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Re sumo 

O artigo focaliza o papel da razao na pr^- 
histdria da Economia. Mostra a mudanqa de 
atitude em relagao ao conhecimento ©corrida 
na Idade Moderna, em dire^ao a um saber 
conquistado, onde os sentidos sao porta de 
entrada dos dados que alimentam a razao 
pratica. Apresenta a razao como domadora 
das paixoes. 
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Abstract 

The article focuses the role of reason in 
the pre history of Economics. It shows the 
change in attitude toward knowledge that 
occurred in modern age, in the direction of a 
conquered knowledge, where senses are the 
door of data which feed practical reason. It 
presents reason as tamer of passions. 
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Introdu^ao 

O objetivo deste ensaio 6 investigar a posiqao assumida pela razao no pe- 

nodo que antecedeu o surgimento da Economia Polftica. Seu intuito 6 reconsti- 

tuir o pano-de-fundo sobre o qual se erige, como viga mestra da ciencia 

econoraica, a id&a de racionalidade. Retomo a incursao pelo penodo que deno- 

minei de "pr^-hist6ria da Economia", iniciada alguns anos, buscando des- 
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vender o movimento pelo qual a ciencia economica adquiriu sua atual conflgu- 

ra^ao (BIANCHI, 1988). 

Nao 6 demais insislir que o processo de constitui^ao da ciencia como "fi- 

losofia natural" e, mais adiante, sua corapartimentalizaqao em ramos especifl- 

cos, insere-se nura amplo conjunto de mudanqas econdmicas, politicas, sociais 

e culturais vivido pelo mundo ocidental, desde as primeiras manifestaqdes da 

Renascenqa. Ao mesmo tempo em que a ciencia emancipou-se da teolologia e 

da filosofia, a dimensao economica dos fendmenos ganhou vida prdpria e ad- 

quiriu a autonomia necessdria para tornar-se objeto de uma ciencia especial, 

com m^todo prdprio. Para que esse percurso desembocasse no surgimento da 

Economia Polftica, no final do s^culo XVIII, nao foi suficiente a sistematizaqao 

de conhecimentos esparsos sobre o funcionamento da economia. Tamb&n nao 

bastou a acumula^ao de recomendagoes praticas sobre como aumentar a efi- 

ciencia da economia, das reflexdes de Aristoteles as orientagoes de mcrcantilis- 

tas e fisiocratas. Com o surgimento de um novo tipo de sociedade, foi 

necess^ria uma drdstica transformagao no ideario social, que ensejou a supera- 

gao de uma maneira particular de ver o mundo e o homem, bem como a cons- 

trugao de uma nova teoria do conhccimento, onde a razao assumiria um papel 

proeminente. Foi neste cendrio que se passou a pensar no "economico" como 

uma dimensao importante dos fenomenos relatives aos homens em sua vida so- 

cial, compartimento separado da sociedade humana, passfvel de tratamento te6- 

rico especifico. 

Ao retomar a trilha anterior, com especial enfase na questao da racionali- 

dade, pretendo focalizar aqui a revolugao intelectual e de valores em curso no 

Ocidente a partir do infcio da Idade Modema. Para buscar, no ceme mesmo 

deste processo, a enfase crescente na capacidade da razao humana de domar as 

paixoes, sobrepor-se a elas e conquistar o mundo. Defendo a tese, de resto mui- 

to pouco original, de que a incorporagao da id6ia de racionalidade ao nucleo rf- 

gido da ciencia econdmica foi produto das grandes transformag5es vividas 

pelos estados-nagoes da Europa no momento de dissolugao da sociedade feudal 

e constituigao do capitalismo mercantil. O advento do capitalismo nao repre- 

sentou apenas a configuragao de um novo modo de funcionamento da econo- 

mia ou de uma nova tessitura de relagoes sociais. Al^m disso, ensejou a 

abertura de comportas para uma nova maneira de enxergar o universe e o papel 
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do horaem dentro dele. As novas id&as, por sua vez, estimularam e derara sig- 

nificado ^s transforma^oes em curso. 

No novo mundo, o homem 6 al^ado ao centro do universo e incorporado 

& natureza, ela mesma objeto de ura culto que iria prolongar-se durante s^culos. 

Desfeito o ideal herdico da Idade Media, sai de cena a criatura descarnada, ta- 

Ihada ^ imagem e seraelhanga de Deus, conformada em buscar no aldm-tumulo 

sua realizaqao pessoal. Questiona-se o repudio ao apelo dos sentidos caractens- 

tico da sociedade feudal. Muito pelo contrdrio, aos sentidos sao confiadas no- 

vas e preciosas tarefas. Reduz-se o espa^o do individuo que via a si prdprio 

como membro de uma comunidade de fidis, ^ raerc^ de uma Providencia que, 

em seus imponderaveis designios, dispunha sobre as intemp^ries: deus das pes- 

tes e das colheitas, dos incendios e das secas, senhor de bara^o e cutelo, da feli- 

cidade individual e coletiva. Em meados do s^culo XVIII, a inven^ao do 

para-raios atesta a capacidade humana de controle sobre fenomenos que at6 en- 

tao pareciam diretamente comandados pela vontade divina, para citar apenas 

um exemplo. Os homens passam a ser vistos como fruto de um Deus benevo- 

lente que, no sexto e ultimo dia da criagao, toraou o barro e a costela para criar 

uma criatura superior, a qual facultou o dominio sobre os demais reinos da cria- 

gao. Depois deste ato de suprema inspiraqao, Deus pode enfim descansar. 

Aconcep^ao antropocentrica do universo nao implica, 6 claro, que a reli- 

giao tenha sido renegada. Ganha antes um novo conteudo, gragas ^ difusao da 

Reforma Protestante e, em seguida, it crescente assimilacjao de id&as deistas. 

comura em pensadores seiscentistas a equiparagao entre Deus e Razao, escrita 

esta com letra maiuscula. Em nuraerosos panfletos teoldgicos do seculo XVI, a 

razao 6 retratada como uma faculdade que perpassa todo o universo e reside em 

cada uma de suas criaturas, por^m supreraamente no homem^l 

As restriqoes do homem da Idade Moderna & religiao estabelecida nao 

sao motivadas pelo agnosticismo. Expressam, antes, a insatisfaqao de homens 

misticos, empenhados em buscar uma religiao mais austera e condizente com 

seus prdprios preceitos doutrindrios. Uma religiao mais longe da Igreja e mais 

perto de Deus. 6 interessante notar que a influencia deista manifesta-se clara- 

mente nos precursores da Economia Politica, em particular, David Hume e 

(1) HILL (1983) faz um interessante relate da prega^ao e das atividades de levellers, diggers e 
outros grupos religlosos do sdculo XVI, com intensa atividade panfletdria e participa^ao na 
guerra civil inglesa. 
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Adam Smith. No processo de decoraposiqao interaa e externa da hegemonia da 

Igreja, que se estendeu durante alguns s^culos, a religiao torna-se mais pessoal, 

mais intimista, menos sujeita & ingerencia das autoridades. 

