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Contrariamente a seu colega Ronald Coast, que apenas ao fim

do percurso teria tomado consci6ncia do lugar em diregao ao qual subs

elucubrag6es o conduziam, em sua palestra no ciclo que deu origem

ao ]ivro I,/ves o#fhe faureares Douglas North nos conga que, de sua

parte, desde o momento eln que decidiu ser um economista foi guiado

por um 6nico e bem de6tnido objetivo: engender o q I I. . ...
ue tornava as eco-

nomias ricas ou pobres, coma condigao sine qua non para melhorar-

Ihes o desempenho. Na tentativa de responder a esse questao, nosso

personagem foi levado do marxismo aos mist6ri . ... . u= . ,1 .. ..1 .,
os da ci6ncia cognitt-

va. em um caminho pontilhado por obras que Ihe valeram notoriedade

internacional e, finalmente, o Pr6mio Nobel. Mas nio vamos acompa-

nhf-lo nesse trajeto. Aqui, estaremos considerando apenas os resulta-

dos de uma de subs etapas: a que se expressa no livro Insfffzf/jo/zs,
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Iristitucional Change and Economic Performance, de \99 . E. kinda

assam, com uma importante ressalva. Nessa obra, cujo volume - bas-

tante modesto -- n:io oculta o tamanho enorme da ambigao, interessa-

nos essencialmente um aspecto: o tratamento dado ao fema da mudan-
ga institucional

Assim definido, o interesse que animou a ]eitura do ]ivro data

igualmente os termos da presents exposigao. Com efeito, n5o se en-

contrara aqui uma apresentagao sistemftica (ou uma anflise crrlica) do

conjunto de argumentos desenvolvidos na obra; tampouco sera res-

peitada a ordem que a asta foi conferida por seu autor. Polo contrhio

tendo-a desagregado em sous elementos, passaremos a introduzi-los

seletivamente no texto, na medida em que spam necessgrios a clara

compreensao do problema que nos ocupa, e na seqti6ncia tida por n6s
como a maid adequada tendo em vista esse resultado.

Ainda nessas considerag6es preliminares, cabs indicar com coda

clareza: o interesse cognitivo que nos levou a. leitura de North e que
estarg. informando a discussgo subseqtiente -- a busca de ferramentas

analfticas para melhor engender a grande transformagao em curso na

economla mundia] nas 61timas d6cadas -- nos p6e a ]6guas de distancia

das motivag6es de North. Explicitar essa diferenga 6 precise, porque
nio Gabe julgar um autor por n5o responder a perguntas que ngo sio as

suas. A constatagao do si16ncio, se ele existe, 6 pertinente, mas apenas

como indicagao dos limited externos do campo explorado em sua obra

A critica dove necessariamente parter dos problemas levantados palo

tutor, nos termos por ele formulados. S6 depois de realizado o exams

mterno (coerfncia 16gica de seus argumentos) e extemo (sua adequa-
Qao aos dados) da elaboragao inte]ectua] em causa cabe voltar aos su-

postos que a sustentam, indicando a necessidade de substitui.-los por



outros, puja superioridade o critics tratarf de sustentar. Conv6m Hlxar

desde o initio elsa regra, a qual procuraremos nos manter fi6is ao lon-

substituir sua teoria por outra mais coerente e dais poderosa.

Ipso pOsto, vamps ao texto de North. O objetivo que ele persu '
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North se propos foi de explicar essen fen6menos com os recursos da

anflise econ6mica, mas levando em conta as variag6es no contexto

institucional. Foi elsa a via que ele percorreu para localizar nos direi-

tos de propriedade o elo decisive na cadeia causal que conduziria as

econonnlas norte-europ6ias ao capitalismo. Em Zhe J?fse ofrbe Mes/e/n

Mor/d, obra publicada em 1973, jf encontramos os rudimentos de uma

peoria das instituig6es e da mudanga institutional. As instituig6es re-
duzem a incerteza e os custom de transagao envolvidos na atividade

