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EDUARDO GIANNETTI DA FONSECA 

J. K. Galbraith 6 um autor prolffico e popular. Seus livros sao escritos em 

linguagem coloquial, nao exigem uma dose maior de conhecimento pr^vio es- 

pecializado e costumam fazer parte da dieta bcisica de leitura de amplos seg- 

mentos do public© com algum interesse em assuntos economicos. Tratam-se, 

em geral, de obras de divulgagao e coment^rio informal, voltadas para o estu- 

dante de graduagao e o grande publico leitor, mas escritas por um autor com 

profunda experiencia na vida publica norte-americana e que goza, o que 6 mais 

raro, de livre transit© nos meios academico (foi president© da American Eco- 

nomic Association), empresarial e politico. A cntica contundente - e a recusa 

pr^tica - da armchair economics sao notas constantes na trajetdria intelectual 

de Galbraith. E d a partir dessa perspectiva que ele reconstrdi a histdria do 

pensamento economico. 

No seu novo livro, publicado originalmente em 1987, ele oferece uma vi- 

sa© panoramica de mais de 2 mil anos de pensamento economico, no perfodo 

que vai de Aristdteles atd a ascensao e queda do grande concenso Keynesiano 

no pds-guerra. O esquema temporal da narrativa assemelha-se a forma de um 

cone os capftulos sucessivos abrangem, inicialmente, dpocas inteiras (Anti- 

giiidade, Idade Mddia, Mercantilismo), depois sdculos (lluminismo, Economia 

Cldssica) e, por fim, ddcadas e tdpicos de interesse corrente. A segunda meta- 

de do trabalho d dedicada ao sdculo XX, ficando o tergo final reservado para 

uma discussao em torno dos fatores que, ja nos anos 70, teriam levado ao de- 
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clinio do keynesianismo e a ascensao do monetarismo da escola de Chicago. 

Como ele afirma, foi ai que, pelo menos no tocante k formulagao da polftica 

economica norte-americana, "a era de John Maynard Keynes cedeu lugar a era 

de Milton Friedman" (p. 247). Nos dois capftulos finals, Galbraith faz um esfor- 

90 prospectivo, apresentando consideragoes normativas sobre 0 futuro da Eco- 

nomia e sobre os rumos da economia mundial. 

Ao reconstruir a historia do pensamento economico, Galbraith adota uma 

perspectiva marcadamente "externalista" Como explicar as mudangas na teo- 

ria economica ao longo do tempo? Alguns autores, como por exemplo J. 

Schumpeter, G. J. Stigler ou M. Blaug, acreditam que as mudangas resultam 

essencialmente de fatores internos k propria ciencia economica e ligados a 

logica da pesquisa teorica. Nao § necesscirio fazer qualquer referencia k hist6- 

ria da economia real para entendermos a evolugao da teoria economica mo- 

derna. 

Mas essa claramente nao 6 a posigao de Galbraith. Para ele, a resposta 

estci em fatores externos k Economia como disciplina academica. Sua id^ia 

bcisica - seguindo de perto, nesse ponto, a orientagao de historiadores de 

id&as como P. Deane, M. Dobb, D. Winch e A. K. Dasgupta - 6 a de que a 

evolugao da teoria economica s6 pode ser devidamente compreendida k luz da 

histbria economica do perfodo, ou seja, dos problemas economicos concretos 

(e. g. desemprego, inflagao, pobreza, estagnagao etc.) enfrentados pela socie- 

dade e que demandam diagnbsticos e solugbes. A preocupagao constante de 

Galbraith, ao longo de toda a obra, b no sentido de resgatar o contexto prbtico 

- as questbes concretas e urgentes - que teriam levado os economistas de di- 

ferentes geragbes a rever os pressupostos, raciodnios e conclusbes de seus 

antecessores. 

