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1. 1ntrodugao

Este pequeno ensaio enquadra-se em um proDeto de pesqui.
sa ' cuja pretensao original 6 examiner como sg.o tratadas, na ar-
gumentagao de autores decisivos do pensamento neoliberal (F. von

Hayek, hlilton Friedman e James Buchanan), as seguintes ques-
t6es

a) a natureza das relag6es que estabelecem entre democracia poli-
tica e economic de livre-mercado;

b) a critica desses autores a chamada "economic de bem-estar '
-- sobretudo a de corte keynesiano -- e da intervengao estatal;

c) a critics desses autores aos modelos de economia planinicada, e,
portanto, ao pensamento socialista

d) as solug6es por des apontadas para resolver os conflitos surgi-
dos na relagao indicada na proposigao (a), acima;

e) as solug6es por des apontadas para corrigir vfcios e lacunas
provocadas pelos modelos criticados em (b) e (c), acima;

D as tradig6es que o pensamento neoliberal pretende recuperar e
as inovag6es que pretendem introduzir.

O presence texto concentra esse estudo em F.A. von Hayek:
matriz e patrono da corrente:, apontando para algumas das ani.

Com o apoio do CNPq para o perfodo de fbverciro de 1997 a fevereiro de 1999.
Friedrich August von Hayek nasceu em Viena, a 8/5/1899, em uma fa-

milia de universitfrios. Inicia estudos de direito na Universidade de Vie-
na -- 1918 (doutorado em 1921). Interessado em psicologia e economia
segue os cursor de F. von Wiener com E. Bohm-Bawerk. Wiener represen-
ts a (segunda geragao da chamada escola de Viena, iniciada por Carl
Menger no final do s6culo XIX. A terceira geragao serf liderada pda figu-



RegitwUo C. C. de Morals

culag6es, fontes e refer6ncias de seu pensamento. O exame retros-
pective, em particular, detectou centos "pontos de refer6ncia" ex-

tremamente importantes para a compreensao do universo intelec-
tual hayekiano -- conex6es com a hist6ria do pensamento liberal e
conservador , vjnculos que recuam a texton dos 61timos duzentos e

cinqtienta anon. Em primeiro lugar, evidentemente, o iluminismo
escoc6s(em particular Smith, Hume, Ferguson). Num segundo
instance, as revis6es criticas do liberalismo -- ou, maid exatamen-
te. da democracia liberal, numb tentative ja bastante clara de se-

parar (at6 opor) os dois valores (liberdade e democracia). Nesse

momento, pode-se notar a imports.ncaa da meng5.o, bastante reite-

rada, ao perigoso acesso das masses deserdadas ao poder politico e

ao controle de algumas fung6es do Estado (via sufragio universal e
novas formas de organizagao social). Os autores decisivos nesse

segundo momento sao, primeiramente, Burke, Benjamin Cons-
tant, Stuart Mill, Tocqueville; em seguida, Leaky, Maine, Bagehot

ra de Ludwing von Mises, cujo famoso seminfrio (iniciado em 1922)

g U;: :SH:Uh::r.:?=£'==J?#
Bates Clark. Retorna em 1924, lecionando e trabalhando homo economis-
ta. Em 1931, transfere-se para a London School of Economics, a convite
de Lionel Robbins. Vive em Londres at6 1950(obt6m a cidadania britini
ca). Nesse intervals, cabe destacar a publicagao de Road lo Ser/dom
r1944), verdadeiro manifesto do neoliberalismo, bem como sua lideranga

ta a Austria, delta feita para a Universidade de Salzbourg. Em 1974, re-
cebe o pr6mio Nobel, compartilhado com Gunnar Myrdal. Em 1977 volta
a Freiburg, onde 6lca at6 sua monte (23/3/1992)
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HAYEK e a peoria potitica do neotiberal,isms econ6mico (l}

Spencer, Macaulay. Em um terceiro momento, ja no 6lnal do s6-
culo XIX e in:ido do s6culo XX, completariam esse linhagem ideo-
16gica as reflex6es centradas sobre a "psicologia das masses", com
Le Bon, de Tarde e, mats adiante, Ortega y Gasket. Estas 61timas
tend6ncias(que teriam certamente desdobramentos e ecos nas
modernas teorias das elites e na chamada peoria econ6mica da

democracia) parecem revelar, tamb6m das, modelos explicativos,
padr6es de argumentag5.o e imagens presences na teoria poliltica e

socio16gica de Hayek e de outros autores neoliberais contempora-
neos (coho James Buchanan).'

Os texton de Hayek privilegiados pda anflise foram3:

1944 - The Road to SerHdom, Chicago University Press, 1944
1948 - /Raft;fduaZfsm czn,d .Economic Order, University of Chicago

Press, 1980
1960 - The Constitution o/' Z;fberfy, University of Chicago Press,

1978

1967 -- Studies in PhfZosophy, PoZfffcs czn.d .Ec07z.omfcs, Londres,

Routledge, 1967
1973, 1976, 1979 -- .Law, .LegfsZaffon, anc! ZfZ)ez"fy, University of

Chicago Press, 1983.
\9'78, - New Studs,es in PhU,osophv, Pali,tics, Econ,om,ics ctn,d the

]?info/y o/'Ideas, Londres, Routledge, 1978
1988 - The .F'afar Conceit, University of Chicago Press, 1991.

A respeito de alguns aspectos do pensamento liberal e conservador do
s6culo XIX. ver alias O ZfberaZfsmo ret;fsffado (7): os Zfmffes da

democracfa - colegg.o Teicfos .Dfddffcos, IFCH-Unicamp, fevereiro de 1999,
40 PP
; A primeira data revere-se a edigao original; a segunda indira a edigao que
utilizamos neste trabalho

7
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Antes de maid nada, contudo, cube uma note sobre os proce-

dimentos da anflise. Defrontamo-nos desde logo com algumas al-

ternatives de abordagem que deveriam ser inicialmente distintas
e de imediato combinadas, alternatives que conv6m descrever:

(a) examinar as articulag6es internal do discurso, concentrando o

trabalho numb "explicagao dos texton" que pergunte pda sua
consist6ncia, coer6ncia e completude 16gica, mas tamb6m pda
natureza (e desdobramento) dos modelos e imagens utilizados

peso tutor.

Aqua devemos mencionar os texton que ofereceram
subsidios metodo16gicos nessa vertente: GOLDSCHIMIDT
(1970); DERRIDA (1991); BARRY (1970); RIANNHElll
f1963); COHEN (1993); FABER e PR00PS (1985);
FISHER (1988): HIRSCHJ\4AN (1995)1 INGRAO e ISRAEL

(1990); hIARZOLA (1994); MURPl:IY (1994); RA:SANER

(1984); STINGERS (1987); THOBEN (1982)

Estudos sobre IHayek que buscam expos seu pensamento
permanecendo em grande medida "colados" ao texts e
mantendo, em gerRI, uma atitude simpatica ao autos
BARRY(1979); BUTLER(1987); CROWLEY(1987);
CUBEDDU(1993); GAb£BLE(1996); bIACHLUP(1977);
NEblO (1988)1 O'DRISCOLL e GERALD (1977); SELDON
(1961)9

Alguns estudos merecem destaque porque procuram
descolar-se relativamente da puja exposing.o da arquitetura
das id6ias hayekianas, ensaiando uma abordagem
contextualizante e crftica. f o faso dos livros de Steve
FLEETWOOD (1995) e de John G]RAY (Hayek on fiberfy),

8



HA YEK e a peoria potitica do tteoLibei'al.isn'to econ6mico (1)

este 61timo reeditado em 1998 com importance pos£3cio.
Tamb6m pele mesmo motivo devem ser destacadas as
colet6neas organizadas por Jack Birner e Rudy van Zijp
(BIRNER, 1994) e DOSTALER e ETHIER (1989).

(b) apontar, na medida do necess6.rio e dos discos, o significado do
texto como a "intengao" do pensador, o que em certa medida
implica uma "biogranlzagao" do estudo, pele menos no sentido
de uma biografia intelectual do autor em causa.'

'Adiantando temas a serem tratados maid adiante, Gabe advertir que hg
um quake-padrao recorrente na maioria das exposig6es do pensamento de
Hayek e das articulag6es existentes entre suas diferentes dimens6es. Ge-
ralmente se diz que sua teoria politico -- a defesa do liberalismo e de um
governo limitado por several medidas constitucionais -- 6 algo derivado de
sua teoria econ6mica, a qual por sua vez decorreria de concepg6es episte.
mo16gicas e psico16gicas fundantes. Assim T7ze Sensory Order, embora pu-
blicado em 1952, ja estaria implicito nas obras anteriores. Nesse sentido,
John GRAY (Hayek on Liberty) acha importance lembrar que as id6ias cen-
trais dense livro ja estavam presented em escritos antigos (anon 20) nio pu-
blicados de Hayek. Este livro e deus escritos sobre geragao e uso do conhe-
cimento na sociedade (de 1936 em diante) seriam, alegadamente, o ponto
de partida 16gico da sua peoria politica. A crenga (ou demonstragao) dos li-
mited da mente humana estaria na base (fundando-a, portanto) de outra
crenga: a necessidade de proteger instituig6es sociais que surgem esponta-
neamente. Assim, economia de livre mercado (ou cata16tica, para ser maid
precise) e governo limitado pda lei sio sagrados ngo porque os governor
sejam induzidos a erro pelts seus interesses e valores, mas porque, kinda
quando bem intencionados, s6o incapazes (epistemologicamente) de conhe-
cer, controlar e intervir sabre as instituig6es socio-econ6micas e substitui
las por outras, deliberadas e melhores. A pr6pria exposigao dessa arquite
tuna em certa medida legitima o normativo hayekiano (a peoria econ6mica,
social e politico) pda alegada consist6ncia e corregao de sua dimensio des-
critiva (psicologia e epistemologia). Pretendemos indicar, futuramente, que
ha maid de um problema 16gico nesse tipo de exposigao.

9
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Alguns dos estudos ja acima referidos(a) indicam
elementos dessa biogra6ia intelectual (em particular
Butler 'e Fleetwood) Tamb6m merecem ser citados:
BIJRCZAK (1994 e 1994a); CALDn'ELL (1994);
VLIEGHERE (1994)

(c) examiner o significado do texts em outta dimensio: a fungao
(prgtica ou pratico-te6rica) que desempenhou em seu memen-
to hist6rico, ou o modo como foi recebido (respondido, criticado
ou desenvolvido) por leitores posteriores.

(d) perguntar pelo signiHlcado que tal doutrina assumia para os
contemporaneos do tutor, como des o comentavam, apoiando
ou criticando subs asserg6es.

Vale sublinhar a utilidade, para este item e para o
anterior(c), de estudos sabre vertentes contemporaneas
do movimento intelectual conservador e liberal, bem coma

(1995)9

iai:3$:sin:%isTI
10



HAYEK e a peoria potitica do neotiberal,isms econ.6mico (l}

hist6ria contempora.nea, constitui quake que seu
antipoda: 4 GrancZe TransHnrmafdo, de Karl Polany, Em
segundo lugar, Road to Serfdom teve um antecessor
(1938), injustamente esquecido e (talvez porque...) muito
mats matizado: T%e Good Society, de Walter LIPPMANN
(ver LIPPMAN, 1944).

Devemos ainda destacar outros ensaios criticos
consultados no periodo e que se mostram bastante 6teis
kinda para os enfoques descritos em (a) e (b): DUPUY
(1992); FLEETWOOD (1995); GRAY (1993, 1993a, 1995 e
1997); GREEN (1987); HAWORTH (1994); ROSIER
(1993).;

lsto posco, passemos a exposigao dos resultados at6 agora

obtidos com este trabalho. A primeira parte de nossa narrativa
mostra os delineamentos da epistemologia hayekiana, suposta-
mente fundante de sua teoria politico. Em seguida, reunimos os

principals pontos dessas suns concepg6es normativas. Por nm,

'Ainda um elemento a destacar quando a esse dimensio -- "modo coma foi
recebido (respondido, criticado ou desenvolvido) por leitores posteriores
Evidentemente, uma parte de nossa investigagao envolve o exame de
pensadores neoliberais p6s-Hayek que t6m nele, em muito grande medida:
uma refer6ncia intelectual. O exame da PubZfc Choice -- constante no
proDeto initial da investigagao foi apenas iniciado Hesse peHodo. Foram
consultados trabalhos de James Buchanan, estudos abrangentes que
exp6em a doutrina da escola, alguns de sous ftmdamentos, a16m de ensaios
criticos. Vale mencionar, entre des:; ARROW (1963); BARRY (1985)=

BARRY (1984); BOAZ (1997); BRENNAN (1995); BRITTAN (1977);
BUCHANAN (1991, 1980, 1971 e 1975); BUCHANAN e WAGNER (1977);
BUCHANAN, ROWLEY e TOLLISON (1987); DOWNS (1957);
DUNLEAVY e O'LEARY (1987); OFFE (1087)IONA (1985); NOZIK (1974);
ROWLEYY (1993); THOMPSON (1990); TOLLISON e EKELUND
Jr.(1981); TUCK (1995); VANBERG (1994); WITTMANN (1995).
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uma colegao de passagens cHticas, de diferentes estudiosos, d3.o-

nos a oportunidade para apontar aquelas que nos parecem ser in-
consist6ncias, antinomias e.limited do sistema em estudo.

O leitor podera notar que se trata, em muitos momentos, de

uma exposing.o argo "descarnada" e estilizada -- ja que, embora fa-
zendo constantes reHer6ncias a trabalhos de Hayek, deixamos de

reproduzir cifafdes detidas dos documentos (into 6, dos texton da
tutor). Por ipso, complementando este estudo, organlzamos uma

pequena "antologia" dessas passagens exemplares. Dense modo, o
leitor interessado na faIR viva do personagem teri ai um verda-
deiro museu temgtico.

12



11. HAYEK - OS LIMITES DA KAzAO E SUAS
coNSEQUENcias POtfViCAS

Pode-se dizer que existe uma esp6cie de padrao no modo
como o pensamento de Hayek costuma ser apresentado pda maio-

ria de deus analistas, crilticos ou simpatizantes. Pode-se kinda
mostrar que tail exposig6es em gerd exibem o modo homo ele
mesmo pretendia ser visto.

Esse modo-padrao assenta em dots pilares:

(A) uma doutrina descritiva (epistemologia, psicologia), refle-

tindo sobre a natureza do conhecimento e da informagao
dispersa;

(B) uma teoria normative, em que determinados modelos eco
n6micos e socials conduzem, por sua vez, a uma 6llosofia
politico -- fundamentalmente aquela que conclui pda su-

perioridade da ordem politico espontanea sabre as ordens
socials plandadas.

