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Resumo 

Quais sao os pressupostos comportamen- 
tais da modema teoria economica? O objetivo 
do artigo 6 tragar a evoiugao e anaiisar o con- 
ceito de 'homem economico' utilizado na teoria 
economica, assim como apresentar as princi- 
pais alternativas tedricas para a explicagao do 
comportamento individual: 'homem dtico'; 'ho- 
mem contratual'; e 'homem sub-racional'. 
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Abstract 

What are the behavioural foundations of 
modem economic theory? This paper is an at- 
tempt to trace out and analyse the evolution of 
the 'economic man' construct in modem eco- 
nomics, and to review the main alternative ex- 
planatory hypotheses that have been framed to 
account for the behaviour of the individual eco- 
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and sub-rational man'. 
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COMPORTAMENTO INDIVIDUAL 

Fhesa principles of human nature, you'll say, are 

contradictory: But what Is man but a heap of con- 

tradlctlonsl 

D. HUME 

Introdu^ao 

A relaqao entre filosofia e teoria econdmica pode ser tratada de um ponto 

de vista histdrico (e.g. BONAR, 1922) ou de um ponto de vista analitico, isto d, 

explorando tdpicos e possibilidades de interesse tedrico corrente. 

No contexto anglo-americano, e tomando como base a coletanea de tex- 

tos Philosophy and Economic Theory editada em 1979 por F. Hahn e M. Hollis, 

podemos pensar a relaqao analitica entre filosofia e teoria econdmica como 

abarcando tres ^reas principais. 

(i) Filosofia da Ciencia e Economia: 

Questoes como e.g. a validade da distingao entre proposigoes positivas e 

normativas; os critdrios de demarcaqao entre ciencia e nao-ciencia; a existencia 

de progresso na histdria do pensamento econdmico; os diferentes modelos de 

explicagao e de validagao das explicagoes (o que constitui uma boa explicaqao 

em Economia?); individualismo versus coletivismo metodoldgico; uso da abs- 

traqao; induqao; argumentos contrafactuais; e questoes metodoldgicas de um 

modo geral. 

i i. 
(ii) Filosofia Moral e Economia 

A relaqao entre Filosofia Moral e Economia pode ser subdividida em 

duas ordens de questoes: 

(ii.a) O problema dos critdrios de avaliaqao do bem-estar de uma dada socieda- 

de, e da possibilidade de corapara^ao do nfvel de bem-estar entre sociedades 

distintas ou numa mesma sociedade ao longo do tempo. A questao central em 

(ii.a) remete-nos aos fundamentos da Economia do Bera-Estar. O que me per- 

raite afirmar que a situa^ao s6cio-econ6mica A d preferfvel b situaqao B? A res- 

posta a essa pergunta envolve consideraqoes sobre necessidades, desejos e 

capacidades humanas, sobre os conceitos de justiqa, igualdade, direitos e, era 

suma, o que constitui "qualidade de vidaM Qaramente, a definiqao de critdrios 
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de bem-estar depende da iraporta^ao de principios oriundos da reflexao filosd- 

fica (Ver e.g. HAYEK, 1962; ROBBINS, 1981; PLANT, 1984 e SEN, 1985). 

Exemplos de principios dessa natureza sao: o principio da utilidade em 

suas diferentes versdes; o principio da escolha sob o "v^u de ignorancia" (corao 

propoe o contratualismo de J. Rawls); ou ainda o conceito marxista de "aliena- 

^ao", no duplo sentido de: (a) falta de autoridade da sociedade sobre o seu pr6- 

prio sistema economico e (b) falta de autonomia do trabalhador sobre o seu 

prdprio processo de trabalho. 

(ii.b) Problemas ligados k explica^ao do comportamento do agente economico 

individual. 6 sobre essa drea de contato (ii.b) entre filosofia e teoria economica, 

envolvendo questdes pertinentes & explicagao da conduta individual na vida 

pratica e ^ racionalidade microeconomica, que gostaria de concentrar-me neste 

ensaio. A inten^ao nao 6, a essa altura, produzir resposlas rigorosas a perguntas 

bem formuladas, ou sequer tirar quaisquer conclusoes de ordem prdtica. Preten- 

do simplesmente fazer um exercicio em histdria das ideias - uma espdcie de 

"geografia conceitual" - com o propdsito de identificar pontos que ainda estao 

por raerecer um tratamento analitico e empfrico mais serio. O objetivo bdsico 6 

aprofundar o conhecimento da origem e da natureza, bem como dos mdritos e 

dos limites, dos pressupostos comportamentais da teoria economica raoderna, 

considerando em particular o papel de variaveis nao-economicas: (1) como de- 

terminantes da motivagao dos agentes (motiva^ao) e (2) como fatores relevan- 

tes no processo de tomada de decisoes (processo decisdrio). 

A discussao esti organizada em duas partes: 

(a) A origem e os significados do postulado do "homem economico" (tipos 

psicoldgico e Idgico); e 

(b) As principais obje^oes (cognitiva e prdtica) que tdm sido feitas a esse 

postulado, e as alternativas ("dtica", "contratual" e "sub-racional") que tdm 

sido propostas. 

1. Ilomem Economico: Origem e Significados 

Para evitar mal-entendidos, e antes de considerar as obje^des e alternati- 

vas ao "homem econdmico", deixe-me dizer alguma coisa sobre a origem e o 

conteudo dessa construqao conceitual. Quando surge esse postulado? E quais 

seriam, mais precisamente, seus tra^os peculiares? 
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O "homem econdraico" 6 caracterizado por duas pegas principais: (i) a 

busca ou a defesa do seu auto-interesse (fins auto-interessados); e (ii) a escolha 

racional dos meios (racionalidade instrumental). 

Na situaqao ideal da microeconomia de livro-texto, o "homem economi- 

co" 6 um agente dotado de preferencias completas e bem-ordenadas, amplo 

acesso a informaqao e poderes computacionais (ou de processamento de infor- 

maqoes) irrestritos (HOLLIS & HARGREAVES-HEAP, 1987). Ap6s o c^lculo 

do retomo associado ^s diferentes possibilidades de aqao, o "homem economi- 

co" escolhe aquela que satisfaz suas preferencias melhor do que qualquer outra 

altemativa. O agente 6 racional, no sentido de que ele maxiraiza de modo con- 

sistente uma fun^ao objetiva sujeita a restriqoes (isto 6, dotaqao inicial de re- 

cursos, custo de obter informa^ao, risco associado ^ incerteza sobre as 

conseqiiencias de suas aqoes etc.). 

Os probleraas surgem, no entanto, quando tentamos dar um conteudo 

mais sdlido ou substantive aos conceitos de auto-interesse e racionalidade. Na 

verdade, como procurarei mostrar em seguida, existem duas versoes bastante 

distintas de "homem economico" na evolugao da teoria econoraica. 

1.1. Homem Economico de Tipo Psicologico 

A primeira versao enfatiza o aspecto da motivagao, isto 6, dos fins da 

aqao embutidos no conceito de "homem economico" A defesa do auto-interes- 

se 6 interpretada em sentido forte ou substantivo, como a busca de fins egois- 

tas, o primado do motivo monetdrio nas transaqoes e o hedonismo psicoldgico. 

Na evoluqao da Economia, essa versao do "homem economico" esti as- 

sociada & alian^a entre a filosofia utilitarista inglesa e a teoria economica, que 

comega na geraqao de J. Bentham, James Mill, D. Ricardo e do (jovem) J. S. 

Mill, e ganha contornos mais mtidos nos trabalhos de W. S. Jevons e F. Y. 

Edgeworth. 

Encontramos uma de suas mais claras e acabadas expressoes nura traba- 

Iho apresentado por Jevons em 1862 (Brief account of a general mathematical 

theory of Political Economy, 1866): 

"Uma verdade ira teoria da economia sd poderd ser obtida se re tor- 

narmos ds grandes fontes originals da agdo humana - os sentimentos 
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de dor e prazer. Existem motivos quase sempre presentes em nds, sur- 

gindo da consciincia, da compaixdo, ou de alguma fonte moral ou 

religiosa. [Mas esses sdo motivos que uma teoria geral da economia] 

ndo pode e ndo pretetide considerar. Eles permanecerdo para nds co- 

mo forqas excepcionais e perturbadoras; eles devem ser considera- 

dos, se 6 que venham a si-lo, por outros ramos mais apropriados do 

conhecimento" (1866, p. 282). 

Igualmente Edgeworth, no seu importante livro Mathematical Psychics 

(1881), definiu o "primeiro princfpio da Economia" como sendo a no^ao de que 

cada agente individual atua apenas com base no seu auto-interesse ^the first 

principle of Economics is that every agent is actuated only by self-interest"). O 

hedonisrao psicoldgico de sua no^ao de auto-interesse se explicita de modo 

bastante claro na sua afirmaqao de que embora "o homem concreto do siculo 

19 seja em boa medida um egoLsta impuro" (p. 104), no entanto, "pelo menos a 

concepqdo do Homem como uma mdquina de prazer [pleasure-machine] pode- 

rd justificar e facilitar o emprego de termos mecdnicos e racioctnio matemdti- 

co na ciencia social" (p. 15). 

O modelo de Edgeworth - como observa A. Sen (Rational Fools, 1979) 

discutindo seu parentesco com a teoria do equilfbrio geral formulada por K. 

Arrow e E Hahn - baseia-se no comportamento egoista dos agentes, mas o faz 

nao porque este seja um pressuposto comportamental realista ou adequado para 

dar conta do mundo economico real. Trata-se, isto sim, de dar resposta a um 

problema puramente intelectual, qual seja, o de determinar de modo rigoroso 

quais seriara os resultados gerais - as propriedades - de uma economia de mer- 

cado pura, baseada na interaqao de um grande numero de agentes atomizados 

perseguindo exclusivamente seus interesses egofstas. 