A confianqa na razao como fator de progresso humano 6 marca registra- 

da da Renascen^a, que atravessa os s&mlos XVI e XVII e se reproduz, com 

formato peculiar, nos pensadores do penodo da Ilustraqao. Neste momento, a 

efervescencia intelectual, politica, economica e social de um s^culo que se au- 

todenoraina "das Luzes" - ao mesmo tempo era que imputa ^ Idade M&lia o 

qualificativo de "Idade das Trevas" - decorre da crenqa na capacidade do ho- 

mera em mover-se era dire^ao a urn novo e superior estdgio de civilizaqao. O 

enciclopedista frances D'Alembert, por exemplo, participante ativo do movi- 

mento da Ilustraqao, refere-se com especial entusiasmo e o otimismo caracte- 

nstico dos enciclopedistas ao "incremento geral das id&as", responsdvel pela 

"viva efervescencia dos espfritos", e pelo lanqamento de uma "nova luz" sobre 

os objetos. Conduzida a razao ^ condi^ao de bussola-guia da conduta humana, 

domadora dos impulses passionals, acentua-se a id&a - sem precedentes na Era 

Crista - da capacidade humana de assenhorear-se de seu prdprio destino. 

6 claro que esse processo nao se deu sem resistencias. Houve mesmo 

uma violenta rea^ao a teses que pudessem representar uma ameaqa aos interes- 

ses estabelecidos, cuidadosamente velados. A probabilidade de as novas id&as 

serem consideradas her^ticas era alta, e as conseqiiencias prdticas da imputagao 

de urn tal estigma, ponderdveis, da condenaqao ^ morte, ao ostracismo e outras 

formas de punigao. A queima de livros torna-se uma pratica corrente, freqiien- 

temente por iniciativa dos prdprios autores. Exemplos da resistencia e vacila- 

qoes diante das novas id&as podem ser encontrados mesmo entre os pensadores 

que estiverara na linha de frente das mudan^as. Descartes, ao encerrar seus 

Principios, faz uma profissao de i€ na revela^ao como uma verdade de carater 

superior, inacessivel & razao humana. Nem mesmo Newton e Bacon conseguera 

desvencilhar-se totalmente das crendices e superstiqoes de seu tempo, que dei- 

xam marcas em suas obras. 

Mas as resistencias e vacilagoes nao foram suficientes para deter o pro- 

cesso, que desabou como uma avalanche sobre as mais prdsperas naqoes da 

Europa. Aquilo que jd foi descrito por Polanyi como "a grande transformaqao" 

(POLANYI, 1980) € um movimento multifacetado, que espalha seus tent^culos 

sobre o continente europeu e difunde-se rapidamente ^s colonias do Novo 
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Mundo. Se Hobbes 6 tachado de ateu e defensor da tirania, id6ias semelhantes, 

na boca de Locke cem anos depois, inspirariam a declaragao de independencia 

dos estados americanos. 

Dentre os traqos distintivos do penodo da Ilustraqao, a confianqa na utili- 

dade da razao corao for^a transformadora do mundo se mescla com: a) uma 

crenqa otimista no progresso da humanidade; b) extraordin^rio desenvolvimen- 

to das ciencias, com a criagao de inumeras academias e clubes de especialistas; 

c) mudan^a de atitude em relaqao & religiao e a seus dogmas; d) o jusnaturalis- 

rao, que leva a valorizaqao da natureza e das leis naturals e e) individualis- 

mo, assente em uma concepqao antropocentrica do universo, bem como na 

admissao da possibilidade de conciliar interesses individuals com o interesse 

coletivo. 

Sob a influencia dos deistas, a terra passa a ser concebida como algo 

criado para a felicidade do homem, rei da criagao. A densidade da ^gua, por 

exemplo, teria sido cuidadosamente calculada para favorecer a navega^ao e, ao 

mesmo tempo, para facilitar o corte da melancia. Exemplos de supostas raani- 

festagoes da benevolencia divina eram multiplicados: as pulgas foram criadas 

na cor preta para serem visiveis na pele branca; a distancia entre o ceu e a terra 

foi rigorosamente projetada por Deus; da mesma forma, as camadas do subso- 

lo, para que os metais mais preciosos ficassem proximos ^ superficie; o papel 

do tufao seria estimular a renovaqao da armada de Amsterdam; as cadeias de 

montanhas funcionariam como aquedutos naturais para a irrigagao do solo eu- 

ropeu, e assira por diante (HAMPSON, 1968, p. 81-84). 

Conquista versus Custddia 

Durante as transformagoes em curso desde os ultimos anos da Idade M6- 

dia, uma atitude passiva, de absorgao de conhecimentos e contemplaqao, € con- 

vertida, na melhor tradigao baconiana, numa postura ativa, de conquistar a 

verdade, submetendo-se as especulac^oes tedricas do pesquisador ao crivo da 

evidencia empfrica. como se, por esse caminho, pudesse a espdcie humana 

recuperar parte do controle sobre a natureza de que havia sido destituida pela 

expulsao do paraiso. 

(2) COUTINHO (1988) ressalta qu© o jusnaturalismo, em contraposi^ao ao historicismo, propoe 
leis unlversais para o comportamento humano. Conduz assim a uma certeza sobre o 
comportamento humano. 
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Parte-se da premissa de que o mundo, a natureza e tudo o que nela habi- 

tam sao regidos por leis prdprias, que os fazem inteligfveis. Bern orientada, a 

razao humana toma-se capaz de apreender as leis que regem o universo. Ilurai- 

nada pela experiencia dos sentidos, a razao converte-se era instrumento de c&l- 

culo e, portanto, de controle sobre a natureza. A nova postura requer que o 

homem se submeta k mesma para poder domin^-la e tornar-se senhor da cria- 

gao. 

