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1. Offcio de soci61ogo 

Sendo eu urn soci6Iogo, nao sao todavia as ferramentas-fetiche 
entre os cientistas sociais aquelas que por norma utilizo. Os 
historiadores utilizam fundamentalmente os arquivos. Os an
trop6Iogos fazem da observac;ao participante a sua ferramenta 
principal. Os psic6Iogos sociais recorrem por regra a metodolo
gias experimentais e empiricas, as escalas de atitudes, aos estudos 
focais e as entrevistas, e utilizam corn a mesma mestria e efidda 
os inqueritos. Sabemos como os ge6grafos e os dem6grafos se 
tornaram especialistas na utilizac;ao dos inqueritos. E tambem os 
cientistas politicos. Mas foram os soci6Iogos quem mais fez pela 
popularidade dos inquerit~s e das entrevistas. Generalizando, tal
vez nao seja excessivodizer que nao existem cientistas sociais para 
quem 0 inquerito eo seu tratamento estadstico nao sejam uma 
importante ferramenta de investigac;ao. 

Sendo soci6Iogo, nao tern sido estes, todavia, os meus cami
nhos. Tenho passado quase toda a minha vida academica a Ier e 
a interpretar textos. E textos de variado tipo: textos de cankter 
politico, mas tambem textos de natureza religiosa, e ainda textos 
pedag6gicos e filos6ficos, e mesmo textos litera.rios. Ora, quem 
Ie textos e se entrega a tarefa de os interpretar e urn hermeneuta. 
E e assim que me vejo, como urn hermeneuta. Interpreto textos, 
nao apenas corn preocupac;6es academicas, mas igualmente com 
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preocupa<;:6es dvieas. E comparo-os. Se nao falasse do interior 
do campo das Ciencias Sociais, ninguem veria nada de especial 
nesta minha estrategia de investiga<;:ao. Quem se ocupa de lite
ratura, por norma nao faz coisa diferente: Ie e compara textos. 
Mas que urn soci6Iogo fa<;:a isso e que, com 0 decorrer do tempo, 
fa<;:a apenas isso, instala uma duvida te6rico-metodoI6giea, dado 
o facto de 0 trabalho do soci6Iogo, deste modo perspectivado, 0 

aproximar do trabalho do fiI6sofo e do critieo literario. 
Hoje ensino e investigo Sociologia da Comuniea<;:ao. E tam

bern Teoria da Cultura. Apenas de hi meia duzia de anos para 
ca, me ocupo mais de imagens do que de discursos. E sobretudo 
tenho-me interessado pela importancia crescente das imagens 
tecnoI6gieas na cultura2, sendo esta uma cultura de «comuniea
<;:ao generalizada», no dizer de Gianni Vattimo (1991: 12), ou 
uma cultura da «rede», nas palavras de Manuel Castells (2002), 
depois de Olivier Donnat (1994: 284) Ihe ter chamado «cultura 
do ecra» e Lash e Urry (1994: 16) a terem caracterizado pelo 
«paradigma do video». Mas durante uma duzia de anos ensinei 
Semi6tiea e Teoria do Discurso. E apenas em meados dos anos 
oitenta, mesmo no prindpio da minha carreira academiea, e que 
trabalhei com 0 inquerito e a entrevista, que sao, pois, para mim, 
uma especie de arqueologia do meu modo de trabalhar. 