O objetivo desse programa de pesquisa € conduzir um "experimento 

mental" (thought experiment) que consiste em formalizar e demonstrar mate- 

maticamente a tese smithiana da "mao invisfvel", segundo a qual o livre curso 

do auto-interesse privado conduz ao bem publico e ^ prosperidade atrav6s da 

intermediagao do mercado. 

A "mao invisfvel" representa aqui a noqao de uma ordera espont^nea que 

transforma, atrav^s do mecanismo de mercado, e a partir de alguns pressupos- 

tos iniciais restritivos, "vfcios privados" (egofsmo e ganSncia) em "beneffcio 

publico" (sistema economico coerente e prdspero). O principal resultado desse 
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esforqo de pesquisa foi a formalizaqao e a deraonstraqao das condiqdes de vali- 

dade dos dois teoremas fundamentais da Econoraia do Bem-Estar (HAHN, 

1982 e SEN, 1985). Assumindo-se algumas hipdteses iniciais restritivas (e.g. a 

ausencia de "externalidades") demonstra-se que: (a) todo sistema de equilibrio 

competitive 6 Pareto-6timo; e (b) qualquer Pareto-dtimo pode ser obtido atra- 

vds do mecanismo de mercado competitivo, desde que a dota^ao inicial de re- 

cursos seja adequada e que algumas restriqoes adicionais sejam incorporadas 

(e.g. a ausencia de grandes economias de escala). 

Do ponto de vista dos pressupostos comportaraentais desse programa de 

pesquisa, pode-se concluir, como afirma Sen, que "um conceito especlfico de 

homem estd embutido na prdpria definigdo do problema tedrico a ser resolvi- 

do, e ndo hd liberdade para se abandonar esse conceito enquanto se estd enga- 

jado na soluqdo desse problema. (...) O realismo da concepqdo de homem 

escolhida simplesmente ndo 6parte desse tipo de investigagdo" (1979, p. 91). 

* * * 

Vale notar ainda sobre esse ponto que Marshall e a corrente marshalliana 

da escola neocldssica rejeitaram essa versao mais forte ou substantiva do "ho- 

mem economico" adotada por Jevons e Edgeworth. 

Foi essa divergencia Msica que levou Marshall a definir a Economia co- 

mo "o estudo da humanidade nos assuntosprdticos da vida comumn ("the study 

of mankind in the ordinary business of life"). Como 6 fcicil observar, trata-se de 

uma definigao bastante mais abrangente e ambiciosa acerca do que 6 a ciencia 

economica do que aquela proposta por Jevons a partir do postulado do "homem 

economico", da Economia como a investigaqao da "mecdnica da utilidade e do 

auto-interesse" (ver WINCH, 1983). 

Numa de suas previsoes mais erroneas sobre o futuro da Economia, 

Marshall chegou at^ mesmo a antecipar, num apendice dos Principles (1920), 

que "o elemento humano, em contraste com o [elemento] mecdnico, estd assu- 

mindo um lugar coda vez mais destacado na ciincia econdmica" Pois os eco- 

nomistas, prosseguia Marshall, "estdo a cada ano prestando mais atenqdo d 

maleabilidade da natureza humana, e d maneira pela qual o cardter do homem 
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afeta e £ afetado pelos m£todos predominantes de produqdo, distribuiqdo e 

consumo de riqueza" (1979, p. 631-32). 

Para Marshall, como ele afirmaria ainda nos Principles, era a autonomia 

(isto 6, a capacidade de toraar iniciativas na vida pr^tica e a independencia no 

pensar e agir), e nao o egoismo, que raelhor caracterizava a idade modema. So- 

bre os ricardianos, por exemplo, Marshall afirma que suas teorias se baseavara 

"na suposiqdo tdcita de que o mundo era constituido de gente da City [de Lon- 

dresj": 

"Eles concebiam o homem, por assim dizer, como uma quantidade 

constante, e ndo se preocupavam em estudar suas variaqoes. As pes- 

soas que eles conheciam eram principalmente homens da City, e eles 

assumiram tacitamentey sem maiores preocupaqdes, que os demais 

ingleses eram muito semelhantes dqueles que haviam conhecido na 

City" (1925, p. 154-55). 

Podemos lembrar aqui, para efeito de comparaqao, a rea^ao sintom^tica 

do jovem Marx em 1844, ao defrontar-se, pela primeira vez, com o universo 

economico ricardiano. Era suas notas de leitura sobre os Principles of Political 

Economy and Taxation (1817), Marx escreveu: 

"Ricardo no seu livro (...): As naqoes sdo meramente fdbricas volta- 

das para a produqdo, e o homem £ uma mdquina de consumir e pro- 

duzir. A vida humana £ um pedaqo de capital As leis econdmicas 

governam o mundo cegamente. Para Ricardo os homens ndo sdo na- 

da, oproduto 6 tudo" (1981, p. 306). 

Obviamente, as id&as de Marx sobre a teoria ricardiana mudaram bas- 

tante ao longo do tempo. O problema estaria nao tanto era Ricardo, mas sim 

com o sistema economico sobre o qual ele refletira. Se Ricardo trabalhou ape- 

nas, como sugere Marshall, com "gente da City", isso era porque os agentes 

economicos, no mundo capitalista, estao presos a um "determinismo situacio- 

nal" que impoe um padrao de comportamento inescap^vel. Enquanto o capita- 

lista, para sobreviver no mercado, personifica os anseios e desfgnios do Capital, 

o trabalhador assalariado se vd reduzido "ftsica e intelectualmente ao nlvel de 

uma mdquina", isto €, a nao mais que "uma atividade abstrata e um estdmago" 

(MARX, 1981, p. 285). 
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1.2. Homem Economico de Tipo L6gico 

A versao altemativa - e hoje predominante - de "homem economico dis- 

tingue-se da versao original neocldssica ao deslocar a enfase do componente 

raotiva^ao para o componente raclonalidade ou escolha racional. 

Se a primeira versao nos d<i o que podenaraos chamar de "homem eco- 

nomico" psicoldgico (cgofsta, ganancioso, insacidvel, autocentrado etc.), essa 

segunda versao nos oferece o que podemos chamar de "homem economico" 16- 

gico (ou tautoldgico). 

O lance analitico decisive aqui 6 o esvaziamento da noqao de auto-inte- 

resse de qualquer conteudo 6tico (egofsmo) ou psicoldgico (hedonismo). Defi- 

ne-se o interesse do agente, seus desejos e fins, de tal forma que nao importa o 

que ele faqa ou venha a fazer no futuro, ele sempre estar<i perseguindo seu au- 

to-interesse. Seu auto-interesse 6 o que for o caso - 6 o padrao de escolha que 

se revelar atrav6s dos seus atos, sua "preferencia revelada" na aqao 

(SAMUELSON, 1948). Se a satisfa^ao dos desejos da minha familia, ou entao 

dos meus vizinhos, colegas de profissao, classe social ou naqao 6 parte de mi- 

nhas preferencias, entao eles pertencem ao raeu auto-interesse individual. Se os 

meus fins incluem o bem-estar de terceiros, entao os interesses destes fazem 

parte integrante do meu auto-interesse. Como propoe Hahn, o "homem econo- 

mico", nessa versao, "nao exclui o santo nem Genghis Khan" (1979, p. 4). 

A enfase recai agora sobre a racionalidade da escolha. De acordo com a 

defini^ao usual, dado o conjunto de aqoes possfveis e o conhecimento de suas 

conseqiiencias, o agente escolhe racionalmente se nao existe qualquer aqao dis- 

ponfvel para ele cujas conseqiiencias sejam-lhe prefenveis as da aqao escolhi- 

da. A racionalidade do agente tern a ver com a relaqao entre meios e fins, entre 

aqoes e a satisfa^ao de desejos. O "homem economico" racional € aquele que 

age do modo apropriado, isto 6, maximiza a satisfa^ao de suas preferencias, se- 

jam elas as de uma Madre Tereza ou Xuxa, S6crates ou Gerson. Assim sendo, 

nao precisamos mais recorrer h ironia de Schumpeter quando ele afirma que, 

para Bentham, o comportamento humano "gira em tomo de beefsteaks", ou 

subscrever a indignagao de John Stuart Mill quando ele declara, em franca refe- 

rencia ao hedonismo psicoldgico, que V preferivel ser um Sdcrates insatisfeito 

do que um porco satisfeitoV 

Na histdria da Economia, foi Lionnel Robbins quern primeiro insistiu na 

distingao entre "homem econdmico" dos tipos psicoldgico e Idgico. Defenden- 

do a teoria neocldssica do valor em seu An Essay on the Nature and Significant 
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ce of Economic Science (1932), Robbins esforqou-se por separar tao daramen- 

te quanto possfvel as duas versoes dessa teoria: 

"Sabe-se que alguns dos fundadores da moderna teoria subjetiva do 

valor reivindicaram de fato a autoridade do hedonismo psicoldgico 

como sancionando suas proposiqdes. (...) Os nomes de Gossen, Je~ 

vons e Edgeworth, para ndo falarmos nos sens seguidores ingleses, 

sdo suficientes para nos recordar da existincia de uma linhagem 

competente de economistas que fez asserqdes dessa esptcie. (...) Mas 

ningutm que esteja familiarizado com a teoria do valor mais recente 

poderia honestamente continuar a argumentar que ela possui qual- 

quer conexdo essencial com o hedonismo psicoldgico. (...) Os orna- 

mentos hedonisticos dos trabalhos de Jevons e seus seguidores eram 

incidentais d estrutura bdsica de uma teoria que - como o desenvolvi- 

mento paralelo em Yiena mostrou - £ capaz de ser elaborada e defen- 

dida em termos absolutamente ndo-hedonisticos. Tudo que se assume 

na iddia de escalas de valoraqdo £ que bens distintos possuem usos 

distintos e que esses usos distintos possuem importdncia diferenciada 

para a aqdo, de tal modo que numa dada situaqdo urn uso serd prefe- 

rido sobre outro e um bem sobre outro. Por que o animal humano 

atribui valores particulares, nesse sentido, a objetos particulares, 6 

uma questdo para psicdlogos ou talvez at£ fis id logos. Tudo que preci- 

samos assumir como economistas 6 o fato dbvio de que possibilida- 

des distintos oferecem incentivos distintos, e que esses incentivos 

podem ser arranjados em ordem de inte/tsidade" (1932, p. 85-6). 

