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ANA MARIA C. INFANTOSI DACOSTAn 

A histdria pulverizou o velho sentido da palavra filosofia. Cldncias partl- 

culares desprenderam-se da matriz filosdfica, circunscreveram um pedago do 

imenso ^mblto da realidade, definiram-no e dedicaram sua atengao exclusiva- 

mente a este aspecto. As ciencias socials emanciparam-se realmente da filo- 

sofia? A objetividade cientffica, tao cara aos positivistas, foi efetivamente al- 

cangada? Nao havers resfduos desse processo histdrico de desintegragao sob 

a forma de compromissos dticos e epistemoldgicos subjacentes ci cidncia eco- 

ndmica de nossos dias? Estas questoes, colocadas pela autora, somadas d 

constatagao de vdrios indfcios que prefiguram uma crise (no sentido kuhniano) 

da cidncia econdmica atual, levam-na a incursdes pela histdria das mentalida- 

des na tentativa, nao de resolver o problema da Economia, mas ao menos de 

propor programas de pesquisa alternatives dqueles inseridos na tradigao. A vol- 

ta ao passado, realizada d maneira psicanalftica, aponta para uma pega chave 

do "quebra-cabega" cujo lugar a comunidade cientffica esforga-se em encontrar 

dentro do paradigma vigente: a impotdncia da Teoria Econdmica de nossos 

dias para responder ds questoes propostas pelo avango do capitalism© em 

suas vdrias diregdes d, sendo maior, ao menos do mesmo porte que a dos pri- 

meiros tedrlcos da Economia do sdc. XVIII para responder ds questdes postas 

pela sociedade industrial nascente. 

A crise a que a autora chama "crise de identidade" alude nao sd ao 

adensamento dos enigmas, como por exemplo o malogro da revolugao forma- 

lista na integragao entre macroeconomia e microeconomia, que sobrevive d re- 
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volugao keynesiana, ou ^ incapacldade de compatibilizar a estrutura de equilf- 

brio geral com a ausencia de concorrencia perfeita, ou ainda ao impacto da in- 

formagao sobre o comportamento dos agentes economicos, como tamb6m & 

incapacldade de definlgao das frontelras do conhecimento economico. De fato, 

hci recusa por parte da maioria dos economistas em reconhecer, do ponto de 

vista metodoldgico, quaisquer elementos da cultura humana intervenientes em 

sua ciencia, al&n dos fatos objetivos e estritamente econbmicos que possam 

ser analisados apenas com o instrumental cientffico disponfvel. Estao convictos 

de que temas nos quais entram elementos axioldgicos de teor moral, religiose, 

polftico ou ideoldgico escapam ao controle da cientificidade, transbordam os 

estritos limites da competencia cientifica. A Histdria registra casos desse 

transbordamento em ciencias como a ffsica, por exemplo, o qual nao compro- 

meteu seu amadurecimento. Lembremos a profunda religiosidade dos mem- 

bros da Royal Society Britanica (1662) dentre eles Isaac Newton que acredita- 

vam na unidade entre a ciencia e a teologia como modo de provar a existdncia 

e generosidade de Deus. Newton procurou mostrar que Deus estava ativo no 

mundo quando sustentou que o universe e seus corpos constituintes consis- 

tiam em espago vazio por meio dos quais a gravidade e outras forgas atuavam 

instantaneamente, visto que, na ausencia de urn vefculo material para transpor- 

td-los, os efeitos dessas forgas tinham de ser transmitidos pelo prdprio Deus. 

Cientistas franceses, pouco mais tarde, ignoraram o motive teoldgico de New- 

ton e procuraram expressar em fdrmulas matem^ticas as leis pelas quais as 

forgas eram regidas. Jci na Inglaterra, a ciencia natural continuou sendo consi- 

derada a descoberta do piano de Deus na natureza, embora esse piano fosse 

interpretado de maneiras diferentes, originando novas teorias e alargando o 

campo de investigagao das ciencias da natureza. Nao h^, pois, como negar 

que a religiao nao 6 s6 urn movimento sdcio-cultural, 6 tamb^m fator relevante 

para a produgao de id6ias. Como nos lembra a autora, Max Weber confere pa- 

pel determinante as motivagoes religiosas na conduta economica. 

