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2. 0 "espirito" do capitalismo

No titulo deste estudo emprega-se 0 conceito de"espirito do

capitalismo", que soa um pouco pretensioso. 0 que se deve enten

der por isso? [Na tentativa de the dar uma "defini~ao"ou algo

assim, logo se apresentam certas dificuldades que pertencem i\

natureza do proprio objetivo da pesquisa.]

Se eque epossive! encontrar um objeto que de algum senti

do ao emprego dessa designa~ao, e!e so pode ser uma "individua
lidade historica", isto e, um complexo de conex6es que se dao na

realidade historica e que nos encadeamos conceitualmente em um

todo, do ponto de vista de sua significarao cultural.

Tal conceito historico, entretanto, na medida em que por seu
conteudo esta re!acionado a um fen6meno significativo em sua

peculiaridade individual, nao pode ser definido (vale dizer: "de!i

mitado") segundo 0 esquema genus proximum, differentia specifi
ca, devendo antes ser gradualmente composto a partir de cada um

de seus elementos, extraidos da realidade historica. Dai por que a

apreensao conceitual definitiva nao pode se dar no come~oda pes

quisa, mas sim no final: noutras palavras, somente no decorrer da
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discussao se vai descobrir, e este sera seu principal resultado, como

formular da melhor maneira - isto e, da maneira mais adequada

aos pontos de vista que nos interessam - 0 que entendemos aqui

por "espirito" do capitaiismo. Por outro lado, esses pontos de vista

(dos quais tornaremos a falar) nao sao os unicos possiveis para

analisar os fen6menos hist6ricos que estamos considerando. Para

esse, como para todo fen6meno hist6rico, a considera~ao de

outros pontos de vista produziria como "essenciais" outros tra'r0s

caracteristicos: segue-se dai que nao se pode ou nao se deve neces

sariamente entender por"espirito" do capitalismo somenteaquilo

que nos apontaremos nele como essencial para nossa concep~ao.

Isso faz parte da natureza mesma da "forma~aode conceitos his

t6ricos", a saber: tendo em vista seus objetivos metodol6gicos, nao

tentar enfiar a realidade em conceitos genericos abstratos, mas

antes procurar articu1<i-la em conex6es [geneticas] concretas,

sempre e inevitavelmente de colorido especificamente individual.

Mas como, apesar de tudo, se trata de identificar 0 objeto com

cuja analise e explica~ao hist6rica estamos as voltas, entao nao e 0

caso de dar uma defini~aoconceitual, mas cabe tao-somente ofe

recer [pelo menos por ora] urn delineamento provis6rio daquilo

que aquiseentende por"espirito" do capitalismo. Tal delineamen

to e de fato indispensavel a fim de compreender 0 objeto da pes

quisa, e e com esse fito que vamos nos deter em urn documento

desse "espirito" que contem, em pureza quase classica, aquilo que

antes de mais nada nos interessa aqui [e simultaneamente oferece

a vantagem de ser isento de todarela~ao direta com a religiao e por

conseguinte - para 0 nosso tema - "isento de pressupostos"]:

Lembra-te que tempo edinheiro; aquele que com seu trabalho

pode ganhar dez xelins ao dia e vagabundeia metade do dia, ou fica

deitado em seuquarto, nao deve, mesmo que gaste apenas seis pence
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para se divertir, contabilizar 56 essa despesa; na verdade gastou, au

melhor) jogou fora) cinco xelins a mais.

Lembra-te que credito edinheiro. Se alguem me deixa ficar com

seu dinheiro depois da data do vencimento) esta me entregando os

juros ou tudo quanta nesse intervalo de tempo ele tiver rendido

para mim. Isso atinge uma soma consideravel se a pessoa tern born

credito e dele faz born usa.

Lembra-te que 0 dinheiro e procriador par natureza etertiI. a
dinheiro pode gerar dinheiro) e seus rebentos podem gerar ainda

mais) e assim por diante. Cinco xelins investidos sao seis) reinvesti

dos sao sete xelins e tres pence, e assim par diante, ate se tornarem

cern libras esterlinas. Quanta mais dinheiro houver) mais produzi

ra ao ser investido) de sorte que as lucros crescem cada vez mais

nipido. Quem mata uma porca prenhe destr6i sua prole ate a mile

sima gera<;ao. Quem estraga uma moeda de cinco xelins, assassina

(!) tudo 0 que com ela poderia ser produzido: pilhas inteiras de

libras esterlinas.

Lembra-te que - como diz 0 ditado - urn bam pagador e

senhor da bolsa alheia. Quem e conhecido por pagar pontualmen

te na data combinada pode a qualquer momento pedir emprestado

todo a dinheiro que seus amigos nao gastam.

Isso pode ser de grande utilidade. Apar de presteza efrugalida

de) nada contribui mais para urn jovem subir na vida do que pon

tualidade e retidao em todos os seus neg6cios. Por isso) jamais rete

nhas dinheiro emprestado uma hora a mais do que prometeste,

para que tal dissabor nao te feche para sempre a bolsa de teu amigo.

As mais insignificantes a<;6es que afetam 0 credito de urn

homem devem ser por ele ponderadas. As pancadas de teu martelo

que teu credorescuta as cinco da manha: ou as oito da noite a dei

xam seis meses sossegado; mas se te ve amesa de bilhar au escuta

tua voz numa taberna quando devias estar a trabalhar, no dia
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seguintevai reclamar-te 0 reembolso eexigir seu dinheiro antes que

o tenhas adisposiyao, duma vez s6.
1sso mostra, alem do mais, que nao te esqueces das tuas dividas,

fazendo com que pare~as urn hornern tao cuidadoso quanta hones

to, e isso aumenta teu credito.
Guarda-te de pensar que tudo a que possuis e propriedade tua

e de viver como se fosse. Nessa ilusao incorre muita gente que tern

credito. Para te precaveres disso, rnantem uma contabilidade exata

de tuas despesas ereceitas. Sete deres apena de atentar para os deta

lhes, isso ted 0 seguinte efeito benefico: descobrinis como peque

nas despesas se avolurnam em grandes quantias e discerninls 0 que

poderia ter sido poupado e 0 que poded se-lo no futuro...

Por seis libras por ano podes fazer uso de cern libras, contanto

que sejas reconhecido como urn homem prudente ehonesto. Quem

esbanja urn groat {quatro pence} par dia esbanja seis libras par ana,

que e0 preyo para 0 uso de cern libras. Quem perde a cada dia urn

bocado de seu tempo no valor de quatro pence (mesmo que sejam

so alguns minutos) perde, dia apos dia, a privilegio de utilizar cern

libras por ano. Quem desperdiya seu tempo no valor de cinco xelins

perde cinco xelins e bern que os poderia ter lanyado ao mar. Quem

perde cinco xelins nao perde s6 essa quantia, mas tudo 0 que com

ela poderia ganhar aplicando-a em neg6cios - 0 que, ao atingir 0

jovem uma certa idade, daria uma soma bern consided.vel.

EBenjamin Franklin" que nessas senten~as nos faz urn ser

mao _ maximas que Ferdinand Kurnberger satiriza como [pre

tensa] profissao de fe ianque em seu Retrato da cultura america

na," que cintila de verve e veneno. Ninguem para em duvida que

eo "espirito do capitalisino" que aqui nos fala de maneira caracte

ristica, e duvida tambem nao ha em afirmar que nem tudo a que se

pode compreender par esse "espirito" esteja contido a1. Se nos

demaramos ainda urn pouco nessa passagem, cuja fllosofia de
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vida e assim resumida no Cansado daAmericade Kurnberger: "Do

gada se faz sebo; das pessoas, dinheiro", entao salta avista como

tra~o pr6prio dessa "filosofia da avareza" [0 ideal do homem hon

rado digno de crMito e, sobretudo,] a ideia do deverque tern a indi

viduo de se interessar pelo aumento de suas posses como urn fim

em si mesmo. [Com efeito: aqui naose prega simplesmente uma

teenica de vida, mas uma "etica" peculiar cuja viola~ao nao e tra

tada apenas como desatino, mas como uma especie de falta com a

dever: isso, antes de tudo, ea essencia da coisa. 0 que se ensina aqui

nao e apenas "perspicacia nos neg6cios" - alga que de resto se

encontra com bastante frequencia -, mas e urn ethos que se

expressa, e e precisamente nesta qualidade que ele nos interessa.]

Se, a urn s6cio que se aposentara a fim de descansar e busca

va persuadi-Io a fazer a mesmo,ja que afinal ganhara a bastante e

devia deixar que outros par sua vez ganhassem, Jakob Fugger res

ponde, repreendendo-o par sua "pusilanimidade": "Ele (Fugger)

tinha urn prop6sito bern diferente, queria ganhar enquanto pu

desse"." 0 "espirito" dessa declara~ao difere claramente do de

Franklin: 0 que ali e expresso como fruto da ousadia comercial e

de uma inclina~aopessoal moralmente indiferente,27 assume aqui

a carater de uma maxima de conduta de vida eticamente coroada.

Enesse sentido especifico que a conceito de "espirito do capitalis

rna" e utilizado aqui." [Do capitalismo moderno, naturalmente.

Escusadodizer,dada a pr6pria coloca~aodo problema, que aqui se

trata apenas do capitalismo da Europa ocidental e da America do

Norte. "Capitalismo" existiu na China, na India, na Babil6nia, na

Antiguidade e na Idade Media. Mas, como veremos,faltava-Ihepre

cisamente esse ethos peculiar.]

No fundo, todas as advertencias marais de Franklin sao de

cunha utilitario: a honestidade e util porque traz credito, e a

mesmo se diga da pontualidade, da presteza, da frugalidade tam

bern, e e par isso que sao virtudes: donde se conclui, par exemplo,
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entre outras coisas, que se a aparencia de honestidade faz 0 mesmo

servi~o, e 0 quanta basta, e um excesso desnecessario de virtude

haveria de parecer, aos olhos de Franklin, um desperdicio impro

dutivo condenavel. Ede fato: quem Ie em sua autobiografia 0 rela

ta de sua "conversao" a essas virtudes29 ou entao suas considera
~6es sobre a utilidade de manter estritamente as aparencias de

modestia, de discri~ao proposital quanta aos meritos pessoais

quando se trata de obter reconhecimento de todoS,30 necessaria

mente ha de conduir que essas, como todas as virtudes alias, s6 sao

virtudes para Franklin na medida em que forem, in concreto, uteis

ao individuo, ebasta 0 expediente da simples aparencia, desde que

preste 0 mesmo servi~o: uma coen!ncia efetivamente inescapavel

para 0 utilitarismo estrito. Isso parece surpreender in flagranti

aquilo que os alemaes comumente sentem como "hipocrisia" nas

virtudes do americanismo. - 56 que as coisas nao sao tao simples

assim. Nao apenas 0 carater pessoal de Benjamin Franklin, tal

como vem a luz na sinceridade entretanto rara de sua autobiogra

fia, mas tambem a circunstancia de que ele atribui 0 fato mesmo

de haver descoberto a "utilidade" da virtude a uma revela~ao de

Deus, cujavontade era destina-lo a virtude, mostram que aqui n6s

estamos as voltas com algo bem diverso de um florilegio de maxi

mas puramente egocentricas. Acima de tudo, este e 0 summum

bonum dessa "etica": ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, no

.mais rigoroso resguardo de todo gozo imediato do dinheiro

ganho, algo tao completamente despido de todos os pontos de

vista eudemonistas ou mesmo hedonistas e pensado tao exclusi

vamente como fim em si mesmo, que, em compara~aocom a"feli

cidade" do individuo ou sua "utilidade", aparece em todo caso

como inteiramente transcendente e simplesmente irracional.31 0

ser humano em fun~ao do ganho como finalidade da vida, nao

mais 0 ganho em fun~ao do ser humano como meio destinado a

satisfazer suas necessidades materiais. Essa inversao da ordem, por
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assim dizer) «natural" das coisas, totalmente sem sentido para a

sensibilidade ingenua, e tao manifestamente e sem reservas um

Leitmotiv do capitalismo, quanta e estranha a quem nao foi toca

do por seu bafo. Mas implica ao mesmo tempo uma gama de sen

sa~6es que tocam de perto certas representa~6es religiosas. Se

alguem pergunta: por que afinal e preciso "fazer das pessoas

dinheiro", Benjamin Franklin, embora fosse ele pr6prio de confis

sao palidamente deista, responde em Sua autobiografia COm um

versiculo biblico do Livro dos Proverbios CPr 22,29) que seu pai,

calvinista estrito, conforme ele conta, nao se cansava de the pregar

na juventude:"Ves um homem eximio em sua projissiio? Digno ele

ede apresentar-se perante as reis):32 Na ordem econ6mica moder

na, 0 ganho de dinheiro - contanto que se de de forma legal- e

o resultado e a expressao da habilidade na projissiio, e essa habili

dade, e facil reconhecer na passagem citada como em todos os seus

escritos sem exce~ao, constitui 0 verdadeiro alfa e omega da moral
de Franklin.33

De fato: essa ideia singular, hoje tao comum e corrente e na

verdade tao pouco autoevidente, da projissiio Como dever, de uma

obriga~ao que 0 individuo deve sentir, e sente, com respeito ao

conteudo de sua atividade "profissional", seja e1a qual for, pouco

importa se isso aparece a percep~ao espontanea como pura valo

riza~ao de uma for~ade trabalho ou entao de propriedades e bens

Cde um "capital") - e essa ideia que e caracteristica da "etica so

cial" da cultura capitalista e em certo sentido tem para ela uma sig

nifica~ao constitutiva. Nao que ela tenha crescido somenteno solo

do capitalismo: pelo contrario, mais adiante trataremos de ras

trea-la passado adentro. E muito menos, e claro, se pode afirmar

que a apropria~ao subjetiva dessa maxima etica por seus portado

res individuais, digamos, os empresarios ou os operarios da

moderna empresa capitalista, seja uma condi~aode sobrevivencia

para 0 capitalismo hodierno. Atualmente a ordem economica
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capitalista e um imenso cosmos em que 0 individuo ja nasce den

tro e que para ole, ao menos enquanto individuo, se da como um

fato, uma crosta que ele nao pode alterar e dentro da qual tem que

viver. Esse cosmos impoe ao individuo, preso nas redes do merca

do, as normas de a~ao economica. 0 fabricante que insistir em
transgredir essas normas e indefectivelmente oliminado, do

mesmo modo que 0 operario que a elas nao possa ou nao queira se

adaptar e posto no olho da rua como desempregado.

o capitalismo hodierno, dominando de longa data a vida

economica, educa e cria para si mesmo, por via da sele,iio econo

mica, os sujeitos economicos- empresarios e operarios-de que

necessita. E entretanto e justamente esse fato que exibe de forma

palpavol os limites do conceito de "sole~ao"como meio de explica

~ao de fenomenos historicos. Para que essas modalidades de con

duta de vida e concep~ao de profissao adaptadas a peculiaridade

do capitalismo pudessem ter sido "solecionadas", isto e, tenham

podido sobrepujar outras modalidades, primeiro elas tiveram que

emergir, evidentemente, e nao apenas em individuos singulares

isolados, mas sim como um modo de ver portado por grupos de

pessoas. Portanto, e essa emergencia de um modo de ver que se

trata propriamente de explicar. So alhures teremos ocasiao de tra

tar no pormenor daquela concep~ao do materialismo historico

ingenue segundo a qual "ideias"como essa sao geradas como

"reflexo" au "superestrutura" de situa<r0es economicas. Por ora) e
suficiente para nosso proposito indicar: que na terra natal de

Benjamin Franklin (0 Massachusetts) 0 "espirito do capitalismo"

(no sentido por nos adotado) existiu incontestavelmente antes do

"desenvolvimento do capitalismo" [(ja em 1632 na Nova Ingla

terra, havia queixas quanto ao emprego do cilculo na busca de

lucro, em contraste com outras regioes da America)]; e que esse

"espirito capitalista" permaneceu muito menos desenvolvido, por

exemplo, nas colonias vizinhas - os futuros estados sulistas da
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Uniao - muito embora estas ultimas tivessem sido criadas por
grandes capitalistas com finalidades mercantis, ao passo que as

colonias da Nova Inglaterra tinham sido fundadas por razoes reli

giosas por pregadores e intolectuais em associa~ao com pequeno

burgueses, artesaos e yeomen. Neste caso, portanto, a rela~ao de

causalidade e de todo modo inversa aquola que se haveria de pos

tular a partir de uma posi~ao "materialista". Mas a juventude de

tais ideias e mais cravejada de espinhos do que 0 supoem os te6ri

cos da "superestrutura", e elas nao desabrocham feito flor. Para se

impor,o espirito capitalista, no sentido que ate agora empresta

mos a esse conceito, teve de travar duro combate contra um

mundo de for~as hostis. Uma disposi~ao COmo a que se expressa
nas passagens citadas de Benjamin Franklin e que obteve 0 aplau

so de todo um povo teria sido proscrita tanto na Antigiiidade
quanto na Idade Media," tanto como expressao da mais s6rdida

avareza quanto como uma disposi~ao simplesmente indigna, e
ainda hoje essa suspeita normalmente se verifica entre aquoles

grupos sociais menos envolvidos na economia capitalista especi

ficamente moderna ou a ela menos adaptados. E isso nao porque
"0 impulso aquisitivo" ainda fosse coisa desconhecida ou pouco

desenvolvida em epocas pre-capitalistas - como se tem dito tan

tas vezes - nem porque a auri sacra fames, a cobi~a, naquele

tempo - ou ainda hoje - fosse menor fora do capitalismo bur

gues do que dentro da esfera especificamente capitalista, que e

como a ilusao dos modernos romanticos concebe a coisa. A dife

ren~a entre "espirito" capitalista e pre-capitalista nao reside neste

ponto, nao: a cupidez do mandarim chines, do aristocrata da Ro

ma antiga, do latifundiario moderno resiste a toda compara~ao.E

a auri sacra fames do cocheiro ou do barcaiuolo napolitano ou

ainda do representante asiatico de semelhantes atividades, mas

tambem a do artesao da Europa do Sui ou dos paises asiaticas se

expressa, como qualquer um pode constatar por si mesmo, de
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uma forma extraordinariamente mais agurada e em particular

menos escrupulosa do que, digamos, a de urn Ingles em igual

situa,ao. J5 A [disseminada preponderancia daI absoluta falta de

escrupulos na afirma,ao do interesse pessoal no ganho pecunia

rio foi justamente uma caracteristica especffica daqueles paises

cujo deslanche capitalista-burgues [- mensurado segundo a

escalado desenvolvimento ocidental-] se mantivera"em atraso".

Nesses paises, haja vista 0 caso da Halla em contraste com a

Alemanha, todo fabricante sabe que a falta de coscienziositii dos

trabalhadores36 foi e continua a ser em certa medida urn dos prin

cipais obstaculos ao seu desenvolvimento capitalista. a capitalis

mo nao pode empregar como operarios os representantes praticos

de urn liberum arbitrium indisciplinado, do mesmo modo que

tambem nao the pode servir, se e que aprendemos alguma coisa

com Franklin, aquele homem de negocios cujo comportamento

externo for simplesmente sem escrupulos. A diferen,a, portanto,

nao esta no grau de desenvolvimento de qualquer "pulsao" peeu

niaria. A auri sacra famese tao velha quanto a historia da humani

dade que conhecemos; veremos no entanto que aqueles que a essa

pulsao se entregaram sem reservas - feito aquele capitao de mar

holandes que "por ganancia estava disposto a varar 0 inferno,
mesmo que dali saisse com as velas em chamas" - nao eram de

modo algum os representantes daquela disposi,ao da qual se ori
ginou - e e isso 0 que importa - 0 "espirito" capitalista [especifi

camente moderno] como fenomeno de massa. [0 ganho desbraga

do, sem vinculo interno com norma nenhuma, sempre existiu em

todos os periodos da historia, onde quer e como quer que de fato

fosse possive!. Como a guerra e a pirataria, assim tambem 0 livre

comercio sem regula,ao nao via obstaculos para se relacionar com
as estrangeiros, com desconhecidos; aqui a «moral externa" per

mitia 0 quena rela,ao"entre irmaos" era vedado. Ecomo,externa

mente, 0 lucra capitalista enquanto "aventura" se sentia em casa
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em todas as constitui,6es economicas que toleravam fortunas

monetarias e ofereciam oportunidades de faze-las frutificar: me

diante comenda, contrato de coleta de impostos, emprestimos ao

Estado, financiamento de guerras e cortes, cargos no funcionalis

mo, assim tambem essa disposi,ao aventureira que se ri das bar

reiras eticas se alastrou por toda parte. a absoluto e consciente

desregramento da ansia de ganhar andou de bra,os dados muitas

vezes Com 0 mais estrito apego aos la,os tradicionais. Com 0 des

moronamento da tradi,ao e a irrup,ao mais ou menos energica

do livre lucro no seio mesmo dos grupamentos sociais, 0 que se

seguiu nao foi uma afirma,ao do cunho etico dessa novidade,

tendo sido simplesmente tolerada como urn dado factual, consi

derado eticamente indiferente ou mesmo lamentavel, se bern que

infelizmente inevitave!. Essa foi nao apenas a tomada de posi,ao

normal de todas as doutrinas eticas, mas tambem - e isto e 0 que

substancialmente mais importa- do comportamento pratico do

homem medio da era pre-capitalista: "pn'-capitalista" no sentido

de que a valoriza,ao racional do capital no quadro da empresa e a

organiza,ao capitalista racional do trabalho ainda nao haviam se

tornado as potencias dominantes na orienta,ao da a,ao economi

ca. Foi precisamente essa atitude urn dos mais fortes obstaculos

espirituais com que se defrontou a adapta,ao dos seres humanos

aos pressupostos de uma ordem economica de cunho capitallsta
burgues.]

a adversario com 0 qual teve de lutar 0 "espirito" do capitalis

mo [no sentido de urn determinado estilo de vida regido por nor

mas e folhado a"etiea"] foi em primeiro lugar [e continuou sendo]

aquela especie de sensibilidade e de comportamento que se pode

chamar de tradicionalismo. Tambem nesse caso e preciso sustar

toda tentativa de uma "definilfao" conclusiva; tentemos em com

pensa,ao, a partir de alguns casos especfficos e come,ando de
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baixo: dos trabalhadores, deixar claro - tambem aqui a titulo pro

vis6rio,naturalmente-o que se quer dizer com ((tradicionalismo".

Urn dos meios tecnicos que 0 empresario moderno costuma

aplicarpara obterde"seus" operarios 0 maximo possive! de rendi

mento no trabalho e aumentar a intensidade do trabalho e 0 sald

rio por tarefa. Na agricultura, por exemplo, urn caso que reclama

imperiosamente 0 aumento maximo da intensidade do trabalho e

o da colheita, visto que, notadamente quando 0 clima e incerto,

oportunidades de lucros ou de prejuizos extraordinariamente

altos dependem muitas vezes da possibilidade de sua ace!era,ao.

Dai 0 costume de usar quase sempre 0 sistema de salario por tare

fa. E como, com 0 aumento das receitas e da intensidade do em

preendimento, em geral costuma crescer 0 interesse do empresa

rio em ace!erar a colheita, e 6bvio que repetidas vezes se tentou

interessar os trabalhadores na e!eva,ao do rendimento de seu tra

balho mediante a e1eva~iio da taxa de remunera,ao por tarefa, 0

que Ihes daria em curto espa,o de tempo a oportunidade de urn

ganho que para e!es era excepcionalmente alto. S6 que ai surgiram

dificuldades peculiares: 0 aumento do pagamento por tarefa 0

mais das vezes nao teve por resultado maior produtividade do tra

balho no mesmo intervalo de tempo, mas sim menor, porque os

trabalhadores respondiam aos aumentos das taxas de remunera

,ao nao com 0 incremento da produtividade diaria, mas sim com

a sua diminui,ao. 0 homem que, por exemplo, arazao de urn

marco por jeira na ceifa de trigo estivesse acostumado ate ali a cei

far duas jeiras e meia por dia ganhando assim 2,50 marcos por dia,

depois que a remunera,ao por jeira foi aumentada em 25 Pfennige
ele passou a ceifar nao as tn's jeiras como seria de esperar a fim de

aproveitar a oportunidade de urn ganho maior; em vez de ganhar

3,75 marcos - 0 que seria perfeitamente possivel- 0 que ele fez

foi passar a ceifar menos, s6 duas jeiras por dia,ja que assim ganha

va diariamente os mesmos 2,50 marcos de antes e, como la diz a
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Biblia, "com isso se contentava". Ganhar mais 0 atraia menos que
o fato de trabalhar menos; ele nao se perguntava: quanta posso

ganhar por dia se render 0 maximo no trabalho! e sim: quanta

devo trabalhar para ganhar a mesma quantia - 2,50 marcos _

que recebi ate agora e que cobre as minhas necessidades tradicio
nais! Eis urn exemplo justamente daquela atitude que deve ser

chamada de "tradicionalismo": 0 ser humano nao quer "por natu

reza" ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, mas simplesmente

viver, viver do modo como esta habituado aviver eganhar 0 neces

sario para tanto. Onde quer que 0 capitalismo [moderno] tenha

dado inicio asua obra de incrementar a "produtividade" do traba

Iho humano pelo aumento de sua intensidade, ele se chocou com

a resistencia infinitamente tenaz e obstinada desse Leitmotiv do

trabalho na economia pre-capitalista, e choca-se ainda hoje por

toda parte, tanto mais quanta mais "atrasada" (do ponto de vista

capitalista) e a mao-de-obra da qual se ve depender. Agora _ para

voltar ao nosso exemplo - ja que 0 apelo ao "senso aquisitivo"

pela oferta salario mais alto por tarefa terminou em fracasso, seria

muito natural reeOffer ao metoda exatamente inverso: tentar a

redu~iiodos salarios a fim de obrigar 0 trabalhador a produzir mais
do que antes para manter 0 meSmo ganho. Alias, a uma considera

,ao desatenta ja pode parecer e ainda hoje parece que M uma cor

rela,ao entre salario menor e lucro maior e tudo 0 que e pago a

mais em sai<irios significa por for,a uma correspondente diminui

,ao dos lucros. Pois esse caminho, tambern 0 capitalismo desde 0

inicio 0 trilhou e repetidamente tornou a triIM-Io, e por seculos a

fio vigorou como urn artigo de fe que salarios baixos eram"produ

tivos'; que eles aumentavam 0 rendimento do trabalho e que,

COmo ja dizia Pieter de la Cour - em plena concordancia, nesse

ponto, com 0 espirito do antigo calvinismo, conforme veremos: 0

povo s6 trabalha porque e pobre, e enquanto for pobre.

S6 que a eficacia desse meio aparentemente tao testado tern
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limites." E certo que para sua expansiio 0 capitalismo requer a

existencia de um excedente populacional que ele possa alugar a

preyo baixo no mercado de trabalho. S6 que um excesso de "exer

cito de reserva», se em dadas circunstancias favorece sua expansao

quantitativa, entrava por outro lade seu desenvolvimento qualita

tivo, mormente a transiyiio a formas empresariais que explorem 0

trabalho intensivo. Salario baixo niio e de modo algum identico a

trabalho barato. Mesmo de uma perspectiva puramente quantita

tiva, a produtividade do trabalho cai em quaisquer circunstancias

com um salario fisiologicamente insuficiente e, a longo praza, vai

significar uma verdadeira "seleyiio dos mais incompetentes". Hoje

um silesiano medio ceifa, com esforyo maximo, pouco mais de

dois teryos da gleba que, no mesmo intervalo, ceifa um pomerania

ou um meclemburgues mais bem-remunerado e mais bem-nutri

do; 0 polones, fisicamente, produz tanto menos quanto mais a

leste se encontrar, em comparayiio com 0 alemiio. E tambem do

ponto de vista apenas dos neg6cios, 0 baixo salario fracassa como

fator de desenvolvimento capitalista semp"e que se trata do fabri

co de produtos que exijam um trabalho qualificado (uma forma

yiio) ou 0 manejo de maquinas caras e delicadas ou, de modo geral,

quando se precisa de uma dose consideravel de atenyiio e iniciati

va. Nesses casos 0 salario baixo niio rende, e seu efeito e 0 oposto

do pretendido. Pois aqui niio se faz indispensavel simplesmente

um elevado senso de responsabilidade, mas tambem uma dispo

siyiio que ao menos durante 0 trabalho esteja livre da eterna ques

tiio de como, com um maximo de comodidade e um minimo de

esforyo, ganhar 0 salario de costume; e mais, uma disposiyiio de

executar 0 trabalho como se fosse um fim absoluto em si mesmo

_ como "vocayiio". Mas tal disposiyiio niio esta dada na natureza.

Etampouco pode ser suscitada diretamente, seja por salarios altos

seja por salarios baixos, s6 podendo ser 0 produto de um lange

processo educativo. Hoje em dia, f,rme na sela como esta, 0 capita-
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lismo consegue recrutar com relativa facilidade seus trabalhado

res em todos os paises industrializados e, no interior de cada pais,

em todas as regioes industrializadas. No passado, esse era a cada

caso um dos problemas mais diffeeis. 38 Emesmo hoje nem sempre

ele alcanya seu objetivo, pelo menos niio sem 0 respaldo de um

poderoso aliado que, como veremos adiante, 0 apoiou na epoca de

sua formayiio. Esclareyamos com um outro exemplo 0 que preten

demos dizer. Vma imagem da forma tradicionalista e atrasada de

trabalho nos e fornecida hoje especialmente pelas mulheres opera

rias, sobretudo as solteiras. Em particular sua absoluta incapaci

dade e falta de vontade de abandonar os modos de trabalho tradi

cionais ha muito assimilados em favor de outras modalidades

mais praticas, de adaptar-se a novas formas de trabalho e as assi

milar, de concentrar seu intelecto ou simplesmente de fazer usa

dele - eis uma queixa quase generalizada dos patroes que empre

gam mOyas, sobretudo mOyas alemiis. Explicayoes sobre a possibi

lidade de tomar 0 pr6prio trabalho mais facil, e acima de tudo

mais lucrativo) costumam esbarrar com a sua mais completa

incompreensiio, e 0 aumento das taxas de remunerayiio por tarefa

choca-se em viio contra a muralha do habito. Coisa diferente _ e

esse e um ponto niio sem importancia para nossa considerayiio

s6 costuma acontecer com mOyas de educayiio especificamente

religiosa, notadamente de origem pietista. Ouve-se com frequen

cia [e de tempos em tempos as estatisticas comprovamJ39 que a

essa categoria de miio-de-obra se abrem as melhores oportunida

des de educayiio econ6mica. A capacidade de concentrayiio men

tal bem como a atitude absolutamente central de sentir-se "no

dever de trabalhar" encontram-se aqui associadas com particular

frequencia a um rigoroso espirito de poupanya que calcula 0

ganho e seu montante geral, a um severo dominio de si e uma

sobriedade que elevam de maneira excepcional a produtividade.

Para essa concepyiio do trabalho como fim em si mesmo, como
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"vocalfao numa profissao", 0 solo aqui edos mais ferteis, e das mais
amplas as oportunidades de superar a rotina tradicionalista em

consequencia da educa~ao religiosa. Essa considera~ao relativa ao

capitalismo no presente40 mostra-nos mais uma vez como vale a
pena indagar de que modo foi possivel se formar ja em sua tema

idade essa conexao entre capacidade de adapta~ao ao capitalismo

e fatores religiosos. Que ela ja existisse entao de modo analogo e

algo que se coneiui de varios fenomenos isolados. Por exemplo, a,
repulsa e a persegui~ao que os operarios metodistas no seculo xvIII

sofreram da parte de seus colegas de trabalho nao visavam somen

te ou principalmente as suas excentricidades religiosas - destas a

Inglaterra tinha visto muitas, e mais estranhas: como ja sugere a

destrui~ao de suas ferramentas, tantas vezes mencionada nos rela

tos da epoca-, elas visavam especificamente a sua "boa vontade

para 0 trabalho", como se diria hoje.

Antes porem voltemos ao presente, e agora aos empresarios,

para elucidar aqui tambem a significa~ao do "tradicionalismo".

