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TEORIA E M£TODO

NA ANALISE DE CONJUNTURA

O texto que se segue foi preparado para servir de
refer6ncia a uma prova de aura em concurso de Livre
doc6ncia. lsso se deu hg, vfrios anos atrg,s. Desde entao,

muitas vezes pensei em retomg-lo para explorar mais a

fundo os tomas que ele aborda. Outros compromissos,

outros interesses intelectuais, pura falta de tempo -- por esse

ou aquele motive, nunca chegueia faze-1o. Considerandd,

por6m, que talvez ele possa ter algum interesse para carta

classy de leitor, resolvi tire-lo da gaveta e divulge-lo na
forma em que veio a luz.

Com alterag6es minimal e alguns pequenos

acr6scimos, a vers5o presents reproduz fielmente, em .seu

contetido e ret6rica, o texto original
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Quando ouvio enunciado do panto sabre qual deveria falar reagi

com tranqtiilidade. Teoria e M6todo na anflise de Conjuntura. Coma)

efeito, poucos tomas poderiam me ser mais familiares do que esse.
Anflise de conjuntura: de certa forma, 6 a isto que venho me aplicandoJ

desde os meus tempos de faculdade. -/

O sentimenro s6 veio a se alterar uma ou duas horan mais tardy,:)

quando comeceia pensar no plano da exposigao que deveria fazed hole el)

me dei conta da enorme distfncia que medeia entry o exerci.cio de uma--)

pratica e a capacidade de explicitg-la, de enunciar os sous princfpios.J

subjacentes, esclarec6-la em seu alcance, suas implicag6es e sous..J

pressupostos. Lembrei-me de Michael Polany, e da nogao de-/
conhecimento tgcito que ele explora no livro Persona/ .Know/edged-l

Lembrei-me tamb6m de Durkheim, e do momento segundo queJ

representou em sua obra a e]aborag:io de .As Regrczs do ]WZfodo

Socio/6gfco, fruto de reflexio sabre os supostos de uma atividade pr6via:)

de pesquisa da qual .A Z)il'fido do Zrabcz//zo Soda/ constituia realizagao...)
maior e mais ambiciosa. qJ

Naturalmente, em relagao a anflise de conjuntura, eu nio

disponho de nada remotamente parecido com as Regras do gigante~

Durkheim. E nem deveria ser precise. Para os prop6sitos de uma aura.

como a presents, bastaria a demonstragao de domilnio da teoria e da:.

metodologia pertinente a essa area de problemas. Mas, 6 precisamente ai-P

que a dificujdade se argue, quash intransponfvel: embora largamente

praticada, a anflise de conjuntura nio se configura coma um subcampo"
diferenciado e claramente reconhecido na Ci6ncia Poll.tica, ou em sua~J

prima, a Sociologia. Encontramos em ambas uma vasta e desiguaLI

literatura sabre crises, revolug6es e fen6menos correlates. Ela nose

permits distinguir modalidades diferentes de conjunturas e, sobrd
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(-algumas delas, nos oferece modelos te6ricos amplos e sofisticados -

estou pensando, por exemp]o, no ]ivro de Michel Dobry, Z,a SocfoZogie

(.dei Crises Po/frog {es, que pretends dar conga de um Lipo particular que

.:le denomina conjunturas fluidast. Sabre a anflise de conjuntura em
gerd, contudo, o sil&ncio impera.

No fmbito da economia n5o 6 assam. Desde a criagao do Comity

(Je Pesquisa Econ6mica da Universidade de Harvard, em 1917, e da
.publicagao anual de seu ''bar6metro econ6mico '' at6 os dias de hole, a

anflise conjuntural converteu-se para elsa disciplina numa
cspecialidade. E do esforgo sistemftico que, desde entao, vem sendo

i'calizado resultaram nio apenas refinamentos te6ricos e metodo16gicos

lndiscutfveis, mas a institucionalizagao de procedimentos sociais de

produgao e codificagao de dados que alteraram profundamente a

percepgao que temps todos estudiosos e ]eigos - da economia. Que se

dense, por exemplo, na Contabilidade Nacional, a qual, segundo Giles-

Gaston Granger, nasce e progride em conex5o direta com a atividade

dos conyunturalistas'

\- O contrasts com a Ci6ncia Polftica chega a ser chocante. Basta

Cinencionar um {ndice: em suas mais de 1 300 pgginas, o dicionfrio de
Norberto Bobbio nio registra sequer uma entrada para o termo

C
C

C

Cf. Dowry, Michel, Sociologie des Crises Politiques. Paris, Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, 1986. Nio menciono obras de grande envergadu-
a como as Origens Sociais da Democracia e da ditadura, de Barrington Moore Jr. e
tates and Revolutions, de Theda Skocpol, porque ambas obedecem uma perspectiva

:e6rica que busca, explicitamente, fazer economia do "momento conjuntural" no
16studo do fen6meno da revolug5o. O mesmo motivo me a silenciar o esforgo analfti-
;o daqueles que, homo James C. Davis e Tedd Guru, procuram identificar os deter-
"ninantes das disposig6es s6cio-psico16gicas que se expressam nas revolug6es.