A retomada da histdria do pensamento economico desde as primeiras 

manifestagoes da Renascenga, quando este ainda apresentava-se amarrado a 

categorias nao economicas, oferece, segundo a autora, "a oportunidade para 

uma reflexao sobre as marcas de nascenga da ciencia economica, cruciais em 

sua configuragao atual e, quern sabe, fonte primeira dos focos de insatisfagao 

de muitos economistas em relagao £ sua ciencia" Cabe, para quern assim jul- 

ga, fazer uma investigagao sobre a cultura e a sociedade que permitiram ao 

fenomeno economico destacar-se como elemento isolado em relagao ao fe- 

nomeno polftico, moral, religiose e constituir-se objeto de uma ciencia espeeffi- 

ca. 

Recorrendo ao antropdlogo L. Dumont, a autora localiza o ponto de parti- 

da no perfodo de transigao da sociedade tradicional para a sociedade moderna. 
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Neste momento ocorreram as primeiras manifestagoes de inversao do econo- 

mico sobre o polftico e, conjugadamente ao individualismo crescente, provoca- 

ram alteragoes culturais significativas. As profundas transformagoes economi- 

cas, sociais e polftlcas nao se conformam mais ao antigo quadro de referencia 

de crengas, valores e smnbolos por cujo interm&Jio as interagoes humanas sao 

interpretadas. A ascensao da burguesia impoe uma reformulagao do cddigo 

moral prevalecente no perfodo medieval, como por exemplo, "o interesse", "o 

amor ao ganho", "o desejo de obter vantagens economicas" perderam conota- 

gao pecaminosa e ganharam status e vlrtudes. Paixoes humanas como a am- 

bigao ou a paixao pelo dinheiro, agora reinterpretadas dentro de nova concep- 

gao de "natureza humana", conferem maior objetividade & an^lise do compor- 

tamento humano em sua dimensao economica, & medlda que despontam den- 

tre as relagoes sociais, relagoes impessoais e formais regidas pelo interesse. 

William de Occam, Thomas More, Erasmo de Roterda sao mencionados 

como pensadores medievais que, enfrentando fortes resistencias, dao os pri- 

meiros passos no caminho da desintegragao da concepgao sagrada da vida 

humana que conduziria & moderna concepgao secular do homem dos humanis- 

tas da Renascenga. Maquiavel (1469-1527) foi uma figura importante neste 

processo. Separou radicalmente a 6tica da polftica, libertando esta ultima das 

restrigoes morais, consideradas, entao, empecilhos k realizagao do programa 

polftico da 6poca: a construgao do Estado nacional. Repudia uma polftica nor- 

mativa e traga, fundamentado em fatos histdricos, uma polftica realista tendo 

como pressupostos certas constantes do comportamento humano, como o 

egofsmo intrfnseco a natureza humana. Posigao semelhante d a de T. Hobbes 

(1588-1679) ao defender a iddia de um Estado forte a fim de garantir a paz em 

sociedade, \k que os homens em estado natural sao egofstas, interesseiros, 

avaros e belicosos. A dtica de Spinoza (1632-1677), nao diverge destes pensa- 

dores renascentistas. Como eles, relativiza as nagoes de bem e de mal e as 

converge para as iddias de util e nocivo, assim como admite as paixdes e ape- 

tites humanos como constituintes da natureza humana, contrariamente k mo- 

ralidade medieval. 

Do ponto de vista metodoldgico, F. Bacon (1561-1626), precursor da cien- 

cia moderna, faz do mdtodo indutivo a garantia de cientificidade: as observa- 

goes empfricas sao o fundamento das teorias cientfficas. Para Bacon haveria 

evidencias empfricas de que o comportamento humano nao 6 comandado pelo 

altrufsmo. 