Para simplificar, direi que 0 meu territ6rio e 0 dos Estudos 
Culturais, nos exactos termos em que Armand Mattelart e Erik 
Neveu (2003) os concebem. Instabilizando fronteiras entre dis
ciplinas academieas, 0 que sempre enformou 0 meu modo de 
trabalhar foi a produ<;:ao de urn olhar que questionasse as impli
ca<;:6es poHtieas do cultural. Nos Estudos Culturais este prop6sito 
estende-se da interroga<;:ao sobre 0 modo como 0 meio social, a 
idade, 0 genero e a identidade 'etniea' afectam as rela<;:6es que 
estabelecemos com a cultura, a indaga<;:ao sobre 0 modo de com
preender a recep<;:ao dos conteudos dos media (programas televi
sivos, materias da imprensa, filmes, publicidade) pelos diversos 
publicos, passando pela Iarga indaga<;:ao sobre os estilos de vida, 

2 0 meu mais recente estudo: Martins, M. (2009), «Ce que peuvent les 
images. Trajet de I' un au multiple», Ies Cahiers Internationaux de 17maginaire, 
1: CNRS, pp. 158-162. 
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proprios da sociedade de consumo, uma sociedade globalizada e 
marcada pela experiencia electronica. 

Vou inspirar-me no texto de Roland Barthes (1987) <<.Ao Se
minirio / no Seminario» para dar 0 tom a proposta que entendo 
fazer-vos. Vou, pois, falar do meu oficio e do modo como 0 exer
c;:o. Estive, hi tempos, na Fundac;:ao Calouste Gulbenkian, numa 
Conferencia sobre <<.A Regulac;ao dos Media», organizada pela 
Entidade Reguladora para Comunicac;:ao Social (ERC). Apresen
tei e comentei um estudo feito por soci6logos, intitulado Estudo 
de Recepfiio dos Meios de Comunicafiio Social (2008). Foram seus 
autores principais os Professores Jose Rebelo, Cristina Ponte e 
Isabel Ferin. 

o estudo deu conta de uma sondagem nacional feita sobre 
a recepc;:ao dos media. Aplicou inqueritos a alunos de escolas da 
grande Lisboa. Esta, portanto, polvilhado de mapas e graficos. 
E tem muitas observac;:oes de cariz etnografico, autorizadas pela 
utilizac;:ao da metodologia dos grupos de foco, que e feita a imi
grantes e a idosos. Os investigadores sao sociologos experimen
tadlssimos na sua arte, sabem do seu oHcio e tem um grande 
traquejo em estudos desta natureza. 

Este estudo sobre a recepc;:ao dos media pelos portugueses em 
geral, e tambem por segmentos espedficos da populac;:ao, desi
gnadamente crianc;:as e jovens, idosos e imigrantes, colocou-me 
a mim, pessoalmente, perante um aliciante desafio, sendo eu um 
investigador da comunicac;:ao, como alias os auto res do estudo 
que eu analisei. 

Pus-me a pensar em algumas das conclusoes a que tenho 
chegado em vinte anos de investigac;ao sobre os media e con
frontei- -me com as conclusoes do estudo. Uma das questoes 
que me tenho colocado tem sido a de interrogar a relac;:ao que 
os actores sociais tem com os media, seja os media classicos (im
prensa, radio e televisao), seja os novos media digitais (Internet, 
ciberjornalismo, blogues, etc). E era essa, tambem, exactamente, 
uma das questoes que me colocava 0 estudo: que relac;:ao tem os 
distintos publicos com os distintos media? Que usos lhes dao? 0 
que e que pensam deles? 0 que esperam deles? Como e que se 
sentem afectados por eles? Sentem-se muito ou pouco satisfeitos 
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com eles? 
Tanto eu como os investigadores deste estudo interrogamos 

praticas sociais. Mas nao 0 fazemos da mesma maneira. Quando 
falamos de praticas sociais, somos por regra confrontados com 
dois modelos de ac<;:ao social, que constituem outros tantos mo
dos de inscrever as praticas no tempo da comunidade. Poressa 
razao, nem sempre sao de born convivio, embora pudessem e 
devessem saber coabitar pacificamente. 

