. lahar, 1971 . 

----- Theories of Communication Cln: HIEBERT, R, UNGURAIT, D. e BOHN, T. 

Mass Media; an Introduction to Modern Communication. New York: Ed. McKay, 

197 4) 



- DODD, D. et al. Content analises of women and racial minorities as news magazines cover 

persons. Journal of Social Behavior and Personality. 1988, v. 3 (3), p. 231-236. 

- DORR, A. Television and Children: A Special Medium for a Special Audience. Beverly 

Hills: Ed. Sage, 1986. 

- DORR, A e KOVARIC, P."Some of the People Some of the Time- But What People?" (In: 

PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, 

Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980) 

DUNNETT, P. The World Televison Industry: An economic analisys. Londres: Ed. 

Routledge, 1990. 

- EMERY, E., AULT, P. e AGEE, W. lntrodu~o a Comunica~ao de Massa.Sao Paulo: Ed. 

Atlas, 1 971 . 

- EURASOUIN, A., MANTILLA, L., VAZQUEZ, M. Os Teledependentes. Sao Paulo: 

Ed. Summus, 1983. 

EVULEOCHA, S e UGBAD, S. Stereotypes, counter stereotypes, and black television 

images in the 1990's. Western Journal of Black Studies. 1989 (win), Vol 13 (4), p. 

197-205. 

- FERRAZ SAMPAIO, M. Historia do Radio e da Televisao no Brasil e no Mundo. Rio de 

Janeiro: Ed. Achiame, 1984. 

- FRANc;:A, J. et al. Manual para normalizac;ao de publica<;6es tecnico-cientfficas. 3' ed. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

FREEDMAN, J. Television Violence and Agression; What the Evidence Shows. (In: 

OSKAMP, S. (Ed) Television as a Social Issue; Applied Social Psychology Annual. 

California: Ed. Sage, 1989, p. 144-162). 

- FREEDMAN, J. Television Violence and agression: What psychologists should tell the public. 

(In: Psychology and Social Policy. NY: Ed. Hemisfery, 1992, p.179-189) 



- FRIEDMAN, H. et al. Nonverbal communication on television news1 the facial expressions of 

broadcasters during coverage of a presidential election campaing. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 1980 (Sep), Vol6 (3), p. 427-435. 

- FOWLES, B~ Current Enphases and Issues in Planned programing for children (In: PALMER, 

E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, Violence, 

Selling. New York: Academic Press, 1980, p. 30) 

- GARNER, H. An adolescent suicide, the mass media and the educator. Adolescence, 

197 5 (Sum), Vol 10 (38), 241-246. 

- GERBNER, G. (ed) Ferment in the Field. Journal of Communication, 1983, Summer, vol 

33, N 3. 

- GERBNER, G. Growing up with television: The cultivation perspective. (ln.:. JENNINGS e 

ZILLMANN (Eds). Media Effects; advances in theory and research. NJ: LEAS 

Communication Series. 1994) 

- GERBNER, G. e GROSS, L. Living with Television: The Violence Profile. Journal of 

Communication, 197 6, Spring, p. 17 3-199. 

------------ The Violent Face of Television and Its Lessons (In: 

PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, 

Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980, p. 149-162) 

- GERBNER, G., GROSS, L.1 ELEEY, M.1 JACKSON-BEECK, M.1 JEFFRIES-FOX, S. e 

SIGNORIELLI, N. TV Violence Profile No 8: The Highlights. Journal of 

Communication, 1977, Spring, p. 171-180. 

- GERBNER, G. e GROSS, L.1 ELEEY, M.1 JACKSON-BEECK, M., JEFFRIES-FOX, S. 

e SIGNORIELLI, N. Violence Profile No 8: Trends in Network Television Drama and 

Viewer Conceptions of Social Reality, 1967-1976. Ann em berg School of 

Communications, 1977, March,p.171-180. 



- GERBNER, G.; GROSS, L.1 SIGNORIELLI, N.1 JEFFRIES-FOX, S. e JACKSON

BEECK, M. Cultural Indicators: Violence Profile No 9. Journal of Communication. 

1978, Summer, vol28, N 3, p.176-207. 

- GERBNER, G.; GROSS, l.; SIGNORIELLI, N.1 MORGAN, N. e JACKSON

BEECK, M. The Demonstration of power; violence profile number 10. Journal of 

Communication. 1979, n 29 (3), p. 177-196. 

GERBNER, G., GROSS, L., SIGNORELLI, N. e MORGAN, M. Aging With 

Television: Images on Television Drama and Conceptions of social Reality. Journal of 

Communication. 1980, Winter, vol 30, n1, p. 37-47. 

-GERGEN K. E GERGEN, M. Social Psychology. 1986 New York: Ed. Springer Verlag. 

- GILBERT, M. Preliminary survey of colour preferences in TV pictures. Londres: Trans. ilium. 

EngngSoc., 1954, p. 225-234.*** 

- GRIFFIN, M. Looking at TV News; Strategies for Research. Communication. 1992 (oct), 

v. 1 3 (2)' p. 121-141 . 

- GUNTER, C. Attitudes toward media coverage of social groups. Public Opinion Ouaterly, 

1992 (Sum), v. 56 (2), p. 147-167. 

HALLORAN, J. Los efectos de Ia television.[trad. Ignacio Vasallo], Madrid: Ed. 

Nacional, 197 4. 

- HARRINGTON, M. A Study of Mass Media Use, Preferences and needs of an Ederly 

Population in the San Diego Area. (In: REAL, M.1 ANDERSON, H. e 

HARRINGTON, M. Television Access for older Adults. Journal of Communication, 

1980, Winter, vol 30, n.1, p. 84) 

-HENNIGAN, K.; HEATH, L 1 WHARTON, J.1 DEL ROSARIO, M., COOK, T. e 

CALDER, B. Impact of the lntrodution of Television on Crime in the United States: 

Empirical Findingand Theoretical Implications. Journal ol Personality and Social 

Psychology, 1982, vol. 42, n. 3, p. 461-4 77. 



- HIEBERT, R. e REUSS, C. (Eds) Impact of Mass Media: Current Issues. 1988, New 

York: Ed. Longman. 

-HIEBERT, R. 1 UNGURAIT, D. e BOHN, T. Mass Media: na Introduction to Modern 

Communication. New York: Ed. McKay, 197 4. 

-HIMMEL WElT, H., OPPENHEIM, A. eVINCE, P. Television and the Child. London: 

Oxford University Press, 19 58. 

HOLLANDER, E. Principios e Metodos de Psicologia Social. Buenos Aires: Ed. 

Amorrortu, 1968. 

- JEFRES, L. e KYON, H. White Etnics and their Media Images. Journal of Communication, 

1979, vol29, n.1, p. 116. 

- KATZ, E e LAZARSFELD, P. Personal Influence, New York: Ed. Free Press, 1966. 

- KERLI NGER, F. Metodologia da Pesquisa em Ciencias Sociais: um tratamento conceitual. 

Sao Paulo: Ed. EPU, 1980. 

- KLINEBERG, 0. Psicologia Social. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de Cultura, 1972. 

- KORZENNY, F. e NEUENDORF, K. Television Viewing and Self-Concept of the Elderly. 

Journal of Communication. 1980, winter, vol 30, N 1, p 71-80. 

-KRUGER, H. Temas Basicos de Psicologia Social. Sao Paulo: Ed. Pedag6gica. 1986 

- LACY, D. Problemas y Perspectivas de Ia Comunicaci6n de masas. Buenos Aires: Ed. 

Cultrix, 1 96 8. 

- LARSON, M. Family communication on prime time television. Journal of broadcasting and 

Electronic Media. 1993 (Sum), v. 37 (3), p. 349-357. 

- LEFKOWITZ, M. e HUESMANN, L. Concomitants of Television Violence Viewing in 

Children (In: PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: 

Teaching, Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980) 

LEMERT, J. Do the television presidential debates help inlonn voters? Journal of 

Broadcasting and electronic media. 1993 (win), Vol. 37 (1 ), p.83-94. 



-LEWIS, P. lV and Teenagers. Educacional Screen. 1949, n. 28, p.159-161. 

- LIEBERT,R., NEALE, J., DAVIDSON, E. The Early Window: Effects of Television on 

Children and Youth. New York: Ed. Pergamon, 1973. 

LIEBERT, R. e SCHWARTZBERG, N. Effects of Mass Media. Annual Review 

Psychology, 1977, vol28, p. 141-173. 

- LIEBERTEUER, F., APPLEFIELD, J, e SMITH, R Televised Aggression and the 

Interpersonal Aggression of preschool Children. Journal of Experimental Child 

Psichology, 1971, n. 11, p. 442-447. 

- LINDZEY, G. e ARONSON, E. (Eds). The Handbook of Social Psychology. Vol1. 

Massachusetts: Ed. Addison-Wesley, 1968. 

- LITILEJONH, S. Fundamentos Teoricos da Comunica~io Humana. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara, 1988. 

-LIVINGSTONE, S. Making sense of Television. Oxford: Ed. Pergamon, 1990. 

- LORHC, E et al. Program context, sensation seeking, and attention to televised anti-drug 

public service announcements. Human communication research. 1994 (mar), Vol 20 

(3), p.390-412. 

LOYE, D, GORNEY, R, STEELE, G. An Experimental Field Study. Journal ol 

Communication. 1977, v. 27, n. 3, p. 205-216. 

- LOVELACE, V. E HUSTON, A. Can television teach prosocial behavior? Journal of 

Prevention in Human Service. 1982 (Fai-Win), vol. 2, n. 1-2, p. 93-106. 

- LYLE, J. Television in Daily Life; Patterns of Use (overview) (In: COMSTOCK, G. The 

evidence so far; The effects of lV on children and adolecents. Journal of 

Communication. 197 5, v.25, 4,.p. 26) 

MANKIEWITCZ, F. e SWERDLOOW, J. Remot Control: Television and the 

Manipulation ol American life. New York: Ballantine, 1978. 



MARCONDES FILHO, C. Televisio: a vida pelo video. Sao Paulo: Ed. Moderna, 

1990. 

- MARQUES DEMELO, J. (coord). Comunica~o Social: Teoria e Pesquisa. Petr6polis 

:Ed. Vozes, 1973. 

----------· Comunica~o e Classes Subalternas. Sao Paulo: Ed. Cortez, 

1980. 

---------- (Org) Pesquisa em Comunica~o no Brasil: Tendencias e 

Perspectivas. Sao Paulo: Ed .. Cortez/Intercom, 1983. 

---------- lnventario da Pesquisa em Comunica5riio no Brasil; (1883-

1983). Sao Paulo: Ed. INTERCOM, 1984. 

MARX, M. e HILLIX, W. Sistemas e Teorias em Psicologia. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 

1973. 

- MA TTELART, A. Comunica~o Mundo: Hist6rias das ldeias e das Estrategias. Petrop6lis: 

Ed. Vozes. 1994. 

-MATTOS, S. Urn Perfil da TV Brasileira: 40 anos de hist6ria {1950-1990). s.l.: Ed. 

ABAP. 1990. 

- Me LUHAN, M. Revolu~iio na comunica~:ao. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1971 . 

- McOUAIL, D. lntroducci6n a Ia Teoria de Ia Comunicaci6n de Masas. Mexico: Ed. 

Paid6s, 1983. 

- McOUAIL, D. e WINDAHL, E. Modelos para el Estudio de Ia Comunicaci6n Colectiva. 

Pamplona: Ed. Universidade de Navarra, 1984. 

MERLO, J. Television adiction and reactive apathy. Journal of Nervous and Mental 

Disorders, 1954, n.120, p. 290-291. 

- MEYERSOHN, R. Pesquisa Social na TV. (In: ROSEMBERG, 8. e MANNING, D. 

Cultura de Massa. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 1957, p. 399). 

-MILLER, W. The Problem of Mass Communication. Religion Education, 1954, v. 49. 



- MURRAY, J. e KIPPAX, S. From the Early Window to the late night Show: lnternacional 

Trends in the Study of Television's impact of Children and Adults. (In: BERKOWITZ 

(ed) Advances in Experimental Social Psychology, Vol 12. New York: Ed. Academis 

Press, 1979, p. 253-320) 

MURRAY, J.P. Television And Youth Boys Town, (In: DORR, A. Television and 

Children: A Special Medium for a Special Audience. Bervely Hills: Sage, 1986, p. 7). 

MURRAY, J. Television in inner city Homes; viewing behaviour of Young Boys. (In: 

COMSTOCK, G. The evidence so far; The effects of TV on children and adolecents. 

Journal of Communication. 1975, v.25, 4, p. 26) 

- NERI, A. L. Envelhecer num Pais de Jovens. Campinas: Ed. UNICAMP, 1991. 

- OLIVER, M. Contribution of sexual portrayals to viewer's responses to grafic horror. Journal 

of broadcasting and electronic media, 1994 (Win), v. 38 (1 ), p. 1-17. 

OSKAMP, S. (ed) Television as Social a Issue; Applied Social Psychology Annual. 

Newbury Parle Ed. Sage, 1989. 

-PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of Television: Teaching, Violence, 

Selling. New York: Academic Press, 1980. 

- PERSE, E. e RUBIN, A. Chronic Loneliness and television use. Journal of Broadcasting e 

and Electronic Media, 1990 (Win), v. 34 (1), p. 37-53. 

PHILLIPS, D e HENSLEY, J. When Violence is Rewarded or Punished: The Impact of 

Mass Media Stories on Homicide. Journal of Communication, 1984, (Sum), v.34 

(3),p. 101-116. 

PFROMM NETTO, S. Comunical:ao de Massa: Natureza, Modelos e lmagens. Sao 

Paulo: Ed. Pioneira, 1972. 

-------- Tecnologia da Educa~o e Comunica~o de Massa. Sao Paulo: Ed .. 

Pioneira, 197 6. 



________ Televisao, Problema Social? Problemas Brasileiros. Agosto, n. 190, 

p 30-40, 1980. 

________ Psicologia da Aprendizagem e do Ensino. Sao Paulo: Ed. EDUSP, 

1987. 

________ A Televisao Publica: A Programa~ao Educativa e lnfantil. (In: Anais do 

Seminario T elevisao Publica, um novo conceito. Sao Paulo: Funda~ao Padre Anchieta, 

1990) 

T elevisao, uma escola, mas de que? Os efeitos da TV no 

aproveitamento escolar. Sao Paulo: Ed. Artpress, 1993. 

- PFROMM NETIO, S. e ANGELINI, A . Impact of Brazilian Television on Children and 

Education. Education Studies and Documents. 1981, No. 40, p. 43-48, Paris: 

Unesco. 

- PRATKANIS, A e ARONSON, E. Age of propaganda; the every day use and abuse of 

persuasion. NY: Ed Freeman, 1992. 

- RAVETZ, J. Et Augebitur Scientia (In: HARRE, R. Problemas da Revolu~:ao Cientilica: 

incentives e obstaculos ao progresso das ciencias. Bela Horizonte: Ed. ltatiaia, 1976) 

-REAL, M.; ANDERSON, H. e HARRINGTON, M. Television Access for Older Adults. 

Journal of Communication. 1980, Winter, vol. 30, N 1, p. 81. 

- REARDON, K. La Persuasion en Ia Comunicaci6n. Barcelona: Ed. Paid6s, 1981. 

- RIBEIRO de ALMEIDA, A. Televisao, pais e filhos: urn estudo de preferencias e habitos 

diaries. Arquivos Brasileiros de Psicologia; 1981 (Oct-Dec), vol 33, n. 4, p. 113-

122. 

ROBINSON, J,. Television's Impact on Every day life, (In: COMSTOCK, G. e 

RUBINSTEIN, E. (Eds) Television and Social Behavior. Vol IV: Television in day-to

day life: Patterns of use. Washington D.C.: U.S. Govertment Printing Office, 1972) 



ROBINSON, J. e BACHMAN, J. Television Viowing Habits and Aggression. (In: 

COMSTOCK, G. e RUBINSTEIN, E. (Eds) Television and Social Behavior, Vol II. 

Television and Adolescents Aggressiviness. Washington, D.C.: US Goverment Printing 

Office, !972, p. 314-335). 

-ROCKMAN, S. Realities of Change (In: PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the 

Faces of Television: Teaching, Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980, p. 

83-97) 

-RODRIGUES, A. Psicologia Social. Petr6polis: Ed. Vozes, 1973. 

-RODRIGUES, A. Estudos em Psicologia Social. Petrop6lis: Ed. Vozes, 1979. 

- ROGERS, E. A History of Communication Study: A Biographical Approach. 1994, New 

York: The Free Press. 

- ROGERS, E. e CHAFFEE, S. Communication as Academic Discipline: A Dialogue. Journal 

of Communication. 1983, Summer, vol. 33, N. 3, p. 20. 

- ROSEMBERG, B. e MANNING, D. Cultura de Massa. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 1957. 

- ROSENGREN, K. Communication Research: One Paradigm, or Four? (In: GERBNER, G. 

(ed) Ferment in the Field, Journal of Communication, 1983 (Sum), v. 33, n 3, p. 

185-207) 

- ROWLAND, W. Politics of TV violence. (In: WARTELLA, E e REEVES B. Historical 

Trends in Research on Children and Media: 1900-1960. Journal of Communication, 

Spring, 1985, vol 35, (2), p.118). 

- RUBINSTEIN, E. Television Violence: A Historical Perspective. (In: PALMER e DORR, 

(eds) Children and the Faces ol Television: Teaching, Violence, Selling. New York: 

Academic Press, 1980, p. 114) 

- RUBINSTEIN, E. Television and Behavior: Research Conclusions of the 1982 NIMH report 

and their policy implications. Journal of American Psicologist, 1983, jul, vol. 38, n. 7, 

820-825. 



SABIDO, M. Towards the Social use of Soap Operas. (In: BANDURA., A. Social 

Fundations of Thought and Action. New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 1986,) 

- SAGAN, C. 0 mundo assombrado pelos demonios; a Ciencia vista como uma vela no 

escuro. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

-SAXON, G. Cultural compatibility of the adoption of Television. Social Forces, 1954, n. 

33, p. 166-170. 

- SCHILLER, H. 0 Imperio Norte-americano das Comunica~:oes. Petr6polis: Ed. Vozes, 

1976. 

SCHRAMM,W. The process and effects of Massa Communications. Urbana: Ed. U. 

Illinois, 1954. 