A teoria descritiva (A) parece justincar a normativa (B) e
somente ela porque somente em (B) as inegfveis virtudes de (A)
se realizam. Em outros termos:

A ++B

' Adianto aqui um argumento ao qual voltarei maid adiante:
Aceitos tats parametros, o exame critico de seu sistema poderia caminhar
pdas seguintes viag: 1. Questionar a consist6ncia de(A); 2. contestar a con-
sist6ncia e defensabilidade de (B); 3. impugnar a relagao de causalidade
suficiente e necessgria estabelecida entre (A) e (B)
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Em sumo, a cred nesse typo de arrazoado, sustentando a teo-

ria politico haveria uma peoria do conhecimento, culos tragos fun-
damentais sio a 6nfase na ignore.ncia humana, a impossibilidade
de conhecimento objetivo nas ci6ncias sociais (contrastando com
as ci6ncias Hsicas) e a importancia decisiva do conhecimento tfci-

to e circunstancial, o "knowledge of time and place". A defesa do
liberalismo, da ordem espontanea e de um governo limitado deri-
variam necessariamente de uma teoria econ6mica, que por sua vez

assentaria sabre uma teoria psico16gica e uma epistemologia pr6-

prias. As agnes humanas exigiriam esse Lipo de moldura instituci-
onal justamente porque a esp6cie humana serra, epistemologica-
mente, incapaz de criar order social por outras viag (conhecimen-

to, previsao e planelamento). Da( na verdade o pensamento
hayekiano consistir, fundamentalmente, na comparagao das pro-
priedades cognitivas de aparatos institucionais alternativos: a or-
dem espontanea permitiria o uso e6iciente do conhecimento tatico;
a ordem social planejada, pele contrgrio, empobrece o arsenal cog-

nitivo da esp6cie humana. IHayek pretende mostrar que compro-
vada a "falha" intelectual das doutrinas intervencionistas e plani-
6icadoras provar-se-ia tamb6m sua impossibilidade pratica e, mats
ainda, sua nocividade 6tico-politico

Logo acima afirmamos ser este um modo usual de apresen '

tar o pensamento de Hayek -- e tamb6m o modo como ele preten-
dia ser visio. Com relagg.o a este Qltima assertiva, a corroboraga.o

literal vem de seu derradeiro livro, The r'afar Conceit:

A compreensao do papel desempenhado pda transmissfo da
informaga.o (ou do conhecimento fatual) fibre as portal ao co-
nhecimento da ordem espontanea (...) levei muito tempo des-

14



HAYEK e a peoria pol€tica do neotiberctl,isms scot\6ntico (1)

de meu primeiro breakthrough, em meu ensaio sobre 'Eco-
nomics and .EGiowledge ' (1936-48), passando por 'Competition
as a discovery procedure'(1978) e meu ensaio sabre 'The Pre-
tence of knowledge ' (1978), para estabelecer minha teoria da
dispersal da informagao, da qual decorrem minhas conclu-
s6es sobre a superioridade das formag6es espontaneas em
relagao ao controle centralizado" (.Zita/ Conceit, p. 88)

O mais conhecido e citado estudo sobre Hayek, publicado por
John Gray em 1984 (e reeditado, com acr6scimos, em 1998). 6 in-

teiramente construe.do a parter da aceitagao de tal estrutura 16gi-
ca'. O mercado ail se apresenta como um "procedimento de desco-

berta", um processo institucionalizado para gerar e user conheci-
mento (tgcito ou explicito), incluindo o conhecimento das preferen-

cias dos indivfduos. O mercado 6 examinado homo faso paradig-
mgtico do papel epistemo16gico das instituig6es sociais - as insti-

tuig6es e prgticas socials maid importantes t6m fung6es coco es-

say: porter informaga,o e conhecimento. Dai decorre que das de-
vem serjulgadas e comparadas por esse paper (cumprem bem? sio

eHcientes?) e nio por eventual resultado 6tico moral (Gray, p. 41)
A peoria social, a partir da decisiva contribuigao hayekiana, se-
gundo Gray, jf nio mats perguntaria qual a mellor estrutura so-

cial, mas sim qual a 'moldura institucional ' que mats crescimento

propicia ao conhecimento pratico e te6rico, into 6, qual o "sistema
social que maximize produgao, disseminagao e uso de conhecimen-

to". A conclusio valorativa permitida a partir dessa forma de en-
quadramento te6rico 6 apenas elsa: "sociedades cujas instituig6es

Sabre ipso, voltar a nota acima, no coment6rio sobre as alternativas de
abordagem e a literatura concernente a dada uma delay

5



Reginatdo C. C. de Hordes

encorajam descoberta e comunicagao de conhecimento pratico
des-

centralizado promoverao mellor o atingimento de dns humanos

(P ' 135)

Por outro dado, como veremos maid adiante em detalhe, no
mundo humano concebido por IHayek, existe argo a16m do merca-

do, lugar das escolhas e decis6es calculadas. O homem 6 algo mats

(ou ments?) do que um animal que calcula e decide -- 6 um animal

que segue normal. Da{, a conduta racional, quando considerada de

um panto de vista mats ample e exigente, nio pode ser reduzida

ao pum calculo e escolha. Este ultimo nio 6 um paradigms solitf-

rio da agro humana. Nio 6 exato ou su6iciente afirmar que aderi-
mos a certos comportamentos e regras com o fim de atingir nossos

objetivos O comportamento nacional, consequencialista, do c61culo

uHlitfrio, sup6e um vasto e influente background de adaptag6es

socials, atingidas atrav6s de regras internalizadas. Na maior par-

:£'l11; :: : :::: ::i::::=
deliberagao, prop6sito doagente .

Coma tamb6m iremos notar mats adiante, a compeuiya'u, '-v

espago do mercado, lava a resultados ng.o previs .] n = n.VPP%l

tos ou determina-

dos para e pelos agentes. Uma outta competigao, que se desenvol-

ve ao bongo do tempo hist6rico, conduz tamb6m a resultados nao
determinados nem previstos pelos agentes (a nio ser para um de-

les:...Hayek).

16
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11.1. 0 conhecimento que sustenta a ordem social

Qual 6 portanto elsa "epistemologia" de Hayek, que supos-
tamente constituiria os fundamentos de sua defesa da ordem soci-

al espontanea (a "catalaxia") e do seu ataque a planinlcagao, a in-
tervengao estatal, a democracia de massas e ao welfare-state (o
;construtivismo racionalista")?;

Em depoimento prestado na Universidade de Brasilia, nos
anos '70, Hayek dizia que sua grande descoberta tinha fido feith

hf cerca de quatro d6cadas, e ngo pertencia, propriamente, aquela
reduzida esfera a que se costumava conHinar a peoria econ6mica

Efetivamente, a partir de 1936, Hayek parece dedicar-se coda vez

menos a temas "t6cnicos" de economia e, coda vez maid, a incur-

s6es em outros campos (epistemologia, teoria social, direito, etc.)9

Sobre esse tema, os principais texton de Hayek forum reunidos em
Individualism and Economic Order (1978): Economics and
&nowZedge (1936), The use of nowZedge in socZeO (1945), The pretence o/
ZznowZedge (1974), Co/npeffffon czs a dfscouery .procedure (].978). gabe
kinda referir The counter-revolution of science, um livro editado em
1952, mas reunindo ensaios publicados (90%) entre 1941 e 1944.
Coletamos ainda numerosas passagens a esse respeito em The
Constitution of Liberty (1960), Studies in Philosophy, Politics and
Economics (1967), Law, Legislation and Liberty (1973-79), New
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas
(1978) e The Fatal Conceit (1988). Adianto uma anotagao sobre a qual
voltaremos a falar: 6 importante destacar elsa estrat6gia ret6rica de
Hayek, procurando assentar a legltimidade do aspecto normativo de suas
id6ias na suposta irrecusabihdade do elements descritivo, ou epistemo16gico

Cabe matizar etta afirmagao. Alguns ensaios importantes de Hayek
sobre teoria econ6mica estrito-senso foram publicados entre 1936 e 1941
(coma seu mats conhecido livro nessa area: The pure rhea?y of capital)
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Bruce Caldwell(1994) chega a referir-se a exist6ncia de dais

Hayeks, o segundo dos quaid sends caracterizado, do ponto de vis-
ta doutrin6,rio, por um abandono de posig6es distintivas da eco-
nomic neoclfssica

Em dodo esse segundo perfodo, a reflexio econ6mica expande

seu escopo temp.tico e procure responder a uma questao bastante

maid ampla do que a compatibilizagg.o de recursos escassos e 6lns
alternativos. Seu tema central 6 colocado em outro registro: como

o conhecimento prg.rico (o saber-coma) -- indispensavel para a so-
breviv6ncia humana -- 6 produzido, descoberto, adquirido, trans-

formado, armazenado, transportado, transmitido e utilizado.
Mas ainda outdo corte temporal pode ser feito no pensamen-

to hayekiano (o terceiro Hayek, arima sugerido). At6 1960, data do
Constitution o/' I,fberf7, a 6nfase de Hayek inside sobre o sistema

de pregos (o telecom):' coma coordenador das agnes humanas, e

lc

dais produtos nio invalida contudo a avaliagao de que os [=.n.]nn nA r\

deus novos in-

vestimentos intelectuais estavam sendo cada vez mais canalizados para

g 1 3ilEB.mi:'E;=w$:
H$#l$ n :lly111
esfem de competencia da reflexfo econ6mica -- e Hesse sentfdo podemos fa-
lar. com Caldwell, de um "segundo Hayek", eventualmente at6 um tercelro,
como indict Fleetwood. . . . .

It is more than a metaphor to describe the price system as a kind of
machinery for registering changes, or a system of telecommunications
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portanto da ordem social. A partir desta iltima data contudo - e
tendo com spice o seu livro mats dogm6tico e "tradicionalista",
T%e .2;'atczZ Conceit -- o telecom dividiria responsabilidades demi6r-

gicas e ordenadoras com as normal de conduta, instituig6es e es-
truturas sociais constituidas pelts habitos, costumes, etc.

H6., contudo, continuidades e perman6ncias. Fiel a velha
inspiragao cultivada por Menger, Hayek reiteradamente afirma a
natureza subjetiva dos objetos sociais: no estudo da sociedade, as

leis naturais nio sio objetivas, a nio ser quando "acreditadas e
encenadas" pdas pessoas. Ver por exemplo o T%e (bunter-
reuoZuffon o/' Science, sobretudo seu capitulo 3(The subjective
character of the data of the social sciences), um ensaio publicado
originalmente em 1942, do qual extra:amos este passagem:

"What is relevant in the study of society is not whether these
laws of nature are true in any objective sense but solely
whether they are believed and acted upon by the people. If
the current 'scientific ' knowledge of the society which we
study included the belief that the soil will bear not quit till
certain rites or incantations are performed, this would be
quite as important for us as any law of nature which we now
believe to be correct. And all the 'physical laws of production
which we meet, for example, in economics, are not physical
laws in the sense of the physical sciences, but people beliefs
about what they can do" (pp. 51-52).

which enables individual producers to watch merely the movements of a
few pointers, as an engineer might watch the hands of a few dials, in or-
der to adjust their activities to changes of which they may never know
more than is reflected in the price movement.(Tbe use of nomZedge fn
society, in .IndiufduaZfsm and economic order, pp. 86-87)
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Ainda nesse ensaio: "No que diz regpeito is agnes humanas,

as coisas sgo aquilo que as pessoas que agem pensam que das
sgo" (p. 44). Ou, redirigindo para o terreno epistemo16gico a pecu '

liar "ontologia" da fuse anterior: "Apenas aquilo que agentes co-

nhecem ou cr6em pode entrar homo um motivo para sua agro

conscience" (p. 60)

Naquele momento da evolugg.o de suas id6ias, portanto,

Hayek pensava necess6rio reenquadrar o universo conceptual da
economic, estendendo-o para a16m da formula neoc16ssica, exces-

compatibilizagao t6cnica entre recursos escassos e fins alternati-
vos. A seu ver, o problems econ6mico 6 basicamente o estudo dos
modos -- formal de organizagao social -- que permitem assegurar o

melhor acesso e uso de recursos conhecidos (fundamentalmente
recursos cognitivos) a coda um dos membros da sociedade, para

fins cuja importancia relativa apenas eases individuos conhecem

(/ndiuidaaZfsm and Economic order, p. 78)
A melhor sociedade 6 aquela que confere aos agentes indivi-

duais (e apenas a des) o papel de escolher Hms e fambgm os meios

de atingi-los. Por que? Primeiro, porque outta alternative serif

uma imposigao sem justificativa utica. Segundo, por que este atri-

buigao de compet6ncia permite o uso de maid conhecimento prati-
co do que qualquer outra forma alternativa de coordenagao dos
amos sociais(principalmente a plani6lcagao central)

Explicitemos essay virtudes cognitivas da sociedade baseada
no mercado
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Segundo Hayek, os conhecimentos que viabilizam o sucesso
das agnes do indivfduo na sociedade sgo muito dais numerosos do

que aqueles que ele pode conscientemente manipular. Maid ainda

a maior parte do conhecimento que se prova 6til para o resultado

(ilessa iniciativa nio pode ser articulada pelos individuos. O ajus-

tamento das agnes humanas, frente a situag6es que mudam, 6
produzido ngo apenas por conex6es conhecidas. e transparentes

entre meios e Hms. Muito freqtientemente os indivi.duos chegam a

esse ajuste seguindo sinais redutores e sint6ticos, como os valores

monetgrios. Ou pda obedi6ncia a hfbitos e costumes, normal e
valores morris, leis e instituig6es, cujas origens muito freqtiente-
mente desconhecem. Assam, por exemplo, os sinais do mercado --

oscilag6es salariais, fechamento de fabricas e perdas de empregos,

por exemplo -- sio mensagens que nos dizem se nossas a96es estio

ou n5.o ajustadas a exist6ncia e aos interesses dos outros.

O funcionamento global da sociedade econ6mica -- que mui-
tas vezes, de modo ilus6rio, segundo Hayek, algumas doutrinas
tentariam representar atrav6s de grandezas agregadas, macro-
econ6micas -- depende de escolhas in6lnitamente complexas, que

este.o sendo feitas diariamente pelos agentes econ6micos, conduzi-

dos e$1cientemente peso sistema de expectativas, avaliag6es, pr6-
mios e punig6es, atrav6s dos quads a ordem espontanea do merca-

do conduz e6lcientemente o mundo. Ngo por acaso, alias, jf se

a6irmou a semelhanga entre o mecanismo da concorr6ncia e uma

"tg.bua de mandamentos": recompensas esperadas e penas temi-
das dirigem o comportamento dos indivilduos, educando-os de
modo prgtico, imediato e aparentemente "natural".
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Para que o conhecimento disperse na sociedade deja plena-

mente utilizado, exige-se considergvel liberdade de agro. Os indi-

viduos, usando livremente seu conhecimento para deus litres pro '

p6sitos, maximizam o uso do conhecimento fragmentado. Portan-
to. mais conhecimento 6 disponivel para uma sociedade livre do

que numb sociedade planqada, onde se utilizaria apenas o conhe-

Dissemos, logo arima, que dubs raz6es sio apresentadas

para enaltecer a superioridade da ordem espontanea: primeiro,

porque dispensaria e mesmo desestimularia a coergao politica e a
imposigao de valores; segundo, porque maria operas mats e6lcien-
temente o estoque de conhecimentos necessariamente dispersos.

Na verdade, o segundo motive mencionado, concernente a "efici6n-

meiro -- aquele que ataca o card.ter impositivo da sociedade pla-

nejada -- pode at6 aparecer relativizado na sua argumentaga.o.

Mats ainda, a coergao 6 tolerada e em certos cason at6 mesmo es-
timulada ji. que Hayek admite que restrig6es is liberdades politi-
cos tamb6m podem conviver com o liberalismo econ6mico -- e sua

utopia", conforme veremos adiante, recomende expressamente

trig restrig6es. Afinal, com relagao a este Ultimo aspects, os indi-

viduos podem nio ter plena consci6ncia da superioridade da or-
dem espontanea (e na verdade, coma veremos mais adiante, nia

s6 "podem nio ter", mas, precisamente "nio podem ter"...)

Vejamos o que diz a confergncia de 1936. Quando pergunta-

mos: "quads commodities podem ser usadas e sob quaid condig6es
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s5,o efetivamente obtidas e usadas?" estamos tentando conhecer
aquilo que 6 efetivamente disponivel (e nio potencialmente dispo-

nivel). alas esse aparente "dado" nio 6 efetivamente um dado

aquilo que 6 disponilvel para mim e pode ser por mim escolhido,

depende do disponivel para os outros e do escolhido pelos outros e

assim reciprocamente, at6 o inflnito. Dai os "dados" subjetivos sio
ngo apenas desco6erfos no processo, sio .produzfdos como "dados'

ou informag6es no proprio processo, nio existem fora dele, como
;dados" no sentido estrito, e portanto, em princ:rpio, supostamente

disponiveis para uma intelig6ncia exterior ao processo (um divino
calculador laplaceano)

As preferencias, as tecnologias, as dotag6es de recursos sgo

"dados" criados e descobertos no processo de mercado. As prefe-

rencias, por exemplo, sgo podem ser supostas como "dadas" antes

que o individuo efetivamente "vf ao mercado". Ngo existe esse cor-

te do tempo-espago em doin amos: o indivilduo primeiro existe de-

pois vai ao mercado -- ele s6 6 quando vai(ou este) no mercado
Parodiando Sartre (e nio dais do que parodiando...): sua exist6n-

cia precede a ess6ncia. Pode-se dizer, assim, que a competigao 6

um procedimento de descoberta e de produgao de sentido: 6 ela

que determina quads os bens que sio escassos (e quao escassos ou

valiosos sao), into 6, em dltima instancia, quaid as coisas que se
enquadram, efetivamente, na categoria dos bens. Voltamos desse
modo ao fema da determinagao subjetiva da agro humana: aquilo

que o indivi.duo decide fazer derive daquilo que ele czcredffa que
sqa o conjunto de "realidades disponjveis", de oportunidades, pos-

sibilidades, etc.
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A opiniao e as escalas de prefer6ncias sio constitu:pdas nesse

processo, a competigao. Enfatizemos, estilizadamente, os parame-

tros desse modo de pensar:

a) nio h6 escala objetiva de valores e prefer6ncias uma escala

gerd, comum, do bom e do mau que posse ser decidida (ou
atribuida) em none dos indivfduosl

b) nem mesmo os individuos t6m uma escala(nem cardinal nem
ordinal) pr6via de suas prefer6ncias, into 6, do que julgam
como mellor/pior -- das se produzem e se revelam no processo

de avaliagao das oportunidades disponiveis, eternamente
cambiantes, localizadas no /momento e no preciso lugar em

que o individuo este.

