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Resumo 

Desde a d^cada de 1970, a ruptura do con- 
senso keynesiano criou um estado de insatisfa- 
<?cio e desacordo na comunidade de economis- 
tas, em que se tornaram manifestos sintomas de 
crise de identidade. Tal como detectada pela li- 
teratura, esta crise assume quatro dimensoes b&- 
sicas: a) a dificuldade de integragao entre mi- 
croeconomia e macroeconomia; b) o problemAti- 
co papel da evid§ncia no teste empfrico das teo- 
rias; c) as questoes de cardter metodoldgico 
pendentes no campo da Econometria; d) o ina- 
dequado nfvel de abstragao em que o trabalho 
cientffico 6 produzido. 

O artigo conclui com uma exortagSo aos eco- 
nomistas para que tirem partido da crise, que de- 
ve ser vista como um estfmulo para o reexame de 
questdes b^sicas de sua disciplina e o aprofun- 
damento do nfvel em que o debate tedrico e me- 
todoldgico tern sido conduzido. 

Palavras-chave: crise na Economia, revolugao 
cientlfica, cidncia normal, teste empfrico, abstra- 
g§o. 

Abstract 

Since the IQZO's, the dismissal of the Keyne- 
sian consensus has created a state of insatisfac- 
tion and dissent within the community of econo- 
mists, with several symptoms of an identity crisis. 
As portrayed by the literature such crisis has four 
basic dimensions: a) the difficulty of integrating 
microeconomics and macroeconomics; b) the 
problematic role of evidence in the empirical tes- 
ting of theories; c) methodological questions still 
pending in Econometrics: d) the inadequate level 
of abstraction which permeates the making of 
economics. 

The article ends up exhorting economists to 
view such symptoms as a stymulus to reexamine 
basic issues in their discipline and improve the 
conditions in which the theoretical and methodo- 
logical debate has been conducted. 

Key words: crisis in economics, scientific revo- 
lution, normal sciency, empirical test, abstraction. 
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O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que 6 

chegada a ocasiao para renovaros instrumentos. (Thomas S. Kuhn) 

Durante o ano de 1988, dois semincirios realizados em centres universitci- 

rios de primeira grandeza no Brasil concentraram suas baterias na crftica & in- 

capacidade revelada pela ciencia economica na solugao dos problemas que 

afligem a economia brasileira. Especialistas reunidos na Universidade de Sao 

Paulo e na Universidade de Campinas em julho deste ano afirmaram com ve- 

emencia e de forma contundente a extrema inabilidade da economia no trato 

das mazelas conjunturais e estruturais do sistema economico em seu funcio- 

namento concrete. Foram mais longe ainda, no calor da discussao: imputaram 

o fracasso no exerdcio da arte economica k crise da ciencia por ela informada. 

Em sua coluna semanal na Folha de Sao Paulo, o Prof. Delfim Netto de- 

plorou o teor dos pronunciamentos feitos no semincirio da UNICAMP e cogitou 

ser a ma consciencia(s/cj de alguns economistas a raiz da suposta crise da 

ciencia economica. 

Ser^i a acusagao de "m^ consciencia" suficiente para equacionar a ques- 

tao da crise e afastar seu fantasma? Introduzidos na polemica, argumentos 

deste calibre bloqueiam os contendores na linha de partida e inibem o prosse- 

guimento da discussao. Admitamos, portanto, em nome da possibilidade de 

debate, que somos todos intelectualmente honestos e estamos em paz com 

nossas consciencias. 

Fte v^rios indicadores de ocorrencia de uma crise na ciencia economica, 

como afirmaram com maior ou menor contundencia os participantes dos semi- 

ncirios da USP e da UNICAMP. Tenho razoes para crer que nao se trate de urn 

fenomeno passageiro ou restrito k ciencia economica praticada no Brasil ligado 

k aplicagao de preceitos tedricos num ambiente economico, social e polftico 

conturbado, para dizer o mfnimo. Concordo assim com o sentido geral das crf- 

ticas expostas e posso atd apoiar sua veemencia. Mas os ossos do offcio fa- 

zem com que eu prefira, por ora, registrar a ocorrencia de sintomas de crise, 

explicitados no depoimento de membros respeitados da comunidade cientffi- 

ca(1). Com o apoio em anotagoes de leitura, tentarei aqui organizar de forma 

ainda preliminar o cardter das discordancias, atritos e rufdos em geral em torno 

daquilo que constitui hoje o mainstream da ciencia. 

(1) O velho Popper com sua ci§ncia que quanta mais profbe mais explica, certamente reprovaria essa 
afirmagSo pouco ousada. Dizer que "h^ sintomas de crise" equivale a dizen "hte sintomas deque o 
Abomincivel Homem das Neves existe". Trata-se de uma previsao antecipamente resguardada 
contra o falseamento, que quase nada profbe. Em defesa de meu ponto de vista, devo declarar 
que a proposta popperiana parece-me urn magnffico ideal a ser perseguido, em sua visao da 
ciencia como construgSo essencialmente provisdria; ideal de que se pode desviar sempre que o 
bom senso e a pruddncia o recomendarem. 

206 Est. econ., Sao Paulo, 19(2):205-224, maio-ago. 1989 



Ana Maria Bianchi 

Nos principals centres de produgao de ciencia economica atrav^s do 

mundo, a situagao de vcirias tribos que constituem a nagao dos "Econs" 6 de 

perplexidade, inquietude e insatisfagao perante o esgotamento da proposta 

keynesiana, pelo menos na roupagem que Ihe deu a sfntese neoclcissica. Aca- 

bou-se o ela a que se referiu Samuelson, ao ser agraciado com o Nobel de 

1970. Nesta ocasiao, ao relembrar sua juventude e o fantcistico impacto da 

obra de Keynes sobre os de sua geragao, Samuelson comparou a Economia a 

"uma princess adormecida revigorada pelo beijo de Maynard Keynes" (apud 

BELL, 1982). "Somos todo keynesianos", repetiria urn pouco mais tarde Ri- 

chard Nixon, ao expressar o papel estrategico que os economistas formados na 

tradigao keynesiana vieram a desempenhar na administragao do Estado norte- 

americano, desde J. F, Kennedy. 