Sombart, em suas discussoes sobre a genese do capitalismo,41

distinguiu os dois grandes Leitmotive entre os quais se teria movi

do a hist6ria economica, a "satisfalfao das necessidades" e 0

"ganho", conforme a modalidade e a dire~ao da atividade econo

mica sejam determinadas ou pela extensao das necessidades pes

soais ou, independentemente dos limites dessas ultimas, pela

ambi~ao de ganho e a possibilidade de obte-lo. 0 que ele designa

"sistema de economia de satisfa~ao das necessidades" parece cor

responder, a primeira vista, ao que e descrito aqui como "tradi

cionalismo economico". Isso s6 sera verdade se equipararmos 0

conceito de "necessidade" ao de "necessidade tradicionaf'. Caso

contrario, muitas economias que, segundo a forma de sua organi

zalfao, devem ser consideradas "capitalistas': ate mesmo no senti
do de "capital" proposto por Sombart noutra passagem de sua

obra,42 ficam de fora do ambito das economias que visam ao
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"lucro" e passam ao ambito das "economias de satisfalfao das
necessidades". Mesmo neg6cios dirigidos notadamente por

empresarios privados sob a forma de inversao de capital (= di

nheiro ou bens cujo valor corresponde a uma soma de dinheiro)

com finalidade de lucro atraves da compra de meios de produ~ao

e da venda de produtos, ou seja, dirigidos sem duvida como "em

presas capitalistas'; podem nao obstante trazer em si urn carater

"tradicionalista". Esse fenomeno, mesmo no decorrer da hist6ria

econ6mica recente, nao foi uma exce~ao,mas a bern da verdade

com repetidas interrup~oes devidas as sempre novas e cada vez
mais violentas irrup~oes do "espirito do capitalismo" - a regra. E
certo que a forma "capitalista" de uma economia e 0 espirito com
o qual e conduzida em geral guardam entre si uma rela~aode "ade

qua'rao': mas essa dependencia mutua nao constitui uma'''lei''. Ese
apesar de tudo empregamos provisoriamente aqui a expressao

"espirito do capitalismo [(moderno) ]"43 para designar aquela dis

posi~ao que nas raias de uma profissiiO de forma sistematica ambi

ciona 0 ganho [legitimo e racional], tal como ilustrado no exem

plo de Benjamin Franklin, isso se deve a razao hist6rica de que

aquela disposi~ao encontrou Sua forma mais adequada na empre

sa capitalista [moderna], e a empresa capitalista, por sua vez,

encontrou nela sua for~a motriz espiritual mais adequada.

Mas, em si, podem ambas muito bern ocorrer separadamen
teo Benjamin Franklin estava repleto de "espirito capitalista" numa

epoca em que sua tipografia formal mente nao se distinguia em

nada de uma oficina artesanal qualquer. E veremos que em geral,

no limiar·dos tempos modernos, nao foram somente netn pre

ponderantemente os empresarios capitalistas do patriciado mer

cantil, mas muito mais os estratos ascendentes do Mittelstand

industrial, os portadores dessa disposi~ao que aqui designamos
por "espirito do capitalismo".44 Mesmo no seculo XIX seus repre

sentantes eiassicos nao eram os distintos gentlemen de Liverpool e
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Hamburgo, com suas fortunas mercantis herdadas ao tonga das

gera'roes, mas antes os novos-ricas de Manchester ou cia Renania

VestfaJia, de origem muitas vezes bern modesta. [E alga parecido

se clava ja no seculo XVI: as industrias recem-surgidas nessa epoca

em sua maioria foram criadas tendo como ponto de gravidade as

parvenus]."
A explora<;ao, digamos, de urn banco, au de uma casa de ex

porta<;ao par atacado, au ainda de urn estabelecimento varejista,

au finalmente de uma grande empresa putting-out, isto e, distri

buidora de materia-prima e controladora de artigos fabricados

em domicilio, certamente so sera possivel na forma de empresa

capitalista. A despeito disso, todos esses negocios podem ser geri

dos num espirito estritamente tradicionalista: as neg6cios dos

grandes bancos emissores nao podem ser geridos de outro modo;

a comercio ultramarino de epocas inteiras assentou-se na base de

monop6lios e regulamentos de carater estritamente tradicional;

no comercio a varejo - e nao falo aqui dos pequenos mandrioes

sem capital que hoje clamam pelo auxilio estatal- a revolu<;ao

que poe fim ao velho tradicionalismo ainda esta em plena curso: a

mesma viravolta que estilha<;ou as formas do velho Verlagssystem

{manufatura em domicilio de artigos encomendados par urn

capitalista; em ingles: putting-out system; em frances: systeme sur

avances} com a qual a hodierno trabalho em casa tern algum pa

rentesco s6 na forma. 0 modo como transcorre essa revolu<;ao e a

que ela significa podem- par mais conhecidas que sejam essas coi

sas - ser mais uma vez ilustrados recorrendo a urn caso especifico.

Ate por volta da metade do seculo passado rseculo xIi}, a vida

de urn empresario da pradu<;ao em domicilio, ao menos em mui

tos ramOS da industria textil continental,46 era bastante c6moda

para as padroes de hoje. Pode-se imaginar seu dia-a-dia mais au

menos assim: as camponeses vinham acidade onde morava a

empresario trazendo seus tecidos - produzidos em grande parte

58

au inteiramente (no caso do linho) com materia-prima manufa

turada par eles pr6prios - e, ap6s meticuloso exame de qualida

de dos panos, muitas vezes de carater oficial, recebiam em paga a

pre<;o usual. Os fregueses do empresario, seus intermediarios para

todos as mercados mais distantes, vinham igualmente ate ele para

comprar, na maioria das vezes nao pelas amostras mas pela tradi

<;ao de qualidade do que ele tivesse no estoque, ou entao, e nesse

caso com bastante antecedencia, faziam a encomenda que, se fosse

o caso, era repassada aos camponeses. A visita pessoal aclientela

era feita, se tanto, de quando em quando com longos intervalos,

bastando de inicio a traca de correspondencia e 0 envio de amos

tras, pratica essa que se difundiu pouco a pouco e cada vez mais. 0

numero de horas no escrit6rio, modesto: talvez cinco ou seis horas

por dia, por vezes muito menos, e na temporada, se temporada

houvesse, mais; os ganhos, razoaveis, suficientes para levar uma

vida decente e, em tempos de vacas gordas, fazer urn pe-de-meia;

no geral, urn clima de grande cortesia entre os concorrentes gra<;as

a uma concordimcia relativamente grande quanta aos principios

basicos do neg6cio; generasa visitadiaria ataberna au ao cafe para

o trago do fim da tarde e 0 encontro com os amigos. Pacato anda

mento de vida, no geral.

Era, em todos as aspectos, uma forma "capitalista" de organi

zac;ao, se levarmos em (aota 0 lado puramente comercial-mercan

til do empresario bern como a inescapavel necessidade de urn

investimento de capitais no negocio e, finalmente ainda, os aspec

tos objetivos do processo economico au da forma de contabilida

de escolhida. Mas era economia C'tradicionalista", se atentarmos ao
espirito que animava esses empresarios: a cadencia de vida tradi

cional,o montante de lueras tradieional, a quantidade tradieional

de trabalho, 0 modo tradieional de eonduzir as neg6cios e de se

relaeionar com os trabalhadores e com a freguesia, por sua vez

esseneialmente tradieional, a maneira tradicional de eonquistar
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clientes e mercados, tudo isso dominava a explora~ao do negocio

e servia de base - por assim dizer - ao ethos desse circulo de em

presarios.

Urn dia, porem, esse aconchego foi repentinamente pertur

bado, e muitas vezes sem que a forma de organiza~ao sofresse

nenhuma altera~ao fundamental- a transi~ao, digamos, para a

fabrica fechada, para 0 tear mecanico ou coisas do genero. Em vez

disso,o que se deu 0 rnais das vezes foi simplesmente isto: urn

jovem qualquer de uma das familias desses empresarios da produ

~ao em domicilio muda-se da cidade para 0 campo, seleciona a

dedo os teceloes de que necessita, aumenta ainda mais sua depen

dencia e 0 controle sobre eles, fazendo, dos camponeses, opera

rios; por outro lado, assume totalmente as redeas do processo de

vendas por meio de urn contato 0 mais direto possivelcom os con

sumidores finais: comercio a varejo, granjeia pessoalmente os

clientes, visita-os regularmente a cada ano, mas, sobretudo, passa

a adaptar a qualidade dos produtos exclusivamente as necessida

des e desejos deles para "agrada-los" e a pautar-se ao mesmo

tempo pelo principio do "menor pre~o, maior giro". Repete-se

enta~ 0 que sempre e em toda parte e a conseqiiencia de urn tal

processo de"racionaliza~ao":quem nao sobe,desce. 0 idilio desa

ba sob a encarni~ada luta concorrencial que ensaia os primeiros

passos, as vultosas fortunas amealhadas nao mais sao postas a ren

der juros, mas reinvestidas no negocio, a antiga cadencia de vida

pacata e aconchegante se rende a rigida sobriedade, tanto daque

les que acompanharam 0 passo e ascenderam porque queriam nao

consumir mas luerar, como daqueles que permaneciam presos aos

velhos habitos porque foram obrigados a se conter.47 E nesses casos

- eis 0 que mais nos importa - a regra geral nao foi algo como

urn afluxo de dinheiro novo a provocar essa reviravolta - pois em

varios casos que conhe~o bastaram uns poucos milhares de capi

tal emprestado por parentes para por em marcha todo esse proces-

60

so revolucionario - mas sim a entrada em cena do novo espirito,

o tal "espirito do capitalismo [moderno]". Para saber quais as for

~as motrizes da expansao do capitalismo [moderno] nao se preci

sa por em primeiro lugar a questao da origem das reservas mone

tarias valorizaveis como capital, e sim [antes de mais nada] a

questao do desenvolvimento do espirito capitalista. Por toda parte

onde emerge e se efetiva, ele cria para si as provisoes monetarias

como meios de sua efetiva~ao,nao 0 contrario.48 Mas sua entrada

em cena em geral nao foi pacifica. Vma onda de desconfian~a, de

odio por vezes, sobretudo de indigna~ao moral, levanta-se repeti

damentecontra 0 primeiro inovador, muitas vezes - conhe~o

muitos casos parecidos - forma-se uma verdadeira lenda para

falar de sombras misteriosas em sua vida pregressa. Dificilmente

alguem se permite reconhecer com suficiente imparcialidade que

so uma extraordinaria firmeza de carater e capaz de resguardar

urn desses empresarios "novo estilo" da perda do sobrio dominio

de si e de urn naufragio tanto moral como economico; e que,jun

tamente com clarividencia e capacidade de a~ao, sao sobretudo

qualidades"dicas" bern definidas e marcantes que, no incutir tais

inova~oes, Ihe possibilitam angariar a confian~a desde logo indis

pensavel dos clientes e dos operarios e Ihe dao energia para supe

rar incontaveis resistencias, mas) acima de tudo, para assumir 0

trabalho infinitamente mais intenso que agora e exigido do

empresario e que e incompativel com urn facil gozo da vida

qualidades eticas, todavia, de urn tipo especificamente diverso das

que eram adequadas ao tradicionalismo de outrora.

[E da mesma forma nao foram geralmente especuladores

temenirios e sem escrupulos, aventureiros econ6micos, desses que

se encontram em todas as epocas da historia da economia, nem

simplesmente "rica~os",os agentes que deram essa guinada aparen

temente discreta e no entanto decisiva para que na vida economica

se impusesse esse novo espirito, mas sim homens criados na dura

61



escola da vida, a urn so tempo audazes e ponderados, mas sobretu

do s6brios e constantes, sagazes e inteiramente devotados acausa,

homens com visces e"principios" rigorosamente burgueses.]

Tende-se a crer que essas qualidades morais pessoais nao tern

em si absolutamente nada a veT com quaisquer m<iximas eticas ou

mesma corn no<;5es religiosas, que, nessa dire'rao, 0 fundarnento

adequado de uma conduta de vida como essa de negocios seria

essencialmente algo negativo: a capacidade de se livrarda tradil'ao

herdada, em suma, urn "iluminismo" liberal. Ede fato esse e geral

mente 0 caso nos dias de hoje, sem duvida. Nao so falta uma rela

I'ao regular entre conduta de vida e premissas re!igiosas, mas, onde

existe a re!al'aO, costuma ser de carater negativo, pelo menos na

Alemanha. Pessoas assim de natureza imbuida do "espirito capita

lista" costumam ser hoje em dia, se nao diretamente hostis aIgre

ja, com certeza indiferentes a e!a. A ideia do piedoso tedio do

paraiso pouco tern de atraente asua natureza ativa, a religiao lhes

aparece como urn meio de desviar as pessoas do trabalho sobre a

face da terra. Se alguem lhes perguntasse sobre 0 "sentido" dessa

cal'ada sem descanso, que jamais lhes permite se satisfazerem com

o que tern, 0 que a faz por isso mesmo parecer tao sem sentido em

meio a uma vida puramente orientada para este mundo, quem

sabe entao responderiam, se e que tern uma resposta: "preocupal'ao

com os filhos e netos", mas com mais freqiiencia e mais precisao

ja que esse primeiro motivo evidentemente nao lhes e peculiar,

tendo vigorado tambem entre os "tradicionalistas" - responde

rao simplesmente que os negocios e 0 trabalho constante torna

ram-se "indispensaveis avida". Esta ultima e de fato a unica moti

val'ao pertinente, e ela expressa ao mesmo tempo [do ponto de

vista da felicidade pessoal] 0 quanto hoi de [tao] irracional numa

conduta de vida em que 0 ser humano existe para 0 seu negocio e

nao 0 contrario. Claro que a sensal'ao de poder e 0 prestigio pro

piciados pelo simples fato de possuir desempenham ai seu pape!:
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la onde a fantasia de todo urn povo foi vergada na direl'ao de gran

dezas puramente quantitativas, como nos Estados Unidos, esse

romantismo dos numeros exerce irresistive! encantamento sobre

os "poetas" que entre os homens de negocios ha. Mas em geral nao

sao os empresarios verdadeiramente influentes nem muito menos

os de sucesso duradouro que se deixam cativar por isso. E, de mais

a mais, encostar no porto da posse de fideicomissos e dos titulos

nobiliarquicos em prol de filhos cuja passagem pela universidade

e pelo oficialato tenta fazer esquecer sua origem, tal como era

habitual no curriculo das familias alemas de capitalistas parvenus,

representa urn produto da decadencia ulterior, ados epigonos. 0

"tipo ideal" do empresario capitalista," tal como representado

entre nos alemaes haja vista alguns exemplos eminentes, nao tern

nenhum parentesco com esses rical'OS de aparencia mais obvia ou

refinada, tanto faz. Ele se esquiva aostental'aO e adespesa inutil,

bern COI1)O ao goza consciente do seu poder, e sente-se antes inco

modado com os sinais externos da deferencia social de que desfru

tao Sua conduta de vida, noutras palavras, comporta quase sempre

certo lance ascetico, tal como veio aluz com clareza no citado

"sermao" de Franklin - e nos vamos examinar justamente a sig

nifical'ao historica desse fenameno que para nos e relevante.

Ou seja, DaD eraro, mas bastante freqiiente, encontrar nele uma

dose de fria modestia que e substancialmente mais sincera do que

aquela reserva que Benjamin Franklin soube tao bern aconselhar.

De sua riqueza "nada tern" para si mesillo, a DaD ser a irracional,
sensal'ao de "cumprimento do dever profissional".

Mas eprecisamente isso que, ao homem pre-capitalista, pare

ce tao inconcebivel e enigmatico, tao sordido e despreziveI. Que

alguem possa tomar como fim de seu trabalho na vida exclusiva

mente a ideia de urn dia descer asepultura carregando enorme

peso material em dinheiro e bens parece-lhe explicavel tao-so

como produto de urn impulso perverso: a auri sacra fames.

63



No presente, com as nossas institui~6es politicas, juridicas e

comerciais, com as fafmas de gestao empresarial e a estrutura que

e propria da nossa economia, esse "espirito" do capitalismo pode-

ria ser entendido como puro produto de uma adapta~ao,confor-

me ja se disse. A ordem economica capitalista precisa dessa entre-

ga de si a "voca~ao" de ganhar dinheiro: ela e um modo de se

comportar com as bens exteriores que e tao adequada aquela

estrutura, que esta ligada tao de perto as condi~6es de vitoria na

luta economica pela existencia, que de fato hojenao ha mais que se

falar de uma conexao necessaria entre essa conduta de vida "cre

matista" e alguma"visao de mundo" unitaria. E"que ela nao preci-

sa mais se apoiar no aval de qualquer for~a religiosa e, se e que a

influencia das normas eclesiasticas na vida economica ainda se faz

sentir, ela e sentida como obstaculo analogo a regulamenta~ao da

economia pelo Estado. A situa~ao de interesses politico-comer

ciais e politico-sociais costuma entao determinar a ('visao de

mundo". [Aquele que em sua conduta de vida nao se adapta as con

di~6es do sucesso capitalista, au afunda au nao sobe.] Mas esses

sao fenomenos de uma epoca na qual a capitalismo [moderno],

agora vitorioso, ja se emancipou dos antigos suportes. Assim

como um dia, em alian~aapenas com a poder do Estado moderno

em forma~ao,ele rompeu as antigas formas de regulamenta~ao

economica medieval, esse tambem poderia ter sido a caso - diga

mas provisoriamente - em suas rela~6es com as poderes religio-

sos. Se e em qual sentido esse foi de fato 0 caso, isso e a que cabe

aqui pesquisar. Porquanto mal carece de prova a fato de que aque- _

la concep~ao de ganhar dinheiro como um fim em si mesmo e um

dever do ser humano, como "voca~ao",repugnava a sensibilidade

moral de epocas inteiras. Na senten~aDeo placerevixpotest, usada

para a atividade do mercador [incorporada ao direito canonico e

de inicio tida par autentica (tal como a passagem do Evangelho

que fala de jura ),50 assim como na designa~ao turpitudo aplicada
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por Tomas de Aquino a ambi~ao de ganho (0 lucro, uma vez ine

vitavel, e licito eticamente e, portanto, autorizado)], come~avaa

aparecer, em contraste com as opini6es radicalmente anticrema

tistas de drculos bastante amplos, um grau mais elevado de con

descendencia da doutrina cat6lica para com as interesses das

potencias financeiras das cidades italianas,SI que mantinham com

a Igreja la~os politicos estreitos. E mesmo quando a doutrina se fez

ainda mais conciliadora, como par exemplo em Antonino de

Floren~a, jamais deixou de existir a sensa~ao de que a atividade

dirigida para 0 lucro como Lim fim em si fosse basicamente um

pudendum que s6 as injun~6es prementes da vida constrangiam a

tolerar. [Alguns moralistas da epoca, em particular da escola

nominalista, aceitavam como um dado os esbo~os ja bem desen

volvidos de formas capitalistas nos negocios e procuravam - nao

sem enfrentar contraditores- da-Ios por licitos, aceitando sobre

tudo que 0 comercio era necessario, que a industria que neles se

desenvolvia era uma fonte de ganhos legitima e eticamente inata

cavel, mas a doutrina dominante repudiava a "espirito" do lucro

capitalista como turpitudo ou pelo menos nao conseguia valora

10 como eticamente positivo.] Uma visao "moral" analoga a de

Benjamin Franklin teria sido pura e simplesmente impensavel.

Essa era antes de mais nada a concep~ao partilhada pelos pr6prios

drculos [capitalistas] implicados: seu trabalho na vida [enquanto

eles estivessem fincados no terreno da tradi~ao'eclesiastica]era

considerado, quando muito, alga de moralmente indiferente,

tolerado, mas ainda assim, ja pelo constante perigo de colidir com

a proibi~ao da usura pela Igreja, alga de inconveniente para a bem

aventuran~ada alma: como atestam as fontes, par ocasiao da

morte de pessoas endinheiradas somas formidaveis afluiam para

as institutos eclesiasticos a guisa de "Iegado de consciencia", vez

par outra eram tambem restituidas a antigos devedores como

usura sacada injustamente. Postura diversa - para nao falar das

65



tendencias hereticas ou vistas com suspei<;:ao - tinham somente

os circulos de patricios ja em seu intimo rompidos com a tradiyao.

Entretanto, mesmo naturezas ceticas e sem religiao costumavam

por via das duvidas compor-se com a Igreja acusta de donativos,52

porque isso afinal era melhor para se precaverem das incertezas

quanto ao que Ihes estava reservado apos a morte e porque, afinal

de contas, a submissao exterior aos mandamentos da Igreja basta

va para 0 acesso abem-aventuranya eterna (pelo menos e 0 que

dizia uma concepyao laxista pluito difundida). Aqui se ve com

toda a clareza 0 carater amoral ou ate mesmo antimoral, que, na

concepyao dos propriosinteressados, era inerente a seu agir. Como,

entao, desse comportamento na melhor das hipoteses apenas tole

rado pela moral, resultou uma "vocayao profissional" no sentido

que the empresta Benjamin Franklin? Como se explica historica

mente 0 fato de que no centro do desenvolvimento capitalista do

mundo de entao, na Florenya dos seculos XIV e XV, mercado finan

ceiro e de capitais de todas as grandes potencias politicas, fosse

tido como moralmente suspeito [ou quando muito toleravel]

aquilo que nos horizontes provincianos e pequeno-burgueses da

Pensilvania do seculo XVIII - onde a economia, por pura escassez

de moeda, estava sempre ameayada de degenerar em escambo,

onde mal havia trayos de empreendimentos industriais de certa

monta e apenas se faziam notar os primeiros rudimentos de ban

cos - pade valer como conteudo de uma conduta de vida moral

mente louvavel, recomendada mesmo? - Querer falar aquide urn
('reflexd' das condi<;:6es ('materiais" na'(superestrutura ideal" seria

rematado absurdo. - De que circulo de ideias originou-se pois a

inclusao de uma atividade voltada puramente para 0 ganho na

categoria de "vocayao", aqual 0 individuo se sentia vinculado pelo
dever? Pois foi essa a ideia que conferiu a conduta de vida do
empresario de "novo estilo" base e consistencia eticas.

Ja se afirmou - e assim 0 fez Sombart em argumentos tantas
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vezes felizes e eficazes - que 0 motivo fundamental da economia
moderna como urn todo e 0 "racionalismo economico". E com

todo 0 direito, se entendermos por essa expressao 0 aumento da
produtividade do trabalho que, pela estruturayao do processo
produtivo a partir de pontos de vista eientifieos, eliminou sua
dependencia dos limites "fisiologicos" da pessoa humarra impos
tos pela natureza. Ora, esse processo de racionalizayao no plano da
tecnica e da economia sem duvida condiciona tambem uma par
cela importante dos "ideais de vida" da moderna sociedade bur
guesa: 0 trabalho com 0 objetivo de dar forma racional ao provi
mento dos bens materiais necessarios ahumanidade e tambem,
nao ha duvida, urn dos sonhos dos representantes do "espirito
capitalista", uma das balizas orientadoras de seu trabalho na vida.
Basta ler, por exemplo, a descriyao feita por Benjamin Franklin
dos proprios esforyos a serviyo dos melhoramentos comunais da
Filadelfia para apreender essa verdade palmar. E 0 jubilo e 0 orgu
lho de ter "dado trabalho" a inumeras pessoas, de ter colaborado
para 0 "florescimento" econamico da cidade natal, no sentido
demografico emercantil que 0 capitalismo confere a esse termo
tudo isso faz parte, e claro, daquela alegria de viver que e especifi
ca do empresariado moderno e e de urn matiz claramente"idealis
ta". Ecom igual clareza e uma das qualidades fundamentais da eco
nomia privada capitalista ser racionalizada com base no dlculo
aritmt!tico rigoroso, ser gerida de forma planejada e sobria para 0

almejado sucesso economico, contrariamente aexistencia do

campones,o qual leva a vida da mao para a boca, arotina privile
giada do artesao das antigas corporay6es [e ao "capitalismo aven
tureiro", orientado pelo oportunismo politico e pela especulayao
irracional].

Pareceria, pois, que 0 desenvolvimento do "espirito capitalis
ta" seria mais facil de compreender como fenameno parcial no
desenvolvimento do racionalismo como urn todo e deveria ser
inferido da posiyao de principio referente aos problemas ultimos
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da vida. Assim sendo, 0 protestantismo s6 entraria historicamen

te em linha de considerayao na medida em que teria desempenha

do 0 papel, digamos assim, de "fruto prematuro" de concepyoes de
vida puramente racionalistas. Entretanto, mal se ensaia seriamen
te essa tentativa, verifica-se que a colocayao do problema nao e

assim tao simples, ja pela razao de que a hist6ria do racionalismo
de modo algum acusa urn desenvolvimento com avanyo paralelo

nas varias esferas da vida. A racionalizayao do direito privado, por

exemplo, se for concebida como simplificayao e articulayao con

ceitual da materia juridica, atingiu no direito romano do final da

Antigiiidade uma forma que ate hoje e a mais elevada, permane

ceu a mais atrasada em alguns dos paises de maior racionalizayao

econ6mica, especialmente na Inglaterra, onde 0 renascimento do
direito romano foi por sua vez frustrado pelo poder das grandes

corporayoes de juristas, ao passo que sua dominayao sempre subsis

tiu nas regioes cat6licas do SuI da Europa. A filosofia racional
puramente intramundana do seculo XVIII nao encontrou seu sitio

iinico ou mesmo apenas seu sitio de predileyao nos paises de

maior desenvolvimento capitalista. 0 voltairianismo continua
ainda hoje a ser urn bern comurn de arnplas camadas, camadas

superiores e - 0 que na pratica e mais importante - camadas

medias, precisarnente nos paises cat6licos romanos. Se por"racio

nalismo pritico" se entender todo tipo de conduta de vida que
reporta conscientemente 0 muncio aos interesses intramundanos

do eu individuale a partir deles 0 julga, entao esse estilo de vida era,

e e ainda hoje, uma peculiaridade tipica dos povos do liberum

arbitrium, tal como esta gravado na carne e no sangue de italianos

e franceses; e ja nos podemos convencer de que esse nao e nem de

longe 0 solo no qual medrou de preferencia a rela~ao do ser huma

no com sua"vocayao profissional" entendida como missao, exata
mente como dela precisa 0 capitalismo. Pode-se mesmo [- e esta

simples sentenya, tantas vezes esquecida, caberia figurar na epi
grafe de todo estudo que trate do "racionalismo" -] "racionali-
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zar" avida de pontos de vista ultimos extremamente diversos e nas
mais diversas dires:6es. 0 "racionalismo" eurn conceito hist6rico

que encerra urn mundo de contradiyoes, e teremos ocasiao de
investigar de que espirito nasceu essa forma concreta de pensa
mento e de vida "racionais" da qual resultaratn a ideia de "vocac;:ao
profissional" e aquela dedicayao de si ao trabalho profissional

tao irracional, como vimos, do angulo das interesses pessoais
puramente eudemonistas -, que foi e continua a ser urn dos ele

mentos mais caracteristicos de nossa cultura capitalista. A nos, 0

que interessa aqui e exatamente a origem desse elemento irracio

nal que habita nesse como em todo conceito de "vocayao".
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2. Ascese e capitalismo[*]

Para discernir 0 nexo entre as concep~6es religiosas funda

mentais do protestantismo ascetico e as maximas de vida econa

mica cotidiana, e precise antes de mais nada reCOrrer aqueles tex

tos teolagicos que manifestamente nasceram da praxis pastoral da

cura de almas. Pois numa epoca em que 0 pas-morte era tudo, em

que a posi~ao social do cristao dependia de sua admissao a santa

ceia e emque- como mostra cada consulta que se faz a coletaneas

de consilia, casus conscientiaeetc. - a atua~ao do lider religioso na

cura de almas, na disciplina eclesiastica e na prega~aoexercia uma

influencia da qual n6s modernos simplesmente jd nao somos capa

zes de fazer a menor ideia, os poderes religiosos que se faziam valer

nessa prlixisforam'plasmadores decisivos do "caniter de um povo".

Neste capitulo, a revelia de discuss6es posteriores, vamos nos

permitir tratar 0 protestantismo ascetico como urn bloco. Mas

como 0 puritanismo ingles, nascido do calvinismo, oferece a fun

damenta~ao mais coerente da ideia de voca~ao profissional, nos,

[*] Na ediyao de 1920, este capitulo intitula-se ''Ascese e espirito capitalista':
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de acordo corn 0 nosso principio, centraremos 0 foco ern urn de

seus representantes. Richard Baxter destaca-se entre muitos

outros propagadores literarios da etica puritana por sua posi~ao

eminentemente prcitica e irenica, bern como pelo reconhecimen

to universal que seus trabalhos tiveram ja em seu tempo, sempre

com repetidas reedi~6es e tradu~6es. Presbiteriano e apologeta do

sinodo de Westminster, mas paulatinamente se desvencilhando

- como tantos dos melhores espiritos da epoca - da posi~ao

dogmitica do calvinismo original, no intimo um opositor da

usurpa~aode Cromwell, porque avesso a toda revolu~ao,ao secta

rismo e sobretudo ao zelo fanatico dos "santos", mas de grande

magnanimidade no tocante a especificidades de superficie, obje

tivo em face do adversario, orientou seu campo de a~ao essencial

mente na dire~ao do fomento pratico avida moral religiosa e

sendo um dos mais bem-sucedidos curas de almas que a hist6ria

ja viu nascer - em prol desse trabalho se colocou adisposi~ao do

governo parlamentar bem como de Cromwell e da Restaura~ao, 195

ate que, sob esta ultima- antes ja da Noite de Sao Bartolomeu

exonerou-se do cargo. Seu Christian Directory e 0 compendio

mais abrangente de teologia moral puritana, sempre orientado

pelas experiencias praticas de seu pr6prio ministerio na cura de

almas. - Como termo de compara~ao, para 0 pietismo alemao

vamos nos valer dos Theologische Bedenken de Spener, para os

quakers, da Apologyde Barclay e de outros representantes mais da

etica ascetica. 196 Por uma questao de espa~o, serao citados em nota

na medida do possive!.19?

Quando se folheia 0 Descanso eterno dos santos, de Baxter, ou

seu Christian Directory, ou qualquer outro trabalho aparentado a

eles,l9H 0 que aprimeira vista salta aos olhos nos juizos sobre a

riquezal99 e sua aquisi~ao e justamente a enfase nos elementos

ebionitas do Novo Testamento.2oo A riqueza como tal e um grave

perigo, suas tenta~6es sao continuas, a ambi~a0201 por ela nao s6

142

nao tem sentido diante da significa~ao suprema do reino de Deus,

como ainda e moralmente reprovave!. De maneira mais nitida que

em Calvino, que nao via na riqueza dos pastores um obstaculo a

sua performance, mas, ao contrario, enxergava ai urn aumento

plenamente desejavel de seu prestigio e permitia a eles investirem

suas posses lucrativamente com a unica condi~ao de evitarem 0

escandalo, aqui a ascese parece se dirigir contra toda ambi~ao de

ganho em bens temporais. [Poderiamos amontoar avontade os

exemplos de condena~aoda ambi~aode ter bens e dinheiro que da

para tirar dos textos puritanos e contrasta-los com os tratados de

moral da Baixa Idade Media, nesse aspecto muito mais descon

traidos.] E essas obje~6es eram de fato levadas a serio - basta um

exame mais acurado para captar-lhes 0 sentido e 0 contexto eticos,

decisivos. Efetivamente condenavel em termos morais era, no
meadamente,o descanso sobre a posse,202 0 gozo da riqueza com

sua conseqiiencia de 6cio e prazer carnal, mas antes de tudo 0

abandono da aspira~ao a uma vida "santa". E e s6 porquetraz con

sigo 0 perigo desse relaxamento que ter posses e reprovave!. 0
«descanso eterno dos santos" esta no Outro Mundo; na terra 0 ser

humano tem mais e que buscar a certeza do seu estado de gra~a,

"levando a efeito, enquanto for de dia, as obras daquele que 0

enviou". Ocio e prazer, nao; 56 serve a afao, 0 agir conforme a von

tade de Deus inequivocamente revelada a fim de aumentar sua

gloria.203 A perda de tempo e, assim, 0 primeiro e em principio 0

mais grave de todos os pecados. Nosso tempo de vida e infinita

mente curto e precioso para "consolidar" a propria voca~ao.