econ6mica, tornando posse.vel a coordenagao dos agentes e a operagao. .c- . -

eficiente dos mercados; a variagao nos pregos altera marginaTmente o

poder de barganha dos adores e, no decurso do tempo, provoca mu-
dangas maid ou menos pronunciadas nas instituig6es que moldam a

economia consideradai. A trajet6ria da Inglaterra entre os s6culos Xlll
e o XVll ilustra com perfeigao o esquema acima delineado. Determi-

nada em grande medida pdas tend6ncias demogrfflcas, a variagalo nos

pregos ou na escassez rejativa dos fatores (terra, alimentos, Irabalho)

desequilibrava, de maltiplas formal, as relag6es no interior do feuds.

induzindo, ao cabo de um bongo processo de mudangas cumulativas. o

crescimento das cidades, a monetarizag2io dos vinculos entre senhores

e camponeses, a criagao de um mercado de terras, e a difus5o de m6-

todos de cultivo maid eficazes. Implicados -- como causa e conseqQ6n-
cia - nesses desenvolvimentos, arranjos institucionais e novos direitos

de propriedade cliando incentivos que canalizavam o esforgo econ6-
mico dos indivi.duos em diregao a atividades onde a taxa de retorno

privado e a taxa de retorno coletivo se aproximavam (p. I).

' Douglas C. North e Robert P. Thomas, Zhe Rise or/#e Meffer World J I ',--,
.&conomjc J7h/o/7, Cambridge, Cambridge University Press, 1973 ' "'. " /vcn'
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Nem ladas as economias, porfm, ingressaram na modernidade

de forma tio virtuosa. O contra-exemplo tipico em contrfrio 6 o da

Espanha, onde a Coroa, 6vida de recursos para financial as guerras de

seu projeto grandiose de Imp6rio, esvaziou as Cortes, desenvolveu um

sistema impositivo que promovia os monop61ios, sufocava as inova-

g6es e inibia a mobilidade dos fatores, fazendo declinar a produtivida-
de econ6mica e condenando o pai.s ao atraso.

O caso espanhol fornecia a contraprova necessgria para corrobo-

rar a teoria; mas ao mesmo tempo apontava os limites delta. Pris as-

sociar direitos de propriedade ineficientes e necessidades fiscais do
Estado era dar uma explicagao ad /zoc, de todd estranha ao quadra de

refer6ncia em que se movia a an6.lisa

Essa anomalia parece constituir o elemento dinamizador do pro-

grama de trabalho de Douglas North. Cinco anos depots do apareci
menlo do livro antes referido, ele o definia nos termos que se seguem

=:!..:.=.".. "'"'H$El=.il $HI :E; IR
evolving constrains

No \ivm Structure and Chattge in Economic HistoW North, de

1981, dava um passo importante nesse rump, ao abandonar o suposto

da efici6ncia das instituig6es. Os detentores do poder pol(tice dehnem

direitos de propriedade movidos por sous interesses e de acordo com

sous pr6prios crit6rios; nio surpreende que o resultado de sua agro

deja quash sempre uma estrutura que elena os custos de transagao e
elia obst6.culos ao crescimento economtco

=U%£l=:;,,'.:::E,..:,,:'.'l.{\tl;:'T"E: ,". -,;* .' :..-.«'. -:::"'
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'From the redistributive societies of ancient Egiptian dynasties
throughout the slavery system of Greek and Roman world to the me-

dieval manor, there was persistent tension between the ownership
structure which Enaximized the rents [o the ruler (and his group) and
in efHlcient system that reduced transaction costs and encouraged eco-
nomic growth. The fundamental dichotonay is the root cause of the
failure of societies to experience sustained economic growth.'' 3

Mas restava em aberto o problema: se no longo puzo o meca-
nismo da concorr6ncia seleciona as organizag2io mais eficientes e in-

duz a converg6ncia em torso das normal que das expressam, como
quer o argumento neoclassico, como engender a persist6ncia continua-

da dos modelos socio-econ6micos fracassados? Novo anos mais garde

sm Institutions, Insfitutiorial Change and Ecorlolnic Petjormallce,
esse e o enigma que North tentarf decifrar.