2. A cinetica do mundo e a construs;ao do olhar 

Um dos modelos de ac<;:ao social insiste na ideia de que 0 in
dividuo e aut6nomo, livre e racional. E e este, sem duvida, 0 mo
delo adoptado pelos investigadores que referi. Mesmo «publicos 
sensiveis», como as crian<;:as e os jovens, os idosos e os iniigrantes, 
que tantas vezes tern visto ser coarctada, ou entao ignorada, em 
todo 0 caso diminuida, a sua capacidade de ac<;:ao aut6noma, livre 
e racional, sao neste estudo perspectivados em termos activos, 
com ideias pr6prias sobre a realidade social e como participantes 
e contribuintes na estrutura<;:ao dessa mesma realidade. 

Mas existe urn outro modelo de ac<;:ao social. Esse modelo 
articula as nossas ac<;:6es com um quadro de constrangimentos 
hist6rico-sociais que nos sao impostos. E tem sido esse 0 meu 
caminho. Inscrevo-me na grande tradi<;:ao historiografica de Fer
nand Braudel (1985) e sociol6gica de Georges Gurvitch (1955), 
que pensam as praticas humanas por rela<;:ao a temporalidade, que 
e na verdade 0 seu grande escultor, como diria Marguerite Your
cenar. As praticas humanas tem urn tempo local, que e 0 tempo 
da experiencia. Podemos dize-Io com as palavras de Nietzsche, 
o tempo da «intempestividade», 0 tempo que esta em acto, 0 

«inactual» (1988), e tambem 0 tempo das micro-narrativas (Lyo
tard, 1979), ou entao, com as palavras de Foucault (apudEribon, 
1991: 45), 0 tempo biografico: 0 tempo do nosso embate com as 
coisas, com os outros e com n6s mesmos. As praticas humanas 
tern tambem urn tempo contextual, 0 tempo de um dado campo 
social, com rela<;:6es de for<;:a que correspondem a posi<;:6es sociais 
assimetricas dos acto res sociais, a posi<;:6es de mais ou menos poder 
num dado campo social. Entre 0 tempo da experiencia e 0 tempo 
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contextual anda 0 tempo da pratica, ou seja, os constrangimentos 
da pra.tica, a que se referem, entre outros autores, Wittgenstein 
(1995: I 202), que the chamou regras da pd.tica: «"seguir uma 
regra" e uma praxis». Tambem Jacques Bouveresse (2003: 140-
-141) the e sensivel ao assinalar a «prisao invisivel» a que a pratica 
esta sujeita. E no mesmo sentido abonam Andre Joly (1982: 117) 
ao considerar uma «consciencia pragmatica», Anthony Giddens 
(1990: 278, 280) ao referir uma «consciencia pratica» e Pierre 
Bourdieu (1972) ao insistir num «sentido pratico». 

Tenho seguido a hip6tese de que as praticas saodeterminadas 
por um «campo de fon;:as sociais» (Bourdieu), e tambem por «es
tados de poden> (Foucault), que sao fon;:as sociais reificadas, fon;:as 
sociais feitas instituic;:ao. Ou seja, as praticas sociais ocorrem no 
interior de uma estrutura com uma 16gica social espedfica, onde 
se jogam, como ja referi, relac;:6es sociais assimetricas, de mais ou 
menos poder, ocupando os individuos determinadas posic;:6es de 
forc;:a. No entanto, e 0 conhecimento da natureza e do modo de 
funcionamento das instituic;:6es, assim como 0 conhecimento dos 
mecanismos que governam os fen6menos culturais, que dao aos 
acto res sociais uma possibilidade real para modificarem as suas 
ideias, atitudes e praticas. 

Ou seja, pensando agora no caso dos usos que fazemos dos 
media, dos modos como os imaginamos e das expectativas que 
temos relativamente a eles, 0 meu questionamento difere do dos 
autores do estudo, uma vez,que parte de uma interrogac;:ao sobre 
o quadro actual de constrangimentos que nos sao impostos, ou 
seja, parte das regras da pratica. 