S.E tudo ipso 6 verdadeiro, E.N7H.O, a absolute garantia da

liberdade, frente a coergao governamental ou grupal 6 decisiva.

Elsa conexio 16gica 6 aparentemente obrigat6ria se admitimos

que sob a doutrina politico de Hayek reside uma teoHa do conhe-

pelo menos na impossibilidade de alcangar, na ci6ncia dos fates
huinanos, um conhecimento obljetivo analogo ao das ci6ncias 6si-
cas. E se os conhecimentos socials sgo necessariamente descon-

centrados, tamb6m as nossas instituig6es deveriam ser descentra-
lizadas. Se reconhecermos as limitag6es daquilo que sabemos,

admitiremos igualmente as limitag6es do que podemos.
No modelo hayekiano, o conhecimento para a agro 6 obtido,

primeira e primordialmente, atrav6s do sistema de pregos, mas
tamb6m atrav6s das "social rules". Depots de 1960, como disse-

mos, Hayek parece conceded mats importancia is normas sociais
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de conduta, que permitem a agro-decisa.o individual contornar a
incerteza. A agro dos indivfduos n6o 6 determinada por previs6es

sobre circunstfncias futures -- nem pode ser por das dirigidas:
este tipo de previsao praticamente inexiste, ou 6 muito limitado. O

comportamento depende, dada vez maid, da obedi6ncia a "social

rules", implicando em grande parte a imitagao, a repetigao da ex-
peri6ncia passada, etc. Vejamos como.

Lembremos uma vez maid que a ag5.o de coda individuo de-

pende das agnes de outros, coda indiv:iduo tem de incorporar em

seu arsenal de informag6es (que dirigem, por sua vez suas pr6pri-
as iniciativas) as expectativas sabre pianos, inteng6es e atitudes

dos outros. Os diferentes arsenais cognitivos dos agentes se so-

brep6e, conflitam, combinam, auto-referem... A pr6pria formagao
das expectativas e dos pianos precise portanto lever em conga os
outros. O terreno das intersubjetividades 6, desse modo, uma fe6-

rie de imagens e de reflex6es sobre os reflexos dos comportamen-

tos de uns sobre os outros. E o terreno dos "sistemas complexos'

nos quaid vigora a determinagao reciproca(ou indeterminagao re
ciproca).

Vqjamos como se da ipso.

Num primeiro plano, a agro dos individuos implica a deHini-

gao dos bens que visa (o que exige identi$icar tamb6m, dentre os

fins desqjados em principio, quais efetivamente parecem possiveis

de ser alcangados) e dos processos (melds, recursos que aparecem

homo disponiveis aos olhos do agente). Atente-se para o faso de

que as agnes individuais sio deliberadas, implicando c61culos vol-

tados para fins. Mas, ao mesmo tempo, as motivag6es para a agro
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sg.o constitu.pdas por aquino que individuos cr6em ser real. E estes

crengas ngo sio das mesmas frutos do estrito cflculo (pelo ments,
nio do cglculo do individuo deliberante)

Uma sintese dessas relag6es complexes pode ser vista no

Quadra 1, a seguir:

QUADRO l:

Individuo = arsenal de informag6es (crengas na realidade), de dais
tipos de informag6es:

Demandas -- coisas que desejo, escala em que as

desejo, intensidade de coda desejo. Os elementos que
aparecem coma fins para mim, sgo meios para o

outdo.

Resultados de cglculo para mim, des sio dados e/ou

parametros que entram no c61culo do outdo

Ofertas - coisas de que disponho; quanto query

pelo que tenho. O que e quando pretendo dar em troca
daquilo que desejo. Meios para mim, fins para o outdo.
Resultado de cflculo para o outdo, dado e/ou parametro

que entra no meu cflculo

As pessoas tem prefer6ncias com relagao aos maid diversos bens e
produtos: onde molar, onde trabalhar, que tips de ] =L .= ] . .

carreira esco-

Iher, compra de roupas ou autom6veis, alugu6is de cases, .:
dilvidas

a fazed, etc. O mercado competitivo 6 aparentemente um reconci-
liador de tail prefer6ncias com as possibilidades t6cnicas e mate-
riais do mundi produtivo, into 6 com o universe dos empregos:

bens e servigos disponiveis.
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l

l l

l

Coda individuo-arsenal 16/escuta os outros arsenals, verifica o que
este sendo ofertado pelts outros, o quanto as demandas dos outros afe-
tam o gusto das suas preferencias iniciais, etc.. Desse modo, reconsidera e
reestrutura seu pr6prio arsenal, into 6, a de6inigao de subs demandas, dos
/Ens que pretende almqjar, e das o6erfas que tem que fazer coma um meir
para realizar aqueles fins. E nesse processo portanto que se constituem
efetivamente as escalas de prefer6ncias, os valores relativos dos bens, as
decis6es de consume e investimento. S6 ai das passam a ter exist6ncia e
identidade.

Insistindo ainda uma vez: a decisis signinica que o in'dividuo deHlne
quads produtos (6ms) sio convenientes (nests especifica circunsta.ncia,
tempo e lugar) e por quaid processor (memos) podem ser obtidas. A decisis
de cada individuo altera informag6es que determinam escolhas/decis6es
do outro e vice-versa, ao infinito.

A imagem que ilustra este arguments deveria mostrar agnes reci-
procal e simultAneas entre /I, l# .... .L. Na verdade, nio poderia ser a
imagem em dubs dimens6es que mostra a trama interindividual no pla-
no. homo hg vfrios pianos(mercados), 6 necessfria uma terceira dimen-
sgo (portanto o gra6ico serif uma 6lgura s61ida). Se acrescentarmos a co-
ordenada tempo (mercados intertemporais), a representagao grafica tal-
vez tivesse de ser algo coma um fractal
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Os provedores da informagao relevante

O universe da aWaD humana 6 assim povoado (e conduzido)

por informag6es que dizem respeito a pianos e inteng6es dos ou-
tros. Ora, h6. informag6es coma essay kinda nio processadas pelo

telecom (sistema de pregos). Para obt6-las, 6 preciso algo maid do

que observer os movimentos dos pregos relativos, comparar texas

de juror e lucros, etc. ]i precise conhecer e incorporar, nas deci-
s6es. certas regularidades e padr6es, redes de relag6es entre pes-
soas, um mundo de signi6lcados, en6im, que este a16m do sistema

de pregos e da pulverizagao dos agentes -- incluindo mesmo a coo-

peragao entre firmas independentes, os cart6is, a coordenagao ver-
tical, etc. Nio 6 no sistema de pregos que iremos ler sodas esse
informag6es

Hg portanto limited do conhecimento fornecido peso painel

dos pregos(telecom). Ele 6 insuficiente para que os agentes neles
baseiem suns expectativas e pianos. Por exemplo, 6 as vezes decisi-

vo descobHr: se determinado prego deriva de oferta limitada ou de

algum bator poliltico conjuntural; quando tempo dura esse conjuntu-

ra; identificar alternatives quando a produtos e processos. Por qual

(qualidade).

12
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via 6 obtida elsa informagao? Descobertas desse tips(conhecimento

diretamente acessilvel) ngo ocorrem via sistema pregos

Em suva, o que pode ser identi6icado homo motivador das
agnes do individuo-arsenal? A "realidade" que 16 no sistema de

pregos(isto 6, aquino que ele cr6 que estda disponivel coho real) 6

um dos vetores dirigentes. Mas nio este s6. A.ag5.o do individuo
(tanto quanto subs crengas e por causa disco) 6 tamb6m orienta

da por outro fornecedor de informagao-crenga: as normal sociais
de conduta, apreendidas via tradig6es, imitagao da experi6ncia
passada sua ou dos outros, etc. Ainda outdo vetor, um terceiro,
pode existir, e 6 o que Hayek menos acentua (et pour cause): a

agro deliberada do poder politico (agro nlscal, subsidiando ou pe
nalizando determinadas atividades; aWaD informativa, permitindo
acesso a ofertas/demandas que poderiam $1car escondidas do indi-

vfduo-decisor; etc.)

Em outros termos, a produgao/armazenagem do conhecimen-

to relevance para a aWaD social 6 obtida, basicamente, atrav6s da
combinag5.o de pelo menos doin processor distintos e complemen-

tares: o telecom (e seus diferentes modos de acesso, que incluem a

publicidade, os contatos entre empreendedores, etc.) e as "social

rules"(em gerd herdadas e utilizadas "automaticamente")

Para user a fuse de Fleetwood, no ultimo Hayek os pregos
;nio. contam a hist6ria coda". Sgo guias insu$cientes para a agro.

Os agentes devem "compartilhar a mesmo moldura institucional

de signinicados, que Ihes permite a interpreter as situag6es sociais

Argumento exposto em detalhe por Fleetwood, particularmente p.65
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de modo similar(embora nio id6ntico) e portanto produzir estima-

tivas informadas acerca das agnes dos outros agora e no futuro '

(Fleetwood, p. 121)
Em sintese, onde os individuos 16em today essay informa-

g6es, informag6es que os fazem agir? De onde das v6em? Como

sio produzidas? Quem as aria? Como trafegam? O que determina
a natureza das informag6es que sio percebidas pelo indivjduo
homo relevantes para orientar suns decis6es? Uma sinopse poderia

ser aquela representada pele Quadra 11, a seguir:

QUADRO II

OLDE OS INDIVIDUOS L£EhIAS INFORbIAQ6ES QUE OS FAZEhT
AGIR?

Sinais

Pregos

Sistema Gerador
Leilao, Sistema de

cos

Procedimentos
Cflculo rational

Normas

expontaneas

Tradig6es, costumes

experiencia passada

Imitagao, agro adaptati-
va automgtica do agente

e do paciente)

AWAD comandada por
autoridade politico

Normas deli Governs

e outros geradores do
uadro I
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IL2. A critica do construtivismo politico

Aqui podemos entrar no ataque de Hayek a tentativa(dos
iluministas, socialistas, keynesianos, etc.) de reconstruir a socie-
dade segundo um plano da razio.

Agro deliberada, resultado nio deliberado -- 6 conhecida a

formula de Ferguson, exaltada repetidamente por Hayek. A16m de
Ferguson, o fema aparece tamb6m, reconflgurado, em texton e au-

tores bastante diversos: na .Z;bZ)uZa das AZ)eZ%as de Mandeville, na
'mio invisivel" de Smith, na filoso8la kantiana da hist6ria e at6

mesmo na "ast6cia da razgo" de Hegel. Mas.. e quando sabemos
que tal efeito existe, quando sabemos que existe mio invisivel e

raze.o astuciosa e conseguimos identi6car seus gestos? A consci6n-

cia disso -- o fate de podermos "ver" a mio invisivel ou "prever" as
ast6cias da razio que nos nude -- extermina o futuro?

Reconsideremos os doin guias silenciosos da agro humana

(etta aWaD deliberada ma non troppo. ) admitidos por Hayek: sis-
tema de pregos e regras tacitas(o terceiro, como dissemos, 6 para

ele um problema, nio uma solugao). E, acentue-se, as tail regras

sao, em grande medida, necessariamente tg.citas: "Para a explica-
gao do funcionamento da ordem s6cio-econ6mica em qualquer
tempo, as regras de conduta individual devem ser assumidas homo

ladas" (Hayek, 1967a, p. 72). Ainda Hayek (1973, p. 99): "Na me-
dida em que indivilduos agem de acordo com normal nio 6 neces-

sgrio que estejam conscientes de]as. ]i suHiciente que saibam coho

agir de acordo com as regras sem saber aquilo que as regras sio
em tats e this termos articulados:
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O conhecimento que conduz quase todd nossa vida, quake

todos nossos atos, 6, insists-se, tgcito, um conhecimento contextu-

al que absorvemos e usamos automaticamente. Alia.s, a esse res-

peito, Fleetwood (p. 97) acredita que existiriam, no pensamento de
Hayek, tr6s diferenciag6es no interior do tal "conhecimento das
particulates circunstg.ncias de tempo e lugar" possuido e utilizado

pelo "man on the spot'

1) conhecimento embutido em conjunto de instituig6es formais
(educagao, relat6rios sobre neg6cios, especincag6es t6cnicas,

pesquisas mercado, bibliotecas, agendas de informagao, pu '
blicidade, media)

2) Conhecimento de circunstancias nio tfcito e local. Caracte-

riza-se por ser:

a) indiretamente acessivel(agentes nio o possuem direta e
inicialmente, embora possa obt6-1o consultando bibliotecas,

organizando pesquisas especializadas, etc.);

b) comunicado e armazenado por instituig6es formats (biblio-
tecas, media, o pr6prio telecom);

c) aliengvel ou transfer:ivel -- discursive

3) Conhecimento apropriado tacitamente ngo verbalizado (o

que nio quer dizer nio verbaliz6vel, necessariamente -- a arti-
culabilidade depende do contexto). O conhecimento tfcito ca-

racteriza-se por ser

A expressao 6 utilizada por Hayek em The [zse of hnowZedge !n soclefy
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a) diretamente acessivel -- agentes nio precisam ganhar aces
so a ele, ja o possuem;

b) nio comunicado e armazenado por instituig6es formais
mas embutido em redes institucionais informais da socie.

dade;

c) inaliengvel e nio-transferivel dependente do agence co

nhecedor(agence tende a conhecer nao-discursivamente)

Por que as "rules" podem ter esse fungi,o diretiva, determi-
nante? Porque incorporam a sabedoria reunida da sociedade: as

'social rules" constituem um "embodiment of social knowledge '

(Fleetwood? p. 98):'. E fazed com que os homers sejam "mats efe-

tivos na busca de suas metal" (Hayek, 1973, p. 21). A tradigao

que constitui essas regras, esse sabedoria social condensada ao

longo do tempo -- 6 um processo de selegao, selegao das regras e do

'' Nio 6 dificil demonstrar (nem tampouco consiste certamente um achado
dente pesquisador) que a teoria hayekiana da evolugao cultural tem pro-
fundas a6midades as concepg6es de Burke sabre a heranga de normal e ins.
tituig6es, nas quaid se incorporariam, cumulativamente, a experi6ncia e o
conhecimento de gerag6es precedentes. Etta heranga ngo apenas garante a
exist6ncia da ordem civilizada -- ela constituia pr6pria "ossatura" da men-
te, suas catetgorias, valores, c6digos linguisticos, paramehos perceptivos e
sensoriais, comportamento. Dense modo, cabe condenar veementemente a
presungao cartesiana, a pretensao de que, para aceder a verdade das id6ias
claus e distintas, era imprescindivel ?varrer da mente? aquilo que nell
havia fido gravado pdas tradig6es e pre-juizos. Para Hayek, homo para
Burke, a experi6ncia social embutida na tradigao precede e transcende a
razio individual, a qual 6, em consequ6ncia, incapaz de redesenhar a or-
dem social
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tips de agnes bem sucedidas. Ela 6, por assim .dizer, um outdo

name, ou outta face, da e$1ci6ncia evolucionista.