Dentro dessa abordagem externalista, o principal motor da mudanga a nf- 

vel das idbias econbmicas predominantes seriam, antes de mais nada, as ad- 

versidades e dificuldades vividas pela sociedade - o que Marshall chamava de 

"o problema da bpoca" Na Economia, assim como em outras breas, a neces- 

sidade b a mae da invengao. E as bpocas de crescimento e otimismo, ao con- 

trbrio, como por exemplo a "Grande Prosperidade" do pbs-guena, tenderiam 

a levar os economistas a "relaxarem e descansarem sobre os seus proprios 

louros, merecidos ou nao. Em nao havendo qualquer problema grande ou ur- 

gente, nao se enfrenta nenhum" (p. 233). 

Mas embora a nova contribuigao de Galbraith para a histbria do pensa- 

mento economico seja certamente mais profunda, rigorosa e sistembtica do 

que A Era da Incerteza (a sbrie de TV da BBC inglesa que foi transformada em 

livro de grande sucesso em 1977), ela b ainda uma obra desigual, voltada an- 

tes para a divulgagao e entretenimento do que para os pesquisadores traba- 

Ihando na brea, e que termina ficando, no conjunto, bem aqubm de outras 
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obras e manuals abordando a evolugao da Economia a partir de uma perspec- 

tiva externalista. 

A principal deflclencia do livro, a meu ver, reside na falta de pesquisa ori- 

ginal sobre o pensamento dos economistas discutidos. O trabalho baseia-se 

extensivamente em literature secund^ria sobre o assunto, e ate mesmo boa 

parte das citagoes dos autores sendo investigados 6 retirada dos comentado- 

res (e nao das obras originais). Pior, a literature secundciria utilizada este longe 

de representar o que existe de mais especializado e atual sobre cada autor. 

Como qualquer outra cirea em Economia, a histbria das idbias b hoje, para o 

bem ou para o mal, urn campo de investigagao altamente especializado. Gal- 

braith, contudo, nao parece esforgar-se - ou interessar-se - em acompanhar a 

pesquisa propriamente academica que vem sendo feita nessa brea. 

Esse problema compromete especialmente a primeira metade do livro, e 

em particular a discussao sobre o que ele chama de >"A Grande Tradigao Clbs- 

sica" - uma categoria que inclui nao s6 toda a produgao intelectual do sbculo 

XIX entre Adam Smith e John Stuart Mill, mas tambbm o pensamento neoclbs- 

sico (Jevons, Walras, Menger e Marshall). E diffcil, por exemplo, aceitar a tran- 

quila superficialidade com que Galbraith trata - e descarta - a questao da 

passagem da Economia Clbssica Inglesa para a Economia Neoclbssica, limi- 

tando-se basicamente a afirmar que o surgimento desta, no tergo final do sb- 

culo XIX, "nao reflate uma mudanga b&sica de substancia" em relagao ao que 

havia antes (p. 80-81). O pensamento neoclbssico como urn todo, vale dizer, b 

sumariamente resumido em menos de cinco pbginas. E mesmo a discussao 

sobre as teorias e propostas normativas dos economistas clbssicos ingleses 

acaba, com frequencia, vulgarizando ou distorcendo em boa medida o pensa- 

mento desses autores. (Compare-se por exemplo, a esse respeito, a notbvel 

contribuigao de L. Bobbins em A Teoria da Polftica Econdmica na Economia 

Cldssica Inglesa (1952)). 

Felizmente, no entanto, o livro tende a melhorar substancialmente na se- 

gunda metade, b medida que nos aproximamos do penodo mais recente e 

Galbraith passa a discutir - muitas vezes com base na sua prbpria experiencia 

e observagao direta - os acontecimentos das ultimas dbcadas. O ponto alto do 

trabalho, acredito, b a identificagao detalhada dos vfnculos entre o mundo da 

polftica, setor privado e meio academico nos Estados Unidos no pbs-guerra, 

em particular na formulagao do Employment Act de 1946 (que trouxe a polftica 

de emprego para a agenda do Governo Federal), e na criagao e funcionamento 

do Council of Economic Advisers que assessora a presidencia da Administra- 

gao Federal norte-americana (cap. 19). 