Este quadro de constrangimentos, por sua vez, nao e dissociavel 
daquilo a que chamo «tempo global», que e 0 tempo da «socie
dade em rede», 0 tempo da «economia-mundo» (Wallerstein), 0 

tempo da globalizac;:ao. Uma pergunta, todavia: que quadro de 
constrangimentos globais sao esses que enquadram a pratica? 
Que regras sao essas? Assinalo, por um lado, a importancia cres
cente daquilo a que Mario Perniola chama «ordem sensoI6gica»; 
assinalo tambem a implantac;:ao de uma sociedade de «meios sem 
fins» (Agamben); e assinalo ainda a actual cinetica do mundo, um 
movimento de «mobilizac;:ao infinita» para ao mercado global, 
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como se the ref ere Peter Sloterdijk. 
Passo a explicitar. 
2.1. Considero que a nossa pnhica social nao e dissociavel da

quilo a que Mario Perniola chama a "ordem sensologica" (1993), 
que se impoe a antiga «ordem ideologica», com a sensibilidade 
e as emo<;:oes a levarem a melhor sobre as ideias e com a bios a 
misturar-se com a techne, podendo falar-se hoje, por exemplo, 
no sex-appeal do inorganico (Perniola, 2004», num processo 
acelerado de estetiza<;:ao geral da existencia humana, com toda 
a experiencia a constituir-se em «experiencia sensiveb. A nossa 
atmosfera e cada vez mais sensitiva e libidinal, com a emo<;:ao, 
o desejo, a sedu<;:aoe a pele a constituirem-se como valores pre
valecentes na nossa cultura. Derrick de Kherckhove (1997) fala 
mesmo, neste contexto, de uma pele tecnologica. 

2.2. Somos hoje tambem uma sociedade de «meios sem fins», 
como diz Giorgio Agamben (1995), depois do afundamento das 
verdades tradicionais, da quebra da confian<;:a historica e da des
loca<;:ao civilizacional da palavra para a imagem, ou para 0 ecra. 
«Meios sem fins», «historia sem Genese nem Apocalipse», uma 
historia presenteista, ou seja, uma historia sem teleologia, que ja 
nao caminha para urn fim, e tambem uma historia sem escatolo
gia, sem reden<;:ao. 

Duas ilustra<;:oes sobre este-constrangimento da pratica, em 
que a sociedade e de «meios sem fins». 

A primeira ilustra<;:ao tomo-a do poeta austriaco Paul Celan 
(1996). Em 0 Meridiano, Celan assinala que nos somos seres do 
tempo e que ao tempo tres acentos the convem: 0 agudo da actua
lidade (0 tempo do nosso confronto como outro e com as coisas); 
o grave da historicidade (0 tempo da nossa responsabilidade pela 
permanencia do sentido de comunidade); e 0 circunflexo - que 
e urn sinal de expansao tempo - da eternidade (0 tempo da pro
messa, que nos arranca a imanencia). Simplesmente, 0 problema 
esta em que nos encontramos hoje com todos os acentos em fal
tao A cota da cidadania baixou consideravelmente; 0 sentido de 
comunidade diluiu-se e perdeu para 0 tribalismo; e os cidadaos 
surgem esgazeados pelo vonice da velocidade e a funcionam cada 
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vez mais como consumidores. 
A segunda ilustrac;:ao de que 0 nosso tempo deixou de ser 0 

lugar da realizac;:ao de urn proposito narrativo, de urn proposito 
de emancipac;:ao historica, de redenc;:ao, esti bern expHcito em 0 
Homem sem Qualidades, a monumental obra de Robert Musil 
(2008), que acaba de ser reeditada, em portugues, pela Dom 
Quixote (com pref.lcio, comentirio e notas de Joao Barrento). 
A principal personagem da obra, Ulrich, tern consciencia de que 
em nenhuma epoca como na nossa foi acumulado tanto conhe
cimento. Mas igualmente em nenhuma epoca como na nossa os 
homens se sentem tao incapazes de intervir no curso da historia. 
E Ulrich somos nos. 

