
A ECONOMIA DITA MODERNA

"A Primeira Lei dos Economistas: para cada
economista;, existe um economista igual e oposto.

A ;)egunda Lei dos economlstas:
ambos estiio errados"
In: Nogueira da Costa, (1999).

A forma<;floconvencional dos
cconomistas no Brasil nao
aprcscntava op<;ao do apren-
dizado das tcorias e ideias
hetcrodoxas ate, mais ou menos,
mctadc da decada dos oitenta. 0
dominio c hcgcmonia da ortodo-
xia cconomica eram avassala-
dores. Alcm do que, existia 0

desconhccimento das correntes
diverg-entes por parte de pro-
fessores das mais diversas
universidades, facilitando e esti-
mulando a utiliza<;ao dos
"manuais" em que foram for-
mados.

Nos anos oitenta, os cursos
de gradua<;ao de economia
passaram por urn processo de
reforma curricular que intro-
duziu 0 estudo de autores como
Smith, Ricardo, Marx, Marshall,
Keynes, Kalecki e Schumpeter.
Diferente do passado, onde es-
ses economistas somente eram
estudados e/ou citados quando
da realiza<;ao da disciplina
Historia do Pensamento Econo-
mico, a teoria economica ensi-
nad(J nos cursos de gradua<;ao
passou a dar importancia aos
classicos da economia no pro-
cesso de forma<;ao de seus
profissionais.

Duas outras vantagens decor-
rentes dessa reforma foram a
defesa do pluralismo teorico e
metodologico, e 0 treinamento
do profissional para opinar cri-
ticamente acerca do mundo e
dos problemas que afligem a
realidade, nao apenas repetindo
a opiniao que ouviu de algum
economista famoso.

Essa reforma dos curriculos
dos cursos de gradua<;ao
em Ciencias Economicas foi
impulsionada pelo Movimento
de Renova<;ao dos Economistas,
e encontrou respaldo pelo pare-
cer n° 375/84 do prof. Armando
Mendes. Na Resolu<;ao 11/86 do

Conselho Federal de Educa<;ao,
em seu artigo 7°, constava que
o curriculo pleno de economia
deveria obedecer aos seguintes

.principios:
1) estar comprometido com 0
estudo da refllidade brasileira,
sem prejuizo de uma solida
forma<;ao teorica, historica e
instrumental;
2) caracterizar-se pelo pluralismo
metodologico em toerencia com 0

carater plural da ciencia
economica;
3) enfatizar a importancia
fundamental das inter-rela~6es
ligando os fenomenos economicos
ao social;
4) transmitir 0 senso etico de
responsabilidade social que deve
nortear 0 exercicio do futuro
profissional.

A economia mundial neste fim
de seculo passou a ser gran-
demente influenciada pelas
rela<;6es monetarias e financei-
ras internacionais, provocando
instabilidade e crises periodi-
cas. Em virtude das finan<;as
internacionais terem se desen-
volvido de acordo com sua
propria logica, e nao mais em
rela<;ao direta com 0 finan-
ciamento dos investimentos e
do comercio a nlvel mundial,
come<;a a se delinear urn novo
regime de acumula<;ao mundial
que adquiriu a marca, cada vez
mais nitida, de urn capitalismo
predominante rentista e para-
sitario, subordinado as neces-
sidades do capital financeiro.

No campo da teoria econo-
mica urn grupo de economistas
conservadores opondo-se a
atua<;ao das politicas fiscais e
monetarias governamental na
area macroeconomica recupera
a ideia de que a politica eco-
nomica e inocua e so funciona
por meio de surpresa. Os econo-
mistas da "nova macroeconomia

classica" forneceram elementos
que sao incorporados a teoria
economica dita modern a e
que passalP a fazer parte
dos "atuais" manuais do ensino de
economia. Neste novo contexto, a
ideologia liberal que dominou os
Estados Unidos govern ado por
Ronald Reagan e Inglaterra da
primeira ministra Margaret
Thatcher se espalhou pelo
mundo. Na America Latina, os
paises da regiao abandonaram a
politica de industrializa<;ao
substitutiva de importa<;ao e
implementaram program as de
ajuste macroeconomico ortodoxo
e, em seguida, iniciaram refor-
mas estruturais liberalizantes na
linha do Estado minimo, con-
forme modelo da escola "public
choise" e das recomenda<;6es
do denominado "Consenso de
Washington"

Com a vitoria de Fernando
Collor, no inicio dos anos 90, 0
liberalismo e a ferrenha defesa
do mercado come<;am a pene-
trar na politica e sociedade
brasileira e passaram a dominar
a cena. Essas ideias e teorias
liberais sao alavancadas pelos
efeitos positivos da politica de
estabiliza<;ao do Real, abertura
comercial e a globaliza<;ao
produtiva e financeira. Os con-
servadores e a imprensa pas-
sa ram a propagar e defender
as necessarias transforma<;6es
liberalizantes para a melhoria da
economia e sociedade brasileira.
Mudan<;as baseadas na velha
ideia de que a "mao invislvel"
do mercado e 0 melhor guia
para nossa economia sair da
crise e retornar a rota 0

desenvolvimento economico e
seguir para a "modernidade".