_______ Comunical:io de Massa e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Bloch, 

1970. 

_______ The Unique Perspective of Communication: a Retrospectiva View. (In: 

GERBNER, G. (ed) Ferment in the field. Journal of Communication. Summer, 1983, 

vol 33, n 3, p. 8). 

-SCHRAMM, W. e LERNER, D. Comunical:io e mudan~:a nos paises em desenvolvimento. 

S.P: Ed. Melhoramentos, 197 3. 

- SEAGOE, M. 1952. Children Television habits and Preferences. (In: WARTELLA, H. 

Historical Trends in Research on Children and Media: 1900-1960. Journal of 

Communication, 1983, vol 35, n. 2, p 133). 

- SEITER, E. Stereotypes and the media: A Re-Evaluation. Journal of Communication. 1986, 

Spring, vol 36, n.2 p. 14-26. 

-SHAW, M. e CONSTANZO, P. Theories of Social Psychology. N.Y.: Ed. Me Graw

Hill, 1970. 



SHUETZ, S. e SPRAFKIN, J. Spot Messages Appearing Within S aturday Morning 

Television Programs. (In: SEITER, E. Stereotypes and the media: A Re-Evaluation. 

Journal of Communication. 1986, Spring, vol 36, n.2 p. 19) 

- SKINNER, B.F. 0 Dificil e Tortuoso Caminho que conduz a Ciencia do Comportamento. 

(In: HARRE, R. (Org). Problemas da Revolu~ao Cientffica; lncentivos e Obstiiculos 

ao Progresso das Ciencias. Belo Horizonte: Ed. ltatiaia, 197 6, p. 80). 

- SINGER, J. e SINGER, D. Some Hazards of growing up in a Television Environment: 

Children's Aggression and Restlessness. (In: OSKAMP, S. (Ed) Television as a Social 

Issue; Applied Social Psychology Annual. California: Ed. Sage, 1989, p. 171-188). 

- STEINBERG,.C. Meios de Comunica~iio de Massa. Sao Paulo: Ed. Cultrix, 1966. 

STEIN, A E FRIEDRICH, L. Television content and Young Children's Behavior. (In: 

LIEBERT,R., NEALE, J., DAVIDSON, E.The Early Window. New York: Ed. 

Pergamon, 1973,p.92-93). 

- STOETZEL, J. Psicologia Social. Sao Paulo: Ed. Nacional, 1972. 

TAN, A. e TAN, G. Television Use and Self-esteem of Blacks. Journal of 

Communication.1979, Winter, vol 29, n. 1, p. 129-135 

- TAVRIS, C. Beyond Cartoonn Killings: Comments on Two Overlooked Effects of Television. 

(In: OSKAMP, S (ed) Televison as Social Issue; Applied Social Psychology Annual. 

Bervely Hills: Ed.Sage, 1989). 

- TEDESCHI, J. e LINDSKOLD, S. Social Psychology. New York: Ed. Wiley & Sons, 

1975. 

- THOMAS, W. I. e ZNANIECKI, F. The Polish Peasent in Europe and America, 5 vols. 

University of Chicago Press, 1918-1921. (In: DEFLEUR, M. Teorias da comunica~o 

massiva., Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1971, p. 167) 

- TUCKER, L. Television, teenagers, and Health. Journal of Youth and Adolescence, 1987, 

n. 16 (2)1 p. 415-425. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Biblioteca Central. Normas para 

apresenta,.ao de trabalhos. Curitiba: Ed. UFPR, 1995. 

Zl LLMAN, D. Television Viewing and Phisiological Arousal. (In: BRYANT, J. e 

Zl LLMAN, D. (Eds) Responding to the Screnn; Reception and Reaction 

Processes. Hilsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 1 991 ) 

-WARTELLA, E e REEVES, B. Historical Trends in Research on Children and Media: 1900-

1960. Journal of Communication, 1985 (sprin), vol35, (2), p. 118-133. 

- WARTELLA, H. e MIDDLESTANDT, S. The evolution of the models of mass comunication 

and persuasion. Health communication, 1991, Vol3 (4), p. 205-215. 

WATKINS, B. e HUSTON- STEIN, A, Wright, J. Effects of Planning Television 

Programming (In: PALMER, E. e DORR, A (eds) Children and the Faces of 

Television: Teaching, Violence, Selling. New York: Academic Press, 1980, p. 30) 

WEISS, W. Effects of the Mass Media of Communication. (In: LINDSEY, G e 

ARONSON, E. The Handbook of Social Psychology, vol 5, Massachusetts: Ed. 

Addison-Wesley, 1968) 

- WHITIAKER, J. La Psicologia Social en el Mundo de Hoy. Mexico. Ed. Trillas, 1984, 

p.334-335. 

- WICKS, R. Improvement over time in recall of media information; an exploratory study. 

Journal of broadcasting and electronic media. 1992 (Sum), v. 36 (3), p. 287-302. 

WICKS, R., RUBINSTEIN, E, e LIEBERT, R. Positive Social Learning. Journal of 

Communication. 1975, v. 25, n. 4, p. 88-95. 

- WIEGMAN, 0. Communication modality and attitude change in a realistic experiment. 

Journal of Applied Social Psychology. 1989 (Jul), Vol19 (1 0), p.828-840. 

-WIMMER, D. e DOMINICK, J. Mass Media Research an Introduction. Belmont: Ed. 

Wasworth, 1991. 



- WITfY, Comparative studies of interest in TV. Northwestern Universitiy, 1954, n. 40, p. 

321-335. 

- WRIGHTSMAN, L. (Ed) Social Psychology in the Seventies. Belmont: Brooks, 197 3. 

-WOLF, T. A Developmental Investigation of Televised Modeled Verbalizations of Resistence 

to Deviation. (In: LIEBERT,R., NEALE, J., DAVIDSON, E. The Early Window. 

New York: Ed. Pergamon, 1973) 



AN EX OS 



lntrodugao 

Este anexo bibliografico cumpre varios prop6sitos: 

1- apresentar um panorama introdut6rio, da atividade da pesquisa realizada na 
Psicologia sabre os efeitos comportamentais da TV. 
2- mostrar a extensao, variedade e refinamento da investigaqao empirica realizada pela 
Psicologia. 
3- sublinhar a enorme distancia que separa a pesquisa academica brasileira do estado 
atual da investigaqao sistematica nesta area. 
4- contrapor a amplitude das opqoes da pesquisa a repetiqao mecanica na orientagao 
metodol6gica e escolha de tematicas da pouca pesquisa feita nosso meio academico 
5- facilitar o acesso de novas pesquisadores e interessados a um corpo bibliografico 
pouco difundido e par consequencia subtilizado. 

A revisao e apenas um reordenamento tematico e cronol6gico dos Abstracts da 
APA (American Psychological Association), listados em base de dados Psiclit/CD room. 

lnclui resumes de pesquisas publicadas entre 1971 e 1989, que conforme os criterios 
estabelecidos pela APA (Associagao Psicol6gica Americana), correspondem a estudos 
de laborat6rio, de campo, correlacionais, descritivo-estatisticos, artigos e resenhas de 
textos compilativos e hist6ricos que baseiam suas conclus6es em evidencia empirica 
derivada da aplicaqao da metodologia cientifica. 

Como ja foi mencionado anteriormente, esta revisao nao pretende esgotar a 
totalidade dos t6picos de investigagao sobre TV em Psicologia. Tal empreendimento 
incluiria entre outras, inumeras pesquisas relativas a educagao via TV, aspectos 
clinicos, psicossomaticos, psicolinguisticos, organizacionais, cognitivos, e do 
desenvolvimento, para s6 mencionar alguns. 

A busca bibliografica foi orientada pela seguintes 'palavras chaves': 

#1: SOCIAL-PSYCHOLOGY 
#2: TELEVISION 
#3: 1 #2 and #1 
#4: MASS 
#5: MEDIA 
#6: MASS MEDIA AND #1 
#7: TELEVISION 
#8: PSYCHOLOGY 
#9: TELEVISION and PSYCHOLOGY 
#1 0: PSYCHOLOGY 
#11: MEDIA 
#12: EFFECTS 
#13: PSYCHOLOGY and MEDIA EFFECTS 
#14: PSHYCHOLOGY 
#15: TELEVISION 
#16: PSHYCHOLOGY and TELEVISION 



Tomou-se como base para a sua classificagao: 

a- urn criterio simples de frequencia per area de concentragao; sendo 
possivel identificar de forma grossa 13 sub-areas principals (que como foi 
observado ulteriormente coincidem com a forma como sao organizados os 
conteudos de textos que compilam a atividade de pesquisa da Psicologia e 
TV); 

- Atitude e Opiniao [persuasao e aspectos politicos] ... 42 titulos 
- Cognigao e percepgao social ..................................... 55 titulos 
- Criangas e Adolescentes ........................................... 92 titulos 
- Estere6tipos e Representag6es socials ...................... 93 titulos 
- Noticias ...................................................................... 31 titulos 
- Novas Tecnologias e TV [perspectivas] ....................... 1 0 titulos 
- Meios Com parades ................................................... 12 titulos 
- Efeitos Pr6-sociais ..................................................... 69 titulos 
- Publicidade ................................................................ 88 titulos 
- Padr6es de Usc ........................................................ 54 titulos 
- Teorias e Modelos ...................................................... 13 titulos 
- Violencia e Suicfdio .................................................. 11 o titulos 
- Outros ......................................................................... 36 titulos 

b- 0 grau no qual as variaveis des estudos se relacionam clara e explicitamente 
com a tematica respectiva e listam tanto seus aspectos basicos como 
novidosos. 

Convem aclarar que este anexo e uma continuagao de uma rev1sao 
preliminar realizada manualmente nas publicag6es des Abstracts da APA feita 
exclusivamente na segao Psicologia Social (a base de dados em CO/room, nao 
fazia parte do acervo da Biblioteca Central naquele memento). Como esta, a 
revisao preliminar - que per motives tecnicos nao se anexa - compreende 
apenas uma parcela da vasta produgao de artigos, capitulos, dissertag6es e 
textos em Psicologia na area da Televisao. 

A primeira revisao sobre a investigagao da TV em Psicologia Social abarca 
o perf ode de 1950 ate 1994 ( os perf odes 1955 a 1961 , e 1963 a 1967, nao 
foram da revisados per nao constarem no acervo da Biblioteca da Faculdade 
de Educagao) e pede ser consultada ap6s contato previo com o autor. Como ja 
foi dito, este limita-se a parcela denominada Social Psychology des Abstracts 
da APA, e foi organizado conforme os criterios aqui utilizados. 

Espera-se que este anexo possa ser de alguma utilidade para quem 
pretenda aprofundar no estudo objetivo des efeitos comportamentais da TV. 



ATITUDES E OPINIAO 

Tl: The impact of televised Watergate 
Hearings. 
AU: Robinson,·Michaei-J. 
IN: Catholic U. of America 
JN: Journal-of-Communication; 1974 Spr 
Vol. 24(2) 17-30 
LA: English PY: 1974 

Tl: On the relation between the viewer's 
attitudes to television programs and their 
opinions on crimes: The case of junior 
and senior high school students. 
AU: Nakamura,-Masaru 
IN: Ehime U, Matsuyama, Japan 
JN: Japanese-Journal-of-Experimental
Social-Psychology; 1973 Dec Vol 13(2) 148-
167 
LA: Japanese PY: 1973 

Tl: Viewer's political orientation and the 
appropriateness of TV newscaster 
behavior. 
AU: Zanna,-Mark-P.; Dei-Vecchio,-Steven-M. 
IN: Princeton U 
JN: Journal-of-Social-Psychology; 1974 Aug 
Vo193(2) 311-312 
LA: English PY: 1974 

Tl: Is the medium the message? A study 
of the effects of media, communicator, 
and message characteristics on attitude 
change. 
AU: Worchei,-Stephen; Andreoli,-Virginia; 
Eason,-Joe 
IN: U Virginia 
JN: Journal-of-Applied-Social-Psychology; 
1975 Apr-Jun Vol5(2) 157-172 
LA: English PY: 1975 

Tl: The role of educational television in 
changing the intergroup attitudes of 
children. 
AU: Gorn,-Gerald-J.; Goldberg,-Marvin-E.; 
Kanungo,-Rabindra-N. 
IN: McGill U, Montreal, Canada 
JN: Child-Development; 1976 Mar Vol 47(1) 
277-280 
LA: English PY: 1976 

Tl: Politicians on TV: The image is the 
message. 
AU: Keating,-John-P.; Latane,-Bibb 
IN: U Washington 

JN: Journal-of-Social-Issues; 1976 Fal Vol 
32(4) 116-132 
LA: English PY: 1976 

Tl: Reliability of a short test measuring 
children's attitudes toward TV 
commercials. 
AU: Rossiter,-John-R. 
IN: U Pennsylvania, Wharton School 
JN: Journal-of-Consumer-Research; 1977 
Mar Vol 3(4) 179-184 
LA: English PY: 1977 

Tl: Effects of media, communicator, and 
message position on attitude change. 
AU: Andreoli,-Virginia; Worchei,-Stephen 
IN: James Madison U, Harrisonburg, VA 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1978 Spr Vol 
42(1) 59-70 
LA: English PY: 1978 

Tl: Attitude and information change 
effected by drug education via broadcast 
television and group viewing. 
AU: Wong,-Martin-R.; Barbatsis,-Gretchen-S. 
IN: George Peabody Coli for Teachers 
JN: Journal-of-Drug-Education; 1978 Vol 8(2) 
161-171 
LA: English PY: 1978 

Tl: Learning about the candidates: The 
1976 presidentia I debates. 
AU: Miller,-Arthur-H.; MacKuen,-Michael 
IN: U Michigan, lnst for Social Research, Ctr 
for Political Studies 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1979 Fal Vol 
43(3) 326-346 
LA: English PY: 1979 

Tl: Children's reactions to male and 
female newscasters: Effectiveness and 
believability. 
AU: Tan,-Aiexis; Raudy,-Jack; Huff,-Cary; 
Miles,-Janet 
IN: Texas Tech U 
JN: Quarterly-Journal-of-Speech; 1980 Apr 
Vol 66(2) 201-205 
LA: English PY: 1980 

Tl: Television exposure and attitude 
change: The impact of political interest. 
AU: Kazee,-Thomas-A. 
IN: Davidson Coli 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1981 Win Vol 
45(4) 507-518LA: English PY: 1981 



Tl: Adjective profiles in television copy 
testing: How to assess correlates of 
persuasion. 
AU: Mehrotra,-Sunil; Van-Auken,-Stuart; 
Loniai,-Subhash-C. 
JN: Journal-of-Advertising-Research; 1981 
Aug Vol21 (4) 21-25 
LA: English PY: 1981 

Tl: Measuring children's attitudes toward 
television commercials: Extension and 
replication. 
AU: Riecken,-Gien; Samli,-A.-Coskun 
IN: Ball State U, Coli of Business 
Administration 
JN: Journal-of-Consumer-Research; 1981 
Jun Vol 8(1) 57-61 
LA: English PY: 1981 

Tl: Charting the mainstream: Television's 
contributions to political orientations. 
AU: Gerbner,-George; Gross,-Larry; Morgan,
Michael; Signorielli,-Nancy 
IN: U Pennsylvania, Annenberg School of 
Communications 
JN: Journal-of-Communication; 1982 Spr Vol 
32(2) 1 00-127 
LA: English PY: 1982 

Tl: Attitude change toward disability 
through television portrayal. 
AU: Elliott,-Timothy-A.; Byrd,-E.-Keith 
IN: U Missouri, Counseling Psychology 
Program, Columbia 
JN:Journal-of-Applied-Rehabilitation
Counseling; 1983 Sum Vol14(2) 35-37 
LA: English PY: 1983 

Tl: Effects of viewing a presidential 
primary debate: An experiment. 
AU: Lemert,-James-B.; Elliott,-William-R.; 
Nestvold,-Kari-J.; Rarick,-Galen-R. 
IN: U Oregon 
JN: Communication-Research; 1983 Apr Vol 
10(2) 155-173 
LA: English PY: 1983 

Tl: Period, cohort, and aging effects: A 
study of television exposure in 
Presidential election campaigns, 1952-
1980. 
AU: Danowski,James-A.; Ruchinskas,John-E. 
IN: U Wisconsin, School of Journalism & 
Mass Communication, Madison 

JN: Communication-Research; 1983 Jan Vol 
10(1) 77-96 
LA: English PY: 1983 

Tl: Children's attitudes to television 
advertisements: A factorial perspective. 
AU: Barling,-Julian; Fullagar,-Ciive 
IN: State U New York, Stony Brook 
JN: Journal-of-Psychology; 1983 Jan Vol 
113(1) 25-30 
LA: English PY: 1983 

Tl: Attitude change toward disability 
through television portrayal. 
AU: Elliott,-Timothy-R.; Byrd,-E.-Keith 
IN: U Missouri, Counseling Psychology 
Program, Columbia 
JN:Journal-of-Applied-Rehabilitation
Counseling; 1983 Sum Vol14(2) 35-37 
LA: English PY: 1983 

Tl: Electronic evangelists and political 
change in America: A susceptible 
population as a bellwether. 
AU: Mobley,-G.-Metton 
IN: Emory U, Candler School of Theology, 
Ctr for Religious Research 
JN: Journal-of-Religion-and-Aging; 1984 Fal 
Vol1 (1) 31-46 
LA: English PY: 1984 

Tl: Political correlates of television 
viewing. 
AU: Gerbner,-George; Gross,-Larry; Morgan,
Michael; Signorielli,-Nancy 
IN: U Pennsylvania, Annenberg School of 
Communications 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1984 Spr Vol 
48(1 B) 283-300 
LA: English PY: 1984 

Tl: Television in the lives of the elderly: 
Attitudes and opinions. 
AU: Davis,-Richard-H.; Westbrook,-G.-Jay 
IN: U Southern California, Leonard Davis 
School of Gerontology 
JN: Journal-of-Broadcasting-and-Electronic
Media; 1985 Spr Vol29(2) 209-214 
LA: English PY: 1985 

Tl: Role of television in shaping the 
attitudes of children. 
AU: Rothenberg,-Michaei-B. 
IN: Children's Orthopedic Hosp & Medical 
Ctr, Seattle, WA 



