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APRESENTAgAO

O leitor encontra, a seguir, dubs pequenas exposig6es didati

cas

1. Adam Smith e os fundamentos do "laissez-faire'

2. Livre mercado e intervengg.o estatal - Stuart Mill e Georg List

na revista Educagdo & Sociedade n. 57)





1. ADAM SMITH E OS FUNDAMENTOS DO
iLAISSEZ-FAIRE"

Coco se gabe, a pedra fundamental do liberalismo costuma

: :i
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A16m disco, nessa ordem social, teriamos o justo e necessgrio re-
conhecimento para a iniciativa criadora, incitando ao trabalho e a.

inovagao. Tats elementos dinamizadores engendrariam um siste-

ma ordenador (e co-ordenador) das agnes humanas, sends estas

identi$icadas, em 61tima instancia, com ofertas e demandas medi-

adas por um mecanismo de pregos. O sistema revelaria, de modo
espontaneo e incontestgvel, as necessidades de coda um e de todos
os indivilduos da sociedade; um pained que tamb6m indicaria a ef-
cfcia da empress e dos empreendedores, sancionando as escolhas

individuals, atribuindo-shes valores (negativos ou positivos)

A mio invisivel

E conhecida a forma pda qual Adam Smith apresenta, na
.Rfqueza das .ZVa€des, o engendramento dessa ordem social, culo
porto de partida 6 a metamorfose involunt6,ria do interesse egois-

ta em um bem coletivo. A divisio do trabalho e deus prodigios nio

seriam "o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria
e visaria este riqueza gerd a qual dg origem". Sao, into sim, o re-
sultado de uma propensao existente na pr6pria natureza dos ho-
mens: a troca (SMITH, 1983,v.I,cap.2).

BENTHAM ida declarar, em 1789: "A livre concorr6ncia equivale a
uma recompense que se concede aqueles que fornecem as melhores mer-
cadorias pelos pregos mats baixos. Ela oferece uma recompensa imediata
e natural, que uma multidio de rivais alimenta a esperanga de conseguir,
e atua com maior eficg.cia que um castigo distaste, do qual cada um tal-
vez espere escapar

8



A divis5.o do trabalho ravorece o increments da capacidade

' Smith exemplifica essay virtudes com a conhecida anflise da

tureza integradora e somat6ria

(SMITH, 1983, v. 1, P.51)

E dai resultaria, enfim, um bem coletivo: "em today as camadas da

sociedade se difunde uma abundancia gerd de bens"(SMITH,
1983, v. 1, P.46)
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Dense modo, o pensamento de Smith parece oferecer uma
explicagao convincente para a exist6ncia de ordem em um mundi
econ6mico em que nio hg planqamento central -- uma tramp de

relag6es que ng.o depende de um sujeito que previamente a dese-

nhe. Para um universo em ebuligao, onde os interesses a primeira
vista seriam dotados de forma cents:ifuga, as leis do mercado ga-
rantem que determinadas formal de procedimento provoquem re-
sultados deflnidos, previsiveis, integrados e otimizadores. A ex-
trema engenhosidade de imaginar o interesse individual como
harmonizador e ng,o como diluente aparece por exemplo na ativi-

dade do agougueiro, descrita em conhecida passagem da .Rfqueza
aces .ZVafdes: 6 o interesse dente senior, diz Smith, e ngo a sua ge-
nerosidade, que assegura o fornecimento de meu jantar. Assim, o
interesse do india:iduo e a motivagao do ganho aparecem como for-

gas que conduzem os homens is atividades que a sociedade este.
disposta a remunerar. A sociedade distribui portanto seus ele-

mentos de produgao, para atender a necessidades e desejos, atra-

v6s do mecanismo de mercado;. E este iiltimo -- e nio as corpora-
g6es ou o Estado, por exemplo -- que regulam quantidade das mer-

cadorias, sua natureza, deus pregos e a renda dos fatores utiliza-
dos na produgao. O mercado 6 matriz 6tima da efici6ncia, da justi-
ga e da riqueza

As infer6ncias de Smith passat, desse modo, dos elementos

a£6mfcos, representados pelos interesses dos indivilduos empreen-
dedores, ao processo gZo6aZ de alocagao de recursos no sistema
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Pcon6mico nacional. A procure da vantagem individual levi "qua-

os individuos denham a respeito do todd, mas apenas da busch de

Smith sintetiza, de modo lapidar, as virtudes organizadoras

e harmonizadoras que v6 no mercado:

com o interesse de coda a sociedade

* SMITH, Adam -- lnuesffgagdo sabre sua nature-
zn. e saas causes, Sg.o Paulo, Abril Cultural, 1983, v. 11. P. 104.
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E ramona a expressao que cunhou para nomear esse aparen-
te milagre: a sua "mio invisivel" ida se tornar a formula preferida
dos economistas liberais. Segundo suns palavras, o novo sistema
serra "6bvio e samples", kinda que, ao longo da hist6ria humana.

tivesse encontrado qantas dificuldades para se aflrmar:

uma vez eliminados inteiramente todos os sistemas, sejam des
preferenciais ou de restrig6es, imp6e-se por si mesmo o sistema
6bvio e simpler da liberdade natural. Deixa-se a cada qual, en-
quanto nio violar as leis da justiga, perfeita liberdade de it em
busca de seu proprio interesse, a seu proprio modo, e raga com
que tanto seu trabalho como seu capital concorram com os de
qualquer outta pessoa ou categoria de pessoas