A nossa epoca ve alterada, deste modo, a sua natureza, de uma 
estrutura dramatica (de contradic;:6es com umasintese redentora) 
para uma estrutura tragica (de contradic;:6es sem happy end'). E 
esse 0 sentido do «regresso do tragico», de que fala Michel Maffe
soli (2000), numa das suas obras recentes, Llnstant eternnel. Le 
retour du tragique dans les societes post-modernes. 

2.3. Existe ainda uma outra regra que se imp6e a pratica e 
que eu gostaria de convocar aqui. Refiro-me ao facto de 0 huma
no estar a ser investido, acelerado e mobilizado, pela tecnologia, 
para urn mercado global. Ja nos anos trinta do seculo passado, 
Ernest Yiinger assincliftra que a epoca estava a ser mobilizada pela 
tecnologia. Usava 'entao uma metifora belica. Entretanto, Peter 
Sloterdijk (2000) fala h~je de uma «mobilizac;:ao infinita». Esta 
mobilizac;:ao infinita para 0 mercado global, atraves da tecnologia, 
vai colocar 0 humano numa crise permanente. 

A conjugac;:ao destas regras da pratica, ou por outra, destes 
constrangimentos (relembro-os, ordem sensologica, sociedade de 
meios sem fins, mobilizac;:ao infinita do humano para 0 mercado) 
produz nos acto res sociais 0 cerebro de individuos empregaveis, 
competitivos e performantes. 

E eu diria que e essa hoje a nossa condi~ao. 0 «rei clandestino» 
da nossa epoca (Simmel), ou seja, as grandes regras da pratica 
sao, em sintese, 0 mercado global e 0 pensamento da tecnica. E 
como consequencia do entendimento que fac;:o deste quadro de 

35 



Para urn 'polite/smo metodol6gico' nos Estudos Culturais 

vez mais como consumidores. 
A segunda ilustra<;:ao de que 0 nosso tempo deixou de ser 0 

lugar da realiza<;:ao de urn proposito narrativo, de urn proposito 
de emancipa<;:ao historica, de reden<;:ao, esd. bern expHcito em 0 
Homem sem Qualidades, a monumental obra de Robert Musil 
(2008), que acaba de ser reeditada, em portugues, pela Dom 
Quixote (com prefacio, comentario e notas de Joao Barrento). 
A principal personagem da obra, Ulrich, tern consciencia de que 
em nenhuma epoca como na nossa foi acumulado tanto conhe
cimento. Mas igualmente em nenhuma epoca como na nossa os 
homens se sentem tao incapazes de intervir no curso da historia. 
E Ulrich somos nos. 

A nossa epoca ve alterada, deste modo, a sua natureza, de uma 
estrutura dramatica (de contradi<;:oes com umasintese redentora) 
para uma estrutura tragica (de contradi<;:oes sem happy end). E 
esse 0 sentido do «regresso do tragico», de que fala Michel Maffe
soli (2000), numa das suas obras recentes, Llnstant eternnel. Le 
retour du tragique dans les societes post-modernes. 

2.3. Existe ainda uma outra regra que se impoe a pratica e 
que eu gostaria de convocar aqui. Refiro-me ao facto de 0 huma
no estar a ser investido, acelerado e mobilizado, pela tecnologia, 
para urn mercado global. Ja nos anos trinta do seculo passado, 
Ernest Yiinger assinalara que a epoca estava a ser mobilizada pela 
tecnologia. Usava entao uma metafora belica. Entretanto, Peter 
Sloterdijk (2000) fala h~je de uma «mobiliza<;:ao infinita». Esta 
mobiliza<;:ao infinita para 0 mercado global, atraves da tecnologia, 
vai colocar 0 humano numa crise permanente. 