JN: Children's-Health-Care; 1985 Spr Vol 
13(4) 148-149 
LA: English PY: 1985 

Tl: What children see: The aged on 
television in Japan and the United States. 
AU: Holtzman,-Joseph-M.; Akiyama,-Hiroko 
IN: U Colorado Health Sciences Ctr, School 
of Dentistry, Denver 
JN: Gerontologist; 1985 Feb Vol 25(1) 62-68 
LA: English PY: 1985 

TI:Emotion-eliciting qualities of television 
campaign advertising as a predictor of 
voting behavior. 
AU: Masterson,-John-T.; Biggers,-Thompson 
IN: U Miami, FL 
JN:Psychology-A-Quarterly-Journal-of
Human-Behavior; 1986 Vol23(1) 13-19 
LA: English PY: 1986 

Tl: Newcasters' facial expressions and 
voting behavior of viewers: Can a smile 
elect a president? 
AU: Mullen,-Brian; et-al 
IN: Syracuse U 
JN: Journal-of-Personality-and-Social-
Psychology; 1986 Aug Vol51(2) 291-295 
LA: English PY: 1986 

Tl: Mass communication and political 
socialization: Specifying the effects. 
AU: Garramone,-Gina-M.; Atkin,-Charles-K. 
IN: Michigan State U 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1986 Spr Vol 
50(1) 76-86 
LA: English PY: 1986 

Tl: Public opinion on the psychological 
and legal aspects of televising rape trials. 
AU: Swim,-Janet; Borgida,-Eugene 
IN: U Minnesota, US 
JN: Journal-of-Applied-Social-Psychology; 
1987 May Vol17(5) 507-518 
LA: English PY: 1987 

Tl: The illusion of Intimacy: Television 
and the role of candidate personal 
qualities in voter choice. 
AU: Keeter,-Scott 
IN: Virginia Commonwealth U, US 
JN: Public-Opinion-Quarterly; 1987 Fal Vol 
51 (3) 344-358 
LA: English PY: 1987 

Tl: "Appropriate" emotion in politics: 
Judgments of a televised debate. 
AU: Shields,-Stephanie-A.; MacDoweii,-
Kathleen-A. 
IN: U California, Davis, US 
JN: Journal-of-Communication; 1987 Spr Vol 
37(2) 78-89 
LA: English PY: 1987 

Tl: The influence of lntraparty political 
debates on candidate preference. 
AU: Pfau,-Michael 
IN: Augustana Coli, Sioux Falls, SO, US 
JN: Communication-Research; 1987 Dec Vol 
14(6) 687-697 
LA: English PY: 1987 

Tl: Argument and visual structuring in the 
1984 Mondale-Reagan debates: The 
medium's influence on the perception of 
clash. 
AU: Morello,-John-T. 
IN: Simpson Coli, Indianola, lA, US 
JN:Western-Journal-of-Speech-Communica
tion; 1988 Fal Vol 52(4) 277-290 
LA: English PY: 1988 

Tl: Television coverage of Jesse 
Jackson's speech to the 1984 Democratic 
National Convention. 
AU: Tiemens,-Robert-K.; Sillars,-Malcolm-0.; 
Alexander,-Dennis-C.; Werling,-David-S. 
IN: U Utah, US 
JN: Journal-of-Broadcasting-and-Electronic
Media; 1988 Win Vol32(1) 1-22 
LA: English PY: 1988 

Tl: Effects of a critical viewing skills 
curriculum on elementary school 
children's knowledge and attitudes about 
television. 
AU: Watkins,-L.-Theresa; Sprafkin,-Joyce; 
Gadow,-Kenneth-0.; Sadetsky,-lrwin 
IN: State U New York, Stony Brook, US 
JN: Journal-of-Educational-Research; 1988 
Jan-Feb Vol 81 (3) 165-170 
LA: English PY: 1988 

Tl: The effects of television on large-scale 
attitude change: Viewing "The Day After." 
AU: Kulman,-1.-Randy; Akamatsu,-T.-John 
IN: Kent State U, OH, US 
JN: Journal-of-Applied-Social-Psychology; 
19880ctVol18(13) 1121-1132 
LA: English PY: 1988 



Tl: Influence of involvement, commitment 
and familiarity on brand beliefs and 
attitudes to viewers exposed to 
alternative ad claim strategies. 
AU: Giii,-James-D.; Grossbart,-Sanford; 
Laczniak,-Russeii-N. 
IN: Phoenix Research Group, Scottsdale, AZ, 
us 
JN:Journal-of-Advertising; 1988 Vol17(2) 33-
43 
LA: English PY: 1988 

Tl: Fallout from The Day After: The 
impact of a TV film on attitudes related to 
nuclear war. 
AU: Schofield,-Janet-W.; Pavelchak,-Mark-A. 
IN: U Pittsburgh, PA, US 
JN:Journal-of-Applied-Sociai-Psychology; 
1989 Apr Vo119(5) 433-448 
LA: English PY: 1989 

Tl: Mass media effects on sex role 
attitudes of incarcerated men. 
AU: Fisher,-Gienn 
IN: State U New York, Coli at New Paltz, US. 
JN: Sex-Roles; 1989 Feb Vol 20(3-4) 191-
203 
LA: English PY: 1989 

Tl: Voters' reactions to televised 
presidential debates: Measurement of the 
source and magnitude of opinion change. 
AU: Lanoue,-David-J.; Schrott,-Peter-R. 
IN: Illinois State U, Normal, US 
JN: Political-Psychology; 1989 Jun Vol 10(2) 
275-285 
LA: English PY: 1989 

Tl: Communication modality and attitude 
change in a realistic experiment. 
AU: Wiegman,-0. 
IN: Twente U of Technology, Enschede, 
Netherlands 
JN:Journal-of-Applied-Sociai-Psychology; 
1989 Jul Vol19(10) 828-840 
LA: English PY: 1989 

Tl: Perceptions of political competency 
and the impact of a televised debate. 
AU: Wanzenried,-John-W.; Poweii,-F.-C.; 
Franks,-L.-J. 
IN: U Nebraska, Omaha, US 
JN: Psychological-Reports; 1989 Jun Vol 
64(3, Pt 1) 825-826 
LA: English PY: 1989 

COGNICAO E PERCEPCAO SOCIAL 

Tl: Audience perceptions of violent 
television content. 
AU: Howitt,-Dennis; Cumberbatch,-Guy 
IN: U. Leicester, Centre for Mass 
Communication Research, England 
JN: Communication-Research; 1974 Apr Vol. 
1 (2) 204-223 
LA: English PY: 1974 

Tl: Children and the perceived reality of 
television. 
AU: Greenberg,-Bradley-S.; Reeves,-Byron 
IN: Michigan State U 
JN: Journal-of-Social-Issues; 1976 Fal Vol 
32(4) 86-97 
LA: English PY: 1976 

Tl: Children's perceptions of television 
characters. 
AU: Reeves,-Byron; Greenberg,-Bradley-S. 
IN: U Wisconsin, Madison 
JN: Human-Communication-Research; 1977 
Win Vol3(2) 113-127 
LA: English PY: 1977 

Tl: Cognitive development and television 
comprehension. 
AU: Desmond,-Roger-J. 
IN: U Hartford 
JN: Communication-Research; 1978 Apr Vol 
5(2) 202-220 
LA: English PY: 1978 

Tl: Effects of restricting first graders' TV· 
viewing on leisure time use, IQ change, 
and cognitive style. 
AU: Gadberry,-Sharon 
IN: Adelphi U 
JN:Journal-of-Applied-Developmentai
Psychology; 1980 Win Vol1 (1) 45-57 
LA: English PY: 1980 

Tl: Children's impressions of television 
mothers. 
AU: Wartella,-EIIen 
IN: U Illinois, lnst of Communications 
Research, Urbana-Champaign 
JN:Communication-Research-and-Broadcas
ting; 1980 No 3 76-84 
LA: English PY: 1980 



Tl: Effects of adult commentary on 
children's comprehension and inferences 
about a televised aggressive portrayal. 
AU: Collins,-W.-Andrew; Soboi,-Brian-L.; 
Westby,-Sally 
IN: U Minnesota Jnst of Child Development, 
Minneapolis 
JN: Child-Development; 1981 Mar Vol 52(1) 
158-163 
LA: English PY: 1981 

Tl: Memory for televised information: A 
problem for applied and theoretical 
psychology. 
AU: Berry,-Colin; Gunter,-Barrie; Clifford,
Brian-R. 
IN: North East London Polytechnic, Stratford, 
England 
JN: Current-Psychological-Reviews; 1981 
May-Aug Vol 1 (2) 171-192 
LA: English PY: 1981 

Tl: Children's person perception: The 
generalization from television people to 
real people. 
AU: Reeves,-Byron; Garramone,-Gina 
IN: U Wisconsin, Madison 
JN: Human-Communication-Research; 1982 
Sum Vol8(4) 317-326 
LA: English PY: 1982 

Tl: Young children's perception of "real" 
and "pretend" on television. 
AU: Skeen,-Patsy; Brown,-Mac-H.; Osborn,-
0.-Keith 
IN: U Georgia, Coli of Home Economics, 
Athens 
JN: Perceptual-and-Motor-Skills; 1982 Jun 
Vol 54(3, Pt 1) 883-887 
LA: English PY: 1982 

Tl: Children's perception of television 
time: An exploratory investigation. 
AU: Baron,-Lois-J.; Bernard,-Robert-M. 
IN: Concordia U, Montreal, Canada 
JN: Psychological-Reports; 1982 Jun Vol 
50(3, Pt 2) 1275-1283 
LA: English PY: 1982 

Tl: Developmental changes in how 
children understand television. 
AU: Bearison,-David-J.; Bain,-Jean-M.; 
Daniele,-Richard 
IN: Children's Hosp Medical Ctr, Boston, MA 

JN: Social-Behavior-and-Personality; 1982 
Vol10(2) 133-144 
LA: English PY: 1982 

Tl: Children's processing of television 
content: Implications for prevention of 
negative effects. 
AU: Collins,-W.-Andrew 
IN: U Minnesota, lnst of Child Development, 
Minneapolis 
JN: Prevention-in-Human-Services; 1982 
Fai-Win Vol 2(1-2) 53-66 
LA: English PY: 1982 

Tl: The influence of televised models on 
toy preference in children. 
AU: Cobb,-Nancy-J.; Stevens-Long,-Judith; 
Goldstein,-Steven 
IN: California State U, Los Angeles 
JN: Sex-Roles; 1982 Oct Vol 8(10) 1075-
1080 LA: English PY: 1982 

Tl: Theoretical issues in the study of 
children's attention to television. 
AU: Husson,-William 
IN: West Virginia U 
JN: Communication-Research; 1982 Jul Vol 
9(3) 323-351 
LA: English PY: 1982 

Tl: Television viewing and perceptions of 
women's roles on television and in real 
life. 
AU: Gunter,-Barrie; Wober,-Mallory 
IN: Independent Broadcasting Authority, 
London, England 
JN: Current-Psychological-Research; 1982 
Oct-Dec Vol 2(4) 277-287 
LA: English PY: 1982 

Tl: The perceived reality of television and 
aggressive predispositions among 
children In Mexico. 
AU: Korzenny,Felipe; Neuendorf,Kimberly-A. 
IN: Michigan State U, East Lansing 
JN: International-Journal-of-Intercultural-RE
lations; 1983 Vol 7(1) 33-51 
LA: English PY: 1983 

Tl: Television viewing and styles of 
children's fantasy. 
AU: Mcllwraith,-Robert-0.; Schallow,-John-R. 
IN: U Manitoba, Section of Behavioural 
Science, Winnipeg, Canada 



JN: lmagination,-Cognition-and-Personality; 
1982-83 Vol 2(4) 323-331 
LA: English PY: 1983 

Tl: Adolescents' perceptions of social 
conflicts in television news and social 

reality. 
AU: Cohen,-Akiba-A.; Adoni,-Hanna; Drori,
Gideon 
IN: Hebrew U of Jerusalem, Communications 
lnst, Israel 
JN: Human-Communication-Research; 1983 
Win Vo11 0(2) 203-225 
LA: English PY: 1983 

Tl: Comprehension and retention of 
television programs by 20- and 60-year 
olds. 
AU: Cavanaugh,-John-C. 
IN: Bowling Green State U 
JN: Journal-of-Gerontology; 1983 Mar Vol 
38(2) 190-196 
LA: English PY: 1983 

Tl: Another look at 
comprehension of television. 
AU: Pingree,-Suzanne; et-al 
IN: U Wisconsin, Madison 

children's 

JN: Communication-Research; 1984 Oct Vol 
11 (4) 477-496 
LA: English PY: 1984 

Tl: Effects of presentation format on 
adult's retention of television programs. 
AU: Cavanaugh,-John-C. 
IN: Bowling Green State U 
JN: Experimental-Aging-Research; 1984 Spr 
Vol10(1) 51-53 
LA: English PY: 1984 

Tl: Viewer recall of television 
commercials: Prediction from the 
propositional structure of commercial 
strips. 
AU: Thorson,-Esther; Snyder,-Rita 
IN: U Wisconsin, Madison 
JN: Journal-of-Marketing-Research; 1984 
May Vol21(2) 127-136 
LA: English PY: 1984 

Tl: Young children's processing of 
television: Modality differences In the 
retention of temporal relations. 
AU: Hayes,-Donald-S.; Kelly,-Suzanne-B. 
IN: U Maine, Orono 

JN: Journal-of-Experimental-Child-Psycholo
gy; 1984 Dec Vol 38(3) 505-514 
LA: English PY: 1984 

Tl: Family perceptions of television 
viewing habits. 
AU: Hopkins,-Nancy-M.; Mullis,-Ann-K. 
JN: Family-Relations-Journal-of-Applied
Family-and-Child-Studies; 1985 Apr Vol 
34(2) 177-181 
LA: English PY: 1985 

Tl: (Preliminary study of TV program 
preference and the ability to comprehend 
TV programs in preschool and school-age 
children.) 
AU: Du,-Lanyu; Zhang,-Wenxin; U,-Xiaoshan 
JN: Information-on-Psychological-Sciences; 
1985 No 6 34-39 
LA: Chinese PY: 1985 

Tl: Message complexity and attention to 
television. 1985 International 
Communication Association Annual Meeting 
(1985, Honolulu, Hawaii). 
AU: Thorson,-Esther; Reeves,-Byron; 
Schleuder,-Joan 
IN: U Wisconsin, School of Journalism & 
Mass Communication, Madison 
JN: Communication-Research; 1985 Oct Vol 
12(4) 427-454 
LA: English PY: 1985 

Tl: The influence of television on 
measured cognitive abilities: A study with 
Native Alaskan children. Special Issue: 
Television in the developing world. 
AU: Lonner,-Walter-J.; Thorndike,-Robert-M.; 
Forbes,-Norma-E.; Ashworth,-Ciark 
IN: Western Washington U, Bellingham 
JN: Journal-of-Cross-Cultural-Psychology; 
1985 Sep Vol 16(3) 355-380 
LA: English PY: 1985 

Tl: Reality perceptions of television: A 
preliminary comparison of emotionally 
disturbed and nonhandlcapped children. 
AU: Sprafkin,-Joyce; Gadow,-Kenneth-D.; 
Dussault,-Monique 
IN: State U New York, Stony Brook 
JN: American-Journal-of-Orthopsychiatry; 
1986 Jan Vol56(1) 147-152 
LA: English PY: 1986 



Tl: Replays as repetitions: Young 
children's interpretation of television 
forms. 
AU: Rice,-Mabei-L.; Huston,-Aietha-C.; 
Wright,-John-C. 
IN: U Kansas, Ctr for Research on the 
Influences of Television on Children, 
Lawrence 
JN: Journal-of-Applied-Developmental-Psy
chology; 1986 Jan-MarVol7(1) 61-76 
LA: English PY: 1986 

Tl: Television viewing and imaginative 
problem solving during preadolescence. 
AU: Peterson,-Candida-C.; Peterson,-James
L.; Carroii,-John 
IN: Murdoch U, School of Social Inquiry
Psychology, Australia 
JN: Journal-of-Genetic-Psychology; 1986 
Mar Vol147(1) 61-67 
LA: English PY: 1986 

Tl: Effects of enhanced spatial context on 
television message retention. 
AU: Rothkopf,-Ernsi-Z.; Dixon,-P.; Billington,
M.-J. 
IN: AT&T Bell Labs, Behavioral Research 
Dept, Murray Hill, NJ 
JN: Communication-Research; 1986 Jan Vol 
13(1) 55-69 
LA: English PY: 1986 

Tl: Does televised drinking Influence 
children's attitudes toward alcohol? 
AU: Kotch,-Jonathan-B.; Coulter,-Martha-L.; 
Lipsitz,-Angela 
IN: U North Carolina, School of Public 
Health, Chapel Hill 
JN: Addictive-Behaviors; 1986 Vol 11 (1) 67-
70 
LA: English PY: 1986 

Tl: Perceptions of the traits of women on 
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AU: Zemach,-Tamar; Cohen,-Akiba-A. 
IN: Hebrew U of Jerusalem, Israel 
JN: Journal-of -Broadcasting-and-Electronic
Media; 1986 Fal Vol30(4) 427-444 
LA: English PY: 1986 
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AU: Breti,-Daniei-J.; Cantor,-Joanne 
IN: U Wisconsin, Madison, US 
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Hanseii,-Andrea-G.; Allan,-Tracey-M. 
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older adults in the context of family life. 
AU: Daii,-Paula-W. 
IN: Virginia Polytechnic lnst & State U, 
Blacksburg, US 
JN: Gerontologist; 1988 Oct Vol 28(5) 700-
706 
LA: English PY: 1988 
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AU: de-Foe,-James-R.; Breed,-Warren 
JN: Adolescence; 1988 Fal Vol 23(91) 533-
550 
LA: English PY: 1988 

Tl: Image of women in television 
advertising. 
AU: Ferrante,-Caroi-L.; Haynes,-Andrew-M.; 
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AU: Zanna,-Mark-P.; dei-Vecchio,-Steven-M. 
IN: Princeton U. 
JN: European-Journal-of-Social-Psychology; 
1973 Vol. 3(2) 213-216 
LA: English PY: 1973 
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Tl: Research on television news. 
AU: Berry,-Colin; Gunter,-Barrie; Clifford,
Brian 
IN: North East London Polytechnic, England 
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STIMULATION; ADULTHOOD-
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Tp:Tese 
Lp: Siio Paulo 
Cp: Fac De Filosofia, Letras E Ciencias 
Humanas - Usp 
Da: 1970 
Pg:226 
Pa: Brasil 
ld: Portugues 
No: Dissertagiio (Mestrado) 
Te: Orientador: Pais, Cidmar Teodoro. Grau: 
Mestrado 
Bi: Usp/Fflch-Let 