Numa das passagens mais interessantes e dignas de registro do livro (p. 

230-231), Galbraith mostra atb onde chegaram o prestfgio popular e a autocon- 

fianga - obviamente infundados, como logo ficaria claro - da macroeconomia 
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keynesiana nos anos 60, depols de mais de duas d^cadas de pleno emprego, 

estabilidade de pregos e crescimento Ininterrupto. "Os economistas", assinala 

Galbraith, "inclusive aqueles que ocupavam cargos proeminentes, receberam 

todo o credito pelo feito. E esse crddito, sem maiores relutancias, foi aceito. Em 

Janeiro de 1969, quando o Employment Act chegava ao seu 22g ano de vigen- 

cia, o Council of Economic Advisers foi levado a refletir sobre suas realizagoes 

passadas. A grandiloquencia da sua autocelebragao merece ser reproduzida 

em detalhes" Galbraith reproduz entao um trecho memordvel do Relatorio 

apresentado naquele ano pelo Council of Economia Advisers, e que constltui, 

sem duvida, uma das mais extraordincirias evidencias de "hubris cientffica" 

perpetrada por economistas em toda a histdria da disciplina: 

"A Nagao atinge seu 95g mes consecutivo de avango econdmico. 

Tanto em seu vigor quanto em sua duragao, esta prosperidade nao 

encontra paralelos em toda a histdria. Nds conseguimos eliminar in- 

teiramente as recessoes cfclicas da economia que durante tantas 

geragoes nos desviaram repetidamente do cam in ho do crescimento 

e do progresso. (...) Jd nao encaramos a nossa vida economica co- 

mo uma inexordvel sucessao de altos e baixos. Jd nao tememos 

que automagao e progresso tecnico irao roubar os empregos de 

nossos trabalhadores ao inves de ajudar-nos a atingir uma abun- 

dancia ainda maior. Ja nao consideramos a pobreza e o desempre- 

go como presengas permanentes em nosso cendrio econdmico. 

Desde a aprovagao histdrica do Employment Act em 1946, a polftica 

economica tern sabido reagir tao logo soa o alarme contra o incen- 

dio de uma recessao ou de um boom. Na decada de 1960, nds ado- 

tamos uma nova estratdgia para combater esse incendios - salva- 

guardando a prosperidade e afastando de nds qualquer recessao ou 

inflagao sdria, antes que pudessem se alastrar. (...) Simultaneamen- 

te, alicerces sdlidos foram estabelecidos para que o crescimento 

prossiga nos prdximos anos [Economic Report of the President 

(Washington, 1969, p. 4-5)]" 

Obviamente, bastaram apenas poucos anos para alterar profundamente 

esse quadro e dar um novo - e inesperado - significado a afirmagao como es- 

tas. Em 1976, na 10§ edigao de seu influente manual de economia Economics, 

P. Samuelson iria ver-se constrangido a alterar certas passagens de seu livro, 

j& que a excessiva confianga nas pollticas macroeconomicas prescritas havia 

se tornado patente. Mais alguns anos e seria a vez de Friedman declarar (em 

1983): "Se a polftica seguida pelo Federal Reserve d monetarismo, entao eu 

nao sou monetarista" (p. 247). 
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Em suma, acredito que o verdadeiro m6rito do trabalho de Galbraith resi- 

de nao tanto naquilo que ele nos diz sobre o pensamento tedrico e as conquis- 

tas analfticas dos grandes economistas do passado, mas sim na forma como 

ele procure - e em boa medida consegue - explicitar as ligagoes, no penodo 

mais recente, entre a teoria economica e o contexto prdtico em que ela surge, 

bem como suas consequencias, muitas vezes nao-intencionais, sobre o pro- 

cesso de tomada de decisoes e a polftica economica. 
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