Devemos levar em conga elsa relagao tensa, mas umbilical, com

a economia neoclfssica para engender a madeira como ele seri. abor-

dado. Sim, porque embora a critique e dela se afaste em vfrios pontos
e de muitas maneiras, a economia neoclfssica continua constitutiva-

mente presents na obra tardia de North -- como quadro de .refer6ncia

no contexto do qual formula sous problemas e ''li.ngua materna '' a qual

retorna constantemente em busch dos instrumentos conceituais de que
necessita para pensa-los

Podemos constatar esse cato jf na declaragao de princfpio que
fibre o seu livro:

''Defining institutions as the constrains that human beings impose on
themselves makes the definition complementary to the choice

& co, 1981, P.25. nd C%inge /n fconomjc ]l/h/o/7. New York. W. W. Norton
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change in these assumptions...)

E no argumento infeliz que invoca para apoig.-lo:

:H':\=,: =E? ==:U ::H = ::;1='= ::
individual '' ''

Como se album aspects da realidade social pudesse constituir se

na aus6ncia de intervengg.o humana, ou como se alguma monte secuia-

U# $il$iiH#i
b:=:1=E:lHillllgiB%BI'R
or her utility function.

''What determines how much people will pay to express and act on
their convictions? We seldon know much about the elasticity function
or shifts in the function.

4 D. North, Insfffufjons, .llzsff/zlrfona/ Change.. , OP. Cit., P. 5



Eln todas das, problemftica nio 6 apenas a agress2io lingtifstica
contida na simpler id6ia de que se pudesse calcular o ponto exato em

que o cruzamento do interesse pecuniario e do sentimento moral leva-

ria o indivfduo a escolher o primeiro -- uma soma bastante elevada --

em traigao aos segundos -- digamos, sua famlaia, sua fe, ou sua patna

Tio ou mais grave do que ipso 6 o emprego de conceitos de conte6do

t6cnico preciso - ''fungao de utilidade '', '' elasticidade da fungal '' em
contextos tail que os sells requisitos ]6gicos - aditividade, divisibili-
dade, independ6ncia do contexto - estio ausentes.a

O pr6prio North explicita a vinculagao permanente com a teoria

neoclfssica ao anunciar o balango que faz de sua empreitada:

In the section that fallow 1 (1) specify what changes must be made in

neoclassical theory to incorporate institutional analysis into the theory,
(z) outline the implications for the static analysis of economic per-
formance, and (3) explore the implications of institutional analysis for
the construction of a dynamic theory of long-run economic change."7

A economia institucional de North nada tem de iconoclasta. Ele

nio quer demolir, nem sequer abandonar um terreno batido para ex-

' D. North, Institutions, ]nstitutiona] Change..., op. cit., PP. 40; 41-2, e 44

). North, in.stitutions, Institutions! Change..., p. \aR
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plorar novak paragons, armado de outras metfforas. a. £
Sua tarefa 6 a de

um reformador moderado. O procedimento que adota para esse fim 6

bastante dimples. Identificando dificuldades da teoria neoc16.ssica no

trato de certos problemas - ou quest6es por ela silenciadas - paisa a

reexaminar os sous supostos, a fim de introduzir-the as alterag6es ne-

cessfrias para acomodar os fen6menos problemfticos. A expectativa e

de que por essa via a tradigao, que 6 a sua, venha a ser enriquecida. A
id6ia de romper com ela ngo parece tenth-lo

"lWy fheoO ' of insfjfurfo/zs fs consfrucfed#om a r/zeoW oy human
haha'for comblrzed wff/z a rheopy of //ze costs of fransaclfng. " beta

declaragao, able um atalho que nos lava diretamente ao nQcleo oa Dora
de North. .. .