Un: Usp 
Au: Halloran, James 
Ti: Efectos De La Television 
Tp: Livro 
Lp: Madrid 
Cp: Nacional 
Da: 1974 
Pa:Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisiio (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Ti: Television And Social Behavior: An 
Annotated Bibliography Of Research 
Focusing On Television's Impact On Children 
Tp: Livro 
Lp: Rockville 
Cp: U S Dep Of Health, Education Welfare 
Da: 1971 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisiio (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Halloran, James Dermot 
Ti: Effects Of Television 
Tp: Livro 
Lp: London 
Cp: Panther 
Da: 19-? 
Pg: 224 
Pa: Grii-Bretanha 
ld: Ingles 
No: Notas Bibliogritficas E Explicativas No 
Final Dos Capftulos 
As: Televisiio (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Andersen, Maria Jose Beraldi; Encontros 
De Psicologia 
Ti: Televisiio: Efeitos Do Consume 
Tp: Livro 
Lp: Siio Paulo 
Cp: Feusp 
Da: 1986 
Pg: 45 
Pa: Siio Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisiio (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Fe 
Un: Usp 



Au: Livingstone, Sonia M. 
Ti: Making Sense Of Television 
Tp: Livre 
Lp: Oxford 
Cp: Pergamon Press 
Da: 1990 
Pg:217 
Pa: Gra-Bretanha 
ld: Ingles 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/lp 

Un:Usp 
Au: Mattelart, Armand; Mattelart, Michele 
Ti: Carnaval Das lmagens 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1989 
Pg:206 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Semana De Estudos De Televisao (1. : 
1976: Sao Paulo) 
Ti: Semana De Estudos De Televisao, 1., 
Sao Paulo, 1976 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Eca/Usp 
Da: 1976 
Pg:352 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Morley, David 
Ti: Family Television : Cultural Power And 
Domestic Leisure 
Tp: Livre 
Lp:London 
Cp: Routledge 
Da: 1991 
Pg: 178 
Pa: Gra-Bretanha 
ld: Ingles 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 

Au: Clark, Walter; Priolli, Gabriel 
Ti: 0 Campeao De Audiencia 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Editora Best Seller 
Da: 1991 
Pg: 420; 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Programaqao) 

Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/leb 

Un: Unesp 
Au: Arias Ruiz, Anibal 
Ti: El Mundo De La Television 
Tp: Livre 
Lp: Madrid 
Cp: Guadarrama 
Da: 1971 
Pg: 399p 
Pa:Espanha 
As: Televisao Aspectos Socials 

Televisao Na Educaqao 
Televisao 

Bi: Unesp/Fclas-Bt 

Un: Unesp 
Au: Nobre, Freitas 
Ti: Lei Da lnformaqao :Lei Da lmprensa, 
Radio, Televisao E Agencias 
De Noticias 

Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Saraiva 
Da: 1968 
Pg:304p 
No: It 
As: lmprensa Brasil. Legislaqao 

Radiojornalismo Brasil. Legislaqao 
Televisao Brasil. Legislaqao 

Bi: Unesp/Gid-Bt 

Un: Unicamp 
Au: Abramson, Albert 
Ti: The History OfTelevision, 1880 To 1941 
Tp: Livre 
Lp: Jefferson 
Cp: Mcfarland 
Da: C1987 
Pg:354p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao - Historia 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 



Au: Mattos, Sergio 
Ti: Um Perfil Da Tv Brasileira :40 Anos De 
Historia : 1950-1990 
Tp: Livro 
Lp: Salvador 
Cp: Abap ; A Tarde 
Da: C1990 
Pg:85p 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil - Historia- 1950-1990 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Albert, Pierre 
Ti: Historia De La Radio Y La Television 
Tp: Livro 
Lp: Mexico, D.F 
Cp: Fondo De Cutt. Economica 
Da: 1993 
Pg: 176p 
Pa: Mexico 
ld: Espanhol 
No: Traduc;:ao De: Histoire De La Radio
Television 
As: Radiodifusao Radio - Historia 

Teledifusao Televisao- Historia 
Comunicac;:il.o De Massa 

Bi: Unicamp/lfch 

Un:Usp 
Au: Palmer, Edward L; Dorr, Aimee 
Ti: Children And The Faces Of Television: 
Teaching, Violence, Selling 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Academic Press 
Da: 1980 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Educac;:ao Artfstica 

Televisao E Crianc;:as 
Bi: Usp{Fe 

Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Avila, Carlos Rodolfo Amendola 
Ti: Teleinvasao: A Participac;ao Estrangeira 
Na Televisao Do Brasil 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cortez 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Telecomunicagoes (Aspectos 
Economicos) 

Comunicagao 
Televisao (Brasil) 

Bi: Usp/Fe 
Usp/lp 
Usp/Eca 

Un: Unesp 
Sao Paulo (Sp). Departamento De 

lnformagao E Documentagao Artfstica. 
Ti: Da Literatura A Teve 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: !dart 
Da: 1981 
Pg: 114p 
No: It 
As: Novelas De Radio E Televisao 
Adaptagoes Para A Televisao 

Bi: Unesp/Fclar-Bt 

Un: Unesp 
Au: Vianney, Joao 
Ti: Virada Eletronica: 0 Marketing Politico 
Na Tv 
Tp: Livre 
Lp: Florian6polis 
Cp: Ed. Da Ufsc 
Da: 1987 
Pg: 180p 
No: It 
As: Televisao Na Polftica 

Campanha Eleitoral Florian6polis (Sc) 
Bi: Unesp{Cepel 

Un: Unesp Fundagao Centro Brasileiro De Tv 
Educativa. 
Ti: Qualificagao Profissional Para 0 
Magisterio: Fundamentos Da Educagao 
Tp: Livre 
Ed: 2.Ed 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Funteve 
Da: 1986 
No: Bibliografia: P.127; It 
As: Professores Formagao 

Televisao Na Educagao 
Radio Na Educac;ao 
Ensino De Primeiro Grau 

Bi: Unesp/Cepel 

Un: Unesp 
Au: Amorim, Placida Leopoldina Ventura 

Pontiffcia Universidade Cat6fica De 
Campinas. Faculdade De 

Biblioteconomia. 



Ti: Biblioteca E A lntera<;ao Televisao 
Leitura 
Tp:Tese 
Lp: Campinas 
Cp: [S.N.] 
Da: 1982 
Pg:99p 
No: Orientador: AntOnio Suarez Abreu; 
Disserta<;ao (Mestrado) 

Pontificia Universidade Cat61ica De 
Campinas. Faculdade De 

Biblioteconomia, 1982 
Te: Orientador: Abreu, Antonio Suarez. Grau: 
Mestrado 
As: Leitura 

Televisao Na Educa<;ao 
Bi: Unesp/Ffc-Bt 

Un: Unesp 
Au: Nobre, Freitas 
Ti: Lei Da lnforma<;ao :Lei Da lmprensa, 
Radio, Televisao E Agencias 
De Noticias 

Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Saraiva 
Da: 1968 
Pg:304p 
No: It 
As: lmprensa Brasil. Legisla<;ao 

Radiojornalismo Brasil. Legisla<;ao 
Televisao Brasil. Legislaqao 

Bi: Unesp/Gid-Bt 

Un: Unesp 
Au: Arias Ruiz, Anibal 
Ti: El Mundo De La Television 
Tp: Livro 
Lp: Madrid 
Cp: Guadarrama 
Da: 1971 
Pg:399p 
Pa:Espanha 
As: Televisao Aspectos Socials 

Televisao Na Educa<,;ao 
Televisao 

Bi: Unesp/Fclas-Bt 

Un: Unesp 
Au: Planque, Bernard 
Ti: Tecnicas Audiovisuais De Ensino :Um 
Guia Pratico Para Os 

Professores E Os Educadores 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 

Da: 1974 
Pg:99p 
No: It 
As: Tecnologia Educacional 

Televisao Educativa 
Gravador 

Bi: Unesp/Fclar-Bt 

Un: Unesp 
Au: Bluem, A. William 
Ti: Como Fazer Televisao :Pianejamento, 
Produ<;ao,Execu<,;ao 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Letras & Letras 
Da: 1965 
Pg:268p 
ld: Portugues 
No: Tradu<;ao De : Television In The Public 
Interest; It 
As: Televisao Produc;:ao E Dire<;ao 
Bi: Unesp/Fclar-Bt 

Un: Unicamp 
Au: Stasheff, Edward 
Ti: 0 Programa De Televisao: Sua Dire<,;ao 
E Produ<,;ao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Epu : Edusp 
Da: 1978 
Pg: Xv, 276p 
Pa: Brasil 
ld: Portugues 
No: Tradu<;ao De: The Television Program : 
Its Direction And Production 
As: Televisao- Programas 

Televisao - Produ<;ao E Dire<;ao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Fischer, Rosa Maria Bueno 

lnstituto De Estudos Avan<;ados Em 
Educa<;ao. Departamento De Filosofia Da 
Educa<;ao; Funda<;ao Getulio Vargas. 
Institute De Estudos Avan<,;ados Em 
Educac;:ao. Departamento De Filosofia Da 
Educac;:ao. 
Ti: 0 Mito Na Sala De Jantar : Leitura 
lnterpretativa Do Discurso lnfanto-Juvenil 
Sabre Televisao 
Tp:Tese 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Funda<,;ao Getulio Vargas, Institute De 
Estudos Avan<;ados Em 



Educaqao, Departamento De Filosofia Da 
Educa<{i'lo 
Da: 1982 
Pa: Brasil 
No: Dissertaqao (Mestrado) - Institute De 
Estudos Avanqados Em 

Educaqao, Departamento De Filosofia Da 
Educa<{i'lo 
Te: Grau: Mestrado 
As: Televisao Na Educaqao 

Televisao E Crianqas 
Televisao E Juventude 

Bi: Unicamp/EI 

Un: Unicamp 
Au: Tinhorao, Jose Ramos 
Ti: Musica Popular :Do Gramofone Ao Radio 
ETv 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Atica 
Da: 1981 
Pg:215p 
Pa: Brasil 
As: Musica Popular - Brasil - Historia E 
Critica 

Registros Sonoros, Industria De - Brasil 
Musica No Radio- Brasil - Historia E Critica 
Musica Na Televisao - Brasil - Historia E 

Critica 
Bi: Unicamp/la Unicamp/Bc-Ce 

Un: Unicamp 
Au: Pignatari, Decio 
Ti: Signagem Da Televisao 
Tp: Livro 
Ed: 3aEd 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1984 
Pg: 191p. 
Pa: Brasil 
No: Contem Dados Biograficos 
As: Televisao, Programas De - Brasil -
Criticas 
Bi: Unicamp/la 
Co: Uc Bn000553115 
Un: Unicamp 
Au: Couceiro, Solange Martins 

Universidade De Sao Paulo. Faculdade De 
Filosofia, Letras E Ciencias Humanas. 
Ti: 0 Negro Na Televisao De Sao Paulo 
:Um Estudo De Relagoes Raciais 
Tp: Livro 
Lp: [S€to Paulo] 

Cp: Usp, Faculdade De Filosofia, Letras E 
Ciencias Humanas 
Da: 1983 
Pg: 133p. 
Pa: Brasil 
As: Negros - Sao Paulo (Sp) 

Televisao, Estagoes De- Sao Paulo (Sp) 
Comunicagao De Massa E Relagoes 

Raciais - Sao Paulo (Sp) 
Bi: Unicamp/Bc 

Unicamp/Bc-Pe 
Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Carneiro, Glauco 

Sao Paulo (Estado). Secretaria De 
Promogao Social. Assessoria Da 
Comunicagao Social. 
Ti: Televisao :0 Desafio De Servir A 
Comunidade 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Assessoria De Comunicagao Social Da 
Secretaria Da Promogao Social 
Da: 1978 
Pg: 44p. 
Pa: Brasil 
No: "Exposi<;ao Para 0 Painel Sabre 
Televisao E Educagao, Promovido Pela 
Escola Superior De Guerra, No Rio De 
Janeiro, A 23 De Agosto 

De 1978." 
As: Televisao - Brasil - Discursos, Ensaios, 
Conferencias. Aspectos Socials Televisao Na 
Educagao - Brasil - Discursos, Ensaios, 
Conferencias 
Bi: Unicamp/Bc 

Un: Unicamp 
Au: Fischer, Rosa Maria 
Ti: 0 Milo Na Sala De Jantar :Leitura 
lnterpretativa Do Discurso lnfanto-Juvenil 
Sabre Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Porto Alegre 
Cp: Movimento 
Da: 1984 
Pg: 131p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao Na Educagao 

Televisao E Criangas 
Televisao E Juventude 

Bi: Unicamp/Fe 
Un: Unicamp 
Au: Campedelli, Samira Youssef 
Ti: A Telenovela 



Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Atica 
Da: 1985 
Pg: 96p. 
Pa: Brasil 
As: Novelas De Radio E Televisao - Brasil 
Bi: Unicamp/Fe 
Unicamp/EI 
Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Simoes, lnima Ferreira 

Funarte. 
Ti: Urn Pais No Ar :Historia Da Tv Brasileira 
Em Tres Canals 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo; [Rio De Janeiro] 
Cp: Brasiliense; Funarte 
Da: 1986 
Pg: 323p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil - Historia. Esta96es 
Teledifusao - Brasil - Historia 

Bi: Unicamp/Fef 

Un: Unicamp 
Au: Assmann, Hugo Associa9ao Mundial De 
Comunicavao Crista. Regiao America Latina 
E 
Caribe. 

Ti: A lgreja Eletronica E Seu lmpacto Na 
America Latina :Convite A Um 

Estudo 
Tp: Livre 
Lp: Petr6polis, Rj; [S.L.] 
Cp: Vozes; Associa9ao Mundial De 
Comunicavao Crista Da America Latina 
E Caribe 

Da: 1986 
Pg: 215p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao Na Religiao 

Radio Na Religiao 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Fernandes, lsmael 
Ti: Memoria Da Telenovela Brasileira 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1987 
Pg:521p 
Pa: Brasil 

As: Novelas De Radio E Televisao- Brasil
Historia 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Sodre, Muniz 
Ti: Televisao E Psicanalise 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Atica 
Da: 1987 
Pg: 79p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Aspectos Psicol6gicos 
Bi: Unicamp/Fe 
Unicamp/la 
Unicamp/EI 

Un: Unicamp 
Au: Bastes, Laura 
Ti: A Crianva Diante Da Tv :Um Desafio 
ParaOs Pais 
Tp: Livre 
Lp: Petr6polis, Rj 
Cp: Vozes 
Da: 1988 
Pg: 117p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao E Crian9as 

Televisao - Aspectos Psicol6gicos 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Macedo, Claudia; Falcao, Angela; 
Almeida, Candido Jose Mendes De 
Ti: Tv Ao Vivo :Depoimentos 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1988 
Pg: 302p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil - Discursos, Ensaios, 
Conferencias 
Bi: Unicamp/lfch 

Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Greenfield, Patricia Marks 
Ti: 0 Desenvolvimento Do Raciocinio Na Era 
Da Eletronica :Os Efeitos 
Da Tv, Computadores E Videogames 

Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Summus 
Da: 1988 



Pg: 162p 
Pa: Brasil 
ld: Portugues 
No: TradU<;:ao De: Mind And Media : The 
Effects Of Television, Computers And Video 
Games 
As: Comunica<;>ao De Massa E Crian<;>as 

Televisao E Crian<;>as 
Video Games 
Crian<;>as - Desenvolvimento 
Computadores E Crian<;>as 

Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Ortiz, Renato 
Ti: Telenovela :Historia E Produ<;>ao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1989 
Pg: 197p 
Pa: Brasil 
As: Novelas De Radio E Televisao - Brasil 

Novelas De Radio E Televisao - Historia 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Rezende, Ana Lucia Magela De 
Ti: A Teve E A Crian<;>a Que Te Ve 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cortez 
Da: 1989 
Pg: 101p 
Pa: Brasil 
No: "Premio Roquete Pinto 1987, Funteve
Mec.11 
As: Televisao - Aspectos Psicologicos 

T elevisao E Crian<;as 
Televisao Na Educa<;>ao 

Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Rocco, Maria Thereza Fraga 
Ti: A Linguagem Autoritaria: Televisiio E 
Persuasao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1989 
Pg: 200p. 
Pa: Brasil 
No: Subtftulo Retirado Da Capa 
As: Televisao- Brasil. Programas 

Publicidade Em Televisao - Brasil -
Linguagem 

Persuasao (Ret6rica) 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Mattelart, Armand 
Ti: 0 Carnaval Das lmagens :A Fic<;>ao Na Tv 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1989 
Pg: 206p. 
Pa: Brasil 
No: Tradu<;>ao De: Le Carnaval Des Images 
As: Televisao - Brasil. Aspectos Socials 

Rede Globo De Televisao 
Novelas De Radio E Televisiio - Brasil. 