E importante retroceder urn pouco na histdria da ciencia economica para 

entender o cendrio do qual se parte para afirmar a existencia de sintomas de 

crise. Durante urn perfodo que se estendeu da Segunda Grande Guerra atd 

praticamente meados da ddcada de 1970, a comunidade de economistas este- 

ve unida em torno de urn paradigma amplamente acatado, norteador do traba- 

Iho rotineiro do cientista e apto a fornecer instrugoes claras para o recrutamen- 

to dos novos membros da profissao. Contava-se com urn conjunto de realiza- 

goes de indiscutido reconhecimento, que apontava os problemas significativos 

cuja solugao competia aos pesquisadores e os procedimentos implfcitos em 

sua resolugao. Em poucas palavras, a ciencia economica preenchia todos os 

requisites de uma ciencia normal, no sentido kuhniano da expressao, a saber: 

i) Em suas instituigoes, os pesquisadores compartilhavam urn unico sis- 

tema de valores e mantinham-se em contato para decidir os rumos da 

investigagao empfrica nas v^rias cireas da ciencia & qual se dedica- 

vam; 

ii) A principal ocupagao dos economistas, individualmente ou em grupos, 

consistia na resolugao de quebra-cabegas, com o objetivo de articular 

internamente o sistema tedrico paradigmdtico, aplicando-o a novas 

categorias de fenomenos empfricos; ocupavam-se assim do refina- 

mento matemdtico do paradigma e da construgao de instrumentos de 

medida mais confidveis e precisos; 

iii) Nesse clima, o treinamento dos iniciados processava-se de forma 

tranquila, sem tropegos ou traumas, pela familiarizagao com o nucleo 

bdsico do paradigma, suas aplicagoes possfveis e a delimitagao dos 

problemas significativos. A persuasao era exercida a contento e, se 

porventura falhava, atribufa-se a deficiencia a problemas na transmis- 

sao do conhecimento e nao a lacunas do paradigma. 

iv) As discord&icias ficavam restritas a segmentos localizados da comu- 
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nidade academica e/ou cristalizavam-se em torno de pequenos detalhes, 

incapazes de abalar a estrutura de poder vigente na comunidade. 

Um dos mais expressivos indicadores do reconhecimento publico do pa- 

pel da ciencia economica e do economista na conformagao da sociedade 6 

a instituigao do Premio Nobel de Economia em 1969. O primeiro premlo con- 

cedido constituiu um tribute & obra de Frisch e Tinbergen, que, atuando no 

campo da econometria, conseguiram solucionar quebra-cabegas importantes 

da teoria neoclcissica. Outros indicadores podem ser mencionados, numa lista- 

gem que nao se pretende exaustiva: o fato de, dos dezesseis ministros de 

estado de Jimmy Carter, cinco serem Ph. ds. em Economia(2); o aumento na 

demanda por formagao universitciria em Economia e do emprego de economis- 

tas na administragao publica, constatado desde a d^cada de 1950; a intromis- 

sao de economistas na modelagem de fenomenos ate entao considerados da 

algada de outras ciencias, tais como educagao, crime, escolha conjugal, nume- 

ro de filhos, suiefdio e por af afora. 

Nao se este querendo dizer com isso que nao houvesse divergencias ou 

problemas, alguns bastante s^rios. Todo o perfodo foi permeado de embaragos 

e dificuldades na resolugao de quebra-cabegas, como qualquer perfodo de 

ciencia normal. A discussao sobre a teoria da firma marshalliana, que suscitou 

o clcissico ensaio metodoldgico de Friedman (1953), 6 um bom exemplo. Na 

verdade, a existencia de problemas 6 condigao de vitalidade de qualquer cien- 

cia e a virtuose do cientista 6 revelada precisamente em seu equacionamento. 

Mas o que diferencia um perfodo de ciencia normal de um perfodo de crise 6 o 

fato de, no primeiro, os problemas colocados terem uma solugao possfvel. Po- 

dem ser diffceis, eram certamente diffceis no caso da teoria da firma, mas o pa- 

radigma continha em seu bojo o aparato necesscirio para uma resposta satisfa- 

teria. 

A ciencia normal freqiientemente demanda dos cientistas o desenvolvi- 

mento de um ferramental mais refinado, como fez a teoria macroeconomica de 

inspiragao keynesiana ao estimular a montagem de sistemas de contabilidade 

nacional mais sofisticados. Nesse particular, o perfodo sobre o qual falo teste- 

munhou um extraordin^rio avango na heurfstica da ciencia economica, gragas 

ao qual o tratamento tedrico e empfrico de questoes cruciais foi aprimorado. 

Estava-se, assim, vivendo um momento que posteriormente veio a ser qualifi- 

cado como a idade de ouro da ciencia economica. A existencia de um consen- 

so sobre grandes temas dava alento a diferentes programas de pesquisa ilumi- 

nados pela teoria neoctessica, de sorte que as controvdrsias nao colocavam 

em xeque a estrutura central do ediffcio. 

(2) Este dado 4 citado por THUROW (1983). BELL (1982) fala em quatro economistas num total de 
quinze ministros de estado. 
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Ora, uma primeira vista d'olhos no clima em que a ciencia economica 6 

praticada e desenvolvida no infcio da d^cada de 1980 mostra um panorama di- 

verse. Hci fartas indicagoes de que o compromisso prescritivo assumido pela 

Economia ao nascer, a cobrar incessantemente de seus profissionais recomen- 

dagoes de polftica, aumenta sua suscetibilidade a crises no funcionamento do 

sistema economico. Nao s6 porque o funcionamento deficiente deste acentua 

a inseguranga profissional, por gerar desconforto em relagao a interpretagao or- 

todoxa, como porque a prbpria crise pode ser precipitada pelo aconselhamento 

inadequado. Dessa 6tica parece razocivel associar crise na economics a crise 

na economy e enxerg^-las como diferentes facetas de um mesmo fenomeno. 

Nao por acaso o divisor de ciguas na histbria recente do pensamento 

economico tern sido localizado na dbcada de 1970. E no decorrer da mesma 

que se instauram a crise energbtica, a estagflagao e outros fenomenos compli- 

cadores do quadro economico. O onus da dfvida externa em pafses estratbgi- 

cos no cenbrio internacional, a persistencia do desemprego macigo, a desvalo- 

rizagao do dblar e o fenomeno difuso qualificado como "a decadencia do impb- 

rio americano", a misbria de grandes camadas da populagao mundial aparen- 

temente refratbria b aceleragao do crescimento economico sao outras anoma- 

lias cujos desdobramentos sobre o trabalho cientifico contribufram, nas ultimas 

duas dbcadas, para compor um clima semelhante ao que antecede as revolu- 

goes kuhnianas na histbria da ciencia. 

A rigor, desde os primeiros anos da dbcada de 1970, manifestagbes agu- 

das e repetidas de insatisfagao tern espocado em distintos ambientes, acade- 

micos e extra-academicos. Nao poucos profissionais da brea vieram a publico 

confessar sua inquietude em relagao aos rumos assumidos pela Economia. 

Configurou-se um clima de alerta em relagao as anomalias da teoria conven- 

cional, clima esse necessbrio (embora nao suficiente) para a rejeigao e substi- 

tuigao do paradigma em vigor. 

Como reagiu a Economia a esse ambiente desfavorbvel? Como se houve 

a economics com os percalgos da economy? E muito diffcil falar sobre o pre- 

sente, ou seja, captar o fenomeno no momento mesmo de sua ocorrencia. 

Nesse sentido, o que posso afirmar com seguranga b que na situagao atual- 

mente vivida pela ciencia economica faltam requisites necessbrios para a defi- 

nigao de um perfodo de ciencia normal. 