A conjuga<;:ao destas regras da pratica, ou por outra, destes 
constrangimentos (relembro-os, ordem sensologica, sociedade de 
meios sem fins, mobiliza<;:ao infinita do humano para 0 mercado) 
produz nos acto res sociais 0 cerebro de individuos empregaveis, 
competitivos e performantes. 

E eu diria que e essa hoje a nossa condi~ao. 0 «rei clandestino» 
da nos sa epoca (Simm:el), ou seja, as grandes regras da pratica 
sao, em sintese, 0 mercado global e 0 pensamento da tecnica. E 
como consequencia do entendimento que fa<;:o deste quadro de 

35 



36 

Moises de Lemos Martins 

constrangimentos, em que as tecnologias da informa<;:ao supor
tam 0 mercado global e as biotecnologias fantasiam melhorar a 
vida humana, concluo pela «crise permanente do humano», que 0 

mesmo e dizer, crise permanente da cuitura, com a crise da razao 
historica, ou seja, a crise das grandes narrativas (Lyotard: 1979), e 
tambem a crise do narrador (Benjamin: 1992), e as consequentes 
crise da verdade e 0 "empobrecimento da experiencia". 

3. A modernidade tr3gica 

Como ja assinalei, 0 estudo que analisei centra a aten<;:ao na 
capacidade de ac<;:ao autonoma, livre e racional do actor social. 
Sem duvida uma capacidade coin grada<;:oes diversas, que se dis
tinguem por faixas de idade espedficas, por diferentes localida
des, graus de escolaridade e diferen<;:as de genero, e mesmo por 
nacionalidade. No estudo que eu analisei, essa capacidade tern 
ainda outros cambiantes gradativos, assim nos estejamos a falar 
de jovens dos 14 aos 18 anos, de idosos de mais de sessenta e qua
tro anos, ou de imigrantes. Penso que a referencia a «contextos 
sociais», que existe neste estudo, nao faz dos «contextos sociais» 
o equivalente daquilo que eu considero como «regras da pratica», 
como constrangimentos estruturais da ac<;:ao humana. E esta ai, a 
meu ver, uma distin<;:ao de monta na perspectiva<;:ao da realidade 
social. 

Dado entao 0 exemplo que eu tomo aqui, que e 0 de a pes
quisa dos media adoptar distintos modelos de ac<;:ao social, you 
levar urn bocadinho mais longe as minhas considera<;:oes, antes 
de concluir esta comunica<;:ao. Eu entendo, sem duvida, que as 
pd.ticas dos individuos ocorrem e variam com espedficas condi
<;:oes de tempo, lugar e interlocu<;:ao (idade, genero, escolaridade, 
nacionalidade ... ). E essa, como alias assinalei, a linha condutora 
dos auto res do estudo, em quase quatrocentas paginas, atraves 
de sondagens, inqueritos, entrevistas e grupos de foco. Mas as 
minhas escolhas metodologicas, que sao diferentes,conduzem
-me a uma conclusao que tambem me parece importante, tanto 
na analise do usos que fazemos dos medias, como na analise das 
ideias que temos sobre eles, e ainda, na analise das expectativas 
que temos relativamente a eles. Refiro-me a considera<;:ao do 'tem-
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po global', a que Fernand Braudel e Georges Gurvitch chamaram 
"tempo longo", uma temporalidade que caracteriza as estruturas 
econ6micas, simb6licas e culturais duraveis da sociedade e que 
afecta as regras da pratica. 

Na perspectiva adoptada pelo estudo dos meus colegas so
ci6logos, 0 ponto de partida e a razao soberana de individuos 
aut6nomos e livres, num tempo contextual, seja de adultos, ou 
entao de crian<;as, jovens, idosos e imigrantes. Nos termos da 
orienta<;ao que tern sido a minha, 0 ponto de partida e 0 'tempo 
global', urn tempo sensol6gico, de simulacros, de meios sem fins, 
de mobiliza<;ao infinita, urn tempo tragico. Utilizo estas metafo
ras com caracter heuristico, ou para falar como Max Weber, com 
o caracter de tipos ideais. 