Segue-se dessa distin^ao entre os tipos psicoldgico e Idgico de "horaera 

economico", e da op^ao pela segunda alternativa, a famosa defini^ao, proposta 

originalmente por Robbins, da Econoraia como sendo na ciincia que estuda o 

comportamento humano como o relacionamento entre fins dados e meios es- 

cassos que tim usos alternativos" (1932, p. 16). 

* * * 

Aldm dos dois economistas austnacos mencionados por Robbins - C. 

Menger e E. von Bohm-Bawerk - podemos lembrar tambdm nesse contexto al- 
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gumas observances de V. Pareto com relanao & expHcanao do comportamento 

individual no arabito da teoria economica pura. 

De acordo com Pareto, o objelo de estudo da teoria economica pura 6 

um tipo particular de aqao huraana - o que ele denominava "aqdes Idgicas" 

(1971, p. 29-31). As "aqoes logicas" sao aquelas que: 

(a) baseiam-se em processos deliberativos (para diferencid-las de compor- 

tamento puramente instintivo como, e.g., abelhas construindo alv&dos 

numa colmeia de tal forma que eles acabam de fato maximizando sua 

capacidade de estocar mel; e 

(b) sao aquelas que logica ou racionalmente ligam os meios apropriados aos 

fins preestabelecidos (em oposinao as aqoes que se pautam nao pelo c^lculo 

e selenao dos meios adequados, mas em procedimentos como e.g. o 

costume, o habito, crenqas supersticiosas, sentimentos, noqoes de dever ou 

de estetica etc.). 

Deve-se notar contudo que, na visao paretiana, as agoes concretas da vi- 

da economica seriam sinteticas. Pois elas compreenderiam, em graus diversos, 

elementos logicos e nao-logicos; e tais eleraentos apenas poderiam ser separa- 

dos atrav&s da an^lise e da abstranao. 6 por isso que Pareto 6 levado a concluir 

que "ndo seria muito sensato pretender dar conta dos fendmenos econdmicos 

tdo-somente atravds das teorias da Economiapura" (1971, p. 180). 

E de se frisar ainda que, como socidlogo e fildsofo social, o prdprio Pa- 

reto dedicou urn grande esforno de pcsquisa it tentativa de analisar o compo- 

nente "nao-ldgico" da conduta humana, e em particular, a "notdvel tendincia 

dos homens no sentido de imaginar que suas aqdes ndo-ldgicas sao Idgicas", 

isto 6, os diversos mecanismos pelos quais os agentes procuram racionalizar 

em primeiro lugar para si proprios - suas aqoes. Exemplos disso encontram-se 

nao apenas na sua conhecida teoria da "circulanao das elites", mas tambdra nas 

analises que faz acerca da ado^ao de doulrinas economicas (como e.g. o "libe- 

ralismo" ou o "marxismo") por parte de homens pr^ticos: 

"Quando percebem que isto Ihes pode ser util de alguma forma, os 

homens sao capazes de acreditar numa teoria sobre a qual eles 
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conhecem pouco mats que o norm. (...) Todos os debates cientlficos 

prd e contra o livre -comtrcio tiveram uma influincia nula, ou ape- 

nas trivial, na prdtica do livre-comdrcio ou protecionismo" (1971, p. 

94). 

Portanto, na versao de tipo Idgico a teoria econdmica 6 vista como uma 

constru^ao analitica reconhecidamente parcial, voltada para o estudo das agoes 

que visam obter, de modo racional, os meios necessdrios para a satisfa^ao de 

nossos desejos, nao importando qual seja o conteudo destes. 0 "homem econ6- 

mico" aparece aqui como a tensao experimentada pelo agente entre os seus 

"gostos e prefer^nciasH, de urn lado, e os "obstdculos" que se colocam a sua sa- 

tisfa^ao, de outro. Nas palavras de Pareto, "o indivtduo pode desaparecer, des- 

de que nos deixe uma fotografia dos seus gostos. (...) A teoria da ciincia 

econdmica adquire assim o rigor da mecAnica racional" (1971, p. 113). Ou, 

como propoe Robbins: "Na Mecdnica pura exploramos a impticagdo da exis- 

tincia de algumas dados propriedades nos corpos. Na Economia pura nds exa~ 

minamos a implicaqdo da existincia de meios escassos que possuem usos 

alternativos" (1932, p. 83). 

2. Obje^oes e Alternativas ao Homem Economico 

Discuti at^ agora as origens e o carter do que viemos a conhecer pelo 

norae de "homem econdmico" Prossigo agora considerando a questao das ob- 

je^oes que se t^m feito - ou se poderiam fazer - a esse conceito, para depois 

examinar a natureza das principais alternativas que hoje se colocam a ele. 

As obje^oes ao "homem econdmico" - aos pressupostos coraportamen- 

tais da teoria econdmica - podem ser classificadas, numa primeira aproxima- 

qao, como pertencendo a duas classes distintas: 

(i) Obje^des de natureza cognitiva (positiva): o "homem econdmico" € uma 

constru^ao analftica que nao explica, ou explica mal, nosso comportamento 

na vida pr&ica. Trata-se de um conceito falho, nao porque simplifique a 

conduta humana, mas sim porque o faz de forma inadequada, prejulgando 

aquilo que supostamente explicaria e desviando a aten^ao do economista de 

problemas tedricos que seriara de grande relev&ncia para o estudo do 

comportamento individual; 

E8t.«con. Sao Paulo, 20(E8pecial):5-37,1990 15 



COMPORTAMENTO INDIVIDUAL 

(ii) Obje^oes de natureza pr^tica (normativa): o "homem economico" teni im- 

plicaqoes praticas indesejaveis. Ele exerceria na verdade um duplo papel 

normativo, funcionando, de urn lado, corao uraa esp^cie de paradigma ou 

ideal de racionalidade (embora nao se apresente como tal) e, de outro, 

reduzindo a competencia do economista para trabalhar com o lado 

normativo de sua disciplina. 

O priraeiro ponto aqui 6 que e preciso discriminar. Claramente, nem to- 

das as objegoes em cada uma dessas classes raerece cr^dito. Mais do que qual- 

quer outro conceito fundamental da Economia, o "homem economico" tem sido 

uma vitima tradicional de mal-entendidos e cnticas impulsivas. Muitas dessas 

cnticas parecem resultar de uma compreensao defeituosa do uso da abstraqao 

em Economia. Outras, atribuem ao "homem economico" urn poder desmesura- 

do. Apenas a tftulo de ilustragao, podemos lembrar nesse contexto que as curio- 

sas afirmaqoes e acusagoes feitas pelo fildsofo ingles Alfred Whitehead (o 

examinador que reprovou Keynes era concurso para uma fellowship no Trinity 

College da Universidade de Cambridge), acerca do suposto dano causado pela 

ciencia economica & sociedade moderna. Discutindo a nogao de progresso so- 

cial em seu livro Science and the Modern World (1925), Whitehead afirma: 

"[A] ciencia da Economia Politico, tal como estudada no periodo de- 

pois da morte de Adam Smith, causou mais mal do que bem. Ela des- 

truiu muitas faldcias econdmicas, e ensinou como pensar sobre a 

revolugdo econdmica entdo em curso. Mas ela atarrachou nos ho~ 

mens um conjunto de abstraqdes que foram desastrosas na sua in- 

fluincia sobre a mentalidade moderna. (...) Assim todo o pensamento 

acerca do organismo social se expressou em termos de coisas mate- 

rials e capital. Os valores ultimos foram excluldos. Eles foram poli- 

damente reverenciados e entregues nas mdos do clero para serem 

celebrados aos domingos. Um credo de moralidade comercial com- 

petitiva evoluiu, (...) inteiramente sem consideraqdo pelo valor da vi- 

da humana. Os trabalhadores eram concebidos como mews mdos e 

braqos tirados da reserva de trabalho. (...) Este 6 apenas um exemplo 

doperigo inerente d ciincia moderna" (1925, p. 288-92). 

Afirmaqoes como essa, a meu ver, nao devem nos deter por muito tem- 

po. Elas exageram de maneira quase grotesca o papel de abstraqoes oriundas do 
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raundo da ciencia - nesse caso o Mhomem economico" - sobre o processo de 

forma^ao de crenqas e mudan^a social. Nao € dificil, ali^s, perceber o pedigree 

romzintico da coloca^ao de Whitehead. Basta lembrarmos, por um instante, do 

lamento do cntico social John Ruskin sobre a Economia Politica: "Noda na his- 

tdria jamais foi tdo degradante para o intelecto humano quanta a aceitaqdo 

entre nds das doutrinas da Economia Politica como uma ciincia" (1862, p. 

57). 

Obviamente, a recusa da tese de que o "homera economico" tenha trans- 

formado o career da humanidade, ou de que seja degradante para o homem, 

nao signified dizer que os pressupostos comportamentais da teoria econdmica 

estejara imunes & cntica. Vejamos agora um pouco mais de perto algumas das 

obje^oes ao uso desse conceito. Cnticas que me parecem pertinentes nao so- 

mente do ponto de vista cognitivo, mas tamb^m, como argumentarei mais k 

frente, num sentido prdtico. 

* * * 

As altemativas ao "homem economico" partem de uma reorienta^ao no 

tocante ao tratamento dos seus dois aspectos cruciais - os conceitos de (i) auto- 

interesse e (ii) racionalidade. 