Perder tempo com sociabilidade, com "conversa mole",204 com

luxo,205 mesmo com 0 sono alem do necessario 11 saude106
- seis,

no maximo oito horas- e absolutamente condenavel em termos

morais. 207 Ainda nao se diz ai, como em Franklin, que "tempo e
dinheiro", mas a maxima vale em certa medida em sentido espiri

tual: 0 tempo e infinitamente valioso porque cada hora perdida e
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trabalho subtraido ao servi<;o da gl6ria de Deus.7OB Sem valor, por

tanto, quando nao diretamente condenavel, e tambem a contem

pla<;ao inativa, ao menos quando feita as custas do trabalho pro

fissional. 20' Pois ela e menos agradavel a Deus do que 0 fazer ativo

de sua vontade na voca<;ao profissional.'l0 Alem do que, domingo

existe epara isso meSillO, e, de acordo com Baxter, sao sempre as

ociosos em sua profissao que nao acham tempo para Deus nem

sequer quando e hora. 211

Vma prega<;ao percorre a obra maior de Baxter, uma prega

<;ao repisada a cada passo, as vezes quase apaixonada, exortando ao

trabalho duro e continuado, tanto faz se corporal ou intelectual.212

Dois motivos tematicos confluem aqui. 213 Primeiro, 0 trabalho e

urn meio ascetico ha muito comprovado, desde sempre aprecia

d02l ' na Igreja do Ocidente [em nitido contraste nao s6 com 0

Oriente, mas com quase todas as Regras monasticas do mundo

inteir02l5]. E0 preservativo especifico contra todas aquelas tenta

<;6es que 0 puritanismo junta no conceito de unclean life {vida

impura} - cujo papel nao e pequeno. Afinal, a ascese sexual no

puritanismo s6 se distingue em grau, nao em principio, da ascese

monastica e, pelo fato de abarcar tambem a vida conjugal, 0 alcan

ce daquela e maior do que 0 desta. Com efeito, tambem no casa

mento 0 intercurso sexual s6 e licito porque e 0 meio desejado por

Deus para multiplicar sua gl6ria na forma do mandamento: "Sede

fecundos,multiplicai-vos" {Gn 1,28}.'16 Contra todas as tenta<;6es

sexuais, do mesmo modo que contra as duvidas religiosas e os

escrupulos torturantes, aIem de uma dieta s6bria a base de refei

<;6es vegetarianas e banhos frios, receita-se: "Trabalha duro na

[tua] profissao"217

Mas ainda por cima, e antes de tudo, 0 trabalho e da vida 0 fim

em siprescrito por Deus.218 A senten<;a de Paulo: "Quem nao traba

lha nao coma" vale incondicionalmente evale para todos. 219 A falta

de vontade de trabalhar e sintoma de estado de gra<;a ausente. 220
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Clara se revela aqui a divergencia com rela<;ao a doutrina [ou

melhor: postural medieval. Tambem Tomas de Aquino tinha

interpretado essa maxima. S6 que, segundo ele,221 0 trabalho e

necessario apenas naturali ratione {por razao natural} para a

manuten<;ao da vida do individuo e da coletividade. Na falta desse

fim, cessa tambem a validade do preceito. Ele concerne apenas a

especie, nao a cada individuo. Nao se aplica a quem pode viver de

suas posses sem trabalhar, e assim tambem a contempla<;ao, na

medida em que e uma forma espiritual de operar no reino de

Deus, paira evidentemente acima do mandamento tornado ao pe

da letra. Para a teologia popular, a forma suprema de "produtivi

dade" dos monges consistia exclusivamente na multiplica<;ao do

thesaurus ecclesiae {tesouro da Igreja} pela ora<;ao e pelo canto

coral. Em Baxter, no entanto, nao s6 sao abolidas essas excec;6es ao

dever etico de trabalhar, 0 que e compreensivel, como ainda se vai

inculcar com 0 maximo de energia 0 principio segundo 0 qual

nem mesmo a riqueza dispensa desse preceito, que e incondicio

nal. 222 Tambem ao homem de posses nao e permitido comer sem

trabalhar, pois se ele de fato nao precisa do trabalho para cobrir

suas necessidades, nem por isso deixa de existir 0 mandamento de

Deus, ao qual ele deve obediencia tanto quanto 0 pobre.223 Atotios,

sem distinc;ao, a Providencia divina p6s a disposic;ao uma vocac;ao

(calling) que cada qual devera reconhecer e na qual devera traba

Ihar, e essa vocac;:ao naD e, como no luteranismo,224 urn destino no

qual ele deve se encaixar e com 0 qual vai ter que se resignar, mas

uma ordem dada por Deus ao individuo a fim de que seja operan

te por sua gl6ria. Essa nuance aparentemente sutil teve conse

qiiencias [psicoI6gicas] de largo alcance, engatando-se ai, a seguir,

uma reelaborac;ao daquela interpretac;ao providencialista do cos

mos econ6mico que ja era corrente na escolastica.

Entre outros, ja Tomas de Aquino (a quem por comodidade

nos reportamos uma vez mais) havia concebido 0 fen6meno da
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divisao do trabalho e da articula,ao profissional da sociedade

como emana,ao direta do plano de Deus para 0 mundo. Acontece,

porem, que a insen;:ao dos seres humanos nesse cosmos resultava

ex causis naturalibuse era aleat6ria (ou, para usar 0 vocabu1<irio da

esco1<istica,"contingente"). Ja para Lutero, como vimos, a inser,ao

mesma dos seres humanos nas profissoes enos estamentos ja

dados, que e urn produto da ordem hist6rica objetiva, torna-se ela

pr6pria uma emana,ao direta da vontade divina e, portanto, vira

uma obriga,ao religiosa para 0 individuo permanecer na posi,ao

social enos limites em que Deus 0 confinou.m Isso tanto mais,

quando justamente as rela,oes da espiritualidade luterana com 0

"mundo)) em geral sao incertas desde 0 comeyo e incertas conti

nuavam. Das linhas de pensamento de Lutero, que de sua parte

jamais rejeitou por completo a indiferen,a paulina pelo mundo,

nao era possivel extrair principios eticos para com eles dar forma

aa muncio; por isso era preciso assumir 0 muncio como ele e, e nao

se devia aplicar 0 r6tulo de obriga,ao religiosa senao a isso. - Na

visao puritana, por sua vez, outro e0 matiz do carater providen

cial do jogo reciproco de interesses econ6micos privados. Segun

do 0 esquema de interpreta,ao pragmatica dos puritanos, e pelos

seus frutos que se reconhece qual e 0 fim providencial da articula

,ao da sociedade em profissoes. Ora, acerca desses fmtos Baxter

deixa fluir argumentos que em mais de urn ponto lembram dire

tamente a celebre apoteose que Adam Smith faz da divisao do tra

balho.226 A especializa,ao das profissoes, por facultar ao trabalha

dor uma competencia (skill), leva ao incremento quantitativo e

qualitativo do rendimento do trabalho e serve, portanto, ao bern

comum (common best), que e identico ao bern do maior numero

possive!. Por mais que a motiva,ao seja puramente utilitaria, por

mais cabal que seja seu parentesco com muitos pontos de vista ja

correntes na literatura profana da epoca,m desponta aquele tim

bre caracteristicamente puritano logo que Baxter, no apice de sua
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discussao, toca 0 seguinte motivo tematico: "Fora de uma profis

sao fixa, os trabalhos que urn homem faz nao passam de trabalho

ocasional e precario, e ele gasta mais tempo vadiando que traba

Ihandd', e 0 meSilla se nota quando ele conclui cia seguinte manei

ra: "e aquele (que tern uma profissao) fara seu trabalho de forma

ordenada, enquanto urn outro patina em perpetua confusao,com

neg6cios a fazer nao se sabe onde ou nao se sabe quando;228 ... eis

por que uma profissao fixa (certain calling, noutras passagens se Ie

stated calling) eo melhor para todo mundo". 0 trabalho instavel a

que se ve obrigado 0 homem comum que trabalha por dia e urn

estado precario, muitas vezes inevitavel, sempre indesejave!. Falta

justamente avida de quem nao tern profissao 0 carater met6dico

sistematico que, como vimos, eexigido pela ascese intramundana.

Tambem para a etica quaker a vida profissional de uma pessoa

cleve ser urn consistente exercicio ascetico das virtudes, uma cam

prova,ao de seu estado de gra,a com base na conscienciosidade

que se faz sentir no desvelo229 e no metodo com que ela se desin

cumbe de sua profissao. Nao 0 trabalho em si, mas 0 trabalho pro

fissional racional, e isso exatamente que Deus exige. A enfase da

ideia puritana de profissao recai sempre nesse carater met6dico da

ascese vocacional, e nao, como em Lutero, na resignayao as~Tte

que Deus nos deu de uma vez por todas. 230 Dai, nao s6 a resposta

afirmativa, sem rodeios, que se dava apergunta sobre a possibili

dade de alguem combinar varios callings - sim, se isso for para

favorecer 0 bern comum ou 0 bern pessoal,231 e se nao for nocivo a

ninguem mais, e se nao levar a pessoa a se tornar desleal (unfaith

ful) a uma dessas profissoes combinadas - mas inclusive a

mudan,a de profissao nao e de forma alguma encarada como algo

em si condenavel, desde que nao se fa,a de forma leviana e sim

para abra,ar uma profissao mais agradavel a Deus,232 ou seja,

segundo 0 principio geral, uma profissao mais uti!. E antes de mais

nada: a utilidade de uma profissao com 0 respectivo agrado de
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Deus se orienta em primeira linha por criterios morais e, em

seguida, pela importancia que tern para a "coletividade" os bens a

serem produzidos nela, mas ha urn terceiro ponto de vista, 0 mais

importante na pratica, naturalmente: a "capacidade de dar lucro",
lucro economico privado.233 Pois se esse Deus, que 0 puritano ve

operando em todas as circunstancias da vida, indica a urn dos seus

uma oportunidade de lucro, e que ele tern la suas intenyoes ao

fazer isso. Logo, 0 cristao de fe tern que seguir esse chamado e apro

veitar a oportunidade.234"5e Deus vos indica urn caminho no qual,

sem dana para vossa alma ou para outrem, possais ganhar nos

limites da lei mais do que num outro caminho, e vos 0 rejeitais e

seguis 0 caminho que vai trazer ganho menor, entao estareis obs
tando um dos fins do vosso chamamento (calling), estareis vos recu

sando a ser 0 administrador de Deus (stewart) e a receber os seus

dons para poderdes emprega-Ios para Ele se Ele assim 0 exigir.

Com certeza nao para fins da concupiscencia da carne e do peca

do, mas sim para Deus, epermitido trabalhar para ficar rico."235 A

riqueza e reprovavel precisamente e somente como tentayaO de

abandonar-se ao ocio, a preguiya e ao pecaminoso gozo da vida, e

a ambiyao de riqueza somente 0 e quando 0 que se pretende e

poder viver mais tarde sem preOCUpayaO e prazerosamente. Quan

do porem ela advem enquanto desempenho do dever vocacional,

ela e nao so moralmente licita, mas ate mesmo urn mandamen

to. 236 A parabola daquele servo que foi demitido por nao ter feito

frutificar a moeda que Ihe fora confiada parecia tambem exprimir

isso diretamente.'" Quererser pobre, costumava-se argumentar,

era 0 mesmo que querer ser urn doente,238 seria condenavel na

categoria de santificayao pelas obras, nocivo portanto a gloria de

Deus. E, ainda por cima, quem pede esmola estando apto ao tra

balho nao so comete 0 pecado da preguiya, como tambem afron

ta 0 amor ao proximo, diz a palavra do apostolo. 239

Assim como 0 aguyamento da significayao ascetica da profis-

148

sao estavel transfigura eticameute 0 moderno tipo de homem espe
cializado, assim tambem a interpretayaO providencialista das

oportunidades de lucro transfigura 0 homem de negocios.240 A

posuda lassidao do grao-senhor e a ostentayao rastaquera do

novo-rico sao igualmente execraveis para a ascese. Em compensa

yaO, verdadeiro clarao de aprovayaO elica envolve 0 sobrio self
made man burgues:241 God blesseth his trade {Deus abenyoa seu

negocio} era expressao usual quando alguem se referia aqueles

santos242 que haviam seguido com sucesso os designios divinos, e

todo 0 peso do Deus do Antigo Testamento, que remunera a pieda

de dos seus ja nesta vida,243 haveria de operar na mesma direyao

para 0 puritano que, seguindo 0 conselho de Baxter, controlava

seu proprio estado de graya comparando-o com a constituiyao

animica dos herois biblicos244 e interpretava assim as sentenyas da

Biblia "como os paragrafos de urn codigo de leis". - Ocorre que as

maximas do Antigo Testamento nao sao, em si, totalmente univo

cas. Vimos como Lutero empregou idiomaticamente 0 conceito

de Berufpela primeira vez em sentido mundano na traduyao de

uma passagem do Eclesiastico. Mas 0 Eclesiastico, ja por toda a

atmosfera que 0 anima e a despeito da influencia helenistica, p~r

tence aos livros do Antigo Testamento (ampliado) que operam em

sentido tradicionalista. Ecaracteristico que entre os camponeses

alemaes adeptos do luteranismo esse livro pareya gozar ate os dias

de hoje de particular popularidade,245 assim como 0 caniler lute

ranamente enviesado de amplas correntes do pietismo alemao

costumava despontar na predileyao pelo Eclesiastico.246 as puri

tanos reprovaram os apocrifos por nao inspirados, consoante sua

rigida alternativa ou entre 0 que e de Deus e 0 que e da criatura247

Tanto mais influente dentre os livros canonicos foi 0 Livro de )0,

que combina uma celebrayao grandiloquente da majestade abso

lutamente soberana de Deus pairando muito acima dos padroes

humanos - 0 que, convenhamos, era totalmente congenial as
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concep'r0es calvinistas - com aquela certeza, que rebenta nova

mente no desfecho do livro, de que Deus costuma aben~oaros seus

tambem e ate mesmo [no Livro de )6: - somente!] nesta vida,

incluindo ai 0 aspecto material, ideia tao secundaria para Calvino

quanto relevante para 0 puritanismo.248 a quietismo oriental,

patente em alguns dos versiculos mais inspirados dos Salmos edos

Proverbios de Salomao, foi ignorado, a exemplo do que fez Baxter

com 0 tom tradicionalista da passagem da l' Epistola aos

Corintios que entrou na constitui~aodo conceito de voca~ao pro

fissional. Em contrapartida, enfase tanto maior era dada as passa

gens do Antigo Testamento que louvam a justeza formal como

marca distintiva da conduta agradavel a Deus. A teoria segundo a

qual a Lei mosaica foi despojada de sua validade pela nova alian~a

apenas na medida em que continha prescri~oesou de cunho ritual

para 0 povo hebreu ou que eram historicamente condicionadas,

mas no fim das contas mantinha a validade que possuia desde

sempre enquanto expressao da lex naturae'49 e por isso ainda

vigente, possibilitou por urn lado a elimina~ao daquelas prescri

~oes desde logo incapazes de se encaixar na vida moderna enquan

to, por outro lado, os incontaveis tra~os de parentesco com a
moralidade do Antigo Testamento desimpediam os trilhos para

urn vigoroso fortalecimento daquele espirito de legalidade s6bria

e autocorretiva que era pr6prio da ascese intramundana desse

protestantismo.250 Se, portanto, como muitas vezes ja 0$ contem

poraneos e assim tambem escritores recentes usam para designar

a disposi~ao etica fundamental especifica do puritanismo ingles a

expressao "English Hebraism",25' ela e, se corretamente entendida,

de todo pertinente. S6 nao se ha de pensar no judaismo palestino

da epoca em que surgiram os escritos do Antigo Testamento, mas

no judaismo tal como se plasmou gradualmente sob 0 influxo de

muitos seculos de educa~ao legal-formalista e talmudica [e

mesmo entao e preciso ter muita cautela com paralelos]. A dispo-
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si~ao do judaismo antigo para a espontanea valoriza~ao da vida

como tal estava a leguas de distancia da peculiaridade especifica

do puritanismo.[Igualmente distante - e isso tambem nao pode

passar despercebido - estava a etica economica do judaismo

medieval e moderno no que tange aos tra~os decisivos para a posi

~ao de urn e outro no bojo do desenvolvimento do ethoscapitalis

tao a judaismo postava-se ao lado do capitalismo "aventureiro"

politicamente orientado ou de orienta~ao especulativa: seu ethos,

numa palavra, era 0 do capitalismo-paria- ao passo que 0 puri

tanismo portava em si 0 ethos da empresa racional burguesa e da

organiza~ao racional do trabalho. Tomou da etica judaica s6 0 que

cabia nesses horizontes.]

Apresentar as conseqiiencias caracterol6gicas da impregna

~ao da vida pelas normas do Antigo Testamento - tarefa instigan

te que entretanto se acha ate hoje pendente no que concerne ao

pr6prio judaism0252 - seria impossivel nos horizontes deste

esbo~o. A par das rela\oes apontadas, e de interesse para se com

preender 0 habitus interior do puritano antes de mais nada 0 fato

de que haja ai vivenciado uma renaissance magnifica a cren~a de

pertencer ao povo eleito de Deus.25J Mesmo 0 afavel Baxter dava

gra\as a Deus por ter vindo ao mundo na Inglaterra e no seio da

verdadeira Igreja, e nao noutro lugar, e e nesse tom que a gratidao

pela irrepreensibilidade pessoal como obra da gra\a de Deus per

corria a disposi\ao vital25' da burguesia puritana e favorecia aque

Ie carater firme e formalisticamente correto que era pr6prio dos

expoentes daquela epoca her6ica do capitalismo.
Procuremos agora tornar claros especialmente os pontos nos

quais a concep\ao puritana de voca\ao profissional e a exigencia
de uma conduta de vida ascetica haveriam de influenciar direta
mente 0 desenvolvimento do estilo de vida capitalista. Como
vimos, a ascese se volta com for\a total principalmente contra
uma coisa: 0 gozo descontraido da existencia e do que ela tern a ofe-
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recer em alegria. Esse tra~o veio a se expressar do modo rnais

caracteristico na luta em torno do Book ofSports,255 que Jaime I e

Carlos I erigiram em lei com 0 fim declarado de combater 0 puri
tanismo, e cuja leitura do alto de todos os pulpitos Carlos I orde

nou. Se os puritanos combateram furiosamente 0 decreto do rei
segundo 0 qual aos domingos eram permitidas por lei certas

diversoes populares fora do tempo dedicado aos ofieios divinos,

pois bern, 0 que os indignava nao era apenas 0 fato de isso pertur

bar 0 repouso sab:itico, mas 0 fato de desviar de prop6sito os san

tos de sua conduta de vida ordeira. E se 0 rei amea~ava com penas
severas cada afronta it legalidade desses esportes, 0 objetivo era

justamente 0 de romper com esse lance de ascetismo, perigosopara

o Estado porque antiautaritario. A sociedade monarquico-feudal
defendia os"desejosos de diversao"contra a moral burguesa emer

gente e 0 conventieulo ascdico hostil it autoridade, assim como

hoje a sociedade capitalista costuma proteger os "desejosos de tra
balho" contra a moral de classe dos operarios e 0 sindicalismo hos

til it autoridade. Diante disso, os puritanos defendiam sua peculia

ridade mais decisiva: 0 principio da conduta de vida ascetica. Na

verdade, alias, a aversao do puritanismo ao esporte nao era uma
questao simplesmente de principio, mesmo entre os quakers.

Apenas devia servir a urn fim racional: it necessaria restaura~ao da

potencia fisica. ja como simples meio de descontrair e descarregar
impulsos indisciplinados, ai se tornava suspeito e, evidentemente,

na medida em que fosse praticado por puro deleite ou· despertas

se fissura agonistica, instintos brutais ou 0 prazer irracional de

apostar, e evidente que 0 esporte se tornava pura e simplesmente

condenavel. 0 gozo instintiva da vida que em igual medida afasta

do trabalho profissional e da devo~ao era, exatamente enquanto

tal, 0 inimigo da ascese racional, quer se apresentasse na forma de

esporte"gra-fino" ou, da parte do homem comurn, como frequen

cia a saloes de bailes e tabernas. 256

Desconfiada, portanto, e de muitas maneiras hostil e a postu-
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ra assumida tambern em rela~ao aos bens culturais cujo valor nao

seja diretamente religioso. Nao que no ideal de vida do puritanis
mo estivesse implieado urn desprezo obscurantista e fiJisteu pela

cultura. Pelo menos no campo cientifico, exce~ao feita it execrada
escoListica) averdade e justa 0 contrario. Ealeffi do mais, os maio
res representantes do movimento puritano mergulhavam fundo

na cultura da Renascen~a:os sermiies da ala presbiteriana do
movimento regurgitavam classicismos,257 e mesma os mais radi
cais, se bern que fizessem disso motivo de esciindalo, nao dispensa

yam essa especie de erudi~ao na polemica teol6gica. jamais, talvez,

urn pais foi tao opulento em diplomados como a Nova Inglaterra

da primeiragera~ao. A satira de seus adversarios, como por exem
plo a de Butler no Hudibras, investia igualmente contra a cultura

livresca e a dialetica escolarizada dos puritanos: isso em parte se

deveu it valoriza~ao religiosa do saber, decorrente da posi~aoassu
mida perante a fides implicita de cunho cat6lico. - ja totalmente

outro e 0 quadro tao logo se poem os pes no terreno da literatura

nao cientifica e ainda mais no das belas-artes, dirigidas aos senti

dos. 2SS Aqui, sem duvida, a ascese caiu feito geada na vida d.
"radiante Inglaterra de outrora". [E nao s6 as festas profanas foram

afetadas. 0 6dio enfurecido dos puritanos contra tudo quanto

cheirasse a superstition, contra todas as reminiscencias da dispen

sa~ao magica ou hierurgica da gra~a, perseguiu a festa crista do
Natal tanto quanta a arvore de maio,259 alem da pratica de uma arte

sacra naif] Que na Holanda houvesse, apesar de tudo, sobrado

espa~opara 0 desenvolvimento de uma grande arte, nao raro crua
mente realista,260 prova apenas que a regulamenta~ao dos costu

mes, que la era aplicada autoritariamente no ambito dessas cor

rentes, nao era exclusiva, devendo fazer frente nao s6 it influencia

da corte e do estamento dos regentes [( uma camada de rentistas)],

mas tambem it vontade de viver de pequeno-burgueses enriqueci
dos depois que a breve domina~ao da teocracia calvinista se diluiu

numa insipida Igreja estatal, tendo com isso 0 calvinismo percep-
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tivelmente perdido em forl'a de atral'ao ascetica.'61 a teatro, para

o puritano, era condemiveP62 e, com a estrita exclusao do erotica e

da nudez do ambito do possivel {de encenar}, as concepl'0es mais
radicais nao tiveram como se firmar na dramaturgia, como nas
artes. as conceitos de idle talk {conversa mole}, superfluities

{superfluidades},263 vain ostentation {ostental'ao va) - todas

designal'oes de um comportamento irracional, sem finalidade e

por conseguinte nao ascetico, e que ainda por cima nao servia it

gloria de Deus, mas it do homem-Ia estavam, ao alcance da mao,

para enaltecer decisivamente a sobria adequal'ao dos meios aos
fins em detrimento de todo recurso a motivos artisticos. Mais do

que nunca isso se verificava quando se tratava da ornamental'ao

direta da pessoa, por exemplo, dos trajes. 264 Essa poderosa tenden

cia para a uniformizal'ao do estilo de vida, que hoje vai lado a lado
com 0 interesse capitalista na standardization da produl'ao,265

tinha seu fundamento ideal na rejeil'ao it "divinizal'ao da criatu
ra".266 Certo, nao se cleve esquecer que 0 puritanismo encerrava em
si um mundo de contrastes, que 0 sentido instintivo do que existe

de grandeza atemporal na arte era sem duvida mais forte em seus
lideres do que na atmosfera vivida pelos "cavaleiros",267 e que um

genio singularissimo como Rembrandt foi decisivamente condi
cionado em seu impulso criativo pelo meio religioso sectario ao

qual pertencia268 por menos que sua "mudanl'a de conduta"tives

se encontrado gral'a aos olhos do Deus puritano. Entretanto, isso

em nada modifica 0 quadro geral, na medida em que a vigorosa

internalizal'ao da personalidade, que foi capaz de trazer consigo e,

juntamente com outros fatores, efetivamente co-determinou 0

desenvolvimento ulterior de uma atmosfera vital puritana, aca

bou revertendo em beneficio principalmente da literatura e,

meSilla nesse caso, somente nas gera~6es seguintes.
Sem poder aqui descer a detalhes na discussao das influencias

do puritanismo em todas essas direl'oes, tenhamos presente apenas

que a liceidade da alegria proporcionada por bens culturais pura-
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mente destinados it fruil'ao estetica ou esportiva esbarrava em todo

caso em urn limite caracteristico: ela nao devia custar nada. a ser

humano nao passa de um administrador dos bens que the dispen

sou a gral'a de Deus e, como 0 servo da parabola biblica, deve pres
tar contas de cada centavo [que the foi confiado),269 e e no minimo

temerario despender uma parte deles para urn fim que tem valida
de nao para a gloria de Deus, mas para a fruil'ao pessoal.270 Quem,

por menos que tenha os olhos abertos, ate hoje nao deparou com

representantes dessa concepl'ao?271 A ideia da obriga,ao do ser

humano para com a propriedade que Ihe foi confiada, it qual se
sujeita como prestimoso administrador ou meSilla COmo '<maqui
na de fazer dinheiro'; estende-se por sobre a vida feito uma crosta

de gelo. Quanto mais posses, tanto mais cresce - se a disposil'ao
ascetica resistir a essa prova - 0 peso do sentimento da responsa

bilidade nao so de conserva-la na integra, mas ainda de multiplica

la para a gloria de Deus atraves do trabalho sem descanso. Mesmo

a genese desse estilo de vida remonta em algumas de suas raizes it

Idade Media'" como alias tantos outros elementos do espirito do
capitalismo [moderno), mas foi so na etica do protestantismo asce

tico que ele encontrou um fundamento etico conseqiiente. Sua sig
nifical'ao para 0 desenvolvimento do capitalismo e palpavel.273

A ascese protestante intramundana - para resumir 0 que foi

dito ate aqui - agiu dessa forma, com toda a veemencia, contra 0

g020 descontnlido das posses; estrangulou 0 consumo, especial

mente 0 consumo de luxo. Em compensal'ao, teve 0 efeito [psico
logico) de liberar 0 enriquecimento dos entraves da etica tradicio

nalista, rompeu as cadeias que cerceavam a ambil'ao de lucro, nao

so ao legaliza-Io, mas tambem ao encara-lo (no sentido descrito)

como diretamente querido por Deus.Aluta contra a concupiscen

cia da carne e 0 apego aos bens exteriores nao era, conforme ates

ta de forma explicita 0 grande apologista dos quakers, Barclay,
junto com os puritanos, uma luta contra 0 ganho [racional) [mas

contra 0 uso irracional das posses). Este consistia sobretudo na
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valoriza~ao das formas ostensivasde luxo, tao aderidas it sensibili

dade feudal e agora condenadas como diviniza~aoda criatura,274

em vez do emprego racional e utilitario da riqueza, querido por
Deus, para os fins vitais do individuo e da coletividade. As pessoas

de posses ela queria impingir niio a mortifica,iio,275 mas 0 uso de

sua propriedade para coisas necessarias e uteis em termos prdticos.

A no~ao de comfort circunscreve de forma caracteristica 0 ambito

de seus empregos eticamente Hcitos, e sem duvida nao e casual que

o desenvolvimento do estilo de vida que obedece a essa palavra de

ordem tenha encontrado suas manifesta~oes mais precoces e de

maior nitidez entre os representantes mais conseqiientes dessa

visao de mundo: os quakers. Aos brilhos e claroes do fausto cava
Iheiresco, que, assentado em bases economicas vacilantes, prefere

a elegancia s6rdida it s6bria simplicidade, eles opoem como ideal

o conforto asseado e s61ido do home burgues.276

A ascese lutou do lado da produ,iio da riqueza privada contra

a improbidade, da mesma forma que contra a avidez puramente

impulsiva- condenando esta ultima com os nomes de covetous

ness {cobi~a}, mamonismo etc.: a ambi~ao de riqueza com 0 fim

ultimo de ser rico. Pois enquanto tal, a posse de fato era uma ten

ta~ao. Mas ai a ascese era a for~a "que sempre qu.,r 0 bern e sempre

faz 0 mal" {*} - ou seja, 0 mal no sentido que ela tinha em mente:

a posse e suas tenta~oes. Pois, a exemplo do Antigo Testamento e

em plena analogia com avaloriza~ao etica das "boas obras", ela via,

sim, na ambi~aopela riqueza como fimo cumulo da culpa, mas na

obten~ao da riqueza como fruto do trabalho em uma profissao, a

ben~ao de Deus. Eis porem algo ainda mais importante: a valori

za~ao religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso,

continuado, sistematico, como 0 meio ascetico sirnplesmente

{*} Cita~aoas avessas do mefistotelico verso quediz: "Die Kraft, die stets das Bose
will, und stets das Gute schafft" {a for<;:a que sempre quer 0 mal e sempre faz 0

bern} (Goethe, Faust,ato I, v.1337).
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supremo e a urn s6 tempo comprova~ao0 mais segura e visivel da

regenera~aode urn ser humano e da autenticidade de sua fe, tinha

que ser, no fim das contas, a alavanca mais poderosa que se pode

imaginar da expansao dessa concep~ao de vida que aqui temos

chamado de "espirito" do capitalismo.277 E confrontando agora

aquele estrangulamento do consumo com essa desobstru~ao da

ambi~ao de luero, 0 resultado externo e evidente: acumula,iio de

capital mediante coer,iio ascetica apoupan,a.278 Os obstaculos que

agora se colocavam contra empregar em consumo 0 ganho obtido

acabaram por favorecer seu emprego produtivo: 0 investimento de

capital. Qual tera sido a magnitude desse efeito naturalmente

escapa a urn calculo mais exato. Na Nova Inglaterra, a conexao

resultou tao palpavel, que nao se furtou ja aos olhos de urn histo

riador tao notavel como Doyle.279 Mas mesmo num pais como a

Holanda, que a rigor esteve dominada pelo calvinismo estrito s6

por sete anos, a maior simplicidade de vida das pessoas muito

ricas, predominantes nos drculos mais seriamente religiosos,

acarretou uma excessiva compulsao a acumular capital. 280 Alem

do mais, salta aos olhos que a tendencia existenteem todos os teI!'

pos e lugares de "enobrecer" fortunas burguesas, cujos efeitos

ainda hoje estao bern vivos entre n6s, s6 podia ser sensivelmente

entravada pela antipatia do puritanismo a formas de vida feudais.

