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Resume Abstract 

As proposi^des da economia pura, n§o importando 
a generalidade ou verdade que encerrem, n3o 

autorizam conclusdes normativas, mas n§o podem 
ser ignoradas. A economia social positiva 

pressup5e as teorias da economia pura e, com 
reievcincia vari^vel, as teorias de todas as ciencias. 

ConclusSes normativas - sob a forma do que n§o 
deve ser feito - sSo deriviveis das proposigSes da 
economia social, mas sSo ainda qualific^veis pelas 

especificidades do caso em questio. 
Trata-se do que denominei IndeterminagSo de 

Senior; o hcibito de ignor^-la § o chamado Vlcio 
Ricardiano. Fago aqui uma primeira incursSo na 

histdria do pensamento economico alemdo. 
Wagner estava bem consciente da IndeterminagSo. 

0 Vicio dos economistas puros pode ter sido a 
motivagSo da luta de Schmoller. A Contenda do 

Mdtodo foi o primeiro grande conflito paradigmdtico 
entre economistas puros e sociais. 

realismo, aplicabilidade de teorias, vlcio ricardiano, 
sdcio-economia, contenda do mdtodo. 

The propositions of pure economics, whatever be their 
generality and their truth, do not authorize normative 
conclusions, but cannot be ignored. The latter, namely 
what ought not to be done, is derivable from 
sodo-economics. The derivation is to be qualified by the 
specificities of the case. 
I called this the Indetermination of Senior; the habit of 
ignoring it is the so called Ricardian Vice. This paper is a 
preliminary incursion in the German history of economic 
analysis. Wagner was quite aware of the Indetermination. 
Schmoller's fight may have been a reaction against the 
Vice. The Methodenstreit was the first great paradigmatic 
conflict between pure and social economists. 
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Introdugao 

A matematica e um bem de capital, logico e geral, para a constru9ao 

da ciencia empirica. A ciencia empirica abstrata (Teoria do Crescimento, 

como exemplo), e um bem de capital, logico mas especifico, para a constru- 

gao da ciencia aplicada. A ciencia aplicada (Teoria do Desenvolvimento 

Economico, como exemplo correspondente) e um bem de capital, dialogico 

e especifico, para o aperfei9oamento da arte da ciencia, isto e, do dommio da 

realidade. A complementaridade entre estas esferas do saber e obvia, mas 

encontra-se ofuscada pelo Vicio Ricardiano de muitos economistas. 

O Vicio Ricardiano - refere-se a David Ricardo (1772-1823) - foi 

descrito e batizado por Schumpeter (1986, p. 540, 1171): 

"E/es [Senior (1190-1864), Mill (1806-1873) e outros] quiseram 

apenas dizer que as questoes de politic a economica envolvem sem- 

pre tantos elementos ndo-economicos, que seu tratamento ndo deve 

ser feito na base de consideragdes pur amen te economicas... poder- 

se-ia apenas desejar que os economistas daquele (como de qualquer 

outro) perlodo nunca se esquecessem deste toque de sabedoria - 

nuncafossem culpados do Vicio Ricardiano.,, 

0 Vicio Ricardiano, a saber, o hdbito de empilhar uma carga pe- 

sada de conclusoes prdticas sobre uma fundagdo tenue, que ndo se 

Ihe iguala, mas que parece, em sua simplicidade, ndo apenas atra- 

tiva, mas tambem convincente." 

O Vicio e o habito de ignorar nada mais do que uma indetermina9ao 

maior de todas as ciencias. Denominei-a Indetermina9ao de Senior, se bem 

que tudo, menos precedencia, levar-me-ia a chama-la Indetermina9ao de 

Mill (Silveira, 1990b, p. 9): 

"As proposigoes da economia pura, ndo importando a generali- 

dade ou verdade que encerrem, ndo autorizam conclusoes norma- 

tivas, mas ndo podem ser ignoradas. A economia social positiva 

pressupoe teorias da economia pura e, com relevdncia varidvel, 

teorias de todas as ciencias. Conclusoes normativas - sob a forma 

do que ndo deve ser feito sdo derivdveis de proposigoes da 
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economia social, mas sdo ainda qualificdveis por especificidades 

do caso em quest do." 

Este artigo e parte de uma investigagao sobre economistas proemi- 

nentes que nao se esqueceram deste "toque de sabedoria" Marshall (1842- 

1924) salienta-se na historia da ciencia economica inglesa, tanto quanto 

Wagner (1835-1917) na alema. Ambos tern em Neville Keynes (1852-1949) 

a consolida^ao de seus posicionamentos metodologicos. A Gontenda do 

Metodo, por outro lado, foi o primeiro grande conflito paradigmatico entre 

economistas puros e sociais. Parece-me legitimo especular que a luta de 

Schmoller (1838-1917) pode ter sido uma rea^ao contra o Vfcio Ricardiano 

dos economistas puros. 

Tem-se aqui uma incursao preliminar na historia do pensamento eco- 

nomico da Alemanha, com a considera^ao de Wagner e Schmoller. A pri- 

meira segao resume os aspectos relevantes de meus trabalhos anteriores. A 

segunda cuida de Wagner, e a terceira reve os escritos de Schumpeter sobre 

Schmoller e a Gontenda do Metodo. O artigo tern seu esqueleto em uma 

sdrie de figuras. Elas foram construidas e ordenadas de maneira auto-expli- 

cativa, de tal forma que uma rapida leitura inicial proporciona uma percep- 

9ao do argumento em seu todo. 

1. Antecedentes 

Senior (1938, p. 23) reconheceu o fato de que a arte requer muitas 

"ciencias subservientes". Faltou nele, como em Mill (1877, p.152, 155), a 

defini^ao da ciencia aplicada como locus de combinagao ou entreIa9amento 

positivo do saber proporcionado por cada uma delas. Mas pode-se interpre- 

tar meu trabalho como atualizagao e generalizagao das assergoes de ambos. 

O avan90 facilmente percebfvel foi a passagem da dicotomia, ciencia e arte 

da ciencia, para a tricotomia que subdivide a primeira em ciencia pura e 

ciencia aplicada. 

A ciencia busca a explica^ao de um fenomeno apenas em termos dos 

fatores que sao pcrcebidos como gerais e necessarios para sua ocorrencia. 

Fatorcs especfficos e ocasionais sao ignorados, por defini^ao; tais fatores sao 
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abstraidos nas generalizagSes teoricas, nao importando a influencia que 

exercem quando de uma ocorrencia qualquer do fenomeno. 

Gonfundir generalidade e necessidade com importancia e erro, geral 

mas desnecessario, que leva o cientista ao Vicio Ricardiano. O medico-clmi-'^ 

cde o proflssional talvez mais conscience do erro, pois tern a materia coloca- 

da em termos de um preceito etico: "na pratica medica nao ha doengas, mas 

padentes". As especificidades de cada organismo podem ser mais importan- 

ces num caso ou noutro, e as especificidades podem ainda combinar-se com 

as generalidades das doengas, gerando novidades na composi^ao - veja Kuz- 

nets (1972, {J. 320) sobre resultados inesperados no transplante de inova96es 

Cecnologicas. 

O profissional trata do paciente em sua completude, enquanto o cien- 

; tista-medico estuda a doenga em sua parcialidade. O estudo isola os ele- 

mentos universais que caracterizam uma doen^a. Assmt, por definigao, 

perde-se a completude cambiante com que o fenomeno (a doen^a) ocorre. 

Logo, a aplicabilidade da ciencia depende da recuperate de uma visao 

completa do caso real (do paciente), em toda a sua individualidade ou 

paroquialismo. 

A Figura I e um quadro geral de referencia, e sua ultima coluna 

mostfa esta distinto entre a ciencia e sua arte. Exemplifico a arte na 

realizato de tres grandes economistas profissionais, prop osi tad amen te es- 

colhidos na pre-historia da ciencia. Dentre os tres. Sully (1560-1641) exer- 

ceu a fungao que mais se assemelha a do moderno economista profissional. 

Ministro de flenrique IV, realizou uma das notaveis politicas fiscais da 

Franga, "ek sabia o que e o criterio de grandeza em um administrador fiscal - 

como fazer da poUtica fiscal elemento e instrumento da polttica econdmica geral... 

Nada pode ser mais obvio do que o fa to deste homem tersido inteiramente inocente 

sobre toda e qualquer teoridy (SCHUMPETER, 1986, p. 169). 