O ponto central da cntica € a questao da vacuidade do "homem econdmi- 

co" (tipo 16gico) como modelo explicativo do comportamento. Ao inv6s de 

uma verdadeira explica^ao, o que ele nos oferece € na verdade apenas uma 16- 

gica da a^ao um padrao formal de conduta a partir do qual 6 possfvel derivar 

conseqMncias tedricas mais ou raenos interessantes. O comportamento pro- 

priamente dito permanece inexplicado, ou melhor, 6 explicado em termos de 

gostos e prefer^ncias que sao, por sua vez, definidas (ou "reveladas") pelo pr6- 

prio comportamento. Tudo que o postulado do "homem econdmico" nos diz de 

substantive sobre a conduta individual pode ser resumido na iddia de que, da- 

dos os gostos e preferdncias do agente, seu objetivo constante 6 satisfazer suas 

preferencias mais altas ao menor custo, tendo em vista o risco e a incerteza. Em 

outras palavras, passamos do projeto substantive marshalliano de investigar a 

conduta individual na vida pr^tica, para o programa de pesquisa da "medinica 

do auto-interesse e da escolha radonal" 
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Utilize! acima a expressao "verdadeira explicaqao" da conduta. Mas no 

que consistiria isso? Como podenamos avanqar nessa dire^ao? O ponto crucial, 

a meu ver, estd na adoqao de uma atitude menos ascetica, neutra ou passiva em 

relaqao a duas questoes: (a) a formaqao de gostos e preferencias; e (b) os limi- 

tes da racionalidade instrumental. 

Com rela^ao a no^ao de auto-interesse, os dois ponlos cruciais, que o 

postulado do "homem economico" contoma habilmente, mas nao responde, 

sao: 

(1) Qual 6 o conteudo do auto-interesse? O que constituiria a agao nao 

auto-interessada? Como os agentes formam cren^as e opinides sobre o seu 

prdprio interesse? 

(2) E como chegara a reconhecer e agir consistenlemente com base nos seus 

interesses corauns? Que mecanismos promovem (ou poderiam vir a 

promover) uma percepqao mais clara de seus interesses comuns? 

Para explorar essas questoes podemos adotar, como ponto-de-partida, a 

perspectiva aberta por David Hume: "Embora os homens sejam em larga medi- 

da governados pelo interesse, ainda assim o prdprio interesse, e todos os as- 

suntos humanos, sdo inteiramente governados pela opinido" (1985, p. 51). 

Quer dizer: nao existe interesse sem opiniao de interesse. Por opiniao de inte- 

resse se entende aqui a ideia de que o prdprio auto-interesse que supostamente 

motiva os agentes 6, na verdade, uma certa percep^ao de interesse, construida a 

partir de desejos, crengas e expectativas. A questao relevante e: como se chega 

a essa percepqao de interesse? 

2.1. Homem Etico 

Considere-se inicialraente, por exemplo, a questao do egoismo. Clara- 

mente, os individuos divergem no tocante ao peso que atribuem, nas suas deci- 

soes, aos interesses de terceiros. A distinqao entre simpatia {sympathy) e 

engajamento moral ou senso de dever {commitment), proposta por Sen, ajuda- 

nos a esclarecer a natureza do problema: 

"Se o conhecimento da tortura de outrem Ihe causa embrulho de estd- 

mago, entdo 6 um caso de simpatia. Se este conhecimento ndo o faz 

sentir-se pessoalmente prejudicado, mas voci acredita que a tortura 
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6 errada e voc& estd pre par ado para fazer alguma coisa para acabar 

com elay entdo 6 um caso de engajamento moral ou senso de dever 

(...) O comportamento baseado na simpatia 6, num sentido importan- 

te, egolsta, pois sentimos prazer no prazer de outrem e dor na dor de 

outrem. A busca da nossa prdpria utilidade pode assim ser ajudada 

atravts da aqdo simpdtica. £ a agdo oriunda do engajamento moral 

ou senso de dever, ao invis da simpatia, que seria ndo-egoistica nes- 

se sentido" (1979, p. 95). 

Assim, de acordo com Sen, os agentes podem e muitas vezes agem ge- 

nuinamente em detrimento de sens gostos e prefer^ncias pessoais. Haveria que 

considerar a exist6ncia de determinantes dticos do comportamento, que se so- 

breporiam &s consideragdes economicas de utilidade e satisfa^ao de prefer^n- 

cias ao menor custo, como por exemplo no caso de um boicote de 

consumidores a, digamos, laranjas produzidas na Africa do Sul ou vinho chile- 

no ou ainda produlos contendo a substancia quimica CFC (o cloro-fluorocarbo- 

no liberado por aerosdis, embalagens de sanduiche McDonald etc. e que, 

presume-se, destrdi a camada de ozone na atmosfera). Em casos desse tipo, os 

determinantes da agao nao sao os objetos que desejamos diretamente - a laran- 

ja, o vinho, o desodorante aerosol -, mas sim considera^oes impessoais de de- 

ver, na melhor tradi^ao socr^tica e kantiana. 

O "homera dtico" de Sen pode nos ajudar ainda a en tender, agora do lado 

da oferta, a peculiaridade de certas atividades profissionais como e.g. a de md- 

dico, juiz, dentista, policial, advogado e, por que nao?, politico. Atividades nas 

quais claramente os agentes suspendem, ou pelo raenos se esperaria que sus- 

pendessem, o que seriam seus interesses pessoais - o padrao de comportamento 

da "gente da City" ricardiana -, pautando sua conduta por uma Idgica que estd 

em franco desacordo com as prescri^oes de racionalidade auto-interessada (tipo 

psicoldgico) da micro convencional. 

Podemos lembrar tambdm nesse contexto a andlise recente feita por 

Michio Morishima do extraordindrio desempenho econdmico do Japao no p6s- 

guerra, era seu livro Why Has Japan Succeeded! (1982). Embora considere di- 

versos fatores, Morishima destaca com muita dnfase o papel desempenhado 

pelo componente ^tico-religioso na criaqao do capitalismo no Japao, chamando 

aten^ao em especial para a tradiqao confuciana japonesa (distinta da chinesa) 

de completa lealdade d firma e ao Estado: "Enquanto no confucionismo chinis 
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a benevolincia tem um papel central o confucionismo japonis 6 um confucio- 

nismo centrado na lealdade" (1982, p. 9). Isso explicaria o fato, freqiientemen- 

te relatado, de que o grau de lealdade, cooperaqao, senso de dever e espirito de 

equipe que se observa na firma representativa japonesa contrasta vivamente 

com o que se pode encontrar nas firmas ocidentais, ou com o que Robin 

Mathews caracteriza como sendo a prescrigao do livro texto standard de rai- 

croeconomia, isto £, "0 auto-interesse [individual], restringidopela lei" (1981, 

p. 289). 

De forma an^loga, o universo onde habita o "horaem economico" 6 pro- 

fundamente inadequado para lidar com a questao - especialmente importante 

em paises raais pobres - dos interesses dos agentes que sao incapazes de defen- 

der ou perseguir o seu prdprio interesse, seja por serem menores de idade, seja 

porque sao adultos mas analfabetos (ou pouco instruidos), ou ainda porque sao 

ffsica ou raentalmente deficientes, muitas vezes em fungao de m^ nutrigao em 

idade cntica de formaqao. Economistas como John Stuart Mill e Marshall viam 

a proteqao dos interesses de agentes incapacitados de defender os seus prdprios 

interesses como constituindo o caso mais inequivoco de interferencia legitiraa 

do Estado no sistema economico. Nao € coincidencia, talvez, que ambos te- 

nham tambem se recusado a tornar a provincia da Econoraia um territorio h 

parte, separado por fronteiras ngidas das demais ciencias sociais, e de proprie- 

dade absoluta e exclusiva do "homem economico" 

* * * 

O fato 6 que o paradigma do "horaem econdmico", tal como utilizado na 

microeconomia convencional, foi montado para lidar com situagoes de troca 

em mercados corapetitivos, nos quais os agentes atomizados respondem aos si- 

nais de pre^o relevantes e estabelecem redoes horizontais e simdtricas entre 

si. Esqueceu-se no entanto - e aqui comeqa a nascer o "homem contratual" - 

que as transaqdes de mercado sao apenas uraa parte da histdria. Passamos boa, 

se nao a maior parte de nossa vida pr^tica no interior de organizaqoes, onde as 

relagoes interpessoais sao vertlcais (baseadas nas institui^oes da carreira e pro- 

mogao) e hkr^rquicas (mecanismo de coordena^ao baseado em autoridade 

pessoal e comandos). 

20 Est.econ. Sao Paulo, 20(E8pacial):5-37,1990 



Eduardo G. Fonseca 

O ponto crucial aqui 6 que as no^5es de auto-interesse e racionalidade 

ganham nova dimensao quando se trata de pensar teoricamente nao a relaqao 

horizontal e sim^trica da troca mercantil, mas sim a relaqao vertical e hier^rqui- 

ca das organizaqdes economicas. Crit^rios que normalmente se aplicam nas 

transaqdes impessoais de mercado, raediadas pelo sistema de pre^os, deixam de 

operar no interior das organiza^oes economicas. 

A famflia € talvez o melhor exemplo aqui. Por que, afinal de contas, um 

grande numero de agentes, maximizadores racionais e vorazes na esfera do 

mercado, abre mao do que seria seu auto-interesse em sentido estrito quando se 

trata de efetuar transa^oes no §mbito da familia ou mesrao dos amigos mais 

prdximos? Por que esse surto de altruismo e benevol^ncia? VSrios modelos tdm 

sido propostos para dar conta desse fenomeno. Nao se trata aqui, obviamente, 

de nos determos nessa questao. O que me parece relevante 6 o fato de que Hho- 

mem economico", a medida que privilegia a conduta baseada no c^lculo de re- 

tomo da a^ao para o individuo, convive mal com situaqoes envolvendo 

alguma forma de cooperagao ou a^ao coletiva, em institui^oes como famflia, 

firmas, sindicatos, associaqoes comunitdrias, governo etc. 