As regras que seguimos e obedecemos abreviam informag6es

e nisto podemos fazer uma aproximagao entre seu modo operante
e o tribunal das e6ci6ncias corpori6icado no sistema de pregos, o
telecom. Dense modo, as regras, ou normal, estio ligadas a "valo-

res" socials, into 6, desdobrando a metafora, pregos. Desse modo,

podemos dizer que os valores sociais assemelham-se a "cglculos

morton", passados, feitos pda esp6cie e nio pele individuo: "ser-

vem para abreviar a lists de circunstancias que necessitamos le-
var em conta em circunstancias particulares"(Hayek, 1964, p- ll)-

E como se a evoluga.o fizesse, ao longo do tempo (dimensao dinf-

mica) aquilo que o sistema de pregos faz no instante (dimensao
estftica): julga e calcula o "prego" dos atom, define valores, escalo-

na penas e prazeres

Em grande medida, para Hayek, a veleidade de rerazer a
hist6ria radicalmente, esse sonho construtivista, 6 uma utopia ir-

realizgvel, ainda que perigosa (nao realiza o que quer, mas estra-

da o possfvel). Hayek julia alias que por este Qltimo aspects sega

possivel uma criltica precise do socialismo e de todos os modelos de
sociedade "fechada", a caminho da servidao, do arbitrio e do totali-

tarismo: nesses prcljetos politicos estaria a pretensao de determi-

nar a posigao material de diferentes individuos ou grupos. O

grande m6rito da ordem baseada no mercado, segundo Hayek, 6
que durante os Ultimos s6culos ela privou qualquer pessoa de tal
poder e de tal pretensao.
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Na sociedade de propriet6rios livres, as escalas de prefer6n-
cias dos consumidores iriam connigurar a sociedade como o resul-
tado de um acordo espontaneo das vontades, das tamb6m livres.

O desqjo de planificagao global, irrealiz6vel por supor um conhe-
cimento pleno e centralizado, 6 tamb6m classi.6cado como nocivo:

porque no castro de suas impossibilidades, produziria ditadores
estatais, aqueles que pensando poder alcangar todo o bem fomen-
tariam o soberano mal. Sonhando o parafso, preparam, na Verda-

de, o caminho da servidgo. hayek resumiu esse crenga no discurso

com que recebeu o pr6mio Nobel

'Agnes baseadas na crenga de que possufmos conhecimento e
poder tats que nos permitem moldar os processes socials in-
teiramente de acordo com nossa vontade -- conhecimento e
poder que, na realidade, nio possuimos -- provavelmente nos
levario a fazer muito mal (...) Este poder talvez nio deja mau
em si mesmo, mas seu exercicio pode vir a obstruir o funcio.
namento daquelas forgas espontaneas ordenadoras que, efe-
tivamente, tanto ajudam os homens na persecugao de deus
ideais, mesmo que des nio consigam entend6-las"(HAYEK,
A ficgao do conhecimento, 1974)

J6 que s6 podemos apreender as regularidades da vida social

coma padr6es gerais (pattern predictions), esse nio 6 um conheci-

mento que nos permita efetivamente manejar o futuro para obter

resultados especificos. A ignorancia f atica 6 supergvel, jf que de-

pende de elementos de cflculo em principio concebiveis. Em con-
trapartida, a ignorancia estrutural, radical, intrinseca, 6 perma-
nente -- e os dados que modelam o futuro humano estgo neste al-

timo universe, o universo dos chamados fen6menos complexes,
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que se produzem, homo vimos, no pr6prio processo de agro e esco-
Iha, um processo de determinag6es rec:iprocas que, do .panto de uis-

fa do agence fndfuidaaZ, situado no tempo e no espago, 6, maid

propriamente, um processo de fndefermfnagdes rec:iprocas. A igno-
re,ncia radical implica que tal lipo de conhecimento -- que serra
hipoteticamente utiliz6vel para modeler o futuro e portanto tam-
b6m para destrui-lo enquanto futuro, tal como na c61ebre imagem
do calculador de Laplace" -- nunca pode ser obtido, e portanto nio

pode ser comunicado, nem pode $er, a rigor, usado homo Kula para

aga.o consciente. Depois de 1960, sobretudo, Hayek sustenta a pos-
sibilidade de que os agentes podem permanecer ignorantes em
cerro sentido e kinda assam tomar iniciativas, ja que orientados,

no longo puzo, pda autoridade e pda sabedoria evolutiva, tradi-
tional, das "normal sociais de conduta '

Segundo Hayek, existe uma estrutura de regras apreendi-
das. tradicional e impessoal, envolvendo a mente. E a capacidade

de ordenar os dados da experi6ncia 6 uma esp6cie de replica de

padr6es culturais que os individuos encontram prontos dianne de

si: o c6rebro possibilita absorver a culture, nfo propriamente orig.-
la. delineg.-la. Assim, as instituig6es -- como Ladas as coisas que

em gerd denominamos "civilizagao" -- nio sio deliberadamente

proletadas. Eras surgem e evoluem, sio adotadas sem aparente

justi$1cagao, e muitas vezes acidentalmente mantidas. Evidente-
mente, o mercado este entre essay instituig6es que se onginam

Vide, em apendice, passagens a respeito dessa figura

36



}iA YEK e a peoria pol,inca do neotiberaLisino econ6mico (1)

das agnes dos homens mas ngo sio fruto de seu designio ou prde-
to. Ele coordena gestos, independentemente e a revelia das cons-

ci6ncias e inten96es individuais. Sem dispor de um organismo cen-
tralizador, combine conhecimentos e atitudes, conectando milh6es

de indivilduos, varigveis e pondo a funcionar um espantoso n6mero
de relag6es, ngo previamente demarcadas e deliberadas

No idegrio liberal, o papel do governo parece reduzir-se a al-

gumas poucas fung6es bgsicas: 1) proteger cidad5.os contra inimi-

gos externos, regis ou potenciais; 2) garantir a liberdade e a possi-

bilidade de auto-determinagao dos individuosl 3) manger uma es

trutura institutional que permits aos individuos cooperar e$1cien-

temente. Alguns liberals (nio todos) admitem uma quarta fungao:
garantir a seguranga material das pessoas -- para que o padrao de

vida dos cidadios ngo Gaia abaixo de cerro minima de dec6ncia

intervengao a qual geralmente se adiciona o limite estampado no
fema: "material security, not material equality'

Mas, a16m disco, caberia ao Estado papel mats ativo, empre-

endedor? Poderia o Estado recriar, emular, simular as condig6es

da ordem competitiva? Hayek chega a admitir que certas condi-

g6es para uma ordem espontanea podem ser realmente projeta-
das. S6 assim alias teria sentido a sua pretensao de constituir
uma peoria da leie uma peoria poliltica, uma doutrina da organiza-
gao dos poderes.

No arrazoado de Hayek, as escolhas pda malaria nio repre-

sentam o genuino interesse pablico - e portanto precisam ter limi-

tado seu alcance. E parece razofvel supor, ademais, que um regi-
me autoritg.rio posse manger condig6es para considergvel extensio
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de liberdade individual, enquanto um regime democrgtico talvez

imponha several restrig6es sobre a liberdade, ainda que manten-
do os mecanismos formais da democracia. A liberdade exigiria

igualdade sob a lei, protegao contra deteng6es arbitrarias, direito

a. propriedade privada, liberdade de movimento e livre escolha de

ocupag5.o. No julgamento de Hayek, estas condig6es podem existir

num regime caracterizado pda aus6ncia de pelo menos algumas

das liberdades pol:incas convencionats..
Vai tamb6m no mesmo sentido o seu alerts sobre as inespe-

radas conseqti6ncias da democracia ilimitada e da soberania, de

onde pretende fazed decorrer a proposta de separar dubs "law-
making functions" do legislativo. Em lugar da separag5o dos pode-

res, cujos limited e equivocos critics, o que prop6e, ao fim e ao
cabo, 6 a instituigao efetiva de doin legislativos: um faz as supre-

mes regras da junta conduta, outro raz leis e regulamentos neces-

sg,rios para o desdobrar das atividades de governo

Vqamos maid de pesto coma nosso pregador prop6e exorcizar

os dem6nios da democracia ilimitada

Liberalismo sem liberdade - a utopia politica de llayek

Em vfrios dos ensaios de Hayek, aparece um fema obsessi-
vo: os danos causados a liberdade pda "excesso de governs". Em

apoio dessa sese, denuncia uma tend6ncia da modernidade ociden-
tal: a "democracia ilimitada" tende a engendrar um lipo de eco-

nomial dirigida, que por sua vez levi a um governo com poderes
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totalitgrios. Haveria assim um conflito entre o capitalismo e a or-
ganizagao democrgtica vicente, porque este 61tima propicia e es-
timula progressive expansao do controle governamental sobre a
vida econ6mica.:' Ou, de outro modo:

'0 Liberalismo 6 portanto incompativel com democracia ili-
mitada, tanto quanto 6 incompativel com sodas as outras
formal de governo ilimitado. Ele pressup6e a limitagao dos
poderes mesmo dos representantes da maioria, exigindo
compromisso com princ(pics explicitamente postos numa
constituigao ou aceitos por opiniao gerd, de modo a efetiva-
mente delimitar a legislagao '

Admire-se, em contrapartida, a possibilidade de governor
nio-democrfticos como uma esp6cie de "mal menor", convenience

a manutengao dos princ:ipios liberais:

:'Uma democracia pode empunhar poderes totalitarios, e 6
pelo ments concebfvel que um governo autoritgrio possa agar
com base em princjpios liberais'

"Devo confessar que prefiro governs nio-democrftico sob a
leia governo democrftico ilimitado (e portanto essencialmen-
te sem lei)"."

Quala alternativa legitima, para o pensador politico e "min
dante" liberal?. Trata-se de "freiar as tend6ncias inerentes nos sis.

;Economic 6'eedom and representative government"(1973), em .ZUew

Studies in Philosophy, Politics, Economics and the Heston of Ideas, Inn-
dres, Routledge, 1978, p. 107

'Liberalism" (1973) em .Anew Studies, ed.cit., p. 143.
Idem, ibidem, p. 143.

" "Whiter democracy?" (1976), em .ZVem Studies, ed. cit., p. 154
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temas politicos existentes que nos conduzem a uma ordem totali-
ty.ria".': .Dense modo, em confer6ncia feita no Brasil, lembra que

seu livro .Law, .LegfsZafion and .Liberty buscava enunciar propostas

concretas sobre os modos de evitar, pof meios constitucionais, a

degeneragao de uma sociedade livre em uma sociedade totalitgria
Este 6 alias um temp reiterado de seus escritos: a preocupa-

gao com uma ordem constitucional a prova de "contratempos" de-
mocr6.tacos. Dense modo, em .Fundaznenfos da .Lfberdade, imagina

o que seria "uma Constituigao que garantisse a liberdade", lem-
brando. com cerro tom nostalgico, que "o conceito de uma lei supe-

rior que rege a legislagao ordin6ria 6 muito antigo. No s6culo
XVll, ela era concebida como Lei Divina, Lei Natural ou Lei da
Raze.o".

A alus5.o a tats fundamentos meta-legais -- e, como se pode

deduzir, pda analogia com as nog6es de lei divina e lei natural, a

fundamentos metafisicos -- levi a uma singular critica das concep '

gees de Comte, condenado por supor "a superioridade da moral
demonstrada sobre a moral revelada:

O apelo tradicionalista 6 patente kinda ao afirmar as "leis da

tradigao contra leis da raze.o" e garantir que "Lei no sentido juste

da palavra" este. maid pesto do "common law" do que da "statute
law

': "Economic freedom and representative .govemment", ed. cit. p. P. lll.
" .Fzzndamentos da Lfberdade, ed. Universidade de Brasilia, 1983, P-

209. e errors of constructivism" (1970), em .ZVew Studies, ed. cit., P. 14.
2-'.Economic freedom and representative government", ed. cit., P. 113.
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Existiria dense modo uma Razio que a. pr6pria razio desco-
nhece. Mellor dizendo: que as pr6prias raz6es desconhecem.. Elsa

ressalva 6 importante: Hlayek volta suas baterias contra as delibe-

rag6es que nascem das maiorias, sempre tomadas como vo16veis,

instfveis e potencialmente distorcidas(quake diHamos fatal e
permanentemente equivocadas). Dense modo, ainda em Funda-
menfos da .Lfberdade, focalizando o "Governs da Maioria", ingres-

sa num di6cil torneio verbal, exercfcio de duvidosa clareza: "0 li-

beralismo considera desq6vel que deja de faso lei somente aquilo

que 6 aceito pda maioria, mas n5.o afirma que tal lei esteja, neces-
sariamente, em conformidade com as caracteHsticas da verdadei-

ra e boa lei. O liberalismo ...(...) aceita o governo da maioria coma

m6todo para a tomada de decis6es, mas nio homo autoridade para

determinar que decisio deve ser &dotad&.'s

Como, a seu ver, a "democracia nio 6 um valor altimo, ou
absoluto, e deve ser julgada peso que realizar", cabe certamente
duvidar de sua necessidade: "a decisio relative a. conveni6ncia ou

nio de se ampliar o controle coletivo deve ser tomada com base em

outros princfpios que nio os da democracia em si"." A decisio sa-
bre a conveni6ncia ou nio de democracia depende de outros prin-

cipios, exteriores a ela pr6pria os de uma certa enici6ncia(ela

deve ser julgada pele que realizar, lembremos). E a queen Gabe
tomar, por exemplo, a eventual decisio de suprimi-la(por incon
veniente, ine6icaz, etc.)? Certamente nio is maiorias, das mes-

mas parte do elemento viciado (a democracia). Coma veremos em

'5 .Fundamenfos da .Lfberdade, ed. cit., p. 112
:' idem, ibidem, p. 115.
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outra ocasig.o, Hayek deverf construir uma esp6cie de teoria do
meta-governs, ou das elites a prova da inconstfncia das masses.
E, kinda uma vez, vale repetir: admitindo-se uma Provid6ncia, o

pasco seguinte 6 legitimar uma Inquisigao. O co16gio de macros

cardeais de IHayek teri. o nome de "demarquia".

Curiosamente, " o poder da maioria 6 limitado por aqueles

principios aceitos por todos" e "nio existe poder legitimo fora
deles"." A minoria tem um certs poder de veto, a Montesquieu: "A

malta de um consenso su$1ciente quanto a necessidade de certos

usos do poder coercitivo signinca, necessariamente, que ningu6m

pode exerc6-1os com legltimidade. Se reconhecemos os direitos das

minorias, da:i decorre que o poder da maioria deriva, em Qltima

an6,mise, dos principios que as minorias tamb6m aceitam e 6 por
des limitado."

Um outro terra crave de Hayek(a limitagao intrfnseca dos
conhecimentos e da razgo individuais) torna possivel chamar a

atengao para uma defasagem entre o que as pessoas querem e
aquilo que deveriam querer, se nio fossem aquilo que efetivamen-
te sao(ou se fossem aquilo que deveriam ser conforme o parame '

tro suposto na doutrina):

'As decis6es da maioria mostram o que as pessoas querem
em dado momento, mas nio o que seria seu interesse querer,
se estivessem maid bem informadas; e, a menos que pudes-
sem ser modificadas pda persuasao, n5.o teriam nenhum

"ldem, ibidem, p. 116.
idem, ibidem, p. 116
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valor. Democracia pressup6e que qualquer opiniao minority
ria posse tornar-se majoritaria"."

Talvez se pudesse supor que as decis6es do autocrats -- ad-
mitido por IHayek em dltima instancia, e como alternativa a fu-
nesta democracia ilimitada -- tamb6m nio teriam nenhum valor se

nfo pudessem ser modi$1cadas pda persuasao. Trazida ao reins da

rude empiria, a questa.o 6 inc6moda: 6 into que ocorre com o gene-

ral Pinochet, por exemplo? E razo6vel e ao mesmo tempo parado-

xal perguntar se uma opini5.o minority.ria pode se tornar majorita-

ria numb situagao em que nio pode existir opinig.o minority.ria.

N6o 6 o que ocorreria com o seu misterioso "governo ngo-
democrgtico sob a lei"?"