Seria precipitado afirmar que a percepgao da iminencia da crise seja con- 

sensual, seu reconhecimento generalizado e amplamente visivel. Mas b certo 

que o descontentamento em relagao ao estado das artes acomete tanto ardo- 

rosos defensores da livre iniciativa e da sociedade de mercado quanto, no ou- 

tro extreme, economistas que se autodenominam "radicais", abertamente em- 

penhados em afrontar a tradigao neoclbssica. Nesse contexto os programas de 

pesquisa se veem enfraquecidos em suas recomendagbes de polftica, retbrica 
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e poder de convencimento, tanto entre os membros da comunidade cientffica 

quanto entre os que recrutam seus servigos. Observa-se a degenerescencia de 

programas de pesquisa, para usar uma linguagem lakatosiana. 

Devo antecipar aqui um ponto ao qual voltarei mais adiante. Estou con- 

vencida de que a superagao de um penodo de ciencia normal e o ingresso num 

momento revolucioncirio nao representam um "mau passo" para a ci§ncia. Em- 

bora gerem inseguranga profissional, embora favoregam dissensoes, sao indi- 

cadores de vitalidade da comunidade cientffica. Sao fatores que preparam o 

caminho para uma revolugao gragas & qual anomalias podem converter-se em 

problemas equacion^veis num novo perfodo de ciencia normal. 

Na verdade, os participantes do debate da USP e da UNICAMP nao re- 

presentam uma minoria de vozes dissonantes num coral basicamente afinado. 

Tampouco exprimem apenas o desconforto de economistas treinados segundo 

padroes academicos universais perante uma realidade aparentemente refratci- 

ria k aplicagao de preceitos definidos pelo arcabougo tedrico. Figuras de relevo 

na comunidade internacional de economistas engrossam o coro dos que vis- 

lumbram sintomas de crise de identidade na ciencia economica. Samuelson e 

Nixon teriam hoje motives de sobra para sentir-se apreensivos diante da 

ameaga de recafda de sua princesa. 

Em 1981, uma coletanea intitulada The crisis in economic theory reuniu 

em torno do tema articulistas do porte de Frank Hahn, Paul Davidson, Daniel 

Bell, Kenneth Arrow, Harvey Leibenstein, James Dean, Israel Kirzner, Peter 

Drucker, Allan Meltzer, Edward Nell e Mark Willes, nem todos, de certo, ele- 

mentos subversives ou agentes comunistas. Do M.l.T. de Cambridge, Lester 

Thurow (1986) oferece seu testemunho cdustico e indignado, somando-se ao 

protest© partido de outras vozes respeitciveis na comunidade academica: Ben- 

jamin Ward (1972) na Universidade da Califdrnia e T. W. Hutchison (1977) na 

lnglaterra(3). 

As crfticas alinhavadas pelos autores que, desde a d^cada de 1970, fa- 

lam em crise na ciencia economica, incidem basicamente sobre quatro pontos: 

i) A integragao entre microeconomia e macroeconomia, problema que 

Mestre Keynes deixou para seus herdeiros, pelo qual se recria, de 

forma modificada, a velha polarizagao entre indivfduo e sociedade. 

ii) A questao da evidencia empfrica e seu papel no contexto da ciencia 

(3) Antes disso, nomes de peso na comunidade cientffica tais como Gunnar Myrdal, Albert Hirschman 
e Dudley Seers, ao se voltarem para os problemas do 39 Mundo, verificaram que o treinamento 
tedrico recebido em sua juventude era inadequado para dar conta dos graves problemas com que 
se defrontavam. Sintomaticamente, Myrdal chama um de seus livros de Contra a corrente. O senti- 
mento de estranheza e desconforto contamina os economistas dos pafses nao desenvolvidos, 
muitos dos quais repudiam frontalmente as teorias disponlveis e saem S caga de outras formas de 
enxergar e tratar das mazelas de sua economia. 
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econdmlca, em particular diante daquilo que foi qualificado de "falsifi- 

cacionismo indcuo", no sentido de uma adesao apenas formal S me- 

todologia falsificacionista. 

iii) O grande numero de problemas substantives remanescentes na Eco- 

nometria, em tese o instrumento capaz de conferir sustentagao empf- 

rica a teoria economica. 

iv) Relacionado aos problemas anteriores, o excessive nfvel de abstragao 

que tern marcado o trabalho cientffico na Economia e a falta de reco- 

nhecimento claro dos limites k modelagem nesta cirea. 

O conteudo de cada uma dessas crfticas serd trocado em miudos nas se- 

goes que se seguem. 

1. Integragao micro/macroeconomia 

A integragao entre microeconomia e macroeconomia passa a constituir 

urn problema peculiar k ciencia econdmica apds o desenvolvimento da teoria 

keynesiana e a proposta de toda uma construgao tedrica cujo ponto de partida 

d o mercado em desequilibrio. Como se sabe, o desdobramento formal da teo- 

ria economica nestas duas disciplinas d urn fenomeno posterior ao advento de 

Keynes. 

Leibenstein comega seu artigo na coletanea de Bell e Kristol (1981) afir- 

mando que, se d que nao existe crise na microeconomia, deveria haver! Cita 

dois exemplos, ambos baseados em casos reais. O primeiro deles refere-se ao 

gerente de uma empresa de Nova York que, em obediencia k determinagao do 

proprietdrio, montou urn sistema de incentives pelo qual urn aumento de 50% na 

produtividade determinaria urn acrdscimo de 30 a 40% nos saldrios. Os empre- 

gados reagiram favoravelmente, o nfvel do produto subiu de forma significativa, 

aumentando os lucros e houve ganhos salariais expressivos. Mas o gerente, ao 

invds de ficar satisfeito com o resultado, demitiu os empregados que passaram 

a ganhar muito pelo novo sistema. 

O segundo episddio relatado d uma greve ocorrida numa fdbrica de car- 

vao da Gra-Bretanha em 1974, cujo desfecho se deu com a redugao da sema- 

na de trabalho dos operdrios de seis para tres dias. Em decorrencia, embora o 

trabalho e o capital passassem a ser utilizados apenas 60% do tempo, a pro- 

dugao manteve-se em nfveis equivalentes a 80 a 90% dos nfveis anteriores. 

Tal como no exemplo anterior, verificou-se ineficiencia na alocagao de recur- 

sos. 

Em defesa da teoria microeconomica, podemos retrucar que ela admite 

estar apoiada numa ampla ceteris paribus, que inclui a racionalidade no com- 
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portamento das empresas. Em casos reais, as ineflciencias sao possfveis e de 

alguma forma at^ previstas. 

Mas o porno de discdrdia estd no fato de Leibenstein considerar que 

comportamentos como o da industria de carvao britanica e a da empresa de 

Nova York serem a regra mais do que a excegao. Isso gera a necessidade de 

urn esforgo de teorizagao que algasse a prlmeiro piano a andlise do processo 

decisorio. Assim, o cerne de sua crftica estd no pressuposto de minimizagao de 

custos nos dois exemplos acima. O autor apregoa a necessidade de estudar a 

fundo pontos que a teoria convencional simplesmente assume, tais como o sis- 

tema motivacional e as dreas de indrcia, que impoem uma restrigao importante 

ds mudangas de comportamento estimuladas por pressoes externas. Seria 

uma abordagem "micro-micro", em que abrir a caixa preta do processo decisd- 

rio na firma converte-se numa tarefa crucial. 