Consideremos separadamente cada um disses ingredientes. A

economia neoclfssica, como ja observado, ignora as instituig6es, to-

mando-as coma parametros exogenamente dados. Sabre essa base,

procede a simplificagao her6ica que consists em abstrair toda dimen-

sio qualitativa dos fen6menos que observa, red I . ..A A .FI A z-bal

uzindo estes a sua ex-

pressao num6rica por interm6dio do conceito de valor de mercado, ou
valor de troca. O mundi rarefeito que results dessa idealizagao, ela

passe a explore.-lo com o poderoso instrumento da anflise matem6.tlca

o/?s ... ", OP. cit, P. 974
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(o Cflculo). Partindo de alguns axiomas sabre a nalureza das prefe-

r6ncias do consumidor, das relag6es t6cnicas entry insumos e produto

e da relagao de troca mercantil, busca demonstrar que em um sistema

onde as decis6es sobre a produggo e o consumo s:io descentralizadas e

onde produtores e consumidores competem entry si em um mercado

tio grande que nenhum doles possa isoladamente afetar os pregos
nesse sistema os recursos seriam avocados eflcientemente, i. e. serra

lmpossivel aumentar o valor agregado da produgao. Ou melhorar a

poslgao de uma pessoa ou album grupo sem prqudicar outro(s) mem-
bro(s) da coletividade

As qualificag6es de North incidem sobre vfrios aspectos dessa
construgao. Em primeiro lugar, dove ser abandonada a suposigao, nela

subjacente, de um processo de troca sein fricgao, no qual os direitos

de propriedade sio perfeitamente especificados, sem qualquer anus

para as panes concernidas; um processo onde a informagao 6 igual-

mente perfeita e/ou plena e gratuitamente acessi.ve]. Nesta parte de seu

argumento, North trabalha basicamente com a nogao introduzida por

Coast de custos de transagao. Todo ato de troca envolve a aferigao
dos atributos dos bens nell envolvidos, bem assim como garantias de

que os acordos celebrados servo efetivamente cumpridos. As ativida-

des desenvolvidas com vista a esses fins t6m custos variaveis, que po-
dem ser bastante elevados dependendo do faso e das circunstincias:

sao, estes, custos de transagao. North procura it a16m de Coast. ao

perguntar sobre o que ha de custoso nas atividades que implicam cus-

tom de transagao, e ao sugerir alguns dos efeitos que a contemplagao

desse bator pode ter sobre o edifTcio da microeconomia, mas nio pre-.!.
cisamos acompanhf-lo nesse passo
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Em segundo lugar, ha que modificar vgrios dos SUpostos neo-
clg.ssicos referentes ao comportamento dos individuos. Para que o
sistema econ6mico opera segundo o figurino neoclfssico -- i. e, em

equili.brio - os atores devem ter prefer6ncias .] . ..n An+P\
comparaveis, est&veis,

transitivas e contfnuas; devem, ademais, defrontar-se repetidamente

com as mesmas situag6es de escolha, ou com situag6es muito pared '

das. Mas, como a observagao cotidiana sugere e os estudos expert '

mentais rigorosos v6m demonstrando, o comportamento humano 6

muito mais complexo - no tocante is suas motivagao, aos problemas

que enfrenta em sua interagao com o meio ambiente e J- .I = n A.,%'%

aos recursos

que, para esse efeito, mobiliza. Aqui, os aspectos fundamentals dizem

respeito a. imports.ncia das motivag6es morais e altrui.sticas; ao fate de

que a$ prefer6ncias variam, e ao reconhecimento de que os indivfduos

deparam-se freqtientemente com situag6es de escolha inusitadas, em

relagao 5.s quais os resultados ngo podem ser previstos porque a ln-

formagao relevante 6 incompleta e/ou porque os agentes carecem dos

meios necessfrios para processa-las. Tomados separadamente, ou em

conjunto, eases elementos trazem para o prosc6nio o tema da incerte-
za. o buraco negro da teoria neoclfssica'