Escritores mercantilistas ingleses do seculo XVII atribuiam a supe

rioridade do poderio capitalista holandes diante da Inglaterra ao

fato de que, la, fortunas recem-adquiridas nao buscavam, como

ca, enobrecer-se via de regra pelo investimento em terras nem

o importante esta nisto: niio s6 pela compra de terras - tampou

co pela ado~ao de babitos de vida feudais, 0 que subtrairia tais for

tunas it valoriza~ao capitalista.281 Ebern verdade que entre os puri

tanos a agricultura era estimada como urn ramo de neg6cios

particularmente importante e particularmente salutar ate mesmo

para a devo~ao (veja-se 0 exemplo de Baxter), s6 que a estima nao
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se endere~ava ao landlord, mas ao yeoman e ao farmer, e no secu

10 XVII nao ao junker, mas ao agricultor "racional".282 [A partir do

seculo XVII, a sociedade inglesa se ve atravessada pela cisao entre a

"squirearchy", portadora da "merrie old Englanti' {radiante lngla

terra de outrora}, e os circulos puritanos, cujo poder social oscila

va muito.283 Os dois tra~os: urn deles, a alegria de viver ingenua,

integral, e 0 outro, 0 dominio de si reservado e estritamente regu

lado por urn vinculo etico convencional, figuram ate hoje lado a

lado na imagem do "caniler do povo" ingles.284 E da mesma forma

atravessa 0 periodo hist6rico mais remoto da coloniza~ao norte

americana 0 agudo contraste entre os adventurers, de urn lado, que

instituiram plantations com a mao-de-obra escrava dos indentu

red servantse queriam viver ao modo de senhores, e, no outro polo,
a disposi~ao especificamente burguesa dos puritanos.]285

Ate onde alcan~oua potencia da concep~aopuritana de vida,

em todas esses casos ela beneficiou - e isso, naturalmente, e
muito mais importante que 0 mero favorecimento da acumula~ao

de capital- a tendencia aconduta de vida burguesa economica

mente racional; ela foi seu mais essencial, ou melhor, acima de

tudo seu unico portador consequente. Ela fez a cama para 0"homo

oeconomicus" moderno. Pois bern: esses ideais de vida puritanos

fraquejaram diante da durissima prova de resistencia a que os sub

meteram as "tenta~6es" da riqueza, suas velhas conhecidas. E
muito frequente encontrarmos os mais genuinos adeptos do espi

rito puritano nas fileiras das camadas de pequeno-burgueses em

vias de ascensao,286 dos farmers e dos beati possidentes {proprieta

rios felizardos}, quase sempre prontos, mesmo entre os quakers, a

renegar os velhos ideais.28? Sim, este foi, afinal de contas, 0 mesmo

destino a que sucumbiu sempre de novo [a precursora da ascese

intramundana,] a ascese monacal da Idade Media: se aqui, na sede

de uma vida rigidamente regrada e de consumo refreado, a dire-
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~ao racional da economia produziu 0 maximo de seus efeitos,

aconteceu que, uma vez acumulada a fortuna, au se cedeu direta

mente ao enobrecimento - e isso ocorria na epoca anterior ao

cisma - ou, quando menos, a disciplina monastica ficava a ponto

de se arrebentar, e ai acabava tendo que intervir uma daquelas

incontaveis "reformas': A hist6ria inteira das regras das ordens

monasticas e em certo sentido uma luta perpetuamente renovada

com 0 problema do efeito secularizante dos haveres. 0 mesmo

tambern vale em maior escala para a ascese intramundana do

puritanismo. 0 vigoroso revival metodista, que antecedeu a eclo

sao da industria inglesa no final do seculo XVIII, pode muito bern

ser comparado a uma dessas reformas monasticas. [Aqui e bern 0

lugar para citar uma passagem do pr6prio John Wesley,288 a qual

bern que poderia vir a ser apropriada aguisa de mote para tudo 0

que foi dito ate agora. De fato, ela revela como os cabe~as das pr6

prias correntes asceticas tinham perfeita clareza das conex6es apa

rentemente tao paradoxais que aqui expusemos, e isto, inteira

mente no mesmo sentido aqui desenvolvido.289 Escreve ele:

Temo: que cnde guer que a riqueza tenha aumentado, na mesma

medida haja decrescido a essencia cia religiao. Por isso nao vejo

como seja passivel, pela natureza das coisas, que qualquer

reavivamento da verdadeira religiao possa ser de longa durayao.

Religiao, com efeito, deve necessariamente gerar, seja laboriosidade

(industry), seja frugalidade (frugality), e estas nao podem originar

senao riqueza. Mas se aumenta a riqueza, aumentam tambem

orgulho, ira e amor ao mundo em todas as suas formas. Como have

d de ser possivel, entao, que 0 metodismo, isto e, uma religiao do

corayao, por mais que floresya agora feito uma arvore verdejante,

continue nesse estado? Os metodistas tornam-se em toda parte

laboriosos e frugais; prospera, conseqiientemente, seu cabedal de
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bens. Dai crescer neles, na mesma propon;:ao, 0 orgulho, a ira, a

concupiscencia da carne, a concupiscencia dos olhos e a arrogancia

na vida. Assim, embora permaneya a forma da religiao, 0 espirito

vai desvanecendo pouco a pouco. Nao·havera maneira de impedir

essa decadencia continua da religiao pura? Nao nos elicito impedir

que as pessoas sejam laboriosas e frugais; temos que exortar todos os

cristiios a ganhar tudo quanto puderem, epoupar tudo quanto pude

rem; e isso na verdade significa: enriquecer.

(Segue-se a admoesta~ao a que aqueles que "ganham tudo

quanto podem e poupam tudo quanto podem" devem tambem

"dar tudo quanto podem" para assim crescerem na gra~a e amea

Iharem um tesouro no ceu.) - Da paraver, ate nos minimos deta

Ihes, a conexao aqui elucidada.290
]

[Exatamente como Wesley nos diz aqui,] aqueles vigorosos

movimentos religiosos cuja significa~ao para 0 desenvolvimento

econ6mico repousava em primeiro lugar em seus efeitos de educa

rao para a ascese, so desenvolveram com regularidade toda a sua

eficacia econ6mica quando 0 apice do entusiasmo puramente reli

gioso ja havia sido ultrapassado, quando a tensao da busca pelo

reino de Deus come~oupouco a pouco a se resolver em sobria vir

tude profissional, quando a raiz religiosa definhou lentamente e

deu lugar i\ intramundanidade utilitaria - quando, para falar

como Dowden, na fantasia popular Robinson Crusoe, esse homem

econ6mico isolado que simultaneamente faz as vezes de missiona

rio,29l assumiu 0 posto do"peregrino"de Bunyan que avan~a apres

sadamente pela "feira das vaidades" movido interiormente pela

solitaria aspira~ao ao reino dos ceus. Quando em seguida tornou

se dominante 0 principio "to make the best ofboth worlds" {apro

veitar 0 melhor de cada mundo}, era fatal- 0 proprio Dowden ja

havia feito essa observa~ao - que aboa consciencia fosse simples

mente posta no rol dos meios para uma vida burguesa conforta-
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vel, tal como vem expresso lindamente no ditado alemao do "tra

vesseiro macio" {Bin gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. 

"Vma consciencia limpa e um travesseiro macio."}. 0 que essa

epoca religiosamente vivaz do seculo XVII legou i\ sua herdeira uti

litaria foi sobretudo e precisamente uma consciencia imensamen

te boa - digamos sem rodeios: farisaicamente boa - no tocante

ao ganho monetario, contanto que ele se desse tao-so na forma da

lei. Desaparecera todo resquicio do Deo placere non [ou melhor:

vix] potest. 292 Surgira um ethos profissional especificamente bur

gues. Com a consciencia de estar na plena gra~a de Deus e ser por

ele visivelmente aben~oado, 0 empresario burgues, com a condi

~ao de manter-se dentro dos limites da corre~aoformal, de ter sua

conduta moral irrepreensivel e de nao fazer de sua riqueza um uso

escandaloso, podia perseguir os seus interesses de lucro e devia

faze-lo.O poder da ascese religiosa, alem disso, punha i\ sua dispo

si~ao trabalhadores sobrios, conscienciosos, extraordinariamente

eficientes e aferrados ao trabalho como se finalidade de sua vida,

querida por Deus.293 E ainda por cima dava aos trabalhadores a

reconfortante certeza de que a reparti~ao desigual dos bens deste •

mundo era obra toda especial da divina Providencia, que, com

essas diferen~as, do mesmo modo que com a gra~a restrita {nao

universalista}, visava a fins por nos desconhecidos.294 Calvino ja

havia enunciado a frase, muitas vezes citada, segundo a qual 0

"povo", ou, dito de outra forma, a massa dos trabalhadores e dos

artesaos, so obedece a Deus enquanto e mantido na pobreza.295 Os

holandeses (Pieter de la Court etc.) "secularizaram" tal senten~a

ao dizer que a massa dos seres humanos so trabalha se a tanto a

impelir a necessidade, e essa formula~ao de um Leitmotivda eco

nomia capitalista iria desembocar mais tarde na correnteza da teo

ria da "produtividade" dos baixos salarios. Aqui tambem a virada

utilitaria insinuou-se no pensamento {original} com a atrofia de

sua raiz religiosa, em plena concordancia com 0 esquema de
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desenvolvimento que recorrentemente vimos observando. [A

etica medieval nao so havia tolerado a mendicancia, mas por

assim dizer a glorificara com as ordens mendicantes. Mesmo os

leigos mendigos, pelo fato de proporcionarem aos mais abastados
a oportunidade de realizar boas obras dando esmola, foram vez

por outra designados e valorizados como um verdadeiro "estado",

um estamento. No fundo, a propria etica social anglicana dos

Stuart ainda se mantinha intimamente proxima dessa atitude.

Estava reservado a ascese puritana colaborar na cria~ao daquela

dura legisla~ao inglesa sobre os pobres, ao introduzir nesse parti

cular uma mudan~ade conduta fundamental. Edisso ela foi capaz

porque na verdade as seitas protestantes e as comunidades purita

nas estritas de modo geral nao conheciam a mendicancia em seu

proprio seio.296]
Por outro lado: alias, a partir do outro lado, 0 lado dos traba

lhadores, a variante zinzendorfiana do pietismo, por exemplo,

exaltava 0 trabalhador que e fiel a profissao e que nao anseia pelo

ganho como alguem que vive segundo 0 exemplo dos apostolos e

portanto e dotado do carisma dos discipulos.297 Concep~oes ana

logas ainda mais radicais se alastraram entre os anabatistas nos

primeiros tempos. Ora, e daro que 0 conjunto da literatura asce

tica de quase todas as confissoes religiosas esta impregnado pelo

ponto de vista segundo 0 qual 0 trabalho leal, ainda que mal remu

nerado, da parte daqueles a quem a vida nao facultou outras pos

sibilidades, era algo extremamente aprazivel a Deus. Nesse parti

culara ascese protestante em si nao trouxe nenhuma novidade. So

que: ela nao apenas aprofundou ao maximo esse ponto de vista,

como fez mais, produziu para essa norma exclusivamente aquilo

que importava para sua efidcia, isto e, 0 estimulo psicologico,

quando concebeu esse trabalho como vocafao profissional, como

o meio otimo) muitas vezes como 0 unico meio) de uma pessoa se
certificar do estado de gra~a.298 E, por outro lado, legalizou a
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explora~ao dessa disposi~ao especifica para 0 trabalho quando
interpretou a atividade lucrativa do empresario tambem como

"voca~aoprofissional".299 Epalpavel 0 poder de que dispunha para

fomentar a "produtividade" do trabalho no sentido capitalista da

palavra a aspira~ao exclusiva pelo reino dos ceus atraves do cum

primento do dever do trabalho profissional e da ascese rigorosa

que a disciplina edesiastica impingia como coisa natural, precisa

mente as dasses nao proprietarias. Tratar 0 trabalho como uma

"voca~aoprofissional" tornou-se tao caracteristico para 0 traba

Ihador moderno, como, para 0 empresario, a correspondente

voca~aopara 0 luero. [Como reflexo desse novo estado de coisas,

um observador anglicano tao atilado quanto Sir William Petty

atribuia 0 poderio economico holandes do seculo XVII ao fato de la

haver dissenters (calvinistas e batistas) em quantidade particular

mente numerosa, os quais viam "trabalho e zelo industrial como

um dever para com Deus". Aconstitui~ao social "orglmica" de for

mato fiscalista-monopolista adotada na Inglaterra sob os Stuart,

particularmente nas concep~oes de Laud: - a alian~a do Estado e
da Igreja com os "monopolistas" sobre a base de uma infra-estru

tura social-crista - 0 puritanismo, cujos representantes se in

duiam entre os adversarios mais apaixonados dessa especie de

capitalismo de comerciantes, subcontratadores e mercadores

coloniais, um capitalismo sustentado pelo Estado, opos os estimu

lossubjetivos do luero racionallegal obtido por conta da capacida

de e da iniciativa pessoais, tendo entao com isso uma participa~ao

decisiva na cria~aodas novas industrias, cujo desenvolvimento se

fazia sem 0 apoio das autoridades constituidas, e as vezes apesar

delas e a revelia delas - ao passo que as industrias monopolistas

patrocinadas pelo Estado, na Inglaterra, nao tardariam a desapa

recer completamente. 300 Os puritanos (Prynne, Parker) rejeita

yam toda transa~ao com a dasse eticamente suspeita dos grandes

capitalistas"cortesaos e projetistas", orgulhosos que eram da supe-
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rioridade de sua propria moral de negocios burguesa, vendo nela

o verdadeiro alvo das persegui~6es que contra eles partiam daque

les circulos. Defoe chegou a sugerir que se combatesse 0 dissent
com boicote a letras de cambio e retirada de depositos band-rios.

a antagonismo entre essas duas modalidades de conduta capita

lista em grande parte caminhava de maos dadas com os antago

nismos religiosos. Ainda no seculo XVIJI, os adversarios dos nao

conformistas escarneciam deles como portadores do spirit of
shopkeepers {espirito de merceeiros} e os perseguiram como cor

ruptores dos velhos ideais da Inglaterra. Aqui se assentava tam

bern 0 contraste entre 0 ethos economico puritano e 0 ethos eco

nomico judaico, pois ja os contemporaneos (Prynne) sabiam que

era 0 primeiro, e nao 0 segundo, 0 ethos economico burgues.JOl]

Urn dos elementos componentes do espirito capitalista [mo

derno], e nao so deste, mas da propria cultura moderna: a con

dutade vida racional fundada na ideia de profissao como voca~ao,

nasceu _ como queria demonstrar esta exposi~ao - do espirito

da aseese crista. Basta ler mais uma vez 0 tratado de Franklin cita

do no inicio deste ensaio paraver como os elementos essenciais da

disposi~aoali designada de "espirito do capitalismo" sao precisa

mente aqueles que aqui apuramos como conteudo da ascese pro

fissional puritana,J02 embora sem a fundamenta~ao religiosa, que

ja em Franklin se apagara. - A ideia de que 0 trabalho profissio

nal moderno traz em si 0 cunho da ascese tambem nao e nova.

Restringir-se a urn trabalho especializado e com isso renunciar ao

tipo faustico do homem universalista e, no mundo de hoje, 0 pres

suposto da atividade que vale a pena de modo geral, pois atual

mente"ayao" e'<renuncia" se condicionam umaaDutra inevitavel
mente: esse motivo ascetico basico do estilo de vida burgues - se

e que e estilo e nao falta de estilo - tambem Goethe, do alto de sua

sabedoria de vida, nos quis ensinar com os Wanderjahre {Anos de
peregrinarao} e com 0 fim que deu avida de Fausto.J03 Paraele essa
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constata~ao significava urn adeus de renunciaa uma epoca de ple

nitude ebeleza da humanidade, que nao mais se repetira no decor

rer do nosso desenvolvimento cultural como tambern nao se repe

tiu a era do esplendor de Atenas na Antigiiidade. a puritano

queria ser urn profissional- nos devemos se-Io. Pais a ascese, ao

se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, pas

sou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu

[com sua parte] para edificar esse poderoso cosmos da ordem eco

nomica moderna ligado aos pressupostos tecnicos e economicos

da produ~aopela maquina, que hoje determina com pressao avas

saladora 0 estilo de vida de todos as individuos que nascem den

tro dessa engrenagem - nao so dos economicamente ativos - e

talvez continue a determinar ate que cesse de queimar a ultima

por~aode combustivel fossil. Na opiniao de Baxter, 0 cuidado com

os bens exteriores devia pesar sabre as ombros de seu santo ape

nas"qualleve manto de que se pudesse despir a qualquer momen

to".304 Quis 0 destino) porem, que 0 manto virasse uma rija crasta

de a~o ina celebre tradu~ao de Parsons: iron cage = jaula de ferro}.

No que a ascese se pos a transformar 0 mundo e a produzir no

mundo as seus efeitos, as bens exteriores deste mundo ganharam

poder crescente epor fim irresistivel sabre as seres humanos como

nunca antes na historia. Hoje seu espirito - quem sabe definiti

vamente? - safou-se dessa crosta. a capitalisma vitorioso, em

todo caso, desde quando se apoia em bases mecanicas, nao preci

sa mais desse arrimo. Tambem a rosea galhardia de sua risonha

herdeira, a Ilustra,ao, parece definitivamente fadada a empalide

ceI, e a ideia do "clever profissional" ronda nossa vida como urn

fantasma das cren~as religiosas de outrora. A partir do momenta

em que nao se pode remeter diretamente 0 "cumprimento do

dever profissional" aos valores espirituais supremos da cultura

au que, vice-versa, tambern nao sepode mais experimenta-lo sub

jetivamente como uma simples coer,ao economica-, ai entao 0
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individuo de hoje quase sempre renunda a the dar uma interpre

ta,ao de sentido. Nos Estados Unidos, territ6rio em que se acha

mais it solta porquanto despida de seu sentido metafisico [ou

melhor: etico-religioso], a ambi,ao de Jucro tende a associar-se a

paixiies puramente agonisticas que nao raro the imprimem ate

mesmo urn carater esportivo. J05 Ninguem sabe ainda quem no

futuro vai viver sob essa crosta e, se ao cabo desse desenvolvimen

to monstro hao de surgir profetas inteiramente novos, ou urn

vigoroso renascer de velhas ideias e antigos ideais, au - se nem

uma coisa nem outra - 0 que vai restar nao sera uma petrifica,ao

chinesa [ou melhor: mecanizada], arrematada com uma especie

convulsiva de auto-suficiencia. Entao, para 05 '\iltimos homens"

desse desenvolvimento cultural, bern poderiam tornar-se verdade

as palavras: "Especialistas sem espirito, gozadores sem cora,ao:

esse Nada imagina ter chegado a urn grau de humanidade nunca

antes alcan,ado".

Mas com isso ingressamos no terreno dos jUlzos de valor e

juizos de fe, com os quais esta exposi,ao puramente hist6rica nao

deve ser onerada. A tarefa seria muito mais a de mostrar a signifi

ca,ao que 0 racionaJismo ascHico, apenas aflorada no presente

esbo,o, teve para 0 conteudo da etica politico-social, ou seja, para

o modo de organiza,ao e de funcionamento das comunidades so

ciais, desde 0 conventiculo ate 0 Estado. Depois seria preciso ana

lisar sua rela,ao com 0 racionalismo humanista306 e seus ideais de

vida, suas influencias culturais e, alem disso, com 0 desenvolvi

mento do empirismo filos6fico e cientifico, sua rela,ao com 0

desenvolvimento tecnico e com os bens culturais espirituais. Por

fim, valeria a pena acompanhar seu vir-a-ser histarico, desde os

primeiros ensaios medievais de uma ascese intramundana ate a

sua dissolu,ao no puro utilitarismo, passando em revista cada

uma das zonas de dissemina,ao da religiosidade ascetica. 56 dai se

poderia tirar a medida da significa,ao cultural do protestantismo
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ascetico em compara,ao com outros elementos que plasmam a

cultura moderna. [0 que aqui se tentou foi apenas, se bern que

num ponto unico mas importante, fazer remontar a seus motivos

o fato e 0 modo de sua influencia.] Mas depois, ainda seria preciso

trazer it luz 0 modo como a ascese protestante foi por sua vez
influenciada, em seu vir-a-ser e em sua peculiaridade, pelo con

junto das condi,iies sociais e culturais, tambem e especialmente as

economicas. 307 Porquanto, embora 0 homem moderno, meSilla

com a melhor das boas vontades, geralmente nao seja capaz de

imaginar 0 efetivo alcance da significa,ao que os conteudos de

consdencia religiosos tiveram para a conduta de vida, a cultura e

o caniter de urn povo, nao cabe contudo, evidentemente, a inten

,ao de substituir uma interpreta,ao causal unilateralmente

"materialista" da cultura e da hist6ria por uma outra espiritualis
ta, tambem ela unilateral. Ambas sao igualmente possiveis,J08 mas

uma e autra, se tiverem apretensao de ser, nao a etapa preliminar,
mas a conclusao da pesquisa, igualmente pouco servem it verdade
hist6rica.309
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Notas do autor

PARTE I - 0 PROBLEMA

L CONFIssAo RELIGIOSA E ESTRATIFICAC;Ao SOCIAL (pp.29-39)

1. Os casas discrepantes explicam-se - nem sempre, mas com freqtiencia

- pelo fato de a religiao professada pelos trabalhadores de uma indust~iadepen

der em primeiro lugar, naturalmente, cia confissao dominante cia localidade em

que se encontra au da regiao oode erecrutada sua mao-de-obra. Tal circunstan
cia aprimeira vista naD raro distorce 0 quadro oferecido por muitas das estatis

ticas confessionais, por exemplo, para a provincia cia Renania. Alem disso, os

clados s6 sao conclusivos nos casas em que a especializa~ao e a contagem das ocu

payees permitem uma boa identificayao de cada categoria num certo decurso de

tempo. Do contnirio, empresarios de empresas muito grandes podem de repen

te ser incluidos junto com "mestres artesaos" por conta pr6pria na categoria dos

"diretores de empresa". [Antes de mais nada, porem, ha que lembrar que 0 "capi

talismo avanyado" IHochkapitalismus} dos dias de hoje tornou-se independente

daquelas influencias que a religiao professada podia exercer no passado, particu

larmente junto avasta camada inferior da mao-de-obra nao qualificada. Volto a

isso mais adiante.]

2. Ver por exemplo B. Schell, Der Katholizismus als Prinzip des Fortschrittes.
Wiirzburg, 1897, p. 31; v. Hertling, Das Prinzip des Katholizismus und die
Wissenschaft. Freiburg, 1899, p. 58.
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Rich (escrito em 1736); 0 restante, de Advice to aYoung Tradesman (1748), Works,

ed. Sparks, vol. II, p. 87.
25. Der Amerikamude (Frankfurt, 1855), famosa par6dia poetica das

impressoes americanas de Lenau. 0 livro hoje dificilmente seria apreciavel como
obra de arte, mas permanece simplesmente insuperavel como documento dos
contrastes (hoje ha muito empalidecidos) entre a sensibilidade alema e a ameri

cana, urn documento, pode-se dizer, da vida interior que apesar de tudo, desde a
mistica alema da ldade Media, tem sido urn trayo comum a cat6licos e protestan

tes alemaes em oposiyao iii. capacidade de ayao puritano-capitalista. [A tradUl;:ao

algo livre que Kiirnberger fez do tratado de Franklin foi aqui revista segundo 0

original.] {N. E.: A presente traduyao brasileira levou em conta os originais em

ingles.}
26. Sombart estampa essa frase como epigrafe do capitulo sobre a "Genese

do capitalismo" (Der moderne Kapitalismus, 1~ed., p. 193; ver ainda p. 390).
27. [Isso obviamente nao significa nem que Jakob Fugger tenha sido urn

homem eticamente indiferente ou sem religiao, nem muito menos que toda a
etica de Benjamin Franklin se esgote nessas sentenyas. Nao e preciso recorrer as

citayoes de Brentano (Die Anftinge des modernen Kapitalismus, Munique, 1916,
pp. 150ss.) para defender 0 celebre filantropo do desconhecimento que este pare

ce imputar~me. 0 problema e exatamente 0 contrario: como pode urn filantro

po desse naipe sustentar precisamente tais sentenras no estilo de urn moralista
(sentenyas alias cuja formulayao particularmente caracteristica Brentano deixou

de reproduzir)?]
28. Aqui se parte de uma colocayao do problema diversa da de Sombart. A

considedvel significayao pratica dessa diferenya aparecera em seguida. Note-se
desde logo que Sombart nao deixou passar em branco esse aspecto etico do

empresario capitalista. 56 que no conjunto de sua concepyao, este aparece como
efeito do capitalismo, enquanto, para n6s, com os nossos atuais objetivos, a hip6

tese inversa e que precisa ser considerada. Vma posiyao definitiva s6 pode ser
tomada ao termino da pesquisa.A respeito da concepyao de Sombart, ver op. cit.,
pp. 357, 380 etc. As linhas de seu pensamento ligam-se nesse particular as ima
gens brilhantes da Philosophie des Geldes de Simmel (ultimo capitulo). [Adiante

voltarei a falar da polemica que Sombart sustentou contra mim em seu
Bourgeois.] Por enquanto, ve;o-me obrigado a protelar qualquer discussao mais

detalhada.
29. Na traduyao alema: "Finalmente me convenci de que verdade, honesti-

dade e franqueza no trato entre os humanos sao da mais alta importfmcia para
nossa felicidadee a partir daquele instante me decidi, e cheguei a inscrever a deci
sao em meu diddo, a pratica-las por toda a minha vida. A revelayao divina como

tal de fato nao representava para mim peso algum, sendo eu da opiniao de que,
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emboracertas ayoes se;am massimplesmente porquea doutrina reveladaas proi

ba, ou boas porque as recomende, ainda assim - ponderando todas as circuns
tancias - e provavel que essas ayoes s6 nos tenham sido proibidas porquesao por

natureza prejudiciais, ou recomendadas porque beneficas".
30. "Eu fazia 0 possivel para nao dar na vista e fiz passar essa empreitada"

[- urn projeto seu de criayao de uma biblioteca-] "como tendo sido idealiza

da por 'alguns amigos' que teriam me pedido para sair a campo e propor 0 pro
jeto as pessoas que eles consideravam amigas da leitura. Desse modo meu neg6

cio progrediu a passos largos e mais tarde me servi desse procedimento em

oportunidades analogas; e, em vista de meus repetidos sucessos, penso franca

mente que posso recomenda-lo. a-pequeno sacrificio momentaneo do amor
pr6prio em que se incorre eprofusamente recompensado mais tarde. Se por
algum tempo 0 benemerito passa despercebido,outro alguem, mais vaidoso, sera
encorajado a reivindicar 0 merito, e ai enta~ a pr6pria inve;a tendera a fazer jus

tiya ao primeiro, arrebatando a palma que the fora usurpada e restituindo-a a seu
legitimo proprietario."

31. [Brentano (op. cit., pp. 125, 127, nota 1) aproveita 0 ensejo dessa obser
vayao para criticar as explanayoes que apresento a seguir sobre"a racionalizayao

eo disciplinamento" que a ascese intramundana operou no ser humane: seria,
diz ele, uma "racionalizayao" para uma "conduta de vida irracional': E de fato e

isso mesmo. Nunca uma coisa e "irracional" em si, mas sempre de urn determi
nado ponto de vista "racional': Para quem e irreligioso, toda conduta de vida reli

giosa e "irracional", assim como para 0 hedonista eirracional toda conduta de
vida ascetica, por mais que, levando-se em conta 0 valor ultimo de cada qual, se

trate de uma "racionalizalYao". Se 0 presente ensaio tiver que contribuir para algo,
que seja para por a descoberto em sua polivalencia 0 conceito apenas aparente
mente univoco de "raciona!':]

32. Proverbios 22, 29. Luterotraduz: inseinem Geschaft,istoe,em seuneg6

cio; as biblias inglesas mais antigas trazem: business. Ver adiante, nota 53.
33. [Contra a minuciosa porem urn tanto imprecisa apologia que Brentano

(op. cit., pp. 150ss.) faz das qualidades eticas de Franklin supostamente ignoradas

por mim, limito-me a remeter a essa observayao, que a meu verteria bastado para

tornar desnecessaria aquela apologia.]
34. [Aproveito a oportunidade para tecer de antemao algumasobservayoes

"anticriticas': - Euma alegayao insustentavel a que faz Sombart (Der Bourgeois,
Munique/Leipzig, 1913) quando vez por outra assegura que essa "etica" de
Franklin e a repetiyao "literal" de argumentos do grande genio universal da
Renascenya: Leon Battista Alberti, 0 qual, ao lado de escritos te6ricos sobre mate

mcitica, escultura, pintura, arquitetura (sobretudo), bern como acerca do amer
(pessoalmente ele tinha aversao as mulheres), escreveu tambem uma obra em
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quatro livros (Della famiglia) sobre 0 governo do lar (infelizmente no momento

nao tenho acesso 11 edi~ao feita por Mancini, apenas amais antiga, de Bonucci).

- Pois bern, a passagem de Franklin, eu a reproduZQ textualmente aqui - mas

onde encontrar passagens correspondentes nas obras de Alberti,em particular a

maxima "tempo e dinheiro" erguida em frontispicio com as correspondentes

admoesta~oes?Que eu saiba, a unica passagem que s6 de muito longe lhes faz eco

se encontra Ia pelo final do primeiro livro Della famiglia (ed. Bonucci, vol. II, p.

353),ondesefala em termos muito gerais do dinheiro como nervus rerum {nervo

das coisas} do governo do lar, que por isso deve ser especialmente bern adminis

trado - tal como de resto;a dizia Catao no De re rustica. TratarAlberti, que insis

te enfaticamente no fato de ser descendente de uma das mais nobres familias de

cavaleiros de Floren~a (nobilissimi cavalieri: Della famiglia, pp. 213, 228, 247 na

edi~ao de Bonucci), como se ele Fosse urn homem de "sangue bastardo", cheio de

ressentimento contra as estirpes nobres por se tratar de urn burgues exduido das

linhagens senhoriais - devido ao seu nascimento ilegitimo (que na verdade nao

o desdassificava minimamente) - e absolutamente equivocado. Ecaracteristi

ca incontestavel de Alberti sua recomenda~aode fazer grandes neg6cios, os uni

cos que, por custarem menos trahalho, sao dignos de uma nobile eonesta famiglia
e de urn libero e nobile animo (ibid., p. 209), (ver Delgoverno della famiglia, IV, p.

55; amesma ideiase acha no texto dedicado aos Pandolfini, p. 116: daia preferen

cia pelo comercio da la e da seda!), mas nao menos tipica e sua recomendac;:ao de

uma administrac;:ao do lar ordenada e estrita, noutras palavras: limitem-se as des

pesas em func;:ao das receitas. Por conseguinte: a santa masserizia, da qual ouve

falar pela boca de Gianozzo, e primeiramente urn principio de conduc;:ao do

governo do lar, mas nao urn principio de luero (e isso 0 pr6prio Sombart poderia

muito bern ter reconhecido) - do mesmissimo modo que a discussao sobre a

natureza do dinheiro (op. cit.) recai primeiramente no aumento do patrim6nio
(dinheiro ou possession i), mas nao na valorizac;:ao do capital. Alberti :ecomenda

- como protec;:ao de si contra as incertezas da "Fortuna" - adquirir desde cedo

o habito de uma atividade constante in cose magnifiche e ample (p. 192), unico

meio alias de assegurar-se uma saude duradoura (pp. 73-74), e evitar a ociosida

de, sempre perigosa para quem quer manter sua posiyao social, dai 0 aprendiza

do primoroso de urn oflcio a;ustado ao seu estamento para 0 caso de urn reyeS (so

que no Della famiglia toda e qualquer opera mercenaria nao combina com tal sta

tus: livro 1, I, pp. 209ss). Seu ideal da tranquillita dell'animoe sua forte propensao

ao" lathe bi6sas" epicurista (vivere a se stesso, ibid., p. 262), particularmente sua

aversao a todo cargo oficial (ibid., p. 258) por ser fonte de desassossego, inimiza

de e envolvimento em negocios sujos, seu ideal de vida retirada numa villa cam

pestre, a satisfayao do amor-proprio com a memoria dos antepassados e 0 culti

vo da honra da familia como criterio decisivo e fim ultimo (devendo por isso
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mesmo conservar-se na integra 0 patrim6nio familiar, 11 maneira tlorentina, evi

tando-lhe a partilha): tudo isso constituiriaaos olhos de urn puritano uma peca

rninosa "divinizac;:ao da criatura" e, aos olhos de Benjamin Franklin, a expressao

de urn pathosaristocratico que ele desconhecia. Note-se ainda sua elevada estirna

pelas letras (porquanto a virtude da industria esta orientada sobretudo para 0

trabalho litenirio-cientifico, que so este everdadeiramente digno do ser humano

e, no fundo, so na boca do iletrado Gianozzo se defende como tendo igual valor

a masserizia - no sentido de "governo racional do lar" como urn meio para se

viver com independencia dos outros e nao cair na miseria - atribuindo assim a

urn antigo padre (p. 249) a origem desse conceito na verdade originario da etica

monastica (ver adiante). Compare-se tudo isso com a etica ea conduta de vida de

Benjamin Franklin e de seus antepassados puritanos, comparern-se os escritos

do literato renascentista endereyados ao patriciado humanista com os escritos de

Franklin dirigidos amassa do Mittelstandburgues - aos comerciantes, nomea

damente- eainda com os tratados e as sermoes dos puritanos para at enta~ ava

liar a profundidade da diferenya. 0 racionalismo econ6mico de Alberti, de regra

escorado em citac;:6es de auto res antigos, e no essencial semelhante ao modo

como etratada a materia econ6mica nos escritos de Xenofonte (que ele nao

conhecia), de Catao, Varrao e Columella (que ele cita) - s6 que, especialmente

no caso de Catao eVarrao, 0 ganho como tal, adiferenya do que ocorre nas obras

de Alberti, ocupa 0 primeiro plano. De resto, os comentarios sem duvida muito

esporadicos de Alberti sobre 0 emprego dos fattori, sobre a divisao do trabalho e

a disciplina, sobre a pouca confiabilidade dos camponeses etc. de fato impressio

nam como transposilYao de uma sabedoria de vida ao estilo de Catao do terreno

da agricultura escravista para 0 do trabalho livre na industria domestica e na

agricultura de parceria. Quando Sombart (cuja referencia aetica est6ica e indis

cutivelmente falha) encontra ja em Catao 0 racionalismo econ6mico "desenvol

vido ate as ultimas conseqiiencias", ele nao esta, em rigor, totalmente errado.