' Sully tinha interesse no saber-como. Seu comprometimento era com a 

pratica. Num extraordinario dialogo com Henrique em 1603, Sully defen- 

deu a liberdade de comercio, usando o que viriam a ser conclusoes da teoria 

de vantagens comparativas de Ricardo. Na mesma ocasiao, entretanto, Sully 

atacou veementemente a liberdade de consume. Nao se trata de contradi- 

to, como erroneamente o espfrito cientifico conclui (SILVEIRA, 1981, p. 

21-23). Nao se pode exigir coerencia doutrinaria ou teorica na pratica. 
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FIGURAI 

TAXONOMIA DO GONHEGIMENTO: 

QUADRO GERAL DE REFERfiNCIA 

QDNHEOMENTO EXEMPLOS MOTIVAgAO COM P ROM ETIM ENTO LINGUAGEM OBJETO 

ClfiNCIA 
PURAOU 
ABSTRATA 

Dcbrcu 
Pasinetti 
Solow 

sabcr-porquc teoria: Occam logica 
universal 
c 

CI^NCIA 
APLICADA 

Simon 
Kuzncts 
Ansoff 

sabcr-porquc + 

sabcr-como, 
c elcmcntos 

nao-cconom. 

teoria: 
aplicabilidadc 

dialctica, 
dialogica, 
cocrcncia 
organ ica 

ncccssdrio 

ARTE DA 
CIENCIA 

Maquiavel 
Sully 
Galiani 

sabcr-como 

produtos c 
proccssos; 
pacientcs; 

casos 

advocaticia 

universal, 
ncccssdrio 
c 
especifico 

A linguagem do profissional e advocaticia. Em seu projeto, o profis- 

sional advoga uma solugao, tendo em conta as especificidades temporals e 

locals com que trabaiha, e usando de sua experiencia e das doutrinas, clen- 

cias, teorias on ideias que se mostram relevantes. E nesta linha que Pasinetti 

defende os filosofos morals e Galiani (1727-1787), contra as acusa^oes de 

contradl^oes teoricas que Ihes sao Imputadas pelos academicos modernos - 

veja a Figura II, extrafda de Silveira (1992, p. 17). 

Fernandez (1992) esforga-se por demonstrar que acusa^oes similares 

contra Maquiavel (1469-1527) sao tambem infundadas - nas palavras de 

Buchanan (1985, p. 39), Maquiavel foi o "primeiro pal" da teoria da escolha 

publica. Maquiavel tinha como projeto (paixao) a unificagao da Italia, sen- 

do-!he exogcno o regime politico. Desenvolveu assim preceitos para o go- 

verno da republica, quando para ela trabalhava, e para a monarquia 

absolutista, quando esta sc Ihe tornou um dado. 

Minha experiencia na polftica talvez seja mais esclarecedora. Assumi 

temporariamente, de setcmbro de 1991 a Janeiro de 1992, a posi^ao de 

Assessor Tecnico do Senado, no Gabinete do Sen. Suplicy. A fun^ao princi- 

pal era de concentrar-me na revisao do Projeto de Lei do Senado n0 80, de 

1991, um programa de renda minima sob a forma de imposto de renda 

negative, e de advoga-lo em seguida junto a senadores e assessores. 
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FIGURAII - QUADRO GERAL DE REFER^NCIA: 

UMA DIVISAO DO TRABALHO GIENTfFIGO 

CI^NCIA PURA OU ABSTRATA (fisicos c cconomistas puros) 

Dcbrcu (1984, p. 46): 

Um cicntista sabc quc suas motiva^ocs sao frouxamcntc rclacionadas com as conscqiiencias 
distances do scu trabalho. O rigor logico, a gcncralidadc, c a simplicidadc dc suas tcorias satisfa- 
zem ncccssidadcs intclcctuais profundas c pessoais, ncccssidadcs quc sao muitas vczcs pcrscgui- 
das pclo quc cm si rcprcscntam. 

CI^NCIA APLICADA (cicntistas da engenharia c da socio-cconomia) 

Kuznets scgundo Ohlin (1972, p. 299): 

Obviamcntc, Kuznets utiliza modclos quc aprcscntam as concxocs cntrc os clcmcntos cstratcgi- 
cos do sistcma cconfimico, mas clc mostra bem pouca simpatia por modclos abstratos c gcrais... 
Kuznets cscolhc c define conccitos quc corrcspondcm tao proximamcntc quanto posstvcl ao quc 
podc scr obscrvado... Dentro da cstrutura destes modclos, presta-sc atcn^ao tambem aos fatorcs 
institucionais c nao-cconomicos por cxcmplo, mudan^as no crcscimcnto da populate, na 
tccnologia, na cstrutura industrial c nas formas dc mcrcado. 

Kuznets (1961, p. 119): 

No campo das ciencias sociais, cm particular, o objetivo maior do conhecimento ordenado [c 
tcstado] c cnriqueccr a cxpcricncia dircta das gcra9ocs atuais com o passado, c abrir o horizontc 
experimental dc cada na^ao pela cxpcricncia das outras. 

Simon (1979, p. 289): 

Mas o ponto importance a rcspcito da tcoria da busca c do satisfazimcnto c quc cla mostra como a 
cscolha podc dc fato scr fcita com um montantc razoavel dc calculo, c usando informa9ao bem 
incomplcta, scm a ncccssidade dc rcalizar o impossivcl - dc conduzir o process© dc otimiza^ao. 

Knight (1960, p. Ill): 

Para dizcr agora um pouco mais sobrc o irrealismo da tcoria economica pura... Todas as ciencias 
do homcm c da socicdadc cstao cnvolvidas quando sc prcssiona mais c mais a qucstao [da agao 
social, cscolha publica, dccisao politica] - particularmcntc historia c, possivcl c ate mais cspccial- 
mcntc, ctica. 

Gcorgcscu-Rocgcn (1967, p. 23-24): 

Precisamos aceitar quc, pclo mcnos cm certas ocasioes, A c tanto B quanto nao-B... cmbora nao 
scjam discrctamcntc distintos, os conccitos dialcticos sao, contudo, distintos. A difercn^a c esta. 
Uma penumbra scpara o conccito dialetico do scu oposto. 

Heisenberg (1963, p. 156-57): 

Na logica classica prcssupoc-sc quc, sc uma proposi^ao tiver algum significado, ou a proposi9ao 
ou a sua ncga9ao tern quc cstar corrcta... tertium non datur, uma tcrccira possibilidadc nao cxistc... 
Na tcoria quantica esta lei, tertium nom datur, prccisa scr modificada... A logica classica cstaria 
cntao contida cm uma cspccic dc caso limitc da logica quantica... 

ARTE DA CI^NCIA (cngcnhciros c cconomistas profissionais) 

Pasinctti (1986, p. 411,414): 

Elcs [os filosofos morais] nao objetivavam proper tcorias. Eles estavam tentando estabclcccr 
padrocs dc comportamcnto dtico. Dado cstc propdsito, nao era contradit6ria a tentativa dc 
dcscnvolvcr varies argumcntos scparados, c nao apenas um, desdc quc todos ajudasscm, cm 
casos c ocasioes distintas, a conscguir o cfcito final. Longc dc considcrar cstcs varies clcmcntos 
como mutuamcntc contraditorios, eles os viam como cnriqucccndo suas discussocs. 
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Transportados por nossas teorias modernas, nos tendemos a ver con- 

tradigSes entre os varios principios que ele [Galiani] tao marcantemente 

antecipou. 

Na segunda etapa, ocorreu-me logo a ideia de solicitar a colegas, de 

todas as escolas de pensamento, que escrevessem artigos nos jornais em 

defesa da Renda Minima, artigos que seriam depois coletados num livro 

(SUPLIGY, 1992) - o Projeto foi aprovado pelo Senado em 16/12/91. A ideia 

e o obvio de que um programa ganha peso na extensao em que e defensavel 

em todas as linhas de pensamento. Nao tao obvia e a subjacente premissa 

de que cada escola tern a sua parcialidade ou, em outras palavras, a sua 

meia-verdade, nada mais. 