Ricardo e as virtudes do livre-cfmbio

O mercado ostenta a vantagem de vigiar a si mesmo. Maid

incorruptfvel do que qualquer magistrado, maid eficaz do que
qualquer fiscal, mats vigilante do que qualquer policia. lsento.
impessoal, implacgvel, imune a discriminag6es que ngo sejam
aquelas estritamente ligadas a consideragao pelos custom e opor-
tunidades

Contra a hip6tese de gerenciamento macroecon6mico (pelo

Estado ou pdas corporag6es de o6cio), Smith a$1rma que a regula-
gem maid efetiva do interesse gerd sera obtida pelts movimentos

do mercado '. Dense modo, se nio h6 nem .Rode hager, para Smith,

' SMITH, A. - Bleu:eza.da:g.NacQw, ed. cit., p. 47
No passagem do s6culo XIX ao XX, Durkheim irg opor ao ide6rio dos

economistas" a necessidade de "organizer a espontaneidade". E elsa ta-
refa organizadora caberia justamente a corporag6es, cuba exist6ncia o Es-
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f1817), substituindo no arguments de inspiragao smithiana a figu
ra do fndfuZduo pda nogao de .paB

"Num sistema comercial totalmente livre, cada pats naturalmente

dedica seu capital e seu trabalho a. atividade que ]he sega Haig
ben6fica. Elsa busca de vantagem individual este admiravelmen.
te associada ao bem universal do conjunto dos parses. Estimulan-
do a dedicagao ao trabalho, recompensando a engenhosidade e
propiciando o uso maid eficaz das potencialidades proporcionadas
pda natureza, distribui-se o trabalho de modo mats eficiente e

econ6mico, enquanto pelo aumento gerd de volume de pro-
dutos difunde-se o bene$cio de modo gerd e une-se a sociedade

universal de today as nag6es do mundi civilizado por lagos co-
muns de interesse e de intercfmbio. Este 6 o principio que deter-
mlna que o vinho deja produzido na Franca e em Portugal, que o
trigo deja cultivado na America e na Po16nia, e que as ferramen-

(RIC e out 1982, P.104) faturados na Inglaterra

Dente modo, Ricardo mant6m a doutrina segundo a qual a
procura da aplicagao maid vantajosa" sera a harmonia e regula-

ridade dos mercados, corrigindo e ajustando as flutuag6es nos
abastecimentos. Confirmar-se-ia portanto o vigor do "principio que

reparte o capital entre todos os setores na proporg5.o requerida
(Cf. RICARDO, 1982, PP.78-79). Ou, numa outta formulagao: "li
pda desigualdade de lucros que o capital se moufmenfcz de uma
para outra atividade" (RICARDO, 1982, P.96). Observe-se tamb6m

que a reflexfo de Ricardo, a principio, transforma "coda pails"
numb imagem ampliada da individualidade. Mas o vinculo "admi-
rgvel" entre os universes macroecon6mico(o "bem universal da
conjunto dos parses") depende de uma forma institucional precisa

sistema comercial perfeitamente livre". Este 6 uma condigao

14
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geraldovolumedeprodutos"). . ~...'a

E precise por6m destacar uma (ou pele menos amal/ pan -'

gem do texto de Ricardo que instaura algo de novo com relagao a
doutrina precedence do com6rcio international:

Mobilidade no interior de cada pris, escassa mobilidade

fn.ternacfon.aZ dos capitals. O destaque 6 importance. Ricardo

acresce em nora uma exempli$1cagao da sese sobre a "especfaZfza-

gdo vantajosa no com6rcio international'
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dente e maid econ6mico. Justiga, porque estimula a dedicagg,o ao
trabalho e recompensa a engenhosidade. E Riqueza, ja que, pelo
aumento gerd de volume de produtos, difunde-se o bene6cio de

modo gerd. Os resultados, nos limited dessa liberdade, sio a paz e
a harmonia international.7

A ordem natural pressuposta peso c61culo econ6mico

Serf instil procurar, nos .Prfnc@)fos de Ricardo ou na .Rfque-
za das ]qafdes, a redugao dos movimentos de mercado a uma for-

mula precisa de c61culo alg6brico, semelhante a.quela que, na
mesma 6poca, Lagrange estabelecia para a .ZUecdnfca. Em sua

okra classica, de 1788, Lagrange dedicava a Primeira Parte, Segao
11, a. "Formula gerd da este.tier para o equilibrio de um sistema
qualquer". E na sega,o 111 estabelecia as regras para esse cg.lculo