Penso que e, de facto, pela considera<;ao de urn conjunto de 
constrangimentos globais que se aplicam as regras da pratica, que 
existe em Walter Benjamin (1982: 173) essa ideia de que os me
dia esgotam a actualidade em novidade, em simulacro do novo, 
com 0 quotidiano transformado na presa fadl de uma transcri<;ao 
ruidosa e incessante que 0 nega enquanto quotidiano em que 
arriscamos a pele. 

E e pela mesma razao, que vemos Guy Debord insistir no cres
cente processo de anestesiamento da vida, urn processo de conge
la<;ao dissimulada do mundo (Debord, 1991: 16), esgotando-se 
este em espectaculo eeuforia, meros simulacros, que nao passam 
de "guardi6es do sono" da razao, para falar ainda como Guy De
bord (1991: 16)3. 

Tambem Norbert Elias viu na excita<;ao uma caracteristica da 
sodedade actual, depois de Nietzsche ja haver assinalado, ha mais 

3 A ideia de "crise da experiencia" comec;:a por ser referida em Benjamin 
no seu texto sobre "0 narrador" e parece hoje em fase imparavel pela acelera
c;:ao tecno16gica do nosso tempo. Agamben fala da impossibilidade em que nos 
encontramos, hoje, de nos apropriarmos da nossa condic;:ao propriamente his
t6rica, 0 que torna "insuportavel 0 nosso quotidiano" (Agamben, 2000: 20). 
Pernio la, por sua vez, ao caracterizar a experiencia contemporanea, introduz 
o conceito de "ja sentido" e interroga-se sobre 0 sex appeal do inorganico, que 
tern tanto de fascinante como de inquietante (Perniola, 1993,2004). Quanto 
a Baudrillard, conhecemos 0 seu conceito de realizac;:ao do real como simulacro 
(Baudrillard, 1981). 
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de urn seculo, 0 sobreaquecimento do mundo pelo eco de urn 
jomal, pensamento que e, alias, retomado por McLuhan, quando 
se refere ao aquecimento e ao arrefecimento dos media, e ainda 
por Maffesoli, ao assinalar a efervescencia social, a euforia, pro
cesso esse em que participam os media. 

Eu pr6prio, ao valorizar as regras da pratica, formulei em tem
pos a ideia de que os media sao «0 pensamento da nossa modemi
dade tragica», que recita sempre 0 mesmo melanc6lico conto da 
permanente hemorragia do humano (Martins, 2002 a). 

Para nao conduir 

Foi . para mim, como assinalei, um aliciante desafio 
poder apresentar aqui, ainda que de forma sucinta, 0 
meu ponto de vista sobre metodologias de investigafao 
da cultura. E verdade que 0 meu entendimento e feito 
de convicfoes fortes. Mas nao fecha os olhos nem ignora 
outras ferramentas, mais explicativas do que com preen
sivas, e certo, mais viradas para a estdtica social do que 
para a dinamica, para utilizar as cldssicas categorias de 
Comte e Gurvitch, mais interessadas por aquilo que no 
social e coisa e estado de coisa, ou seja instituifao, e nao 
tanto processo, relafao, movimento, ou seja, corpo. Mas 
todo 0 verdadeiro processo hermeneutico, sabemo-lo desde 
Dilthey e Schleiermacher, vive da tenfao que explicar e 
compreender estabelecem entre si. Por opfao metodo16-
gica, podemos acentuar mais 0 processo explicativo, do 
que 0 compreensivo. Ou entao 0 inverso, acentuar mais 
a compreensao do que a explicafao. 0 que nao podemos 
nunca e dispensar um p610 do movimento hermeneutico 
em favor do outr04

. 
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