Aspectos Socials 
Bi: Unicamp/Fef 

U nicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Sodre, Muniz 
Ti: A Maquina De Narciso 
lndivfduo E Poder No Brasil 
Tp: Livro 
Ed: 2aEd 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cortez 
Da: 1990 
Pg: 141p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao 

Televisao, 

Televisao- Aspectos Psicol6gicos 
Televisao E Polftica 

Poder (Ciencias Socials) 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Leal, Ondina Fachel 
Ti: A Leitura Social Da Novela Das Oito 
Tp: Livro 
Ed:2.Ed 
Lp: Petr6polis, Rj 
Cp: Vozes 
Da: 1990 
Pg: 133p., [15JP. De Estampas 
Pa: Brasil 
No: Originalmente Apresentada Como 
Disserta<;>ao Do Autor (Mestrado
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sui) 
Te: Grau: Mestrado 
As: Novelas De Radio E Televisao - Brasil. 
Aspectos Socials 

Comunica<;>ao De Massa- Brasil 
Bi: Unicamp/lfch 



Un: Unicamp 
Au: Novaes, Adauto 

Sao Paulo (Sp). Secretaria Municipal De 
Cultura. 
Ti: Rede lmaginaria Televisao E 
Democracia 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Secretaria Municipal De Cultura 
Companhia Das Letras 
Da: 1991 
Pg: 315p. 
Pa: Brasil 
As: Televisao Aspectos Psicol6gicos, 
Sociais, 

lnfluencia, Brasil 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Klagsbrunn, Marta; Resende, Beatriz 

Universidade Federal Do Rio De Janeiro. 
Centro lnterdisciplinar De Estudos 
Contemporaneos; Museu Da lmagem E Do 
Som (Rio De Janeiro, Rj). 
Ti: A Telenovela No Rio De Janeiro, 1950-
1963 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Ufrj, Centro lnterdisciplinar De Estudos 
Contemporaneos : Mis 
Da: 1991 
Pg: 183p 
Pa: Brasil 
As: Novelas De Radio E Televisii.o- Rio De 
Janeiro (Estado) - Historia Artistas De 
Televisii.o - Rio De Janeiro (Estado) -
Entrevistas 
Bi: Unicamp/EI 

Un: Unicamp 
Au: Leal Filho, Laurindo 

Pontificia Universidade Cat61ica De Sao 
Paulo. 
Ti: A Cultura Da Tv 
Tp: Tese 
Lp: Sao Paulo 
Cp: [S.N.] 
Da: 1986 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Octavio Ianni; Dissertaqao 
(Mestrado)- Pontificia 
Universidade Cat61ica De Sao Paulo 

Te: Orientador: Ianni, Octavio. Grau: 
Mestrado 

As: Televisao- Aspectos Sociais 
Cultura De Massa 

Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Oliveira, Dennison De 

Universidade Estadual De Campinas. 
lnstfiuto De Filosofia E 
Ciencias Humanas. 

Ti: Estado E Mercado Na Radiodifusao 
Tp:Tese 
Lp: Campinas [Sp 
Cp: S.N.] 
Da: 1990 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Sebastiao Carlos Velasco E 
Cruz; Disserta<;;ao Mestrado)-Universidade 
Estadual De Campinas, Institute De Filosofia 
E Ciencias Humanas 
Te: Orientador: Cruz, Sebastiao Carlos 
Velasco E. Grau: Mestrado 
As: Radiodifusao Aspectos Politicos 

Estaqao De Televisao Aspectos Politicos 
Bi: Unicamp/lfch 

Unicamp/Bc 

Un: Unicamp 
Au: Leal Filho, Laurindo 
Ti: Atras Das Cameras :Rela<;;oes Entre 
Cultura, Estado E Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Summus 
Da: 1988 
Pg:97p 
Pa: Brasil 
As: T elevisao - Aspectos Socials 

Televisao- Historia 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Ti: Women And Media Decision-Making :The 
Invisible Barriers 
Tp: Livro 
Lp: Paris 
Cp: Unesco 
Da: C1987 
Pg:121p 
Pa: Franqa 
As: Mulheres Na Televisao 

Mulheres- Condi<;;oes Socials 
Mulheres Na Comunica<;;iio De Massa 
Mulheres- Emprego 

Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 



Au: Arnold, Erick 
Ti: Competition And Technological Change In 
The Television Industry 

:An Empirical Evaluation Of Theories Of 
The Firm 
Tp: Livro 
Lp: London 
Cp: Macmillan 
Da: C1985 
Pg:234p 
Pa: Reino Unido 
As: Televisao- Industria 
Bi: Unicamp/lg 

Un: Unicamp 
Au: Marcondes Filho, Ciro 
Ti: Televisao :A Vida Pelo Video 
Tp: Livro 
Ed:4. Ed 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Moderna 
Da: 1990 
Pg: 119p 
Pa: Brasil 
As: Televisao -Aspectos Socials 

Televisao -Aspectos Psicol6gicos 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Even, Martin 
Ti: L'espagne Et Sa Television 
Tp: Livro 
Lp: Paris; Seyssel 
Cp: Ina; Champ Vallon 
Da:C1989 
Pg: 158p 
Pa: Fran9a 
As: Televisao- Espanha 
Bi: Unicamp/la 
Co: Uc Cm000048249 
39/611 
lr: Unibibli/37995 
Un: Unicamp 
Au: Charon, Yvan 
Ti: L'interview A La Television 
Tp: Livro 
Lp: Paris 
Cp: Cfpj 
Da: 1989 
Pg:94p 
Pa: Fran9a 
As: Entrevistas Em Televisao 

Entrevistas (Jornalismo) 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 

Au: Aikin, Glyn 
Ti: Sound Techniques For Video And Tv 
Tp: Livro 
Ed:2.Ed 
Lp: London ; Boston 
Cp: Focal 
Da: C1989 
Pg:240p 
Pa: Reino Unido 
As: Som - Registros E Reprodug6es 

Televisao - Produc;ao E Direqao 
Engenharia Acustica 

Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Blum, Richard A 
Ti: Primetime :Network 
Programming 
Tp: Livro 
Lp: Boston ; London 
Cp: Focal 
Da: C1987 
Pg: 226p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao - Programas 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Blum, Richard A 

Television 

Ti: Working Actors :The Craft Of Television, 
Film, And Stage Performance 
Tp: Livro 
Lp: Boston ; London 
Cp: Focal 
Da:C1989 
Pg: 153p 
Pa: Estados Unidos 
As: Representac;ao Cinematografica 

Representac;ao Para Televisao 
Atores - Estados Unidos - Entrevistas 

Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Ti: Signal Processing Of Hdtv 
Tp: Livro 
Lp: Amsterdam 
Cp: North-Holland 
Da: C1988 
Pg: 698p 
Pa: Holanda 
No: Trabalho Apresentado No: Second 
lnternacional Workshop On Signal 
Processing Of Hdtv, L'aquita, Italy, 29 
February-2 March, 1988 
As: Televisao De Alta Definic;ao 
Bi: Unicamp/Bae 



Un: Unicamp 
Au: King, Gordon John 
Ti: lntroduccion A La Television 
Tp: Livro 
Lp: Barcelona 
Cp: Labor 
Da: C1976 
Pg:180p 
Pa: Espanha 
ld: Espanhol 
No: Tradw;:ao: Beguinner's Guide To 
Television 
As: Televisao - Tecnologia 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Kaminsky, Stuart M 
Ti: Writing For Television 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Dell Trade 
Da: C1988 
Pg:211p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao - Autoria 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Astre, Georges-Albert 
Ti: Problems De La Television 
Tp: Livro 
Lp: Paris 
Cp: Minard 
Da: 1962 
Pg:95p 
Pa: Fran<;a 
As: Televisao 

Cinema Na Televisao 
Adapta<;6es Para A Televisao 

Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Chambers, Everett 
Ti: Producing Tv Movies 
Tp:Livro 
Lp: Los Angeles 
Cp: E.C.Productions 
Da: 1988, Ci986 
Pg:229p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao- Produ<;ao E Diregao 

Cinema Na Televisao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 

Au: Shanks, Bob 
Ti: The Primal Screen :How To Writh, Sell, 
And Produce Movies For Television, With 
Complete Script Of Drop-Out Father 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: F. Columbine 
Da:C1986 
Pg:414p 
Pa: Estados Unidos 
As: Cinema Na Televisao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Dargnies, Sylvie 
Ti: Les Chiffres-Cies De La Television 
Francaise :1988-1989 
Tp: Livro 
Lp: [Paris] 
Cp: Ina; Csa 
Da: [198-?] 
Pg: 158p 
Pa: Fran<;a 
As: Teledifusao - Franca 

Televisao - Programas 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Abramson, Albert 
Ti: The History OfTelevision, 1880 To 1941 
Tp: Livro 
Lp: Jefferson 
Cp: Mcfarland 
Da:C1987 
Pg:354p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao - Historia 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Le Diberder, Alain 
Ti: Briser Les Chaines :Une Introduction A 
L'apres-Television 
Tp: Livro 
Lp: Paris 
Cp: Decouverte 
Da:C1988 
Pg: 170p 
Pa: Fran<;a 
As: Televisao 

Televisao - Aspectos Economicos 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Ellis, John 



Ti: Visible Fictions :Cinema, Television, 
Video 
Tp: Livro 
Lp:London 
Cp: Routledge 
Da: 1988, C1982 
Pg: 295p 
Pa: Reino Unido 
As: Cinema Cinema Na Televisao 

Teledifusao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Millerson, Gerald 
Ti: Lighting For Television And Motion 
Pictures 
Tp: Livro 
Ed:2.Ed 
Lp:London 
Cp: Focal 
Da: 1989, C1982 
Pg:391p 
Pa: Reino Unido 
As: Televisao - llumina<;ao 

Cinematografia- lluminagao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Schmidt, Rosemarie 
Ti: Television Advertising And Televangelism 
:Discourse Analysis Of Persuasive Language 
Tp: Livro 
Lp: Amsterdam ; Philadelphia 
Cp: J. Benjamins 
Da: 1986 
Pg:88p 
Pa: Holanda 
As: Persuasao (Ret6rica) Propaganda Pela 
Televisao - Linguagem, Televisao Na 
Religiao 
Evangelizagao - Linguagem 

Bi: Unicamp/EI 

Un: Unicamp 
Au: Tardy, Michel 
Ti: 0 Professor E As lmagens 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cu~rix : Usp 
Da: 1976 
Pg:123p 
Pa: Brasil 
ld: Portugues 
No: Tradugao De : Le Professeur Et Les 
Images 
As: Cinema Na Educac;:ao 

Televisao Na Educa<;ao 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Carrera Alarcon, Juana Elizabeth 

Universidade Estadual De Campinas. 
Faculdade De Educagao. 
Ti: Festas Equatorianas Na Tv, Na Escola E 
Na Fala Dos Alunos 
Tp:Tese 
Lp: Campinas [Sp 
Cp: S.N.) 
Da: C1992 
Pa: Brasil 
As: Televisao E Crian<;as Comunica<;ao De 
Massa E Crian<;as. Festas Populares -
Equador 
Bi: Unicamp/Bc/ Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Prizendt, Benjamin Universidade 
Estadual De Campinas. Faculdade De 
Educac;:ao. 
Ti: Projeto Telescola :Recurso Ou Controle 
Do Professor 
Tp:Tese 
Lp: Campinas, [Sp] 
Cp: [S.N.) 
Da: 1984 
Pa: Brasil 
As: Escolas De 1o. Grau Televisao Na 
Educa<;ao 
Bi: Unicamp/Fe/ Unicamp/Bc 

Un: Unicamp 
Au: Mattos, Sergio 
Ti: Um Perfil Da Tv Brasileira :40 Anos De 
Historia : 1950-1990 
Tp: Livro 
Lp: Salvador 
Cp: Abap ; A Tarde 
Da:C1990 
Pg:85p 
Pa: Brasil 
As: Televisao- Brasil- Historia- 1950-1990 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Bretz, Rudy 
Ti: Treinamento De Pessoal Para Tv 
Educativa: Um Modele Piloto 
Tp: Livro 
Lp: Brasilia, Df 
Cp: lpea 
Da: 1973 
Pg:85p 



Pa: Brasil 
As: Televisao Na Educa<;ao 

Pessoal - Treinamento 
Bi: Unicamp/Bc 

Un: Unicamp 
Au: Clark, Walter 
Ti: 0 Campeao De Audi€mcia 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Best Seller 
Da: C1991 
Pg:420p 
Pa: Brasil 
As: Diretores E Produtores De Televisao -
Brasil - Biografia/ Clark, Walter 
Bi: Unicamp/Fe I lfch 

Un: Unicamp 
Au: Witherspoon, John P 
Ti: lnstalaciones De Television Educativa 
:Guia Para Una Programacion 
Tp: Livro 
Lp: Mexico, Df 
Cp: Diana: A.I.D. 
Da: 1972 
Pg: 102p 
Pa: Mexico 
No: Tradu<;ao De : Instructional Television 
Facilities 
As: Televisao Na Educa<;ao/ Televisao -
Programas De Interesse Publico 
Bi: Unicamp/Bc Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Requena, Jesus Gonzales 
Ti: El Discurso Televisivo :Espetaculo De La 
Posmodernidad 
Tp: Livro 
Lp: Madrid 
Cp: Catedra 
Da: C1992 
Pg: 167p 
Pa:Espanha 
As: Televisiio Discursos, Ensaios, 
Conferencias 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Gitlin, Todd 
Ti: Watching Television :A Pantheon Guide 
To Popular Cu~ure 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Pantheon 
Da: 1987,C1986 

Pg: 248p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao- Estados Unidos. Programas 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Bicudo, Neusa Maria Dias 
Ti: Psicopedagogia Da Televisiio: 
Televisao, Radio, Material Grafico 
Tp: Livro 
Ed:2.Ed 
Lp: Sao Jose Dos Campos 
Cp: lnpe 
Da: 1975 
Pg:416p 
Pa: Brasil 
As: Televisao Na Educa<;ao 
Psicopedagogia 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Ti: Rede Globo. Central De Jornalismo. 
/Manual De Telejornalismo 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Tv Globo 
Da: 1985, C1984 
Pg: 91p 
Pa: Brasil 
As: Jornalismo - Brasil/ Telejornalismo 

Reda<;ao De Textos Para Televisao 
Bi: Unicamp/EI 

Un: Unicamp 
Au: Dunnett, Peter J. S 
Ti: The Worlds Television Industry :An 
Economic Amalysis 
Tp: Livro 
Lp: London; New York 
Cp: Routledge 
Da: 1990 
Pg:246p 
Pa: Reino Unido 
No: A Biblioteca Do lfch 
Reimpressao De 1993 
As: Televisiio- Ee.Uu. 
Economicos{ Televisiio -
Governamental 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Soskin, Joseph 

Possui A 

Aspectos 
Politica 

Ti: Samba :The Rise E Demise Of An 
American Jester 
Tp: Livro 
Lp: New York; Oxford 



Cp: Oxford Univ. 
Da: 1986 
Pg: 252p 
Pa: Estados Unidos 
As: Apresentadores (Teatro, Televisao, Etc.) 
- Ee.Uu- Biografia. Negros Sambo (Carater 
Ficticio)/ Artes Cenicas - NegroS/ Cultura 
Popular/Estereotipo (Psicologia) 
Rela<;;6es Raciais 

Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Trapnell, Coles 
Ti: Teleplay :An Introduction To Television 
Writing 
Tp: Livre 
Lp: San Francisco 
Cp: Chandler 
Da: C1966 
Pg:245p 
Pa: Estados Unidos 
As: Reda<;;ao De Textos Para Televisao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Ti: Da Literatura A Tv 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: ldart 
Da: 1981 
Pg:114p 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Oliveira Junior, Wenceslao Machado De 

Universidade Estadual De Campinas. 
Faculdade De Educa9ao. 
Ti: A Cidade (Tele) Perdida :Em Busca Da 
Atuallmagem Do Urbano 
Tp:Tese 
Lp: Campinas, [Sp 
Cp: S.N.] 
Da: 1994 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Vani Moreira Kenski; 
As: Vida Urbana Cidades E Vilas Espacos 
Urbanos - Desenhos Comunica<;;ao E Massa 

Televisao E Crian<;;as 
Bi: Unicamp/Bc Unicamp/Fe 

Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 

Au: Albert, Pierre 
Ti: Historia De La Radio Y La Television 
Tp: Livre 
Lp: Mexico, D.F 
Cp: Fondo De Cutt. Economica 
Da: 1993 
Pg: 176p 
Pa: Mexico 
ld: Espanhol 
No: Tradu<;;ao De: Histoire De La Radio
Television 
As: Radiodifusao Radio- Historia Teledifusao 

Televisao - Historia Comunica<;;ao De 
Massa 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Esquenazi, Rose 
Ti: No Tunel Do Tempo :Uma Memoria 
Afetiva Da Tv Brasileira 
Tp: Livre 
Lp: Porto Alegre 
Cp: Artes E Oficios 
Da: 1993 
Pg: 184p 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Barros, Sonia Miceli Pessoa De 

Universidade De Sao Paulo. Faculdade De 
Filosofia, Letras E Ciencias Humanas. 
Ti: lmitagao DaVida :(Pesquisa Explorat6ria 
Sobre A Telenovela No Brasil) 
Tp: Tese 
Lp: Sao Paulo 
Cp: [S.N.] 
Da: 1974 
Pa: Brasil 
Grau: Mestrado 
As: Telenovelas - Historia,Programas 

Industria Guttural 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Holtz, Celia Maria De Oliveira 

lnstttuto De Pesquisas Espaciais (Brasil). 
Ti: Avalia<;;ao Do Programa De Treinamento 
De Equipe Em Tel Educa<;;ao Para A 
Seec/Rn- Projeto Atele 
Tp: Tese 
Lp: Sao Jose Dos Campos 
Cp: lnpe 
Da: 1978 
Pa: Brasil 



No: Trabalho Sobre 0 Desenvolvimento De 
Um Estudo De Avaliaqao Do Programa De 
Treinamento De Uma Equipe lnterdisciplinar 
Em Teleducac;:ao Para A Seec/Rn 
Te: Orientador: Holtz, Celia Maria De 
Oliveira. Grau: Mestrado 
As: Tecnologia Educacional 

Rio Grande Do Norte. Secretaria De 
Educaqao E Cultura 

Recursos Humanos 
Televisao Na Educaqao 
Formac;:ao Profissional 

Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Wells, Alan 
Ti: Picture-Tube Imperialism? :The Impact Of 
U. S. Television On 

Latin America 
Tp: Livro 
Lp: Maryknoll, N. Y 
Cp: Orbis 
Da: C1972 
Pg: 197p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao- Estados Unidos 

Televisao- America Latina 
Bi: Unicamp/Bc-Pe 

Un: Unicamp 
Au: Ramos, Jose Mario Ortiz 
Ti: Televisiio, Publicidade E Cultura De 
Massa 
Tp: Livro 
Lp: Petropolis 
Cp: Vozes 
Da: C1995 
Pg: 293p 
Pa: Brasil 
As: Cultura Popular Cultura De Massa 

Televisao - Aspectos Sociais 
Publicidade - Aspectos Sociais 

Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Daniel, Taunay 

Universidade Estadual De Campinas. 
Institute De Artes. 
Ti: Televisao E Comunicaqao Cientifica 
Tp: Tese 
Lp: Campinas, [Sp 
Cp: S.N.] 
Da: 1995 
Pa: Brasil 

No: Orientador: Etienne G. Samain; 
Dissertac;:ao (Mestrado)- Universidade 
Estadual De Campinas, Institute De Artes 
Te: Orientador: Samain, Etienne Ghislain. 
Grau: Mestrado 
As: Televisao 

Comunicac;:ao 
Bi: Unicamp/Bc 
Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Abreu, Ana Carolina Santini De 

Universidade De Sao Paulo. Escola 
Comunicaqao E Artes. 