A coerencia, viabilizada pela parcialidade, e virtude maior da ativida- 

de cientffica. De fato, e o principal instrumento de constru^o dos mundos 

da ciencia. Mas quando e necessaria a distingao entre ciencia pura e ciencia 

aplicada, ha que se reconhccer ainda que a linguagem da primeira tende a 

reduzir-se a coerencia logica, enquanto a ultima abrange, necessariamente, a 

coerencia organica ou dialogica. 

A motivagao do cientista puro, exemplificado em Debreu, Pasinetti e 

Solow na Figura I, e o saber-porque. Busca-se a teoria em sua forma hipote- 

tico-dedutiva. O comprometimento e com os requisitos ou a Navalha de 

Occam: consistencia e fertilidade logicas, conexao multipla, simplicidade, 

elegancia etc. Os conceitos sao simplificados de forma a atenderem ao 

Princfpio da Contradigao da logica. 

"Movimento sem atrito" e "concorrencia perfeita" sao construtos que, 

rigorosamente, inexistcm no mundo real. Gomo simplifica^oes que permi- 

tcm o uso da logica, sao entidades de mundos da ciencia pura. Estas entida- 

des puras podem distanciar-se a tal ponto de suas contrapartidas reais, que o 

especialista chega a perder no9ao da aplicabilidade de seu conhecimento - 

veja Debreu na Figura II. 

A motiva^ao do cientista aplicado, exemplificado em Simon, Kuznets 

e Ansoff na Figura I, e tambem o saber-porque, mas um saber-porque que 

leva em conta o saber-como. Busca-se ainda a teoria, mas articulada em 

forma diretamente aplicavel, isto e, entrela9ando as distintas ciencias que se 

mostram relevantes para cada arte. 
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A integra9ao logica dos conhecimentos da economia, da politica e da 

sociologia que iluminam a arte do desenvolvimento economico, assim como 

da politica de curto prazo, seria a construgao de uma nova ciencia pura. 

Utopia ou nao para o futuro, o fato e que tal teoria inexiste hoje. E observe 

com Knight, na Figura II, que os conhecimentos da historia e da etica sao os 

mais necessarios. 

Em conhecimento interdisciplinar, o maximo que se consegue e um 

entrela^amento dialogico, como na teoria de desenvolvimento economico 

de Kuznets, ou na teoria comportamental da firma de Simon. Chamo dialo- 

gica o que Heisenberg designa logica quantica, e Georgescu-Roegen deno- 

mina dialetica (veja na Figura II) - nao e desejavel evocar Marx e Hegel, 

nem necessario usar uma palavra tao forte; bem mais simplesmente, concei- 

tos dialogicos nao possuem significado unico, nao apresentam unicidade 

nem no mundo das ideias: nao sao "discretamente distintos" - todos os 

conceitos economicos pertencem a esta categoria, como o demonstra Geor- 

gescu-Roegen (1967, p. 21-31). 

Observe que a conceitua^ao de ciencia aplicada difere do que se 

entende usualmente por economia aplicada, isto e, a reuniao dos campos 

mais especializados e mais proximos da realidade, no interior da mesma 

disciplina. Assim, o aconselhavel e manter tal significado para economia 

aplicada, e chamar de economia social, ou socio-economia, a ciencia aplicada 

interdisciplinar que ilumina os fenomenos economicos, em tudo que tern de 

geral e necessario. Este e um aspecto de meu programa de pesquisa que 

fica mais claro no artigo. Outros avan^os estao na melhor caracterizagao da 

arte da economia, na incorpora^ao da historia no quadro geral de referencia, 

e na considera9ao dos jufzos de valor conscientemente assumidos. 

2. Wagner 

Duas figuras compoem o esqueleto desta se^ao, e fundamentam meu 

posicionamento. A Figura III e uma das evidencias a mostrar que Wagner 

estava tao consciente da Indeterminagao quanto o proprio Senior. Observe, 

em particular, sua indicagao da arte da economia como quinto capftulo da 

ciencia. A aten^ao para as especificidades esta posta na "analise cuidadosa 

dos fatos como eles sao". 
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FIGURA III 

AINDETERMINACAO DE SENIOR OU A 

INDETERMINAgAO DE WAGNER (1886): 

(Homcm Economico) 

Nossa a^ao industriosa... 6 dctcmiinada por uma varicdadc dc niodva^ocs... Acrcdito quc clas 
podcm scr rcduzidas a cinco... Cada uma aprcscnta-sc dc duas fonnas. As quatro motiva^ocs 
cgofstas sao: (1) a vantagcm prdpria, c o mcdo dc passar ncccssidadc; (2) o dcscjo dc aprova9ao, 
talvcz rccompcnsa, c o mcdo dc puni^ao; (3) o scnso dc honra, c o mcdo dc dcsmoraliza^o; (4) o 
dcscjo dc a^ao c dc cxcrdcio do podcr, c o mcdo das conscqu6ncias da ina9ao. A modvagao 
nao-cgofsta 6 o scnso dc dcvcrt c o mcdo da conscicncia... 

O clcmcnto universal, comum a toda a humanldadc, c mcramcntc o fato dc quc cstas motiva^des 
sao capazcs dc dctcrminar nossa a^ao, c o fazem; c difcrentes combina^ocs dclas, ondc cada uma 
participa cm intensidade cambiantc, podcm ocorrcr, c ocorrcm. O clcmcnto quc varia na historia 
dc uma dada popula^ao, varia cm individuos distintos, c varia no mcsmo indivfduo sob circuns- 
tancias difcrcntcs, 6 a combina^ao dc motiva^ocs, quc muda cm intensidade rclativa; c assim, 
nossa a^ao industriosa varia (p. 117). 

(Mdtodos-Linguagens da Economia) 

Estcs sao cntao os dois mctodos: por um lado, dedu^ao a partir dc modva^ocs psicoldgicas 
primciro c mais importantc, dedu^ao a partir da modva9ao dc vantagcm prdpria, c cm scguida das 
demais motiva^ocs; por outro, indu^ao a partir da hist6ria, das estadsdeas, c dos mcnos cxatos c 
mcnos ccrtos, mas indispensdveis, processes comuns dc obscrvngao c cxpcricncia. Com ambos os 
m6todos 6 quc tcmos dc abordar os vdrios problcmas da economia poUdca, c dc rcsolvc-los, na 
extensao cm quc for possfvei fazc-lo (p. 124). 

(A Contenda do Mctodo) 

Ao considcrarcm as modificn^ocs da modva^io do intcrcssc prdprio cm indivlduos distintos, cm 
povos difcrcntcs, em 6pocas variadas, c suas cambiantcs combina^ocs com outras modva^des, os 
cconomistas histdricos csqucccram-sc quc cxistc, afinal, um clcmcnto universal da humanidadc 
ncstc cgoi'smo. Os cconomistas puramcntc dedutivos comctcram o crro mcnor dc ncgligcnciarcm 
as modifica^ocs do intcrcssc-prdprio, c suas variadas combina9ocs com outras modva^ocs - crro 
mcnor, mas ainda, um grandc c calamitoso crro (p. 118-19). 

(O Campo da Economia) 

Estcs cinco problcmas > accrtar c dcscrcvcr fcndmcnos ccondmicos; cxplicar suas causas; julgar 
scus mcritos sociais; fixar um objedvo para o progrcsso social; indicar o mcio dc alcan^-ar cstc 
objedvo - estcs, cntao, consdtucm-sc nas partcs simples do grandc problcma gcral da economia 
polidca... Apenas o quinto, ondc tcmos dc lidar com as qucstocs pradcas dc uma artc, podc scr 
distinguido claramcntc. Eu devo favorcccr a retcn^ao dos quatro primciros para a partc gcral c 
tcdrica dc um sistcma dc Economia social' (p. 128). 

(A Artc da Economia) 

O curso apropriado dc a^ao, cm qualqucr caso cspedfico, sd podc scr detenninado na base dc 
uma andlisc cuidadosa dos fatos como clcs sao, c, na extensao do possivcl, h luz dc compara^ocs 
com as Icis industrials c os lidbitos dc outros povos c outros tempos (p. 127). 
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Wagner comega por reduzir o que e geral e necessario no comporta- 

mento humano a cinco determinantes. O Homem Economico representa 

apenas o primeiro deles. Por mais importance que seja esta dimensao da 

personalidade humana, ela compoe-se cambiantemente com as demais, e as 

mudangas de composigao diferenciam indivfduos e povos, ao longo do tem- 

po, do espa^o, e das circunstancias. 