De fato, boa parte da dificuldade apontada por Leibenstein refere-se d 

prdpria interpretagao do postulado de racionalidade, em que se colocam as 

questoes de maximizagao e minimizagao. Seria uma mera tautologia ou uma 

proposigao factual? A primeira hipdtese (mera tautologia) imuniza o postulado 

e boa parte do que dele decorre contra toda a possibilidade de crftica. Quanto 

d segunda (proposigao factual), a realidade mostra nfveis de motivagao dife- 

renciados no comportamento humano e nao a motivagao total de que fala a 

teoria(4). 

Hd crises na microeconomia? arremata Leibenstein. Bern, apesar dos pro- 

nunciamentos dos ganhadores de Premios Nobel, o economista mddio nao es- 

td preocupado com a natureza e o conteudo da disciplina, de sorte que o ensi- 

namento na drea pouco tern mudado nas ultimas duas ou tres d^cadas. Nao 

hci desconforto, nao hci sentimento de crise. Mas deveria haver! Nosso treina- 

mento academico ressente-se de claras insuficiencias. Temos uma teoria for- 

mal e universal, mas nao conhecemos os limites de nosso conhecimento: "... 

curiosamente, nao sabemos o que sabemos" (LEIBENSTEIN, 1981, p. 100). 

Dean (1981) focaliza a ruptura do consenso keynesiano desde a d6cada 

de 1950, com a formagao de tres grandes agrupamentos sobre o mesmo tron- 

co: revolucioncirios, evolucion^rios e reacioncirios. No final da ddcada seguinte, 

o grupo de reaciondrios sedimenta-se em torno do monetarismo, que tern em 

Friedman seu principal expoente. Mas o centro da discdrdia reside, para Dean, 

numa divergencia tedrica e ideoldgica, provocada pelo avango do setor publico 

na economia. O consenso nao d rompido pelas divergencias entre monetaris- 

tas e pds-keynesianos, diz ele, mas porque economistas de todos os matizes 

contestam as fundagdes microecondmicas da macroeconomia. E hoje notdrio 

(4) Para um competente trabalho de sistematizapao do conceito de racionalidade econfimica, nas vd- 
rias acepgoes que assumiu na histdria das iddias econdmicas, v. FONSECA (1988). 
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um conservantismo crescente, associado a um pragmatismo acentuado, que 

passa ao largo dos temas filosdficos mais candentes. No grupo de keynesianos 

evolucioncirios, em cujo seio se abrigam Glower e Leijonhunfvud, o autor enxer- 

ga alguma perspectiva de superagao da divergencia. No mais, conclui, o desa- 

fio tedrico desta ddcada 6 explicar porque o mercado, a nfvel agregado, nao 

garante emprego a todos que o demandam. 

Bell, professor da Harvard University e um dos organizadores da coletci- 

nea sobre a crise da ciencia economica, localiza a "idade de ouro" da ciencia 

economica entre 1947 e 1973 (BELL, 1981). Atd 1973 observa-se uma con- 

fluencia da teoria com a pesquisa empfrica, calcada, esta, em realizagoes do 

porte das de Kuznets, que contribuiu significativamente para a montagem de 

um sistema de contabilidade nacional. Desde entao, pordm, duas grandes fald- 

cias ameagam a ciencia e prejudicam o entendimento dos movimentos de as- 

censao e queda das atividades economicas registrados no ultimo decenio. A 

primeira delas decorre do fato de que a teoria economica nao 6 uma generali- 

zagao sobre o comportamento humano. Ao contr^rio, ela este apoiada no tipo 

ideal de uma conduta Idgica, que representa uma parcela minoritciria das con- 

dutas economicamente significativas. For outro lado, o inverse do comporta- 

mento racional 6 o comportamento irraclonal, e nao o comportamento nao-ra- 

cional. Ora, a Economia nao pode isoladamente explicar o comportamento 

humano em sua complexidade. A teoria em vigor 6 impotente, por si s6, para 

responder porque o capitalism© foi bem sucedido num pafs como o Japao, que 

manteve as relagoes tradicionais, enfatizou o sentido de comunidade e deu es- 

tabilidade de emprego a seus trabalhadores. O modelo newtoniano e positivis- 

ta clcissico induz ^ crenga num sistema fechado, imune a mudangas estrutu- 

rais, que dificulta esse tipo de entendimento. Como solugao para o impasse, 

Bell sugere uma teoria "interpretativa", apta a fundir a sociologia, a prdtica polf- 

tica e a histdria. 

Na mesma trilha de raciocfnio coloca-se a obra de Thurow, Dangerous 

Currents. Neste livro altamente provocativo, o ferrenho crftico da polftica eco- 

nomica norte-americana volta-se, com grande argucia e fina ironia, contra a 

prdpria ciencia que informa essa prdtica polftica. Ele o faz numa linguagem 

ndutica com imagens extrafdas da arte da navegagao. Seus comentdrios feri- 

nos atingem um amplo espectro de dreas especfficas ou ramos da ciencia 

economica, dentre os quais: a teoria do capital humano; a teoria quantitativa 

da moeda; a microeconomia, enquanto suporte da macroeconomia; a econo- 

metria; a economia do trabalho; e a teoria das expectativas racionais, em sua 

opiniao, um novo e decantado modismo. 

O cerne da crftica de Thurow dirige-se & economia supply side, tao forte- 

mente enraizada nos prinefpios que norteiam a administragao Reagan, nos Es- 

tados Unidos, bem como contra o modelo price-auction que Ihe serve de alicer- 
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ce. O livro torna-se tanto mais interessante por exibir, ao longo de toda a dis- 

cussao tedrica, um referencial empfrico voltado para a realidade norte-america- 

na, mas com pontos de identldade com outras formas de capitalismo. A cada 

capftulo, o autor procura demonstrar a fntima associagao entre pressupostos 

centrals da concepgao economica predominante e medidas polftlcas sugeridas 

e efetivamente implementadas, durante um periodo que se estende da admi- 

nistragao Kennedy, em prindpios da ddcada de 1960, d reaganeconomia de 

1980. 

A exemplo de Hutchison, Bell e outros economistas aqui citados, Thurow 

localiza a idade de ouro da ciencia economica e de seus profissionais na pri- 

meira metade da d^cada de 1960. Nesse intervalo de tempo, os economistas 

parecem conhecer as respostas para os problemas conjunturais enfrentados. 

Sao bem sucedidos em suas previsoes e suas recomendagoes de politica fun- 

cionam. Assim, durante um periodo que se estende ate o inlcio da d6cada se- 

guinte, a aceitagao publica dos profissionais do ramo § ampla e praticamente 

irrestrita. A todo o momento, os jornais apresentam artigos escritos por econo- 

mistas, que se aventuram a falar sobre crime, casamento, suicidio e outros as- 

suntos ate entao considerados fora de sua algada. Atem da ostensiva partici- 

pagao da categoria na composigao do governo federal, praticamente todas as 

associagoes m&Jicas e jurldicas contam com a assessoria de economistas. 