De 

Ti: Modernizaqao, Multinacionais E 
Publicidade Rural 
Macrosemi6tica 
Tp: Tese 
Lp: Sao Paulo 
Cp: [S.N.] 
Da: 1992 
Pa: Brasil 

:Uma lnterpretaqao 

No: Orientador: Ivan Santo Barbosa; Tese 
(Doutorado) - Universidade De Sao Paulo, 
Escola De Comunicaqao E Artes 
Te: Orientador: Barbosa, Ivan Santo. Grau: 
Doutorado 
As: Publicidade 

Propaganda Pela Televisao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Guimaraes, Helio De Seixa 

Universidade Estadual De Campinas. 
Institute De Estudos Da linguagem. 
Ti: Literatura Em Televisiio: Uma Historia 
Das Adaptaq6es De Textos Literarios Para 
Programas De Tv 
Tp:Tese 
Lp: Campinas, Sp 
Cp: [S.N.] 
Da: 1995 
Pg: 1 v.(Varias Paginaq6es) 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Berta Waldman; Dissertac;:ao 
(Mestrado) - Universidade 

Estadual De Campinas, Institute De 
Estudos Da Linguagem 
Te: Orientador: Waldman, Berta. Grau: 
Mestrado 
As: Literatura E Comunicac;:ao De Massa 

Televisao- Programas 
Adaptac;:6es Para A Televisao 

Bi: Unicamp/Bc 
Unicamp/EI 



Un: Unicamp 
Au: Dorr, Aimee 
Ti: Television And Children :A Special 
Medium For A Special Audience 
Tp: Livro 
Lp: Bervely Hills 
Cp: Sage 
Da: 1986 
Pg:160p 
Pa: Estados Unidos 
As: Televisao - Programas Para Crianc;as 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Albert, Pierre 
Ti: Historia De La Radio Y La Television 
Tp: Livro 
Lp: Mexico, D.F 
Cp: Fondo De Cult. Economica 
Da: C1992 
Pg: 176p 
Pa: Mexico 
As: Radiodifusao Radio Historia 
Teledifusao 

Televisao - Historia Comunicac;:ao De 
Massa 
Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Alves, Gloria Da Anunciac;:ao 

Universidade De Sao Paulo. Faculdade De 
Filosofia, Letras E 
Ciencias Humanas. 

Ti: Cidade, Como Te Ver? 
Tp:Tese 
Lp: Sao Paulo 
Cp: [S.N.] 
Da: 1992 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Ana Fani Alessandri Carlos; 
Dissertac;:ao (Mestrado) - Universidade De 
Sao Paulo, Faculdade De Filosofia, Letras E 
Ciencias Humanas 
Te: Orientador: Carlos, Ana Fani A. (Ana 
Fani Alessandri). Grau: Mestrado 
As: Televisao - Comunicac;:ao - Processes 
Culturais - Audiencia - Comunicac;ao De 
Massa 
Espac;os Urbanos - Processes Cutturais 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Siqueira, Flailda Brito Garboggini 

Universidade Estadual De Campinas. 
Institute De Artes. 

Ti: A Mulher Margarina: Uma Representac;ao 
Dominante Em Comerciais De Tv Nos Anos 
70 E80 
Tp:Tese 
Lp: Campinas, [Sp 
Cp: S.N.] 
Da: 1995 
Pa: Brasil 
No: Orientador: Haydee 
Cardoso; Dissertac;ao 
Universidade Estadual 
Institute De Artes 

Dourado De Faria 
(Mestrado) 

De Campinas, 

Te: Orientador: Cardoso, Haydee Dourado 
De Faria. Grau: Mestrado 
As: Publicidade Propaganda Pela Televisao 

Mulheres Na Televisao Mulheres Na 
Industria Da Propaganda 
Bi: Unicamp/Bc 
Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Abramovich, Fanny 
Ti: 0 Estranho Mundo Que Se Mostra As 
Crianc;as 
Tp: Livro 
Ed: S.Ed 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Summus 
Da:C1983 
Pg: 164p 
Pa: Brasil 
As: Literatura lnfanto-Juvenil - Historia E 
Critica 

Teatro lnfanto-Juvenil Brasileiro- Historia E 
Critica 

Televisao Na Educac;ao - Brasil 
Brinquedos - Brasil 

Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Moles, Abraham Antoine 
Ti: Linguagem Da Cultura De Massas 
Televisao E Canc;ao 
Tp: Livro 
Lp: Petr6polis 
Cp: Vozes 
Da: 1973 
Pg: 177p 
Pa: Brasil 
No: Selec;ao De Ensaios Da Revista 
Communications 
As: Comunicac;ao De Massa Comunicac;ao 

Televisao - Aspectos Sociais Radio -
Bi: Unicamp/lfch 



Un: Unicamp 
Au: Planque, Bernard 
Ti: Tecnicas Audiovisuais De Ensino :Urn 
Guia Pratico Para Os Professores E Os 
Educadores 
Tp: Uvro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 
Da: 1974 
Pg:99p 
Pa: Brasil 
As: Tecnologia Educacional 

Televisao Educativa 
Gravador 

Bi: Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Solano, Cesar 
Ti: Mercado Brasileiro De Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Aracaju 
Cp: Universidade Federal De Sergipe 
Da: 1988 
Pg: 173p. : Grafs 
Pa: Brasil 
No: lnclui indice 
As: Televisao -Aspectos Economicos 
- Propaganda 
Bi: Unicamp/le 

Un: Unicamp 
Au: Cruz, Dulce Marcia 

Universidade Federal De Santa Catarina. 
Centro De Filosofia E Ciencias Humanas. 
Ti: A Rbs Em Santa Catarina: Estrategias 
PoHticas, Economicas E Culturais Na 
Conquista Do Mercado Televisivo Regional 
Tp: Tese 
Da: 1994 
Pa: Brasil 
No: Orientadora: Tamara Benakouche; 
Disserta9ao (Mestrado) Universidade 
Federal De Santa Catarina, Centro De 
Filosofia E Ciencias Humanas 
Te: Orientador: Benakouche, Tamara. Grau: 
Mestrado 
As: Televisao- Santa Catarina- Teses 

Rede Brasil Sui De Comunica96es 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Lima, Fernando Barbosa 
Ti: Televisao & Video 
Tp: Uvro 
Ed:2.Ed 
Lp: Rio De Janeiro 

Cp: J. Zahar 
Da: 1989 
Pg:78p 
Pa: Brasil 
No: Contem Dados Biograficos Dos Autores 
As: Televisao E Polftica - Brasil - Disc 

Brasil - Polltica E Governo - 1964-1985 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Seminario Latino-Americano De Educa9ao 

Para A Televisao, (2. 
Ti: Educa9ao Para Os Meios De 
Comunica9ao, Urn Problema Metodol6gico: 
Anais Do li Seminario Latino-Americano De 
Educa9ao Para A Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Abt 
Da: 1987 
Pg: 124p 
Pa: Brasil 
As: Comunica9ao Na Educa9ao 

Televisao Na Educa9ao 
Bi: Unicamp/Bc Unicamp/Fe 

Un: Unicamp 
Au: Coffelt, Kenneth 
Ti: Tecnicas De La Television Educativa 
Tp: Uvro 
Lp: Mexico, D.F 
Cp: Aid 
Da: 1971 
Pg: 63p 
Pa: Mexico 
ld: Espanhol 
No: Tradu9ao De: Basic Design And 
Utilization Of Instructional Television 
As: Televisao Na Educa9ao 
Bi: Unicamp/Fe 
Unicamp/Bc 

Un: Unicamp 
Au: Miceli, Sergio 
Ti: A Notte Da Madrinha 
Tp: Uvro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Perspectiva 
Da: 1972 
Pg:293p 
Pa: Brasil 
No: Originalmente Apresentado Como 
Disserta9ao Do Autor Ao Departamento De 
Ciencias Sociais Da Faculdade De Filosofia, 
Letras E Ciencias Humanas, Usp 



As: Comunicaqao De Massa - Aspectos 
Socials - Estudo De Casos Audiencias De 
Televisao-

Televisao - Brasil - Programas 
Bi: Unicamp/lfch Unicamp/Bc-Ce 

Un: Unicamp 
Au: Souza, Claudio Mello E 

Tv Globo (Rio De Janeiro, Rj). 
Ti: 15 Anos De Historia 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Tv Globo 
Da: C1984 
Pg: 351p 
Pa: Brasil 
No: "Os Trabalhos De Pesquisa, Entrevistas, 
Redaqao Final E Ediqao Oeste Livro Foram 
Feitos Por Claudio Mello E Souza, Com 
Exclusividade Para A Rede Globo De 
Televisao" 
As: Telejornalismo - Historia Jornalismo -
Televisao - Brasil - Historia 
Bi: Unicamp/lfch 

Un: Unicamp 
Au: Milanesi, Luiz Augusto 
Ti: 0 Paraiso Via Embratel: 0 Processo De 
lntegraqao De Uma Cidade Do Interior 
Paulista Na Sociedade De Consumo 
Tp: Livre 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Paz E Terra 
Da: 1978 
Pg:224p 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Brasil Transmissores E 
Transmissao 
Bi: Unicamp/Fef 
Un: Unicamp 
Au: Melo, Jose Marques De 
Ti: Comunica9ao De Atualidades :Tv E 
Cinema 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Usp, Escola De Comunicaq6es E Artes 
Da: 1972 
Pa: Brasil 
As: Comunicaqao De Massa Cinema 

Televisao 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Almeida, Candido Jose Mendes De 
Ti: Uma Nova Ordem Audiovisual :Novas 
Tecnologias De Comunicaqao 

Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Summus 
Da: 1988 
Pg: 106p 
Pa: Brasil 
As: Comunicagao Visual Televisao 
Aspectos Socials - Brasil - Historia 
Bi: Unicamp/la 

Un: Unicamp 
Au: Sodre, Muniz 
Ti: A Maquina De Narciso :( Televisao, 
lndividuo E Poder No Brasil) 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Achiame 
Da: C1984 
Pg.: 147p 
Pa: Brasil 
As: Televisao - Aspectos Psicol6gicos 
Politica Poder (Ciencias Socials) 

Bi: Unicamp/lfch 

Un:Usp 
Au: Torres Neto, Pedro 
Ti: Educagao Pela Teve 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Edig6es 0 Cruzeiro 
Da: 1971 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Meios Auxiliares De Ensino 

Televisao 
Bi: Usp/Fsp Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Carnegie Co Of New York 
Ti: Televisao Educativa: Urn Programa De 
A gao 
Tp: Livre 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Edig6es "0 Cruzeiro" 
Da: 1967 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Fsp 

Un: Usp 
Au: Milanesi, Luis Augusto; Coleqao Estudos 
Brasileiros; V.32 
Ti: Paraiso Via Embratel: 0 Progresso De 
lntegraqao De Uma Cidade Do Interior 
Paulista 



Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Paz E Terra 
Da: 1978 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Comunicagao De Massa Atraves Da 
Televisao 
Bi: Usp/Fflch-Fil 

Un:Usp 
Au: Moles, Abraham Antoine; Cole9ao 
Debates 
Ti: Rumos De Uma Cultura Tecnologica 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Perspectiva 
Da: 1973 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Comunicagao Mudanga Social 

Teoria Da lnformagao Historia Moderna 
(Ciencia E Tecnologia) Estrutura Social 
Televisao Arte E Tecnologia 
Bi: Usp/Fflch-Geo Usp/Eesc Usp/Fflch-Fil 
Usp/lp Usp/leb Usp/Fau Usp/Eca 

Usp/Mac 

Un: Usp 
Au: Miranda, Ricardo; Pereira, Carlos Alberto 
Messeder; 0 Nacional E 0 Popular Na 
Cultura Brasileira 
Ti: Televisao: As lmagens E Os Sons: No 
Ar, 0 Brasil 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Brasiliense 
Da: 1983 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 

Comunicagao De Massa (Meios - Aspectos 
Sociais) 
Bi: Usp/Fflch-Fil Usp/leb Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Gordon, George N 
Ti: Televisao Educativa 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Bloch 
Da: 1967 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Meios Auxiliares De Ensino 

Televisao Educativa 
Educagao Aberta 

Bi: Usp/Fe Usp/lp 
Usp/Ffclrp Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Berger, Rene 
Ti: Tele-Fissao Alerta A Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 
Da: 1979 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao 

Comunica9ao De Massa Atraves Da 
Televisao 
Bi: Usp/Esalq-Bc Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Palmer, Edward L; Dorr, Aimee 
Ti: Children And The Faces Of Television: 
Teaching, Violence, Selling 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Academic Press 
Da: 1980 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Educagao Artistica 

Televisao E Criangas 
Bi: Usp/Fe Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Avila, Carlos Rodolfo Amendola 
Ti: Teleinvasao: A Participa<fao Estrangeira 
Na Televisao Do Brasil 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cortez 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: 
Econ6micos) 
(Brasil) 

Telecomunicag6es(Aspectos 
Comunicagao Televisao 

Bi: Usp/Fe Usp/lp Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Baggaley, Jon 
Ti: Analisis Del Mensaje Televisivo 
Tp: Livro 
Ed:0002 
Lp: Barcelona 
Cp: Gustavo Gili 
Da: 1982 



Pa:Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/Fe Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Colombo, Furio; Punto Y Linea 
Ti: Television: La Realidade Como 
Espetaculo 
Tp: Livro 
Ed:0002 
Lp: Barcelona 
Cp: Gustavo Gill 
Da: 1976 
Pa:Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/Fe 

Un: Usp 
Au: Fischer, Rosa Maria Bueno 
Ti: Milo Na Sala De Jantar: Le'' "a 
lnterpretativa Do Oiscurso lnfanto-Jv 
Sobre Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: S.N. 
Da: 1982 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
No: Anos De Publicagao: 1984 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 

Mitologia E Milo Cultura Educat,;ao 
Televisao E Criangas Televisao E 

Juventude (Programagao lnfantil) 
Bi: Usp/Fe Usp/lp Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Geis, Michael L 
Ti: Language Of Television Adversiting 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Academic Press 
Da: 1982 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Fe 

Un: Usp 
Au: Aguiar, Wilson A 
Ti: lntrodugao A Tv: Produgao E Diregao De 
Programas 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Habitat 

Da: 1967 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisiio (Produ9iio E Dire9iio) 

Televisiio 
Bi: Usp/Fe Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Campos, Teresa Catarina De Goes 
Ti: Tv Nos Tornou Mais Humanos? 
Princfpios Da Comunica9iio Pela Tv 
Tp: Livro 
Lp: Recife 
Cp: Universidade 
Da: 1970 
Pa: Pernambuco 
ld: Portugues 
As: Televisiio 
Bi: Usp/Fe 

Un: Usp 
Au: Penteado, Helofsa Dupas 
Ti: Televisiio E Os Adolescentes: A 
Sedugao Dos lnocentes 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Feusp 
Da: 1983 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Adolescentes Sociologia Da Educagao 
Comunicagiio De Massa 

Televisao Educativa 
Bi: Usp/Fe Usp/leb Usp/Eca 

Au: Sodre, Muniz; Vozes Do Mundo 
Moderno; 16 
Ti: Monop61io Da Fala: Fungiio E Linguagem 
Da Televisiio No Brasil 
Tp: Livro 
Ed:0004 
Lp: Petr6polis 
Cp: Vozes 
Da: 1984 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Comunicagao De Massa Atraves Da 
Televisao 
Bi: Usp/Fe Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Gomes, Jussara Regina 
Ti: Leitura E Desenho De Cenografia Em Tv 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Fau 



Da: 1978 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao 
Bi: Usp/Fau 

Un:Usp 
Au: Sao Paulo (Cid). Sc. Dep lnformac;:ao 
Documentac;:ao artisticas; Centro Doc 
lnforma<;:ao Arte Brasileira Contemporanea 
(Bsp); Porto E Silva, Flavio Luiz. Coord 
Ti: Teleteatro Paulista Nas Decadas De 50 E 
60 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: !dart 
Da: 1981 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao 
Bi: Usp/Fau 

Un: Usp 
Au: Araujo, Carlos Brasil De 
Ti: Escritor, A Comunica<;:ao E 0 
Radiojomalismo: Caderno De 
Apontamentos 

Tp: Livro 
Lp: Brasilia 
Cp: Camara Dos Deputados 
Da: 1972 
Pa: Distrito Federal 
ld: Portugues 
As: Radio E Televisao 

Comunica<;:ao 
Bi: Usp/Fob Usp/Fea 

Un: Usp 
Au: Bower, Robert T 
Ti: Television And Public 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Holt, Rinehart And Winston 
Da: 1973 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (AudiE'mcia) 
Bi: Usp/Eca 

304/611 
lr: Unibibli/417315 
Un: Usp 
Au: Brown, Les 
Ti: Television: The Business Behind The Box 
Tp: Livro 
Lp: New York 

Cp: Harcourt Brace Jovanovich 
Da: 1971 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Cole, Barry G 
Ti: Television 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: The Free Press 
Da: 1970 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 
Co: Us 902794048 

Un: Usp 
Au: Colombo, Furio 
Ti: Rabia Y Television: Reflexiones Sobre 
Los Efectos lmprevistos De 

La Television 
Tp: Livro 
Lp: Mexico 
Cp: Gustavo Gili 
Da: 1983 
Pa: Mexico 
ld: Espanhol 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Erausquin, M Alfonso; Matilla, Luis; 
Vasquez, Miguel 
Ti: Teledependentes 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Summus Ed 
Da: 1983 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao E Criangas 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Ti: Etudio Sobre Las Preferencias E 
lntereses De Los Ninos Por Los 
Programas De Television 