O saber deixa, assim, de ser patrimonio exclusive dos doutores da Igreja. 

Questiona-se o patrulhamento desta, que se estendia da detenuinagao do pre^o 

justo ao conteudo do pensamento filosdfico e cientffico, passando pelas formas 

de encarar e tratar a pobreza. Contra a tirania dos textos sagrados, contra os la- 

birintos das bibliotecas monasticas que enclausuravam a sabedoria, insurgem- 

se os huraanistas da Renascenqa, que reivindicam a autonomia da razao e a 

possibilidade de considerar as questoes que Ihe sao afetas a parte das questoes 

de fe. 

O latim, que no s^culo XVI ainda figura como lingua oficial, e no seculo 

seguinte destronado pelo ingles, pelo frances e por outras linguas nacionais. 

Neste processo, o saber adquire carter publico e cooperative, possibilitando 

que as contribuigoes individuais se juntem num conjunto articulado, encarado 

corao patrimonio da humanidade. 

Sinais visiveis de uma grande transformagao se fazem notar desde a Bai- 

xa Idade M^dia, em pensadores como William de Occam, Thomas More e 

Erasmo de Rotterdam. Occam propoe o prinefpio da razao-navalha, utilizado 

para mostrar que dogmas como o da Santfssima Trindade e o da Encarnaqao 

eram contest^veis, ou, pelo menos, estavam fora do alcance da razao. No mes- 

mo penodo, Thomas More concebe, em sua Utopia, uma sociedade em que os 

homens trabalhavam seis horas didrias e dedicavam o tempo restante ao exerci- 

cio de treinamento mental propiciado por atividades intelectuais. 

No interior da cultura eclesidstica, fervilha a discussao sobre o poder da 

razao e os limites desta, a sinalizar a emerg^ncia de um novo tempo. Erasmo de 

Rotterdam d^ mostras de perceber o que existe de "desrazao" na razao. Em seu 

Elogio d. Loucura, a razao s^bia representa o equilibrio entre razao e paixoes; 

ao passo que a loucura proviria do dominio exclusivo de uma sobre outra, seja 

da paixao sobre a razao, seja da razao sobre a paixao. Ouando a razao se coloca 
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a servi^o do conhecimento objetivo e de uma vida passional mais livre, tem-se 

a razao sdbia. 

Durante os primeiros s^culos da Idade Modema, k medida que a capaci- 

dade de ler e escrever deixa de ser incumb^ncia de escribas especialmente de- 

signados, incentiva-se a difusao do saber. Rossi (1989) chama a atenqao para o 

carter heterogeneo do grupo de intelectuais que, durante os s^culos XVI e 

XVII, contribuiram para o desenvolvimento do conhecimento cientifico: pro- 

fessores de raatem^tica, astronomia e medicina, nas universidades; instrutores 

dessas mesraas disciplinas, fora das universidades; m6dicos, agrimensores, na- 

vegadores, engenheiros, construtores de instrumentos, farmac^uticos, 6ticos, 

cirurgioes, viajantes. Na "idade livre" que vigorou entre o magister artium me- 

dieval e o doutorado da Idade Moderna, para que um individuo se tomasse 

cientista, nao precisava conhecer latim, nem ocupar uma cdtedra universitdria. 

As publicagoes nos anais das academias e o ingresso nas sociedades cientfficas 

erara acessiveis a todos - professores, experimentadores, artesaos, curiosos e 

diletantes. 

O homem pensante da Idade Moderna assim exprime sua clara disposi- 

gao de entender o mundo e submete-lo aos ditames de sua ambiqao. Por sobre 

as proibiqoes escoMsticas, disseca caddveres para chegar a um melhor entendi- 

mento da anatomia e fisiologia humana e animal. Fora das universidades, o sa- 

ber assume ostensivo cunho pragm&ico e tecnoldgico. Nota-se uma 

insubordina^ao crescente contra a sabedoria oculta e secreta, acessivel a um 

circulo restrito de iniciados, fossem eles doutores da Igreja, alquimistas ou pro- 

fessores de universidades. O saber passivel de transmissao 6 considerado supe- 

rior k sabedoria solit^ria. Na verdade, o cardter publico dos resultados toma-se 

componente indissocidvel da atividade cientffica, intimamente atrelada ao tra- 

balho experimental. Este 6 o espirito que funda as academias do s^culo XVIII, 

em nome do avan^o das ciencias e das artes. 

Enquanto os escol^sticos pensavara no mundo como finito e negavam a 

existencia de qualquer espa^o (ou tempo) real exterior ao mundo, os pensado- 

res da Idade Modema falam em uma dotaqao energ&ica constantemente reno- 

vada por Deus. O Divino Arquiteto teria sido respons^vel pela construqao de 

um universo-reldgio de impecdvel funcionamento. Em menos de um s^culo, a 

cosraologia evolui de Cop^rnico a Newton, colocando em primeiro piano as 

questoes filosdficas e teoldgicas decorrentes da no^ao de universe infinito. 
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Como contrapartida prdtica dessa mudanga de mentalidade, observa-se 

um treraendo avango das ciencias empiricas e da tecnologia, que levaria, no s^- 

culo XVIII, k compartimentalizagao da ci^ncia em raraos especfficos. Em posi- 

gao paradigm^tica coloca-se a ffsica newtoniana, que encara a natureza como 

um sistema de forgas plenamente articulado, passivel de entendiraento, mensu- 

ragao e manipulagao. Nao se trata mais de uma configuragao aleatdria de fen6- 

menos, atribuidos a uma provid^ncia cujos desfgnios sao imponder^veis. O 

modelo da fisica newtoniana dissemina-se por todo o corpo da ci^ncia. 0 Ta- 

bleau Economique, de Quesnay, € apenas um exemplo do sucesso desse mode- 

lo, inspirado no movimento de circulagao do sangue (DUMONT, 1977). 