Hayek admite a exist6ncia de um processo de transforma-
g6es institucionais, processo caracterizado homo uma "evolugao

gradual", ben6fico e produtivo: "produz solug6es melhores do que
as deliberadamente planejadas".3: Sup6e-se que esse processo tem

algo de suave e "natural", nada impositivo: trata-se de uma aflr-
magao natural das coisas, uma selegao natural das instituig6es
que se mostram mats adequadas a sobreviv6ncia dos ceres huma-

nos. O papel ai desempenhado pda coergao 6 tio pequeno que

pode ser desprezado. Outro crit6rio por6m deve leger o julgamento

de instituig6es ou deliberag6es que resultem da vontade da maio-
ria. Para este faso reserve um termo preciso, "imposigao '

Idem, ibidem, p. 119.
"Whiter democracy?", ed. cit, p. 154.
F'undamenfos da .Lfberdczde, ed. cit., p. 121
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'A imposigao da vontade da maioria difere radicalmente do
processo de litre evolugao que gera instituig6es e costumes,
porque seu carfter coercitivo, monop61ico e exclusivista des-
tr6i as forgas autoreguladoras que fazem, em uma sociedade
livre, ser abandonadas as tentativas equivocadas e prevale
cer as maid acertadas

O povo tem de limitar seu governo, o que significa limiter a

sos das meras maiorias", prevenindo-se "contra mudangas apres-

sadas, introduzidas por maiorias simpler"a;. Nio basra, para ipso,

a divisfo dos poderes. E preciso podar a yolapia normative do le-

gislative, fixando princfpios com base nos quaid agiria". Hayek
a$1rma inspirar-se na "velma concepgao liberal da necess6ria limi-

tagg.o de todd poder atrav6s da exig6ncia de que a legislatura se
submeta a regras gerais"'s. Mas o legislative 6 incompetente para
formular deus pr6prios limited e fundamentos:

'isso seria maid eficaz somente se outro organismo tivesse o

poder de modificar trig pdncipios basicos, especialmente se a
ebtrutura dense organismo o lever a um trabalho pausado e,
portanto, oferecer o tempo necessfrio para que se conhega
nas suas justus proporg6es a importancia do objetivo espec:ifi-
co que deu origem a exig6ncia de modi$1cagao. Vale a pena
notar que, em gerd, as comiss6es constituintes ou organis-
mos equivalentes criados para estabelecer os principios mats

" .Fzz/zdamenfos da .Lfberdade, ed. cit., p. 121
.Fundamentos da .Liberdade, ed. cit., p. 223 (Hayek, na verdade, este.

citando D. Webster).
F'zzndamentos da .Lfberdade, ed. cit., p. 211
"Economic freedom and representative government", ed. cit., p. 108
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gerais de governo sio considerados competentes apenas para
elsa tarefa e nio para aprovar leis especificasN36

E tamb6m algo singular o exemplo pret6rito tomado por
Hayek como analogs a sua concepgao de Lei(com maiOscula) e de

organismo meta-legislativo:

;0 rei:juiz de tempos remotes nio era escolhido de modo que
tudo que dissesse deveria ser certs, mas porque, e enquanto
que, o que ele pronunciasse fosse geralmente sentido coma
sendo correto. Ele nio era a conte mas meramente o int6r-
prete de uma lei que repousava em uma difusa opiniao, mas
que poderia levar a aWaD apenas se articulada pda autorida-
de aprovada'

37

Assim, a sua assemb16ia meta-leglslativa seria a pitonisa de

um certo Apolo -- a difusa opiniao, uma esp6cie de corrente pro-

funda que segue independente das vo16veis vontades da maioria,
visiveis na superHcie das aguas. Autoridade aprovada(coho e por

qual malaria fundadora?), caberia a elsa pitonisa articular tail
difusas e profundas opini6es de modo a faze-las vetter em "aWaD",

into 6, em politico.
A:i nos defrontamos com uma questao embaragosa:

O panto cHtico entio se torna a composigao da assemb16ia

legislativa. homo podemos ao mesmo tempo faze'1b realmen-
te representativa da opiniao gerd sobre o que 6 certo, e, ain-
da, torng-la imune a qualquer pressao de interesses especifi-

S

" .Fundamenfos da .Lfberdade, ed. cit., p. 211
37 «Waiter democracy?", ed. cit. p. 158.
" "Whiter democracy?", ed.cit., p. 160.
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Lembremos do perigo anunciado: ele reside nas pretens6es
da assemb16ia representativa no sentido maid rasteiro(a assem-

b16ia com minascula, emissora de normal e nio de Leis) e nio li

mitada por "algumas leis gerais que nio posse alterar". Este or-
ganismo este condenado a "user deus poder para satisfazer as de-
mandas de interesses seccionais"'o. O cuidado necessgrio sara a.

vista: 6 preciso colocar decis6es importantes a salvo das press6es

eleitorais (grupais, etc.) e dos interesses de moments. Por ipso, a
Assemb16ia das Leis tem outdo perfll:

;Ela deveria consistir de homens e mulheres que pudessem
ter visio de lingo-puzo, e nio fossem persuadidas pdas mo-
dal e paix6es de momento de uma instgvel multidio que ti-
vesse de satisfazer"

Hayek acredita conseguir tats resultados seletivos, $iltrados
atrav6s de crit6rios pelo menos engenhosos: tal assemb16ia legis-

lativa n5.o deveria ser fragmentadas por partidos; os delegados

nio poderiam ser reeleitos; os mandatos seriam de 15 anon; os vo-
tantes teriam de ser maiores de 45 anon; dense modo teriamos

para dada vida, um voto.

O engenho imaginado por Hayek ngo para ail. A16m das dual

assemb16ias, sup6e uma esp6cie de corte constitucional, destinada

a controlar o legislative(o valido, o das leis-de-verdade, a chama-

39 .'Economic freedom and representative government", ed. cit., p. 115
"Whiter democracy?", ed. cit, p. 160.
'Whiter democracy?", ed. cit. pp. 160-161.
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da "truly legislative assembly", diferente do legislativo de governs:
o das instru96es).

APENDlcE: passagens sobre a figure do Divino Calculador ou De

m6nio de Laplace

l LAPLACE, em 1814: "Devemos portanto encarar o estado pre-
sente do universo como o efeito de seu estado anterior e homo

a causa daquilo que vai seguir. Uma intelig6ncia que, para
um instante dado, conhecesse today as forgas que animam a
natureza e a situagg.o respective dos ceres que a comp6em, se
a16m disso ela fosse su6cientemente vista para submeter es-

sen dados a an5.mise, englobaria na mesma formula os movi-
mentos dos maiores corpos do universo e os do mats leve gto-
mo; nada serif incerto para ela e o futuro, homo o passado, es-

taria presence a deus olhos. O espirito humano oferece, na
perfeigao que soube dar a astronomia, uma p61ida imagem
dessa intelig6ncia. Subs descobertas em mecfnica e geome-
tria, juntas is da gravitagao universal, o colocaram na possi-
bilidade de compreender nas mesmas express6es analiticas os
estados passados e futuros do sistema do mundo. Aplicando o

mesmo m6todo a alguns outros objetos de seus conhecimentos,

ele conseguiu reduzir a leis gerais os fen6menos observados e

a prever aqueles que circunstfncias dadas devem fazer eclo-
dir. Todos os deus esforgos na pesquisa da verdade tendem a

'' "Economic freedom and representative government", ed. cit., p. 116
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aproximg-lo sem cessar da intelig6ncia que acabamos de con

ceber, mas da qual ele permanecerg. sempre in6lnitamente dis
tante" (LAPLACE, 1921).

2. Lionel Robbins, em 1935: "Se podemos determinar de uma vez

por todas a elasticidade da demanda para today das mercado-
rias possiveis e a elasticidade da oferta para todos os fatores,

e se podemos aflrmar a const&ncia desses coeficientes, enta.o,
certamente, poderf amos conceber um imenso cflculo que per-

mitiria a um Laplace economista predizer o aspecto econ6mico
do nosso universo em nio imports qual momento do futuro.
Mas. como vimos, se estes c61culos sg.o muito 6teis para julgar

as potencialidades imediatas de situag6es particulates, nAo h6.
razgo alguma para Ices atribuir uma validade permanente
Nosso Laplace economists deve malograr precisamente por-

que ele nio tem constantes desse typo no seu sistema '
(ROBBINS, 1969)

3. J.B. SAY, em 1803: "(...) as leis gerais que comp6em as Ci6n-
cias Politicos e Morris existem apesar das disputes. Tanto
melhor para quem for capaz de descobrir essay leis mediante

observag6es judiciosas e maltiplas, mostrar a ligagao entre
das e deduzir subs conseqii6ncias. Elam derivam da natureza
das coisas tio seguramente quando as leis do mundo nsico;
nio as imaginamos, encontramo-las; das governam aquelas
pessoas que governam as demais, e nunca sio violadas impu-
nemente (...) Serra vao, por6m, pensarmos acrescentar major

precisao e um rumo dais seguro a elsa ci6ncia mediante a
aplicagao da matemftica a. solugg.o de deus problemas. Os va-
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lobes e quantidades de que nossa ci6ncia se ocupa, sendo ca-
pazes de mats e de ments, deveriam, aparentemente, fazed
parte do domilnio da Matemftica. Ao mesmo tempo, entretan-
to, essen valores e quantidades encontram-se submetidos a in-
flu6ncia das faculdades, das necessidades e vontades dos ho-

mens. Ora, pode-se muito bem saber em que sentido atuam
essay diferentes opg6es, mas nio 6 possivel avaliar rigorosa-
mente sua influ6ncia. Dai surge a impossibilidade de encon-
trar nesse campo dados suficientemente exatos para torng-los

a base de um cflculo. babe-se por exemplo que o prego de uma

mercadoria 6 tanto mats elevado quanto as quantidade ofere-
cidas sio menores em relagao &s quantidades exigidas pda
demands. No entanto, para determinar, segundo elsa regra, o
prego de venda de vinhos do pr6ximo ano quantos dados nio
serif necessgrio reunirl A abundfncia da colheita futura, as

variag6es atmosfericas, os capitais dos negociantes, os direitos

aduaneiros que os estrangeiros estabelecerio ou suprimirao,
os excedentes dos anon anteriores, as variag6es que podem
afetar o n6mero, as prefer6ncias e as riquezas dos consumido-

res e um grande n6mero de outras circunstancias, algumas
das quaid realmente imprevisfveis. Se, na impossibilidade de
reunir todos os dados necessgrios, limitamo-nos a admitir

apenas alguns dentre des, com a influ6ncia que Ihes atribui-
mos, nio poderemos extrair nenhuma aplicagao 6til dessas
suposig6es gratuitas'

:Cabanis, ao descrever as revolug6es da Medicina, faz uma

observagao perfeitamente analogs a elsa" 'os fen6menos vitais

(
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diz ele 'dependem de tantos fatores desconhecidos, derivam
de qantas circunstfncias cujo signinicado a observagao procura

inutilmente nlxar, que os problemas nfo podem ser colocados
com todos os deus dados e resolvidos por meio do cflculo. Os

mecanicistas deram ao mundo cient{6lco o espetaculo maid

surpreendente e o maid digno e nossa reOexio quando preten-
deram submeter as leis da vida a deus m6todos. As doutrinas

maid salsas, mats ridjculas e mats variadas foray estabeleci-

das pelo emprego inoportuno dos procedimentos uniformed e
rigorosos da verdade" (SAY, 1983)

4 Hayek, em 1974: "E verdade que os seas sistemas de equag6es

para descrever o padrao de um equilibrio de mercado sio
montados de tal forma que, se fossemos capazes de preencher
todos os espagos em bronco de formulas abstratas, ou sega, se
conhec6ssemos todos os parametros daquelas equag6es, n6s

poderiamos calcular os pregos e as quantidades de todos os
produtos bgsicos e servigos vendidos. Mas, segundo Vilfredo

Pareto, que foi um dos fundadores dessa teoria, a 6inalidade
nAo pode ser 'chegar ao cflculo num6rico de pregos' porque se-

ria 'absurdo ' supor que se poderiam averiguar todos os dados.

O ponto principal, na verdade, ja havia sido detectado por
aqueles notgveis antecessores da economic moderns, os espa-
nh6is esco16.sticos do s6culo XVI, quando afirmavam que

aquilo que chamaram de .preffum mafhematfcum -- prego ma-
tem6,tito - dependia de uma tal quantidade de circunst5.ncias
particulares, que jamais seria conhecido dos homers, somente
de Deus"(HAYEK, "A ficgao do conhecimento", Confer6ncia
Nobel)
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5. Pareto, em 1903

"$ 217. ... Para saber o que serial certos fen6menos, tivemos

que estudar sua manifestagao; para saber o que seria equili.-
brio econ6mico, tivemos que pesquisar como ele era determi

nada. Observamos, alias, que esse determinagao ngo tem, ab-
solutamente, como finalidade chegar a um cglculo num6rico
dos pregos- (...) Na prftica ipso ultrapassa o poder da anflise
alg6brica e ultrapassaria maid ainda se se considerasse o n6-

mero fabuloso de equag6es que dada uma populagao de 40
milh6es de individuos e alguns milhares de mercadorias. Nes-
se casa, os pap6is seriam trocados, e ja nio seriam as Mate-
mgticas que viriam em auxilio da Economia Pol:inca, mas a
Economia Politica 6 que ida em aux.clio das Matemgticas. Em
outras palavras, se fosse possilvel conhecer verdadeiramente
today essay equag6es, o 6nico meio acessilvel is forges huma-

nas para resolve-las serif observar a solugao prftica que o
mercado fornece.

$ 218. Por6m, se as condig6es que acabamos de enumerar nio po
dem nos servir na pratica para cflculos num6ricos de quanti-
dade e de pregos, das sio o 6nico meir, at6 aqua conhecido:

para se chegar a uma nogao da maneira homo variam essay
quantidades e eases pregos ou, maid exatamente, de modo ge-

rd, para saber homo se produz o equilibrio econ6mico.
(PARETO, 1984)
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lll. lIAYEK E SOUS CRiTiCOS

Comentgrios a partir de passagens selecionadas
de alguns autores

No item anterior dente ensaio haviamos destacado o modo-

padrao pelo qual se costume apresentar o pensamento hayekiano:

uma peoria descritiva, epistemo16gica (A) parece justi6lcar a di-

mensio normativa, a Hlloso$ia politico neoliberal (B) e somente ela

-- porque somente em (B) as ineggveis virtudes de (A) se realizam.

Dito em outros termos: A. €'+ .B. Haviamos kinda adiantado que

um exame cri.rico desse pensamento, uma vez aceitos dais parame-

tros, poderia caminhar pdas seguintes viag: 1. Questionar a con-
sist6ncia de (A), ou sqja a validade da epistemologia hayekiana; 2

Questionar a consist6ncia e defensabilidade de (B), por exemplo

apontando a natureza inaceitgvel da teoria polftica de IHayek, ou
ainda demonstrando a natureza n3,o-liberal e n5.o-democrftica da

sociedade hayekiana; 3. Questionar a relagao de dependencia, de

causalidade suHciente e necessfria estabelecida entre (A) e (B)

A partir dessa perspectiva, um balango dessas observag6es

critical poderia ser ensaiada dentro de uma grade ou roteiro como

aquele que esbogamos no quadro 111, a seguir:
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QUADno lll:
Matriz das criticas dirigidas ao pensamento de Hayek

Criticas "materiais" (hist6ricas, empirical, etc.)

Irrealismo dos pressupostos - construgao arbitrfria dos pressu '
pastas, das definig6es de base, dos axiomas; redugao das catego
das forgando-as a caber no modelo
Baixo poder preditivo -- incapacidade de explicar e prever fen6-
menos sem apelar a argumentos ad hoc e tearing adicionais
Caracterizagao falseada dos opositores, dos documentos hist6ri-
cos. etc. de modo a melhor destrui-los - construgao arbitr6ria do
material primario" submetido a anflise e critics;

Implicag6es desastrosas da peoria (nao explicitadas pelo tutor)

Critical 16gicas

incoer6ncia -- pressupostos (nao revelados) que se excluem; utili-
zagao de definig6es e pressupostos com significados e conteddos
distintos em diferentes momentos da argumentagao
inconsist6ncia -- gerar conclus6es que se op6em ou excluem
incompletude - nio extrai conclus6es, nio permite que se extrai-
am. sobre aspectos relevantes dos fen6menos discutidos;
circularidade, petigao de principio, introdugao de axioma nio de-
clarado;
sio suspeitas as relag6es de dependancia reciproca afirmadas en-
tre as diferentes proposig6es? P. ex.: a teoria politica decorre
mesmo da teoria do conhecimento?