Observe que Wagner nao fala do comportamento humano em geral, 

mas apenas do deliberativo e industrioso. De fora ficam comportamentos 

passionals e espontaneos. Segue-se, na figura, a identifica^o de dois meto- 

dos da ciencia (os quais pertencem as economias pura e social, respectiva- 

mente), e de erros dos seus especialistas durante a Gontenda do Metodo. 

Os erros sao ainda usuais. O erro do socio-economista, representado 

pelo historiador, e a resistencia no aceitar o Homem Economico como uma 

das dimensoes gerais (universais) e necessarias do comportamento humano 

- seria correto, acrescento, entender que as outras dimensoes podem neutra- 

lizar ou tornar desprezfvel a influencia do Homem Economico, na depen- 

dencia das circunstancias, da especie de fenomeno, da cultura etc. O erro do 

economista puro e a recusa no perceber as outras quatros dimensoes - este e 

um grande passo para o VTcio Ricardiano. 

O carater endemico do Vicio requer mais do que uma referencia a 

possivel neutralizagao do Homem Economico. Assuma, para fins de argu- 

mentagao, que a "lei da economia" (o Homem Economico) possa ter a 

mesma universalidade e necessidade da lei da gravitagao. Esta nao impede 

o voo do set humano: o engenheiro profissional neutraliza o efeito gravita- 

cional, por mais influencia que possa ter, usando outros efeitos no projeto de 

seu aviao. 

Nao creio que algo mais precise ser dito. Um exemplo nos negocios, 

talvez: tome como "aviao" as tecnicas de mercadologia, e veja o Homem 

Economico (ego, "adulto") sendo neutralizado pelo "Homem Espontaneo" 

(id, "crianga"); este "experimento" pode ser feito num esfor^o de memoria - 

introspecgao -, por observagao direta de amigos ou, mais formalmente, em 

livros de mercadologia (alguns ensinam como neutralizar) ou de psicologia 

(BERNE, 1964). 
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O primeiro e segundo capftulos wagnerianos quase que esgotam o 

que e hoje visto como ciencia economica. Ambos sao abordados nos dois 

nfveis de abstra^o, economia pura e social. A ultima necessariamente lida 

com a dtica do agente economico (a etica do observado e nao a do observa- 

dor), o "senso do dever e o medo da consciencia", a quinta dimensao do 

comportamento humano nas palavras de Wagner. 

A economia neoclassica (pura), em sua redugao a logica da primeira 

dimensao economica do comportamento, ignora a quinta dimensao erica. O 

rigor cientifico exigiria entao que se postulasse, explicitamente, que se lida 

com "comportamento sem etica", como a ffsica em sua clausula antecedente 

de "movimento sem atrito" - um meio figurative de faze-lo e postular que a 

etica do observado nao passa de retorica; Brunner (1978, p. 663) o faz, mas 

numa abordagem distinta. 

A clausula antecedente deixaria assim claro que se trata de teoria de 

aplicabilidade indireta. Gabe ao cientista socio-economico, nao criticar a 

clausula pura, mas incorporar dialogicamente a dimensao etica no comporta- 

mento do agente, exatamente como o faz o cientista da engenharia, em seus 

modelos dialogicos de movimento com atrito. 

Permita-me enfatizar que todo o dito nada tern a ver com a 6tica do 

observador, isto <5, com jufzos de valor do cientista socio-economico. hoje 

geralmente aceito (mas nem sempre honrado) que os jufzos de valor, que 

estabelecem conscientemente "o que deve ser feito", estao fora dos capftu- 

los de qualquer ciencia (nao trato aqui do capftulo de jufzos inconsciente- 

mente incorporados). 

Ciencia estabelecendo o que deve ser feito e tecnocracia, e versao 

moderna da teocracia, 6 ciencia substituindo religiao, em oposi^o a demo- 

cracia. Este "vfcio tecnocratico" era ainda comum, e nao reconhecido como 

falta, na epoca de Wagner. Quando nao devidamente qualificados, seus 

terceiro e quarto capftulos da economia denunciam hoje exatamente tal 

falta. 

A qualifica^o esta no reconhecimento de que os jufzos de valor, que 

deliberadamente levam a decisao do que deve ser feito, sao exogenos para a 

ciencia economica. Sao dados pelos polfticos na democracia, pelos despotas 

na ditadura, pelos economistas profissionais nas tecnocracias. 
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Outro aspecto importante da questao esta expresso na Indetermina- 

gao de Senior: "economia pura normativa" e puro Vicio Ricardiano; devida- 

mente qualificada, socio-economia normativa e o que se pode entender pelo 

capitulo da ciencia que informa a pratica. E obvio, pois uma vez dados os 

juizos de valor, so cabe desenvolver proposigoes para a realidade a partir da 

esfera de abstragao cientffica que dela reconhece todos os elementos, eco- 

nomicos ou nao, sistematicamente relevantes. Rigorosamente, entretanto, 

economia normativa cabe apenas na arte da economia. 

Marshall foi um socio-economista convicto. Sua compreensao da par- 

cialidade da economia pura esta clara e firmemente posta. Ouso formular 

uma hipotese, se me e permitido postergar a corroboragao dela: as identifi- 

ca^oes, vacila^oes e tentativas de media^ao (supostamente improprias) de 

que Marshall e acusado, originavam-se numa consciencia extremada da 

Indeterminagao de Senior. Ofere^o aqui apenas o que pode ser visto como 

a formulate mais enxuta, se bem que incompleta, da indetermina^ao, "A 

Economia Politica raramente responde qualquer questao social, assim como qual- 

quer questao social raramente pode receber respostas independentemente da Econo- 

mia Poh'tica", (GROENEWEGEN, 1990, p. xiv). 

Nao obstante, Wagner acusa Marshall de um possivel Vicio Ricardia- 

no, como revela a Figura IV. Antes disso, Wagner identifica-se bem comple- 

tamente com ele no que tange ao metodo e escopo da economia. Neville 

Keynes consolida o pensamento de ambos. Em particular, a ciencia econo- 

mica so pode ser entendida como a reuniao da economia pura com a social. 

A distin^ao delas e, entretanto, fundamental para "a solugao de controver- 

sias praticas e teoricas" 

Parece-me ser ainda mais fundamental salientar este aspecto hoje. A 

visao integrada da Figura I anula muitas controversias. O quadro geral de 

referencia e particularmente bom no dirimir uma infinidade de questoes, e 

no dissolver uma multitude de mal-entendidos. Voltando a Figura IV, no 

que chamo limita96es da economia pura, cito trecho em que leio Wagner 

afirmando a grande consciencia da Indetermina^ao na tradigao alema. Se- 

gue-se aquele em que Marshall aparece acusado do Vicio, no seguimento da 

tradi^ao inglesa. A despeito do carater localizado da falta, a acusa^ao e valida 

num tratado que se pretende universal. 
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FIGURAIV 

PRINCtPIOSDA ECONOMIA, DE MARSHALL, SEGUNDO WAGNER 

(1891) 

(O Campo c o Mctodo da Economia) 

Posso garantir quc inumcros colcgas alcmacs cstao comigo, na ado^ao daqucla atitudc mcdiaiia a 
rcspcito do campo c do mctodo da economia politica, quc sc cncontra, por cxcmplo, no cxtraordi- 
ndrio livro rcccntc.dc [Neville] Keyncs, 0 Campo e o Mitodo da Economia... Dc minha partc, 
concordo com Keyncs cm quasc tudo, c posso, portanto, declarar a minha calorosa aprccia^ao 
sobrc o grandc valor do volume dc Marshall; pois, na qucstao do campo c do mctodo, Marshall 
tambcm assume csta atitudc mcdiana (p. 321). 

Nao apenas a economia politica 'pr^tica', com a qual a jovcm cscola historica alcma sc contcnta, 
ncm apenas a economia politica tcorica, como 6 usualmcntc ofcrccida na Inglatcrra, mas ambas 
cm conjunto formam a economia politica como cicncia (p. 327). 

(A Ncccssidade dc Distinguir Economia Pura c Social) 

O scgundo livro [do Prinefpios da Economia, dc Marshall] considena algumas 'no^ocs fundamcntais'... 
Minha critica principal... 6 quc cm toda a s6ric dc conccitos nos prccisamos distinguir o ponto dc 
vista puramcntc cconomico - o ponto dc vista Idgico ou abstraio - do ponto dc vista histdrico c 
legal. Acrcdito quc a disdn^ao c dc fundamental importancia para a solu^ao dc controvdrsias 
praticas c tcoricas (p. 330-31). 