Na busca de uma nova atitude perante o conhecimento humano, pensa- 

dores como Descartes sugerem um verdadeiro ovo-de-colombo para o avango 

da ciencia. A razao cartesiana, essencialmente analftica, decompoe a complexi- 

dade aparente dos fenomenos em seus componentes Msicos, para em seguida 

reconstrui-los. Ao contrdrio da postura empirista, de que se falara na prdxima 

segao, a razao cartesiana opera pela dedugao de principios intemos ao prdprio 

sujeito do conhecimento. Na razao analftica, conhecer 6 uma operagao mental, 

logicamente equivalente a operagao de construir. Descartes nao concede k ob- 

servagao empfrica uma posigao privilegiada na investigagao dos fatos, nem 

mesmo se dedica ao trabalho experimental. Mas cria um sistema filosdfico pr6- 

prio, altemativo ao sistema escoMstico, ainda que andlogo na forma e na busca 

de explicagoes era termos de causas finais dos fenomenos. O elemento crucial 

do racionalismo cartesiano 6 a duvida metddica, isto 6, a duvida convertida em 

algo sistem^itico, recurso que garante a autonomia do raciocfnio. Ao mesmo 

tempo, sua exortagao ao tratamento dedutivo-matemdtico dos objetos do conhe- 

cimento humano dota a ciencia moderna de uma de suas mais poderosas ferra- 

mentas de trabalho. 

Desta forma se fortalece uma razao que nao almeja a mera custddla do 

saber revelado, acessfvel a poucos "ilurainados", mas batalha por sua conquis- 

ta. Mesmo em catdlicos fervorosos, como 6 o caso de Descartes, a instituigao 

da duvida metddica como procedimento pelo qual se obtdm o conhecimento 

certo sobre as coisas revela uma firme determinagao de rever verdades atd en- 

tao tidas como auto-evidentes. 
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2. A Razao Pr£tica e os Sentidos como Porta do Conhecimento 

Em 1580, o ceraraista e aprendiz de vidraceiro frances Bernard de Pa- 

lissy indagava, de forma ironica: "£ posstvel que o homem venha a saber algu- 

ma coisa e conhecer os efeitos naturals sem ter lido os livros em latim dos 

fddsofos?" (apud ROSSI, 1989, p. 22). Palissy, que dez anos mais tarde morre- 

ria na Bastilha, investe contra o card ter especulativo e inutil de um pensamento 

filosdfico empenhado em investigar as "causas finais" dos fenomenos; investi- 

gaqao que, ao fim e ao cabo, remetia os pesquisadores a Deus, ultimo elo na ca- 

deia de causalidade. Era contraposi^ao a esta postura, Palissy considerava que a 

filosofia, enquanto arte de observar a natureza, nao era privildgio de doutores e 

fildsofos. Ela deveria estar - e de fato estaria - ao alcance do homem coraum e 

da razao pratica. 

Vozes como a de Palissy insurgem-se contra a postura daqueles pensado- 

res que, era nome da razao, depreciavam as artes mecanicas e o trabalho ma- 

nual. Essa atitude de desddm para com o trabalho prdtico teria levado os 

mddicos, por exemplo, a desaprenderem os principios fundamentals de seu ofi- 

cio, pelo hdbito contumaz de confiarera a realizaqao das cirurgias necessdrias 

ao restabelecimento de seus pacientes a barbeiros e escravos. O desprezo pelo 

trabalho manual contaminou outras profissoes, tendo criado uma atitude preju- 

dicial ao avango do conhecimento: "Um nobre empobrecido e endividado atd 

as orelhas cri transformar-se em plebeu se maneja um instrumento agrtcola" 

{ibidem, p. 22). Os cientistas alinhados com o novo tempo, ao contr^rio, nao se 

avexam era dedicar-se a um minucioso trabalho de coleta e identificagao de es- 

p^cies vegetais, algumas delas trazidas do Novo Mundo, que Ihes permitem ali- 

viar o sofrimento huraano, curar mazelas, agir en fim sobre a natureza. 

Os escoldsticos haviam montado um sistema explicativo do universo era 

termos das causas finais dos fenomenos que nao poderia subraeter-se - nera te- 

ria sentido faze-lo - ao crivo da experiencia. Pensadores como Palissy preconi- 

zam a troca deste sistema explicativo pela concepgao baconiana de 

mundo-labirinto, onde os sentidos sao porta de entrada privilegiada dos dados 

que alimentarao o sistema cognitivo. 

Bacon € uma figura particularmente importante, nessa transigao. Sua di- 

visao dos fildsofos em dois grupos, o das formigas e o das aranhas, simboliza a 

separagao entre empfricos e racionalistas. Os primeiros, & maneira das formi- 
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gas, diz ele, acumulam as provisoes que Ihes servem de alimento; os segundos, 

a moda das aranhas, retiram de si mesmos o material com o qual constroem 

suas teias. Aos empiristas, o mdtodo indutivo fomece a chave para decifrar o 

vasto labirinto do mundo. Aos racionalistas, o raciocmio dedutivo serve para 

garantir o rigor do raciocmio. S6 a indu^ao, por&n, 6 verdadeiramente criativa. 

Mais: a natureza s6 pode ser conquistada quando o cientista concorda em sub- 

meter-se a ela, obedecendo-a. 

Pai do positivismo que tao fundo se gravaria no pensamento anglo-sax6- 

nico, Bacon contribui para reforqar o conteudo sensorialista do conhecimento e 

a dimensao pragm^tica do mesmo. Preconiza: a) que a cidncia 6 a principal via 

de acesso ao saber; b) que as observagoes empiricas, sobretudo quando condu- 

zem a evidencias negativas, sao o fundamento e a prova de fogo das teorias 

pretensamente cientfficas; c) que o conhecimento cientffico afasta-se tanto do 

dogmatismo quanto do raero acumulo de dados nao digeridos; d) que o restabe- 

lecimento do dominio humano sobre a natureza € objetivo virtual de toda a 

ciencia. 

O pensador ingles manifesta-se contra os perigos do wishful thinking, do 

saber normativo transmitido de gera^ao em gera^ao, paralisador do intelecto, 

cujo predommio fez da Idade M6dia uma 6poca "infeliz" para o desenvolvi- 

mento da ciencia, "Todas aquelas betas meditagdes e especulagdes humanas, 

todas as controvirsias, sao coisas ma Is as "y diz ele, textual mente (BACON, 

1973, p. 20). 