Crjticas ret6ricas

Nio nomear opositores ou nomear imprecise e equivocamente; cons-
truir "espantalhos"; utilizar conceitos com significados distintos (ou
diferentes dos consagrados) mas sem apontar para o rata, brando
proveito, nas dedug6es, da ambiguidade dos termos initials
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Reuno a seguir observag6es critical sobre o pensamento de
Hayek, notes que recolhi em alguns de deus comentadores. Nio

sio mats que um roteiro de indicag6es, para posterior desenvolvi-

mento. Aponto as refer6ncias bibliogr6.fleas para relativizar a ori-

ginalidade (existe alguma) do que digo a seguir. Mas na maior
parte das vezes omitirei as aspas e a localizagao exata, porque em

gerd nio sio citag6es, passagens literais, mas par6frases dos ar-

gumentos desses criticos e, seguidamente, acomodam desenvolvi-

mentos e extrapolag6es (minhas) pdas quais des nio s6o respon-
saveis
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Jean-Pierre Dupuy -- Le sacrifice et Z'enufe - Ze ZfberaZfsme

aux .prfses at;ec Za justice sociaZe, ed. Calmann-Levy, Paris,
1992. Capitulo Vlll; Friedrich Hayek or la justice noyce dans

la complexity sociale.

Num balango do conjunto do pensamento hayekiano, Dupuy

a6irma que a sua peoria da cognigao 6 juste e profunda, "mas as
conclus6es 6ticas e politicos nio decorrem dela necessariamente"

(P. 242). Ao lada de uma tio suave avaliagao, 6 tamb6m sua uma
grave acusagao: as contradig6es de Hayek sio "d'autant moms

pardonnables qu'ellen semblent dict6es par le souci de d6fendere
la doctrine, conte que coats"(p. 242)

Dupuy aponta portanto para uma falha estrutural na dou-
trina de Hayek -- e aparentemente uma falha interessada, ideolo-

gicamente enviesada. Para entender o argumento de Dupuy, con-
tudo, 6 preciso resumir o modo como apresenta a teoria hayekiana

da evolugao cultural, que avalia homo uma visio maid lamarckia-
na do que darwinista, ja. que admite a hereditariedade dos carac-

teres adquiridos, alterag6es no fen6tipo afetando imediatamente o

gen6tipo.
Quanto se pergunta o que 6 maximizado, otimizado pda

evoluga.o cultural hayekiana, encontra-se o "cflculo das vidal" e
um crit6rio consequencialista, utilitarista.

A ordem abstrata 6 produto da evolugao, que coloca em com-

petigao sistemas de regras abstratas. O arrazoado de Hayek tem
visivelmente um corte burkeano: se as normal e instituig6es que
atravessaram o tempo para constituirem uma tradigao 6 porque
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contribuiram para a sobreviv6ncia e desenvolvimento dos grupos
que as adotaram -- as instituig6es que se adaptaram is circuns-

tAncias progressivamente deslocaram as menos aptas. As tradi-

g6es transmitem-se por esse razao, ainda que a razio individual,

limitada a duragao de uma vida, nio possa compreend6-las em

sua plenitude". O mercado 6 ao mesmo tempo um fruto da compe-

tigao e um paradigms da competigao. Uma vez que se universali-
za, a ordem do mercado transforms-se na pr6pria evolugao (sele-
gao das instituig6es e ordens sociais atrav6s da concorr6ncia)(p

257). Ele 6 uma esp6cie de "meta-tradigao:

A evolugao, a rigor, sempre "tem razao", se o crit6rio 6 a so-

breviv6ncia das ordens sociais mats e$cientes e, principalmente,

daquelas que razem sobreviver os maiores n6meros ". Ora, o que

'' Para todas essay refer6ncias a Burke, tomo a liberdade de remeter
novamente a: O ZfberaZfsmo reufsftado (D: os Zfmffes da democracfa --
colegao Zexfos .Z)£d6ffcos, IFCH-Unicamp, fevereiro de 1999.
Deve-se notar ainda que as concepg6es socials e political de Burke e Hayek
reverenciam explicitamente as doutrinas do chamado lluminismo Escoc6s
(paiticularmente nas figuras de Adam Ferguson, David Hume e Adam
Smith), segundo as quaid a complexa drama das instituig6es humanas (leis,
usos e costumes, valores morais) sio o resultado de um longs processo de
crescimento cumulative, um entrechoque de faTWas impessoais, atrav6s do
qual o homem navegou da barbgrie a civilizagao.

Ainda uma vez, tamb6m Burke insinuou esse crit6rio: "Nunca frei supor
que deja a pier das instituig6es politicos o typo de Estado que, por experien-
cia, vejo que contem um principio favorgvel (ainda que latente) ao aumento
da populagao?(Burke, Ee/Zectfons, ed. Kirk, p. 184, ed. Fonda, p. 154). E
dais:?Entre os crit6rios com quaid se ha de julgar os efeitos do govemo em
qualquer pals, vqo-me obrigado a considerar que o estado de sua populagao
nio 6 o menos certo. Nenhum pals onde a populagao florence e este em con-
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nos autdrizaria entio a classificar algumas orders(a planificagao,

o estatismo intervencionista, etc.) coma desvios, fuses, falhas e

incompletudes numa tralet6ria global kinda ngo resolvida? O que

nos permitiria, em contrapartida, saudar determinada configura-

gao social (a order espontanea, o livre-mercado, a catalaxia) cano
aquela eula superioridade finalmente se imp6e:..como uma verdade

que sempre estivera, semi-adormecida, sob a errftica experi6ncia
da humanidade? O que nos autoriza, em outros termos, a identi$1-

car tg,o precisamente esse telos - panto final e ao mesmo tempo
desde o inicio pre-nunciado '/ da evolugao?

A pergunta 6 forte. E a parter de sua consideragao Dupuy
alega que o pensamento de Hayek 6 historicista e, similarmente
ao de Hegel, precise atribuir a seu (Hayek) ponto de vista a pers'

pectiva do totalizador supremo (o saber absoluto), aquele que v6 o

processo de fora, de ama, ou a parter do 6m'

Podedamos sugerir uma outta analogia para entender a apo-
ria hayekiana. Imagine-se o seguinte problems: 1. estou num
them cujo ponte de partida 6 o Norte e o de chegada o Sul; 2
o orem faz acentuado desvio para o Leste, para contornar di-
ficuldades topograHicas; 3. A minha avaliagao sabre tal des-
vio. incluindo a sua classificagao homo desvio, depende de um
conhecimento: devs saber qual o "sentido" da viagem, seu
tells. Desse conhecimento dependem o valor e o significado

que atribuo a cada etapa da viagem. Aos passageiros da

tinua melhora pode estar sob um governo muito mal. (Ibid., 182, Fonda, P.

45 Observagao similar aparece em FERRY, Luc e RENAUT, Alain -- Filo-
sofia Politica (ZZ7; .De Zos derechos deZ hombre a Za idea repzzbZfcanaJ, Fon-
da de Cultura Econ6mica, Mexico, 1990.
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evolug6.o hayekiana este conhecimento -- que pode compre-
ender o tells e a globalidade -- este interdito por definigao.
Os agentes do processo nio podem, nio precisam,. nio devem
pretender tal conhecimento. Apenas um ser pro-fetico pode
ter tal visio.

Dificuldade similar vida particularmente a discuss5.o

hayekiana da 'justiga social". Em Road to SerHdom, Hayek diz que
o "mal" (desigualdade, desemprego, perda de renda, etc.) 6 maid

facilmente suportado e atinge menos a dignidade, se ele resulta da

influencia de forges impessoais, do que quando se sabe que foi
provocado por designio. Ora, dificilmente o sujeito-em-situagao se

abandonarf a essay forgas impessoais se ngo Liver solidas raz6es

para crer que das tem efetivamente elsa "impessoalidade" que se
costume atribuir a determinantes naturais. Ou que das levam o
mundo numa diregg.o boa e vifvel, num longo puzo em que se
posse cred. Pode o agente mergulhado na situagao .pensar dense

modo? Ou deve ser levado por uma conufcgdo, f6, como sugere
Hayek, no Constitution of Z,fberfy: "Nossa f3 na liberdade nio se
funda nos resultados previsiveis em circunstancias determinadas,

mas na convicgao de que, ao fim das contas, ela acabarf liberando
mats forgas para o bem do que para o mal"(p. 31)

A sentenga de Dupuy 6 grave:

'A filosofia hayekiana do conhecimento implica que as pesso-
as adiram a sua tradigao por raz6es outras que os bene$cios
que dela extraem -- beneflcios dos quais sg.o incapazes de ter
a exata medida. Ha portanto uma meconnaissance dos agen-
tes, que 6 o correspondente individual da opacidade e da
complexidade do coletivo. De onde o problema da estabilida.
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de da tradigao. E racional para os agentes conformar-se a
tradigao, mas des ngo o sabem. Apenas motivos irracionais
podem levi-los a faze-1o.

Da{, segundo Dupuy, o papel decisivo da crenga religiosa na

evoluga,o hayekiana. "A necessidade de uma adesio dogmftica aos

principios do liberalismo nio 6 senio um faso particular disco
Coho se v6, a racionalidade (global e a lingo puzo) da or-

dem espontanea(sua verdade na longa hist6ria evolutiva) s6 se
revela de forma obliqua. Ela 6 inacessfvel ao calculo individual, ou

ao pensamento dos agentes envolvidos no proprio processo. Ela s6

pode ser admitida "em connianga", como fe e convicgao -- afirma-se
o limite da razio para te6rica para deixar espago ao imperativo

ca€eg6rico no terreno da razio pratica. Com dais s6culos de atraso,

esta versgo empobrecida do kantismo con6lrma que tamb6m na
hist6ria das id6ias os fates parecem repetir-se, e jamais com a

grandeza da primeira aparigao.

de conduta se original? Maid importante, como eras sgo preservadas
contm a forte oposlgao do instinto e, maid recentemente, dos assaltos da
razgo? Aqua chegamos a religiao"(Fatal Corzceff, p ' 136)
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Herman Finer -- .Road to reaction -- Atlantic Monthly
Press/Little, IBrown and Company, Boston, 1946

Hayek nio concede abrigo para o interlocutor moderado. Ele
nio o deixa ser moderado, ele destr6i sua posigao. Nio have-

rf outra sailda para os descontentes, a nio ser a revolugao.

;Etta 6 a conseqti&ncia 16gica de The Road to SerHdom '

:Hlayek arguments que um governo democr6.taco pods agar

:arbitrariamente ' e portanto tornar-se 'ditatorial '. Para evi-

tar esse hipot6tico resultado ditatorial, o exercicio do poder
pda democracia deve ser guiado por regras 6lxas." Constitui-
gao e leis ordin6rias devem ser vigiadas, limitadas por clgu-
sulas pr6vias, tradigao, etc. Pols bem, "se a constituigao 6
inemendavel, quem 6 o int6rprete desse buZZ of rfghfs?" . No
Road to SerHdom, " the rule of Law is the rule of Hayek".

Finer aponta que IHayek se desculpa por ngo ter tempo no li-
vro para dizer o que serif um "planning jor competition", o

que parece surpreendente, porque ipso serif o maid forte ar-
gumento positivo que poderia dar em apoio de suns teses.
Dai Finer "ajuda" Hayek e menciona o que seriam os aspec-

tos dense "planning": dispersal monop61ios; equalizer fortu-

nes; eliminar coergao, fraude, favoritismo nas praticas co-
merciais; equalizar educagao; usar propaganda e doutrina-

gao educativa; liquidar sindicatos e partidos pol:iticos que
preguem o planejamento; estabelecer uma constituigao ine-
mend6vel, ou uma oligarquia, limitando as decis6es por mai-
oria e a confecgao das leis.
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'There were many people in Gut Britain and the United
States and France who praised this regime]nazi-fascismo] ;
but they were not socialists, or liberals - they were the same
kind of men as those who now applaud T%e .Roczd to Ser
Adorn" (P.92)

;Nio lembro de nenhuma mengao, no Road to Se/odom, a um

dos mats velhos e mais .66is amigos dos economistas: o longo

puzo. Mas esse 6 um dos pressupostos da competigao. Se o

sistema segue em frente, entio no longo puzo os produtores
incompetentes sgo golpeados e os competences tomam seu

lugar. Novos e melhores processor substituirio os inferiores.
Inveng6es tornar5.o obsoletas maquinas e produtos menos
aceitfveis. Mesmo os monop61ios podem ser desbancados por

novos competidores, ou o mercado pode mudar para um novo

artigo, como substituto. Aqueles que denham suns fabricas
fechadas obterio cr6dito e comegarao de novo em outros ra-
mos de neg6cios. Se formos pacientes, judo irf bem, no longo

puzo. Desequilibrios econ6micos voltario ao equil.ibrio.
Tudo o que veremos serf prosperidade e algumas minas. O
problema com esse teoria 6 que as minas consistem de ho-
mens e mulheres. Para ng.o serem minas des recusam espe-

rar pele longo puzo; e assam todos -- banqueiros, industrials,
comerciantes, fazendeiros, trabalhadores -- erguem rigidezes
contra a possibilidade de virem a ser ru:has, into 6, contra o
longo puzo:
Finer lembra outro detalhe intrigante, sabre outdo grande
manifesto liberal da 6poca -- Good Society, de W. Lippmann,
escrito em 1936-37. Notar a data e seu contexto social e eco-

6



HAYEK e a peoria potitica do }teo}.iberaLismo econ6mico (1)

n6mico. O livro de Lippmann nio menciona sequer uma vez
a palavra desemprego

Finer lembra o c61ebre estudo de Berle e Means (1932) e su-

as constatag6es sobre a transformagao do capitalismo no s6-
culo XX -- sublinha a passividade do proprietario e o declinio

da iniciativa individual e atomizada". A forma corporativa

da propriedade e da iniciativa seria, na verdade, criagao do
engenho capitalists contra o cisco. "No longer, as in Adam
Smith's simple conceptions for a very small village-local
agricultural market economy and a domestic manufactures,
does the owner make decisions based upon his personal will,
his ideals, his morality, and his direct knowledge of the im-
mediate circumstances:

Neste 61timo item, o coment6rio de Finer parece-nos sugerir

que se ponha em destaque a mudanga de mundos(do capitaiismo

analisado por Smith aquele que se vive no s6culo XX), apontando
para o irrealismo do modelo hayekiano e, em decorr6ncia, para a
sua inadequagao explicativa ou seu baixo poder preditivo.

O capitalismo smithiano, em que o mercado-keira constituia
ponto de encontro entre compradores e vendedores, cedia espago
ao complexo das Bolsas, que a imagem walrasiana de leilio tenta-

ra dramaticamente compatibilizar com o modelo clgssico de troca

e auto-ajuste.

Cf. BERLE, Adolf e MEANS, Gardiner --A mode/"na socfedade an8nfma e
a .proprfedade .prfoada, ed. Nova Cultural, 1988, S. Paula (colegao
Economistas).
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Na primeira metade do s6culo XIX podia-se ainda
pensar, com grande dose de realismo, na empresa indivi-
dual, familiar, de responsabilidade ilimitada. Nesse uni-
verse, os neg6cios podiam ser vistos como resultados de ini-
ciativa, ousadia, risco. Mesmo a 6lgura do negociante-

empres6.rio kinda fazio sentido: ele que vende o artigo, dis-

p6e dos capitais, possum conhecimento do mercado, fornece

materia prima a artes5.os, etc. A concorr6ncia visualizada
pelos clg.ssicos cabia naquela cena: pequenos mercados lo-
cals, isolados dos outros pelo cusco dos transported; produ-
tores locals -- com reduzidos motivos, expectativas ou meios

para "invader" mercados mats amplos, em escala nacional
ou mundial.