Tp: Livro 
Lp: Santurce, Puerto Rico 
Cp: Depto lnstruccion Publica 
Da: 1976 
Pa: Bolivia 



ld: Espanhol 
As: Televisao E Crian9as 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Halloran, James 
Ti: Efectos De La Television 
Tp: Livro 
Lp: Madrid 
Cp: Nacional 
Da: 1974 
Pa: Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Liebert, Robert M; Neale, John M; 
Davidson, Emily S 
Ti: Early Window: Effects Of Television On 
Children And Youth 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Pergamon 
Da: 1973 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao E Crian9as 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Ti: Manual Da Televisao Walt Disney 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Abril 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Noll, Roger G; Peck, Merton J; 
Mcgowan, John J 
Ti: Economic Aspects Of Television 
Regulation 
Tp: Livro 
Lp: Washington 
Cp: D C, Brookings 
Da: 1973 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Schramm, Wilbur; Lyle, Jack; Parker, 
Edwin B 
Ti: Television In The Lives Of Our Children 
Tp: Livro 
Lp: Stanford 
Cp: Stanford University Press 
Da: 1968 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao E Crian9as 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Ti: Television And Human Behavior 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Columbia University Press 
Da: 1978 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Winick, Mariann Pezzella; Winick, 
Charles 
Ti: Television Experience: What Children 
See 
Tp: Livro 
Lp: Beverly Hills 
Cp: Sage 
Da: 1979 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao E Crian9as 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au:Cazeneuve,Jean 
Ti: Hombre Telespectador: 
Telespectador 
Tp: Livro 
Lp: Barcelona 
Cp: Gustavo Gili 
Da: 1977 
Pa:Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Barnouw, Erik 

Homo 

Ti: History Of Broadcasting In The United 
States 



Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Oxford University Press 
Da: 1966 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 

Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Bogart, Leo 
Ti: Age Of Television: A Study Of Viewing 
Habits And The Impact Of 

Television On American Life 

Tp: Livro 
Ed: 0003 
Lp: New York 
Cp: Frederick Ungar 
Da: 1956 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Fireman, Judy 
Ti: Tv Book: The Ultimate Television Book 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Workman 
Da: 1977 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Greenfield, Jeff 
Ti: Television: The First Fifty Years 
Tp: Livro 
Lp: New York 
Cp: Harry N Abrams 
Da: 1977 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 
Bi: Usp/Eca 
Un: Usp 
Ti: Anos 70: Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Europa 
Da: 1979 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
No: Anos De Publica9ao: 1980 

As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Ewald Filho, Rubens 
Ti: Filmes De Hoje Na Tv 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Global 
Da: 1975 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Fernandes, lsmael 
Ti: Memoria Da Telenovela Brasileira 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Propostal Editorial 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Mesqutta, Humberto 
Ti: Tupi: A Greve Da Fame 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cortez 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Vasconcelos, Myriam Brideiro De Moraes 
Ti: Televis6es De Pernambuco: Estudos 
S6cio-Educacionais 
Tp: Livro 
Lp: Recife 
Cp: Centro Reg Pesq Educacionais Do 
Recife 
Da: 1966 
Pa: Pernambuco 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 



Un:Usp 
Au: Aguilera Gamoneda, Joaquin De 
Ti: Educacion Por Television: Un Servicio 
Publico Desatendido 
Tp: Livro 
Lp: Pamplona 
Cp: Universidade De Navarra 
Da: 1980 
Pa:Espanha 
ld: Espanhol 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Arenas, Pedro Jose 
Ti: Television Y Nuestra Conducta Cotidiana: 
Seus Efectos Sobre 
Ninos, Adolescentes Y Adultos 

Tp: Livro 
Lp: Argentina 
Cp: Editorial Cuarto Mundo 
Da: 1975 
Pa: Argentina 
ld: Espanhol 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Britto, Luiz Navarro De 
Ti: Tel Educac:;ao: 0 Uso De Satelites: 
Politica, Poder, Direito 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: T A Queiroz, Ed 
Da: 1981 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Ti: Encontro Tel Educaqao E Universidade, 
1., Porto Alegre, 1972 
Tp: Livro 
Lp: Porto Alegre 
Cp: Ufrs 
Da: 1972 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Eca 
Un:Usp 
Au: Lola Junior, Mauricio Gabriel 
Ti: 10 Anos De Televisao Educativa 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 

Cp: Eca/Usp 
Da: 1982 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Reis, Taunay Drummond Coelho 
Ti: Tel Educa<;ao Brasil, 1958-70: 
Organiza<;ao E Planejamento 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: S.N. 
Da: 1972 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Ti: Tel Educaqao No Brasil: Um 
Documentario 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Mec/lnep 
Da: 19-? 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Campos, Theresa Catharina De Goes 
Ti: lv Nos Tornou Mais Humanos? Princfpios 
Da Comunicaqao Pela Tv 
Tp: Livro 
Lp: Recife 
Cp: Universidade Federal De Pernambuco 
Da: 1970 
Pa: Pernambuco 
ld: Portugues 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Tilburg, Joao Luis Van 
Ti: Para Uma Leitura Critica Da Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Paulinas 
Da: 1984 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 



Un: Usp 
Ti: Televisao No Ceara: 1959-1966, Historia 
Viva 
Tp: Uvro 
Lp: Fortaleza 
Cp: Secretaria De Comunica9ao Social 
Da: 1985 
Pa: Ceara 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Ti: Television And Social Behavior: An 
Annotated Bibliography Of Research 
Focusing On Television's Impact On Children 
Tp: Uvro 
Lp: Rockville 
Cp: U S Dep Of Health, Education Welfare 
Da: 1971 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Aspectos Socials) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Ti: International Television Almanac, 1981 
Tp: Uvro 
Lp: New 
Cp: Quigley Publishing Company 
Da: 1981 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Ti: International Television Almanac, 1983 
Tp: Uvro 
Lp: New York 
Cp: Quigley Publishing 
Da: 1983 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Funda9ao Getulio Vargas(Brj). lnst Sel 
Orient Profissional 
Ti: Analise Do Trabalho De Ocupa<;:iies Do 
Sistema De Tel Educa<;:ao 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Fgv lnst Sele<;:ao Orienta<;:ao Prof 

Da: 1977 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao Educativa (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Funda9fto Roberto Marinho 
Ti: Seis Meses De Experiencia: Telecurso 2. 
Grau 
Tp: Uvro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Rio Grafica 
Da: 1978 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao Por Cabo 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Centro Doc 
Contemporanea(Sao 
Flavio Luiz Porto E 

lnf Arte 
Paulo,Sp); 

Brasileira 
Silva, 

Ti: Teleteatro Paulista Nas Decadas De 50 A 
60 
Tp: Uvro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Secretaria Municipal De Cuttura 
Da: 1981 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Telecomunica<;:iies Teleteatro 

Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/leb Usp/Eca 

Au: Woolery, George W 
Ti: Children's Television: The First Thirty
Five Years, 1946-1981 
Tp: Uvro 
Lp: Metuchen, Nj 
Cp: Scarecrow 
Da: 1985 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Estados Unidos) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Teixeira, Luiz Monteiro 
Ti: Crian<;:a E A Televisiio: Amigos Ou 
lnimigos 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 
Da: 1985 
Pa: Sao Paulo 



ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Ti: Televisao: lnstrumento De Dominic 
Sobre Os Pensamentos, Os Sentimentos E A 
Vontade 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Rosacruz Aurea 
Da:1983 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Mattos, Sergio 
Ti: Impact Of The 1964 Revolution On 
Brazilian Television 
Tp: Livro 
Lp: San Antonio 
Cp: V Klingensmith 
Da:1982 
Pa: Estados Unidos 
ld: Ingles 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un:Usp 
Au: Lima, Fernando Barbosa; Priolli, Gabriel; 
Machado, Arlindo 
Ti: Televisao E Video 
Tp: Livro 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Jorge Zahar 
Da: 1985 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Herz, Daniel 
Ti: Historia Secreta Da Rede Globo 
Tp: Livro 
Lp: Porto Alegre 
Cp: Tche 
Da:1987 
Pa: Rio Grande Do Sui 
ld: Portugues 
As: Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Tardy, M; Barros, F P T 
Ti: Professor E As lmagens 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Cultrix 
Da: 1976 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Metodologia Do Ensino 

Tecnologia Educacional 
Meios Auxiliares De Ensino 
Televisao Educativa 
Educac;:ao 

Bi: Usp/Eesc Usp/Fe Usp/lf 
Usp/lp Usp/Fau Usp/Ffclrp 
Usp/Eef Usp/Eca Usp/Eerp 

Un: Usp 
Au: Halloran, James Dermot 
Ti: Effects Of Television 
Tp: Livro 
Lp:London 
Cp: Panther 
Da: 19-? 
Pg:224 
Pa: Gra-Bretanha 
ld: Ingles 
No: Notas Bibliogn'lficas E Explicativas No 
Final Dos Capitulos 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Beraldi, Maria Jose 
Ti: Violencia Nos Desenhos Animados 
Exibidos Pela Televisao: Uma Ponderac;:ao 
Necessaria 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp:S.N. 
Da: 1986 
Pg: 195 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Fe 

Un: Usp 
Au: Fusari, Maria Felisminda De Resende E; 
Educar, 3 
Ti: Educador E 0 Desenho Animado Que A 
Crianc;:a VeNa Televisao 
Tp: Livro 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 



Da: 1985 
Pg: 164 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Comunica<fao De Massa 

Televisao (Brasil) 
Bi: Usp/Fe Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Pacheco, Elza Dias 
Ti: Pica-Pau: Her6i E Vilao: Representa9ao 
Social Da Crianga E Reprodu9ao Da 
ldeologia Dominants 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Loyola 
Da: 1985 
Pg: 255 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Comunica<;;ao De Massa (Meios -
Analise De Conteudo)Televisao E ldeologia 
Bi: Usp/lp Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Marcondes Filho, Ciro 
Ti: Televisao : A Vida Pelo Video 
Tp: Livre 
Lp: Sao Paulo 
Cp: Moderna 
Da: 1988 
Pg: 119 
Pa: Sao Paulo 
ld: Portugues 
As: Televisao (Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/Eca 

Un: Usp 
Au: Tavola, Artur Da 
Ti: Comunica<;;ao E Mito : Televisao Em 
Leitura Critica 
Tp: Livre 
Lp: Rio De Janeiro 
Cp: Nova Fronteira 
Da: 1985 
Pg:366 
Pa: Rio De Janeiro 
ld: Portugues 
As: Comunicagao De Massa Atraves Da 
TelevisaoComunicagao De Massa (Meios -
Aspectos Sociais) 
Bi: Usp/lp Usp/Mp 
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Paulo, IMS 1 Cortez, (2): 182-193, dez. 1979. 

-MORAM, Jose M. (org.)- Televisao, Poder e Classes Trabalhadoras. Cadernos 

INTERCOM. Sao Paulo, Cortez Editora, 1980 no 2. 

- NUNES, Maria H. -A Televisao do Circuito Fechado como Recurso Instrumental para a 

Universidade- Experiencia e Proposta. Sao Paulo, EGA I USP, 1979. 109p. Tese 

(Mestrado) . 

-PRADO, Joao R.- TV: Quem ve Quem. Rio de janeiro, Eldorado, 1973. 

______ - A Proposta Pedag6gica da Fundacao Maranhense de Televisao 

Educativa. Rio de Janeiro, ABT, 1981 

- RECTOR, Monica T. -A Mensagem da Telenovela. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro . 

1973. 

- ROCHA FILHO, Aloisio da Ranca - Comunicacao de Massa e Estado: Televisao e 

Polftica de Telecomunicac6es. (1950 - 1975) Sao Paulo, EGA /USP. 1981. 183 p. 

Tese ( Mestrado) . 

- SAMPAIO, Walter. - Jornalismo Audiovisual: Teoria e Pratica do Jornalismo no Radio, 

TV e Cinema. Petr6polis: Vozes, 1971. 



- SANTORO, Luiz Fernando. - Tendencias Populistas na TV Brasileira ou as escassas 

possibilidades de acesso as antenas. Populismo e Comunicacao. Sao Paulo, 

INTERCOM I Cortez Editora. Jun. 1981 . 218 p. 

- SANTORO, Luiz Fernando. - Televisao e Divulga9ao Cientffica: urn espa9o para o 

Fantastico. Comunicacao e Sociedade . Sao Paulo, IMS 1 Cortez, (7): 101 -106 . 

mar. 1982. 

- SARAIVA, Maria Elena. - Elementos para uma Analise Hist6rica da Televisao Chilena. 

Rio de janeiro, ECOI UFRJ, 1977. Tese (Mestrado) 

-SARQUES, Jane J. - A ldeologia Sexual dos Gigantes - Estudo da Moral Sexual na 

Telenovela Brasileira e da sua Assimilacao pelos Telespectadores de Diferentes 

Classes Sociais. Brasilia. UnB, 1981 . Tese ( Mestrado) 

-SILVA, Flavio L- 0 teleteatro Paulista na decada de 50 e 60. Sao Paulo, I DART, 1981 

- SILVEIRA, Regina - Comportamento Fonetico Cronol6gico da Lingua na Televisao 

Paulista. Sao Paulo, USP, 1969. 226 P. Tese ( Mestrado) . 

- SODRE, Muniz. - 0 Monop61io da Fala . (Fun9ao e Linguagem da Televisao no Brasil) . 

Petr6polis, Vozes, 1977. 

- SATANDAR, Ogilvy & MATHER PUBLICIDADE, Departamento de Pesquisa.- "Coisas 

da Roca ": urn Estudo sobre a Televisao Publicitaria no Meio Rural . Sao Paulo, dez 

1981 

- THIOLENT, Michel. - Televisao, Trabalho e Vida Cotidiana. Cadernos INTERCOM. Sao 

Paulo, INTERCOM/ Cortez, 1982, ano 1, no 2. p. 45-46 

- TILBURG, Joao. - 0 Estere6tipo Visual da Telenovela Brasileira como Mecanisme de 

Educacao Permanente. Petr6polis: Centro de lnforma9ao e Documenta9ao, 1981 . 

VAMPRE, Otavio - Rafzes e Evolucao do Radio e da Televisao. Porto Alegre, 

FEPLAM, 1979. 

-VASCONCELOS, Myrian . - Televisao de Pernambuco: Estudos S6cio- Educacionais . 

Recife, Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife, 1966. 



Produciio do lnstituto de Psicologia da USP I Publicacoes e Eventos ( 1985-1994) 

• (TRABALHO DE EVENTO-RESUMO) 
TSU, T M J A; REIS, A 0 A; FIDALGO, M P (*). GENIALIDADE E LOUCURA : 
REPRESENTACOES SOCIAlS DE TRABALHADORES DE TELEVISAO SOBRE DOENCA 
MENTAL In: REUNIAO ANUAL DA SBPC, 46, VITORIA, 1994. ANAIS (COMUNICACOES). SAO 
PAULO: SBPC, 1994. P.851. 
Unidade(S) USP: IP- INSTITUTO DE PSICOLOGIA( FSP- FACULDADE DE SAUDE PUBLICA 

• (TRABALHO DE EVENTO-RESUMO) 
TOLOFO, T M J A QUALITY OF BEING OR MAD: TELEVISION EMPLOYES$ SOCIAL 
REPRESENTATION OF MENTAL ILLNESS. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIAL 
REPRESENTATIONS, 2, RIO DE JANEIRO, 1994. ABSTRACTS. RIO DE JANEIRO, 1994. P.15. 
IUnidade(S) USP: IP- INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

• (TRABALHO DE EVENTO-RESUMO) 
TANAKA, A Y (*); FLOR, C M (*); SILVEIRA, K M (*); SILVA, A: COMPORTAMENTO DE 
FLERTE EM NOVELAS. In: REUNIAO ANUAL DE PSICOLOGIA, 18, RIBEIRAO PRETO, 1988. 
PROGRAMA E RESUMOS. RIBEIRAO PRETO: SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRAO 
PRETO, 1988. 

• (TRABALHO DE EVENTO) 
PFROMM NETTO, S (*). TELEVISAO PUBLICA: A PROGRAMACAO EDUCATIVA E INFANTIL 
In: SEMINARIO: TV PUBLICA UM NOVO CONCEITO, SAO PAULO, 1989. ANAIS. SAO PAULO: 
FUNDACAO PADRE ANCHIETA, 1989. P.42-56. 