Em 1936, Keynes afirmaria que "Ricardo conquistou a Inglaterra
de maneira tio completa coma a Santa Inquisigao conquistara a Espa-
nha" (Zeozia GerczZ..., p.34). O dominio de corag6es e mentes pda econo
mia ricardiana nio seria creditado ..ppenas a suposta consist6ncia 16gica
da doutrina, mas ao cato de que esse discurso este embasado em axgu-
mentos nio explfcitos mas muito forbes. Alias, essay premissas seriam
tanto maid cortes quanto maid implicitas, um vez que existiam sob a for-
ma de praticas e interesses profundamente arraigados. lsto explicaria a
vit6ria de Ricardo na po16mica com Malthus: o "complexo de afmidades
entre a sua doutrina e o meir em que foi langada"(idem, ibidem). Para os
estadistas e o mundo acad6mico, o "celebrado otimismo da peoria econ6-
mica traditional" teria oferecido argumentos elegantes, sofisticados e
virtuosos" (pda dureza e austeridade) compativeis com a sua utilidade

socio-politica: apresentar injustigas coma inevitfveis, tentativas de re-

forma coma nocivas e os interesses exclusivos dos capitalistas como justi-ficados

16



tos indeterminados, etc. algumas d6cadas para que esse modo

politico)
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Contudo, 6 preciso reconhecer que etta nova imagem do
mundo econ6mico, desenhada com precise.o alg6brica no final do

s6culo XIX, tem uma divide enorme para com o "cosmos" que
Smith esbogara em 1776, em prosa de poucos nQmeros e nenhuma

algebra. O.H. Taylor anrma, num ensaio sabre as "leis naturais
em economic", que o s6culo XVlll combinava mecanicis-
mo/determinismo, de um lada, e uma id6ia teleo16gica de "ordem
natural" harmoniosa, de outro, viabilizando assam a descoberta de
'padr6es de conduta providencialmente impostor is coisas".'

Vale a pena mencionar id6ias sugeridas por J.M. Keynes, na Teorfcz

Gertz ou em deus E7zsafos de Persuasdo. A seu ver, que as conclus6es':16-
gicas" dos economistas nio sfo dirigidas apenas pelos axiomas formal-
mente admitidos, mas tamb6m (e sobretudo) pelos pressupostos imply.ci-
tes que constituem seu imaginario nio revelado. Seguindo sua anglise
localizariamos por trfs do discurso dos economistas um compo de impres-
sees, interesses e expectativas. Estes elementos sio em seguida descar-
nados e transformam-se em axiomas. E destes que, aparentemente sio
deduzidos leis, teoremas e aplicativos (programas) da anflise avmgada
O Gordo verdadeiramente originario, por6m, espreita, vingativo e sorra-
teiramente atuante, nas metfforas, imagens e analogxas que o discurso
:dedutivo" deixa escapar. O corpo primitivo emerge ai apenas ocasional-

mente e de modo &'agmentario. Na verdade 6 ele por6m que governa as
infer6ncias. As metfforas e imagens, aparentemente, apenas recobrem os
conceitos ou Dies fornecem um agradgvel ar de familiaridade, contraposto
a aridez dedutiva. Na verdade, por6m, das governam as infer6ncias - e 6
inclusive por ipso que nos dio esse "agradgvel ar de familiaridade". Esse
corpo inicial de imagens corresponde, o maid das vezes, a .prclPfos dos au-
tores: o mundi que julgam ou desejam ver; ou aquele mundi que as fh-
bulas que moralizam a vida cotidiana -- dandy-lhes regras de obrigat6rio
cumprimento - shes ensinaram a ver e desqjar. Entre essay £3bulas gera-
trizes podem estar os c6digos morais, liter6rios, comerciais. Ou pedagos
de discursos tidos homo confifveis e prestigiados -- o mundo das ci6ncias
naturais como paradigma para a Hilosofia moral e politica, por exemplo

8



Mas coma se tornaria .possfueZ de supor semelhante compor '

tamento para as relag6es econ6micas - into 6, pensar a sociedade

econ6mica como uma sorte de meccznismo ou campo em que
tra-

balho, capital, bens, moeda, "gravitam" atrav6s da interagao de

procuras, ofertas, pregos, os quads, por sua vez
se cristalizam em

L . .. A .3= ] .. AJ--uqH '.

'leiswo Para ipso, foi essencial comparar (e em certa medina equi-

parar) o procedimento da economia ao da mecAntca

ca" (TAYLOR, 1929, P.19)

Efetivamente, a partir das constatag6es aqua enunciadas,

rumo que seguiu

O faso de que o 'plano ' das operagoes da natureza torna«r-se-ia,
em toda parte, nacional e s6bio

19



ci6ncia nascente at6 suas maid valiosas descobertas. Estimulou a
procura de 'ordem ', de uniformidades nos procedimentos da natu.
reza sob condig6es similares e de diferengas de procedimento
adaptadas a diferentes condig6es, (a procure) de maid dimples e
menos numerosos principios para explicar complexos e aparen-
temente diversos fen6menos, e de conex6es causais indiretas que
dariam a todos os eventos, mesmo que parecessem isolados e
inexplicaveis a primeira vista, seu apropriado lugar no 'esquema
gerd"(TAYLOR,1929,p.32). ' '

Pensemos nessa crenga fundadora, segundo a qual haveria
uma esp6cie de plano da sociedade e da hist6ria humanas -- um
plano a primeira vista misterioso, agindo atrav6s de "simpatias'
e/ou conflitos de interesses, coma uma esp6cie de "mgo invisjvel"9
asta serra uma pegs-chave para imaginar a exist6ncia de "leis" da