Por conseqiiencia, nas con-
di<;6es do capitalismo atual,
alguns elementos da teoria
economica evidenciam aspectos
de desatualiza<;ao teorica.
Todavia, muito do que e ensi-
nado nos cursos de economia
pode ser mantido, desde que
ampliado e/ou modificado. Somos
do ponto de vista de que: "00. a
teoria economica nao Ii um cor-



po de wuilise l6gica ahstrata,
hascada em principias gerais
apliculleis a tadas as epocas
e a tados os tipos de sistemas
economicos. /sto, no entanto,
ndo significa que toda
teorizaqiio seja inutil e que
sejamos ohrigados a nos
restringir a lima descriqiio
institl/cional e histarica.
Tampouco e legitimo concluir
que 0 nivel de generalidade
da teoria economica esteja
limitado pelo carateI' histarico
du ohjeto de estuda: ele
tumbem estu limitado pela
nossa capacidade imagi-
nativa e pela atualidade de
nossu disciplina. Mas seja qual
for 0 nfvel dc gencralidade
que se ulcance, a capacidadc
das teorias de apreender os
fatos salientcs dcve per-
manecer sob constante
rccxame" (Chick, /993).

Nas Cicncias Econ6micas
enconlramos leorias que san
simplifica<,;oes, abslra<,;ao,
eslilizac,;ao da realidade. A leoria
cxlrai as caraclerislicas que
mdhor exprcssam a realidade.
Embora cxislam leorias que
apresenlam abslrac,;i)es per-
linenlcs. essa pertincneia se
allera quando a hiSloria evolui.
Assim, mesmo que em de-
terminado momenlo seja a
!coria uma simplifica<,;ao
rclevanle. essa teoria com 0

passar do lempo pode deixar de
apreender ralos iinporlanles e
aluJis na explica<,;ao da vida
cconllmica e do desenvolvi-
menlo do capilalismo.

A suposla dcfasagem do
alual curriculo de Cicncias
EconlJmicas da Universidade
Federal do Piaui em rela<,;ao a'S
modiricac,;oes do capilalismo a
nivd nacional e mundial, nao
deve levar-nos ao relrocesso
do ensino predominanle da visao
orlodoxa, como lambcm ao
retorno da uliliza<,;ao dos famosos
"manuais".

E prl',prio dos economislas
ortodoxos suporem que seus
pressuposlos e axiomas sejam
universais e aplicaveis a lodas
as epocas. Dcfendem ainda que
nao ha necessidade de esla-
belccer pllralclos com as
corrcnles. nem lrcinar, ensinar e
dar a conhecer eslas leurias. 0
mcludo dos neoclassicos, monela-

rislas e novos c1assicos nao ob-
jeliva eslilizar a realidade. Eles
produzem conslru<,;oes le6rieas
analilicamente complexas c, ao
mesmo lempo, irrclcvantes para
descrever e explicar fen6menos
concrelos. Seus modelos san
abstralos, irrcais. 0 importante
para a ortodoxia e a capacidade
de previsao que' esses modclos
exibem.

Difcrente do apresenlado nos
"manuais" e pelo mainstream
existem alternativas que san
aplicaveis no Iratamento de
problemas atuais com imensa
vanlagem sobre 0 pe!1liamenlo
ortodoxo. A economia ortodoxa
contaminada pelo ideario for-
malisla inleressa-sc pOI'
desenvolver propOSi</lCS abstra-
las partindo do principio cicn-
lifico aplicado, ao mundo econ6-
mico. A linguagem matematica
que roi ulilizada inicialmcnle
como lraduc,;ao, adquiriu signi-
ricado proprio c vira linguagem
corrente e acrilica, ou seja, de
mero "inslrumt.:nto", a . mate-
malica promoveu-se a "objetivo
ullimo do saber", passando a
delerminar as partes do mundo
que merecem ser eSludadas. A
hisloria da cconomia ortodoxa
se caracteriza pelo proccsso
de aliena<,;ao com 0 discurso
malemalico em sua forma
plat61lica provocando uma du-
pia alit.:na<,;au: aliena<.;ao do
discurso da rt.:alidade e alie-
na<,;ao do passado e do presente
(Hagge, 19~9).

Nao e a loa que grande parle
dos estudanles de Cicncias
EcontHnicas sempre aprescnlou
urn discurso de que a "Tcoria e
diferentc da pralica".ou que 0

curso e "le6rico" e nao trabalha
a "pralica", ou seja, parecc que
quando ensinarnos a "pratica"
nao se lrabalha "Ieoria".