Granger, Giles-Gaston, M6thodo]ogie ];conomique, Paris, PUF, 1955, p. 352.
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conjuntura. E no entanto serra indispensavel que o fizesse, porque estb-
termo nio tem nada de 6bvio. Com efeito, o que entender po}

conJuntura? Uma conniguragao dada definida num tempo curED? Mas en:

que consists o curto puzo em pali.tina? Um, doin, tr6s moses? Tr6s
semanas, ou tr6s dias? E quala concepgao de tempo com quD-

operamos? O tempo cfclico, a exemplo dos primeiros
cnsaiob...

conjunturalistas em economia? Um tempo cumulativo e ascendentdr
come em Marx, Engels, ou no Weber da teoria macro-hist6rica d&

racionalizagao? Ou o tempo ''neutro", "operacional'' -- ponhamos assim :

que parece informar a atividade corriqueira do observador econ6micu.

contemporaneo, cujo problema bfsico consiste em, dadas
ceRas-

hip6teses, antecipar o valor de algumas varifveis bfsicas -- taxa dd

inflagao, taxa de cambio, taxa de juros, navel de atividade -- num ponte'

determinado do tempo, a fim de habilitar o decisor a atuar sobre das?

Evidentemente, o fate de ngo constar como um domfnio distintc-

no corpo da Ci6ncia Poll.tina ngo quer dizer que a anflise de conjunturh

sega estranha a essa disciplina, ou que a mesma nada tenha a dizer dc

Qtil sobre como praticg-la. Mas implica em sustentar duas proposig6es-

embaragosas para quem -- como eu -- dove dissertar sobre asta temftica: t/
1) 1mplica em reconhecer que nesse campo, coma em lantos outros!

predomina em nossa area o dissenso, a pluralidade de perspective.

te6ricas e metodo16gicas;

2) Mats importance, implica em afirmar que essa dissonfncia su
mant6m, na maier parte das vezes, implfcita, dada a car6ncia de

esforgos abrangentes e sistemfticos de teorizagao sabre a referid&
problemftica.

Cabs entgo perguntar: se 6 assim, o que fazer?
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(- Uma opgao syria a de tomar um autor reconhecidamente

fnportante que tenha se dedicado a esse tipo de atividade e, no cotqo de

,uas indicag6es especfficas sobre a mesma, os exerci.cios prfticos que

..enha realizado e do quadro gerd de seu pensamento, empreender um

ksforgo concentrado de anflise. Podemos imaginar facilmente alguns

,andidatos: Marx, com suas proposig6es gerais sabre as leis do
aesenvolvimento hist6rico e suas anflises de conjunturas particulares,

.;omo o .Dezoifo .Brum6/"to, por exemplo. Gramsci, com suas notas sobre

'd anflise de situag6es, a crisp organica, o Cesarismo, a guerra de posigao

-u guerra de movimentos, no JUaguiave/, e com os escritos do periodo

tanterior ao seu encarceramento; em outra vertente, poderfamos eleger

&'faber, com sua sociologia sistemftico e sous textos metodo16gicos, de

..m dado, e, de outro, sous estudos sobre contextos de crisp, como os que

(lcsbogou sobre as revolug6es russas, de 1905 e de 19173.

\-' Essa altemativa, por6m, nos lan(la diante de doin problemas:

n) o da selegao entry os vfrios autores-candidates;

u) o de efetuar um trabalho que ngo se limits a reproduzir o que tal

autor fomlulou nesse ou naquele contexts, mas que nos love a
identificar tens6es internal em seu pensamento; nos permita avaliar o

( significado deltas no movimento conjunto de sua obra; nos autorize a

C expurga-la, se possfvel, de deus elementos contradit6rios, e nos
C. habilite a expjorg-la nos limited de suas possibilidades. Os
( comentgrios de ulster sabre O Dezollo Br mario e As Z,ufas de

C C/esse /za Fra/rfa4, e o artigo de Perry Anderson sabre GramsciS

(

C

C

q'' Cf. Weber, Max, Sulla Russia - 1905/6/1917, Bologna, ll Mulino, 1981
Elster, Jon, Making Sense of Marx, Cambridge University Press, 1985.

('f Anderson, Perry, "The Antinomies of Antonio Gramsci", New Left Review, no
197, PP

C
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podem ser citados como exercfcios exemplares no genero. x-
refer6ncia a des justifica-se, porque evidencia esse fato capital-

muito mais do que dimples exposigao de um material previament=

organizado, esse alternaLiva implica a decomposigao do objetE

interpretado e um genufno trabalho de elaborag5o te6rica.