Com efeito, pode-se reunir sob a mesma categoria 0 diligens pater familias dos

romanos e 0 ideal do massajo em Alberti. Em Catao, e antes de mais nada carac

teristico 0 fato de a propriedade fundiaria ser tratada como objeto de "investi
mento" de uma fortuna e como tal avaliada. 0 conceito de industria, no entanto,

assume nele outro matiz em decorrencia do influxo cristao. E eis que justamen

te ai se revela a diferenc;:a. Na concepc;:ao de industria oriunda da ascese monasti

ca e desenvolvida nos escritos dos monges mora 0 germe de urn ethos que (ver

adiante!) sera desenvolvido em toda a sua plenitude na "ascese" protestante

exclusivamente intramundana (dai, como teremos ocasiao de sublinhar muitas

vezes, 0 parentesco de ambas, que alias e menor com a doutrina eclesiastica ofi

cial do tornismo do que com os moralistas das ordens mendicantes em Florenya

e Siena). Em Catao, e tambern nas proprias exposic;:oes de Alberti, falta esse ethos:
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em ambos se trata de ensinar sagacidadena vida, nao uma etica.:t. de utilitarismo

ainda que se trata em Franklin. S6 que 0 pathos etico de seu sermao aos jovens
comerciantes e inconfundivel e constitui -isto sim e 0 que importa- seu trayo

caracteristico. Falta de cuidado com 0 dinheiro significa para de 0 mesmo que
"assassinar" - por assim dizer- embrioes de capital e epor isto que tambem e

uma deficiencia etica.
Parentesco intimo entre os dois (Alberti e Franklin) s6 ha de fato na medi

da em que Alberti - a quem Sombart chama de "pio", mas que na verdade,

embora se houvesse ordenado padre e recebesse uma sinecura de Roma como
alias tantos outros humanistas, nao valoriza de jeito nenhum (a nao ser em duas

passagens insignificantes) motivos religiosos como ponto de orientayao para a

conduta de vida que recomendava - ainda nao poe em relayao concepyoes reli
giosas com seus conselhos de "gestao economica", ao passe que Franklin nao as

poe mais. Tanto num como noutro, 0 utilitarismo - e, no elogio que Alberti faz
do neg6cio atacadista de la e seda, ate mesmo 0 utilitarismo social mercantilista

("que muitos sejam postos a trabalhar': op. cit., p. 292) - e 0 unico que da as

cartas nesse terreno, ao menos formalmente. As considerayoes de Alberti a esse
respeito sao urn paradigma perfeitinho daquela especie de "racionalismo" eco
nomico por assim dizer imanente, que, mesmo em escritores interessados pura

mente na "coisa em si", de fato se encontra por toda parte e em todas as epocas
como "reflexo" das condiyoes economicas, na China classica e na Antiguidade

nao menos que na Renascenya e na epoca da Ilustrayao.:t. bern verdade, pois, que

tambern em Alberti e seus pares, tanto quanto na Antiguidade, por exemplo, em
Catao, Varrao e Columella, a ratio economica se acha amplamente desenvolvida

sobretudo no que diz respeito adoutrina da industria. Mas como se h<i de acredi
tar que semelhante doutrina de literatos pudesse desdobrar-se numa potencia

capaz de virar de ponta-cabeya a vida do mesmo modo que uma fe religiosa que
destina a uma determinada conduta de vida (neste caso: uma conduta de vida

met6dico-racional) 0 premia da salva<;:ao? Em contrapartida, da para vislumbrar

o que significa uma "racionalizayao" religiosamenteorientada da conduta devida
(e eventualmente tambem da atividade economica) quando aIem dos puritanos

de todas as denominayoes se observam os exemplos, extremamente diversos
entre si quanto ao sentido, dos jainistas, dos judeus, de certas seitas asceticas da

ldade Media, de Wyclif, dos irmaos monivios (reminiscencia do movimento

hussita), dos skoptsye stundistas da Russia e de numerosas ordens monasticas. 0
trayo decisivo da diferenya (s6 para antecipar) reside nisto: uma etica ancorada
na religiao destina para 0 comportamento par ela suscitado premios psicol6gicos
(nao de carater economico) bern espedficos e altamente eficazes enquanto a fe

religiosa permanecer viva, e e justamente desses premios que uma simples dou

trina da arte de viver feito a de Alberti naodispoe. 56 na medida em queesses pre-
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mios funcionam e sobretudo quando agem (eo decisivo e isto) numa dire~aoque

se afasta bastante da doutrina dos te610gos (a qual por sua vez nao passa mesmo
de "doutrina"), consegue a fe religiosa uma influencia autonoma sobre a condu

ta de vida e, atraves dela, sabre a economia: sim, para falar claro, e este a n6 de
todo 0 presente ensaio, e nao dava para esperar que ele passasse assim tao com
pletamente sem ser notado. Sobre os te610gos maralistas da Baixa Idade Media

(Antonino de Florenya e Bernardino de Siena), relativamente "favoniveis ao

capital" e certamente tambem muito mal compreendidos por Sombart, tornarei
a falar noutro lugar. Seja como for, 1. B.Alberti por nada pertencia a esse drculo.

Foi s6 0 conceito de industria que e1e tomou da linha de pensamento momistica,

seja 13 por quais mediayoes. Alberti, Pandolfini e seus pares, apesar de sua obe
diencia oficial aIgreja, sao representantes daquela disposiyao interiormente ja

emancipada da eclesialidade tradicional e, adespeito de todo vinculo com a etica

crista vigente, amplamente orientada em sentido "pagao" bern ao gosto da
Antiguidade, disposiyao essaque Brentano pos nacabeya que"eu teria ignorado"

em sua significayao para 0 desenvolvimento da doutrina economica moderna
(bern como da politica economica moderna). Ora, esta plenamente correto eu
nao tratar aqui dessa serie causal: num estudo sobre a"etica protestante e 0 espi

rito do capitalismo" ela nao tern 0 menor cabimento. Como se mostrara noutra

oportunidade, longe de negar sua significayao, por boas razoes eu era e sou da
seguinte opiniao: a esfera de sua eficacia assim como a direyao de sua eficacia

eram totalmente diversas das da etica protestante (cujos preeursores nada irrele
vantes em termos praticos foram as seitas e a etica de Wyclif e Huss). a que ela
influenciou nao foi a conduta de vida (da burguesia nascente), mas sim: a politi

ca dos estadistas e dos principes, e essas duas series causais, convergentes em

parte mas nao em todos os pontos,devem num primeiro tempo ser limpidamen
te separadas uma da outra. No que tange a Benjamin Franklin, seus tratados de
economia privada - a seu tempo usados como leitura eseolar na America

fazem parte por isso mesmo da categoria que exerceu influencia sobre a prdxisde
vida, ao contnirio da volumosa obra de Alberti, que mal se tornou conheeida fora
do drculo dos eruditos. E ainda por cima, Franklin e citado expressamente par

mim par ser urn homem situado para alem da regulamentayao de vida puritana,

que entrementes ja desbotara, do mesmo modo que a "Ilustrayao" inglesa em

geral, cujas re1ayoes com 0 puritanismo foram mostradas tantas vezes,ja 0 ultra
passara.]

35. [Infelizmente Brentano (op. cit.) comeya por meter no mesmo saco
toda especie de ambiyao de ganho (nao importa se belieo ou pacifico) e aponta

entao como trayo especifico da ambiyao de ganho "eapitalista" (em oposiyao a
feudal, por exemplo) apenas a orientayao para 0 dinheiro (e nao mais para a
terra); e alem de recusar qualquer outra distinyao - sem 0 que fica imposslvel
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chegar a conceitos claros - faz ainda uma afirmacrao (po 131) que me e incom

preensivel: que 0 conceito de "espirito" do capitalismo (moderno!) elaborado

para os fins da presente pesquisa tomaria ja em seus pressupostos 0 que deve ser

demonstrado.]

36. Ver os comentirios de Sombart, pertinentes em todos os aspectos, Die
deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten lahrhundert (p. 123). Alias, nem epreci

so sublinhar-se bern que os estudos a seguir remontem em [todosos] seus pon~

tos de vista [decisivos] a trabalhos muito mais antigos- 0 quanto [em sua for

mulacrao] eles devem ao mero fato da existencia dos grandes trabalhos de

Sombart com suas atiladas formula<;:6es, mesmo - eprecisamente-onde envere

dam por caminhos outros. Mesmo quem sempre se sentiu instigado a contradi

zer decididamenteas opinioes de Sombart e a refutar diretamente algumas de

suas teses tern 0 dever de as levar na devida conta.

37. Nao enfrentaremos aqui, naturalmente, a questao de saber ondese loca

lizam tais limites, assim como nao vamos tomar posi<;:ao quanto a famosa teo ria

do nexo entre alto sahirio e alta produtividade do trabalho apresentada de inicio

por Brassey, formulada e defendida em termos te6ricos por Brentano e, em ter

mos hist6ricos e ao meSQlo tempo construtivos, por Schulze-Gavernitz:A dis

cussao foi reaberta pelos penetrantes estudos de Hasbach (Schmollers lahrbuch,
1903, pp. 385-91 e 417ss.) [e ainda nao chegou a uma solu<;:ao definitiva]. Aqui

nos basta 0 fato, por ninguem posto em duvida e alias indubitavel, de que sahirio

baixo e lucros altos, salario baixo e oportunidades favoraveis ao desenvolvimen

to industrial, nem sempre coincidem pura e simplesmente-e, principalmente,

que meras opera<;:oes pecuniarias nao desembocam mecanicamente em "educa

yaO" para a cultura capitalista e, com isso, na viabilidade de uma economia capi

talista. as exemplos escolhidos saO todos de carater puramente ilustrativo.

38. Por isso, a implanta<;:ao tambem de industrias capitalistas muitas vezes

nao tern sido possivel sem amplos movimentos migrat6rios provenientes de

regioes com cultura mais antiga. Por corretos que sejam os comentarios de

Sombart sobre 0 contraste entre, de urn lado, as "aptidoes" e segredos de oficio do

artesao, que sao insepaniveis da pessoa, e, do outro, a tecnica moderna cientifica

mente objetivada, essa diferen<;:a mal se fazia presente a epoca do surgimento do

capitalismo - alias, as qualidades (por assim dizer) eticas do operario no capi

talismo (e em certa medida tambern do empresario) adquiriam urn "valor de

raridade" cada vez mais alto em relayao as aptidoes do artesao, solidificadas por

seculos de tradicionalismo. E mesmo a industria hodierna, ab escolher os luga

res de sua implama<;:ao, mIo e de todo independente das qualificayoes ja adquiri

das pela popula<;:ao ao cabo de uma longa tradiyao e atraves de uma educacrao

para 0 trabalho intensivo. Eencontradiya no circulo mais amplo das representa

yoes cientificas hodiernas a tendencia a atribuir essa dependencia, quando cons-
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tatada, nao a tradiyao e a educayao, mas a determinadas qualidades raciais her
dadas, algo que a meu juizo e muito duvidoso.

39. [Ver meu artigo supracitado na nota 23.]

40.As observayoes precedentes podem dar lugar a mal-endendidos. A ten

dencia de urn conhecido tipo de gente de neg6cios a tirar proveito asua maneira

da sentencra "0 povo deve ser mantido na religiao" e a tendencia [outrora nao

rara] de amplos circulos notadamente de eclesiasticos luteranos, em geral movi

dos poruma simpatia deprincipio pelo quefosse autoritario, de tirar proveito do

titulo de "policia negra" quando se tratava de estigmatizar a greve como pecado

eas sindicatos como fomentadores da "cobiya" etc. - tudo isso nao tern nada a

ver com os fen6menos de que estamos tratando aqui. Nos pontos evocados no

texto, nao se trata de fatos isolados, mas sim de fatos muito freqiientes que, como
veremos, se repetem de modo tipico.

41. Der moderne Kapitalismus, vol. T, I" ed., p. 62.
42. Ibid.• p. 195.

43. [Claro que estamos falando da empresa racional moderna espedfica do

Ocidente, nao do capitalismo dos usurarios, financiadores de guerras, arrenda

tarios dos cargos publicos e da coleta de impostos, dos grandes mercadores e dos

magnatas das finanyas, dispersos peIo mundo ha tres milenios ja, na China, na

India, na Babil6nia, na Grecia, em Roma, em Floren<;:a, at~ os dias de hoje. Ver

minha "Introduyao" aEtica Econ6mica das Religioes Mundiais, GARS I: 237-275.]

44. A priorinao e de modo algum obrigat6rio supor - e e s6 isso que pre

cisa ser ressaltado aqui - que, de urn lado, a tecnicado empreendimento capita

lista e, do outro, 0 espirito de "trabalho numa profissao" que s6i emprestar ao

capitalismo sua energia expansiva tivessemque encontrar seu humus origindrio
nas mesmas camadas sociais. 0 mesmo se da com as reIayoes sociais dos conteu

dos de consciencia religiosos. 0 calvinismo foi historicamente urn dos portado

res da educayao para 0 "espirito capitalista". Mas por razoes a serem discutidas

mais adiante, justamente os grandes financistas, na Holanda por exemplo, nao

eram, predominantemente, adeptos de urn calvinismo estrito, mas sim arminia

nos. Ali como alhures, foi a pequena[e media] burpuesia em ascensao lao empre

sariado] 0 portador "tipico" da etica capitalista e da eclesialidade calvinista. [E

mesmo eSsa constatayao concorda plenamente com 0 que aqui expusemos a res

peito: grandes financisfas e grandes mercadores em todos os tempos houve;

porem uma organiza<;:ao capitalista radonal do trabalho industrial burgues, s6

quem a viu nascer foi a passagem da Idade Media para os tempos modernos.]

45. [Consultar a prop6sito a boa dissertacrao de J. Maliniak, (Universidade
de Zurique, 1913 ).]

46.0 retrato exposto a seguir constitui uma compilayao "tipico-ideal" feita

a partir das condiyoes de diferentes ramos em diversas localidades; tendo sido
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elaborado com 0 fim de ilustrar nosso prop6sito, pouco importa, naturalmente,

que em nenhum dos exemplos que tenhamos pensado 0 processo tenha se desen

rolado exatamente da maneira como aparece descrito aqui.
47. [Nao e atoa, tambem por essa razao, que esse primeiro pedodo de urn

racionalismo nascente, vale dizer, as primeiras batidas de asa da industria alema,

va de par com uma total decadencia do estilo dos objetos necessarios a vida coti

diana.]
48. [Isso nao quer dizer que 0 .movimento das reservas de metais preciosos

seja visto como indiferente p~ra a economia.]
49. Isso quer dizertao-s6: aquele tipo de empresario que l1ostomamos aqui

como objeto de nossa considera<;:ao emio qualquer media empirica. (Sobre 0 con

ceito de"tipo ideal", vermeuartigo ''A objetividade do conhecimento nas ciencias

sociais e na politica social",Archiv fur Sozialwissenschaft, vol. XIX, fasciculo I).

50. [Talvez seja aqui 0 local apropriado para examinar brevemente os

comentarios feitos por F. Keller na obra ja citada (Gorresgesellschaft, caderno 12)

e as observa<;:oes que Sombart faz no seu Bourgeoisinspirando-se nele, ao menos

na medida em que vern a prop6sito. Erealmente 0 cumulo que urn escritor criti

que urn estudo no qual a proibilYao canonica dos juros niio ede modo algum men
cionada (a nao ser numa nota ocasional e sem nenhuma rela<;:ao com a argumen

talYao como urn todo) na pressuposiiYao de que seria justamente tal proibiiYao

que por sinal encontra paralelos em quase todas as eticas religiosas da terra! - 0

que aqui e tornado como sinal distintivo entre a etica cat6lica e a etica da

Reforma: s6 se podem criticar trabalhos que realmente foram lidos ou cujos

argumentos, se tiverem sido lidos, ainda nao tiverem sido esquecidos. Aluta con

tra a usuraria pravitas atravessa de cabo a rabo a hist6ria da Igreja huguenote bern

como a da Igre;a holandesa do seculo XVI. "Lombardos", ou seja, banqueiros,

foram muitas vezes exduidos enquanto tais dasanta ceia (ver nota 12).Aconcep

r;:ao de Calvino, mais liberal (e que entretanto nolo impediu,diga-se de passagem,

que no primeiro esboiYo das Ordenanr;:as fossem previstas medidas sobre a

usura), s6 triunfou por intermedio de Salmasio. Nao e aqui, pois, que reside 0

antagonismo: pelo contrario. - Piores ainda sao as argumentaiYoes pessoais do

autor, as quais, quando comparadas com os escritos de Funck (a meu ver citado

pouco por ele) e de outros estudiosos cat6licos e com as pesquisas de Endemann,

hoje ultrapassadas no pormenor mas ainda fundamentais, contnlstam triste

mente por sua superficialidade. Ecerto que Keller evitou excessos do feitio dos

comentarios de Sombart (op. cit., p. 321): deque bern sepodia notar em "homens

pios" (referencia feita essencialmente a Bernardino de Siena e Antonino de

Florenr;:a) "0 quanta eles queriam a todo custo instigar 0 espirito de empresa"

e isso por interpretarem como proibir;:ao do juro a proibir;:ao da usura, tal como

oconeu no mundo inteiro, no afa de se manter intato 0 investimento de capital
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"produtivo" (para usar a terminologia de hoje). (Que em Sombart, por urn lado,

os romanos fossem incluidos entre os "povos her6icos", enquanto por outro lado

se afirme - uma contradi<;:ao alias insuperavel em sua obra - que 0 racionalis

rno economico ja em Catao estava desenvolvido "ate as ultimas conseqiiencias"

(p. 267) e, note-se de passagem, urn sintoma de que estamos as voltas precisa

mente com urn "livro de tese", no mau sentido da palavra.) Ocorre que ele detur

pou por completo a significar;:ao da proibiiYao dos juros, 0 que aqui nao cabe

expor no pormenor (de infcio ela foi muitas vezes superestirnada, depois forte

mente subestimada e agora, na era dos multimilionarios inclusive cat6licos, foi

virada - para fins apologeticos -literalmente de ponta-caber;:a), proibilYao que,

como todos sabem - apesar cia fundamentaIY30 biblica! - s6 foi revogada no

seculo passado mediante instrur;:ao da CongregaiYao do Santo Oficio, e mesmo

assim somente temporum ratione habita e de forma indireta, ou seja: por meio da

proibi<;:ao de importunar com indagar;:oes sobre a usuraria pravitas os fieis con

fessantes e contanto que se pudesse deles esperar obediencia tambim para 0 casa
de a norma voltar a ter vigencia. Ora, todo aquele que se aventurou urn pouco

mais a fundo nos estudos sobre a intrincadissima hist6ria da doutrina eclesiasti

ca sobre a usura, com suas infindaveis controversias, por exemplo, em torno da

licitude da compra de ar;:5es, do desconto de letras e dos mais diversos contratos,

e sobretudo se levarmos em conta que a decisao supramencionada da Con

gregar;:ao do Santo Oficio foi tomada tendo em vista 0 emprestimo a uma cidade,
nao pode afirmar (p. 24) que a proibir;:ao da cobranr;:a de juros se limitasse a

emprestimos em casos de emergencia, nem que seu objetivo fosse "proteger 0

capital" ou que fosse sim "favoravel aempresacapitalista" (p. 25).A verdade e que

a Igreja s6 muito mais tardeveio a rever sua posi<;:ao quanta a proibiiYao dos juros

e, quando 0 fez, as formas costumeiras de investimento puramente comercial do

capital nao eram emprestimos a juro fixo, mas eram (e assim tinham de ser, dado

a carater da taxa sobre emprestimos ao empresario) 0 foeiius nauticum, a com
menda, a societas maris e 0 dare ad proficuum de mari (emprestimos nos quais a

participaiYao nas perdas enos ganhos era proporcional ao grau de risco); todas

essas formas nao eram condenaveis (ou s6 0 eram para alguns canonistas indivi

duais muito rigorosos); mas quando 0 investimento de capital a juro fixo e os des

contos bancarios se tornaram usuais, esses canonistas (mesmo mais tarde) esbar

raram com notaveis dificuldades quanta ao motivo da proibir;:ao do juro:

dificuldades que levaram a toda sorte de medidas severas por parte das guildas de

mercadores (as listas negras!); e bern verdade, no entanto, que 0 tratamento que

em regra os canonistas dispensavam aproibi<;:ao dos juros era puramentejuridi
co-formal, sem nenhuma inteniYao de "proteger 0 capital" como pensa Keller;

finalmente, na medida em que e possivel identificar de algum modo tomadas de

posir;:ao relativas ao capitalismo como tal, os fatores determinantes terao sido: de
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urn lado, uma aversao tradicionalista, sentida 0 mais das vezes de forma confusa,

contra 0 crescente poder impessoal do capital- dificilmente suscetivel, por isso

mesmo, de eticiza~ao (que e 0 que se reflete ja na declara(j:ao de Lutero sobre os

Fugger e as transa(j:oes financeiras) e, do outro, a necessidade de uma acomoda~
(j:ao. _ Nao cabe, entretanto, tratar aqui desse assunto, pois, como foi dito, a proi

bi~aodos jurose seu destino tern para n6s umasignifica~aono maximo sintoma

tica e, mesmo esta, apenas limitada.
A etica economica dos te610gos escotistas e em particular a de certos te610~

gos das ordens mendicantes dos Quatrocentos, sobretudo Bernardino de Siena e

Antonino de Floren~a- monges escritores dotados de uma orienta(j:ao ascetica
especificamente racional-merecem com certeza uma pagina aparte, mas terao

de se contentar em receber neste nossO contexto urn tratamento apenas inciden

tal. Caso contrario, para fazer essa anticritica eu teria que antecipar 0 que tenho

a dizer numa exposi(j:ao dedicada apenas aetica economica do catolicismo em

sua rela(j:ao positivacom 0 capitalismo. Esses autores- e nisso eles sao precurso~

res de varios jesuitas - esfor~am-se por ;ustificar 0 lucro empresarial do comer
ciante enquanto contrapartida eticamente licita de sua industria (mais que isso,

obviamente, nem mesmo Keller pode afirmar).
o conceito e a valora(j:ao da industriaevidentemente sao tirados em ultima

analise da ascese monastica e, a meu ver, assim tambem 0 conceito de masserizia
usado por Alberti, 0 qual, conforme ele mesmo declara atraves da boca de

Gianozzo, foi tornado do linguajar clerical. Mais adiantefalaremos mais de perto

da etica monastica como precursora da ascese intramundana pr6pria de certas

denominalfoes do protestantismo (rudimentos de concep~oesanalogas podem

se encontrar na Antigiiidade entre os cinicos, nas inscri~oes funerarias do hele

nismo tardio e, em condi~oesbastante diversas, no Egito). 0 que lhes falta por
completo (como falta em Alberti) e justamente 0 aspecto que, como veremos

adiante, para n6s e 0 decisivo: a concep~ao, que e caracteristica do protestantis

mo ascetico, da comprovarao da salva~aodo individuo, da certitudo salutis na

voca~aoprofissional: ou seja, faltam os premios psiquicos que essa religiosidade

oferecia a industria e que deviam necessariamente faltar ao catolicismo, por

serem totalmente outros os seus meios de salva~ao. Pelo angulo dos efeitos, no

caso desses auto res trata-se de uma doutrina etica, nao de estimulos praticos

individuais condicionados pelo interesse na salva~ao e, ainda por cima, trata-se

de uma acomodayClo (como da para ver facilmente), e nao, como ocorre na asce

se intramundana, de argumentos deduzidos de posilfoes religiosas centrais.

(Antonino e Bernardino, a prop6sito, ha muito ;a foram objeto de estudos

melhores que 0 de F. Keller.) E mesmo essas acomoda~oes continuaram contro

versas ate 0 presente. Nao obstante, a significa(j:ao dessas concep(j:oes eticas mona

cais, ao menos enquanto sintoma, nao pode absolutamente ser considerada igual
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a zero. Mas os verdadeiros "rudimentos" de uma etica religiosa que desemboca

ria no conceito moderno de voca~Cloprofissional estao e nas seitas e na heterodo

xia, sobretudo em Wyclif, embora sua significaryao tenha sido exagerada por

Brodnitz (Englische Wirtschaftsgeschichte), que eda opiniao de que 0 influxo

deste foi tao forte que 0 puritanismo nao precisou fazer nada alem. Nao se pode

(nem se deve) entrarem detalhes acerca disso tudo aqui. Este nao e 0 lugarde dis

cutir em paralelo se, e em que medida, a etica crista da Idade Media ja havia efeti
vamente contribuido com a cria~ao das condi~oesprevias do espirito capitalista.]

51. [Ao queparece, as palavras"meden apelpizontes" (Lc 6, 35) e a traduryao

da Vulgata "nihil inde sperantes" {sem esperar nada em tTOca} sao (a crer em A.

Merx) uma corruptela de medina apelpizontes (::::neminem desperantes) {sem

desesperar a ninguem}, autorizando dessa forma 0 emprestimo a todo equalquer
irmao, mesmo se pobre, sem dizer sequer uma palavra sobre juros. Hoje se atri

bui asenten(j:a Deo placere vix potest uma origem ariana (0 que objetivamente

para n6s e indiferente).]
52.0 modo como as pessoasseviravam com a proibilfao da usura, mostra

o por exemplo 0 livro I, cap. 65, do estaluto daArtedi Calimala (no momento pos

suo apenas a redaryao italiana de Emiliani-Giudici, Stor. dei Com. Ital., vol Ill, p.

246):"Procurino i consoli con quellifrati, cheparra loro, cheperdono si faccia ecome
fare si possa il meglio per l'amore di ciascuno, del dono, merito 0 guiderdono, ovve
ro interesse per 1'anno presente e secondo che altra volta fatto fue" {Procurem os

c6nsules, junto aqueles frades que lhes aprouver, que seja concedido, e da melhor

forma possivel pelo amor de cada urn, 0 perdao pelos donativos, pelos valores,

pelas recompensas, ou seja, pelos juros recebidos durante 0 ano, conforme 0 que

foi feito da outra vez.}. Euma especie, portanto, de indulgencia concedida via

corpora(j:ao de ofieio aos seus membros evia submissao aautoridade. Altamente

caracteristicas do caniter extra-etico do lucro sobre 0 capital sao tambem as ins

trw;:oes que no texto se seguem, bern como 0 preceito imediatamente anterior (c.

63) de contabilizar todos os juros e lucros como se fossem "donativos". As listas

negras de que se valem hoje as bolsas de valores contra aqueles que especulam

apelando para a obje(j:ao da diferen~a correspondem muitas vezes ao opr6brio

lan<;:ado contra aqueles que, diante do tribunal eclesiastico, apelavam para a

exceptio usurariae pravitatis.

3- OCOl'\CEITO DE VOCAc;:Ao EM LUTERO.O OBJETO DA PESQUISA (PP. 71-83)

53. {Das linguas antigas, somente 0 hebraico tern expressoes de conota<;:ao

semelhante. Primeiro na palavra meZa'khah, utilizada para fun<;:oes sacerdotais
(Ex35, 21; Ne 11,22; 1Cr 9,13; 23, 4; 26, 30), para neg6ciosa serviryo do rei (sobre-
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mado especial de Deus. A explica<;:ao e uma respostaaobje<;:ao (caracteristica) de

que, como ensinam os quakers, se nao se pode rezar sem uma especial motion of
the spirit, nao se pode tampouco arar a terra sem esse especial estimulo divino.

Tambem nao deixa de sercaracteristico que em resolu<;:oes mais recentes de sino

dos quakers desponte 0 conselho de retirar-se da vida de neg6cios uma vez adqui

rido patrimonio suticiente, a tim de poder, ao abrigo dos afazeres do mundo,

consagrar 0 resto da vida ao reino de Deus, se bern que tais ideias certamente sao

encontradas [igualmente] nas [outras] denomina~oes,inclusive no calvinismo.

Tambem aqui se evidencia que a aceita~ao da etica profissional burguesa [da

parte de seus portadores] significou a viravolta [intramundana] de uma ascese

originalmente marcada pela fuga do mundo.
188. Recomendamos expressamente aqui, mais uma vez, os excelentes

comentarios de Eduard Bernstein, op. cit. [Em outra oportunidade] falaremos da

exposi<;:ao [extremamente esquematica] de Kautsky sobre 0 movimento anaba

tista e sua teoria do"comunismo heretico" (no primeiro volume da mesma obra).

189. Veblen, em seu sugestivo livro Theory ofbusiness enterprise (Chicago,

1904), eda opiniao que essa divisa e simplesmente expressao do "capitalismo em

seus prim6rdios". Entretanto, sempre houve "super-homens" economicos que,

feito os nossos atuais captains ofindustry, estao para alem do bern e do mal, e na

, vasta camada inferior da atividade capitalista esse principio vigora ate hoje.
190."In civil actions it is good to beas the many, in religious, to be as the best"

{Nas a~oes civis e born ser como a maioria, nas religiosas, como os melhores},

opina por exemplo Th. Adams (Works of the Pur. Div., p. 138). A frase soa sem

duvida urn pouco mais abrangente do que aquilo que na verdade quer dizer.

Significa que a honestidade puritanae legalidade formalista, assim como a "vera

cidade" ou uprightness {integridade} que povos de passado puritano gostam de

reivindicar como uma virtude nacional ealgo especificamente diverso- remo

delado em termos formalistas e reflexivos - da "Ehrlichkeit" {honradez} alema.

Bons comentarios a respeito disso fez urn pedagogo nos Preussische fahrbucher,
vol. 112 (1903), p. 226. 0 formalismo da etica puritana, por sua vez, econseqiien

cia inteiramente adequada do apego a Lei.
191. [Mais detalhes a respeito no meu estudo sobre "As seitas protestantes

eo espirito do capitalismo".]
192. [Aqui mora a razao do impacto economico penetrante das minorias

(ascetico- )protestantes, mas nao das cat6licas.]
193. [Que a divergencia de fundamenta~aodogmatica fosse compativel

com a inclusao do interesse na "comprova~ao",dado esse que e decisivo, e urn fato

que tem sua razao ultima, que aqui nao sera debatida, na peculiaridade hist6ri

co-religiosa do cristianismo em geral.]
194. "Since God hath gathered us to be a people" {Ja que Deus nos reuniu
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para sermos urn povo}, esta dito por exemplo em Barclay, op. cit., p. 357, e eu

mesmo ouvi urn sermao quaker [no Haverford College] que punha toda a enfa

se na seguinte interpreta<;:ao: saints = saneti = separati.