Os "fdolos" de Bacon sao particularmente representativos de grandes 

bloqueios mentais que prejudicam o real conhecimento dos fenomenos. Numa 

alusao k obra de Platao, o autor exorta seus contemporiineos a repudiarem os 

v^rios fdolos que se expressam nos antolhos legados por gregos e escoldsticos, 

inibidores do raciocmio humano. Sao estes: a) os fdolos da tribo, que adv^m de 

uma confianqa cega nos sentidos; b) os fdolos da caverna, perturba^oes mentais 

que crescera na "caverna" particular de cada indivfduo; c) os fdolos do fdrura, 

associados a h^bitos sera§nticos errdneos, verdadeiras ilus5es criadas pela vida 

em sociedade; e d) finalraente, os fdolos do teatro, concep^oes sem base cientf- 

fica, advindas do pensamento filosdfico dominante. Em conjunto, tais fdolos 

encerram falsas no^oes, maneiras preconceituosas e equivocadas de conceber a 

natureza, bastante prejudiciais k possibilidade de domfnio humano sobre a 

mesma. 
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Seria claramente equivocado imputar a Bacon uma visao ingenua da ca- 

pacidade humana de captar o real atrav^s dos sentidos. Na verdade, o autor ad- 

mite as limita^oes destes, os idolos da tribo de que se falou pouco. por 

isso mesmo que preconiza um controle sistemdtico do processo de observaqao 

da natureza. O fato de promover a valorizaqao dos sentidos como porta de en- 

trada do conhecimento 6, contudo, inequivoco, em contraste com uma ^poca 

em que a sabedoria tradicional apoiava-se basicamente no saber revelado e as 

cabe^as pensantes compraziara-se com constru^oes apriorfsticas, jogos seraan- 

ticos, evasoes retdricas, sutilezas Idgicas e por ai afora. Em vez da "filosofia es- 

peculativa que se ensina nas escolas", Bacon propoe uma filosofia prdtica, 

capaz de tornar o homem senhor da natureza. Promove assim um moviraento 

que reorganiza todo o corpus do saber. 

Outra diraensao importante da epistemologia de Bacon 6 sua enfase na 

dimensao pratica do conhecimento. A busca desinteressada, imbuida do mero 

desejo de contemplar a verdade, d substitmda pela busca cuja essencia vincula- 

se ao atendimento das coisas necessdrias h vida. O livro da natureza 6 muito 

mais rico e complexo do que qualquer outro, e sua leitura 6 essencial para que 

seja possivel um "fecundo conubio com as coisas" Uma coleqao de observa- 

nces empiricas 6 para Bacon um meio de estudo, que se pode tornar um pode- 

roso instrumento de esclareciraento e pesquisa cientifica. Coloca-se assim 

como paladino da ciencia experimental raodema, cujas invengoes, tais como a 

iraprensa, a pdlvora e a bussola, credita & natureza. 

Um s6culo depois de Bacon, uma nova voz viria engrossar o coro dos 

defensores do empirismo. Trata-se de John Locke, que rejeita a tese escolastica 

das id&as inatas. No tocante & teoria do conhecimento, Locke tern um impor- 

tante papel no moviraento que fortalece a razao e reconhece sua autonomia. Al- 

gumas perguntas que durante a Idade M^dia atormentavam os intelectuais e 

eram objeto de discussoes intermindveis, sao preteridas em favor de questoes 

pr^ticas, ao alcance da razao. 

Com seu Ensaio sohre o entendimento liumano, de 1690, o empirismo 

ingles atravessa o Canal da Mancha e forma a base de uma mudanga radical era 

toda a Europa. A forma pela qual aborda o fenomeno do conhecimento mostra- 

se tao demolidora em relagao ^ epistemologia de Descartes quanto a fisica 

newtoniana fora em relaqao its concepnoes cientfficas deste. O pensador ingles 

preserva a razao como diretriz da vontade humana, equipar^vel ^ revelagao na- 
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tural, pela qual Deus teria desvendado ao homem verdades que ihe sao uteis. 

Nega, por&m, a filosofia natural cartesiana e, sobretudo, os procedimentos pe- 

los quais se preconiza a aquisi^ao do conhecimento, raediante simples opera- 

qoes mentais. 

O Ensaio de Locke declina uma intenqao explfcita de rever verdades ti- 

das corao auto-evidentes, tao cristalizadas pela tradi^ao escoldstica que se pre- 

tendiam cong^nitas ao homem. Ao contrapor-se a Descartes e aos escoMsticos, 

Locke proclama sua rejei^ao i tese das id^ias inatas, que substitui pela concep- 

qao da mente como uma t&bula rasa. Os sentidos sao, para ele, janelas pelas 

quais a luz penetraria no "quarto escuro", "gabinete" ou "papel em branco" que 

i a mente humana. Essa tabula rasa vai sendo gradualmente preenchida, k me- 

dida que as sensaqoes depositam na meradria conceitos a que se vao imputando 

noraes. "Se alguim me perguntar o que £ solidez", diz Locke, "eu Ihe enviarei a 

seus sentidos para que estes o informem" E prossegue, a ressaltar o papel dos 

sentidos na formagao das iddias: "Deixe que eu ponha uma pedra ou uma tola 

entre suas mdos e procure juntd-las, e ele saberd" (LOCKE, 1974, p. 20). Aco- 

loragao positivista da doutrina de Locke 6 clara, como 6 clara sua confianqa 

irrestrita no testeraunho dos sentidos: "Pois, penso eu, ningudm pode, em sd 

consciincia, ser tdo cdtico a ponto de ficar incerto a respeito da existincia da- 

quilo que vi e sente" {ibidem, p. 106) ^ Locke busca, na verdade, uma posi- 

qao intermedidria entre as duas grandes tradi^oes do pensamento ocidental, que 

sao o racionalismo cartesiano e o empirismo baconiano. Sua obra nao prima 

pela originalidade, seja no que diz respeito k teoria do conhecimento, seja 

quanto k teoria polftica. O principal mdrito desta obra reside no fato de sedi- 

mentar uma postura epistemoldgica era consagra<jao - o empirismo - e, ao mes- 

mo tempo antecipar, no campo da ci^ncia polftica, uma perspectiva em vias de 

consagraqao - o liberalismo. Tem sucesso, portanto, na abertura das comportas 

do pensamento, era condi^oes propfcias a grandes transformaqoes. 

Locke concebe quatro "graus" da razao, que seriam: a) descobrir verda- 

des; b) disp6-las metodicamente, numa ordem clara e adequada; c) perceber as 

conexoes entre as verdades assim dispostas; d) extrair uma conclusao correta, 

como no raciocfnio por demonstraqao. 