Um exemplo bastante ilustrativo 6 discutido por Mancur Olson em The 

Logic of Collective Action (1971). Acria^ao dos grandes sindicatos norte-ame- 

ricanos foi um processo violento. Os trabalhadores evitavam filiar-se ou pagar 

suas contribui^oes sindicais. A unica maneira de integr^-los ^ organizagao era 

atrav^s da intimida^ao ffsica ou da compulsoriedade. A escalada da violencia 

levou a um ato legislative (o Taft-Hartley Act de 1947), pelo qual o Governo 

americano obrigava os sindicatos a realizar eleiqoes livres e imparciais, sob sua 

supervisao, para decidir se os oper^rios desejavam ou nao pertencer a sindica- 

tos. Como resultado, os mesmos trabalhadores que, como indivfduos, tinham 

que ser coagidos a pagar sua contribui^ao sindical, votarara largamente, e para 

surpresa do Congresso Republicano, a favor de sindicatos financiados por con- 

tribui^oes corapulsdrias. Como observa Olson: 

"Os trabalhadores que, como individuos, tentavam evitar o pagamen- 

to de contribuiqoes sindicais ao mesmo tempo em que votavam para 

que fossem forgados a pagd-las, nao sdo diferentes dos contribuintes 

que votam por rdveis mais elevados de tributaqdo, e ao mesmo tempo 

buscam de todas as maneiras evitar de pagar impostos" (1982, p. 22; 

um exemplo bastante prdximo ao de Olson, mas ligado luta pela re- 
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duqao da Jornada de trabalho, e discutido por J. S. Mill em sens Prin- 

ciples, Livro 5, cap. 11, § 12). 

2.2. Homem Contratual 

0 probleraa do comportamento no interior das organizagoes economicas 

e a questao da logica da agao coletiva remetem-nos para al^m do "homem eco- 

nomico" da micro convencional, em direqao ao que Oliver Williamson batizou 

de "homem contratual" (1985, cap. 2). 

Era contraste com o "homem ^tico" de Sen e Morishima, o "homem con- 

tratual" do neo-institucionalismo {New Institutional Economics), 6 marcado por 

dois tragos comportamentais pouco enaltecedores: (a) a racionalidade limitada; 

e (b) a irresistfvel propensao ao oportunismo. Vejamos o que sao esses pressu- 

postos, e quais seriam algumas de suas principais implicagoes a mvel economi- 

co. 

A racionalidade limitada do "homem contratual" se distingue da raciona- 

lidade plena do "homem economico", a medida que assume que embora os 

agentes procurem muitas vezes maximizar o retomo de suas agoes, sua compe- 

tencia para fazer isso e severamente restrita. O "homem contratual" e dotado de 

uma competencia cognitiva limitada, no sentido de que sua capacidade de co- 

Iher, armazenar e processar as informagoes relevantes para a toraada de deci- 

soes € restrita. Ao inves de maximizar {maximize), ele se contenta em 

sobreviver mais ou menos satisfatoriamente {satisfice) (SIMON, 1979). 

A questao relevante aqui € saber quais sao as implicagoes dessa limita- 

gao cognitiva. A hipdtese explorada pelos neo-institucionalistas € de que os 

agentes lidam com essa restrigao procurando (i) adotar procedimentos decisd- 

rios heunsticos (e.g. m&odos tentativos, de erro e acerto, e das aproximagoes 

sucessivas); e (ii) criando rotinas e estruturas de gestao empresarial que, embo- 

ra fiquem aqu^m da solugao 6tima para cada caso, no entanto demandam me- 

nos (ou poupam) em termos do fator escasso que 6 a racionalidade ou 

competencia cognitiva. 

Um exemplo interessante de racionalidade limitada na teoria do consu- 

midor € dado por Kenneth Arrow num paper recente {Rationality of self and 

others in an economic system, 1986): 
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"No coso da demanda do consumidor, a restrigdo orgamentdria pre- 

cis a ser satisfeita. No entanto, muitas teorias podem ser concebidas 

que sdo bastante distintas da maximizagdo da utilidade. Por exemplo, 

a fixagdo de hdbitos pode ser transformada numa teoria. Para uma 

dada mudanga nos pregos ou renda, escolha a cesta de bens que sa- 

tisfaz a restrigdo orgamentdria e que requer a me nor alteragdo com 

relagdo d cesta pr£via de consumo. Embora haja otimizagdo nessa 

teoria, ela 6 distinta da maximizagdo da utilidade. Se os pregos e a 

renda retornarem para o seu ntvel original apds inumeras alteragoes, 

a cesta de bens adquirida ao final ndo serd a mesma que a original 

(...). Tal teoria ndo £ racional no sentido em que os economistas 

usam o termo. Sem esgotar o assunto, eu simplesmente observaria 

que essa teoria 6 ndo apenas uma explicagdo logicamente completa 

do comportamento, mas 6 tambdm mais poderosa que a teoria 

"standard", e pelo me nos too passtvel de ser testada" 

Analogamente, o principio da racionalidade limitada tem sido aplicado 

com certo exito no ambito das teorias sobre a 16gica do comportamento buro- 

cratico, A hipotese aqui, para resumir uma longa controv^rsia, 6 de que os buro- 

cratas que ocupam cargos de decisao dentro do setor publico pautam sua 

conduta nao tanto de modo a maximizar o orqamento e/ou poder (e.g. numero 

de empregos) de suas respectivas instituiqoes {maximize), mas sim de modo a 

minimizar a mudanga de suas rotinas e o risco de virem a sofrer perdas irrepa- 

rdveis no caso de mudangas na orientagao da politica do Governo {satisfice). 

(Cf. HOGWOOD & PETERS, The Pathology of Public Policy, 1985, cap. 3). 

Os complexos sistemas de carreira e promogao em organizagoes hier£rquicas 

como firmas, ex^rcitos ou universidades podem tarab^m ser interpretados co- 

mo solugdes heunsticas, gradualmente moldadas e modificadas ao longo do 

tempo. O papel dessas instituigoes seria no sentido de contomar ou atenuar os 

riscos associados 5s lacunas de informagao que inevitavelmente permeiara o 

processo decisdrio (MATTHEWS, 1986; THUROW, 1987). 

* * * 

O segundo pressuposto comportamental do "homem contratual'' € a pro- 

pensao ao oportunismo. 
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A id&a Msica aqui 6 de que o "homera econoraico", nao obstante as la- 

murias romanticas, 6 ainda muito timido no que se refere ao vigor e assiduidade 

com que os agentes realmente perseguem seus interesses. Tipicamente, raode- 

los economicos tratara os individuos como se eles participassera de um jogo 

competitivo com regras fixas, bera definidas, e que eles invariavelmente obede- 

cem (WILLIAMSON, 1985, p. 49). O "homem economico" persegue seu auto- 

interesse con brio, mas atua sempre "restringido pela lei" A dimensao 

oportunista do comportamento individual esta ausente. Os agentes buscam seu 

auto-interesse com total idoneidade, ou seja, "jogam limpo" todo o tempo, sem 

violar oportunisticamente as "regras do jogo" - sera infringir as leis, roubar, 

mentir, dissiraular, trapacear ou explorar era beneficio prdprio ambigiiidades 

contratuais e situagoes imprevistas que surjam ao longo das transagoes. 

No programa de pesquisa neo-institucionalista, a inclusao da propensao 

ao oportunisrao como traqo comportamental dos agentes tem s^rias implica^oes 

tedricas. a presenga do oportunismo como amea^a constante que leva h busca 

de garantias e salvaguardas contratuais que vao aldm do contrato mercantil 

simples. Isso retarda as transagoes e eleva os custos envolvidos. Prazos nao sao 

cumpridos, especifica^oes sao desrespeitadas, situaqoes de dependencia mo- 

mentanea sao exploradas de modo implacdvel. Muitas vezes, transaqdes que 

poderiam beneficiar ambas as partes - e que sera duvida ocorreriam no mundo 

bem-comportado habitado pelo "homem economico" - deixam de ocorrer, ^ 

medida que a confiabilidade de uma das partes e baixa aos olhos da outra. Era 

outras palavras, deixa de valer aqui o pressuposto ticito de que a corapeti^ao e 

livre de conflito e de que o sistema economico goza de uma oferta ilimitada de 

confiabilidade interpessoal (trust). 

Muitas vezes, 6 a falta de trust a nivel politico que interfere no processo 

economico e leva a situaqoes extremamente onerosas para a comunidade. Basta 

lembrarmos, por exemplo, do fato de que at6 hoje um cidadao sovi&ico - seja 

ele um escritor, cientista, jomalista ou estudante nao tem acesso pessoal a 

uma simples m^quina xerox. Qualquer documento que deseje reproduzir preci- 

sa antes ser entregue a um funciondrio "responsdvel", que faz a fotocdpia numa 

sala separada, sem que o cliente tenha controle sobre o numero de cdpias efeti- 

vamente feitas. 

6 tambem a falta de trust, nesse caso em fun^ao do repetido descumpri- 

mento de compromissos previamcnte assumidos, que torna dificil para um pais 

como e.g. a Nigeria obter qualquer tipo de facilidade de crddito em suas transa- 
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goes a nivel de com^rcio intemacional, ou ainda na contrata^ao de firmas es- 

trangeiras para a realizaqao de obras publicas no pais. No bojo da "crise da di- 

vida" dos paises em desenvolvimento, era 1982, diversos bancos intemacionais 

cancelaram automaticamente os cartoes de crddito de sens clientes latino-ame- 

ricanos. 

Como o faraoso Dileraa dos Prisioneiros nos raostra, a generalizaqao do 

oportunismo a ravel micro pode levar a resultados macro desastrosos, via urn 

efeito do tipo "faldcia da composiqao" No exemplo da organizaqao sindical 

americana discutido acima, encontramos os operdrios criando, atrav&s do voto, 

salvaguardas institucionais contra suas prdprias propensdes individuals ao 

oportunismo. 