Esse quadro daria os primeiros sinais de reversao no inlcio da d^cada de 

1970, com o primeiro cheque do petrdleo e a brusca elevagao dos Indices in- 

flaciondrios norte-americanos, que ascendem a 11% anuais. Contra tudo o que 

a teoria ensinava sobre a incompatibilidade entre inflagao, crescimento lento e 

desemprego galopante, instala-se o fenomeno da estagflagao. Esta soa como 

uma palavra de mau gosto e como uma acusagao & ciencia economica, tao 

dedicada a suas curvas de Phillips, tao irresponsavelmente confiante no su- 

cesso de suas previsoes. 

No inlcio da ddcada de 1980 - ponto em que Thurow interrompe oua 

andlise -, com o advento de Reagan, um novo grupo de economistas, forte- 

mente influenciado pela teoria da economia comandada pela oferta, ascende 

ao poder. Promovem-se grandes cortes nos impostos e nos programas de bem- 

estar social, ao mesmo tempo em que se destinam maiores dotagoes orga- 

menterias a despesas com armamentos e se adotam pollticas moneterias seve- 

ras. No novo modelo os problemas de oferta sao capazes de cuidar de si 

mesmos. Deixada a sua prdpria sorte, a concorrencia leva a economia ^ maior 

eficiencia. Se essa politica 6 acertada, comenta Thurow, seja porque a sorte 

este a seu lado, seja porque seus fundamentos tedricos estao corretos, o tem- 

po dite. 

De qualquer forma, prossegue o autor, a visao tlpica da economia supply 

side desemboca numa conclusao: se este havendo um mau desempenho do 
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sistema 6 porque alguma coisa estci interferindo nos bem azeitados mecanis- 

mos da economia de mercado. E quern, senao o governo, poderia ser o grande 

vilao dessa histdria? arremata, ironicamente. 

Uma das principais teses de Thurow, diretamente ligada a interagao entre 

microeconomia e macroeconomia, 6 que a teoria ortodoxa nao distingue o ho- 

mo sapiens do homo economicus. O interesse 6 urn motivo poderoso da con- 

duta humana mas nao d, de forma alguma, seu unico mdvel. Nao seria possf- 

vel a sobrevivencia de sociedades em que os indivfduos nao estivessem, em 

alguma medida, dispostos k cooperagao voluntdria. Tampouco as instituigoes, 

os sindicatos por exemplo, sao imperfeigoes do mercado, passfveis de serem 

ignoradas ou deixadas em segundo piano. Para uma visao mais satisfatdria da 

interagao entre indivfduo e sociedade, esta ultima nao pode ser vista como 

uma mera agregagao estatfstica de indivfduos engajados em trocas voluntdrias. 

A concepgao de homem economico que se encontra na raiz da microeconomia 

convencional representa urn onus para o desenvolvimento da ciencia economi- 

ca e inviabiliza a integragao entre microeconomia e macroeconomia. 

A questao de fundo na dificuldade de integragao entre as duas disciplinas 

envolve urn velho problema, no qual se espelha a tensao entre indivfduo e so- 

ciedade, entre o individual e o coletivo. Ela poe o dedo numa ferida antiga, que 

d a pendencia entre a sociologia e outras ciencias humanas, dentre as quais a 

economia. Desde seus primdrdios a ciencia economica identifica-se com indi- 

vidualismo e mostra-se propensa a encarar o coletivo como urn todo constituf- 

do pela soma das partes. Esse parti pris converte-se numa faldcia de composi- 

gao sempre que existem indicagoes de que a unidade de andlise de urn feno- 

meno qualquer nao pode ser o indivfduo. Urn exemplo claro relaciona-se k 

questao de definir metas de bem-estar para a sociedade a partir das preferen- 

cias individuais. Nesse momento, o instrumental microeconomico revela-se cla- 

ramente insuficiente, senao inadequado. 

2. Evidencia empirica 

Uma das crfticas mais comuns ao estado das artes na ciencia economica 

incide sobre a incorporagao da evidencia empfrica e o tratamento da realidade 

em seu sentido mais amplo. Ward (1972) critica os desvios daquilo que deno- 

mina de "revolugao formalista", somando-se a urn coro com muitos integrantes. 

Inspirado pela metodologia popperiana, Hutchison (1977) combate o ex- 

cessivo grau de abstragao em que a Economia 6 desenvolvida e ressalta a im- 

portancia do teste empfrico. Em defesa de seu ponto de vista, invoca o teste- 

munho de v^rios colegas de profissao, dentre os quais Phelps Brown, Leontief, 

Kaldor, Robinson e Frisch. Tributa a este ultimo a invengao do termo "playom^- 
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trica", para designar uma maquinaria estatlstica maciga e sofisticada, cujos re- 

sultados pr^ticos sao desprezfveis. Seria algo semelhante a estudos absoluta- 

mente bizantinos, como o do formato das fechaduras da Islandia no s6culo 

XIlK5). 

Parece-me importante assinalar neste ponto que a questao da evidencia 

empirica estende-se al^m do contexto da justificagao ou da prova. O processo 

de apreensao do "real" coloca-se tamb^m no contexto da descoberta, isto 6, 

nos pressupostos dos quais se parte para construir o arcabougo tedrico de uma 

ciencia empfrica. Deste angulo, a ciencia economica tem tendido a adotar uma 

postura metodoldgica que combina a construgao de modelos abstratos, elabo- 

rados a partir de pressupostos "extraidos do ar" (plugged in the air) com a deri- 

vagao de consequencias testdveis, numa llnha que pode ser definida como ve- 

rificacionista ou falsificacionista. 

Ora, Blaug (1988) critica a economia do sdculo 20 por seu "falsificacio- 

nismo indcuo", isto d, pelo fato de alardear uma metodologia falsificacionista 

sem na prdtica comprometer-se com as imposigoes decorrentes dessa escolha. 

Estende a critica a diferentes programas de pesquisa: a teoria do consumidor, 

a teoria da firma, a teoria da distribuigao funcional de renda (embutida na con- 

trovdrsia de Cambridge), a economia polftica radical e a economia do bem-es- 

tar. Nas palavras do autor: 

Mas os economistas de fato se engajam massivamente na pesquisa 

empirica? Certamente eles o fazem, mas muito do trabalho empiri- 

co em economia 6 como "jogar tenis sem a rede": ao inves de tentar 

refutar predigoes testdveis, os economistas gastam muito tempo 

mostrando que o mundo real confirma suas predigoes (BLAUG, 

1988, p. 26). 