2. ASCESE E CAPITALISMO (PP. 141-67)

195. Ver a bela caracteriza<;:ao feita por Dowden, op. cit. - Sobre a teologia

de Baxter posterior ao seu gradual afastamento da fe estrita no "duplo decreto",

serve como orienta<;:ao discreta a Introdu<;:ao (de Jenkyn) a seus diversos traba

Ihos impressos nos Works ofthe Puritan Divines. - Sua tentativa de combinar

universal redemption e personal election nao satisfez a ninguem. 0 essencial para

n6s e simplesmente que, mesmo entao e precisamente entao, ele perseverou na

"personalelection", ou seja, no ponto eticamente decisivo da doutrina da predes

tina<;:ao. Importante, por outro lado, e 0 fato de ele ter mitigado a concep~ao

forensede justifica~ao, 0 que em certo sentido 0 aproxima dos anabatistas.

196. Tratados e sermoes de Th. Adams, John Howe, Matthew Henry, J.

Janeway, St. Charnock, Baxter e Bunyan estao compilados nos dez volumes dos

Works ofthe Puritan Divines (Londres, 1845-48), numa sele<;:ao muitas vezes urn

tanto arbitraria. As referencias as edi~oes dos trabalhos de Bailey, Sedgwick e

Hoornbeck ja foram dadas quando citadas pela primeira vez.

197. [Do mesmo modo poderiam ter sido mencionados Voet e outros

representantes continentais da ascese intramundana. A opinia.o de Brentano de

que esse desenvolvimento foi "somente anglo-saxao" e totalmente equivocada.]

Asele~ao feita repousa no desejo de dar a palavra, nao exclusivamente mas 0 mais

possivel, ao movimento ascetico da segunda metade do seculo XVII, imediata

mente antes de sua transforma<;:ao em utilitarismo. Infelizmente, no espa<;:o deste

esbo<;:o tivemos de abrir mao da sedutora tarefa que teria sido descrever 0 estilo

de vida do protestantismo ascetico a partir tambern da literatura biografica,

nomeadamente a quaker, relativamente desconhecida de n6s.

198. [Pode-se igualmente consultar os escritos de Gisbert Voet ou as atas

dos sinodos huguenotes ou da literatura dos batistas holandeses. De forma extre

mamente infeliz Sombart e Brentano pin<;:aram justamente os elementos que eu

pr6prio realcei como expressamente "ebionfticos" em Baxter, para me objetar

com 0 incontestavel "retrocesso" (capitalista) de sua doutrina. Mas e preciso: 1)

conhecerrealmente a fundo toda essa literatura para utiliza-la com acerto; 2) nao

ignorar que eu buscava provarjustamente isto: que apesarda doutrina"antima
monista",o espirito dessa religiosidadeascetica, do mesmo modo que nas econo

mias dos mosteiros, deu origem ao racionalismo economico, uma vez que pre-
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Iii miava 0 aspecto decisivo - os estimulos racionais asceticamente condicionados.

E 56 isso que importa, e Dutro naD e0 eixo da presente exposi<;ao.]

199. [0 mesma em Calvino, quenao era nenhum amante da riqueza bur

guesa (ver seus veementes ataques aVeneza eaAntuerpia, Comm. in]es. Opp., III,

140a,308a).]

200. Saints' Everlasting Rest, caps. x e XII. Ver tambem [Bailey, Praxis pieta
tis, p. 182, ou ainda] Matthew Henry, ("The Worth of the Soul", in Works afPur.

Diy., p. 319:"Those thatare eager in pursuit ofworldly wealth despise their soul, not
only because the soul is neglected and the body preferred before it, but because it is
employed in these pursuits: Psalm 127, 2" {''Aqueles que buscam ansiosos a rique
za mundana desprezam a pr6pria alma, nao apenas porque a negligenciam,

dando preferencia ao corpo, mas porque a empregam nessas buscas: Salmo

127C 126), 2"} . (Mas na mesma pagina encontra-se a observaryao aser citada mais

adiante sobre a pecaminosidade de qualquer especie de perda de tempo, especial

mente em recreations.) Idem em toda a literatura religiosa do puritanismo anglo

holandes. Ver por exemplo a filipica de Hoornbeck contra a avaritia {avareza}

Cop. cit., 1, x, caps. 18 e 19). (Nesseescritor,alias, operam tambem influencias pie

tistas sentimentalistas: ver 0 elogio da tranquillitas animi {tranqi..iilidade de

animo} que agrada a Deus em oposiryao a sollicitudo Iinquietaryao} deste mundo.)

"Nao e facil urn rico alcanryar a bem-aventuranrya': escreve tambem Bailey (op.
cit., p.I82),apoiando-se numa conhecida passagem biblica. Oscatecismos meto
distas tambem desaprovam que "se acumulem tesouros na terra': No pietismo

isso fica evidente por si mesmo. E entre os quakers 0 quadro nao era outro. Ver

Barclay, op. cit., p. 517: "( ... ) and therefore beware ofsuch temptation as to use their
callings and engine to be richer" {"C ... ) e, portanto,haque seprevenir contra a ten

taryao de empregar profissoes e engenho com 0 prop6sito de enriquecer':}.
201. [Com efeito, nao s6 a riqueza, mas tambem a compulsiva ambirdo de

ganho Cou coisa que 0 valha) era focadamente condenada. Nos Paises Baixos, em

resposta a uma interpela'rao, explicou 0 sinodo sul-holandes de 1574 que os

"lombardos" nao podiam ser admitidos asanta ceia, mesmo que seu neg6cio

fosse exercido dentro dos limites da lei; 0 sinodo provincial de Deventer de 1598

(art. 24) estendeu tal proibi'rao aos empregados dos "lombardos"j 0 sinodo de

Gorichem de 1606 estatuiu as condiryoes, duras e humilhantes, sob as quais as

mulheres de "usurarios" poderiam ser admitidas; e ainda em 1644 e 1657 era dis

cutido se cabia admitir os lombardos asanta ceia (diga-se isso explicitamente

contra Brentano, que cita seus ancestrais cat6licos - embora em todo 0 mundo

asiatico-europeu existam ha milenios comerciantes e banqueiros de origem

estrangeira)j e mesmo GisbertVoet CDisp. theol.,Iv,Anst.1667,Deusuris, p. 665)

tencionava excluir da santa ceia os "trapezitas" (lombardos, piemonteses). Nos

sinodos huguenotes nao foi diferente. Camadas capitalistas desse feitio ndoeram
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absolutamente os portadores tipicos da disposi'rao e da conduta de vida de que

se trata aqui. E tambem nao eram nenhuma novidade em rela'rao a Antigi..iidade e
a[dade Media.]

202. Ideia amplamente desenvolvida no capitulo x do Saints' Everlasting
Rest: quem quiser ficar descansando longamente no "albergue" que Deus the da,

que sao as posses, por Ele e castigado ja nesta vida. 0 lauto repouso em cima da

riqueza adquirida quase sempre e prenuncio de ruina. - Pergunta-se: Se tives

semos tudo quanto poderiamos ter no mundo, isso ja seria tudo 0 que esperaria
moster? Satisfafdo plena ecabal nao se alcan'ra aqui na terra - justamente por

que, por vontade de Deus, ela nao deve existir.

203. Christ. Dir., I, pp. 375-6: "It is for action that God maintaineth us and
our activities: work is the moral as well as the naturalend ofpower. C... ) It isaction

that God is mostserved and honoured by. (... ) The public welfare or thegoodofmany
is to be valued above our own" {"E para a ardo que Deus nos mantem, a n6s e a

nossas atividades: 0 trabalho e0 fim moral e natural do poder. (... ) Ecom a ardo
que Deus emelhor servido e homado. (... ) Ao bem-estar publico, ao bern da

maioria, deve-se dar mais valor do que ao nosso pr6prio bem-estar':}. Aqui se

mostra 0 ponto de partida para a transforma'rao da vontade de Deus nos pontos

de vista puramente utilitarios da ulterior teoria liberal. Sobre as fontes religiosas

do utilitarismo, voltar anota 145 ever mais adiante no texto.

204.0 mandamento de guardar silencio - decorrente da amearya biblica

de punir "toda palavra va" - esim urn comprovado meio ascetico de educar;:ao

ao controle de si, nomeadamente a partir dos monges de Cluny. Baxter tambem

se estende em minucias quanta aos pecados da conversa ociosa. A significar;:ao

caracterol6gica desse principio ja foi analisada por Sanford, op. cit., pp. 90ss. A

melancholy {melancolia} e a moroseness {casmurrice} dos puritanos, tao profun

damente sentidas por seus contemporaneos, eram resultado justamente da rup

tura com a descontrafdo do status naturalis, ea servir;:o desse tim aparecia tambern

a proibir;:ao de falar sem pensar. Quando Washington Irving CBracebridge Hall,
cap. xxx) busca a razao disso, em parte no calculating spirit {espirito calculante}

do capitalismo, em parte no efeito da liberdade politica que leva aresponsabili

dade pessoal, falta acrescentar que 0 mesmo efeito nao se produziu entre os povos

latinos e que na Inglaterra as coisas estavam no seguinte pe: 1) 0 puritanismo tor

nava seus adeptos capazes de criar instituir;:oes livres, convertendo-se com isso

numa potencia mundial; e 2) transformava esse elemento realmente constituti

vo do capitalismo, a "calculice" {"Rechenhaftigkeit"} Cque e como Sombart deno

mina esse spirit), de simples instrumento da economia em principio da conduta
de vida como urn todo.

205. Op. cit., I, p. 111.

206. Op. cit., I, pp. 38355.
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207. Termos parecidos usa Barclay (op. cit., p. 14) para falar da preciosida

de do tempo.
208. Baxter, op. cit., p. 79: "Keep up a high esteem of time and be every day

more careful thatyou lose none ofyour time than you are thatyou lose none ofyour
gold and silver. And if vain recreation, dressings, feastings, idle talk, unprofitable
company, orsleep, be any ofthem temptations to rob you ofany ofyour time, accord
ingly heighten your watchfulness" {"Tern 0 tempo em alta estima e toma a cada dia

mais cuidado em nao perderes do teu tempo mais do que cuidas por nao perde

res ouro e prata. Se 0 vao lazer, 0 bern vestir, festas, conversa mole, companhias

sem proveito ou 0 sono fossem daquelas tentayoes capazes de te roubar parte do

tempo, aumenta tanto mais a tua vigilancia."l. "Those that are prodigal of their
time despise their own souls" {"os que saopr6digos com seu tempo desprezam sua

pr6pria alma"}, e 0 que Matthew Henry quer dizer ("Worth of the Soul", W of
Pur. Div., p. 315). Aqui tambem a ascese protestante move-se em trithos ha muito

experimentados. Estamos habituados a imaginar como coisa especifica do pro

fissional moderno 0 fato de que ele "nao tern tempo" e - como ja fazia Goethe

nos Anos de peregrinalrQo {Wanderjahre} - a medir 0 grau de desenvolvimento

capitalista corn 0 fato de os relogios baterem os quartos de hora (assim tambem

Sombart em seu Kapitalismus). - Mas naO se deve esquecer que 0 primeiro ser

humano a viver corn 0 tempo todosubdividido foi (na Idade Media) 0 monge, e 0

toque dos sinos da igreja era para servir primeiro asua necessidade de fracionar

o tempo.
209. Ver as discussoes de Baxter sobre a profissao, op. cit., pp. 108ss. Ali se

encontra a seguinte passagem: "Question: But may I not cast off the world that I
may only think ofmysalvation?-Answer: You may cast offall such excess ofwordly
cares or business as unnecessarily hinder you in spiritual things. But you may not
castoffall bodily employment and mental labour in which you may serve the com

mon good. Everyone as a member ofChurch or Commonwealth mustemploy their
parts to the utmost for the good ofthe Church and the Commonwealth. To neglect
this and say: I will pray and meditate, is as ifyour servant should refuse your grea

test workand rye himselfto some lesser easierpart. AndGod hath commandeth you
some way or other to labour for your daily bread and not to live as drones of the

sweat of others only" {"Pergunta: Mas nao posso desprezar 0 mundo a fim de

pensar apenas na minha salvayao? - Resposta: Podes desprezar todo 0 excesso

de preocupayoes e assuntos mundanos que te atrapalham desnecessariamente

nas questOes espirituais. 0 que nao podes e desprezar toda atividade fisica e todo

labor mental mediante os quais podes servir ao bem comum. Todo membro da

Igreja ou da nalfao deve se esforyar ao maximo para 0 bern cia 19reja e da nalfao.

Negligenciar esse dever, dizendo 'Vou orar e meditar', seria 0 mesmo que teu cria

do recusar fazer 0 trabalho maiorem prol de alguma tarefa menor e mais faciI. E
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Deus te ordenou que, de uma forma ou de outra, trabalhespara obter 0 pao nosso

de cada dia, e na"o que, feito urn zangao, vivas apenas do suor dos outros':}. _ Sao

citados em apoio 0 mandamento de Deus a Adao: "com 0 suor do teu Tosto" {Gn

3, 19} e a ordem de Paulo: "Quem nao trabalha, nao coma" {2Tes 3, 10j. [Dos qua

kers sempre se soube que mesmo seus circulos mais abastados exortavam os
filhos ao aprendizado de uma profissao (por razoes eticas, e nao utilitarias _
como faziaAlberti).]

210.Aqui ha pontos de que diverge 0 pietismo porconta de seu carater sen
timental. Para Spener (Theol. Bedenken; Ill, p. 445), embora sublinhe em sentido

plenamente luterano que 0 trabalho profissional e servifo prestado aDeus, ecerto

- e isso tambern eluterano - que a agitafQO dos neg6cios afasta de Deus, uma

antitese extremamente caracterlstica em relalfao ao puritanismo.

211. Op. cit., p. 242: "It's they that are lazy in their callings that can find no
timefor holyduties" {"Sao os preguiyosos em sua profissao que nao acham tempo

para os santos deveres':}. Dai a opiniao de que eram de preferencia as cidades
sede da burguesia dedicada ao lucro racional- a sede das virtudes asceticas.

Assim Baxter (em sua autobiografia) diz dos seus teceloes em Kidderminster:

"And their constantconverse and traffic with London doth much to promote civi

1ity and piety among tradesmen" {"Muito fez para promover a civilidade e a

devolfao entre os comerciantes 0 seu constante conversar e traficar com Lon

dres"} (excerto nos W ofthe Pur. Div., p. XXXVIII). Que morar pr6ximo da capital

fosse salutar avirtude e algo que surpreenderia os edesiasticos de hoje _ pelo

menos os alemaes. Mas tambem 0 pietismo apresenta conceplfoes analogas.

Assim Spener escreveu certa vez de urn jovem colega: ''Ao menos se ha de ver que

em meio amultidao citadina, embora a grande maioria seja de rna reputayao,

sempre se ha de encontrar, em compensa~ao,algumas boas almas a quem se

podera fazer 0 bern, ao passe que nos vilarejos mal se encontra algo de born em

toda uma comunidade" (Theol. Bed., I, 66, p. 303).-0 campones pOllCO se qua

lifica para a conduta de vida ascetica racional. A exalta~ao etica que dele se faz e

bastante modema. Nao entraremos aqui na significa~aodesta e de outras deda

ra~oes analogas para a questao do condicionamento de classeda ascese.

212. Tomem-se por exemplo as seguintes passagens (op. cit., pp. 336ss.):"Be
wholly taken up in diligent business ofyour lawful callings when you are not exerci
sed in the more immediateservice ofGod".-"Labour hard in your callings': _ "See
thatyou have a calling which will find you employmentfor all the time which Gods
immediate service spareth". {"Dedicai-vos com total zelo ao exerdcio de vossas

legitimas profissoes, se nao sOlS versados no servi~o mais imediato a Deus".

"Trabalhai duro em vossas profissoes". - "Cuida para que tenhas uma vocalfao

que te ocupe por todo 0 tempo nao empregado no serviyo imediato de Deus".}.

213. Ainda recentemente Harnack tornOll a ressaltar que a valorizayao
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especificamente etica do trabalho e de sua "dignidade" nao era uma ideia origi
ruiria nem tampouco caracteristica do cristianismo (Mitt. des Ev.-Soz. Kongr.,

serie 14, 1905, n' 3/4 p. 48).
214. Assim tamhem no pietismo (Spener. op. cit., pp. 429-30). A maneira

caracteristicamente pietista e: a fidelidade a profissao, que nos e imposta como

castigo pelo pecado original, serve para a mortificafao da vontadepr6pria. 0 tra

balho numa profissao, como serviyo prestado de amor ao pr6ximo, eurn dever

de gratidao pela graya divina (eis uma representayao luteranal). e por isso nao e
agradavel a Deus se for executado a contragosto e com fastio (op. cit., Ill, p. 272).

Portanto, 0 cristao "mostrar-se-a tao assiduo em seu trabalho como alguem do

mundo" (III. p. 278). Isso, evidentemente, esta aquem do modo de ver puritano.

215. [No que se baseia esseimportante contraste, que existe claramente

desde a Regra de Sao Bento, isso s6 urn estudo de proporyoes mais vastas podera

indicar.]
216. "A sober procreation ofchildren" {Vma s6bria procriayao de filhos},

escreve Baxter, e a sua finalidade. Assim tambem faz Spener, muito emhora com

concessoes a opiniao luterana mais tosca, segundo a qual seu fim secundario e

evitar a imoralidade, alias irreprimivel. A concupiscencia, como fenomeno que

acompanha 0 coito. e pecado mesmo dentro do casamento e, segundo a concep

yao de Spener, por exemplo, ela nao e outra coisa senao consequencia do pecado

original, que transformou urn processo queenatural e querido por Deus ern algo

inevitavelmente ligado a sensayoes pecaminosas e, portanto, num pudendum
{algo que da vergonha}. Tambem para muitas correntes pietistas, a forma supre

ma de casamento cristao eaquela em que se preserva a virgindade, a segunda e

aquela na qual 0 intercurso sexual visa exclusivamente a procriayao e assim por

diante, descendo ate aqueles matrimonios contraidos por razoes puramente er6

ticas ou materiais, eticamente considerados concubinato. Nessas categorias infe

riores,o matrimonio contraido por motivos puramente materiais (na medida

em que provem, apesar de tudo, de urn calculo racionaf) acaba preferido ao casa

mento eroticamente motivado. A teoria e a pratica dos irmaos hernutenses

podem aqui ser deixadas de lado. A filosofia racionalista (Christian Wolff) reto

rna a teoria ascetica naquela versao segundo a qual nao se pode converter num

fim em siaquilo que esta destinado a ser urn meio para urn fim: a concupiscencia

e sua satisfayao. - A transiyao para 0 utilitarismo de orientayao puramente

higienista ja esta completa em Franklin, que assume ponto de vista etico pr6xi

mo ao daqueles medicos modernos que identificam "castidade" com limitayao

da transa sexual ao que for desejavel para a saude e, ale.m disso, como se sabe, se

entretem em considerayoes te6ricas a respeito de "ccrmo fazer isso?". Essa evolu

yao se verifica por toda parte tao logo essas coisas se tornam objeto de pondera

yoes puramente racionais. a racionalista sexual puritano e 0 racionalista sexual
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higienista trilham caminhos bern diversos, mas nesse ponto eles "se entendem

perfeitamente"; recentemente. numa palestra cujo tema era a regulamentayao de

bordeis e prostitutas, urn ardoroso defensor da"prostituiyao higienica"justifica

va a legitimidade moral da "relayao sexual extraconjugal" (por ele encarada

como higienicamente util), apelando para a transfiguras:ao poetica dessa especie

de relas:ao no caso de Fausto e Gretchen. Tratar Gretchen como uma prostituta e

equiparar 0 poderoso imperio das paixoes humanas a relayoes sexuais com vis

tas amanutenyao da saude- ambas as coisas se encaixam plenamentena postu

ra puritana; 0 mesmo se diga. por exemplo. dessa outra concepyao tipicamente

de especialista e corrente entre medicos ilustres, segundo a qual uma questao que

desce tao fundo nos problemas mais sutis da personalidade e da cultura, como e

o caso da abstinencia sexual e sua significalfao, e "exclusivamente" da alyada do

medico (enquanto especialista): entre os puritanos, 0 "especialista" e 0 te6rico

moralista; para os medicos, e 0 te6rico higienista, mas num e noutro caso 0 prin

cipio [da "competencia" para dirimir a questao], que da impressao de pedantis

mo, e 0 mesmo, ainda que com sinais trocados: pedantismo de especialista e

pedantismo sexual se enlayam. S6 que 0 poderoso idealismo da visao puritana

[mesmo com todas as suas pudicicias] tern resultados positivos a mostrar, tanto

de urn ponto de vista puramente "de higiene", quanto de conservayao da ras:a, ao

passo que a moderna higiene sexual, malgrado 0 apelo a"falta de preconceito':

apelo que hoje em dia ela nao pode mais dispensar, corre 0 risco de puxar 0

pr6prio tapete. - Naturalmente, fica fora desta discussao aqui 0 modo como

essa interpretac;:ao racional das relayoes sexuais nos povos de influencia puritana

acabou dando origem a urn refinamento, uma impregnas:ao etico-espiritual das

relayoes intramatrimoniais, urn florescimento do cavalheirismo conjugal- em

contraste com a bruma patriarcal que persiste entre n6s em situayoes descara

damente retr6gradas mesmo nos circulos da aristocracia intelectual. (In

fluencias anabatistas deram sua contribuiyao [para a "emancipayao" da mu

lher]: a defesa da liberdade de consciencia feminina e a extensao da ideia de

"sacerd6cio universal" as mulheres foram. tambem, as primeiras brechas aber
tas no patriarcalismo.)

217. Tema recorrenteern Baxter. a fundamento biblicoe geralmente aque

Ie que conhecemos de Franklin (Proverbios 22, 29). ou entao 0 elogio do traba

lho em Proverbios 31,16 (cf. Baxter, op. cit., I, pp. 382, 377 etc.).

218. Mesmo Zinzendorf diz de passagem: "A gente trabalha nao s6 para

viver, mas vive para trabalhar, e quando nao se tern mais no que trabalhar, ou vai
sofrer ou vai dormir" (Plitt, I, p. 428).

219. Ha urn credo dos m6rmons que (segundo citas:oes que conheyo) con

clui com estas palavras: "Mas urn preguiyoso ou mandriao nao pode ser cristao

eter parte na bem-aventuranya. Ele esta destinado a ser aferroado de morte e ati-
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rado fora da colmeia". Essa magnifica disciplina, que observa 0 justo meio entre 0

mosteiro e a manufatura e que coloca 0 individuo diante da alternativa: ou 0 tra
balho ou a exdusao - certamente em associa<;ao com 0 entusiasmo religioso e

possivel apenas par meio dele - foi que permitiu a essa seita realizar as espanto

sas proezas economicas que realizou.
220. Eseus sintomas sao em seguida cuidadosamente analisados, op. cit., p.

380. Sloth {pregui\a} e idleness {vadiagem} sao pecadosassim taoeminentemen

te graves pelo fato de terem carater de continuidade. Chegam a ser considerados

por Baxter como"destruidores do estado de gra\a" Cop. cit., 1, pp. 279-80). Eles sao

exatamente a antitese cia vida met6dica.
221. Ver acima a nota 57 da Parte I {dedicada a Tomas de Aquino}.

222. Baxter, op. cit., I, pp. 108ss. Saltam avista especialmente as seguintes
passagens: "Question: But will not wealth excuse us? - Answer: It may excuse you
from some sordid sort ofwork, by making you more serviceable to another, but you
are no more excusedfrom service ofwork C... ) than thepoorest man C... )"{"Pergunta:
Mas nao nos isentara a riqueza? - Resposta: Ela pode isentar-vos de algum tra

balho muito humiIde, fazendo-vos mais tlteis a outrem, mas nao vos desobriga
ra (... ) do serviyo no trabalho (... ) mais do que ao mais pobre dos homens (... )t.

E tambem op. cit., I, p. 376: "Though they (os ricos) have no outward want to urge
them, they have as great a necessity to obey God (... ) God had strictly commandeth
it (0 trabalho) to alr'{"Embora (os ricos) nao tenham nenhuma necessidade
exterior a urgi-los, e igualmente grande sua necessidade de obedecer a Deus (... )

Deus ordenou-o (0 trabalho) rigorosamente a todos':}.
223. Assim tambem Spener (op. cit., 1II, pp. 338, 425), que por esse motivo

combate declaradamente a tendencia a se aposentar cedo como algo moralmen

te reprov;ivel e que - em replica a objeyao da licitude da cobranya de juros
segundo a qual 0 usufruto dos juros levaria a pregui\a -sublinha que se alguem
e capaz de viver de juros ainda assim tern 0 dever de trabalhar por mandamento

divino.
224. Inclusive 0 pietismo. Quando se tratada questao da trocade profissao,

Spener esempre do seguinte parecer: uma vez que se abra\ou uma determinada

profissao,o dever de obediencia a Providencia divina exige permanencia nela e

resignayao a ela.
225. [Nos meus ensaios sobre a "Etica economica das religioes mundiais"

explica-se 0 extremismo patetico com que a doutrina hinduista da salvayao exer

ce sua domina\ao sobre a conduta de vida inteirinha, vinculando 0 tradiciona
lismo profissional as chances de reencarnayao. Ejustamente nesse particular que

se pode reconhecer a diferenya que subsiste entre simples concei tos etico~ doutri.
nariose a criayao de estimulos psico16gicos de determinada especie pela religiao.

o hindu piedoso podia obter possibilidades favor;iveis de reencarnayao somente
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com a condi\30 do estrito cumprimento dos deveres tradicionaisde sua pr6pria

casta: eis a mais fhme ancoragem religiosa do tradicionalismo que se pode ima
ginar. De fato, a etica hinduista e nesse ponto a antitese mais conseqtiente da etica
puritana, assim como, em outros aspectos do tradicionalismo estamental, e a
antftese mais conseqiiente do judaismo.]

226. Baxter, op. cit., I, p. 377.

227. Mas nem por isso ela e algo historicamente derivado deles. Antes,
exprime-se ai toda a representayao genuinamente calvinista segundo a qual 0

cosmos do "mundo" serve agl6ria de Deus, asua autocelebrayao. A virada utili
taria, segundo a qual 0 cosmos econ6mico deve servir ao objetivo de manter a

vida de todos (good ofthe many, common goodetc.), era conseqiiencia da ideia de

quetoda outra interpretayao conduzia a uma (aristocratica) divinizayao da cria
tura ou, quando menos, nao servia agloria de Deus, e sim a "fins culturais" pro

prios de criatura. So que a vontade de Deus, tal como expressa na configurayao
teleologica do cosmos econ6mico (ver a precedente nota 35), pode querer, na

medida em que entram em considera\ao os fins deste mundo terreno, apenas 0

bern da "coletividade", ou seja, a "utilidade" impessoal. 0 utilitarismo, entao,

como ja dissemos antes, econseqiiencia da configurayao impessoal do "amor ao
proximo" e da recusa de toda glorificayao do mundo com base na exclusividade

do principio puritano in majorem Dei gloriam. Pois a intensidade com que no
canjunto do protestantismo ascetico dominava a ideia: de que toda glorificayao

da criatura ofende a gloria de Deus, sendo por isso incondicionalmente conde
navel, mostra-se claramente nos escrupulos e na dificuldade que sentia 0 proprio

Spener, a bern dizer em nada bafejado pelos ares "democraticos", em sustentar,

diante das incontaveis interpela\oes, que 0 uso de titulosera adiaphoron {indife
rente}. Ele acabou recuperando a tranquilidade ao constatar que mesmo na

Biblia 0 pretor Festo etratado pelo apostolo com 0 titulo de kratistos {o potentis
simo}. - 0 aspecto politico da coisa nao cabe abordar [neste contexto].

228."Theinconstant man is astranger in his own house"{"O homem incons
tan tee urn estranho em sua propria casa"},diz tambern Th. Adams (Works ofthe
Pur. Div., p. 77).

229. Ver a respeito especialmente as declarayoes de George Fox em The
Friends' Library (ed. W. & Th. Evans, Filadelfia, 1837 ss., vol. I, p. 130).

230. [Alem disso, e claro, essa inflexao da etica religiosa nao pode em

nenhuma hipotese ser vista como reflexo das rela\oes econ6micas existentes. A
especializayao profissional na Idade Media italiana estava naturalmente mais
avanyada do que na Inglaterra daquele perfodo.]

231. Pois Deus - conforme se ressalta com muita frequencia na literatura
puritana - jamais ordenou que se deva amar 0 pr6ximo mais que a si mesma,

mas sim comoa si mesmo. Dai que 0 ser humane tern tambem 0 deverdo amor-
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pr6prio. Aquele que sabe, por exemplo, que emprega sua propriedade com metas

mais liteis e portanto para maior honra de Deus do que 0 seu pr6ximo seria capaz

de fazer, nao esta obrigado por amor ao pr6ximo a partilha-Ia com ele.
232.0 pr6prio Spener aproxima-se dessa posi'Yao. Mas mesmo quando se

trata da passagem de uma profissao comercial (moralmente das mais perigosas)

para a teologia, Spener permanece extremamente reticente e dissuasivo (III, pp.

435,443, I, p. 524). A recorrencia da resposta a essa precisa pergunta (se e licita a

troca de profissao) nos pareceres naturalmente mui ponderados de Spener reve

la, diga-se de passagem, 0 alcance eminentemente pratico que tinham na vida

cotidiana as diversas maneiras de interpretar 1Cor 7.
233. Nao se encontra nada parecido entre os principais pietistas continen

tais, pelo menos nao em seus textos. A posi'Yao de Spener em rela'Yao ao "ganho"

oscila daqui para lei entre 0 luteranismo ("posiyao pr6-"alimentayao") (d. op.
cit., Ill, pp. 426,427, 429,434) e os argumentos mercantilistas sobre a utilidadeda

"flor dos comercios" ecoisas do genero (op. cit., Ul, pp. 330, 332; d. I, p. 418: 0 cul
tivo de tabaco traz dinheiro ao pais e par isso e litH e par conseguinte nao e peca

do!), mas ele naO deixa de lembrar que, como mostra 0 exemplo dos quakers e

menonitas, epossivel realizar lucro e entretanto continuar piedoso, e mesmo urn

lucro particularmente elevado - voltaremos a isso mais adiante - pode ser 0

produto direto de uma honradez devota (op. cit., p. 435).
234. Essas opinioes de Baxter nao saO urn reflexo do milieu ecoDomico em

que vivia. Ao contrario, ressalta de sua autobiografia que para 0 exito de seu tra

balho missiomirio em Kidderminster foi decisivo 0 fato de nao serem ricos os

comerciantes ali estabelecidos, mas ganharem apenas para ''food and raiment"
{comida e roupal, e os mestres artesaos serem fon;:ados por sua vel a viver ''from
hand to mouth" {da mao para a boca} a exemplo de seus operarios."It is the poor

that receive the glad tidings ofthe Gasper' t"t. apobreque recebe as boas-novas do

Evangelho"}. Th. Adams observa a prop6sito da ambi<;:ao de ganho: "He (the
knowing man) knows (... ) that money may make a man richer, not better, and the
reupon chooseth rather to sleep with agood conscience than afull purse (... ) there
fore desires no more wealth than an honest man maybear away" {Ele, 0 homem de

conhecimento, sabe (oO.) que 0 dinheiro pode tornar urn homem rico, nao

melhor, e por isso ele quer antes dormir com a consciencia tranqo.ila a dormir

com a bolsa cheia (... ) por conseguiDte, ele DaO dese;a riquezaa mais do que urn

homem honesto pode ago.entar (Th. Adams, Works ofPur. Div., u) - s6 que ele
quer tudo isso, nao menos, [0 que quer dizer: todo retorno formalmente honestoe

tambem legitimo].
235. Assim Baxter, op. cit., I, cap. x, tit. I, dist. 9 (§ 24), vol. I, p. 378, col. 2. A

senten<;:a do Livro dos Proverbios (Pr 23, 4): "Nao trabalhes pra ficar rico" signi

fica apenas: "riches for our fleshly ends must not ultimately be intended" {riquezas
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para nossos prop6sitos carnais nao devem ser visadas como tim Ultimo}. Odiosa

e a propriedade na forma de seu usa feudal-senhorial (ver a observa<;:ao que ele

faz na p. 380 a respeito da "debauched part ofthe gentry" {a parte depravada da

pequena nobreza}), DaO a propriedade em si. - Milton, na primeira Defensiopro
populoAnglicano, defende a famosa teoria de que somente 0 "estamento interme

diario" {Mittelstand} pode ser 0 portador da virtude - entehdendo-se por

Mittelstand a "classe burguesa" em contraposi<;:ao a"aristocracia': como mostra

o argumento de que tanto 0 "luxo" quanta a "penuria" estorvam 0 exercicio da
virtude.