Um outro exemplo favorito do neo-institucionalismo explora a ameaqa 

do oportunismo como constituindo um poderoso incentive & integra^ao vertical 

das firmas, em especial quando se trata de investimento em capital altamente 

especifico. A medida que a firma se percebe ^ merce de um unico fomecedor, 

produtor de um bem especializado e sem substitute prdximo, raas do qual de- 

pende crucialmente para manter sua propria atividade, o incentive 6 grande pa- 

ra que internalize a produqao daquele bem, seja comprando seu fornecedor ou 

entao produzindo por si aquilo que antes comprava no mercado. Novamente, a 

"solugao racional" a nivel micro - integrar verticalraente ou, no exemplo sindi- 

cal, evitar o pagamento de contribui^ao - de forma alguma garante um resulta- 

do macro satisfatdrio. A generalizaqao desse comportamento levaria, num caso, 

^ destruigao dos sindicatos e, no outro, ao sacrificio da eficiencia era prol da se- 

guranqa. 

Vale no tar tambdm que 6 a existencia do oportunismo que d^i grande re- 

levancia ao "paradoxo fundamental" da Economia da Informa^ao, formulado 

por Arrow em Essays in the Theory of Risk-Bearing: 

"O valor de uma informagdo, para o comprador, ndo i conhecido at6 

que ele a possua; mas [se ele a possui], entdo ele jd a ohteve de gra- 

qa, sem qualquer custo" (1971, p. 152). 

Uma das aplicaqoes desse paradoxo € no contexto do financiamento de 

programas de pesquisa cientifica e tecnoldgica. Antes que a pesquisa tenha sido 

feita, a inforraaqao nao € disponivel, e portanto nao € possivel saber quanto va- 

le ou pode valer. Mas quando a pesquisa jd estd feita, e a informagao jd d dispo- 
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nfvel, entao ela foi paga - o custo da pesquisa foi incorrido, e isso inde- 

pendentemente de quanto valham ou possam valer os resultados por ela obti- 

dos. Como observa Williamson, 6 a existencia do oportunismo que torna o 

"paradoxo da informaqao" problem^tico. Pois na ausencia dele, a transaqao nao 

ofereceria maiores dificuldades. Ou o comprador poderia acreditar, sem medo, 

no preqo pedido pelo vendedor ex ante ; ou o vendedor poderia acreditar na 

promessa do comprador de pagar o seu valor pleno ex post (1985, p. 9). 

Finalraente, poderia ser interessante desenvolver no futuro, de uma for- 

ma mais sistemdtica do que € possivel aqui, quais seriam as implicaqoes do 

"homem contratual" para um ambiente de inflaqao acelerada. Tres pontos basi- 

cos podem ser notados: 

(1) AInflaqao acelerada recrudesce o problema da limitaqao da racionalidade. 

Ela cobra dos agentes um "alerta permanente": lfi no sentido de proteger seus 

rendimentos, inclusive acompanhando com um grau de atenqao muito maior 

que o usual as raudanqas (e boatos) acerca da polftica economica do Govemo; e 

2Q levando-os a tentar explorar em beneficio proprio as variaqoes abruptas e 

descompassadas, ao longo do tempo, no preqo relativo dos diversos bens e ser- 

vigos. Esse estado de "alerta permanente" tern um alto custo microeconomico, 

k medida que tende a monopolizar a dotagao escassa de racionalidade e atengao 

dos agentes, em detrimento da sua alocagao em outras <ireas de atividade (como 

e.g. sua atividade proflssional especffica). O "alerta permanente" significa que 

os agentes nao mais tern condigoes de lidar com sua racionalidade limitada 

atrav^s da formagao de habitos e rotinas, de raodo a poder concentrar raelhor 

suas capacidades cognitivas em suas atividades economicas/profissionais nor- 

mais; 

(2) A inflagao acelerada acirra a propensao ao oportunismo em sentido 

paretiano. 

Pareto sugere que as nossas atividades economicas sao basicamente de dois ti- 

pos: "Pode-se afirmar, com base na uniformidade revelada pela histdria, que 

os esforgos dos homens sdo empregados de duos maneiras diferentes: eles sdo 

[+] dirigidos para a produqdo ou transformaqdo de bens econdmicos; ou en- 

tdo [§] dirigem-se d apropriaqdo de bens produzidos por terceiros" (1971, p. 

341). Se chamamos [<))] de "esforgos oportunistas", entao um ambiente de infla- 
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qao acelerada pode ser visto como "escola de oportunisrao", & medida que mul- 

tiplica sobremaneira as possibilidades de ganho (e perda) via [(()], ao mesmo 

tempo em que sacrifica os esfor^os de tipo [+], dificultando qualquer tipo de 

cdlculo de retorno minimamente confi^vel. A infla^ao acelerada 6 acompanha- 

da da constitui^ao de grupos de interesse que se especializam era atividades do 

tipo [(()] e de uma intensificaqao geral de [(()] na sociedade, em detrimento de 

[+]• 

(3) Ap6s a convivencia continuada com a infla^ao acelerada segue-se uma fase 

delicada de reaprendizado e readaptagao a situates de inflaqao 

reduzida/estdvel. 

A convivencia com a infla^ao acelerada "educa" o agente. Pode-se notar 

isso, por exemplo, observando os erros grosseiros, falta de malfcia, e perplexi- 

dade de urn "executive estrangeiro" (e.g. um suigo) que subitamente passa a re- 

sidir num arabiente altamente inflacion<mo. Mas a reciproca 6 verdadeira. A 

convivencia continuada com (A), a inflagao acelerada, "deseduca" o agente pa- 

ra a vida num ambiente (B), de infla^ao reduzida/estavel. A mudanqa subita de 

(A) para (B) provavelmente levar^ os agentes, "educados" em (A), a passarera 

por uma fase delicada de reaprendizado, marcada por conduta inadequada (e.g. 

baseada na crenqa de que se tornaram subitamente prdsperos ou nao necessitara 

mais poupar), formaqao tentativa de habitos e rotinas, reorientagao de esforqos 

(e.g. de [(()] para [+], e perplexidade. 

23. Ilomem Sub-Racional 

Discuti acima os pressupostos comportamentais associados ao "homem 

&ico" e ao "homem contratual" Resta agora apresentar as credenciais do meu 

ultimo convidado para estas reflexoes, o "homem sub-racional" 

O "homem sub-racional" £, na verdade, uma dupla personalidade. Ele 

aparece era duas versoes b^sicas na histdria das iddias: a versao "fisicalista" e a 

"mitigada" 

De um lado, ele 6 o que o mddico e fildsofo materialista francos J. O. de 

La Mettrie batizou, em pleno sdculo 18, de "homem-m^quina" 0 que temos 

aqui 6 uma versao puramente fisicalista do comportamento humano, na qual os 

estados mentais nao passam de um subproduto secund^irio e indcuo de proces- 

ses neurofisioldgicos. Para usar uma imagem famosa, proposta pelo bidlogo in- 
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gles T. H. Huxley (o "buldogue" de Darwin), nossa vida mental consciente e in- 

consciente estaria para a nossa conduta observ^ivel assim como o apitar de uma 

panela de pressao esti para o seu mecanismo de funcionaraento (HUXLEY, 

1874). Os estados mentals - nossos desejos, sensa^oes, cren^as, opinioes etc. - 

nao passara de "epifenomenos", isto 6y fenomenos de superficie, desprovidos 

de poder causal genuino sobre nosso c^rebro, sistema nervoso e motor e, por 

conseguinte, nossos atos fisicos publicamente observdveis. Como 6 facil notar, 

a id&a de "homem-radquina" nos carrega para areias raetaffsicas raovedi^as e 

profundas, e por isso prefiro nao insistir no assunto (Uma excelente introduqao 

ao problema 6 o livro de K. Popper e J. Eccles, The Self and Its Brain, 1983; 

ver tamb6m P. Churchland, Matter and Consciousness, 1986). 

Mas o "homem sub-racionar possui ainda uma outra face, menos radical 

que a outra, embora tamb^m espinhosa. Nessa versao mitigada, a ideia-chave 6 

a de que nosso autoconhecimento 6 precdrio e, ainda por cima, nosso auto- 

controle tamb£m 6. Como diria Adam Smith: "As nossaspaixoes todas se justi- 

ficam, quer dizer, nos sugerem opinioes que ajudam a justified-las" (1976, p. 

157 e 1980, p. 58). Ou como diria Hume: "Nao hd nada mais vigilante e inven- 

tivo do que nossas paixoes" (1978, p. 526). (A raiz do termo paixao utilizado 

por Smith e Hume em sentido filosdfico 6 o grego pathos e o latim passio, ter- 

mos denotando aquilo que ocorre conosco, o que "sofremos", o lado passive da 

raente). A formaqao de cren^as e o comportamento comum na vida prdtica sao 

poderosamente afetados por processos mentals em relaqao aos quais somos 

passivos. Os agentes nao sao plenamente conscientes do funcionamento de suas 

proprias mentes. Pior, nao sao capazes de traduzir, de modo consistente, seus 

desejos e objetivos conscientes em comportamento adequado. 