Na segunda metade daquele s6culo, contudo, o ce-
nfrio e os stores ja sg.o outros, a comegar pelo desenvolvi-

mento do mercado de capitais e pda complexi$1cagao do

aparelho bancario, 6lnanceiro e securit6rio. Nos 61timos 30
anos do XIX vg,o se tornar patented alguns dos tragos de-

pois consagrados pda anflise de Berle e Means e presen '

tes, coma parametros decisivos, na reflexio de Keynes: a)

separagao entre acionista e empresario, poupanga e inves-

timento, propriedade e gestao; b) a concentragao (trusses,

monop61ios, etc.)I c) a verticalizagao de vgrias atividades
econ6micas (contratos e arranjos mats duradouros entre
produgao, transporte, comercializagao, fornecimentos); d) a

diregao do capital pda 6inanga.
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A natureza da concorr6ncia fora transformada, igual-
mente. Canals, rodovias, estradas de ferro alteram os ma-

pas e a circulagao de homens e mercadorias. Novak t6cni-

cas industrials ampliam a produgao. Os antigos cilrculos de

troca , antes quake que integralmente confinados ao mono-

p61io dos produtores locais, sgo invadidos (ou t6m deus pre-

gos e processes determinados) por produtos de grandes fa-

bricas, localizadas em cidades e parses distances.

Grander f3bricas e empreendimentos que transcendem

os limited individuals ou familiares dependem do grau de
realidade que assumem os grander mercados nio locals.

Perfll da produgao e perfil da concorr6ncia transformam-se

reciprocamente. Este 61tima 6 intensa, extensa e ccz/'a. O

aumento do tamanho das fabricas e a complexidade dos
equipamentos, entre outros fatores, sobrecarregam as

"despesas fixas" da empresa, traduzindo-se em estruturas

que nio podem ser desmobilizadas rapidamente conforme a

conjuntura flutuante e fe6rica dos neg6cios em leilio. Ju-
ror, depreciagao de mg.quinas e instalag6es, gaston com

pessoal administrativo e de comercializagao, alugu6is de

terras e pr6dios -- sio custom que tendem a ser em grande

parte constantes, rigidos. Grandes neg6cios significam,
tamb6m, grande vulnerabilidade -- a concorr6ncia 6 mortal

Assim, a segundo metade s6c. XIX 6 representada por mui-

tos historiadores e romancistas como a era dos grandes ne-
g6cios, das euforias, mas tamb6m dos Brandes panicos, e

das Brandes bancarrotas, dos crczshes.
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Estes aspectos, que comentamos a partir da observag5.o de

Finer(a rigor responsgvel apenas pelo primeiro parfgrafo deste

item), apontam para di$1culdades profundas no modelo explicativo

bgsico de Hayek, que parece quake que obrigado a lamentar como

'desvios" fen6menos corriqueiros e desdobramentos 16gicos do "ca-

pitalismo real". E o que ocorre, por exemplo, nas ocasi6es em que
se revere a concentragao das empresas, ao monop61io e a. "cultura

anti-mercado" que viciaria inevitavelmente o interior das grander

corporag6es. O livro de Berle e Means, publicado ja em 1932, 6 um

dos mais c61ebre estudos sobre a hist6ria econ6mica americana

deste s6culo. Os trabalhos de R. H. Coase (a comegar pele artigo
sobre "A natureza da empresa", ja. de 1937") foram marcantes na
chamada teoria da Slrma e nas reflex6es sobre o marco institutio-
nal do capitalismo recente, valendo-the um Pr6mio Nobel em
1991. Ambos nio apenas deixam de ser discutidos por Hayek

Nem sequel sio mencionados. Talvez porque nio pudessem s6-1o.

'8 Republicado em COASE, R. H. -- Za empress, eZ mercado y Za Zey, Alianza
Editorial, Madrid, 1994
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HODGSON, Geoff -- The Democratic Economy - a new
loaf af .pZan7zfng, marXefs c&ncZ power, Penguin Books,
N.York, 1984.

As concepg6es da Nova Direita levam a uma id6ia de combi-
nagao virtuosa entry governo oligarquico e alocagao de re-

cursos via mercado. Mas a Nova Direita ngo aplica a seus
modelos o mesmo crit6rio que aplica no julgamento de deus

adversfrios, into 6, o das conseqti6ncias previsiveis(ou ja ob
servadas). Pensar por exemplo na repetida insist6ncia sabre

um temp: a perniciosa submissio dos governor a pressao da
democracia, o que terra aumentado os orgamentos no limite
do insustentgvel. lsto conflita terrivelmente com os datos.

V6rios exemplos podem ser citados, mas tomemos apenas
alguns casos -- Brasil, Nigeria e Argentina no anon 70/80
dente s6culo, digamos. Sao, precisamente, parses submetidos

a governor nao-democraticos, bem pouco perme6veis is la-
mentadas decis6es majoritarias, e que levaram a enormes
dfvidas e desequili.brios orgamentg.rios.

Sempre foie cada vez 6 mats forte, entre os neoliberais, a
convicgao de que liberdade e democracia sgo inconciligveis.

Hlayek sempre chamou ateng5.o para ipso: a democracia ili-
mitada estimula a santa das maiorias que nio "dio certo '
no mercado. Este sanha se revelaria num assalto ao estado,
atrav6s do sufr6gio, impondo leis sociais e regulamentos que
interferem no direito sagrado dos agentes econ6micos, o di-
reito de dispor livremente de suns rendas e propriedades:

um velho tema de liberais como Benjamin Constant, Burke,
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Stuart Mill. A escola da PubZfc Ch.Dice, de James Buchanan,

raz disso um fema-padrao, alias: a seu ver, as democracias

operam necessariamente no vermelho e levam ao caos (eco-
n6mico, politico e at6 moral). Precisam ser disciplinadas
drasticamente . .

Os austriacos argumentam (convincentemente) que 6 impos-
s:ivel centralizar todo conhecimento em uma instituigao tal
como a autoridade plani6lcadora uni$icada. Vio adiante e ar-

gumentam (nao convincentemente) que: (a) dodo e qualquer
planejamento implica essa centralizagao de todo conheci-
mento; (b) todo planejamento central leva a desastres; (c) o
sistema de mercado 6 o mellor mecanismo para processar e

transmitir conhecimento.

O mecanismo de mercado, enquanto transmissor e processa-

dor de informag6es, este maid afeito (e s6 pode proces-
sar/transmitir) determinados typos de informagao e conheci-

mento. Reduz o conhecimento a um Qnico tipo. O movimen-
tos dos pregos nio nos diz por exemplo o porqu6 das oscila-
Q6es (e portanto nio permite prover a duragao da tend6ncia e
identiHlcar os fatores que sabre ela estio agindo, etc.)

A informagao - elemento nuclear na argumentagao liberal, e

na hayekiana em particular -- 6 uma mercadoria singular
nio 6 conhecida antes de ser comprada, diz Hodgson (e mui-

tas vezes ng.o precise ser comprada depots de conhecida,
acrescentariamos). Podem informagao e conhecimento cir-
cular plenamente atrav6s do mercado, como os outros bens e

servigos? A exata natureza e o exato conteUdo da informagg.o
nio podem ser conhecidos pele potencial comprador antes
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que ela sqja vendida -- sobre ela nio pode o consumidor exer.
cer sua distintiva escolha "nacional". E, outta singularidado,
depois de fornecida ao consumidor ainda continuaria dispo-
nivel para o(e em poder do) produtor. Ela nio 6 propriamen-
te uma mercadoria como outra qualquer -- aquela puja pro-
priedade 6 transferida.

O mecanismo de mercado, ainda que dominahte, nio 6 ubi-
quo. Para afirmg-lo, basra pensar no espago social da tami.-
lia, da produgao informal, etc. Mas ipso 6 verdadeiro tamb6m

no proprio amago da produgao: a firms capitalista. .Hodgson
retoma a famosa questao de R. Coase (1937); por que a pro-
dugao deveria ser organizada sob o guarda-chuva da firms?
Por que o mecanismo de mercado nio aparece no interior da

6irma? Por que a nlrma se con6igura, frente a tal mecanismo,

homo uma esp6cie de espago protegido? Coase sublinha os

custom de transagao envolvidos no "usar o mecanismo de pre-

gos" e no "descobrir o que sio os pregos relevantes". Mas es-

tes custom emergem por causa da ample incerteza e imperfei-
to conhecimento dentro do sistema nio coordenado do mer-
cado.

Mesmo onde o mercado permanece operando plenamente, a
reprodugao do sistema depende de instituig6es e dispositivos

que reduzem a incerteza: os sindicatos e corporag6es, por
exemplo, assim homo outros "dispositivos redutores de incer-

teza" que incluem acordos nlxos com fornecedores, seguros,
pregos administrados, etc. O mercado sobrevive com o auxi-

lio de rigidezes embutidas.
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HODGSON, Geoffrey - Economics and Institutions - a Hani

Hesfo 6Dr a modern fnsfituffo?zaZ economics, IJniversity of Pennsyl

vania Press, Phil?d?lphia? 1988

O conhecimento na sociedade 6 embutido em uma rede de
instituig6es estruturadas. Um sistema descentralizado de
mercados replete, com efeito, a natureza disperse de muita
informagao na sociedade, mas para um sistema de mercado
funcionar efetivamente sio tamb6m requeridas instituig6es

centralizadas que re6nem e prov6em informagao.

E at6 provavel que Hayek tenha mesmo percebido isso -- a
sua peoria das normas de conduta e instituig6es sugere esse

possibilidade. Mas ao mesmo tempo precise ocultar o signini-
cado dense cato... Por que? Ao que Endo indict, porque pre-

tende mantel esse esfera (politica, em puma) longe da razio
e da escolha. .No seu constructo, elsa area (a moldura insti-
tutional. a estrutura de normas) deve ser definida e produ-
zida pda tradigao evolugao (que 6 sempre evocada no paisa '
do. nio no presente) e por uma elite invulnergvel ao vote
(seus estimados juizes, a gerontocracia da assemb16ia supe-

rior, na "demarquia" que preconiza, etc.).
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Theodore A. Burczak -- The postmodern moments of F. A
hayek's economics in .Economics ance .P/zfZosoPJzy, lo (1994):
PP. 31-58

Considere-se o n6cleo do proDeto hayekiano: a impossibilida-
de do conhecimento objetivo 6 o coragao de sua teoria subje-
tivista da a(lao humana e de seu conceito do mercado como

um processo de descoberta. "Para Hayek, nem coda agro
humana 6 motivada por conhecimento conscience" -- diz

Burczak. A fuse 6 aparentemente simpler. Mas ao leitor in-
quieto permite dual quest6es:

(a) se "nem coda agro humana 6 motivada por conhe

cimento conscience" -- entgo... algumas sao?l
(b) fda-se do "conhecimento consciente" -- poder-se-ia

supor, entao, a exist6ncia de aldo como um conhe-
cimento nio-consciente que tamb6m motiva agnes?

Hayek, em LLL, vol. 1, p. 5, critics "o 'construtivismo racio-
nalista' -- uma concepgao que assume que sodas as institui-
g6es sociais sao, e devem ser o produto de designio delibera-
do". Quem afinal diz isso (sobretudo com esse qualificador
16gico -- "sodas as"?). Ngo 6 este um exemplo de caricatura
que facility a desquali6icagao dos oponentes (alias jamais
completa e precisamente citados)?

Hayek destaca a distingao entre (a) "concertos que guiam in

dividuos nas suas agnes" e (b) resultados de sua teorizagao
sobre suns agnes. Esse distingao 6 contudo problem6tica: em
certas circunstancias, o segundo conjunto(b) se torna tio
grande, avangado, disponivel e estrat6gico que se lorna um
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conjunto (a), isto 6, "concertos que guiam indivfduos nas suas

agnes". Em outros termos, tornam-se aquilo que pensadores
homo Mannheim teorizaram sob a rubrics das "t6cnicas de

agro social". O que fazed com das? Ou devemos recusar sua
exist6ncia (ou uso)? E qualo estatuto que teria esse lipo de

regulamentagao para o uso de this t6cnicas?

Hayek diz que s6 podemos fazer previs6es quando ao padre.0,

tipo ou espectro dos resultados que podem ser produzidos
por uma particular constelagao de circunstancias. Ngo po-
demos prever eventos particulates. Mas ngo 6 justamente
esse tipo de previsao, estrutural, previsao de padr6es, que
este. em causa a todo momento nas teorias cr:incas do capi-
talismo? Pattern predictions - ngo sgo justamente das que
alimentam a critics dos resultados do mercado (e ng.o a pre-
visio de eventos particulares, individualizados)?
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Francois picard: "La justification du lib6ralisme felon. F. von
Hayek", .Economies et Socfefds -- v. 39. n. 2. avril 1989.

Hayek aponta os limited a soberania do povo coma uma pre-
condigao da liberdade e da eHci6ncia (1983, vol. 1, p. 55): "A
tele delta 6 obra 6 que uma situagao de liberdade na qual
todos t6m a faculdade de empregar deus conhecimentos em
busch de seus objetivos, limitados apenas por regras de juste

conduta aplic6veis em todd circunstancia, fornecer-lhes-g.

provavelmente as condig6es maid favorgveis a realizagao de
seus proDetos; e que um sistema coma esse nio tem chance
de ser instaurado e mantido a nio ser que todd autoridade,
qualquer que deja, incluindo a da maioria do povo, sega limi-
tada no exercilcio do poder de coergao por principios gerais
com os quais a comunidade tenha se comprometido". Equi-
vale ipso a dizer que o crit6rio de julgamento para uma or-
dem sociaVpolitica 6 o da e6ci6ncia e da otimizagao? Da:i a
relag5.o positive entre liberdade de agro e produgao/uso de
con.hecimento pratico?

A ordem espontanea do mercado 6 boa porque preserve a li-
berdade; a liberdade 6 boa porque gera ordem e6lciente; a or-

dem espontanea 6 boa por que 6 enciente(maximiza utilida-
de para os individuos e para a esp6cie). Estes proposig6es fa-
zem sentido juntas?

Vqjamos as seguintes proposig6es, contidas em LLL:

(a) Os principios(regras de conduta) sio Haig eHcientes justa-
mente quando ngo articulados - a dimensio t6.ata 6 mats
eficiente do que a consciente.
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(b) Ao mesmo tempo, por6m, uma conduta coerente s6 6 possivel
se se adere a principios bem definidos (e Hesse panto, segun-

do Hayek, residia uma falha dos liberals do s6culo XIX).

Ora 6 possivel conciliar (a) e (b)? Qual o prego dessa jungao?

Se o poder ilimitado 6 conseqti6ncia fatal da forma estabele-
cida de democracia, se este portanto nio pode reformat-se
por si mesma, Testa admitir uma rage de choque nio-
democrg.rico?