Possibilidade t5o ou mais interessante syria a de tomar alguni=

cason particularmente ricoh e/ou exitosos de anflises de conjuntura, d=

logo proceder a um meticuloso exams visando destrinchf-los em shui:

procedimentos constitutivos e em sua 16gica. Aqui tampouco o<
candidates nos faltam. O Z)ezo£ro Brumdrio poderia ser instrutivamente-

discutido em confronto com as reflex6es sabre o mesmo epis6didl

desenvolvidas por Tocqueville6, outro observador agudo daquela quadra

hist6rica, num contraponto ao exerci.cio que Raymond Aron desenvolvi:

em seu livro sobre As Etapas do Pensamento Socio16gico. Outr(i:

trabalho que poderia servir magnificamente a esse prop6sito & o livrd:

admirfvel de George Brenan sabre a Guerra Civil Espanhola7. Ou aindli

o texto programftico de Trotski sobre a revolugao de 1905 com seuil
desdobramentos, em .Ba/cznfo e Pe/Ifpecrfl'a, e, naturalmente, a sua

/7fsfcirfa da i?evo/ fdo Russo, que serve de base a interessantes-

comentAios de Stinchcomb em seu livro sobre os m6todos te6ricos nd

hist6ria social8. Alias, o trabalho de Stinchcomb pods ser tomado coma

boa ilustragao do tips de produto que almqarfamos com essa atividade..

6 Tocqueville, Alexis de, Souvenirs, Paris, Gallimard, 1978.
7 Brenan, Gerald, The Spanish Labyrinth. An Account of the Social and Politico-i
Background of the Spanish Civil War, Londres, Cambridge University Press, t974
(la. ed., 1943)
8 Cf. Stinchcomb, Arthur L. Theoretical Methods in Social History, New York, Ac?')

demic Press, 1 978, pp. 3 1-76. ,-)

)

)

)8

)
3



Nenhuma dessas opg6es, contudo, serra factfvel se n5o
xlispusessemos de um roteiro pr6vio, um conjunto de indagag6es

passe.veis de serum dirigidas a dada autor, ou a cada um dos estudos

considerados. Referido a dimens6es que julgamos significativas de
lossy problema, esse conjunto serra necessariamente provis6rio e

..:leveria ser redefinido como um dos resultados previstos do pr6prio

{rabalho. Sintetizando, em alguma medida, a pr6-compreensao de que

disPomos do problema em causa, esse ''roteiro '' estaria a exercer uma

-Jupla fungao: a um tempo, ele nos permitiria transitar ordenadamente

-polos diferentes textos e nos advertiria que a natureza desse lipo de
trabalho 6 precisamente asta: a do diglogo.

Sem qualquer pretensao de exaustividade, passo a arrolar agora

-dgumas perguntas que uma listagem homo essa deveria incorporar.

I'Assam, caberia indagar:

\q) Em cada casa, coma sio definidas intemamente, e homo s5o

pensadas as relag6es entry as diferentes esferas do social?

(:) Com base em que supostos sio definidos em carla faso os adores

C significativos e de que maneira s5o especificadas as relag6es que
(I entry des se estabejecem? Com esse pergunta visamos doin

C problemas complexos e intimamenre associados: a) que propriedades

C um agence dado -- individual ou coletivo -- dove apresentar para que o

C tomemos coma "aloe" numa conjuntura determinada? b) coma lidar

CI com a questao da representagao, entendida etta como fen6menos

C socio16gico multiforme, e ngo coma efeito institucionalmente

(I produzido atrav6s da aplicagao obediente da peoria normativa que

C tendamos a abragar?

\" Nesse panto, serif interessante retomar as indicag6es de Marx

x'sobre a relagao entry a pequena burguesia e os sous representantes

C

C

C
C

C
.f
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ideo16gicos9. Ou ainda sua anflise a respeito da crime da representagao

partidgria que antecede o volpe de Luis Bonaparte(o abandons do
partido parlamentar da ordem" pda ''massa extraparlamentar da-

burgucsia"), cotejando-a com a que, pouch maid de memo s6culo depois{

Weber faria de fen6meno anflogo(o descolamento que paisa a se '-
verificar entry os "as melhores mendes do liberalismo zemsA'o " e seus-

representados, ''os grander proprietgrios de terra privada", quando estes-'

comegaram a sentir que os sous interesses econ6micos estavam sob syria

ameaga com o agravamento da crisp de 1905io

3) Na especificagao das relag6es de forma, coma proceder i:
determinagao do que venham a ser recursos de poder relevantes eml

cada uma das situag6es contempladas? Essen recursos saQ:

concebidos como um estoque previamente detido por cada ato(

gerados no bojo de processos anteriores e externos aos conflitos eni

causa, ou, polo contrfrio, em alguma medida ao menos, coma
resultado dos processos de luta cuba configuragao caracteriza um4-

conjuntura dada? . . I)

Coma 6 pensada, em cada casa, a prftica polftica? QuaID peso confe:

ride aos fatores ditos ''objetivos'' - condig6es estruturais, normas s61

Editora Paz e Terrio 19690 P48. ocostituzionalismo in Russia", in Weber, Max, OR

it., PP. 119-20. ::)
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