Tal como, por exemplo, se pode encontrar na filoso6la kantiana da his-
t6ria. "Contudo, talvez o curso das coisas humanas nos parega tio absur-
do porque o vemos desde um ponto de vista erroneamente escolhido. Vis-
tos da terra, os planetas is vezes retrocedem; outras, se det6m e nicam
em repouso; outras avangam. Por6m, observados desde o .porto de uisfcz
do soZ o que arenas a razdo pocZe Hazel seguem constamente uma mar.
cha regular, de acordo com a hip6tese de Cop6mico. Contudo, algumas
pessoas, no demais ngo carentes de saber, contentam-se em aferrar-se a
seu modo de explicar os fen6menos e em permanecer dentro do ponto de
vista que adotaram, ainda que se confundam at6 o absurdo com os ciclos
e epiciclos de Tyco. Por6m, a desdita consiste em que n6s nio podemos
transladar-mos a esse ponto de vista quctndo se frafa da preufsdo de aides

brepassa toda sabedoria humana e que tamb6m se estende is agnes livres
clo homem, as quaid este Rode ver por6m n8o prefer com cedeza(para o
oZhos dfuino redo hd nisso dfHerenfa aZguma). Para o altimo, o homem ne-
cessitaria conhecer a conexio das leis naturais; mas elsa diregao ou indi-
cagao feta necessariamente quando de futuras agnes livres" (KANT
1964, p.195 grifos nossos). '

20



de prego.o permanente dos pregos e "dances
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A expressao "coho se", da fuse arima, 6 mats do que um re-
curso estilistico ou uma forma de expressao. Revela, antes, a tenta-

tive engenhosa de explicar aquilo que 6 por aquino que ngo 6 -- ou

pele menos ng.o parece ser. Vqamos outta exemplo, no mesmo

rump, e na mesma 6poca de Walrus, para desenvolver esse argu-
mento. Stanley Jevons asseverava que os "sentimentos do coragao
humana" talvez nunca pudessem ser medidos diretamente
(JEVONS, 1983,p.33), mas garantia -- 6 elsa ordem dos senn.
mentos que este efetivamente sob o comportamento dos indivi.duos
na ind6stria e no com6rcio, Comportamento este sim observ6vel

6 o montante desses sentimentos que este nos induzindo a
comprar e vender, tamar emprestado e emprestar, trabalhar
e repousar, produzir e consumir, e 6 a partir desses efeitos
quantitativos dos sentimentos que devemos estimar deus
montantes comparativos"(JEVONS, 1983,P.33)

Observemos os neg6cios que se realizam no pregao ideal dos

economistas neoclfssicos: neles, os individuos t6m em principio
sodas as informag6es dianne dos olhos, para alustar deus recursos

e os usos que deles fazed. A partir dense quadro que conjuga in-
formag6es e decis6es por das orientadas, poderiamos imaginar a
possibilidade de estabelecer uma 16gica do c61culo dos prazeres -- a

escolha entre penis e fruig6es que alicerga a doutrina de Jevons
Teriamos assim a possibilidade, em principio, de identi$icar as es-
calas de prefer6ncias dos consumidores, bem como os i.ndices de
abstin6ncia admitidos pecos investidores. En6lm, poder:ramos ela-

pregos ou, mats exatamente, de modo gerd, para saber homo se produz o

22



borar uma 16gica da agro racional de investidores e consumidores
soberanos

Diglamos que fosse possivel examiner em detalhe e continu-
amente o comportamento dos individuos, no que diz respeito a
destinaga.o dos deus recursos, entre consumo e investimento. Maid
ainda: que acompanh6.ssemos de perto as prefer6ncias dos inves-
tidores entre diferentes tipos de aplicagao (debentures, a96es or-
dingrias, preferenciais, auto, divisas estrangeiras, etc.), cada uma
degas Qom diferentes proporg6es de rentabilidade e liquidez. Co-
nhecendo eases fen6menos, localizar£amos entao, com razogvel 6i-
delidade, a oscilagao das expecfatiuas, entre a con/ganga no risco, a

cre/zga na estabilidade, as apostas na crime, e outros "sentimentos
do coragao humano" que n5.o podemos media dfrefamenfe.

Registrando o movimento das mercadorias, do dinheiro, dos atom
de produgao e consume -- que aparecem expostos no

sistema de

pregos ' poderiamos entio conhecer indiretamente aquino que
Marshall chamaria de "inclinagaes do espirito"(MARSHALL,
1982,P.34)'

rencial.

23



A identidade dos inimigos

Contra quem se movem os paid fundadores do liberalismo?

Quaid sio os obstgculos que impeded a efetivagao do "sistema de
liberdade natural", que des acreditavam ser tio evidentemente
vantajoso para todos, mas tgo di6cil de vislumbrar na hist6ria dos
parses que examinavam?

Lembremos um comentg.rio de conhecida e ja c16,ssica apre-
sentagao do liberalismo europeu, escrita por Laski, hg vgrias d6-
cadas". Ele aHlrma: "0 que desapareceu na primeira metade do

s6culo XVll foio entusiasmo por quaisquer regulamentag6es soci-
als e econ6micas que nio emanassem do Parlamento". E maid adi-
ante completa

'(a Reforma) substituiu a lgrqja pele principe, coco conte das leis
que regulavam o comportamento social. Locke e sua escola substi-
tuiram o principe peso Parlamento, como maid adequado para dar
is leis um prop6sito social. Adam Smith foi maid a16m e acrescen-
tou que, com algumas exceg6es secundarias, ngo havia necessida-
de alguma do Parlamento interferir.