(3) Em 1739, o Tratado sobro o entendimento humano, de Hume, vlri® a proclamar oe llmltos 
do empirismo, em termos do problem® Idgico decorrente da generatiza^do com base na 
obeervagAo de eventos particularee. O alert® de Hume nAo foi suficlonte, pordm, para 
contrariar urn® postura de valoriza^Ao da observa^&o empfrica que se consagrara como 
marca registrada do conhecimento cientffico. 
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Contudo, admite, nem todas as ideias colocam-se ao alcance da razao. 6 

mesmo dificil comprovar muitas de nossas ideias. Algumas delas provem do 

conhecimento intuitivo, o que as toraa refratarias ao teste empirico. Dentre es- 

tas, sobressai a id&a da exislencia dos anjos. Hd ideias que envolvem racioci- 

nio, como aquelas contidas no raciocinio matemdtico de Newton. Este grupo de 

ideias figura como uma esp^cie de paradigma para as demais ideias, por ser 

passfvel de demonstra^ao. Ura terceiro grupo de id&as reveste-se de cardter 

probabilfstico. A respeito destas, nao se pode obter certeza absoluta, mas ape- 

nas a seguranqa do c^lculo de probabilidades. Finalmente, o quarto grupo 6 

composto por ideias que se colocam acima da razao humana, como a da exis- 

t&icia de Deus. Como sao inacessiveis h razao, s6 a (6 pode provocar o assenti- 

mento. 

Pelas vozes dos tedricos do conhecimento, a ciencia assira manifesta 

uma vontade de submissao da natureza aos objetivos humanos que parecia apa- 

nigio das artes e offcios. Na obra de artistas e cientistas da Renascenga, nos tra- 

tados de engenheiros e tdcnicos, ganha corpo uma nova apreciagao sobre o 

trabalho, a funqao do saber tdcnico. Como mostra Rossi (1989), atribui-se valor 

universal a algumas categorias tipicas do saber tdcnico: colabora^ao, progressi- 

vidade, perfectibilidade, inven^ao. Populariza-se a tese de que o homem s6 po- 

de realmente conhecer aquilo que faz ou constrdi. Na Academia Queen 

Elizabeth, um pioneiro da coloniza^ao inglesa como Sir Humphrey Gilbert de- 

plora que os livrescos sejam incapazes de apreciar o trabalho dos mecanicos. O 

programa de estudos proposto por Gilbert para forjar um novo tipo de nobre, 

afeito & nova sociedade, contrapunha-se ao ensino exclusivamente tedrico mi- 

nistrado nas universidades. Ele continha coisas prdticas e uteis para o presente, 

tanto na paz quanto na guerra. Os resultados dos experimentos deveriara ser 

apresentados "sem frases enigmdticas e obscuras" Na mesma linha, o mari- 

nheiro ingles Robert Norman, cuja contribuiqao para a difusao do uso da busso- 

la foi decisiva, costuraava qualificar-se como um unlearned mathematician 

que, no exercicio de sua profissao, colheu uma sdrie de observaqoes sobre o 

fma e sobre a "propriedade da inclinaqao" 

Gramas ao processo descrito, a razao passa a ser vista como uma forqa, 

uma faculdade que se desenvolve com o treinamento adequado. Trata-se de 

uma razao sem metafisica, uma razao-atividade, em funqao da qual o sentido 

utilitdrio do saber d al^ado a primeiro piano. As "quimeras filosdficas" sao ina- 
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cesstveis aos sentidos e, portanto, refrat^rias k investiga^ao de uma atividade 

cientifica cuja t6nica 6 grandemente experimental. Reraovidos os antolhos da 

escol^stica, chega ao fim o tempo das elucubra^oes ociosas, das controv^rsias 

intermin^veis sobre assuntos doravante considerados vaos. Uma cultura t^cni- 

co-cientffica ocupa aos poucos o lugar de uma cultura impregnada pela retdri- 

ca. Uuminada pelos sentidos, a razao assume seu cardter de razao pr^tica e 

lan^a-se com empenho k tarefa de decifrar os mist^rios da natureza. RazSo que 

desencanta a magia e a religiao, ao pregar a livre interpreta^ao das Escrituras. 

Razao que lan^a uma nova luz sobre os objetos, para colocd-los a servi^o da 

humanidade. 

Assim, desde as cldssicas pergunlas do prfncipe de Maquiavel, a razao 

assume sua dimensao prditica, Difunde-se a concep^ao de uma razao que nao 

apenas *"6", mas "serve para"; que se ocupa de questoes de fato (matter of fact) 

era Hume e Smith, no processo de emancipa^ao da Economia Politica; que leva 

os enciclopedistas a um esfor^o concentrado de reunir toda a sabedoria humana 

num livro de fclcil acesso, agrupado por assunto. Hi consciencia crescente de 

que uma teoria qualquer, para ser considerada certa, tem de ser passfvel de apli- 

ca^ao e quantificagao. 

Nao por acaso, tantas obras da ^poca fazem referenda explfcita k razao, 

ao conhecimento e a teraas correlatos em seu tftulo. Bacon escreve urn longo 

ensaio sobre O avanqo do conhecimento. Uma das principals obras de Locke € 

Ensaio sobre o entendimento humano. Helvetius publica De 1*Esprit. Spinosa 

proclama a correqao da razao em seu Tratado da correqdo do intelecto. E assim 

por diante. 

3. Razao Domadora de Paixoes 

Outra importante caracterfstica da transi^ao focalizada & a concep^ao da 

razao como faculdade humana k qual cabe a incumb^ncia de domar os impul- 

sos passionais. Assim, desde o infcio da Idade Moderna, dissemina-se no Oci- 

dente a convic^ao de que nao 6 possivel controlar as paixdes pela simples 

exortagao moralista ou pela ameaqa da danaqao etema. Era imprescindfvel en- 

contrar novas formas de controle sobre os desdobramentos indesej^veis da con- 

duta humana, quando sob o jugo de paixoes ingovern^veis. Isto requeria, antes 

de mais nada, uma profunda e exaustiva dissecaqao das caracterfsticas da natu- 
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reza humana, que tomava possivel mobilizar paix5es capazes de contrabalanqar 

os efeitos negatives de outras paixoes humanas. 