(Limita^ocs da Economia Pura) 

6 vcrdadc quc a maioria dc nos na Alcmanha... aponta para a ncccssidade da indu^ao ao lado da 
dedu^ao; c alcrta contra a gcncralizagao aprcssada, contra o raciocmio cxcludcntc na base do 
intcrcssc proprio cconomico; cm problcmas pradcos, nao tcmos fc alguma cm solu^ocs absolutas, 
c insistimos no pnndpio dc rcladvidadc (p. 320). 

A mcnos dc poucas observances ocasionais, Marshall nada diz sobrc organizanao industrial, lei ou 
fundamcntos legais da socicdadc... Como quasc todos os cconomistas inglcscs, Marshall trata a 
industria privada, c a organizanao industrial com base na propricdadc privada, como um dado, 
como sc fosse dada pcla 'naturcza'; trata a institui^ao da propricdadc como algo absolute ou 
puramcntc cconomico, c nao como tendo sc dcscnvolvido pclo crcscimcnto histdrico... Na abor- 
dagem do Professor Marshall, a economia politica csta ainda limitada h investiganao da produnao, 
da troca c da distribuinao sob o sistcma dc propricdadc privada c concorrcncia livrc (p. 333). 

(Limitandes da Sdcio-Economia) 

No quinto livro, o cquilfbrio dc ofcrta c demanda 6 considcrado... Concordo com Marshall cm 
quasc tudo... Scu tratamcnto c cxcmplo cdificantc do quc sc podc alcan^ar com scu mctodo dc 
cspcculanao dedutiva - a solunao adequada dc problcmas quc, cm partc pcla sua propria naturcza, 
c cm partc pcla quantidadc inadministravel dc material indutivo, sao insoluvcis pclo m6todo dc 
indunao historica ou cstatistica (p. 336-37). 

(Economia Matcmatica) 

A discussao tcorica dc Marshall segue, no gcrat, a linha do tratamcnto matcm^tico dc Cournot c 
outros... Nao ncgo quc csta mancira dc tratar o assunto tenha sua justificativa, ncm quc haja 
vantagens no uso dc diagramas c fdrmulas dc calculo difcrcncial. Nao acrcdito, contudo, quc csta 
abordagem tenha por si mcsma valor para a solugao dc nossos problcmas. Dc fato, Marshall 
admitc o mcsmo. Usou rcprescntantScs graficas c formulas apenas a propdsito dc ilustranao c 
 maior prccisao dc linguagem (p. 327). 
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Parece-me aconselhavel, contudo, investigar melhor a acusa^ao, para 

verificar se a falta e sistematica. E tambem verdade que nao se pode 

esperar nem supor que um homem supere seu tempo e lugar em todas as 

dimensoes. Surpresa maior foi-me ver Mill acusado do Vicio por Tolstoy 

(1876/1981, p. 366) 

"Nos livros de economia poUtica, por exemplo, em Mill, que ele es- 

tudou com imenso ardor, na esperanga de achar a qualquer mo- 

mento uma res post a para os problemas que o preocupavam, 

encontrou um numero de lets deduzidas do estado da agricultura 

europeia; mas nao conseguiu de forma alguma perceber o porque 

de tais leis, inaplicdveis na Russia, serem supostas universais." 

(Agradego a Mauncio Fucks pela citato) 

Segue-se, na Figura IV, um belo reconhecimento do valor da econo- 

mia pura, e um trecho que expoe o pensamento de Wagner e Marshall sobre 
✓ 

a matematica. Em retrospecto, e facil acusar erro em ambos. E obvio que o 

valor do metodo matematico nao se reduz a "ilustragao" ou "precisao" A 

construgao de uma logica neoclassica pura em forma matematica foi das 

notaveis realiza^oes da ciencia no seculo que os seguiu. 

' m m • ' • 
E preciso mais, nao menos, matematica para a economia. E preciso 

mais, nao menos, economia matematica para o progresso da socio-economia. 

Basta lembrar que os economistas matematicos puros nao formularam ainda 

as "aspiragoes crescentes" do ser humano, como no Homem Administrative, 

de Simon; nem desenvolveram tambem o tratamento simultaneo de sequer 

duas das quatro dimensoes egoistas em que Wagner trata o comportamento 

industrioso. 

Esta tese, que defendo com veemencia apesar das duvidas de Debreu 

(1991, p. 5-6), pressupoe o reconhecimento do grande acerto de ambos, 

Wagner e Marshall, na mesma cita^ao. Nos termos aqui desenvolvidos, a 

economia matematica pura nao tern "por si mesma valor"; e de aplicabilida- 

de apenas indireta para a "solugao de nossos problemas", nao podendo mais 

do que iluminar a socio-economia. Aplica-la diretamente e incorrer no Vicio, 

uma falta de senso cientifico, inexistente entre os ffsicos, mas cujo agrava- 

mento foi acelerado pelos neoclassicos matematicos. 
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3. Schmoller e a Gontenda do Metodo Segundo Schumpeter 

Duas figuras compoem a estrutura desta se9ao. Na Figura V, apresen- 

to Schumpeter na defesa da economia pura em sua logica, e da socio-eco- 

nomia em sua dialdgica. Segue-se uma caracterizagao sucinta, como 

historismo, da escola historica em sua Gontenda do Metodo. 

Tenho me referido ^ historia economica como socio-economia. Ob- 

viamente, esta nao se reduz aquela. Esta abrange a teoria comportamen- 

tal de Simon, e a teoria do desenvolvimento de Kuznets, exemplos ja 

dados. Noutro exemplo, a teoria da estrategia empresarial de Ansoff 

(1987), em sua versao mais recente, e socio-economia (SILVEIRA, 1992, 

p. 19). 

A teoria de Ansoff e tambem um capitulo da ciencia administrativa. 

Varios capftulos desta atendem perfeitamente a defini^ao de socio-eco- 

nomia a la Mill. Outros encaixam-se na economia aplicada, como os 

modelos de uso imediato para controle de estoques. A primeira versao da 

propria teoria de Ansoff (1965) poderia ser vista como economia aplicada 

- trata-se de uma extensao da teoria comportamental, mas fortemente 

baseada na micro-neoclassica, e iluminando apenas a racionalidade eco- 

nomica da estrategia empresarial. Ocorreram problemas, entretanto. 

O fenomeno e mais complexo, exigindo modela9ao interdisciplinar. 

Ansoff incorreu no Vfcio Ricardiano, em suas tentativas de implementar 

uma teoria, insuficientemente interdisciplinar, na pratica. Os fracassos 

sucessivos levaram-no a reformula9ao, ao desenvolvimen.to da racionali- 

dade socio-economica do fenomeno. Percebe-se no process© toda a im- 

portancia pratica da Indetermina9ao de Senior. 

Ansoff de certa forma se coloca na fronteira entre o academic© e o 

profissional. O historiador economico e, contudo, o exemplo geralmente 

mais nftido do academic©. Mas a historia economica nao se encaixa niti- 

damente como atividade cientiTica, pelo menos do ponto de vista que 

reduz a ciencia ao que e universal. Encontra-se aqui, entretanto, o moti- 

ve pelo qual a artc 6 sempre inclufda na taxonomia da ciencia. 
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FIGURA V 

A GONTENDA DO M^TODO E SGHMOLLER SEGUNDO 

SCHUMPETER (1986): 

(Mctodo-Linguagcm da Economia Pura) 

Sobrc o mctodo dc 'isolar' fcnomcnos ou motiva9ocs cconomicas, ou abstrair dos nao-cconomi- 
cos, tanto a pratica dos 'cldssicos' quanto a racionalizagao mctodologica dcla cstava livrc dc crros 
s6rios... claro quc csta asscr^ao dcvc scr cntcndida com referenda aos prinefpios dc isolamcnto 
c abstragao dc per si, como foram aplicados pclos cldssicos com o objetivo dc dclimitar o dominio 
da pesquisa cconomica pura... Mas nao mantenho quc cscritorcs 'cMssicos' individuals, quando 
raciocinando dentro daquclc dominio, scmprc isolaram fa tores rclcvantcs, c abstrairam dc outros, 
corrctamcntc (p. 537- 38)... 