Levemos em conta esse comentfrio e coloquemos entio de

outra forma a pergunta anterior: segundo os pensadores liberals,
guam, exatamente, regulamentava a livre iniciativa de modo tgo
visivelmente irracional, impedindo a emerg6ncia de individuos
criativos e empreendedores? E ainda Smith quem descreve com
mats vigor esse sistema de restrig6es e ordenamentos, deixando

entrever os responsgveis pda sua manutengao

Trata-se de (ed. Mestre Jou, S.Paulo, 1973)

24



SMITH, l:ag.NaS$W, ed. cit., PP. 46-47
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sistema de valores e id6ias. Pelo menos I em coda 4 pfginas do
.Rfgueza das .ZVa€des 6 dedicada a critics do mercantilismo

Vejamos um pouco mats de perto o que era esse regulamen-

tagao mercantilista. Franca e Inglaterra sio os exemplos dais
acabados e maid condenados pda cr:inca liberal nascente. Mas
de que se trata?

Queen 16 o consagrado livro de Mantoux, sobre a revolugaa
industrial na Inglaterra:', encontra o diagn6stico segundo o qual a
hist6ria econ6mica dos s6culos XVll e XVlll serra caracterizado

por uma tutela dos poderes p6blicos sobre a ind6stria, "um regime
estabelecido pelo costume e consagrado pda lei

Muitas vezes, alguns desses regulamentos e leis teriam so-
brevivido, com ligeiras mudangas, desde a Idade Media, coco o

controle minucioso e tortuoso da vida econ6mica (fabricagao, ven-
da, com6rcio) pelos poderes pablicos e pdas guildas. A id6ia de
protegao comercial, lembra Mantoux, tamb6m ja existia, mas terra

ganho extraordinfria forge com o desenvolvimento de grupos nati-

onals e o crescimento do chamado com6rcio exterior, com a passa-
gem de algo homo "a economia das cidades" para as "economias
nacionais". Na Inglaterra, ipso terra ocorHdo sobretudo durante o
s6culo fureo dos Tudors. Do ponto de vista pr6tico, a pr6pria poli-

tica mercantilista teria nascido nessa 6poca, ainda que seu siste-
ma doutringrio viesse a constituir-se maid garde, com a defesa de

extremado protecionismo, apoio is industries nacionais, reserves
de mercado, etc.

MANTOUX, . esflzdo sabre os

{lrzcitec S.Paulo, s.d., cap. 1. a moderns na .ZngZaferra, ed. Unesp-

26



A indo.atria t6xtil, na Inglaterra, teria fido um exemplo ca-
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Dado em Colbert, cujos R&gZemenfs (1666-1730) sabre as manufa-
turas cobriam milhares de p6ginas, estabelecendo controle minu-

cioso, uniformizando produtos e processor. E tamb6m aqui, aos
meticulosos regulamentos sobre today as esferas e momentos da

vida econ6mica, somavam-se, necessariamente, sistemas comple-
xos e pesados de vigils.ncaa sobre fabricantes e comerciantes. tor-
nando visilvel a nigura do soberano em cada 6tomo do reino.

Mas a critics liberal volta-se tamb6m contra as corporag6es
de o6cio e contra o privilegio dos mestres, jg que constituiam en-
traves a liberdade de passar de uma proflssao a outra. ou sim-
plesmente, de exercer um oficio que o individuo julgasse de seu
interesse. Aos olhos de liberais homo Smith, essay associag6es te-
riam o Inconvenience supreme de constitujrem canais obrigat6rios
de controle, planqamento e diregao da produgao artesanal, deter-

minando qualidade das mercadorias, n:iveis de pregos, quantidade,
margem de lucre, regulamentando a abertura de novak IQjas e
pontos de venda, estabelecendo regras bastante estritas sobre os
artesfos e a mio de obra em gerd(normal de obrigat6rio cum
primento quando a aprendizagem, emprego, salfrio e assist6ncia)

Smith bate duro nas corporag6es. Afirma que as reunites da

"pessoas da mesma pronlssao (...) terminam em uma conspiragao

contra o p6blico, ou em album incitamento para aumentar os pre-
gos" fSMITH, 1983,v.I,p.139). Se nio se pode evita-las, "nada se
deve fazer para facility-las e muito menos para torng-las necessf-

rias". Seriam &fil!!ta;dag quando regulamentos obrigassem a ins-

crigao dos membros de uma pronissao num registro pablico, o que
abre caminho a contatos e conluios. Seriam ind33zldag a. necessi-

d:a4e quando regulamentos autorizassem os membros de uma pro-
Hissio a impor taxas (estendendo portanto o acordo feith entre al-
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tenga.o e os regulamentos que degas emanam.

A ordem politica liberal

1)

ambiente institutional.