Blaug tem sido criticado pelo torn popperiano de suas cnticas. Na verda- 

de, o que ele reclame dos economistas, aldm de urn comportamento de pes- 

quisa mais coerente com seu discurso, d maior atengao d proposta de produzir 

predigoes empiricamente testdveis. Parece razodvel, numa ciencia pertencente 

ao conjunto das ciencias empfricas, ainda que se convenha que as controvdr- 

sias envolvem um sem-numero de ingredientes, de ordem ideoldgica inclusive, 

nao soluciondveis apenas pelo teste empfrico. 

Como trabalhar com a evidencia empfrica de uma forma eficaz? A res- 

(5) Em 1938, Hutchison havia publicado The significance and basic postulates of economic theory. 
O livro foi encarado como uma crftica velada a Lionel Bobbins, inspirada na metodologia poppe- 
riana, embora o autor nao mencione explicitamente nenhum dos dois. De qualquer forma, suas 
id&as Ihe valeram a acusapSo de "ultra-empirista", por parte de Machlup, e deram origem a uma 
pol§mica entre ambos que 6 bem documentada por BLAUG (1980) e CALDWELL (1982). 
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posta nao 6 fcicil, tanto do ponto de vista tedrico como do ponto de vista prdti- 

co. A econometria aceitou esse desafio e tem encontrado grandes problemas 

para dar conta da tarefa proposta. O que remote ao prdximo ponto. 

3. Econometria 

No que toca ci Econometria, uma boa imagem d fornecida por Thurow 

(1986), que define a disciplina como urn navio quebra-gelo encalhado no pr6- 

prio gelo. 

Em princfpio, diz o autor, os modelos economdtricos sao concebidos co- 

mo testes da validade da teoria. Entretanto, como esta nao especifica exata- 

mente que varidveis secunddrias devem ser inclufdas na ceteris paribus, ou 

que formas funcionais devem ser utilizadas, e como o analista d frequentemen- 

te obrigado a empregar indicadores nao totalmente satisfatdrios para seus 

conceitos, a praxe consiste em estimar as equagdes repetidas vezes. For en- 

saio e erro, o analista langa-se dcagade urn conjunto de varidveis, formas fun- 

cionais e proxies que Ihe permitam obter a "melhor equagao" Ora, o que se 

entende por melhor equagao? Trata-se daquela que melhor se ajusta a suas 

expectativas anteriores. Assim, 

... diante da fa lend a dos modelos em termos de previsao, a econo- 

metria deixou de ser urn instrumento para testar teorias, para con- 

verter-se num mostrudrio para exibf-las (THUROW, 1986, p. 117). 

Parte do problema advdm da prdpria dinamica dos fatos economicos, 

admite o autor. E diffcil construir fungoes sdlidas e permanentes simplesmente 

porque as preferencias individuals nao se mantem constantes no tempo. 

Thurow conclui que os problemas apontados nao devem ser vistos como 

uma condenagao d econometria. Antes, eles funcionam como urn alerta quanto 

ao grau de confianga que se pode depositar em suas previsoes e como uma 

exortagao a maior humildade na aplicagao dos resultados. Nao se pode dar urn 

crddito excessivo as conclusdes dos testes economdtricos, sem uma crftica in- 

tersubjetiva: em outras palavras, sem que urn numero significativo de econo- 

mistas, utilizando-se de tdcnicas diversas, diferentes varidveis de controle, mo- 

delos e indicadores, num perfodo de tempo razoavelmente longo, cheguem a 

resultados semelhantes. 

No final de seu livro, o autor admite que jd existem contra-correntes em 

formagao no seio da comunidade cientffica. E expressa sua esperanga de que 

as iddias expostas possam estimular os membros da profissao a recorrer aos 

pressupostos simplificadores necessdrios d teorizagao; pordm, de forma com- 
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patfvel com a situagao enfrentada em cada caso concreto. O que s6 6 possfvel, 

acrescenta, com o auxilio de pesquisas empfricas sobre o mundo como ele 6, e 

nao como os livros-textos afirmam que deve ser (ibidem, p. 237). 

4. Abstragao 

Se algum nfvel de abstragao 6 necesscirio a qualquer ciencia, isso nao 

significa que qualquer nfvel de abstragao seja recomendado, como bem argu- 

menta Hutchison, dando seqiiencia a uma discussao iniciada desde seu artigo 

de 1938. Todo urn capftulo de seu livro sobre Knowledge & ignorance in Eco- 

nomics (HUTCHISON, 1977) 6 dedicado ci andlise da crise da d^cada de 1970, 

que, jci no tftulo do capftulo, 6 definida como crise de abstragao. 

No perfodo preparatbrio ks comemoragoes do bicentenbrio de A riqueza 

das nagdes, Hutchison observe rumores de inquietude e dissidencia entre seus 

colegas de profissao, aliados a manifestagoes de ceticismo quanto as possibi- 

lidades de desenvolvimento da ciencia. Cnticas k posigao da mesma sao lan- 

gadas por figures de proa da comunidade cientffica, como o presidente da Ro- 

yal Economic Society e o diretor do National Institute for Social and Economic 

Research, ambos da Inglaterra, albm de dois premios Nobel de Economia, 

Frisch e Leontief. As crfticas giram em torno de tres pontos: i) o excessive vo- 

lume de trabalho cientffico realizado num nfvel injustifiebvel de abstragao; ii) a 

falta de contribuigao efetiva k solugao de problemas prementes do mundo real; 

iii) a urgencia de mudangas curriculares no curso bbsico de Economia, pelas 

quais se desse maior destaque a histbria e disciplinas congeneres. 

A "revolugao" keynesiana, diz o autor, b aplicada com bastante sucesso 

na Gra-Bretanha, tanto no perfodo das guerras mundiais quanto no que o su- 

cede. Seu exito b partiallarmente notbvel no final da dbcada de 1950 e infcio 

da dbcada de 1960. O desenvolvimento da quantificagao e da Economia Ma- 

tembtica, importada da Ambrica, propiciam uma revolugao cientffica gragas a 

qua! a ciencia alcanga urn grau de exatidao comparbvel ao das ciencias natu- 

rais. Ocorre urn aumento na demanda por formagao universitbria em Econo- 

mia, urn significative incremento do emprego de economistas no setor publico 

e, por conseguinte, urn maior engajamento dos profissionais do setor no de- 

sempenho efetivo de suas habilidades, seja no mundo dos negbcios, seja no 

governo. Vive-se urn perfodo que na linguagem kuhniana seria considerado de 

ciencia normal. 

No infcio da dbcada de 1970, porbm, fatores internos e externos somam- 

se para produzir uma mudanga de cenbrio. Entre os primeiros destaca-se o es- 

gotamento da proposta keynesiana, diante de sua aparente incapacidade de 

resolver a nova crise econbmica em curso. As crfticas centrais de Hutchison di- 
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rigem-se k superficialidade dos argumentos correntes apresentados em defesa 

de abstragoes altamente simplificadoras. De que decorre sua conclusao mes- 

tra, enunciada acima: 

... "da id&a de que algum grau de abstragao e essencial e inevitdvel 

em virtualmente qualquer tipo de estudo cientffico, parece presumir- 

se que nenhum grau ou tipo de abstragao precise de qualquer defe- 

sa ou explicagao" (HUTCHISON, 1977, p. 89). 