(Mctodo-Linguagcm da Economia Social) 

Nao devemos csqucccr quc, cmbora a pesquisa [historica monografica], mais o cstudo coordcna- 
do dc scus rcsultados, nunca venha a produzir tcorcmas articulados, cla podc rcalizar, para 
mcntcs apropriadamcntc condicionadas, algo quc 6 muito mais valoroso. Ela podc gcrar uma 
mensagem sutil, transmitir um entendimento intimo dos processes sociais ou cspcdflcamcntc 
ccondmicos, um senso dc pcrspcctiva historica ou, sc prcfcrcm, a cocrcncia orgSnica das coisas, 
cuja formula^ao 6 dificil ao cxtrcmo, talvcz impossivel (p. 812-13). 

(Historismo) 

O artigo basico c distintivo da fc mctodologica da cscola historica era quc o organon da economia 
cicntifica dcvcria principalmcntc - a principio era mantido quc dcvcria cxclusivamcntc - consistir 
dos rcsultados das monografias historicas, c das gcncralizagocs fcitas a partir dclas... For mcio 
desta tccnica [historica], quc era todo o instrumental cicntifico ncccssario, clc dcvcria mcrgulhar 
no occano da historia cconomica a fim dc investigar padrocs c processes cm todos os scus vivos 
dctalhcs, locals c temporals, cujo tcmpcro dcvcria aprender a aprcciar. E a unica cspdcic dc 
conhccimcnto gcral alcan^vcl nas cicncias sociais crcsccria cntao vagarosamcntc deste trabalho 
(p. 807-08). 

(A Economia Pura scgundo Schmollcr) 

Schmollcr scmprc protcstou contra uma andlisc 'isoladora' dos fcnomcnos ccondmicos - clc c 
scus scguidorcs falavam sobrc um 'mctodo dc isolamcnto' -, argumcntando quc perdemos a 
csscncia logo quc isolamos. 6 claro quc csta visao era simplcsmcntc conscqiicncia dc sua rcsolu- 
9ao dc alimcntar a economia cxclusivamcntc com monografias historicas. Pois tanto os matcriais 
quanto os rcsultados sao obviamcntc rcfratirios a qualqucr tcntativa dc isolamcnto - dc fato, 
tomam-sc scm significado quando isolados (p. 812). 

(A Economia Social scgundo Schmollcr) 

Estc 6 o significado cicntifico da ctiqucta quc Schmollcr afixou cm sua cscola. Elc nao a 
chamava simplcsmcntc histdrica, mas dtico-histdrica... a cscola professava cstudar todas as facctas 
dc um fendmeno cconomico; logo, todas as facctas do comportamcnto cconomico c nao mcra- 
mcntc a sua logica cconomica; logo, a totalidadc das motiva96cs humanas como historicamcntc 
rcvcladas, as cspccificamcntc cconomicas nao mais do quc o rcsto para o qual tcrmo 'ctico' foi 
adotado... (p. 812). 
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Nao imponho distingao discreta sobre o quadro geral de referenda, da 

Figura I. Se o fizesse, estaria lidando com a logica da pesquisa, como o faz 

Popper (1961). Lido com a dialogica da pesquisa; logo, mantenho a nebulo- 

sidade fronteiriga daquela tricotomia da ciencia, em aten9ao a vaguidade 

com que o trabalho cientifico se mostra classificavel - veja como Schumpe- 

ter (1986, p. 753) lida com o problema de periodiza^ao da historia, particu- 

larmente com o perfodo 1870-1914 da analise economica; a proposito, 

qualquer classificagao de fenomenos nao-mecanicos, nao-newtonianos, en- 

volve necessariamente fronteiras nao-vazias e nao-discretamente-distintas 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1967, p. 21-31). 

Em ultima instancia, a razao de ser da ciencia e a sua arte, E existe 

uma parte desta que se encontra dentro dos dommios academicos e cientffi- 

cos. O historiador localiza-se nesta protuberancia da ciencia sobre a esfera 

de sua arte: o objetivo e o entendimento do fenomeno em sua completude, 

e nao o uso da ciencia para o controle da realidadc. Muitos "estudos de caso" 

encontram-se igualmente em protuberancias da socio-economia, podendo 

ser vistos como capftulos da historia economica contemporanea. 

Na Contenda do Metodo, a escola historica nao errou pela enfase 

sobre a importancia das especificidades para a compreensao do fenomeno, 

na completude individuante de ocorrencias reals. O erro, o "historismo", 

estava na afirmagao de exclusividade do metodo historico. Schmoller foi o 

lider, e a Figura V o apresenta, nas palavras de Schumpeter. 

Nao se questiona a excclencia de Schmoller em sua especializa^o, 

nem muito menos a propriedade de seu metodo. O problema foi sen ataque 

ao metodo hipotetico-dedutivo, metodo que e igualmente peculiar a uma 

especializa^ao distinta, a economia pura. Sua visao sobre a historia econo- 

mica, por outro lado, justifica minha categoriza^ao dela como arte e socio- 

economia, ou como protuberancia socio-economica na esfera de sua arte. 

Esta caracteriza9ao nao esgota certamente a variedade dos escritos 

historicos. Econometristas, assim como ffsicos experimentais, enquadram- 

sc na categoria de cieminas puros. Tambem nela estao os filiados da cha- 

mada nova historia economica, pois todos trabalham em torno dos raros 

pontos de vcriflca^ao ou de "checagem" de teorias puras (KUHN, 1971, p. 

26) - reescrever estes trabalhos dentro da visao kuhniana significaria um 

grande passo tambem na redu^ao do Vfcio Ricardiano, que neles impera. 
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For outro lado, os historiadores economicos podem ser vistos, em boa parte, 

como pesquisadores empfricos da economia social. Busca-se aqui a aplica^o 

tentativa de distintas teorias para compreensao dos fenomenos economicos, ao 

longo da irreversibilidade da passagem do tempo. 

Vejo a Gontenda do Metodo como o primeiro grande conflito paradigma- 

tico entre economistas puros e sociais. E obvio. Primeiro, Schumpeter (1986, p. 

452) reafirma, citando Mill, que o metodo da economia envolve ambos, dedu- 

gao e indugao, e lamenta que a falta no aceita-lo causou a Gontenda. O autor 

refere-se ainda a vigorosa crftica de Mill ao Vfcio Ricardiano do economista 

puro. 

Segundo, a Figura VI comega tambem com um lamento de Wagner, 

reafirmando a vantagem para a ciencia da existencia de diferengas qualitativas 

de habilidades, tendencias e metodos, em suma, dos beneffcios da especializa- 

^ao. A cntica de Wagner volta-se, entretanto, contra o socio-economista, em sua 

aspiragao hegemonica de excluir o economista puro do ambito da ciencia. 

Terceiro, Schumpeter explica, a seguir na Figura VI, as razoes do confli- 

to, chegando quase a sua descri^ao como paradigmatico. Falo de uma extensao 

de parte da teoria evolucionaria da ciencia, de Thomas Kuhn. O conflito entre 

cientistas puros e aplicados e da mesma natureza daquele que se manifesta 

entre facgoes de cientistas puros durante as revolu^oes da ciencia. 

Cientistas puros e aplicados tern comunidades e educagoes distintas, e 

trabalham com motivagoes, comprometimentos e linguagens diferentes, como 

a Figura I mostra. Resumindo, cientistas puros seguem a paradigmatica Nava- 

Iha de Occam, enquanto os aplicados submetem-se a restri^ao da aplicabilida- 

de da teoria, e de sua direta importancia social. Ambos sofrem de cegueiras 

cientfficas (KUHN, 1971, p. 37, 61). Os artifices da ciencia se Ihes igualam com 

cegueiras profissionais, adquiridas por meio da educagao no trabalho. Lamen- 

tos e admoestagoes apenas nao resolvem tais conflitos. 