2) O poder politico deve ser cuidadosamente limitado pda lei

das liberdades individuals, a critics da in
das virtudes reguladoras do mercado.glo
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O imagin6rio liberal recuse a figura do Estado-m6quina que,
de fora, interv6m sobre a felicidade dos individuos. Mas tamb6m
recuse as concepg6es organicistas da sociedade, baseadas na id6ia

de uma rigida hierarquia, que encarcera o individuo no seu estra-

to e o habitua a agnes padronizadas. Volta-se contra figures do
pensamento antigo e medieval(geralmente identinlcadas com o
platonismo e com Sgo Tomas), negando haven fins objetivos e uni-
versals da exist6ncia humana. Nio havendo nenhuma id6ia de
bem ou de felicidade sobre a qual os homens possum e devam en-

trar em acordo, nio pode a sociedade ser organizada em fungao
desses valores. Segundo a visio liberal, aceitar etta 61tima hip6-
tese equivaleria a admitir que alguns impusessem sua pr6pria es-
cala de valores, o que nos conduziria ao despotismo. Gabe ao indi-
v:iduo o direito de escolher deus objetivos e seng caminhos. O Unico

acordo admins:ivel para o liberalismo 6 este: deve-se organizar a
sociedade de modo que cada um possa diver como bem entenda
procurar felicidade como quiver. Ademais, a diversidade ngo serif
um mal a tolerar, mas um bem a promover. E notemos bem uma

coisa importance para o desenvolvimento do pensamento politico
liberal: diferenga e diversidade sgo identi6icadas, de modo coda
vez menos sutil, com desigualdade.

Esse 6 o veil forte do pensamento liberal, tal homo se manifes-

ta em vozes fundadoras homo as de Smith, Mandedlle, Ferguson,
Hume: o homem 6 motivado pele seZfZoue, este 6 o "principio de mo-
vimento e de organizagao" na peoria social. Por ipso, em uma ima-

gem de figures lapidares, Smith critica o "homem de sistema", que

parece imaginar que pode dispor os diferentes membros de uma
grande sociedade tgo facilmente homo a mio disp6e aquelas dife-
rentes pegas sobre um tabuleiro de xadrez; ele nio percebe que as

30



diferentes pegas sobre o tabuleiro nio tem outro principio de mo-
vimento a16m daquele que a mgo imprime sobre das; mas que, no
grande tabuleiro da sociedade humana, coda pena singular tem
um principio de movimento em si mesma, totalmente dlstlnto aa'
quele que o leglslador pode escolher imprimir sobre ela

Gabe um paper ao Estado? Sim, mas ele deve ter fung6es cla-

ramente circunscritas:

O soberano mica totalmente desonerado de um dever que, se ele

gusto de uma grande sociedade.'

:i SMITH, Adam- Theory of Moral Senflments, Hanison, London, 1966

:' SPP ' 380'381 Bj;gg ed. cit. P. 47.



Nio hg sabedoria ou conhecimento humano que bastem para
superintender a iniciativa dos indivilduos, "organizando" a divisgo

do trabalho a partir de ama(do soberano). Toda tentativa nesse
sentido sera instil e nociva -- diz Smith.

Quais as fung6es do soberano, "segundo o sistema da liber
dade natural"? Sio tr6s, e muito "simpler e inteligilveis ao enten-
dimento comum". As dual primeiras, defesa externa e ordem in-

terna, sio maid ou menos 6bvias -- "atividades tilpicas de governo:

diriam hole nossos cientistas politicos. A terceira 6 mats complica-
da, e dada margem a muita controv6rsia entre os liberais. nos
dots tiltimos s6culos. Porque Smith nio diz exatamente homo de-

limiter o espago legitimo das obras e instituig6es pablicas que o
soberano poderia crier e mantel. E cerro que diz claramente que

das s6 existiriam se ngo houvesse possibilidade de oferta pecos

interesses privados, o que 6 um crit6rio bastante restritivo, mas
cujos limited sio di6ceis de definir de uma vez para sempre.

Esse papel do governo -- da intervengao deliberada e correto-

ra sabre o sistema de pregos e as relag6es econ6micas privadas --
ida constituir porto po16mico na hist6ria do pensamento liberal
posterior. A pr6pria fuse de Smith introduzira uma brecht na
inicialmente suposta harmonia pr6-estabelecidada de interesses e
sponge alfa. Nela se introduz, pouco a pouch, a discussg.o sobre a
agenda estatal

No pensamento c16,ssico e fundador de Smith, o agente eco-
n6mico roma consci6ncia dos outros e de deus sinais atrav6s do
mercado, que informs e odenta a agro. Mas o pr6prio Smith reco-
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samento liberal.
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2. 11VRE MERCADO E INTERVENgAo ESTATAL
STUART MILL E GEORG LIST

homo dissemos, a revisio do liberalismo, ja na primeira me-

tade do s6culo XIX, tem dubs grander coordenadas. Por um lado,
coloca-se sob critica as id6ias do pure laissez-faire, que recusavam

a intervenga.o do Estado nas relag6es de mercado. Por outdo lado,
especula-se a respeito das regras e limited necessfrios para que a
"soberania politica" nio se transformasse em um "novo despotis-
mo?'. a "tirania das maiorias:

Vejamos, agora, como se desenvolve a primeira dessas revl-
s6es. QuaID papel do governo, da intervengao deliberada e corre-
Liva sabre um sistema de equilibrio e ajuste "automfticos"? Quaid

os limites dessa intervengao? Qual a junta proporgao entre sparta

czctcz e agenda estatal? A quem Gabe decider sobre tats conveni6n-
cias?a

John Stuart Mill (1806-1873)