O pensamento dos sdculos XVI e XVII nao pode expressar-se sem provo- 

car forte reagao por parte da Igreja. O sdculo XVIII nao suprime a religiao, mas 

supera antagonismos entre ciencia e teologia e alarga o caminho da Razao 

Natural, aberto por seus predecessores. O progresso das ciencias naturals 

conduz os pensadores lluministas a uma fd inabaldvel na Razao e a uma con- 
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cepgao mecaniclsta do mundo natural e cultural, que se reflete numa concep- 

gao mecaniclsta de ciencia. Ilustratlvo 6 o Tableau Economique do Dr. Qoes- 

nay, de 1758. que o avango da ciencia estci comprometido com o progresso 

social, a preocupagao dominante dos lluministas e fildsofos moralistas 6 a 

conciliagao entre "interesse particular" e "bem coletivo" Lembremos que o sig- 

nificado de certos termos depende de todas as sentengas em que aparecem 

na teoria, entao, trivialmente, eles mudam de significato de uma teoria para a 

seguinte. Esta interpretagao nos permite inferir que nogoes dticas como "ambl- 

gao individual" e "bem social" tiveram os mesmos referentes, mas diferentes 

conotagoes nas teorias concebidas na sociedade tradicional e nas concebidas 

pela sociedade moderna. 

O empirismo e o liberalism© de John Locke (1632-1704) enfatizam e re- 

forgam a revolugao intelectual em curso e reafirmam a ascensao da burguesia, 

assim como sua dtica de cardter nitidamente hedonista, que vincula "bem" a 

"prazer" e "mal" a "sofrimento" Justificam, em grande parte, o pacto social en- 

tre os homens naturals por meio do qual os indivfduos realizam seu desejd de 

preserver a propriedade, entendida como: a vida, a liberdade e o patrimdnid. A 

concepgao de Locke 6 ponto chave na explicagao do primado da viseo econd- 

mica, entendido como ruptura com a forma tradicional de sociedade. 

O sensualism© de Helvdtius (1715-1771) explicita ainda mais a necessi- 

dade de eliminar o divdrcio entre o interesse publico e o privado, entendido, es- 

te ultimo, como mera sensagao ffsica. 

O tema central dos fildsofos moralistas do sdc. XVIII, como Shaftesbury 

(1671-1713), d desestigmatizar certas paixoes humanas, como a ambigao ou 

interesse pessoal, ou auto-estima e compatibilizd-las com a virtude. 

Admite que o interesse pessoal e o interesse coletivo podem harmonizar- 

se naturalmente. Bernard Mandeville (1670-1733), cuja obra fdbuJa das Abe- 

Ihas assumiu importante papel no process© pelo qual a ciencia econdmica 

emancipa-se da moralidade vigente em seu tempo, discorda de Shaftesbury 

quanto d tendencia natural de solidariedade humana em sociedade. "Os vicios 

privados levam a beneficios publicos", mensagem central de seu poema, se 

tais vfcios forem bem administrados dentro de urn quadro legal e institucional 

favordvel ao bem-estar coletivo. "O luxo, a luxuria, o orgulho, a avareza, a vo 

lubilidade, a intemperanga empregam milhoes de pobres" diz a Fabula tfas 

Abelhas e, portanto, como interpreta A. M. Bianchi, estes vfcios estimulam o 

consume ou a demanda efetiva, funcionam como mola propulsora do compor- 

tamento humano e da vida econdmica. 

O elenco de pensadores que comparecem em A Prd-Histdria da Ecdno 

mia marca o nascimento da ciencia econdmica, menos pela erosao dos vafdres 

dticos e epistemoldgicos da sociedade tradicional do que pela inversao de.&is 
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valores, que nao 6 senao uma nova escala de valores em que a eficcicia e a 

racionalidade sao os ditames na ordenagao do mundo humano. 

"A proposta de uma nova teoria do conhecimento, com expresso 

fundamento empirista; uma teoria etica que foge a tradigao, ao defi- 

nir bem e mal a partir de metas estabelecidas pelo individuo; a con- 

cepgao de urn estado natural, onde os homens sao dominados por 

suas paixoes; a necessidade de um pacto capaz de unir as von fa- 

des e garantir a harmonia social; a ideia de uma conduta pautada 

pelo cdlculo racional, consoante necessidades e conveniencias dos 

indivlduos; o primado das paixoes razo&veis, associado ao reconhe- 

cimento da possibilidade de um acordo entre o interesse privado e a 

utilidade social, na diregao de uma espdcie de 'egofsmo esdareci- 

do'; a admissao de que a propriedade privada 6 um direito natural, 

tanto quanto a liberdade de culto e de pensamento; a mudanga de 

concepgao do Estado, de um poder inexordvel fundado em mandate 

divino, a uma concepgao liberal, em que o assentimento 6 algado a 

primeiro piano; a distingao entre a esfera do poder civil e ado poder 

religioso, com a consequente ruptura da Igreja sobre questoes pu- 

blicas; sao todos ingredientes de vital importancia na revolugao de 

valores em curso durante mais de tres seculos, que cede vez a for- 

ma moderna de sociedade" (BIANCHI, p. 101-102) 