A diferen^a especifica do "homem sub-racional" (versao mitigada), em 

rela^ao aos demais, € a enfase que d^i ao papel de mecanismos mentais nao- 

conscientes em nossa conduta. Tudo o que se passa no interior do organismo 

humano - o metabolismo vital do corpo - ocorre de maneira automdtica, sem 

que tenhamos conheciraento ou poder de interferir diretamente. Ningu&n es- 

colhe o ritmo de seu batimento cardiaco, ou como far^ a digestao do alimento 

ingerido, ou a decomposigao do ar aspirado. O traqo peculiar da hipotese sub- 

racional 6 a tese de que a nossa prdpria vida intelectual, e a conduta extema, 

encontram-se igualmente determinadas, em larga medida, por mecanismos au- 

tom&icos e nao-conscientes. 
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Mas quais sao esses mecanismos? E o que poderiam nos contar sobre o 

comportamento dos individuos como produtores e consumidores? Vou procurar 

esclarecer o que esta em jogo e ilustrar a importancia desses mecanismos sub- 

racionais chamando a atenqao para a existencia de dois problemas bdsicos: (i) a 

"dissonancia cognitiva"; e (ii) okrasia (o termo aristot&ico para a fraqueza da 

vontade). 

* * * 

Dissonancia cognitiva 6 um mecanismo bastante freqiiente - e como ve- 

remos nem sempre desfavorcivel - de formaqao de crengas. Sua aplicabilidade 

ao estudo do comportamento individual e discutida com muita acuidade e suti- 

leza por Jon Elster no livro Sour Grapes (1983). Como o termo "dissonancia" 

denota, trata-se da ocorrencia de uma disparidade ou inconsistencia entre nos- 

sas cren^as e preferencias, de um lado, e nossas aqoes, de outro. Mais do que 

isso, trata-se da maneira perversa como muitas vezes corrigimos, antes de raais 

nada para n6s mesmos, essa inconsistencia. Vejamos alguns exemplos. 

Suponharaos que, numa guerra no Atlantico Sul, um tenente-coronel in- 

forma corretamente ao seu general-de-divisao que o flanco esquerdo da tropa 

estii perigosamente desguarnecido. A resposta racional e que o general reforce 

o lado esquerdo de sua tropa. Mas o general pode resolver a questao de outra 

forma. Ao inves de reforqar o lado esquerdo da tropa, o que demandaria tempo, 

organizaqao e dinheiro, ele prefere acreditar que o inimigo nao ird atac^-lo por 

aquele flanco. A hipdtese da dissonancia cognitiva preve ainda que o general 

fard um notavel esforqo de teorizagao logistica para justificar ao mundo - e 

principalmente a si mesmo - sua decisao. A discrepancia entre a informaqao tra- 

zida pelo tenente e a situaqao concreta se resolve nao via um comportamento 

adequado, mas via uma correqao perversa da crenga relevante (ver 

HIRSHLEIFER, 1985). 

Um exemplo interessante, discutido por Elster na introduqao k coletanea 

The Multiple Self (l9S6y p. 6 e 27), e o seguinte. Suponha inicialmente uma si- 

tuaqao assim: 

O agente g prefere a aqao (A) do que a a^ao (B), e a aqao (C) do que a 

(D), mesmo se (A) 6 esscncialmenle a mesma op^ao que (D), e que (B) seja 

igual a (Q. 
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Asituaqao 6 inconsistente com o axioma da transitividade (urn dos axio- 

mas da racionalidade micro). Vejamos uma ilustragao da situa^ao descrita: g la- 

va o seu prdprio automdvel (A); o filho de seu vizinho o lavaria por $ 5 (B); 

mas g nao lavaria o carro identico de seu vizinho por $ 20 (D). (A) e (D) sao 

essencialmente a mesma op^ao, j^i que: (1) a tarefa envolvida - lavar um auto- 

mdvel identico -da mesma; e (2) a soma de $ era jogo d igual: em (A) o custo 

de oportunidade d $ 20, isto d, exatamente a quantia oferecida a g para a execu- 

qao da tarefa identica em (D). Na micro convencional, a solu^ao seria outra: g 

opta por (D) inicialmente, e depois por (B), erabolsando a diferenqa (O "ho- 

mera economico" passaria a considerar seus vizinhos pessoas estranhas!). 

Duas explicagoes sao oferecidas para o comportamento aparentemente 

irracional de g no exemplo. Uma explica^ao, d que as pessoas, e g em particu- 

lar, avaliam de forma distinta (i) gastos em $ e (ii) custo de oportunidade. por 

isso que g prefere (A) do que (B), embora tambdm prefira (C) do que (D). Isso 

explicaria, e.g., porque os usudrios de cartao de crddito em lojas de departa- 

raento tendera a nao se importar com descontos oferecidos para quem paga a 

vista, embora resistam a cobranqa de sobretaxa para quem usa cartao, mesmo 

que nao haja diferenqa substantiva entre as duas situates. A maneira de a loja 

apresentar a transa^ao d o fator operante. Mas ha uma outra maneira de expli- 

car o comportamento de g no exemplo. Lavar o carro do vizinho seria incora- 

patfvel com a auto-imagem de g. Ele nao lava carros por $. No entanto - e aqui 

entra em cena a dissonancia cognitiva - g lavaria o carro do vizinho por $ 20, 

caso o vizinho se comprometesse a doar os $ 20 para a caridade. E como g yi 

esta contribuindo, pelas maos do vizinho, com $ 20 para a caridade, ele deixa 

agora de doar os $ 20 que de outra forma ele doaria do seu proprio bolso! 

Resultado: g lavou o carro do vizinho por $ 20, exatamente como havia 

se recusado a faze-lo na situa^ao original. Mas agora ele acredita (erroncamen- 

te) que "lavou por caridade", nao pelo "vil metal" Sua auto-imagem e boa- 

consciencia foram preservadas atravds da dissonancia cognitiva. Nao seria 

imprdprio nesse contexto lembrar a formulaqao dada por Nietzsche ao proble- 

ma: "A mentira mais freqiiente £ aquela que contamos para nds mesmos. Men- 

tir para os outros 6 a excegdo" (1895, p. 55). 

A dissonancia cognitiva pode ainda nos ajudar a estabelccer um pouco a 

questao dos animal spirits keynesianos. Certas crenqas e processos mentais, 

embora irracionais, podem revelar-se surpreendemenle uteis. 

30 Est.econ. Sao Paulo, 20(E8pecial):5-37,1990 



Eduardo G. Fonseca 

Abusca do caminho para as fndias levou ^ descoberta da America. Ami- 

ragera da fdrmula alqufmica do ouro fez avangar o conhecimento cientffico. No 

inverno de 1857, Marx trabalhou furiosamente, e escreveu as 800 pdginas de 

manuscrito dos Grundrisse. Mas, por que esse surto de teoriza^ao? Aeconomia 

inglesa estava em recessao e Marx nao poupou esforqos para que sua teoria 

economica viesse ao mundo antes da "crise final" do capitalismo. O ditador mi- 

litar puritano Cromwell captou a essencia da questao ao afirmar que "o soldado 

que reza melhor, combate melhor" Acrenqa ilusdria de que conseguireraos re- 

alizar muito (ou o impossivel) e muitas vezes uma condiqao necessaria para 

que realizemos um pouco (ou o possfvel). 

O problema aqui 6 o da raotivagao nao-economica do trabalho e da ini- 

ciativa empresarial. Mais especificamente, o papel das crengas nao-racionais ou 

ilusdrias na motivaqao dos agentes econdmicos. Suponha, por exemplo, que um 

trabalhador aceite um emprego que 6 tido - inclusive por ele mesmo at^ aquele 

momento - como altaraente perigoso ^ saude. Ele racionaliza a situaqao (e as- 

sim reduz o seu desconforto mental) convencendo-se de que estao todos enga- 

nados, e nao qualquer risco. Ao inves de mudar sua conduta, ele reage 

adaptando suas crenqas e preferencias a ela (ver HIRSHLEIFER, 1985). Mas 

isso nao quer dizer que ele tenha necessariamente que se dar mal. Nada impede 

que sua audacia infundada acabe vingando. Como numa loteria, pelo menos um 

dos apostadores eventualmente logra obter sucesso onde tantos fracassaram. 

Numa passagera que claramente nos faz recordar o tema keynesiano da motiva- 

qao nao-economica da decisao de investir, Nisbett e Ross observam: 

"Os heneficios socials das probabilidades subjetivas errdneas dos in- 

dividuos podem ser altos mesmo quando os indivlduos pagam um 

prego alto pelo erro, N6s provavelmente tertamos poucos escritores, 

atores ou cientistas se todos os aspirantes potenciais a essas carrei- 

ras tomassem decisdes baseadas numa probabilidade [realista] de 

sucesso. N6s tambdm podertamos ter poucos novos produtosf movi- 

mentospoltticos, inovagdes m£dicas ou descobertas cienttficas" (cita- 

do em ELSTER, 1983, p. 159). 

Na mesma dire^ao, £ o poeta ingles William Blake quera nos recorda, 

num de seus mais brilhantes "Prov^rbios do Inferno", como o sucesso pode ad- 

vir do insucesso acumulado: "If the fool would persist in his folly he would be- 
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come wise". Uraa outra variaqao em tomo dessa mesma id&a 6 o aforismo, re- 

gistrado por L. Wittgenstein num de sens cademos de trabalho, segundo o qual 

"Se as pessoas ndo fizessem ocasionalmente coisas tolasf nada inteligente ja- 

mais seriafeito" (1980, p. 50). 

Note-se, alids, que o proprio Adam Smith, era sen Wealth of Nations, jd 

observara corao a raaior parte dos homens possui o que ele considerava uma in- 

justified vel e "absurda presunqao" acerca de suas prdprias habilidades e chan- 

ces de sucesso na vida economica (1976, p. 124). Assim, tanto ele quanto 

Marshall observam corao as pessoas mais jovens, ao escolherera uraa profissao 

para a vida, tendera em geral a subestimar os perigos que correm e a superesti- 

raar suas chances de sucesso na carreira: "Em nenhuma fase da vida humana o 

desprezo pelo risco e a esperanqa presunqosa de sucesso encontram-se mais 

ativos do que naquela idade em que os jovens escolhem suas projissoes" 

(SMITH, 1976, p. 126; ver MARSHALL, 1979, p. 461). Ou corao Hume havia 

insistido: "Os homens t£m, de um modo geral, uma propensdo muito maior pa- 

ra superestimarem a si prdprios, do que para se auto-suhestimarem" (1975, p. 