Primeiro, 6 preciso lembrar que Stuart Mill chegara a propos

a constituigao de uma "etologia politica"(sic), ou um rama da ci6n-

cia que conhecesse os "caracteres", para dar conta de
fen6menos

que escapavam a consideragg.o do cflculo utilitgrio e a pure dedu-
cao econ6mica. A16m disco, apontara homo importance, para a czrfe

poZffica, a atengao sobre circunstfncias como a educaga.o, . ]!.c=

os sen-

timentos de lealdade, coesio nacional, e outros fatores que modi$i-
cariam fundamentalmente as condig6es do jogo econ6mico. Apre-

sentava kinda o estudo da hist6ria como um corretivo "is reflex6es
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que reduzem a natureza humana circunscrevendo-se is condig6es

de seu proprio pals e de seu proprio tempo". (MILL, 1979, P. 317)
Essas id6ias estio num ensaio de 1848, intitulado "Da definigao
de Economia Poliltica e do m6todo de investigagao que Ihe 6 pro-
prio". No mesmo ano, o livro V de seu .PrincZbfos de .Economic'Po-
Z#fca apresentava o governo homo modelador dos estilos de vida

modi$1cador das "causes perturbadoras", as quaid se grata de com-

preender e dominar. O governo assumiria singular importancia na
aus6ncia de iniciativa privada, sobretudo quando a populagao 6
muito pobre ou pouco evoluida intelectualmente, ou kinda "quan-
do nio este treinada para o trabalho em equipe". E o casa dos
parses "habituados ao despotismo" ou daqueles onde, em gerd, se
observe "grande defasagem entre povo e governo". Cabe entg,o a

este 61timo estimular o primeiro a ter iniciativa, educ6.-1o "na arte
de realizar grandes objetivos por memo da agro individual e da co-

operagao voluntgria", e "ajudar os esforgos privados, mats do que
substitui-los" (MILL, 1983, v. 1, pp.420-421).

Nesse particular, a reflexg.o de Mill, nos Prfncfpfos, 6, a ri-
gor, a okra de um modelador de instituig6es e indutor dos compor-
tamentos desqjgveis. Para exemplificar esse enfoque, recortamos,
do livro V daquele tratado, os par6grafos a seguir:

a) "Entre as causes secundfrias que determinam a produtivi-
dade dos agentes de produgao, a maid importante 6 a segu-
ranga. Por seguranga eu entendo a protegao completa que a
sociedade proporciona a deus membros. Este consiste na pro-
tegao por parte do Governo, e na protegao contra o Governs.

A dltima 6 a maid importante. Onde se gabe que algu6m pos-
sui qualquer coisa que valha a pena ser levada e a pessoa
nada maid pode esperar sengo que esse coisa Ihe sega arre-
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batada. com todas as caracteristicas de vio16ncia de uma ti-

rania, por agentes de um Governs voraz, 6 improv6vel que
Bela grande o n6mero dos que se empenham em produzir o
que vai a16m dos artigos de primeira necessidade. .um mrul-
tas pro'ancias da Franca, antes da Revolugg.o, um

sistema

viciado de tributag6.o sobre a terra e ainda maid a aus6ncia
de indenizagao contra as cobrangas arbitr6.ring que elam fei-

tas a. guise de impostor fizeram com que dodo agricultor ti-
vesse interesse em parecer pobre, e, portanto, cultivasse mal
a terra:

b) Today as leis ou usos que favorecem uma clause ou tipo de

pessoas em detrimento de outros, que agrilhoam os esforgos
1;:'1;.,i.«.; ;.gm.«t. d, ..m«:«N,d. «, b""' '' seu pr6-

pno bem ou se intrometem entre estes esforgos e seu autos
naturais. constituem(independentemente de todos os outros

motivos de condenagao) violag6es dos principios fundamen
trig da poljtica econ6mica, tendendo a fazer com que o

con-

junto das forgas produtivas da comunidade produzam efeti-
vamente menos do que de outta forma produziriam:

c) Em parses em que o prince.pio da acumulagao 6 tg.o fraco

quanto nas vfrias nag6es da Asia, onde a populagao n3.0 quer

poupar nem trabalhar para conseguir os meios de poupar a
ng,o ser que baja o estimulo de lucros extraordinariamente
elevados, e nem mesmo entao, se para ipso for necessgrio es-

perar muito por this retornos, em que a produgao permanece
escassa ou a dureza do trabalho permanece grande, porque

ng.o aparece capital nem hg. previd6ncia suficiente para ado-
tar as inveng6es que fazem com que os agentes naturais re-
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alizem o trabalho da mio de obra humana, o desideratum
para tail parses, do ponto de vista econ6mico, 6 um aumento
do trabalho e do desejo efetivo de acumular"

d) :'Os memos para ipso sgo: em primeiro lugar um Governo

mellor: seguranga mats plena para a propriedade, impostor
moderados e imunidade de cobranga arbitrgrias sob o none
de tributos; a16m disco, uma ocupagao mats permanente e
mats vantajosa da terra, que assegure ao cultivador. na me-

dida do possivel, os bene6cios integrais do trabalho, da ha-
bilidade e da economia que ele possa exercer"

e) "Em segundo lugar, elevar o navel intelectual da populagao
a cessagao de usos ou superstig6es que obstaculam o empre-
go e$1ciente do trabalho, e o aumento da atividade mental

fazendo o povo despertar para novos objetos de desqjo '