Dentre os fildsofos mencionados, Adam Smith (1723-1790), merece des- 

taque especial, por ser o autor da obra Investigagao sobre a Natureza e a Cau- 

sa da Riqueza das Nagdes - que constitui o atestado de nascimento da cien- 

cia economica. O confronto com outra obra de Adam Smith A Teoria dos Sen- 

timentos Morais -do ponto central da andlise dos pressupostos filosdficos ge- 

radores da ciencia economica 

Do ponto de vista epistemoldgico, as duas obras estao calcadas na con- 

cepgao empirista de conhecimento, incluindo a introspecgao - observagao da 

prdpria conduta como mdtodo complementar de observagao da conduta alheia. 

O espectador imparcial, uma espdcie de superego freudiano, responsdvel pelo 

controle que cada um tern de si mesmo, 6 substitufdo na Riqueza das Nagdes 

pelo mecanismo da competigao como fonte de controle sobre desdobramentos 

eventualmente indesejdveis do comportamento movido pelo interesse. A nogao 

de simpatia que aparece na Teoria como um sentimento natural do homem em 

relagao a seus semelhantes d transmutada em interesse e egofsmo porque es- 

tes ultimos sao condigoes de possibilidade do primeiro. O homem insensfvel, 

segundo Smith, a suas prdprias vicissitudes d incapaz de se sensibilizar pelas 

de seus semelhantes, aldm de ser objeto de reprovagao social. Assim, agoes 
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movidas pelo interesse, desde que controladas para nao degenerarem, sao fa- 

tores do progresso eronomico. 

A retomada da histdria do pensamento ocidental, que a autora qualificou 

de prd-hist6ria da Economia Politica com o propdsito de recompor o idedrio 

que tornou possfvel a autonomia da ciencia econdmica, revela-nos um ponto 

fundamental na compreensao da histdria da Ciencia. A ciencia, diz Maxwell, d 

guiada pela pressuposigao metaffsica de que o universo d inteligfvel; isto d, a 

finalidade geral da ciencia consiste em descobrir uma ordem que pressupomos 

estar presente na natureza. O ponto chave a que aludimos diz respeito a en- 

genhosidade mental dos precursores da Economia em transpor o esquema me- 

tafisico bdsico da inteligibilidade do mundo natural para o mundo sdcio-cultu- 

ral. Um esquema metaffsico bdsico, ou conjunto de pressupostos fundamentals 

subjacentes d ciencia, procura especificar as caracterfsticas invariantes de um 

domfnio em termos muito gendricos, a fim de desenvolver teorias testdveis que 

as representem mais precisamente. Portanto, cada esquema bdsico especifica 

certas espdcies de entidades fundamentais e suas propriedades. Pensadores 

renascentistas principiaram a desenhar os contornos do universo sobre o qual 

recairia a atengao dos cientistas sociais, ao secularizar a concepgao de ho- 

mem. Os passes seguintes, na trilha do empirismo, iriam em busca das carac- 

terfsticas invariantes desse domfnio. Portanto, especificam-se espdcies de en- 

tidades fundamentais e suas propriedades, traduzidas na Economia Cldssica 

por certas caracterfsticas da natureza humana, entendidas como mdveis da 

conduta humana em sociedade. 

Desde sdculos a ciencia tern sido saudada por muitos em virtude de seu 

empenho na solugao racional de problemas e no avango de conhecimentos 

comprovdveis; no entanto, continua sendo rejeitada por outros devido a sua 

oposigao ao pensamento tradicional. A ciencia passa a assumir compromissos 

com o avango da sociedade e d defendida ardorosamente por aqueles que 

prezam a constante elevagao do padrao de vida que ela possibilita, mas en- 

frenta a oposigao daqueles que a consideram uma forga que se movimenta por 

si mesma indiferente as preocupagoes humanas. Serd um trufsmo afirmar que 

a ciencia, como qualquer empreendimento humano, d falfvel e tanto pode de- 

generar como responder ds aspiragoes humanas. 
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