Em suma, as crftlcas centradas na abstragao questionam a tese de que 

tudo se resume a uma mera questao de temperamento do economista, sem 

qualquer onus do ponto de vista epistemoldglco. Outro argumento inadmissfvel 

ap6ia-se no raciodnio, difundido com o aval de Friedman, segundo o qual os 

pressupostos das teorias sao irrelevantes, independentemente de seu realismo. 

Hutchison refuta a existencia de qualquer erro intrfnseco na tarefa de re- 

finar modelos abstratos. Tampouco se deve acusar os academicos pelo fato de 

nao justificarem seu trabalho de acordo com crit^rios pr^ticos, ou politicamente 

orientados. Apenas, deve-se ter suficiente lucidez na interpretagao de resulta- 

dos obtidos em testes realizados para explicar o mundo real e fazer sugestoes 

de polftica. O erro primordial reside em atribuir significancia pr^tica a exercfcios 

acad§micos que nao a possuem de fato. 

Uma das providencias mais enfatizadas pelo autor, no equacionamento 

da crise, 6 a definigao mais clara da extensao da ignorancia humana no campo 

da Economia. Nas atuais circunstancias, tal definigao £ essencial para estabe- 

lecer os limites do conhecimento economico. Do ponto de vista didcitico 6 pos- 

sfvel que se esteja oferecendo aos estudantes urn corpo de nogoes excessi- 

vamente abstratas. Isso envoive riscos para os que tern por objetivo aplicar em 

sua vida profissional os conhecimentos adquiridos durante o curso. Assim, na 

formagao das futuras geragoes de economistas, observa-se uma exagerada 

preocupagao com o treinamento t^cnico e matem^tico, em detrimento da histd- 

ria e das peculiaridades do prdprio tema de estudo. Mais e mais engajam-se os 

cientistas na tarefa de encontrar numeros que significam cada vez menos, 

acrescenta o autor. 

Davidson (1981) inicia seu ensaio associando a crise na ciencia economi- 

ca k crise da economia propriamente dita. "Parece haver uma crise na teoria 

econdmica", anuncia. Mas parece tambdm haver uma crise no mundo real, es- 

treitamente atrelada k primeira, uma vez que 6 precipitada pelo aconselhamen- 

to polftico inadequado. Em particular, o autor atribui k sfntese neocldssica o 

aborto da revolugao keynesiana, antes mesmo que esta pudesse fincar profun- 

damente suas rafzes no meio academico. Como solugao, soma-se ao coro dos 

pds-keynesianos que defendem a construgao de modelos fundados nas seguin- 

tes proposigoes: i) a economia 6 urn processo histdrico; ii) num mundo onde a 
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incerteza e a surpresa sao mevitciveis, as expectativas tern um impacto indis- 

cutfvel sobre os resultados econdmicos; iii) as instituigoes economicas e polfti- 

cas desempenham um papel crucial na modelagem dos eventos economicos. 

A recomendagao de moddstia d reiterada por Kirzner, professor da New 

York University e igualmente colaborador da coletdnea organizada por Bell e 

Kristol (1981). Kirzner coloca-se desde o infcio como defensor da corrente neo- 

cldssica, cujas virtudes exalta, e prefere falar numa situagao crisis-like. O que 

se exige, alega, 6 que os insights fundamentais da teoria neoclcissica sejam 

explorados com uma dose de moddstia bem superior ^ que tern informado a 

elaboragao de modelos sofisticados. Com isso ela poderia examinar a influen- 

cia sobre as decisoes individuais da percepgao do erro, da incerteza, bem co- 

mo da dimensao de "futuridade" que qualquer decisao encerra. Tal empreitada 

de reconstrugao da ciencia deve ser feita de tal forma que se reconhega, a ca- 

da passo, a maneira pela qual mudangas nos fenomenos externos, filtradas 

pela mente humana, modificam a atividade economica. 

Consideragoes finals 

Estou intencionalmente deixando em segundo piano uma tese muito re- 

pisada, que 6 a da integragao da Economia com outras ciencias sociais. Com 

todas as suas deficiencias e seu estado que alguns consideram pr§-paradigm^- 

tico, a Ciencia Polftica, a Antropologia e a Sociologia progrediram bastante nos 

ultimos anos e tern certamente contribuigoes importantes a dar k Economia. O 

projeto de fundi-las num unico bloco de ciencias sociais/humanas parece irrea- 

lista, por ora. Mas nao hci como fechar os olhos k ingenuidade de continuar 

considerando os sindicatos imperfeigoes do mercado, a intervengao do Estado 

na economia uma vartevel exbgena e outras barberies do mesmo quilate. 

Um dos principais elementos em jogo na discussao anterior k aquilo que 

Caldwell (1986) denomina de processo de escolha entre teorias concorrentes. 

Como avaliar as alternativas tebricas disponfveis e que crit^rios utilizer para 

escolher entre teorias rlvais? Reitero aqui um ponto de vista defendido em ar- 

tigos anteriores. Um elemento crucial na solugao da crise de identidade que 

ronda a ciencia economica parece ser a questao sucessbria. Por maior que 

seja a crise pressentida, sua solugao sb serk possfvel quando surgir no horizon- 

te um novo paradigma k altura do atual. A falta de um concorrente de virtuali- 

dades reconhecidas representa um problema sbrio, pois, conforme salienta 

Kuhn, "rejeitar um paradigma sem simultaneamente susbtituf-lo por outro e re- 

jeitar a prdpria ciencia" (KUHN, 1978, p. 110)(6). 

(6) KLAMER (1987) chama a atengao para a diversidade do que denomina de "estilos de argumenta- 
g§o" na macroeconomia, demarcatdrios de um numero maior de correntes, embora nao considere 
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Aqui esbarra-se numa das maiores dificuldades da aplicagao do esquema 

kuhniano & histdria da ciencia. Trata-se do reconhecimento da revolugao en- 

quanto ela estd em processo. O fato de o novo paradigma ser capaz de en- 

quadrar as anomalias num arcabougo tedrico consistente, sua maior precisao 

(quando ela se verifica), seu eventual appeal estdtico nao sao condigdes sufi- 

cientes para que seja acatado sem resistencia. A mudanga gestdltica necessd- 

ria d consumagao do movimento revoluciondrio com frequencia manifesta-se 

como urn episddio de longa duragao, marcado pela coexistencia de paradig- 

mas rivals. A substituigao da ffsica newtoniana pela ffsica quantica levou pelo 

menos 50 anos, para ficar num exemplo deste sdculo(7). Nesse meio tempo, o 

melhor que se pode fazer d avaliar os candidatos d sucessao, dando-lhes al- 

gum espago para a demonstragao de seu potencial. Como representam pro- 

messas, avaliar seu potencial significa uma certa tolerancia com seu nfvel de 

formalizagao, inevitavelmente inferior ao da teoria convencional. Pds-keynesia- 

nos, institucionalistas, neoricardianos e outras tendencias no horizonte pare- 

cem promissoras, nesse sentido. 