D "Em terceiro lugar, a introduga.o de t6cnicas de fora, que fa-
zem aumentar os retornos que se pode obter de capital adici-
onal, e ipso a um ritmo correspondence a reduzida forma do
desejo de acumular; a16m disco, a importagao de capital es-
trangeiro, fazendo com que o aumento da produg5.o n6o mats
dependa exclusivamente da poupanga ou da previd6ncia dos
pr6prios habitantes, colocando ao mesmo tempo dianne deles

um exemplo estimulante, inculcando novak id6ias e rompen-
do as algemas do hgbito, se ngo melhorando a condigao efeti-

va da populagao, tende a crier neles novak necessidades.
mats ambigao e maid preocupaggo com o futuro"
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Georg Friedrich List(1789-1846)

O germanico G.F. List, critics intransigente do liberalismo
brita.nico, vai se valer de elementos argumentativos nio de dodo
estranhos a Smith para justiHlcar uma polftica econ6mica profecl-
onisfa, rejeitada pelo seu advers6rio escoc6s. O livro-manifesto de
List. Sisfemcz .ZVacfonaZ de .Economfa PoZfffca, foi publicado em
1841. sendo traduzido para o ing16s apenas em 1885. List viajara
aos Estados Unidos (1825-1832) e observara com admiragao dual

coisas: as id6ias protecionistas e industrializantes de hamilton e
os datos, mats do que os livros" desse intervencionismo, into 6, a

agg.o decisive do poder politico para estimular o desenvolvimento
economico

List insiste na aflrmagao de que o mercado nio concilia au-

tomaticamente as diferengas entre interesse futuro e interesse
imediato, interesse nacional e interesses individuals. Da{ infere a

conveni6ncia de construir a Economic Politico a parter do conceito
de nafdo e nio de indfpfduo. Questiona a doutrina clgssica sabre a
harmonia internacional. Reconhece que existe uma efetiva fend8n-
cia ao desenvolvimento capitalists e a esse "uniio da humanidade

inteira". Mas, adverte, Smith e os clgssicos teriam cometido o
"ergo de considerar como .jd exisfente um estado de coisas que aln-

da este por vir" (LIST, 1983, p 93, grifos nossos). Assim, a doutri-
na de Smith pecava por um erro de base: "a id6ia de um perp6tuo
estado de paz constituio fundamento de todos os deus argumen-

8
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tos" (LIST, 1983, p. 49). Contra essa hip6tese, List declara o "sis-
tema protecionista(...) coma o memo mats eHicaz para fomentar a
unify /inez das nag6es (...) e a uerdadelra liberdade de com6rcio"
(LIST, 1983, p. 93, grifos nossos). Somente nesse memento estaria

:justificado o principio do mercado internacional livre"(LIST.
1983, P. 91)

List antecipa, a seu modo, a distingao entre produtividade
marginal social e produtividade marginal privada. Esse diferenga
justincaria a interfer6ncia do Estado para manger o equilibrio s6-
cio-econ6mico ou acelerar um desenvolvimento que se considers
insuficiente

Adam Smith reduz o processo de formagao de capital na nagao a
operagao de um rentista particular, cuba renda 6 determinada
pelo valor do seu capital material (...) nio considera que elsa teo.
ria da poupanga, totalmente correta para o com6rcio individual
se for seguida por uma nagao leva necessariamente a pobreza, a
barbgrie, a fblta de poderio e a decad6ncia do progresso nacional
(...) a riqueza das nag6es se consegue de maneiras e por caminhos
diferentes dos da riqueza de um rentista particular" (LIST, 1982
P.155)

List procura retificar a mefodoZogfa de Smith e, sobretudo, a
.poZfffca por ele recomendada. Smith, no Livro lll/capitulo IV da
.Rfqueza das .ZVagdes, havia aflrmado que

'um comerciante nio 6 necessariamente o cidadio de um pals
especifico. Em grande parte, 6 indiferente para ele de que lu-
gar ele exerce seu com6rcio

Ora, o cap:itulo ll do tratado de List anlrma ter Smith omiti.

do particularidades h£sf6rfcczs que, uma vez consideradas, altera.
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dam fundamentalmente esse enfoque. Em particular, contests a

suposta independ6ncia e vitalidade da iniciativa privada

P.29)

tas especials coho condigao para o equi
desenvolvimento futuro do livre com6rcio.
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Coma se percebe, a rigor, os classicos(como Smith) nio exor-

cizam completamente a intervengao estatal. Stuart Mill vai a16m e
para ela admire um generoso espago: em certas circunst6ncias ela
6 mesmo indispensgvela pr6pria geragao do universe mercantil. E
List, por outdo lada, nio parece pretender absolutizar a czgenda
estatal, liquidando o livre-com6rcio, cujos efeitos "civilizadores;
alias nio cansa de louvar. Nio por acaso, o capiltulo XVll de seu
Sfsfema associa ind6stria e com6rcio com efeitos multiplicadores e

modernizantes: desenvolvimento da ci6ncia e das artes, limitagao
dos preconceitos, criatividade, inovagao, energia, liberdade, tole-
rancia, educaga.o civico-polftica
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