236. 1550 e 0 decisivo. - S6 mais esta observa~ao geral: aqui, evidentemen

te, nao nos interessa tanto 0 que a teologia moral desenvolveu teoricamente,

quanto 0 que navida pratica dos crentes era a moral vigentee, portanto, como ope
rava na pratica a orientayao religiosa da etica vocacional. Na literatura casuistica

do catolicismo, nomeadamente ados ;esuitas, de vez em quando podem-se ler

discussoes - por exemplo, sobre a questao da Iicitude dos juros, da qual vamos

tratar [mas nao aqui] - que soam analogas as de muitos casuistas protestantes

au melher, que ate parecem ir alem naquilo que consideram "licito" ou "prova

vel" [(mais tarde, contra os puritanos, muitas vezes se levantou 0 argumento de

que a eticajesuitica era no fundo identica adeles)]. Como os calvinistas costu

mam citar moralistas cat6licos, nao apenas Tomas de Aquino, Bernardo de

Claraval e Boaventura, mas tambern autores que lhes eram coetaneos, assim tam

bern os casuistas cat6licos [- e isso nao da para discutir aqui -] geralmente

prestam aten<;:ao na etica heretica. [Mas mesmo fazendo total abstrayao da cir

cunstancia decisiva que representou para os leigos a premiafao religiosa da vida

ascetica, a diferenr;:a palmar,;a na teoria, estava em que] no catolicismo essas

visoes latitudimirias, nao sancionadas pela autoridade eclesiastica, eram produ

to de teorias eticas especificamente laxistas, das quais se mantinham afastados

;ustamente os adeptos mais serios e estritos da Igre;a, ao passo que no protestan

tismo, pelo contrario, a ideia de voca<;:ao profissional, per sinal uma ideia protes

tante, tinha por resultado dispor justamente os adeptos mais serios da vida asce

tica [(por conta de seu sucesso)] ao servir;:o da vida de lucros capitalistas. Aquilo

que hi podia ser permitido dependendo de certas condi<;:6es, aqui aparecia como

alga positivamente born em termos morais. As diferen'Yas fundamentais entre as

duas eticas, diferen<;:as importantissimas na pratica, foram fixadas detinitiva.

mente [para os tempos modernos] a partir da controversia jansenista e da bula
papal Unigenitus{de 1713}.

237."You may labour in that manner as tendeth most to yoursuccess and law
fulgain. You are bound to improve all your talents (... )" {"Podes trabalhar da

maneira que melhor favorecer teu sucesso e ganho legitimo. E tua obrigafao
desenvolver todos os teus talentos (... )"} ea frase que se segue a passagem citada
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no texto. - Em Heaven upon Eath, de Janeway (in: Works ofthe Pur. Div., p. 275

infra), ha urn paralelismo direto entre a ambic;ao de riqueza no reino de Deus e a

ambic;ao de sucesso na profissao terrena.
238. hi na profissao de fe (luterana) do duque Christoph de Wurtemberg,

que foi submetida ao Condlio de Trento, objeta-se contra 0 voto de pobreza:

quem e pobre por status social {Stand} cleve aceitar 0 fato; agora, fazer voto de

permanecerpobre e 0 mesmo que fazer voto de ficar doente para sempre ou de ter

sempre 0 nome sujo.
239. Assim em Baxter como na profissao de fe do duque Christoph. Ver

ainda passagens como:" (... ) the vagrantrogues whose lives are nothing butan exor
bitant course: the main begging..." {vagabundos malandros cuja vida nada mais e
que urn curso extravagante: a vasta mendicancia... }etc. (Th. Adams, W ofPur.
Div., p. 259). [Ja Calvino havia proibido estritamentea mendicancia,e os sinodos

holandeses criticaram veementemente as cartas e atestados outorgados para fins
de mendicancia. Enquanto na epoca dos Stuart, especialmente no regime de
Laud sob Carlos I, foi estabelecido de forma sistematica 0 principio da assisten

cia publicaaos pobres e da obrigac;ao de dar trabalho aos desempregados, 0 grito
de guerra dos puritanos foi: "Givingalms is no charity" {dar esmola nao e carida

de} (frase que depois seria 0 titulo dado por Defoe a uma obra sua, famosa) sem

falar no repulsivo sistema das workhouses para os desempregados, que entrou em
cena pelo final do seculo XVII (ver Leonard, Early History ofEnglish Poor Relief,
Cambridge, 1900,e H. Levy, Die Grundlagen des okonomischen Liberalismus in der

Geschichte der englischen Volkswirtschaft, Jena, 1912, pp. 69ss.).]
240. Com enfase afirmava 0 presidente da Baptist Union ofGreat Britain

and Ireland, G. White, em seu discurso inaugural para a Assembleia de Londres

em 1903 (Baptist Handbook, 1904; p.l04):" The best men on the roll ofourPuritan
churches were men of affairs, who believed that religion should permeate the whole
of life" {"Os melhores homens registrados em nossas igrejas puritanas eram

homens de neg6cios que acreditavam que a religiao deve permear a totalidade da

vida"}.
. 241. Justamente aqui reside 0 contraste caracteristico em relac;:ao a toda e

qualquer concepc;ao feudal. Segundo esta, s6 ao descendente do parvenu (politi

co ou social) e dado colher os frutos do sucesso dele, tendo ja passado pela con

sagrac;ao do sangue. (lsso vern expresso de forma caracteristica no espanhol

hidalgo = hijo d'algo - filius de aliquo [onde "aliquid" quer dizer precisamente
urn patrimonio herdado dos ancestrais.] Por mais que hoje essas diferenyas
venham perdendo 0 brilho na nipida transformac;ao e europeizac;:ao do "caniter

nacional" americano,hi se observaainda hoje, vez por outra, a concepc;ao diame·
tralmente oposta, de especifico carater burgues, que exalta 0 sucesso e 0 lucrocom
neg6cios como sintoma de performanceespiritual, tratando porem sem nenhum
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respeito a mera propriedade (no sentido de propriedade herdada), ao passe que
na Europa, de fato, como ja observou James Bryce, ate hoje 0 dinheiro permite

comprar quase toda honraria social, contanto queo proprietario nao tenha esta
do ele pr6prio atras de urn balcao e haja levado a efeito as necessarias metamor
foses de sua propriedade (fideicomissos etc.). Contra a homa do sangue, ver por
exemplo Th. Adams, Works ofthe Pur. Div., p. 216.

242. Assim, por exemplo, ja para 0 fundador da seita dos familistas,
Hendrik Niklaes, que era comerciante (Barclay, Inner Life of the Religious
Communities ofthe Commonwealth, p. 34).

243. Isso era ponto pacifico, por exemplo, para Hoornbeck,ja que tambern
em Mt 5, 5 e ITim 4, 8 sao feitas promessas puramente terrenas aos santos (op.
cit., vol. I, p. 193). Tudo e produto da Providencia divina, mas Ele cuida dos seus
de modo especial: "Super alios autem summa cura et modis singularissimis versa
tur Dei providentia circa fideles" {Mais do que para os outros, porem, epara os
fieis que a Providencia de Deus se volta com enorme cuidado e de maneira muito

especial J (op. cit., p. 192). - Segue-se dai a discussao de como reconhecer que urn
golpe de sorte nao provem da communis providentia, mas sim desse cuidado

especial. Bailey tambem atribui aProvidencia divina 0 sucesso no trabalho pro
fissional (op. cit., p. 191). Que a prosperity seja "muitas vezes" 0 salario da vida

devota euma afirmac;:ao constante nos escritos dos quakers (ver por exemplo tal
asserC;ao ainda no ano de 1848, na Selection from the Christian Advices issued by
the General Meeting ofthe Society ofFriends. Londres, 6" ed., 1851, p. 209). Ainda
voltaremos aconexao com a etica quaker.

244. Como exemplo dessa atenc;ao aos patriarcas {biblicos} - 0 que tam

bern e uma caracteristica da concepc;:ao de vida puritana - pode-se ver a analise
da disputa entre Esau e Jac6 feita por Thomas Adams (Works ofthe Pur. Div., p.
235): "His (de Esau) folly may bearguedfrom the base estimation ofthe birthrighi'
{A sua loucura pode ser inferida da baixa estima pelo direito de primogenituraJ

-a passagem e importante tambern para a evoluyao da ideia de birthright, a que
voltaremos adiante - "that he would so lightelypass from it and on so easy condi
tion as a pottage" {pois e1e preferiu tao levianamente ficar sem ele, e com uma
condi~ao tao jticil como uma sopa}. Perfidia, porem, foi 0 que 0 fez querer anular

a venda que fizera logrado. Ele nao passa de urn "cunning hunter, a man of the
fields" {urn cac;:ador astuto, urn homem do campo}: a irracional falta de cultura
emcarnee osso, enquanto Jac6,"aplain man, dwelling in tents" {urn homem fran

co, vivendo em tendas}, representa 0 "man ofgrace" {homem da grac;a}. [Aquele
sentimento de urn parentesco intimo com 0 judaismo que ainda se exprime em

textos conhecidos de Roosevelt, Kohler (op. cit.) 0 foi encontrar amplamente
difundido tambem entre os camponeses da Holanda.- 56 que por outro lade 0

puritanismo tinha plena consciencia do seu contrastecom a etica judaica em sua
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dogmatiea prMiea, como mostra claramente 0 eserito de Prynne contra os judeus

(a prop6sito dos pianos de tolerancia de Cromwell). Ver adiante nota 252.]

245. Zur bauerlichen Glaubens- und Sittenlehre. Von einem thuringischen
Landpfarrer, 2" ed., Gotha, 1890, p. 16. Os eamponeses ai deseritos sao caracteris

ticamente produtos da Igreja luterana. Cansei de tantas vezes anotar na margem

o adjetivo "luterana" onde 0 excelente autor supoe tratar-se de uma religiosida

de genericamente "camponesa".
246. Ver por exemplo a cita'rao em Ritschl, Pietismus,lI, p. 158. Spener

igualmente fundamenta suas reticenciasatroca de profissao eaambi~ao de lucro

com senten~as do Eclesiastico, Theo!., vol. Ill, p. 426.
247. Mas Bailey, por exemplo, recomenda igualmente sua leitura, e ao

menos aqui e ali nao faltam cita~6esdos ap6crifos, evidentemente raras. Nao me

recorda de nenhuma do Eclesiastico (talvez se;a urn acaso).
248. Quando 0 not6rio reprobo obtem sucesso material, 0 ealvinista

(assim por exemplo Hoornbeck) tranquiliza-se apelando para a "teoria da obs

tina~ao",que Ihe da a certeza de que Deus faz isso para empederni~loe assim tor

nar tanto mais certa a sua ruina.
249. Nao entraremos em detalhes sobre esse ponto no presente contexto.

Aqui nos interessa apenas seu carater de"justeza" formal. [Sobre a significa'rao da

etica do Antigo Testamento para a lex naturaeha rico material nas Soziallehren de

Troeltsch.]
250. Segundo Baxter (Christian Directory, Ill, pp.173ss.), a obrigatorieda

de das normas eticas da Escritura vai assim tao longe porque: I) sao somente urn

transcriptda Law ofnature {transcri~ao da Lei da natureza}, ou 2) trazem em si

the express character of universality and perpetuity {o carater expresso da

universalidade e da permanencia perpetua}.
251. E 0 caso, por exemplo, de Dowden (que faz referencia a Bunyan), op.

cit.,p.39.
252. [Para maiores detalhes a respeito, ver meus ensaios sobre a "Etica eco

n6miea das religioes mundiais" {cujos textos compoem a maior parte dos tres

volumes dos Ensaios reunidos de Sociologia da Religiiio}.] Aqui nao cabe analisar

a enorme influencia que exerceu sobre 0 desenvolvimento, digamos, caractero

16gico do judaisrno esse seu carater radonal, estranho acultura dos sentidos, em

especial por conta do segundo mandamento ("Nao faras imagens..."). Ainda

assim, talvez se deva mencionar como caracteristico que urn dos diretores da

Educational Alliance dos Estados Unidos (uma organiza'rao que se oeupa com

surpreendente exito e generosos recursos da americaniza'rao dos imigrantes

judeus) tenha pin'rado como objetivo primeiro da hurnaniza~aocultural posta

em pratiea por meio de toda especie de eosino social, e artistico, a "emancipa'rao

em rela'rao ao segundo mandamento': - No puritanismo, a proibi'rao israelita
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de toda e qualquer hurnaniza'rao de Deus corresponde aproibi'rao algo diversa

de divinizar a criatura, que entretanto age no mesmo sentido, nao resta duvida.

- No que respeita ao judaismo talmudico, com certeza ela tambern tern paren

tesco com tra~os essenciais da moral puritana. Quando, por exemplo, se procla

rna no Talmude (d. Wunsche, Babyl. Talmud, n, p. 34) que emelhor e sera mais

rieamente recompensado por Deus fazer algo born por dever, do que praticar

uma boa a'rao aqual nao se esta obrigado pela Lei - noutras palavras, 0 desamo

roso cumprimento do dever e superior eticamente afilantropia sentimental-,

a etiea puritana admitiria uma tese dessas no essencial, e assim tambem Kant,

que, sendo de origem escocesa e tendo sido submetido a forte influencia pietista

em sua educa~ao,chega a urn resultado pr6ximo a essa maxima (assim como

varias de suas formula'roes se ligam diretamente as ideias do protestantismo

ascetico, urn argumento que aqui nao vai dar para discutir). Oeorre, porem, que

aetica talmudica mergulha suas raizes Ia atras, no tradicionalismo oriental: "Rabi

Tanchum ben Chanilai disse: - Nao modifique 0 homem seu habito" (Gemara

apudMischna VII, I, foI. 86b, nl! 93, in Wuosche, op. cit.: aqui se trata da alimenta

~ao dos diaristas). E somente aos estrangeiros nao se aplica essa regra. _

Entretanto, a conceP'rao puritana de "legalidade" enquanto comprovatfao forne

cia obviamente motivos muito mais fortes para a afao positiva do que a concep

~ao judaiea de legalidade como simples cumprimento de urn mandamento. [A

ideia de que 0 sucesso e uma revela'rao da ben'rao divina com eerteza nao e estra

nha ao judaismo. Mas a signifiea'rao etico-religiosa de inflexao revoluciomi.ria

que eIa adquiriu no judaismo por conta da dupla moral (interna e externa) ai

vigente, excluiu todo e qualquer parentesco entre ambas precisamente nos efei

tos. Para 0 judafsmo, era permitidofazer ao "estrangeiro" 0 que era proibido fazer

ao"irmao': Impossivel (por isso mesmo) que 0 desempenho nessa esferado sim

ples "nao proibido", do simplesmente "permitido': viesse a ser sinal de compro

va~ao religiosa e estimulo a uma conforma'rao met6dica da vida no sentido dos

puritanos. Sobre esse problema todo, em muitos aspectos tratado com pouco

acerto por Sombart em seu livre Die Juden und das Wirtschaftsleben, ver os estu

dos citados acima. Maiores detalhes, nao aqui.A etiea judaica, por surpreenden

te que isso possa parecer aprimeira vista, permaneceu mui fortemente tradicio

nalista.] Tambem nao entraremos aqui em detalhes a respeito da profunda

muta~aoque a postura interior que se adota diante do mundo sofreu por obrada

versao crista das ideias de "gra'ra" e "reden'rao': a qual de modo peculiar sempre

abrigou em seu seio 0 germe de novas possibilidades de desenvolvimento. Sobre

a "legalidade" no Antigo Testamento, ver tambem, por exemplo, Ritschl, Die
christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung, 11, p. 265. - [Para os

puritanos ingleses, os judeus de seu tempo eram representantes daquele capita

lismo que eles pr6prios execravam, 0 capitalismo dos financiamentos de guerra,
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das comendas de Estado, dos monop6lios de Estado, dos projetos de especulaC;ao

financeira e especula<;:ao imobiliaria, de obras publicas dos principes. Na realida

de, 0 contraste de modo geral pode ser formulado assim, sempre com as inevita

veis reservas: - 0 capitalismo judaico era: capitalismo-paria especulativo; 0

puritano: organiza<;:ao burguesa do trabalho.]

253. A verdade da Sagrada Escritura para Baxter deriva, em ultima instan

cia, da "wonderful difference of the godly and ungodly" {maravilhosa diferen<;:a

entre 0 pio e 0 impio}, da absoluta disparidade entre 0 "renewed man" {homem

renovado Ie os demais, e do cuidado obviamente especialissimo de Deus pela sal

va<;:ao das almas dos seus (cuidado que tambern pode se expressar em forma de

"provas", naturalmente) (Christ. Dir., I, p. 165, col. 2 marg.).

254. Basta ler como caracterizaC;ao disso 0 jeito sinuoso com que 0 pr6prio

Bunyan - em quem de resto nos acontece encontrar uma OU outra semelhanc;a

com a mentalidade da Liberdadede urn cristiiode Lutero (por exemplo em On the
Law and a Christian, W ofPur. Div., p. 254 infra) - aborda a parabola do fariseu

e do publicano (veja-se 0 sermao The Pharisee and the Publican, op. cit., pp.

100ss.). Por que 0 fariseu e condenado? Na verdade ele nolo guarda os manda

mentos de Deus, pois e claramente urn sectario que s6 cuida de pormenores

superficiais e cerimonias rituais (p. 107); mas antes de tudo porque ele se atribui

meritos pessoais, e mesmo assim, "como fazem as quakers'; agradece a Deus por

sua virtude (usando-Lhe pois 0 nome em vao), manipulando-a pecaminosa

mente ern seu proveito (p.126) e dessa forma negando implicitamente a predes
tinafao divina (pp. 139ss.). Sua ora<;:ao e, portanto, divinizaC;ao da criatura, e nisto

ela e urn pecado. - Do outro lado, 0 publicano esta interiormente regenerado,

como atesta a sinceridade de sua profissao de fe, pois, conforme esta dito numa

versao puritana que atenua de forma caracteristica 0 sentimento de pecado lute

rano: "to a right and sincere conviction ofsin there must be a conviction ofthe pro

bability ofmercy" {"para uma convicC;ao correta e sincera do pecado, deve haver

uma convicC;ao da probabilidade do perdao"} (209).

255. Reproduzido porexemplo nos Constitutional Documentsde Gardiner.

Essa luta contra a ascese [(hostil aautoridade)] pode ser comparada apersegui

c;ao comandada por Luis XIV contra Port-Royal e os jansenistas.

256. Nesse aspecto a postura de Calvino era no essencial mais moderada,

ao menos no que dizia respeito as formas aristocraticas mais refinadas de gozo da

vida. 0 unico limite e a Biblia: quem se atem a ela e mantern boa consciencia nao

precisa suspeitar com receio detoda pulsao de gozo da vida. Os argumentos refe

rentes a isso no capitulo xda Institutio christiana (porexemplo: necfugereea quo
que possumus quae videntur oblectationi magis quam necessitatio inservire {"nem

podemos fugir daquelas coisas que parecem servir n:ais adiversao do que a
necessidade"}) poderiam por si s6s ter arrombado a porta para uma praxis das
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mais laxas. Aqui, ao lado de uma angustia crescente com relaC;ao a certitudo salu
tis, no caso dos epigonos tambem se fez valer urn outro fator-quesera aborda

do mais tarde [noutro lugar] -a saber: no campo da ecclesia militansforam os

pequeno-burgueses que se fizeram portadores do desenvolvimento etico do cal
vinismo.

257. Th. Adams (Works ofthe Pur. Div., p. 3), par exemplo, inicia urn sermao

sobre"the three divine sisters" ("A caridade, no entanto, e a maior das tn~s"), lem
brando que Paris tambem estendera 0 porno a Afrodite!

258. Romances e coisas do genero nao devem ser lidos por serem wasteti
mes {passatempos} (Baxter, Christ. Dir., I, p. 51, col. 2). -:t: conhecida a atrofia

da !irica e da canC;ao popular, e nolo s6 do drama, ap6s 0 perfodo elisabetano na

Inglaterra. Nas artes plasticas, 0 puritanismo talvez nao tenha achado grande

coisa a reprimir. Mas 0 que surpreende mesmo e0 dedinio do talento musical,

pelo visto admiravel ate entao (ja que 0 papel da Inglaterra na hist6ria da musi

ca nao foi insignificante), dando lugar aquele nada absoluto que mais tarde e

ainda hoje se faz notar nos povos anglo-saxoes. Na America, salvo nas igrejas dos

negros - e da parte daqueles cantores profissionais que agora as igrejas contra

tam como attractions (na Trinity Church, em Boston, por 8 mil d6lares anuais em

1904) -, 0 que se ouve 0 mais das vezes a titulo de "canto coral" e uma gritaria

insuportavel para ouvidos alemaes (fatos amilogos sao em parteobservaveis tam
bern na Holanda).

259. [Assim tambem na Holanda, como dao testemunho as atas dos sino

dos (ver as deliberac;oes sobre a"arvore de maio" na coleC;ao de Reitsma' schen, VI,

78,139 etc.).]

260. Parece natural que a "renaissa11(:e" do Antigo Testamento"[e a inclina

<;:ao pietista par certas formas de sensibilidade crista hostis abeleza na arte, as

quais em ultima instancia sao tributarias do Deutero-Isaias e do Salmo 22(21 )],

devem ter contribuido para aumentar a possibilidade de que 0 feio se fizesse obje

to de arte e que a rejeiC;ao puritana da divinizac;:ao da criatura tambern desempe

nhasse 0 seu papel. Mas todo detalhe parece ainda incerto. Na Igreja romana,

motivos os mais diversos (ate mesmo demag6gicos) ensejaram fen6menos apa

rentados na superfkie, embora com resllltado artistico totalmente distinto.

Quem para diante do Saul eDavi de Rembrandt [exposto no Mauritshuis] ime

diatamente acredita sentir 0 poderoso efeito da sensibilidade puritana. A bri

Ihante analise que Carl Neumann faz em seu Rembrandtdas influencias culturais

holandesas da bern a medida do que no momento se pode saber dos eventuais

impactos positivos e fecundos que 0 protestantismo ascetico possa ter tido na
esfera da arte.

261. Na Holanda, a penetrac;ao relativamente menor da etica calvinista na

praxis vital e 0 enfraquecimento do espirito ascetico ja desde 0 inkio do seculo
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XVII mas sobretudo sob 0 stathouder Frederico Henrique (os congregacionalistas

ingleses foragidos em 1608 para a Holanda ficaram chocados com 0 descaso

holandes peto repouso dominical) e a parca potencia expansiva do puritanismo
holandes de modo geral deveram-se a causas multiplas, impossiveis de esmiu~ar

aqui. Em parte deveram-se tambern aconstituis:ao politica (uma confederas:ao
de cidades e provincias particularistas) e aescassa capacidade militar de resis
tencia (cedo a guerra da Independencia foi conduzida essencialmente com 0

dinheiro de Amsterda e tropas mercemirias: os pregadores ingleses evocavam 0

exercito holandes quando queriam ilustrar a confusao babelica das linguas). 0

envolvirnento na luta religiosa foi assim transferido em boa parte a estrangeiros,

e com isso a participa~ao no poderpolitico tambem ficou comprometida. 0 exer
cito de Cromwell, ao contnirio, sentia·se como urn exercito de cidadaos, se bern

que em parte 0 recrutamento fosse compuls6rio. (Ainda mais caracteristico e 0

fato de que justamente esseexercito adotasse em seu programa a supressao do ser
vis:o militar obrigat6rio, pois s6 se devia combater in gloriam Dei por uma causa
reconhecida como justa na consciencia, mas jamais pelo capricho dos principes.

A constituis:ao do exercito ingles, "imoral" segundo criterios tradicionais ale
maes, teve de inkio motivos hist6ricos altamente "morais" e foi uma exigencia de

soldados invictos, que somente ap6s a Restaura~ao iriam se por a servis:o dos

interesses da Coroa.) Os schutterijen holandeses {milicianos civis}, que eram os
portadores do calvinismo no perfodo da Grande Guerra, meia geras:ao depois do

Sinodo de Dordrecht ja sao vistos nas pinturas de Hals em atitudes bern pouco
"asceticas". Volta e meia surgiam protestos nos sinodos contra sua conduta de
vida. Oconceito holandesde "Deftigheit" {"bravura","majestade"} eum misto de

"honradez" racional-burguesa e consciencia estamental do patriciado. A distri

buis:ao classista dos lugares nos templos holandeses revela ainda hoje 0 carater

aristocratico dessa Igreja. [A continuidade da economia urbana entravava a
industria. Esta s6 progrediu gras:as aos refugiados e, portanto, sempre por avan
<;:os provis6rios. Mas foi tambem influente na Holanda, em sentido bastante ana

logo ao de outras partes, a ascese intramundana do calvinismo e do pietismo

(inclusive no sentido - a que logo faremos referencia - de "coas:ao ascetica a
poupan<;:a", como prova a passagem de Groen van Prinsterer citada na nota 280).

A falta quase absoluta de belas-Ietras na Holanda calvinista nao e evidentemen

te nenhum acaso.] Sobre a Holanda, consultar, por exemplo, Busken-Huet, Het
land van Rembrandt (tambem traduzido para 0 alemao por Ropp). [A significa

<;:ao da religiosidade holandesa como "coas:ao ascetica apoupans:a" ainda se faz
ver com nitidez no seculo XVlII, nos apontamentos de Albertus Haller, por exem

pio. Sobre as peculiaridades do juizo estetico holandes e seus motivos tematicos,
ver as notas autobiognificas de Constantin Huyghens (escritas em 1629-31) em

Oud Holland, 1891. (0 trabalho ja citado de Groen van Prinsterer, La Hollandeet
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l'influence de Calvin, 1864, nada oferece de decisivo para os nossosproblemas.)
A colonia da Nova Holanda nos Estados Unidos era, socialmente falando, urn

dominio semifeudal de "patronos"- comerciantes que adiantavam capital- e,
ao contrario do que ocorria na Nova Inglaterra, nao era nada facH convencer
"gente simples" a emigrar para la.]

262. [Lembremo-nos: as autoridades municipais puritanas de Stratford
on-Avon fecharam 0 teatro da cidade quando Shakespeare ainda era vivo (em

Shakespeare, 6dio e desprezo pelos puritanos nao perdem a chance de se mani

festar a cada passo de sua obra). Ainda em 1777 a cidade de Birmingham dene
gou autorizas:ao para a abertura de urn teatro sob 0 pretexto de que iria fomen

tar 0 "6cio", sendo portanto prejudicial ao comercio (Ashley, infra, nota 289, op.
cit., pp. 7-8).]

263. Aqui tambern, mais uma vez, 0 decisivo e que para 0 puritano ha
somenteaalternativaou-ou: ou vontade de Deus ou vaidade humana.Eis por que
a seus olhos nao podiam existir os "adiaphora" {indiferentes}. Outra era a posi

<;:ao de Calvino, conforme ja dissemos: aquilo que se come, que se veste etc. e indi
ferente, contanto que 0 resultado nao seja a escravidao da alma ao poder da cobi

<;:a. A liberdade em relayao ao "mundo" - tal como entre os jesuitas - deve
exprimir-se em indiferen<;:a,ou, nas palavrasde Calvino: no uso indiferente e nao

concupiscente dos bens que a terra oferece (pp. 409ss. da ediyao original da
Institutio Christianae Relig.), uma atitude que em seus resultados e manifesta

mente mais pr6xima do luteranismo do que jamais 0 foi 0 precisismo de seus
epigonos.

264.0 comportamento dos quakers nesse aspecto e bern conhecido. Mas

ja no inicio do seculo XVII a congregac;ao dos exilados em Amsterda ergueu
durante uma decada os mais damorosos protestos por causa dos chapeus e ves

tidos de ultima moda da mulher de urn pastor (descrito com gra<;:a no Con
gregationalism ofthe last 300 years de Dexter).~ Ja Sanford (op. cit.) observou

que 0 "penteado" masculino de hoje corresponde ao dos ridicularizadissimos
"roundheads" {"cabeyas redondas"}, e que 0 traje masculino dos puritanos, nao

menos ridicularizado, e na essencia analogo ao de ho;e, ao menos quanto ao prin
cipio subjacente a ele.

265. A esse respeito ver novamente a obra ja citada de Veblen, The Theory
ofBusiness Enterprise.

266. Tornaremos varias vezes a esse ponto de vista. Apartir dele explicam

se afirmayoes como esta: "Every penny which is paid upon yourselves and children
andfriends must be done as by God's own appointmentand to serve andplease him.
Watch narrowly, or else that thievish carnalselfwill leave God nothing' {"Cada cen

tavo pago a v6s mesmos, a vossas filhos e a vossos amigos deve se-Io por incum
bencia de Deus, visando a servi-Io e a agrada-Io. Todo cuidado epouco, ou aq ue-
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Ie eu carnal, gatuno, nada deixara para Deus"} (Baxter, op. cit., I, p. 108, infra a
direita). 0 decisivo e isto: 0 que eempregado para fins pessoaise subtraidoao ser

vi<;:o cia gI6ria de Deus.
267. Com razao costuma-se lembrar (assim faz Dowden, op. cit.) que

Cromwell salvou da destrui<;:ao quadros de Rafael e 0 Triunfo de Cesar de

Mantegna, que Carlos II pretendia vender. A sociedade do periodo da Restau

ra<;:ao era tambem, como se sabe, totalmente indiferente ou francamente hostil a
Iiteratura nacional inglesa. Nas cortes a influencia de Versalhes era profusamen

te todo-poderosa. - Analisar na minucia a recusa dos prazeres espontaneos da

vida cotidiana em sua influencia sobre 0 espirito dos tipos humanos mais excel

sos do puritanismo e de todos quanta passaram por sua escola euma tarefa que

de todo modo nao poderia ser realizada nos horizontes deste esbo<;:o. Washington

Irving (Bracebridge Hall) lan<;:a mao da terminologia inglesa usual para falar

dessa influencia:" it (a liberdade poHtica, diz ele- 0 puritanismo, dizemos) evin
ces lessplayofthe fancy, but morepower ofimagination" {"demonstra menos lance

de fantasia e mais poder de imagina~ao"}.Basta pensar na posi<;:ao ocupada pelos

escoceses na ciencia, na literatura, nas invenyoes tecnicas e tambem na vida de

neg6cios da Inglaterra para sentir que essa observayao, formulada de modo urn

tanto estreito, acha-se entretanto bern pr6xima da verdade. - Nao trataremos

[aqui] de sua significa<;:ao para 0 desenvolvimento da tecnicaedas ciencias empi

ricas. Essa relayao aflora por si mesma e a todo momenta na vida cotidiana: para

os quakers, por exemplo, as "recreations" permitidas (segundo 0 relato de

Barclay) sao: visita aos amigos, leitura de obras hist6ricas, experimentos matema
ticos efisicos, jardinagem, discussao dos fatos do mundo comercial e demais

acontecimentos etc. A razao disso foi discutida antes.

268. Ja analisado admirave1mente no Rembrandtde Carl Neumann, que de

resto cabe confrontar no geral com as observa<;:oes acima.

269. Assim Baxter na passagem supracitada (I, p.108, infra).
270. Ver por exempl0 a conhecida descri<;:ao do Coronel Hutchinson (cita

da com freqiiencia por Sanford, op. cit., p. 57) na biografia escrita pela viuva.

Depois de descrever todas as suas virtudes cavalheirescas·e sua natureza dada a

alegria de viver, le-se: "He was wonderfully neat, cleanly and genteel in his habit,
and had a very good fancy in it; but he left offvery early the wearingofanythingthat
was costly (...r {"Ele era de uma elegancia maravilhosa, asseado e gentil em seus

trajes, e fazia gosto em ser assim; mas muito cedo deixou de vestir 0 que quer que

custasse caro (...r} - Bastante analogo e 0 ideal da puritana de mente cosrno

polita e maneiras refinadas, mesquinha apenas no tocante a duas coisas: 1) tempo

e 2) despesas com "pompa" e diversao. Foi a que disse Baxter na orayao funebrea

Mary Hammer (Works ofthe Pur. Div., p. 533).