Uma intensa discussao sobre o tema das paixoes, que se estende por todo 

o s^culo XVII, leva a se questionar o recurso a formas coercitivas de lidar com 

as mesmas, caractenstico da Idade M&iia. A sociedade raoderna adota aquilo 

que Hirschraan (1980) denomina de "principio da paixao equivalente contrd- 

ria", derivado da percep^ao de que 6 mais razodvel mobilizar as paixoes do que 

tentar a todo o custo impedir que aflorem. Forja assim um artificio esperto: pai- 

xoes menos pecaminosas, moralmente mais tolerdveis e, ao mesmo tempo, 

mais sensiveis as diretrizes da razao, seriara usadas para fazer frente a paixoes 

mais perigosas e avassaladoras em seus efeitos. Sugere-se enfrentar fogo com 

fogo, utilizando recursos de calibre semelhante ao das forgas que se deseja con- 

trolar. A intensidade das paixoes 6 outro tema recorrente na teoria dtica. Admi- 

te-se que paixoes "razodveis", como o egofsmo e a ambigao, propensas a gerar 

um comportamento previsivel e calculavel, tern um poder moderador. Servem 

assim como escudo contra paixoes como a ira ou a luxuria, que, pelo carater 

aleatorio e inerentemente extremado de sua manifestagao, ameagam a paz e o 

bem-estar social. Paixoes menos caprichosas seriam o antfdoto ideal contra os 

caprichos das paixoes, funcionando como uma esp^cie de vacina. 

A atitude de repressao ^s paixoes, caractenstica da sociedade feudal, su- 

cede, portanto, uma atitude de mobilizagao das mesmas, por interm&lio do 

principio da paixao equivalente contr^ria. A atitude repressora, que nega a pr6- 

pria existencia das paixoes, 6 convertida numa atitude que, por reconhecer a 

existencia das paixoes como uma questao de fato, curva-se diante do inevitavel. 

Neste movimento, o papel da razao 6 essencial, no sentido de domar os impul- 

ses espontaneos e dar-lhes uma diregao socialmente desejdvel. 

Nesse contexto, a ^tica sofre uma mudanga substancial: em lugar de uma 

^tica eminentemente deontoldgica, apoiada em nogoes absolutas de bom e mau, 

certo e errado, surge uma &ica teleoldgica, precursora do utilitarismo do s^culo 

XVIII. Nesta, o carter ben^fico ou maldfico da conduta decorre sobretudo das 

finalidades por ela perseguidas, ou, alternativamente, de seus efeitos concretos. 

Boa passa a ser a agao cujo objetivo € louvdvel, ou cujas conscqiiencias sao de- 

sejdveis para a humanidade. 
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Com os fil6sofos ^ticos do s^culo XVIII, dentre os quais sobressaem os 

nomes de Shaftesbury, Hutcheson, Butler, Hume e Adam Smith, assiste-se ^ re- 

concilia^ao entre egotsmo e altmfsmo, que se convertem em paixoes compatf- 

veis. Os fildsofos dticos compartilham a cren^a no senso moral do homem, a 

que reservam diferentes nomes: consciencia, discernimento, ifiner sense, espec- 

tador imparcial etc. De fa to, admitem que o homem possui um termdmetro in- 

terno que Ihe permite distinguir o bem do mal e, portanto, agir razoavelmente. 

Aauto-estima ou o interesse nao seriara, em principio, incompativeis com a be- 

nevoldncia ou com o desejo de favorecer outrem. Num estado que os gregos 

chamavara de ataraxia, as propensoes naturals do organismo humano se equili- 

bram mutuamente e impedem que a busca da felicidade individual prejudique 

necessidades e desejos da coletividade. 

Na dtica de Shaftesbury, o termdmetro intemo da consciencia funciona 

bem porque, sendo o homem um ser social, a preocupaqao com seus interesses 

prdprios e com o interesse coletivo 6 indistinta. Como o egofsmo, a benevoldn- 

cia est^i enraizada na natureza humana. Na dtica de Adam Smith, o espectador 

imparcial equivale ao "homem dentro do peito", isto 6, o espelho interno no 

qual cada individuo se mira para avaliar a repercussao social de seus atos e jul- 

gar a adequa^ao dos mesmos. Nesse sentido, 6 como se um representante da so- 

ciedade agisse no interior da psique humana. 

Butler, a seu tumo, contrasta o auto-amor calmo e razoavel, portanto fiel 

aos ditames da razao, com o auto-amor imoderado. E conclui que o primeiro 6 

possivel pois, tendo a razao como conselheira, o ser humano 6 capaz de dis- 

cernimento em relagao a seus atos. 

necessdrio ressalvar que os fildsofos dticos em geral dao muito mais 

enfase ks paixoes do que & razao. Com muita freqii^ncia, e porque a prdpria ra- 

zao nao era um conceito univoco, os pensadores dos sdculos XVII e XVIII es- 

tabeleciam uma antftese entre sentimentos e razao, pensamentos e emo^oes. 

Sentimentos e emoqoes sao atribufdos & natureza animal do homem. A razao 6 

retratada como a faculdade que o distingue dos animais. 

Nesse particular, Bernard Mandeville situa-se mais uma vez como um 

autor sui generis, que se destaca por seu anti-racionalismo, em plena era da ra- 

zao. Em sua Fdbula dasAbelhas, que traz o expressive subtitulo "Vicios priva- 
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dos, beneficios publicos", Mandeville langa a id^ia do "vicio util Defende a 

tese de que certa por^ao do mal d, na verdade, ben^fica h hunianidade. 

O poema original de Mandeville foi publicado pela primeira vez era 

1705, sob o titulo The grumbling hive or Knaves turn'd honest(4). Para respon- 

der cnticas, que espoucarara com extrema virul^ncia sobre este best-seller 

do s^culo XVIII e levaram a sua condenaqao pelo juri de Middlesex, 

Mandeville redigiu vinte e quatro ensaios em prosa, numerados por letras de a 

a y, agregados ao poema original como esclarecimento ou justificativa, sob o ti- 

tulo de "Investigaqao sobre a natureza da sociedade" 

A formaqao m&lica de Mandeville sobressai no tratamento dado ^s pai- 

xoes. 6 importante mencionar que o autor teve sua estr&a profissional como 

especialista em nervos, "paixdes hipocondriacas e hist6ricasH, sobre as quais es- 

creve um tratado. Desde os tempos dos gregos, os mddicos aprendiam que a 

constituiqao mental e moral do homera obedecia ^ propor^ao relativa de quatro 

"humores", correspondentes a quatro fluidos corporais: sangue, fleugma, colera 

e melancolia. Aos mesmos, associavam-se quatro qualidades: calor, frio, secura 

e uraidade. Nas pessoas coldricas, dominaria a cdlera (bilis); nas sangumeas, o 

sangue. 