Hayek esposa uma teoria da selegao das ordens socials pelo
teste da e6lc6.cia. Ao mesmo tempo sugere a inamovibilida-

de/superioridade atemporal dos principios liberais. Como
explicar alias o declfnio hist6rico do liberalismo? Na teleolo-
gia (ou sera teologia?) hayekiana, qual o papel do mal, da
queda, isto 6, do declfnio da ordem liberal e de deus valores,
neste s6culo supostamente desastrado?
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Viktor Vanberg - Spontaneous market order and social rules:
em Economics anti PhfZosophy, 2, 1986 (reeditado en Vanberg:
1994)

A explicagao hayekiana para a selegao das instituig6es soci-

ais ao bongo do tempo -- doutrina segundo a qual as regras de

conduta "vencem" porque os grupos que as praticam t6m
mats sucesso -- enquadra-se aparentemente no padrao da

:mio-invisilvel". Mas nio seria, maid propriamente, uma ex-
plicagao de tipo funcionalista, segundo a qual determinado
padrao sociaVinstituigao se preserve na medida em que con-
tribui para manger a totalidade em que se enquadra

A explicagao do tipo mio-invis:ives/ordem espontanea produz

o seguinte arrazoado: a ordem social (fen6meno que se pre-
tende explicar) 6 produto de decis6es descentralizadas de in-
dividuos que (sup6e-se) estejam definindo deus pr6prios obje.
tivos (e modos de realiza-los) sem prQjetar um resultado co-

letivo altimo(admitindo-se at6 mesmo que pretendam nio
realize-lo). homo se pode encarar elsa proposigao? Poderia-
mos especular na seguinte diregg.o:

a. os individuos n5.o conhecem a ordem global; n6o preten-
dem desenhf-la previamente, projetf-la

b. des ahem, contudo -- e agindo produzem efetivamente
essa ordem

c. posse, de inicio, duvidar dessas afirmag6es, classificf-las
homo pressupostos irrealistas;
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d. h6. uma resposta possivel e provgvel de IHayek a esse
criltica (a la Friedman): o importante n5.o 6 o realismo
(ou irrealismo) dos pressupostos mas o carfter explicati
vo e o poder preditivo do modelo

e. ora, depois de uma resposta coma elsa, Gabe entio for-
mulae uma outta pergunta. Se chego a conclusio-de que
um modelo com estes pressupostos (conhecimento zero,

aus6ncia de intencionalidade, etc.) explica os comporta-
mentos e a arden social resultante (into 6, a explicagao

independe do realisfno messes pressupostos), entio posse
supor igualmente que os parametros que afetam essay
vari6veis (conhecimento, consci6ncia, intengao) sio ir-

relevantes (e portanto as pr6prias vari6veis tamb6m o
seriam)

Logo, a order social resultante NAO decorreria (neces-
sariamente) de uma condigao homo elsa (nao intengao,

ng,o conhecimento, etc.) NEM da aus6ncia de tal condi-

A teoria social de Hayek serra consequencialista e fortemen-

te consequencialista. Ver as sugest6es de Hayek a respeito
da validade de renunciar (conscientemente) a decis6es cons'
cientes, into 6, da "necessidade, em qualquer sociedade com

plexa na qual os efeitos da agro de algu6m alcanga muito
a16m de seu possivel campo de visio, de que o individuo se
submeta i.s an6nimas e aparentemente irracionais forges da
sociedade -- uma submiss&o que pode incluir nio apenas a

aceitagg.o de regras de comportamento como vflidas sem
examiner aquino que depende

cao

do cato delay serem ooservaPP

f.
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das, em cason particulares, mas tamb6m como disponibilida-
de de ajustar-se a mudangas que podem afetar profunda-
mente suas fortunas e oportunidades e cujas causes podem
ser intelig:iveis para ele" (/ndfuiduaZfsm and economic order,
p. 24). Trata-se, homo a6lrma em outro trabalho, de renunci-
ar a liberdade individual se e quando ipso se revelar atil
para a sociedade: "Este 6 o necessgrio resultado e parte da
justificagao da liberdade individual: se o resultado da liber-
dade individual n5.o demonstrasse que alguns modos de vida
sio mats exitosos do que outros, muito de sua defesa se des-

mancharia"(Consfftuffo/z ofZ,iberfy, p. 85)

Jean-Pierre Dupuy -- Le sacrifice et I'envie -- Ze ZfberaZfsme

au)c prisms aoec tct juste,ce societe, ed. Catmartn-L€uy, Path.:
1992.

A racionalidade do individuo, no interior do processo s6cio-
econ6mico, 6 apresentada ora como um suposfo ora homo o
produfo do processo (neste segundo casa, adquihda por imi-

tagao e visando a sobreviv6ncia num mundo competitive)
Mas ipso nfo ocorre exatamente porque definimos homo raci-
onalidade aquilo que o mercado constitui coma tal? Nio se

grata de um cfrculo?. Vqja-se, a prop6sito=

'A competigao ngo 6 meramente o 6.nico m6todo que conhe-
cemos para utilizar o conhecimento e as habilidades que ou-
tras pessoas podem possuir, mats 6 tamb6m o m6todo pelo
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qual todos temos side levados a adquirir muito do conheci-
mento e habilidades que realmente possuimos. lsto nio 6
compreendido por aqueles que sustentam que o argumento a
favor da competigao baseia-se na assumpgao do comporta-
mento racional daqueles que tomam parte nela. Mas o com-
portamento nacional nio 6 uma premissa da teoria

econ6mi-

ca, embora deja frequentemente apresentada como tal. O
ponte bgsico da teoria 6 antes o de que a competigao tornar6
necessfrio is pessoas o agir racional, em vistas de manter-
se... Numa sociedade em que comportamento racional conte
re uma vantagem ao indivjduo, m6todos racionais servo pro '
gressivamente desenvolvidos e difundidos por imitagao
(Law, Legislation and Liberty, v. 111, P 75

Hayek diz que a sociedade de mercado produz, usa e faz ope-

rar maid conhecimento do que outras formas de organizagao soci-

al: ao mesmo tempo, define homo conhecimento aquilo que 6 gera-

do ou demandado peta processo de mercado. Ora, o mercado nio

gerd a Razio porque Hayek define homo Razgo aquilo que 6 gera-
do pele mercado?
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G. Orwell: Review: The Road lo Serfaom by F.A. Hayek
T%e .Z142z-ror o/f/ze .Past by K. Zilliacus.

Taken together, these two books give grounds for dis-
may. The first of them is an eloquent defence of laissez-faire

capitalism, the other is an even more vehement denunciati-

on of it. They cover to some extent the same ground, they

frequently quote the same authorities, and they even start
out with the same premise, since each of them assumes that

Western civilisation depends on the sanctity of the individu-

al. Yet each writer is convinced that the other's policy leads
directly to slavery, and the alarming thing is that they may
both be right.

Between them these two books sum up our present

predicament. Capitalism leads to dole queues, the scramble
for markets, and war. Collectivism leads to concentration
camps, leader worship, and war. There is no way out of this
unless a planned economy can somehow be combined with

the freedom of the intellect, which can only happen if the
concept of right and wrong is restored to politics.

Both of these writers are aware of this, more .or less;

but since they can show no practicable way of bringing it

about the combined effect of their books is a depressing one.
(Observer, 9 April 1944, reeditado em As / Please)
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Michel Rosier L' IBtat ucp6rimentateur PUF, Paris, 1993

Em Z,aw, LegisZafion and I,iberfy, v. 1, Hayek a$rma que o
juiz deve escolher entre varies solug6es para emitir sua deci-
sio. Ao mesmo tempo diz que s6 ha uma decisis correta. O
juiz escolhe (ha vfrias saidas) ou apenas calcula (hf uma

6nica solugao)? E decide guiado por qual crit6rio? Hayek
responde: pelo crit6rio que results na resposta que mante-
nha uma ordem das atividades que funcione. Este tipo de ar-
razoado apresenta nio poucos problemas. Os juizes podem

encontrar a 6nica solug5.o correta para a modi$1cagao das re-

gras porque des sg,o supostos como agentes que fazem res-

peitar uma ordem dada; ao mesmo tempo, a$1rma-se que
essa ordem s6 existe porque as pessoas sio guiadas por cer-

tas regras de conduta. A maida de Hayek parece obrigar a
supor (sem demonstrar nem muito menos justificar) que,
dentre as regras, existem aquelas que jamais devem ser pos-
ERs em causa

H6. em Hayek um paradoxo reiterado: para atribuir valor de

justiga is agnes, sgo necessfrias regras consideradas corre-
tas -- e para estimar a retitude das leis sgo necessg.das agnes
consideradas justas. Para snit de tal impasse, Hayek 6 leva-
do a sustentar que existem valores tradicionais, originals e
constitutivos da Grande Sociedade. Nesse cano, berg de se
defrontar com um problema adicional: haverf tradig6es boas
e haverg aquelas que sio m6.s (tribais, primitivas, racional-
construtivistas, etc.)?
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Martin de Vlieghere - "Reappraisal of Hayek's cultural evolutio.
nism" -- .Economics czncZ PhlZosop/zy, IO (1994).

O sistema de pregos e o conjunto de normal/instituig6es sgo
vulner6veis a intervengao deliberada, gostemos ou nao, sai-
bamos ou nio. Firmas, processos eleitorais, cart6is, associa-
g6es, grupos de pressao, entre outros, alteram essen meca-
nismos. Serif vao, portanto, ningir que des se desenvolvem

apenas por si mesmos(quase naturais, homo as instituig6es
burkeanas-hayekianas). Serif tamb6m equivocado supor que
simplesmente nio se desenvolvem. Uma vez conhecida a
exist6ncia e o modo de operagao da mao-invisivel, podemos
prever (mesmo no horizonte epistemo16gico restritivo de

Hayek) deus desdobramentos: nio seus precisos e individua-
lizados efeitos (premiadores ou penalizadores), mas deus

:pattern predictions", o padre.o de deus resultados. A mio-
invisivel passe a ser pele memos parcialmente visivel, previ-
sivel e influencigvel. Qual a consequ6ncia de saber quais as
direg6es que shes estdo sendo impostas e quaid sgo as dese-
j6veis?

Retoma-se a critics de Hayek ao construtivismo racionalista
(ou ao criacionismo, na terminologia de Vlieghere). Hayek
criticaria, cf. Vlieghere, uma visio teo16gica segundo a qual
os artefatos sgo criados deliberadamente ao inv6s de serem

resultado de cadeia causal de eventos. Notar a expressao "ao

inv6s de"(instead of) utilizada por Vlieghere. Talvez se pos
sa e devs formular uma sentenga maid 6bvia: alguns artefa-
tos sio criag6es propositadas, outros artefatos (ou alguns as
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pectos e variantes dos artefatos do primeiro tipo) podem
surgir no caminho, por alguma forma de descoberta casual,
etc. A oposigao (forgada) expressa na fuse de Vlieghere nia

acabaria por aceitar uma esp6cie de construgao caricaturada
(forma extremada, simpliHicada e/ou simplista) do adversi-
rio, operagao usual em Hayek... para justificar, pelo contras-
te assim f'acilitado, a solugao (extremada) que defende? A se-
guir, alias, o pr6prio Vlieghere parece mesmo chegar a esse
conclusgo: "contudo, isto nio excZuf a possibilidade de inven-

g6es deliberadas. Um novo dispositivo t6cnico tem um de
sign. Da:i poder:ramos distinguir entre o desilgn. do .producti-

on-apparatus de um dispositive particular e o design da in-
vengao daquele dispositivo. O primeiro lipo de plano de fato
n&o existe, mas o segundo sim". Nesse faso, ao que judo in-

dica, a questao ngo desaparece, apenas se desloca: homo dis-

tinguir, na major parte dos cason, entre um aparato novo e
um design do producffozz-ap.pa/"anus? Poder-se-ia nesse cano
entender a observagao seguinte de Vlieghere: instituig6es
n5,o podem ser criadas do nada; uma nova lei, por exemplo, 6
de faso uma reagao ou emenda a uma velma instituigao -- E
uma emenda pode ser "rationally purposive '

Vlieghere lembra que para reformat instituig6es realmente
nio precisamos mais do que "pattern predictions", ja. que as
instituig6es ngo fazem mats do que deZimffar o especfro dos
possiveis eventos (das ngo de6nem precisamente eventos
particulates, individualizados, etc.). Uma reforma social, por
exemplo, nio precise prever eventos particulares dessa na-
tureza -- nem parece que para ipso tenham fido preconizadas
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-- mas incide sobre .pazfern p/-edfcffons, into 6 sobre molduras
institucionais que tornam possiveis (ou impossiveis) deter-

minados padr6es, typos de eventos.

H6 outra especulagao possivel, a parter dos comentgrios de
Vlieghere:

Tome-se a aHrmagao(Mises/Hayek) da soberania indivi-

dual o indivfduo Babe mellor do que ningu6m: (a) suas
prefer6ncias, seus Hns e (b) os melds que tem a seu alcan
ce, ou deja, o modo de atingir tats 6ns.

Problemas

1. As prefer6ncias do individuo podem ser dispostas numa

escala, que descreveria: (a) quais sio das; (b) em que or-

dem de prioridades estariam; (c) qual a ponderagao de
coda uma delas (peso relative de cada uma). Nio hf pre

fer6ncias "dadas" antes do processo de intercfmbio subje-

tivo, intercfmbio esse mediatizado (e modelado) por doin

mecanismos: o sistema de pregos (possibilidades, oportu-

nidades e conveni6ncias cambiantes) e o conjunto de nor-
mal, instituig6es, etc.

2. Nesse casa, as instituig6es nio podem ser caracteriza-

das como oZ)sf6caZos, mas, de outdo angulo, devem ser vis-

tas homo elementos ufabfZlzadoz'es (e modeladores, acen-

tue-se) das oportunidades, possibilidades, conveni6ncias,
ou deja, das escolhas. Blas acabam por influenciar (e em
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grande medida de6inir mesmo) tanto os objetivos(6lns)

quanto as estrat6gias de consecugao (memos de obte-los),
reduzindo portanto a primazia do indivilduo metodologi-
camente divinizado pda peoria. "Ngo apenas" obstfculos --
ou serif melhor dizer: "ao inv6s" de obstaculos, "condig6es

para" tail movimentos? A peoria econ6mica, sobretudo
ap6s a revise.o neoclassica, fartou-se de explorar analogias
com a peoria $sica. Restaria contudo lembrar, inflando a

analogla, que a in6rcia 6 ngo apenas obstfculo ao movi-
mento, mas condigao sem a qual este nio se altera (e por-

tanto nio se produz "movimento novo") a aderQncia das

rodas ao solo (resist6ncia ao movimento e essdncia do

freio) 6 igualmente condig5.o para que o carlo se mova e
bela governado.
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Raymond Plant, em "Hayek on Social Justice: a Critique:
(publicado em Byrnes, J. e van Zjjp, Rudy -- lilayek, Co
ordination and Evolution,. Routledge, London, 1994).

O mercado, diz Hayek, nio pode ser qualinlcado coma injusto
porque nio discrimina vencidos e vencedores e age de modo im-
pessoal seus resultados sio em grande medida aleat6rios. E cer-

ro que os resultados do jogo criam diferengas e desigualdades, mas
ngo podem ser qualinicados homo injustos se as regras admitidas

de partida sio justas. Ngo h6, no initio das disputas, regras que
personalizem vencedores e vencidos. Serif necessfrio examinar

maid detidamente este astuto argumento. Ele parte da premissa
que a pr6pria criagao de conjuntos humanos reduzidos gu derrota (e

mesmo a desaparigao) 6 algo que se coloca acima e a16m da id6ia

de justiga, desde que nio hajj discriminagao precise dos atingidos
peso julgamento do mercado. Assume ainda a id6ia de que sem
dojo nio ha crime, ou de que sem intengao nio ha mal. Levado is

61timas conseqti6ncias, equivaleria a afirmar que se um motorista

sai dirigindo seu cairo embriagado e em alta velocidade, atrope-
lando algumas pessoas, ngo pode ser propriamente atingido peso
julgamento da justiga (ao Heros por esse crime), jf que nio tinha

a inteng3.o de matar ningu6m, nem discriminou, antecipadamente,

quem serra atingido peso seu veilculo... E certo que nio podemos
identificar integralmente os individuos(e em alguns castes nem
mesmo os grupos) benefliciados ou prejudicados pele processo de

mercado. Mas podemos prevel a geragao (e mesmo as dimens6es)

desses dots grander grupos de seres humanos. Album julgamento
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de valor pode ser feith, a6inal, se podemos prever que determina-

dos processor econ6micos levam a uma sociedade em que enormes

contingentes humanos s6.o condenados a condig6es de vida degra-

dantes. H6. nesse argumento um problema adicional. Hayek apoia-

se nessa afirmagao de i/npreufsfblZfdade dos resultados do merca-

do para descartar as alegag6es de "injustiga social". Mas ao mes-
mo tempo necessita admitir a preuisfbfZfdade desses resultados

(ou pele menos de seu perfil e ordem de grandeza) para afirmar a

superioridade dos processor de mercado sobre as economias plani-

6icadas ou politicamente reguladas: a sociedade de livre mercado
seria maid e$1ciente, mats produtiva e mats juste do que aquelas

que sup6e intervengao estatal e planelamento... ora, como posco
emitir tail juizos (aferidores) sem admitir a possibilidade de uma

aferigao de resultados? As alternatives da demonstragao pura '
mente 16gica e do juizo apodictico, ou ainda da declaragao de supe-

rioridade "by default" seriam, de cerro, bem pouco convincentes
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