271. Dentre muitosoutros exemplos, lembro-me em especial de urn indus-
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trial de extraordinario sucesso em sua vida de neg6cios e muito endinheirado na

velhice que, acometido de insistentes achaques estomacais e tendo 0 medico Ihe

receitado saborear todos as dias algumas ostras, so com extrema relutancia

rnoveu-se a faze-Io. Fundos consideraveis que ele em vida destinara a institui<;:oes

com fins beneficentes e sua reconhecida "mao aberta" revelavam, poroutro lado,

que aquele epis6dio nao tinha a ver com "avareza': era pura eexclusivamente res

guicio daquela sensibilidade "ascetica" que ve com reticencias morais afrui~iioda
fortuna pessoal.

272. A separa~ao entre ofiCina, escrit6rio ou "neg6cio" de modo geral e a

esfera domiciliar privada, entre 0 capital da firma e a fortuna pessoal- noutras

palavras, entre a razao social e 0 nome da pessoa fisica - isso juntamente com a

tendencia a transformar a"empresa': 0 patrimonio posto em sociedade, num cor
pus mysticum: tudo isso vai na mesma dire<;:ao. Ver a respeito meu ensaio Para a
hist6ria das sociedades comerciais na [dade Midia.

273. Em seu Kapitalismus (1" ed.), Sombart ja chamara a aten<;:ao para esse

fenomeno caracteristico. Resta entretanto notar que 0 mesmo [isto e, a acumu

la<;:ao de fortunas] procede de duas fontes psicol6gicas bern diversas. Vma delas

lan<;:a raizes na Antiguidade rnais remota e manifesta-se em funda<;:oes, bens de

familia, fideicomissos etc. de modo tao mais puro e nitido do que na ambi<;:ao

amHoga de morrer carregado de bens materiais e, principalmente, assegurar a

continuidade do "neg6cio'~ mesmo que em prejuizo dos interesses pessoais da

maioria dos filhos herdeiros. Em casos como esses, alem do desejo de perpetuar

se a si mesmo atraves da pr6pria cria<;:ao numa vida ideal ap6s a marte, esta em

jogo a preserva<;:ao do splendor familiae {o brilho da familia}, e portanto, a satis

fayao de uma vaidade que visa por assim dizer prolongar a personalidade do fun

dador - trata-se de fins egocentricos, em suma. Nao e desse feitio aquele moti

vo "burgues" com que estamos as voltas; aqui, 0 principio ascetico que reza:

"deves renunciar, renunciar deves" e transposto nesta outra f6rmula, capitalista

epositiva: "deves lucrar, Iucrar deves'~que em sua irracionalidade desponta pura

esimplesmente feito imperativo categ6rico. 56 a gl6ria de Deus e 0 dever pessoal,

nao a vaidade pessoal, constituem para os puritanos motivo, hojeporem: somen
teo dever a cumprir com a "profissao': Quem se diverte em esclarecer uma ideia

seguindo-a ate suas ultimas consequencias, lembre-se daquela teoria de certos

milionarios americanos segundo a qual nao se deve deixar para os filhos os

milhoes adquiridos s6 para nao priva-Ios do beneficio moral que s6 a obriga<;:ao

de trabalhar e Iucrar por sua pr6pria conta e risco pode dar: hoje, evidentemen
te, isso nao passa de uma bolha de sabao "te6rica':

274. Eis ai - nunca edemais salientar - 0 motivo religioso decisivo em

ultima instancia (lado a lado com os pontos de vista puramente asceticos da mor

tifica<;:ao da carne), como se pode ver bern nitido entre os quakers.
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275. Esta Baxter rejeita por motivos bern semelhantes aos dos jesuitas: e
preciso dar ao corpo 0 que ele precisa, sob pena de virar seu escravo (Saints'

Everlasting Rest, p.12).
276. Esse ideal ja se faz claramente presente em particular no quakerismo,

e isso desde a primeira epoca de seu desenvolvimento, como mostrou em pontos

importantes Weingarten nas Englischen Revolutionskirchen. 0 que tambem e

ilustrado com a maxima clareza nas circunstanciadas discussoes de Barclay, op.
cit., pp. 519ss, 533. E para evitar: 1) a vaidade da criatura, e portanto toda osten

tayao, penduricalhos e 0 uso de coisas destituidas de jim pratico ou estimadas s6

por sua raridade (por vaidade, portanto); 2) 0 uso inconsiderado das posses,

como 0 gasto desmedido em necessidades que sao menores em relayao as neces

sidades vitais e aos cuidados com 0 futuro: 0 quaker era, por assim dizer, a"lei de

utilidade marginal" ambulante. h absolutamente Heito 0 moderate use ofthe crea
ture {uso moderado das criaturas}, mas cabia dar valor, nomeadamente, a quali

dade e solidez dos tecidos etc., contanto que isso nao induzisse a vaidade, "vanity".
[Sobre todos esses aspectos, ver Morgenblatt fUr gebildete Leser, 1846, n~ 216ss.

(Sobre 0 conforto e a solidez dos tecidos entre os quakers, ver particularmente as

Vorlesungen de Schneckenburger, pp. 96ss.)]
277. Ja dissemos antes que ainda vamos tratar da questao do condiciona

mento de classedos movimentos religiosos [mas nao aqui (a prop6sito, ver metis

ensaios sobre a"Etica economicadas religices mundiais")]. Mas parase dar conta

de que urn Baxter, por exemplo, de quem este estudo se vale profusamente, nao

enxergava pelas lentesda "burguesia" de seu tempo, basta terpresente que nalista

que ele faz das profissoes de que Deus se agrada, depois das profissoesescolariza

das aparece em primeiro lugar 0 husbandman {o agricultor}, e logo depois mari
ners, clothiers, booksellers, tailors etc. {pescadores, vendedores de roupa,livreiros,

alfaiates etc.}, numa enorme barafunda. Os pr6prios mariners ai meneionados

. (de forma bastante caracteristica) sao talvez pensados ou como pescadores Oll

como marinheiros.- Outra e a posiyao de varias senten<;:as do Talmude. Verpor

exemplo in WOnsche, Babyl. Talmud, II, 1, pp. 20, 21, as senten<;:as do rabino

Eleazar (que com certeza eram contestadas por outros), todas no seguinte senti

do: comereio emelhor que agricultura. (Como meio termo, ver no Talmude II, 2,

o que se aconselha como investimento de capital: 1/3 em terras, 1/3 em g€:neros,

1/3 em dinheiro vivo.) - Para aqueles cuja consei€:ncia causal nao sossega sem

uma interpretayao economica ("materialista", como infelizmente ainda se diz),

cumpre-me registrar que: considero muito significativo 0 influxo do desenvolvi

mento economico sobre 0 destino das configura<;:5es religiosas de ideias e mais

tarde tentarei mostrar como, no caso em tela, se desdobraram os processos de

adaptayao e as rela<;:5es reciprocas entre os dois termos. Resta que esses conteu

dos [religiosos] de pensamento nao se deixam simplesmente deduzir"economi-
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camente"; eles pr6prios - e nao ha nada que possamos fazer contra isso - sao

de suaparteo mais poderoso elemento plastico do"canher de urn povo"e portaro

em si [puramente em si, sua legalidade pr6pria e] a pot€:ncia de se imporem por

si mesmos. E ainda por cima, na medida em que couber levar em conta fatores

extra-religiosos, as diferenyas mais relevantes- entre luteranismo e calvinismo

- foram determinadas predominantemente por fatores politicos.
278. Enisso que pensa Eduard Bernstein quando diz no seu ja citado ensaio

(pp. 681 e 625): ''A ascese e uma virtude burguesa". Seus argumentos foram ospri
meiros a sugerir essas importantes conexoes. Mas 0 nexo ebern mais ample do

que ele supce. Pois 0 decisivo nao era a simples acumula<;:ao de capital, mas a

racionalizayao ascetica da vida profissional como urn todo. - [Quanto as colO·

nias naAmerica, Doyle deu nitidez ao contraste entre as condiyoes do SuI e as do

Norte ao assinalar que no Norte puritano sempre havia capital necessitado de

aplicayao: por causa da "coayao ascetica a poupanya':]

279. Doyle, The English in America, vol. II, cap. 1. A existencia de empresas

siderurgicas (1643) e de tecelagem (1659) voltadas para 0 mercado (ao lado do

grande florescimento dos oficios artesanais) na Nova Inglaterra durante a pri

meira gerayao ap6s a fundayao da colonia e, do ponto de vista puramente econo

mico, urn anacronismo e oferece urn contraste marcante, tanto com a situayao do

SuI como tambem com Rhode Island, uma ilha nao calvinista mas que reconhe

cia a liberdade de consciencia, onde, apesar do excelente porto, ainda em 16860

relat6rio do Governor e do Council dizia:" The great obstruction concerning trade
is the want ofmerchants and men ofconsiderable Estates amongst us" {"O grande

empecilho aos neg6cios ea falta entre n6s de mercadores e de homens de posi

~oes sociais respeitadas"} (Arnold, History ofthe State ofR. 1., p. 490). Com efei

to, Dao cabe duvidar de que ai tambem desempenhava seu papel a coayao a inves

tir sempre de novo 0 capital poupado gra(j=as a restriyao puritana do consumo.

Acrescente-se a ela 0 papel da disciplina edesiastica, que nao discutiremos ainda.

280.0 relato de Busken-Huet (op. cit., vol. II, caps. 3 e 4) mostra, contudo,

que esses drculos diminuiram rapidamente nos Paises Baixos. [Entretanto

Groen Van Prinsterer, falando a respeito da epoca posterior a Paz de Vestfalia,

escreve:"De Nederlanders verkoopen veel en verbruiken wenig' {Os neerlandeses

vendem muito e gastam pouco.}.]

281. Para 0 caso da Inglaterra, Ranke (Englische Geschichte, IV, p. 197) cita

por exemplo a petiyao de urn aristocrata royalist ap6s a entrada de Carlos II em

Londres, recomendando a proibi<;:ao legal de adquirir propriedade fundiaria

com capital burgues, 0 qual assim ficaria obrigado a se canalizar para 0 comer

cio.- Na Holand.a, 0 estamento dos "regentes" distinguia-se do patriciado bur

gues das cidades enquanto "estamento" por meio da aquisifao de antigos bens se

nhoriais [(ver a respeito as queixas de 1652 citadas por Fruin em Tien jaren uit
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den tachtigjarigen oorlog. os regentes tinham deixado de ser comerciantes e se tor

nado rentistas)]. Esses drculos, e bern verdade, nunca foram calvinistas interna

lizados. Ea celebre mania de nobreza e de titulos que tomou conta de amplos cir

culos da burguesia holandesa na segunda metade do seculo XVII esta a mostrar

por si s6 que, pelo menos para esseperiodo, es6 com cautela que se pode aceitar

a oposis:ao entre a situas:ao inglesa e a holandesa. A supremacia da grana [herda

da] quebrou aqui 0 espirito ascetico.
282. Foi ap6s a compra maciya das propriedades fundiarias inglesas pelos

capitais burgueses que teve inicio a grande epoca da agricultura inglesa.
283. [Ainda no presente seculo os landlords anglicanos nao raro se negam

a aceitar nao-conformistas como arrendatarios. (Atualmente os dois partidos

religiosos quase se equiparam em fors:a numerica; antes os nao-conformistas

estavam sempre em minoria.)]
284. [Com razao nota H. Levy em recente artigo (Archiv fUr Sozialwiss.,46,

pp. 605ss.) que, a ;ulgar pela "disposiyao de carater" do povo ingles que pode ser

depreendida de inumeros trayos espedficos, ele era menos predisposto a adotar

urn ethos ascetico e virtudes burguesas do que outros povos: urn prazer de viver

tosco e abrutalhado era (e e) urn dos trayos fundamentais do seu ser. A potencia

da ascese puritana na epoca de dominayao do puritanismo revela-se precisamen

te no grau espantoso com que tal trayo de carater se achava temperado em seus

adeptos.]
285. [Algo com que topamos a cada passo na exposiyao de Doyle. Na toma

da de posiyao dos puritanos sempre foi decisiva a influencia do motivo religioso

(nem sempre, claro, 0 unico motivo decisivo). A colonia de Massachusetts (sob a

direyao de Winthorp) estava propensa a admitir a imigrayao de gentlemen para

hi, ou mesmo de uma camara alta com nobreza hereditaria, contanto queos gen
tlemen aderissem a Igreja. Para preservar a disciplina eclesidstica, foi mantida

uma imigrayao confinada. (A colonizayao de New Hampshire e Maine foi obra

de grandes comerciantes anglicanos que la estabeleceram grandes criayoes de

gado. Ali a coesaO social foi bern menor.) Ja em 1632 surgiam queixas criticando

a forte "cobiya de lucro" dos habitantes da Nova Inglaterra (ver por exemplo a

Economic and Social History ofNew England, I, p. 125, de Weeden).]
286. [Petty (op. cit.) ja insistia nesse aspecto, e todas as fontes sem exceyao

falam dos sectariospuritanos (batistas, quakers, menonitas) como deuma cama·

da social composta ao mesmo tempo de gente muito pobre, desprovida de meios,

e de pequenos capitalistas, e os contrastam seja com a aristocracia dos grandes

comerciantes seja ~om os aventureiros da finanya. Mas foi justamente da cama

da dos pequenoscapitalistas, e naodas maos dos grandes financistas (monopolis

tas, fornecedores do Estado,credores do erario, empresarios coloniais,promoters
etc.), que se originou aquilo que doravante passaria a ser caracteristico do
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Ocidente: a organizayao burguesa do trabalho industrial operada pela economia

privada. (Ver por exemplo Unwin, Industrial Organization in the 16'1, and 171
,

Centuries, Londres, 1914, pp. 196ss.) Que esse contraste ja fosse velho conhecido

dos pr6prios contemporaneos, d. Parker, Discourse Concerning Puritans, 1641,
oode igualmente se insiste no contraste com os promoterse cortesaos.]

287. Sobre a maneiracomo isso semanifestouna politica da Pensilvania no

seculo XV11I, sobretudo durante a guerra da Independencia, cf. Sharpless, A

Quaker Experiment in Government, Filadelfia, 1902.

[288. Citada por Southey, Life ofWesley, cap. XXIX. Devo essa referencia

eu nao a conhecia - a uma carta do prof. Ashley (1913). Ernst Troeltsch (a quem

a comuniquei com esse prop6sito) ja teve oportunidade de cita-la.] IN.E.: A pre

sente traduyao se fez do ingles, a partir da reproduyao que Talcott Parsons nos

oferece dessa passagem em sua celebre traduyao da ediyao de 1920 deste estudo

de Weber: The Protestant Ethic and the Spirit ofCapitalism, cap. v, nota 95, p. 280

(HarperCollinsAcademic, 1930). Parsons reproduz essa citayao a partir da 2J edi

yao americana da obra de Southey sobre a vida de Wesley, p. 308.}

289. [A leitura dessa passagem se recomenda a todos aqueles que hoje pre

tendem estar mais bern informados nesse assunto e conhece-Io melhor do queos

lideres e contemporaneos dos proprios movimentos, as quais, como se ve, sabiam

muito bern dos riscos que corriam naquilo que faziam. E inadmissivel contestar

assim, de forma tao leviana como infelizmente anda ocorrendo com alguns dos

meus criticos, fatos francamente incontestaveis e que ninguem ate agora contes

tau, cujas foryas motrizes internas eu me limitei a investigar urn pouco mais.

Ninguem no seculo XVII pos em duvida essas conexoes (cf. ainda Manley, Usury
of6% examined, 1669, p. 137). Alem dos escritores modernos ja citados, poetas

como Heine e Keats trataram-nas como auto-evidentes, do mesmo modo que

representantes da ciencia como Macaulay, Cunningham e Rogers au escritores

como Mathew Arnold. Da literatura mais recente, ver Ashley, Birmingham
Industry and Commerce (1913), que tempos atras me manifestou por carta sua

plena concordancia. Sobre a problema como urn todo, ver 0 artigo recente de H.

Levy referido na nota 284.]

290. [Que exatamente as mesmas conexoes;a fossem auto-evidentes aos

puritanos da epoca classica, talvez nada a prove de maneira mais clara do que a

fato de Mr. Money-Love, urn personagem de Bunyan, argumentar assim: "t: Hei
to a urn homem tornar-se religioso para se tornar rico, par exemplo para multi

plicar 0 mimero de fregueses", ja que a razao pela qualalguem se torna religioso e

indiferente (p.114 da ediyao de Tauschnitz).]

291. Defoe era urn fervoroso nao-conformista.

292. Tambem Spener considera, e verdade, que a profissao de comerciante

esta repleta de tentayoes e ciladas, mas esclarece quando interpelado: ''Agrada-
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me ver que, no tocante aatividade comercial propriamente dita, meu caro amigo

nao conhece escnipulos, mas a reconhece como ela de fato e: urn modo de vida

com 0 qual muito se serve ao genero humano e no qual, portanto, se pratica 0

amor segundo a vontade de Deus" (Theologische Bedenken, op. cit., pp. 426 ss.,

429,432 ss.). Para justificar isso ainda mais, em diversas outras passagens Spener

vai reCOffer a argumentos mercantilistas. Se de vez em quando Spener, bern ao

modo luterano, designa a ansia de enriquecer nos termos de 1Tim 6, 8-9 e do

Eclesiastico - ver acima! - como a principal cilada da qual devemos nos livrar

impreterivelmente e adota a"posi<;:ao pr6-alimenta<;:ao" (Theologische Bedenken,
vol. III, p. 435 supra), por outro lado ele torna a mitigar essa postura, citando os

membros da seita que levavam vida pr6spera e no entanto piedosa (p. 175,A.4).

Se a riqueza e efeito do trabalho profissional assiduo, ela nao e reprovavel. Devido

aembocadura luterana, sua posi<;:ao e menos coerente que a de Baxter.

293. Baxter, op. cit., II, p. 16, adverte contra empregar heavy, flegmatik, slug
gish, fleshy, slothful persons {pessoas pesadas, fleugmaticas, apaticas, roli<;:as, pre

guiyosas} como servidores e aconselha que se prefiram ''godly'' servants {servido

res pios}, nao 56 porque "ungodly" servants {servidores impios} seriam meros

eye-servants, mas antes de tudo porque"a truly godly servant will do all your ser
vice in obedience to God, as if God himself had bid him do it" {urn servidorver

dadeiramente pio fara todo 0 servic;o em obediencia a Deus, como se 0 pr6prio

Deus the houvesse mandado fazer}. Gutros, ao contrario, sao propensos a "to
make no great matter of conscience ofif,{nao fazerdisso urn problema de cons~

ciencia}.lnversamente, no trabalhador a marca de santidade nao e a confissao

externa da religiao, mas "the conscience to do their duty" {a consciencia de cum

prir com 0 seu dever}. Como se ve, 0 interesse de Deus e 0 do empregador con

fundem-se aqui de forma suspeita; Spener (Theologische Bedenken, III, p. 272),

que de resto exorta com insistencia a reservar tempo para pensar em Deus, pres

supoe como evidente que os trabalhadores tern de se dar por satisfeitos com 0

minimo de tempo livre (mesmo aos domingos). - Com razao escritores ingle

ses chamaram os imigrantes protestantes de "pioneiros da aprendizagem do tra

balho". Ver tambern as referencias em H. Levy, Die Grundlagen des okonomischen

Liberalismus in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft, p. 53.

294. A analogia entre a predestinac;ao 56 de alguns, "in;usta" segundo os

parametros humanos, e a distribuic;ao de bens igualmente injusta, mas nao

menos querida por Deus - analogia afinal bastante 6bvia -, encontra-se por

exemplo em Hoornbeck, op. cit., vol. I, p. 153. AIem disso, a pobreza- assim em

Baxter, op. cit., I, p. 380 - e muitas vezes sintoma do pecado da preguic;a.

295. Deus- e 0 que imagina tambem Th.Adams (Works ofthe Pur. Div., p.

158) - permite que tantos permane<;:am pobres porque supostamente nao sabe-
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riam estar a altura das tenta<;:oes que a riqueza traz. A riqueza, afinal de contas,

com demasiada freqiiencia exorciza a religiao do cora<;:ao dos homens.

29'6. [Ver acima nota 239 e 0 trabalho de H. Levy nela citado. a mesmo e
salientado por todas as descric;6es (por exemplo 0 trabalho de Manley sobre os

huguenotes).]

297. Algo semelhante existia tambern na Inglaterra. Disso faz parte aquele

pietismo que, tomando 0 Serious Call (1728) de Law como ponto de partida, pre

gava a pobreza, a castidade e- na origem - tambem 0 isolamento do mundo.

298.A atividade de Baxter em Kidderminster, uma congregayao em estado

de absoluta depravac;ao quando de sua chegada, por ter alcanc;ado exito sem

paralelo na hist6ria da cura de almas, constitui exemplo tipico de como a ascese

educava as massas para 0 trabalho - em termos marxistas: para a produ<;:ao de

"mais-valia" - e assim tornou possivel sua valorizayao na relayao de trabalho

capitalista (industria em domicilio, tecelagem). Tal e a rela<;:ao de causalidade em

termos bern gerais. - Da perspectiva de Baxter, a inserc;ao de seus pupilos nas

engrenagens do capitalismo estava a servic;o de seus interesses etico-reIigiosos.

Da perspectiva do desenvolvimento do capitalismo, estes ultimos e que se puse~

ram a servic;o do desenvolvimento do "espirito" capitalista.

299. E mais: pode-se duvidar, afinal, de que fosse tao forte como fator psi

col6gico a propalada "alegria" do artesao medieval com "a sua criayao". Nao h<i

duvida de que sempre houve algo assim. Mas, em todo caso, a ascese despiu 0 tra

balho do atrativo deste mundo terreno-hoje aniquilado para sempre peIo capi

talismo - e dirigiu-o para 0 Outro Mundo. 0 trabalho profissional como tal e

querido por Deus. A impessoalidade do trabalho nos dias de hoje: essa sua desa

legre falta de sentido do ponto de vista do individuo e aqui transfigurada religio

samente, ainda. a capitalismo na epoca de seu surgimento precisava de trabalha

dores que por dever de consciencia se pusessem adisposic;ao da explorac;ao

economica. [Hoje esta bern assentado e ecapaz de impingir a vontade de traba

Ihar sem oferecer p remios do Outro Mundo.]

300. [Sobre esses contrastes e desdobramentos ver 0 livro ja citado de H.

Levy. Caracteristica da Inglaterra, a atitude da opiniao publica visceralmente

hostil a todo monop6lio surgiu historicamente de uma junc;ao, no seculo XVII, cia

luta politica pelo poder contra a Coroa - 0 Longo Parlamento excluiu de seus

quadros os monopolistas-com os motivos eticos do puritanismo ecom os inte

resses economicos do capitalismo burgues pequeno e medio contra os magnatas

das financ;as. A par da supressao de sisas, direitos aduaneiros, impostos indiretos,

e da implantac;ao de uma taxa unica sobre os estates, a Declaration oftheArmyde
2 de agosto de 1652 e a Peti<;:ao dos levellers de 28 de janeiro de 1653 exigiam antes

de tudo free trade, isto e, a supressao de todas as barreiras monopolistas ao comer-
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cio interno e exterior acusadas deviolarem os Direitos do Homem.Algo similar

ja se dera no "Grande Protesto".]
301. [Ver a respeito H. Levy, Die Grundlagen des okonomischen Liberalismus

in der Geschichte der englischen Volkswirtschaft, pp. 51ss.]
302. Que os outros componentes que aqui ainda nao foram reconduzidos

asua raiz religiosa sejam de origem puritana, sobretudo a maxima honesty is the
best policy {a honestidade e a melhor politica}(ver a discussao de Franklin sobre

o crMito), e urn tema que pertence a urn contexto algo diverso. [eVer a respeito

meu ensaio sobre "As seitas protestantes e 0 espir;to do capitalismo".) Aqui me

limito a reproduzir a seguinte observa'rao de J. A. R'owntree (Quakerism, Past and
Present, pp. 95·6) para a qual Eduard Bernstein me chamou a aten'rao: "Is it

merely a coincidence, or is it a consequence, that the lofty profession ofspirituality
made by the Friends hasgone hand in hand with shrewdness and tact in the transact
ion ofmundane affairs?Realpietyfavours the success ofa trader by insuring his inte
grity, and fostering habits ofprudence and forethought: important items in obtain
ing that standing and credit in the commercial world, which are requisite for the
steady accumulation ofwealth" {"E mera coincidencia, ou sera talvez uma conse

quencia, 0 fato de que a elevada profissao da espiritualidade feita pe10s Amigos

tenha caminhado de maos dadas com a sagacidade e 0 tato no trato dos neg6cios

mundanos? Averdadeira piedadefavorece 0 sucesso do comerciante garantindo

lhe a integridade e fomentando habitos de prudencia e de previdencia - itens

importantes para obter aquela reputa'rao e aquele credito no mundo do comer

cio que sao requisitos para a acumula'rao estavel de riquezas"}. (Ver de novo 0

ensaio sobre"As seitas protestantes..."). "Honesto como urn huguenote" era, no

seculo XVII, uma locu'rao tao proverbial como a retidao dos holandeses, que Sir

W. Temple tanto admirava, e - urn seculo mais tarde - ados ingleses, compa

rados aos continentais que nao haviam freqiientado essa escola de etica.]
303. Bern analisado no Goethede Bielschowsky, vol.lI, cap. XVII!. - A pro

p6sito do desenvolvimento do "cosmos" cientifico, Windelband, por exemplo,

expressou ideia aparentada na condusao de seu BlUtezeit der deutschen Philoso

phie (vol. II da Geschichte der neueren Philosophie).
304. Saints' Everlasting Rest, cap. XlI.

305. "Mas com seus 75 mil d6lares por ano 0 velho nao podia se aposentar?

_ Nao! ainda precisa alargar a fachada do armazem em quatrocentos pes. - Por

que? _ That beats everything, diz ele. De noite,quando a mulher e as filhas fazem

a leitura comum, ele almeja ir 0 quanto antes para a cama; no domingo, consul

ta 0 rel6gio a cada cinco minutes para ver se 0 dia de descanso acaba logo: que

vida mais perdida!" - e desse modo que 0 genro (imigrado [da Alemanha]) do

principal cerealista de uma cidade de Ohio resumia a impressao que tinha do

sogro: urn juizo que 0 "velho" por sua vez teria sem duvida considerado total-
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mente incompreensivel e the teria parecido urn sintoma da falta de energia dos
alemaes.

306. [Por si s6 essa observa'rao (reproduzida agora sem altera'roes) teria

podido mostrar a Brentano (op. cit.) que jamais duvidei da significalj:ao autorlO
rna do racionalismo humanista. Recentemente nos Abhandlungen der Miinche
nerAkademie der Wissenschajten, 1919, Borinski tomou a sublinhar com energia
que 0 humanismo nao era puro"racionalismo':]

307. [0 discurso academico de von Below, Die Ursachen der Reformation
(Freiburg, 1916), nao se oeupa desse problema, mas do problema da Reforma em

geral, principalmente de Lutero. A respeito do terna aqui tratado, sobretudo as

controversias que se prendem a este estudo, resta indicar finalmente 0 escrito de

von Hermelink, Reformation und Gegenreformation, que entretanto se dedica em
primeiro lugar a outros problemas.]

308. Pois 0 presente esbor;:o levou em considera'rao apenas as relar;:oes nas

quais e realmente indubitavel urn influxo de conteudos de consciencia religiosos

sobre a vida cultural"material': Facil teria sido procederr a uma"construlj:ao"for

mal que deduzisse logicamente do racionalismo protestante tudo 0 que e "carac

teristico" da cultura modema. Mas coisa desse genero e melhor que se deixe aque

Ie tipo de diletantes que creem na "unitariedade" da "psique social" e em sua

redutibilidade a umaf6rmula.- Limitamo-nos a notar que 0 pedodo do desen

volvimento capitalista que antecedeeste que eestudado aqui foi condicionado em
seu todo por influencias cristas, eclaro, tanto as que 0 entravaram quanto as que

o fomentaram. De que especie eram elas, isso la sao coisas para urn outro capitu

lo. Alias, nada garante que este ou aquele aspecto dos problemas mais amplos

esbor;:ados anteriormente possa vir a ser discutido no ambito desta revista, tendo

em vista a missao circunscrita a que ela se propoe. Tambem nao sou muito afei

to a escrever livros mais grossos, desses que precisam se apoiar fartamente em tra

balhos alheios (teo16gicos e hist6ricos), como seria 0 caso aqui. [(Deixo inaltera

das essas frases.) - Quanto a tensaoentre ideal de vida e realidade no periodo do

"primeiro capitalismo" anterior a Reforma, ver Strieder, Studien zur Geschichte
der kapitalistischen Organisationsformen, 1914, livro Il (que contradiz a ja citada
obra de Keller utilizada por Sombart).]

309. [Essa frase e as observa'roes e notas que imediatamente a precedem

bern que bastavam, acho eu, para evitar todo e qualquer mal-entendido sobre

aquilo que eu queria realizar no presente ensaio, e nao vejo motivo nenhum para
acrescentar coisa aIguma. Em vez de Ihe dar seguimento imediato no sentido do

programa acima exposto, como era minha intenlj:ao inicial, em parte por razoes

acidentais, notadamente por conta da publicar;:ao das Soziallehren der christIi
chen Kirchen de E. Troeltsch (que liqQidou muitas questOes que ainda me tocava

discutir e 0 fez de uma forma que eu, nao sendo te610go, nao teria sido capaz de
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fazer), mas em parte tambem para tirar de seu isolamento as considerac;:6es do

presente ensaio e imbrica-las na totalidade do desenvolvimento cultural, decidi
em tempo oportuno assentar primeiramente os resultados dos estudos compa

rativos sobre as conex6es hist6rico-universaisentre religiao e sociedade. Sao eles

que veem a seguir {isto e, nos tres volumes dos Ensaios Reunidos de Sociologia
da Religiao / Gesammelte Aufsiitze zur Religionssoziologie (GARS)}, precedidos
ainda de urn curto ensaio de ocasiao {"As seitas protestantes e 0 espirito do capi

talismo"}, cujo objetivo e esclarecer 0 conceito acima utilizado de "seita" e, ao

mesmo tempo, ilustrar a importclncia da concepc;:ao puritana de Igreja para 0

espirito capitalista dos tempos modernos.]
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Glossario

ab-rea~io Neologismo cunhado por Breuer e Freud em alemao (Abreagiren)
para designar a intensa descarga emocional pela qual urn individuo, no
decorrer do processo psicanalitico, se liberta da tensao afetiva que acom

panha a lembranc;:a de urn acontecimento traumatico ate entao recalcado.

otermo aparece na escrita de Freud ja nos Estudos sobre ahisteria, de 1895.

Traduzido em ingles como abreaction, seu uso se generaliza nos circulos da

psicologia clinica a partir de 1912. E s6 na segunda versao d'A etica protes
tante, de 1920, que Weber vai fazer uso deste termo tecnico da psicanaIise:

insere-o duas vezes no contexte da exposic;:ao em que entram em linha de

considera.yao os efeitos liberadores da *confissao individual dos pecados,

pratica da Igreja cat6lica que os reformadores protestantes ou destituiram

do status de sacramento ou suprimiram totalmente.

acosmismo Negac;:ao da importclncia do mundo, ou ate mesmo de sua realidade,

por oposi.yao aunica coisa que importa, a saber, a uniao mistica com a

divindade. Forma de desvalorizac;:ao do mundo terreno pr6pria dos misti

cos em sua entrega amorosa total, por isso mesmo chamada "ac6smica",

isto e, uma entrega altruistica indiscriminada e sem objeto fixo: a entrega

pela entrega, 0 amor do amor, 0 amor pelo simples "amar 0 amor".

adiaphoron Em grego, designa a categoria 16gica do que e'indiferente'.

afinidades eletivas Em alemao Wahlverwandtschaften. Originaria das ciencias

naturais, mais especificamente cia quimica do seculo XVIII, a expressao em

latim - attractio electiva - passou a circular em 1782 com a publica.yao
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