Hoje em dia aprende-st.:
muilo mais sobre as Cicllcias
Economicas lcndo jornais, re-
vislas c esculando 0 nOliciario
a respeito dos graves pruble-
mas da economia brasileira do
que eSludando os "manuais" ci-
cntificos de economia (Inlro-
du<.;ao a Economia, Micro e/ou
Macrot.:conomia, etc.). Percebe-
mos ainda, que oulrus cienlislas
sociais lcm revelaJo melhor
analise na aprest.:nta<,;ao e expli-

plicac,;oes sobre os fen6menos
economicos brasilciros do que a
dos economistas ditos "moder-
nos".

Na ullima decada cons-
lalamos um crescimento nas
dificuldades de admissiio dos
economislas piauienses no mer-
cad a de trabalho. Essa c uma
caracteristica comum vivenciada
pelos novos prorissionais, das
diferenles areas, no que se re-
fere ao ingresso no mcrcado
de lrabalho. Ocorre que, no Piaui
economistas qUL:rerem culpaI' 0

alual curriculo de Cicncias
Economicas como 0 grande

'responsavcl pOI' essas dificul-
dades de mercado. Esquccc-se
da crise que assola a economia
brasilcira desde inicio dos anos
80, niio lcvam em conla a
eSlreiteza do mercado de lra-
balho da economia desse Esla-
do. desconsideram a crise e
rcformul:.t<,;ao do ESlado (que
st.:mprt.: foram os grandes
demandanles desses proris-
sionais), e ale nao levam t.:m
conta as transrorma<,;i)es que
alualmente ocorrem no mercado
de trabalho. Convcm ainda
acrescenlar que as quesllles
que encontramos no chamado
"Proviio" estiveram. em sua
grande maioria, calcadas nos
texlos classicos de economia,
nao nos manuais.

"C ada camyo
teorico deve fazer
parte do curriculo,
pois tem muito a

contribuir na
formac;;ao

profissional dos
economistas. "

Alualmente, as empresas
eSliio exigilldo cada vez mais
trabalhadores "crsaleis e com
s61ida formar,;ao cultural e
humanislica. Esta ocorrendo,
qut.: somente oCUpa\/les buro-
cralicas c mediocres, empre-
gam profissionais para fazer e
repelir receitas t.:ncontradas em
"manuais", e/ou que ulilizam
l~cnicas clementares como certos
programas de compula<,;iio,
calculos financeirus de laxa de
juros, etc ...



Estas tecnicas apesar de indis-
pensaveis podem e devem ser
aprendidas rapidamente pelos
alunos formados nas universida-
des, ate de maneira autodidata.
o ensino universitario c muito
caro para satisfazer-se somente
em transmitir esses ensinamentos
elemcntares (Carcanholo, 1994).

A primeira avalia<.<ao dos
cursos de gradual,(ao em econo-
mia realizada pelo MEC revclou
que os resultados obtidos pelos
alunos da UFPI f"icaram bem
acima de diversas universidades
de estados mais desenvolvidos
do que 0 Piaui, apesar dessa
mesma avalia<.<ao assinalar a
deficicncia em termos fisicos,
material pedagagicos, biblio-
teca e ate do corpo docente da
nossa Universidade.

o avanl,(o conseguido com a
introdul,(ao e estudo dos clas-
sicos como Marx, Schumpeter,
Kalecki, os estruturalistas da
CEPAL, etc., nao deve ser
abandonado. Cada campo tea rico
deve fazer parte do curriculo,
pois tern muito a contribuir na
formal,(ao pro fissional dos
economistas. Alem do mais, nas
cicncias sociais e, em especial
na economia, como afirma 0
prof. da UN13 Lauro Campos,
(1992): "A inteligencia humana
nao produz um sahel' puro,
neutro e etenlO, mas um
prodllto historico, socialmente
condicionado, distorcido pelos
il11eresses I" privilegios da
classe social em que se
formou 0 pel/sador. A falsa
cunscien<;ia Ii prodllzidu como
pel/sam en to da cia sse social
dominallte, que ocupu u polu
do nao-lrahalho, e que forja
explica~'i)es, leorias que sG.o
juslificulivas de sells pri-
I'ilcgios, do uso de seus
inslrumelllOS de comando,
de suas relu~'ijes de
dOfllinac;uo e de poder. Ao
muscarar a realidade, ao fuzer
erer que sell pOlliO de visUl
parlicular e 0 ponlO de vista
de toda a sociedade, au limilar
o movimellto e 0 devir Irans-
formando-o., num falso pro-
cesso de retorno (/ situu~'uo
de equilibrio que etemiza e
reprol!uz l/ eSlrulllra social,
('cOI/lJmicl/ c politica, a j(lIsa
cOl/sciencia cOllslrr5i, neces-
sariumerde, rcpresenluc;iies do

real como parte de sua
produr;ao ideol6gica que e
um sislema ", aparentemente
coordenado de distor~'aes,
desvios e ilusaes".