Coloca^oes tfpicas da cegueira, em versoes atuais, podem ser vistas 

ainda na Figura VI. Solow esta inconscientemente demonstrando a cegueira 

cientifica, em sua cntica ao socio-economista Adam Smith. Ha mais, pois le-se 

claramente que ele so consegue derivar proposigoes normativas a partir da 

economia pura, evidenciando Vicio Ricardiano em estado grave. Buchanan 

realizou sua contribui^ao teorica em economia pura, no mais alto grau de 

abstragao (o fato dela vir expressa em matematica elementar e, obviamente, 

irrelevante). Sua asser^ao e, entretanto, tipica da cegueira cientifica do socio- 

economista. 
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FIGURA VI 

conflito paradigmAtigo e cegueira cientIfiga 

(E PROFISSIONAL) 

Wagner (1886, p. 114-15): 

Nada, cm minha opiniao, c mais prejudicial para o avan^o do conhccimcnto quc uma dada 
tcnd£ncia dele, quc ocorrc ajustar-sc habilidadcs, inclina^ocs, c trcinamentos dc acadcmicos 
individuals, que podc de fato scr frudfera c ncccssaria, scja scguida a ponto dc demandar para si 
mcsma um controlc exclusive, c dc pretender que nela csta a cicncia verdadeira... Scr^ quc 6 tao 
dificil admidr, c sobrctudo para homens dc cicncia, que podc haver, nao apenas difcrcnyas dc 
graus dc habilidadc, mas difcrcntcs esp6cies de habilidadcs e, portanto, difcrcn^as dc inclina^So, 
dc tcnd^ncia, c dc uso dc m6todo? E, ademais, aprccndcr a vantagem imensa dc tais difcrcn^as 
num cultivo multifacctado dos campos dc conhccimcnto?... Cada tcndcncia tern scus fortes c 
fracos, scus mcritos c dcfcitos. 

Schumpctcr (1986, p. 814-15): 

A contcnda era sobrc prcccdcncia c importancia rclativa, c podcria tcr sido rcsolvida com a 
conccssao dc quc cada tipo dc trabalho deve cncontrar scu lugar, dc acordo com scu peso. As 
razocs pclas quais nenhuma das partcs scntiu-sc capaz, por algum tempo, dc adotar csta postura, 
sao importantcs, suficicntcmcntc importantcs na hist6ria c sociologia da cicncia - dc qualqucr 
cicncia para cxigir considcra^ao cxplicita. A primcira coisa a scr obscrvada sobrc todas as 
controv6rsias cntrc grupos cicntlficos, 6 a quantidadc cnormc dc mal-cntcndidos mutuos quc 
cnvolvcm... A situa^ao 6 piorada pclo fato dc que cmbatcs metodologicos sao cmbatcs dc 
tcmpcramcntos c inclina^ocs intclcctuais... b& cspccics dc mcntcs quc sc dcliciam com todas as 
cores dc processes histdricos c dc padrdes cuiturais individuals. Existcm outras quc prcfcrcm um 
tcorcma cnxuto a tudo o mais... Ademais, todo trabalhador dcccntc ama o scu trabalho. Para 
alguns, isto 6 o suficicnte para nao gostar dc outros 'm6todos', dc uma forma pcrfcitamcnte 
irracional c impulsiva. Nao devemos csqucocr ntinea que cscolas genufnas sao rcalidadcs sociol6- 
gicas seres vivcntcs. Possucm suas cstruturas rcla^ocs cntrc Udcrcs c scguidorcs suas 
bandciras, scus gritos dc gucrra, scus humorcs, scus bem-humanos intcrcsscs... Tcntarao apro- 
priar-sc dc ctiquctas pcrccbidamcntc honordn'as cm nosso caso, ambas as partcs plcitcavam 
cpftetos como: cmpfrico, rcalista, modemo, cxato - c afixavam rdtulos dcsabonadorcs - cspcculati- 
vo, futil, subordinado - ao trabalho do inimigo. 

Cegueira do Economista Puro -- Solow (1989, p. 37-38): 

Colander c muitos crfticos gostariam quc voltilsscmos aos primciros dias, quando filosofia c outras 
cicncias socials cstavam cntrcla^adas. Elc chcga a argumcntar quc dcvcrfamos voltar ^s vagas 
gcncraliza(5cs dc Adam Smitli. Minha admira^ao por Smith nao 6 ilimitada, mas nao 6 mcnordo 
quc a dc mais dc uma duzia dc colcgas, sc tanto. Nao vcjo, contudo, A Riqueza das Na(5es como 
tcoria. Nao vcjo nela coisa alguma com implica^ocs poltticas... Eu ncccssito de algo mais preciso - 
mcnos amorfo, mcnos vagp... 

Cegueira do "Sdcio-Economista" - Buchanan (1985, p. 14): 

Como 6 praticada nos 1980s, a cconomia 6 cicncia scm propdsito ou significado ultimo... Num 
scntido muito real, os cconomtstas dos 1980s sao analfabctos nos prinefpios bdsicos dc sua prdpria 
disciplina... Scus intcrcsscs rcsidem cm propricdadcs intclcctuais dos modclos com os quais 
trabalham, c cics parcccm conscguir scus pontos atravds da dcscobcrta dc provas dc proposi9dcs, 
rclcvantcs apenas cm suas ilhas dc fantasia... Dcploro, dc fato, a pcrda rcflctida cm tal investi- 
mcnto dc capital humano. 

Cegueira do Economista Proflssional - Um provdrbio bem conhccido: 

 "Qucm sabc, faz; quem nao sabc, ensina". 

Est Econ., Sao Paulo. 23(2).'319-345. mai/ago 1993 337 



WAGNER ESCHMOLLER 

Passado um seculo da Contenda do Metodo, constata-se hoje nao 

mais do que uma inversao de posi9oes, os economistas puros em dominio 

hegemonico. O conflito permaneceu em distintas localiza^oes e com inten- 

sidades cambiantes, como institucionalistas (socio-economistas quase tipi- 

cos) versus neoclassicos, pos-keynesianos (mais para socio-economistas) 

versus keynesianos neoclassicos, e Uno Kozo com sua teoria marxista de 

mveis de analise (MORRIS-SUZUKI, 1991, p. 116-21). 

Em tempos de hegemonia da economia pura, e depois de Popper, 

falar em metodo indutivo soa mal. Ocorre que Popper (1961) teve sua 

contribui^ao metodologica mais notavel, e que nao pode ser ignorada, ape- 

nas para a ciencia pura. Acrescente-se que esta contribui^io esteve quase 

sempre voltada para o campo da materia inerte. Neste campo, alias, nao ha 

lutas hegemonicas entre fisicos (correspondem aos economistas puros, na 

Figura I) e cientistas da engenharia (socio-economistas). O mesmo conflito 

paradigmatico, entretanto, existe e transparece de imediato no convivio 

quando em escolas integradas. 

Talvez seja possfvel uma supera^ao no campo da economia, com a 

uniao entre puros e sociais de que fala Wagner. Mas, novamente, lamentos e 

admoesta^oes sao insuficientes, apesar de todo o potencial beneficio siner- 

gico. Tais apelos falam ao "senso de dever e ao medo da consciencia" (quinta 

dimensao wagneriana da personalidade, na Figura III), mas apenas se os 

competidores ja assimilaram teoricamente o problema. E o relevante no 

caso e a teoria do conhecimento. Dois outros fatores me parecem mais 

significativos, a curto prazo. 

Primeiro, o Homem Economico, no estilo analftico wagneriano. "A 

vantagem propria" esta mais em pauta agora. O "Report of the Commission 

on Graduate Education in Economics", Krueger et al (1991), indica os pre- 

nuncios de crise significativa no mercado de novos doutores em economia 

pura. A propria Comissao chama os jovens colegas de "doutos idiotas", pela 

sua incapacidade de relacionar teoria e pratica. A Comissao nao chega ao 

diagnostico de que a demanda dos mercados nao-academico, e academico 

das escolas aplicadas, e por socio-economistas, mas os indicios sao claramen- 

te estes. Estes mercados, compondo mais de cinquenta por cento da de- 

manda corrente, tendem a ser perdidos para os economistas aplicados e os 

socio-economistas oriundos das proprias escolas aplicadas. 
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O segundo fator, que me parece significative) no curto prazo, talvez 
# V 

caiba na terceira dimensao do comportamento industrioso. A medida que a 

comunidade perceber que os "doutos idiotas" sao nada mais do que adictos 

do Vicio Ricardiano, crescentes exponencialmente em virtude dos curncu- 

los atuais, "o senso de honra e o receio de desmoraliza^ao" pode ajudar 

determinantemente. 