• (ARTIGO DE PERIODICO) 
PFROMM NETTO, S (*). CANAlS ABERTOS PARA A DESEDUCACAO. PROBLEMAS 
BRASILEIROS, SAO PAULO, V.25, N.267, P.14-5, 1988./Unidade(S) USP: IP- INSTITUTO DE 
PSICOLOGIA 

• (ARTIGO DE JORNAL) 
RODRIGUES, AM. AIDS, PROPAGANDA E COMPORTAMENTO. FOLHA DE SAO PAULO, 20 
FEV. 1988. P.3./Unidade(S) USP: IP- INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

• (TRABALHO DE EVENTO) 
GRANJA, E C. COMUNICACAO CIENTIFICA EM PSICOLOGIA. In: REUNIAO ANUAL 
DPSICOLOGIA, 10, RIBEIRAO PRETO, 1980. ANAIS. RIBEIRAO PRETO: SOCIEDADE DE 
PSICOLOGIA DE RIBEIRAO PRETO, 1986. P.1-7. I 
Unidade(S) USP: IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

• (TRABALHO DE EVENTO-RESUMO) 
SCHMIDT, M L S. EXPERIENCIA DE PSICOLOGAS NA COMUNICACAO DE MASSA In: 
CONGRESSO INTERNO DO IP-USP, 1, SAO PAULO, 1991. RESUMOS. SAO PAULO: IP-USP, 
1991. P.K16. 
Unidade(S) USP: IP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA 



Produciio Do lnstituto De Psicologia Da USP/ Teses E Dissertacoes De Mestrado Em 

TV (1934 -19 94) 

AUTOR: BERALDI, MARIA JOSE 
TITULO: TELEVISAO E DESENHO ANIMADO: 0 TELESPECTADOR PRE-ESCOLAR. 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 06.06.78 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2039391 

AUTOR: RESENDE E FUSARI, MARIA FELISMINDA DE 
TITULO: PICA-PAU - PROGRAMACAO TELEVISIVA INFANTIL - TELESPECTADOR 
PAULISTANO DA PRE-ESCOLA: PRATICAS SOCIAlS DE DESINFORMACAO E 
DESEDUCACAO EM RECIPROCIDADE DE EFEITOS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 05.08.82 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 1039683 

AUTOR: GADE, CHRISTIANE MARIA MATHILDE 
TITULO: ATITUDE DO PUBLICO FEMININO FRENTE A PUBLICIDADE EROTICA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSI90LOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 21.12.84 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 1084782 

AUTOR: RIVERO, ALEXANDRE 
TITULO: RELACOES ENTRE A AUTENTICIDADE E ASSISTENCIA ASSIDUA E PROLONGADA 
A UM PROGRAMA DE TELEVISAO: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE PEDAGOG lA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 19.02.90 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2223838 

AUTOR: WITTER, CARLA 
TITULO: TELEVISAO E 0 ADOLESCENTE: ANALISE DE CONTEUDO DA PROGRAMACAO 
PREFER IDA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 20.06.91 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2263820 

AUTOR: GRUNAUER, SILVIA CRISTINA SAUKA 
TITULO: CRIANCA PRE-ESCOLAR E A TELEVISAO: UM ESTUDO SOBRE 0 IMPACTO DA 
TELEVISAO NAS VIDAS DE CRIANCAS PRE-ESCOLARES PAULISTANAS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 11.04.91 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2249725 



AUTOR: PINSKY, lLANA 
TITULO: ANALISE DA PROPAGANDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS NA TELEVISAO 
BRASILEIRA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
DATA DA DEFESA: 12.09.94 
GRAU:MESTRADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2327624 

Escola De Comunicacoes E Artes Da USP/ Teses E Dissertacoes De Doutorado Em TV 

( 1934 -1994) 

AUTOR: CAMARGO, NELLY DE 
TITULO: TV E 0 QUADRO DE REFERENCIA SOCIO-CULTURAL: 0 PUBLICO DOS 
TELEPOSTOS DE SAO LUIZ DO MARANHAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATADADEFESA: 19.01.73 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2003645 

AUTOR: CASQUEL MADRID, ANDRE 
TITULO: ASPECTOS DA TELERADIODIFUSAO BRASILEIRA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 24.09.73 
GRAU:DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2004196 

AUTOR: SOUSA, MAURO WILTON DE 
TITULO: ROSA PURPURA DE GADA DIA: TRAJETORIA DE VIDA E COTIDIANO DE 
RECEPTORES DE TELENOVELA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 05.12.86 

AUTOR: NUNES, MARIA HELENA RENNO 
TITULO: TELEVISAO E EDUCACAO: DOIS CAMINHOS TORTUOSOS E PARALELOS. UMA 
PROPOSTA DO VIDEO APLICADO AO METODO PAULO FREIRE 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 02.09.88 
GRAU:DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2103596 

AUTOR: MATOS, HELOIZA HELENA GOMES DE 
TITULO: MODOS DE OLHAR 0 DISCURSO AUTORITARIO NO BRASIL (1969-1974): 0 
NOTICIARIO DE PRIMEIRA PAGINA NA IMPRENSA E A PROPAGANDA GOVERNAMENTAL 
NA TELEVISAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 30.11.89 
GRAU:DOUTORADO 

AUTOR: GAIT, NAZIRA 
TITULO: TELEDUCACAO EM SAO PAULO: PASSADO E FUTURO 



CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 21.12.88 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2233683 

AUTOR: DISCONZI, ROMANITA 
TITULO: PINTURA POS-TV 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 11 .04.91 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2243278 

AUTOR: FESTA, REGINA 
TITULO: TV DOS TRABALHADORES -A LEVEZA DO AL TERNATIVO (ESTUDO DE CASO) 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 04.06.91 
GRAU: DOUTORADO 

AUTOR: SQUIRRA, SEBASTIAO CARLOS DE MORAIS 
TITULO: ANGORA NO TELEJORNALISMO NORTE-AMERICANO E BRASILEIRO: ANALISE 
COMPARATIVA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 16.09.92 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2267224 

AUTOR: BAT AN, MARCO ANTONIO 
TITULO: PROPAGANDA: 0 DOMINIC ATRAVES DO SOM:ESTUDO DA INFLUENCIA DO SOM 
NOS COMERCIAIS DE TELEVISAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 06.05.93 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2278763 

AUTOR: GIRALDO-SAUNAS, FERNANDO DE JESUS 
TITULO: SOM NA TELENOVELA: ARTICULACOES SOM E RECEPTOR 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
DATA DA DEFESA: 26.09.94 
GRAU: DOUTORADO 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2311838 



Producao do Institute de Psicologia da USP I Teses de Doutorado (1934 • 1994) 

AUTOR: ANDERSEN, MARIA JOSE BERALDI 
TITULO: VIOLENCIA NOS DESENHOS ANIMADOS EXIBIDOS PELA TELEVISAO: UMA PONDERACAO 
NECESSARIA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
ANO DA IMPRESSO: 1986 
PAGINAO: 195P 
GRAU: DOUTORADO 
DATA DA DEFESA: 07.10.86 
DEPARTAMENTO: PSIC DA APRENDIZ, DESENV E PERSON 
ORIENTADOR: WITTER, GERALDINA PORTO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICAO DO REGISTRO: 1109067 

AUTOR: PFROMM NETTO, SAMUEL 
TITULO: IMAGENS DOS MEIOS DE COMUNICACAO DE MASSA: CONTRIBUICAO PARA 0 ESTUDO DA 
PSICOLOGIA DA COMUNICACAO DE MASSA. 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
ANO DA IMPRESSO: 1969 
PAGINAO: 190P 
GRAU:DOUTORADO 
DATA DA DEFESA: 00.00.69 
ORIENTADOR: ANGELINI, ARRIGO LEONARDO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICAO DO REGISTRO: 2040891 

AUTOR: EMERIOUE, PAULO SERGIO 
TITULO: ASSISTIR. IMITAR, BRINCAR: UM ESTUDO SOBRE A INFLUENCIA DA TELEVISAO NO 
COMPORTAMENTO DE CRIANCAS PRE-ESCOLARES 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
ANO DA IMPRESSO: 1989 
PAGINAO: 190P 
GRAU:DOUTORADO 
DATA DA DEFESA: 05.01.89 
DEPARTAMENTO: PSIC DA APRENDIZ, DESENV E PERSON 
ORIENTADOR: BOMTEMPO, EDDA 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICAO DO REGISTRO: 2214610 

AUTOR: REZENDE E FUSARI, MARIA FELISMINDA DE 
TITULO: MEIOS DE COMUNICACAO NA FORMACAO DE PROFESSORES: TELEVISAO E VIDEO EM 
QUESTAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
ANO DA IMPRESSO: 1990 
PAGINAO: 218P 
GRAU:DOUTORADO 
DATA DA DEFESA: 29.06.90 
DEPARTAMENTO: PSIC DA APRENDIZ, DESENV E PERSON 
ORIENTADOR: WITTER, GERALDINA PORTO 



IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: PSICOLOGIA EDUCACAO FORMACAO DE PROFESSORES TELEVISAO VIDEO 
IDENTIFICAO DO REGISTRO: 2236324 

AUTOR: SCHMIDT, MARIA LUISA SANDOVAL 
TITULO: EXPERIENCIA DE PSICOLOGAS NA COMUNICACAO DE MASSA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA-USP 
ANO DA IMPRESSO: 1990 
PAGINAO: 212P 
GRAU: DOUTORADO 
DATA DA DEFESA: 05.10.90 
DEPARTAMENTO: PSIC DA APRENDIZ, DESENV E PERSON 
ORIENTADOR: COPIT, MELANY SCHVARTZ 
IDIOMA : PORTUGUES 
ASSUNTO: PSICOLOGIA; COMUNICACAO DE MASSA 
IDENTIFICAO DO REGISTRO: 2237822 

Producao do Escola de Comunicacao e Artes da USP/ Teses de Mestrado 119 34 • 1994) 

AUTOR: ROCHA FILHO, ALOISIO DA FRANCA 
TITULO: COMUNICACAO DE MASSA E ESTADO: TELEVISAO E POLITICA DE 
COMUNICACOES: 1950-1975 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1981 
PAGINA••O: 183P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 10.08.81 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SAITO, HIROSHI 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1013583 

AUTOR: BARBOSA, JOSE CARLOS SIBILA 
TITULO: CINEMA E A TELEVISAO: A INTERRELACAO DOS MEIOS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1987 
PAGINA••O: 129P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DADEFESA: 15.09.87 
DEPARTAMENTO: RELAC.PUBLICAS,PROPAGANDA E TURISMO 
ORIENTADOR: FERNANDES, FRANCISCO ASS IS MARTINS 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1127527 

AUTOR: MORAN COSTAS, JOSE MANUEL 
TITULO: CONTRADICOES E PERSPECTIVAS DA TELEVISAO BRASILEIRA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1981 
PAGINA••O: 119P 
GRAU:MESTRADO 



DATA DA DEFESA: 04.05.82 
DEPARTAMENTO: CINEMA, RADIO E TELEVISAO 
ORIENTADOR: GALVAO, MARIA RITA ELIEZER 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1029517 

AUTOR: LOTAR JUNIOR, MAURICIO GABRIEL 
TITULO: COMPUTADOR E A TELEVISAO COMO RECURSO NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1984 
PAGINA••O: 261 P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 07.03.84 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SANGIORGI, OSVALDO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1074542 

AUTOR: LIMA FILHO, DIRCEU TAVARES DE CARVALHO 
TITULO: PUBLICI DADE TELEVISIVA E UM DEFUNTO EROTICO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1989 
PAGINA••O: 146P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 05.07.89 
DEPARTAMENTO: JORNALISMO E EDITORACAO 
ORIENTADOR: FREITAS, JEANNE MARIE MACHADO DE 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2209028 

AUTOR: GIRALDO-SALINAS, FERNANDO DE JESUS 
TITULO: DA DUPLA-DINAMICA SOM-IMAGEM: UMAAPROXIMACAO TEORICAAO SOM NA 
TELEVISAO ... 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1988 
PAGINA••O: 200P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 17.03.89 
DEPARTAMENTO: CINEMA, RADIO E TELEVISAO 
ORIENTADOR: PIOVESAN NETO, ANGELO PEDRO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2204599 

AUTOR: MORAIS, MARIA APARECIDA ALVES DE 
TITULO: PROGRAMACAO INFANTIL EM TV: SERlE BAMBALALAO I. PRODUCAO. EMISSAO, 
RECEPCAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1984 
PAGINA••O: 226P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 27.05.85 



DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SANTOS, YOLANDA LHULLIER DOS 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1088216 

AUTOR: SQUIRRA, SEBASTIAO CARLOS DE MORAIS 
TITULO: PROCESSO DO TELEJORNALISMO NO BRASIL: PROPOSTA DIDATICA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1987 
PAGINA••O: 267P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 10.12.87 
DEPARTAMENTO: JORNALISMO E EDITORACAO 
ORIENTADOR: MELO, JOSE MARQUES DE 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1126717 

AUTOR: HIJAZI, ALY 
TITULO: MULHER PROFISSIONAL E SUA RELACAO COM AS MENSAGENS PUBLICITARIAS 
VEICULADAS PELA TV 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESSAO: 1990 
PAGINA: 108P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 01.06.90 
DEPARTAMENTO: RELAC.PUBLICAS,PROPAGANDA E TURISMO 
ORIENTADOR: FARINA, MODESTO 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: RADIO E TELEVISAO/ TELEVISAO (PESQUISA)/ TELEVISAO (ANUNCIOS) 
PROPAGANDA (ASPECTOS PSICOLOGICOS) 

AUTOR: DEGANELLO, LUIZ 
TITULO: PRODUCAO EM TV: SUBSISTEMA DO SISTEMA CIBERNETICO TELEVISAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESSAO: 1989 
PAGINA: 200P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 14.11.89 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SANGIORGI, OSVALDO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICAQAO DO REGISTRO: 2208786 

AUTOR: NUNES, MARIA HELENA RENNO 
TITULO: TELEVISAO DE CIRCUITO FECHADO COMO RECURSO INSTRUCIONAL PARA A 
UNIVERSIDADE: EXPERIENCIAS E PROPOSTA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1979 
PAGINA••O: 1 09P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 02.06.80 
DEPARTAMENTO: CINEMA, RADIO E TELEVISAO 



ORIENTADOR: MOREJON, JULIO GREGORIO GARCIA 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1000211 

AUTOR: BEM, ARIM SOARES DO 
TITULO: TELENOVELA E DOMESTICA: DA CATARSE AO DISTANCIAMENTO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1988 
PAGINA••O: 273P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 11.03.88 
DEPARTAMENTO: JORNALISMO E EDITORACAO 
ORIENTADOR: MARCONDES FILHO, GIRO JUVENAL RODRIGUES 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2103639 

AUTOR: LIBRANDI, VALTER 
TITULO: ANUNCIO PUBLICITARIO EROTICO TELEVISIONADO E 0 COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR: INFLUENCIAS E EFEITOS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1989 
PAGINA••O: 1 02P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 1 0.1 0.89 
DEPARTAMENTO: RELAC.PUBLICAS,PROPAGANDA E TURISMO 
ORIENTADOR: FARINA, MODESTO 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2208999 

AUTOR: ALENCAR, RUI SOUTO DE 
TITULO: PAPEL DA TELEVISAO EDUCATIVA NO BRASIL ESTUDO DE CASO DA TVE
AMAZONAS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1983 
PAGINA••O: 145P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 30.10.84 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: CAMARGO, NELLY DE 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA .. O DO REGISTRO: 1086540 

AUTOR: DONATO, JOAO OLAVO DE 
TITULO: ASPECTOS DA INDUSTRIA DE COMUNICACAO TELEVISIVA NO BRASIL: UMA 
ABORDAGEM ORGANIZACIONAL-HUMANISTICA 0 CASO SBT 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1990 
PAGINA••O: 368P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 05.05.91 
DEPARTAMENTO: JORNALISMO E EDITORACAO 
ORIENTADOR: WRIGHT, ANTONIA FERNANDA PACCA DE ALMEIDA 



IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: COMUNICACAO TELEVISAO (ASPECTOS SOCIAlS) 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2243139 

AUTOR: KROPF, MARIA HELENA 
TITULO: CONTRIBUICOES DA VOZ E DA FALA AO ATOR DE TELENOVELA 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1990 
PAGINA••O: 149P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA OEFESA: 27.04.90 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SANTOS, YOLANDA LHULLIER DOS 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: ARTE (TEORIA) RADIO E TELEVISAO TELENOVELAS 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2224739 

AUTOR: CURY, LUCILENE 
TITULO: CRIANCAS E TELEVISAO E COMUNICACAO: UM ESTUDO DO COMPORTAMENTO 
COMUNICATIVO DE CRIANCAS. DURANTE A RECEPCAO DE CART AS FILMADAS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1982 
PAGINA••O: 186P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 29.12.82 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SANGIORGI, OSVALDO 
IDIOMA: PORTUGUES 

AUTOR: REZENDE, GUILHERME JORGE DE 
TITULO: TELE-ESPETACULO DA NOTICIA: ANALISE MORFOLOGICA E DE CONTEUDO DE 
UMA SEMANA (7 A 13 DE JANEIRO DE 1982) DO JORNAL NACIONAL, DA REDE GLOBO DE 
TELEVISAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1985 
PAGINA••O: 259P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 27.06.85 
DEPARTAMENTO: JORNALISMO E EDITORACAO 
ORIENTADOR: MELO, JOSE MARQUES DE 
IDIOMA: PORTUGUES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 1090509 

AUTOR: ROSSINI, VENEZA MAYORA 
TITULO: COTIDIANO RURAL E RECEPCAO DA TELEVISAO: 0 CASO TRES BARRAS 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1993 
PAGINA••O: 191P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 31.05.93 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: LOPES, MARIA IMMACOLATA VASSALO DE 



IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: COMUNICACAO TELEVISAO 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2282082 

AUTOR: RUIZ CUARTAS, SERGIO ALBERTO 
TITULO: ARMACAO ILIMITADA: ANALISE DISCURSIVA DE UM SERIADO FICCIONAL DA TV 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1990 
PAGINA .. O: 178P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA OEFESA: 12.04.91 
DEPARTAMENTO: CINEMA, RADIO E TELEVISAO 
ORIENTADOR: BALOGH, ANNA MARIA 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: COMUNICACAO TELEVISAO E JUVENTUDE 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2243216 

AUTOR: SILVA, MAGNO LUIZ MEDEIROS DA 
TITULO: TELEVISAO INVISIVEL: 0 RECEPTOR E 0 OLHAR SIMBOLICO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UNIDADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1991 
PAGINA••O: 182P 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 22.11.91 
DEPARTAMENTO: COMUNICACOES E ARTES 
ORIENTADOR: SOUZA, MAURO WILTON DE 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: COM UN I CACAO/ COMUNICACAO (TEORIA)/ COMUNICACAO DE MASSA (MEl OS 
TELEVISAO/ TELEVISAO (ANALISE DE CONTEUDO) 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2251350 

AUTOR: TARSITANO, PAULO ROGERIO 
TITULO: INTERFERENCIA DO VIDEOCASSETE NA AUSENCIA DA TELEVISAO 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO - SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1992 
PAGINA: 150P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 14.05.92 
DEPARTAMENTO: RELAC.PUBLICAS,PROPAGANDA E TURISMO 
ORIENTADOR: FERNANDES, FRANCISCO ASSIS MARTINS 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: TELEVISAO/ VIDEO/ VIDEOCASSETES 
IDENTIFICA••O DO REGISTRO: 2261832 

AUTOR: MATTOS, SERGIO FERREIRA DE 
TITULO: TV BARRIGA VERDE DE FLORIANOPOLIS: ESTUDO DE CASO NO PERIODO DE 
1984/87 
CIDADE DA DEFESA: SAO PAULO- SP 
UN I DADE DA DEFESA: ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES-USP 
ANO DA IMPRESS•O: 1992 
PAGINAO: 1V 
GRAU: MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 29.06.92 



ANO DA IMPRESS•O: 1994 
PAGINA .. O: 214P 
GRAU:MESTRADO 
DATA DA DEFESA: 04.08.94 
DEPARTAMENTO: CINEMA, RADIO E TELEVISAO 
ORIENTADOR: MORAN COSTAS, JOSE MANUEL 
AREA DE CONCENTRA••O: RADIALISMO E TELEVISAO 
IDIOMA: PORTUGUES 
ASSUNTO: COMUNICACAO 
IDENTIFICA .. O DO REGISTRO: 2308078 
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