o pluralismo tearico e
metodol6gico existente no
curriculo de gradual,(ao em Ci-
cncias Econ6micas se sobres-
saiu, justamente por nao somen-
te apresentar a forma distorcida
de interpretar a realidade eco-
nomica (neoclassicos), mas tam-
hem, revelar 0 seu extremo
oposto anticapitalista: a crftica
marxista. E, ainda apresentar a
chamada op<.<ao intermediaria, a
social-democracia. Na presente
fase de crise do capitalismo e da
teoria econ6m:ca, 0 emprego do
pluralismo tearico significa a
verdadeira "economia dita mo-
derna".

Finalizando, queremos acres-
centar que 0 pluralismo esta
respaldado, nao somente, no
pressuposto da honestidade ci-
entifica, mas tamhem no conceito
clcmentar de etica para 0 exer-
dcio da profissao de economista.
Nesse ponto 0 pensamento do 0
ex-prcsidente da ANGE (As-
social,(ao Nacional dos Cursos
de Gradua<;ao em Economia)
Rcinaldo Carcanholo (1994) e 0

seguinte: "em resumo, parece
ser claro que existe um es-
treito paralelo entre cada um
dos tres paradigmas hoje re-
levantes dentro do pensa-
mento eco/UJmico I" as con-
cep~'ijes (;ticas descrilas. Ao
paradigma neoclassico pa-
rece correspondcr a erica do
Iiberalismo C£nico uu en-
vergonhado que, na Ilossa
opiniao, e L'ma antietica; a
concepc;ao ricardiana as-
socia-sc a cticl/ social-de-
mocrata, temcrosa I" vacilante;
ao paradigma criado pOl'
Marx corrcspol1de a etica da
lihertac;uo" •

'SAMUEl DA COS'IA FllHO 0 profc,sor dc
Ecol1omia DU'ON/UFI'I, DlJutoralldo
do Il1stilullJ dc 1;.col1ol11ia/UNICi\MI'
LUlz CA~[ DS ROORIGLI[~ CRUZ PUSCA\ LO pro·
fessor dc Ecollomia DI',CON/UI:I'I,
Espccialisla cm I:collolllia Rural.

-A GLOBALIZA<;AO

Mudan<;a nas condi<;6es de
concorrencia, produtos e servi<;os
sao a tonica do passado recente e
decorrem do novo cenario ma-
croeconomico p6s anos 70, do
avanc;o das novas lecnologias de co-
municac;ao e informac;ao, alcm do
processo de globaliza<;iio dos mer-
cados financeiros c nao-financei-
ros, possibililado pelas polfticas de
liberal izac;ao e desregu lamenta<;ao.

o processo de desintermedia<;ao
financeira obrigou as institui<;iies
bancarias a buscarem novas estra-
tcgias de sobrevivcncia, enljuanlo
os fundos mutuos, companhias de
seguros, rundos de pensoes e com-
panhias financeiras elevaram sua
participa<;ao no mercado. Foram
criados novos produtos e servic;os
financeiros, ofcrecendo maior
rentabilidade aos aplicadores em
ativos. A transformac;iio das pou-
pan<;as em credito cedeu lugar a
finan<;as diretas, mobilitadas atraves
dos mcrcados de alivos, avan<;ou
a formac;ao de conglomerados e a
intermedia<;ao financcira.

Nos anos HO e YO, os investi-
dores institucionais lem condicio-
nado as tendcncias do mercado
internaeional de capital. Nesse
mercado, os investidores apresen-
tam estratcgias globais de cres-
cimento do pOrlftilios pur meio da
compra e possc de alivos pelos
fundos de pensiie, e segura-
dmas, como tambcm por inter-
medio de arbitragem e ganhos de
capital peJos fundos mutuos c
fundos de hedge. Esses agenles
altcram a prcrcrcncia pelo tipo de
ativo (assnciando seguran<;a e
Jiljuidez no» seus p\)rtr6Iios), im-
pulsionando 0 prllce"so de
integra<;;lo do Illercado de capital
in!crnacional alravcs de Jiga",;\(}
crcscentc entre os mcrcados
acionarios com 0 f1uxo intcrnacio-
nal de capitais.

i\ glnbalil.a<;;lo financeira c,
entao, lima decorrcncia do cres-
cimento dos inveslimcnlos no
portr61io dos agentcs, dando
origcm c acesso a mCfcados or-
ganizados lk invnsao inter-
naciollal il.ados ( holsas de valore, e