264). Nao e diffcil relacionar essas afirmaqoes sobre os beneficios sociais do 

vies cognitivo (benefit of bias), com o argumento de Keynes no capitulo 12 da 

General Theory (1936). Adiferenga € o fato de que Keynes preocupa-se com o 

modo pelo qual as expectativas pessimistas sobre o futuro podem afetar desfa- 

voravelmente a propria base motivacional da econoraia de mercado e o nivel de 

investiraento. 

* * * 

Finalmente, gostaria de concluir essa excursao pelos subterraneos da 

a^ao economica individual discutindo o problema das conseqiiencias microeco- 

nomicas da fraqueza de vontade ou akrasia. 

Cren^as ilusdrias, corao viraos, podem ajudar o agente a perseverar na 

busca de fins remotos e improv^veis. Mas claramente tais crenqas: (i) nao sao 

passiveis de serem deliberadamente criadas e/ou mantidas para si mesmo pelo 

agente; e (ii) elas certamente nao bastam para garantir a obten^ao desses fins. O 

problema da akrasia prende-se ao aspecto (ii). Pois o sucesso na satisfaqao de 

aspiraqoes dessa natureza depende, de modo agudo, da capacidade do agente de 

atuar estrategicamente, ou seja, abrir mao de maneira consistente de suas pre- 
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ferencias imediatas e de facil recompensa, em nome de preferencias reraotas, 

mais ambiciosas, mas de recompensa prov^vel ("miragens"). 

O ponto crucial aqui 6 a escassez de firmeza, constancia ou determinagao 

com que somos dotados. O agente vive um conflito de interesses entre: (a) o 

que seria o seu interesse de curto prazo, baseado na proximidade e certeza de 

uma recompensa inferior; e (b) o interesse de longo prazo que, na sua propria 

escala de preferencias, o agente gostaria de perseguir, mesmo que em detrimen- 

to de uma boa dose de felicidade mundana. A akrasia e a vitdria da "preferin- 

cia tempordria por alternativas inferiores", em particular quando estas 

oferecem a oportunidade de satisfa^ao certa e iraediata (AINSLIE, 1986). Se o 

"homem contratual" do neo-institucionalismo 6 marcado pela propensao ao 

oportunismo em relaqao aos demais, ja o "homem sub-racional", vitiraa em do- 

ses variaveis de akrasiay 6 oportunista em relaqao a si proprio. 

O exemplo mais claro que conhe^o de akrasia 6 dormir ao volante de um 

automovel. Quando isso ocorre, o interesse de curtfssimo prazo do raotorista 

(saciar seu desejo biologico de sono), leva a melhor sobre seu interesse de curto 

prazo (completar a viagem), para nao falarmos no interesse estrategico mfnimo, 

que 6 levar a vida a um final pelo menos nao-trdgico. Na luta interna pelo poder 

da qual o motorista e vitima, sua preferencia de curtfssimo prazo se rebela com 

sucesso contra suas preferencias racionais, com conseqiiencias de altfssimo 

custo, e nao apenas para ele. 

Numa passagem famosa na literatura academica sobre a akrasia, o filo- 

sofo norte-americano William James elabora uma combina^ao sugestiva de dis- 

sonancia cognitiva e fraqueza de vontade na aqao. Obviamente, o interesse do 

exemplo de James transcende aos valores nominais - os detalhes e colorido par- 

ticular - da situagao descrita: 

"Quantas desculpas algudm com disposiqdo a beber pesadamente 

nao encontra quando cada nova tentaqdo aparece! £ uma nova mar- 

ca de bebida que, em nome de sua cultura intelectual no assunto, ele 

6 forqado a experimentar De qualquer forma, o copo jd estd (inad- 

vertidamente) cheio e i um pecado desperdiqar. Ou os demais estdo 

bebendo e seria inconveniente recusar, Ou £ apenas para permitir 

que durma, ou realize uma determinada tarefa no trabalho. Ou nao d 

propriamente estar bebendo, mas £ que estd tdo frio hoje d noite. Ou 

€ Natal. Ou 6 apenas um meio de estimuld-lo a fazer uma resoluqdo, 
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mas firme do que qualquer outra que jd tenha feito, em prol da absti- 

nincia. Ou 6 apenas dessa vez, e uma unica ndo conta, etc. etc. ad li- 

bitum - 6, na verdade, o que voci desejar, exceto ser um bibado 

contumaz" (JAMES, 1917, p. 72-3). 

De forma analoga, produtores e consumidores individuals nem sempre 

conseguem fazer prevalecer, em sua conduta pratica, aquilo que seus gostos e 

preferencias conscientes prescrevem. Sucumbem, assim, & dominancia de re- 

compensas de curto prazo dispomveis. Pior, seus interesses de curto, m&Iio e 

longo prazo ("rairagens") tornam-se dominantes era pontos altemados ao longo 

do tempo, bloqueando qualquer forma de equilfbrio, e levando a comportamen- 

tos conhecidos, do tipo, e. g.: pagar, no mesmo dia, por cigarros e por um rem6- 

dio para parar de fumar (AINSLIE, 1986), "amar a natureza" e atirar 

displicentemente o lixo ou, ainda, freqiientar a clfnica de emagrecimento e a 

doceira ao lado do escritorio. 

Claramente, hd um conflito de interesses dentro do mesmo individuo, e a 

soluqao desse conflito muitas vezes se di & revelia dos interesses mais perma- 

nentes ou duradouros do agente, em franca divergencia com o modelo (otimis- 

ta) do "homem economico" da micro convencional. "Eu vejo o melhor caminho 

eeuo aprovo, mas sigo pelo pior" (OVfDIO), Em graus variaveis, o problema 

da akrasia afeta: (a) de um modo geral, o coraportamento dos agentes durante 

o seu "tempo livre" (isto 6, fora da Jornada de trabalho); e (b) o dia-a-dia dos 

agentes cujo processo de trabalho nao se encontra rigidaraente determinado de 

fora, isto 6, daqueles que, ao contrario do cstcrcotipo do trabalhador industrial 

la Tempos Modernos de Chaplin, gozam de algum grau de autonomia com 

respeito a suas atividades produtivas e profissionais. 

O problema normativo que se coloca aqui, ana logo em certo sentido 

aquele discutido acima no ambito "homem contratual", 6 o de como o agente 

pode estabelecer regras ou mecanismos que o defendam do seu prdprio oportu- 

nismo para consigo. Exemplos disso sao as regras e contratos silenciosos que 

se firmam para si mesmo, do tipo, e.g.: "nao beber sozinho", "nao possuir TV 

em casa", "nunca antes das 5", "absoluta ponlualidade no levantar cedo", "per- 

tencer a um time de rugby", "nao carregar mais do que y em $ na carteira", 

"nao sair do escritdrio", "evitar certas lojas, companhias ou partcs da cidade" 

etc. Essas regras funcionariam como uma espdcie de seguro do individuo para 

com o lado passive de sua prdpria mente. 
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3. Observa^oes Flnais 

O propdsito da discussao das alternativas ao "horaem economico" 6 sim- 

ples. Nao se trata evidentemente de abandond-lo ou rejeiui-lo tout court. Trata- 

se de considerar as obje^oes cognitivas e praticas que se podem fazer aos 

pressupostos comportamentais da teoria economica, e reconhecer a existencia 

de programas de pesquisa alternativos. No minimo, estes poderiam nos ajudar a 

entender urn pouco raelhor: (i) a questao da formagao de opinioes de interesse; 

e (ii) os limites da racionalidade instrumental. 

A diversidade e plasticidade da conduta individual na vida prdtica repre- 

sentam um formiddvel obstdculo ao seu trataraento teorico. O "homem econo- 

mico" 6, sem duvida, uma solu^ao interessante, urn instrumento de andlise 

engenhoso. Como vimos, trata-se de uma construqao que permite ao economis- 

ta abstrair dos desejos, crengas e opinioes dos agentes ao construir seu modelo 

da realidade. 

Esse procedimento permitiu, de um lado, que a teoria economica obti- 

vesse grandes avanqos no sentido do rigor, generalidade e formalizaqao de suas 

proposiqoes. De outro, permitiu que a Economia prescindisse de teorias psico- 

logicas sobre o comportamento humano. Como as repetidas referencias ^ "me- 

canica", "mecanica racional", "mecanismo social" ou mesmo "ra^quina de 

prazer" denotam, havia uma ambiqao universalista neste programa de pesquisa. 

Os pais do "homem economico" acreditavam que era possivel tornar a Econo- 

mia - ou pelo menos a teoria economica pura - numa especie de "fisica social" 

(ARROW, 1985). Uma disciplina com o mesmo grau de generalidade que a fi- 

sica, vdlida para qualquer tempo e lugar. 

duvidoso no entanto que esse programa de pesquisa possa algum dia 

realizar tal ambiqao. Como procurei mostrar ao longo do texto, o arranjo con- 

ceitual associado ao postulado do "homem economico" (tipos psicoldgico e 16- 

gico) implica uma perda consideravel era termos de poder explicativo. 

Ao mesmo tempo, as tentativas de encarar de frente o problema da expli- 

cagao do comportamento economico individual tem levado ao surgimento de 

programas de pesquisa alternativos. Neste ensaio, procurei muito mais descre- 

ver suas caractensticas Msicas do que avalte-Ios criticamente ou fazer previ- 

socs sobre seu futuro. O mais importante, acredito, 6 que possam encontrar 

condiqoes de se desenvolverem enquanto programas de pesquisa. O ponto-de- 

partida e traqo comum das tres alternativas ao "homem economico" discutidas 
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aciraa 6 a nogao de que "A principal dificuldade em entender as agoes dos ho- 

me ns i entender como eles pens am - como as suas mentes funcionam" 

(BRIDGEMAN, 1955, p. 450). 
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