Mandeville raciocina por paradoxo, o que pode explicar a intensa celeu- 

ma provocada por sua fibula. Insiste na tese de que as a^oes tem conseqiiencias 

contriirias a seu sentido original:... "no encadeamento dos fatos existe um mis- 

tdrio que a inteligincia humana ndo alcanqa" (MANDEVILLE, 1982, p. 153). 

Na introduqao de seus comentdrios, o autor argumenta que uma das razdes que 

levam as pessoas a um entendimento equivocado de si prdprias € o fato de a 

maioria dos escritores estarem sempre a Ihes dizer como devem ser, e nao co- 

mo de fato sao, isto £, um composto de v^rias paixdes que governam o homem, 

queira ele ou nao. 

6 verdade, admite Mandeville, que o incendio de Londres foi uma gran- 

de calamidade para os moradores da cidade. Mas se somarmos os carpinteiros, 

pedreiros, ferreiros e demais operiirios empregados na reconstruqao da cidade, 

aos fabricantes e comerciantes das mercadorias que se queimarara e precisaram 

(4) Em portuguds, A colmdia murmurante, ou Os velhacos se tornaram honestos. 
(5) Para uma retrospective abalizada do process© de elaboraQao da obra, bem como uma 

crftica competente, v. a Introduqao de F. B. Kaye em MANDEVILLE (1982). 
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ser repostas, o numero de benefici^rios sei4 igual, se nao superior, ao dos pre- 

judicados pelo incendio. 

A importancia do luxo e do consumo de luxo 6 outro tema recorrente na 

obra, apresentado como Ma prdpria roda que gira o com^rcio" Enquanto a col- 

m^ia vivia de forma permissiva, a cultivar abertamente seus vicios, a prosperi- 

dade vicejava. Ao contrdrio, no momento em que as abelhas sao picadas pelo 

remorso e pedem a Deus que as livre de seus vicios, estabelece-se o t&lio, a po- 

breza e a estagna^ao da colm&a. Isto porque a frugalidade € "umapobre virtu- 

de esfomeadciy util somente para pequenas sociedades de ho me f is bons e 

pactficos, contentes de serem pobres para viver mais tranquilos" {ibidem, p. 

85). Na opiniao do autor, nenhuma sociedade poderd acumular riqueza e poder, 

nem, uma vez conseguido isto, conservd-los por muito tempo, sem os vicios do 

homera {ibidem, p. 149). 

Quanto ^ avareza, tomada como sinonimo de ambiqao, se tantos clamam 

contra ela, 6 porque todos dela padecem. Trata-se de uma caracterfstica inerente 

a natureza humana, que tem seu contrapeso na prodigalidade, este "nobre peca- 

do" que leva as pessoas a serem esbanjadoras. Avareza e prodigalidade sao, pa- 

ra Mandeville, venenos antipodas, cujas qualidades nocivas se neutralizam por 

mutua destruiqao. Sua coexistencia faz a boa medicina, permitindo que todos 

prosperem, inclusive os pobres. 

Em todo o decorrer do texto, Mandeville polemiza com Shaftesbury e 

outros fildsofos moralistas sobre a possibilidade de existir virtude sem autone- 

ga^ao. Conclui que uma boa administraqao {dextrous management), exercida 

por um politico h^bil, d capaz de operar a mutagao sugerida pelo subtitulo de 

sua obra, ou seja, converter vicios privados em beneffcios publicos. A boa polf- 

tica € assim o mecanismo gramas ao qual se d^ a inusitada conversao de vicios 

em virtudes. 

A famosa poldraica de Mandeville com Smith tern um componente indis- 

sochivel do estilo do primeiro, e pode ser atribufda ao extremo rigorismo de sua 

dtica, que faz com que qualquer comportamento minimamente distanciado da 

dlica tradicional seja designado como vicio. Smith se queixa do fato de Mande- 

ville qualificar como mau qualquer desejo que fuja ^ mais estrita abstinencia. 

Mandeville, diz ele, toma como luxuria e sensualidade grosseiras todos os pra- 

zeres que ultrapassam as fronteiras da mais asc&ica abstinencia. Tudo aquilo 
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que exorbita o estritamente necess^rio & subsistencia humana 6 chamado de vi- 

cio: o uso de uma caraisa limpa; uraa habitagao decente; o prazer sexual 

(SMITH, 1966, p. 458). Aqui, Smith introduz um de seus temas favorites, que 6 

a questao da intensidade das paixoes. paixoes que, expressas al^m de certa 

medida, chocara o sentimento humano. Mas hd tamb^m virtudes capazes de re- 

frear essas paixoes e restringir a intensidade com que se manifestam. 

Em ultima andlise, a polemica entre Mandeville e Smith remete a diver- 

gencias de natureza mais semantica do que conceitual, ma is de ^nfase do que 

de fundo. Hd discordancia nos rdtulos que ambos aplicam a manifestagoes se- 

melhantes das propensoes naturais do homem. Smith certamente nao concorda 

que vicios privados possara gerar beneffcios publicos. Mas tarab6m nao chama 

de vicio o coraportaraento interesseiro do padeiro, do aqougueiro e do fabrican- 

te de cerveja, em A riqueza das nagdes; pelo menos desde que nao pratiquem 

pregos abusivos ou fomeqara mercadoria estragada. 

Na trilha de Shaftesbury e Hutcheson, Smith concorda com Mandeville 

quanto & importancia do interesse como fator motivador da conduta humana e 

da prosperidade social. Questiona, antes, o fato de este sentimento dar ensejo a 

condutas conden^veis. O mesmo se aplica a tragos como o amor h verdadeira 

gldria (sic) e a demanda de bens de luxo. Manifestos com uma intensidade su- 

perior h desej^vel, os atos inspirados por esses sentimentos podem ser viciosos. 

Ao contrdrio, quando bem orientados pela razao, ensejam agrad^veis aos olhos 

do espectador imparcial. 

Numa primeira leitura, o fosso que separa as concepqoes 6ticas de Smith 

e Mandeville parece intranspomvel. Em leituras consecutivas e, sobretudo, h 

luz da pr^-histdria da Economia, os elos que os unem transparecem com niti- 

dez. Smith e Mandeville integram o grande coro dos pensadores que, durante 

toda a Idade Moderna, contribuera para raostrar o potencial da razao como do- 

madora das paixoes. E ajudam a construir o poderoso mi to em que interesses 

individuais convivem harraoniosamente com o bem-estar da coletividade. 
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