Gonclusao 

Parece-me apropriado concluir com uma sfntese da evolugao desta 

pesquisa, mostrando alguns dos problemas e solu^oes que me levaram a 

Indeterminagao de Senior. Primeiro, porque quando me apoio tanto em 

Schumpeter, em estudo sobre o pensamento de Wagner, Marshall e, parti- 

cularmente, Schmoller, cabe reconhecer em minha propria pratica que a 

historia importa. Segundo, para Popper (1978, p. 13-5), problemas e solugoes 

temporarias constituem-se na forma de gera^ao do conhecimento e, para 

Simon (1968, p. 458), ao contrario de Popper, a forma diz muito sobre a 

plausibilidade do conhecimento. Ha uma terceira razao, certamente mais 

importante, expressa por Myrdal (1969, p. 6): 

"Es&s pens amen tos nao sao unweisalmente aceitos. Pelo con- 

trario, a metoelologia da ciencia social e em grande pane, 

metaftsica e pseudo-objetiva. Pode nao ser assim inteiramente 

fora de ordem - e indevidamente auto-centrado esqucmatizar a 

rota que o pesquisador individualmente segutu para a/cangd-los." 

Um problema inicial foi a sensagao do nada saber, que me incomodou ao 

termino de tres cursos, Engenharia (1963), Administra^ao (MS/1968) e Econo- 

mia (PhD/1971). Estudei com afinco em boas escolas. Logo, a sensa^ao era um 

problema, cuja solugao so me ocorreu ao lembrar-me dele quando tive que 

escrever um memorial em 1992. Boas escolas lecionam boas teorias, deixando 

de fora as especificidades; scm estas, a sensagao tende a ocorrer, a nao ser que 

uma explica^ao epistemologica seja passada ao estudante. 

Como docente de uma escola integrada no campo da materia inerte, 

Institute Tecnologico da Aeronautica (1964/66,1971/74), c estudante doutra 

no campo social, Carnegie-Mellon University (1966/71), tive um mesmo 
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problema: o que faziam juntos os cientistas puros e aplicados, se divergiam 

tanto? Send profundamente o conflito paradigmatico - permitam-me um 

toque da especificagao do caso C-MU: tinha uma admiragao enorme pelos 

professores Allan H. Meltzer (meu orientador), Herbert A. Simon (desen- 

volvi o habito de let seus trabalhos para recuperar-me das requeridas leitu- 

ras chatas), e H. Igor Ansoff. 

Nao podia simplesmente aceitar os rotulos (Schumpeter explicita al- 

guns na Figura VI) alternadamente afixados as especies distintas de pesqui- 

sa que faziam (meus sentimentos estao bem expresses por Wagner, na 

mesma Figura, embora nao pudesse frasea-los tao bem naquela epoca). 

Quando finalmente vim a ler Kuhn (1971), fi-lo sofregamente na expectati- 

va de superar a solu^ao precaria a que havia chegado (ocorreu la pelo final 

dos anos 1970). 

Um esfor^o havia contribufdo para aquela solu^o temporaria. Foi 

uma cntica, que acabei tendo que escrever (SILVEIRA, 1974a), sobre o 

primeiro Piano Basico de Desenvolvimento Cientffico e Tecnologico que se 

fez para o pafs. Percebi que o piano estava voltado para a arte, no ppuco que 

tinha de ciencia aplicada, e que de ciencia pura nada con tinha; depois de 

outras consideragoes, concluf que era prejudicial para as universidades, ape- 

sar de apresenta-las como primeiras beneficiadas. 

O quadro geral de referencia da Figura I teve sua versao embrionaria 

naquela cntica. Ao escreve-la, ja me encontrava avan9ado no estudo de 

Toynbee (1962), o qual, apesar de inacabado, mudou significativamente 

minha visao de mundo. Meu objetivo era bem modesto. Buscava tornar-me 

historicamente bem informado, esforgo retomado apenas em 1989, com 

Toynbee (1976). 

Minha tese de doutoramento foi um trabalho econometrico sobre a 

inflate no Brasil (SILVEIRA, 1973a/b, 1974b). Ocorreu que, em 1973, os 

indices de custo de vida foram ostensivamente falsificados. Do ponto de 

vista academico, o problema era a compreensao da natureza dos dados 

economicos, solugao so conseguida com a leitura de Morgenstern (1963), no 

final dos anos 1970 (SILVEIRA, 1984a/b). 

Antes disto, voltei-me para a pesquisa teorica. Entendia como falta de 

integridade intelectual continuar no trabalho econometrico, quando so po- 
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dia partir de dados possivelmente falsificados, em extensao desconhecida. A 

observa9ao do trabalho de economistas no governo criou-me outro proble- 

ma, dado que nao agiam de acordo com as teorias que diziam professar. O 

problema acentuou-se quando tambem assumi a arte da ciencia, como con- 

suitor no setor privado. 

A solu^ao foi se me afigurando como pequenez da ciencia economica. 

Garacterizava-se como tal, temporaria mas nitidamente, nas ocasioes em 

que mais me valiam os parcos conhecimentos de administragao e de histo- 

ria. Buscava a solugao na filosofia da ciencia, quando li Georgescu-Roegen 

(1967). Voltei-me para a filosofia economica, ao inves de abandonar a econo- 

mia - estava comegando a associa-la com uma impressao de charlatanismo, e 

era-me dificil continuar a ve-la como ciencia. Depois de Georgescu, conse- 

gui um esquema de solu^o na forma da Indetermina9ao de Senior. Geor- 

gescu introduziu- me a Heisenberg (1963) e Knight (1936). 

Faltava-me entao, no processo de reconstruir a Indetermina9ao, a 

defini9ao de socio-economia, em substitui9ao a economia aplicada na Figura 

I, alem da explica9ao para a razao de set da economia pura. A primeira foi 

bem formulada em Silveira (1986), mas a segunda teve que esperar por 

Knight (1960) e Schumpeter (1986). Este introduziu-me a Mill (1877) e 

Senior (1938). 

Foi um longo processo de revolu9ao cientifica, apesar de sen carater 

individual. As anomalias foram constatadas na pratica, particularmente no 

seguimento do estado da economia e da polftica economica. Mas nao passei 

de minha posi9ao neoclassica-monctarista para outra escola de pensamcnto, 

como costuma acontecer ao final de processes revolucionarios. Passei a 

cntica de todas as escolas e, mais tarde, a aceita9ao de todas, mas como 

meias-verdades temporarias. 

Foi, em ultima instancia, a necessidade de compreensao da polftica 

economica, particularmente a de curto prazo, que me levou a filosofia eco- 

nomica. A Indetermina9ao de Senior emergiu como solu9ao para um proble- 

ma na arte da economia. Penso assim que trago um testemunho para a 

importancia pratica do conhecimento de metodologia e de historia do pen- 

samcnto economico. 
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Este trabalho e uma primeira vinculagao da Indeterminagao de Senior 

a historia do pensamento economico alemao. A contenda do Metodo apre- 

sentava-se como indicio obvio de que a consciencia, na Alemanha, desta 

incompletitude do conhecimento cientffico so podia ser maior do que na 

Inglaterra. Schmoller e Wagner constituem-se naturamente em introdugao 

a um estudo bem mais ambicioso de Weber, minha proxima etapa. 

A vincula^ao permitiu avangar na caracterizagao da ciencia aplicada, 

na distingao economia aplicada da socio-economia. Avango maior foi conse- 

guido na arte da economia, com a identifica^ao de sen domfnio academico. 

Incorporei a historia no quadro geral de referencia, e tratei dos juizos de 

valor, de observadores (cientistas) e de observados. Garantido urti sucesso 

na conexao com Weber, a seqiiencia que se impoe seria o estudo de Myrdal. 

O trabalho com o construto do ser humano de Wagner mostrou-se 

particularmente util no entendimento da Indeterminate. A composite 

das cinco dimensoes da personalidade humana, mesmo na pobreza de uma 

analogia mecanica - como a compensato da lei da gravidade no projeto de 

avioes - ilumina bem as limita^oes da economia pura. Veja-se nisto, por 

exemplo, um convite para o enriquecimento do debate academico da polfti- 

ca economica: ortodoxos e heterodoxos vem se digladiando no Brasil, sem a 

mais comezinha noto da filosofia economica, como se a queda ou o voo de 

um aviao provasse a existencia ou nao da lei da gravidade; nao se distingue 

nem a ciencia da sua arte. 
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