De qualquer forma, a solugao para a ameaga de crise na ciencia econo- 

mica nao d reconciliar os antagonistas d moda de Neville Keynes no final do 

sdculo 19. Seria premature e inoportuno. O que os divide nao sao questiuncu- 

las metodoldgicas de menor importancia; preocupagoes que nao afligem os 

bons economistas uma vez que estes conseguem conciliar suas duas missoes, 

retratar a realidade e construir modelos abstratos. No centre da arena estao 

questoes de primeira grandeza, que devem ser exploradas a fundo. 

Tambdm aqui o estudo da histdria das iddias economicas d de valia. 

Pesquisar o fenomeno de ascensao e queda da escola histdrica alema, por 

exemplo, pode ajudar a entender porque uma alternativa promissora nao vin- 

gou. E importante buscar pistas para essa explicagao na histdria interna da 

ciencia, mas tambdm na sua histdria externa, ou seja, nos condicionantes sd- 

cio-histdricos mais amplos. Nesse particular, Katouzian (1980) atribui o declfnio 

da proposta de escola histdrica ds duas guerras mundiais, que abalaram pro- 

fundamente a lideranga intelectual da Alemanha sobre o Ocidente. Trata-se de 

essa diversidade um sintoma de crise. Ao estudar o processo de comunicagao entre essas cor- 
rentes, mediante entrevistas com alguns de seus principals expoentes, o autor faz um interessante 
percurso pela histdria recente de algumas delas, focalizando com atengao particular a ascensSo 
dos chamados "novos cldssicos", centrada na drea de expectativas racionais. Mostra que a acei- 
tagSo do grupo nao 6 em absolute irrestrita e sinaliza as dificuldades de comunicagao persistentes 
na cidncia. 

(7) A esse respeito, MELLER (1987), num ensaio instigante, destila suas crfticas aos "Chicago boys" 
chilenos, e considers que a cidncia econfimica vive hd exatamente 50 anos a coexistdncia do mo- 
netarismo com o keynesianismo. Recomendo a leitura, mas nSo vejo a disputa t§o claramente co- 
locada entre as duas facgdes mencionadas. 
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uma pista atraente para uma explicagao orientada pela sociologia do conheci- 

mento. 

Reitero: por que a insistencia em enxergar a crise como algo que leva 

necessariamente k desintegragao, k extingao da ciencia enquanto ciencia? 

Penso, ao contr^rio, que a presenga de divergencias e insatisfagoes na comu- 

nidade de economistas, ruidosas que sejam, demonstra vitalidade e capacida- 

de de responder ks mudangas no mundo real. Deste angulo tirar partido da cri- 

se no horizonte parece ser uma atitude razocivel e promissora. 

Antes de concluir, gostaria de dizer aos crftlcos renitentes de primeira ho- 

ra - que ainda nem se enfronharam direito na polemica, mas que \k tomaram 

partido dos dissidentes - que s6 urn treinamento adequado conforme aos ca- 

nones da ciencia normal assegura a competencia necessciria para tirar partido 

da crise. 

A histdria da qufmica, narrada por Kuhn, 6 urn exemplo adequado para 

ilustrar esse ponto de vista. Em 1774, vdrios cientistas trabalhavam em expe- 

riencias de laboratdrio informados pela teoria flogfstica. Foi num desses expe- 

rimentos que qufmicos como Priestley descobriram o oxigenio. Informados pela 

mesma matriz tedrica, seus colegas chegaram a fabricar oxigenio em laboratd- 

rio, com uma unica e decisiva diferenga: nao o reconheceram como tal, nao se 

deram conta de que o gks que estavam fabricando contrariava tudo o que o 

paradigma da qufmica Ihes ensinava sobre os gases! Priestley tampouco foi 

tao longe, mas comunicou publicamente que havia fabricado urn ar "desflogis- 

tizado", passo decisive na revisao do paradigma. 

As descobertas cientfficas, diz Kuhn, nao devem ser entendidas como 

eventos isolados, o heureka da visao de senso comum. Sao mementos especf- 

ficos de episddios de longa duragao, dotados de uma estrutura que reaparece 

com regularidade. A proposigao "o exigenio foi descoberto" d ingenua quando 

implica que descobrir alguma coisa d urn ato simples e unico, inequivocamente 

atribufvel a urn indivfduo e a urn momento determinado (KUHN, 1978, p. 81). E 

verdade que esses momentos podem estender-se por dois anos, como no caso 

do oxigenio, cuja descoberta ocorreu entre 1774 e 1776 e d atribufda a pelo 

menos tres cientistas: Priestley, Scheele e Lavoisier. O embarago sentido por 

Priestley ao tentar inserir sua descoberta no contexto da teoria flogfstica esva- 

nece-se quando Lavoisier, dois anos mais tarde, numa nova experiencia de la- 

boratdrio, concluiu que o gds produzido pelo aquecimento do dxido vermelho 

de mercurio pertencia a uma categoria especial e era urn dos principals com- 

ponentes da atmosfera. Estava encerrado o ciclo da descoberta, o anomalo 

convertera-se no esperado e dera-se o grande passo para a revolugao cientffi- 

ca. 

O cardter ilustrativo do episddio narrado d dado pelo fato de que a revo- 

lugao cientffica consumou-se porque havia cientistas competentes trabalhando 
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em condigoes de clencia normal. Dissidentes fora do laboratdrlo dificilmente te- 

riam o mesmo sucesso. Poderiam no m^ximo ter se desencantado com a quf- 

mica e abragado outras profissoes, virado suco, por exemplo... 

Em suma, o caminho nao 6 pisar sobre as brasas com o intuito de apagar 

o fogo. At6 onde consigo enxergar, o momento recomenda colocar mais lenha 

na fogueira; fomentar a dlscussao e dar-lhe career mais sistemico. Nao 6 isso 

que vai tirar o emprego dos economistas. Para melhor ou para pior, a socieda- 

de investiu na formagao tecnica de seus profissionais da cirea e confiou-lhes 

pap&s para os quais sao insubstitufveis. 

Se isso serve de consolo, os sintomas de crise nao se manifestam ape- 

nas na economia. Estao af para quern estiver disposto a enxerg^-los, exprimem 

a crise da ciencia moderna como urn todo. Das torres das maiores fortalezas 

cientfficas (a fisica 6 urn excelente exemplo) ouvem-se protestos contra os ru- 

mos tornados pelo desenvolvimento cientffico, do ponto de vista tedrico e do 

ponto de vista aplicado. Fundamentalmente, questiona-se a opgao positivista 

da ciencia moderna. Penso estarmos diante de uma crise de identidade da 

ciencia na acepgao mais ampla do termo, por sua reconhecida incapacidade 

de resolver os problemas que seu prdprio desenvolvimento gera. 

Vai daf que o grande desafio do momento d reconsiderar a opgao positi- 

vista, sem enveredar pelo caminho fdcil do irracionalismo. 
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