Na conflu6ncia disses doin blocks de apontamentos, a questao

da coordenaga.o social, o problema hobbesiano da ordem, como o ba-

tizou Talcot Parsons. O paralelo com o clfssico do pensamento poll.ti-

co ngo 6 abusivo. North 6 consciente dole e o adverts na passagem que

se segue:

l:il$=31S1=3m::u.£== ::!
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It is important at this point to confront an issue that will be a focus of

this study: that is, under what conditions can voluntary cooperation
exist without the Hobbesian solution of the imposition of a coercive
state to create cooperative solutions?''io

Essa questao, desnecessgrio 6 dizer, ngo se coloca para a eco-

nomia neoclfssica. Partindo de supostos anflogos, os te6ricos dos jo-
gos ofereceram uma resposta elegante para o problema ao demonstrar

que em jogos repetidos, com pequeno n6mero de participantes, cada

um doles provido de informagao completa sobre as prefer6ncias dos

demais, nessas condig6es individuos maximizantes escolheriam coo-

perar. Mas sua contribuigao 6 limitada, porque ja na definigao do pro-
blema des desconhecem as dificuldades antes levantadas.

'Game theory highligts the problems of cooperation and explores
specific strategies that alter the payoff to the players. But there is a
vast gap between the relatively clean, precise, and simple world of
game theory and the complex, imprecise, and fumbling way by which
human beings have gone about structuring human interaction

Nas condig6es de incerteza prevalentes na vida real, indivi.duos

isolados, tentando calcular separadamente suas respectivas utilidades.

nao tenam como coordenar suas agnes, muito menos cooperar -- salvo

no interior de grupos muito reduzidos. Nio obstante, o mundo moder-

no existe, e se caracteriza peso entrelagamento de infinidade de ca-

deias de trocas impessoais. Como engender ipso? A resposta que North
da a tal pergunta p6e em loco as instituig6es e as estruturas institucio-

nais. A coordenagao 6 posse.vel porque os indivfduos nio se confron-

la D. North, Institutions, instifufiona\.
Id. ibid, P. 15.

OP. cit., P. 14
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[am em um espago abstrato onde as Qnicas coisas a costar s8o as suds

preferencias e o conjunto das altemativas que cada situagao de escolha
Ihes oferece

compared to a world of no institutions

sulta Nessc panto Sontudo, verifica-se uma fratura. Coma foi indica-

iz Id. ibid. P. 36
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nio. Que deixaria de existir se North abandonasse o individuajisma

onto16gico da tradigao a que se lilia e transitasse para o terreno da So-

ciologia -- onde o ser humano 6 por definigao social e o indivrduo.

com os atributos que esse conceito comunica, 6 produto relativamente

recente de um processo hist6rico longo e atribulado.i3 Ou - para ficar
numa hip6tese menos extrema -- se ele acompanhasse os economistas

evolucionfrios, os quaid, operando com outra metffora e outro voca-

bujgrio de base (habitos, retinas, habilidades) evitam as aporias do
paradigma racionalista.i4

North 6 bastante vago sobre o que entende por instituig6es. Em
1981, ele definia o conceito nos termos abaixo: ''''

principals . ' ' ' '

Mas, ao atribuir is instituig6es uma fungao precisa e ao especi-
ficf-la de forma t5o estreita, elsa definigao era dificilmente sustenH-

ve[. No ]ivro que analisamos encontramos uma definigao maid neutra
e muito maid gen6rica

''Institutions are the rule of the game in a society, or, more formally,
are the humanly devised constrains that shape human interaction. In
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consequence they structure incentives in human exchange, whether

political, social, or economic.

Note-se que nada Testa nessa definigao sobre a funcionalidade

das instituig6es no tocante ao desempenho econ6mico da sociedaae

em que se inserem. North faz questao de ressaltar esse aspecto

No espago recortado pda definigao proposta cabem muitas coi-

sas, e coisas muito diversas: regras formais(leis, direitos de prophe '

dade), e informais(conveng6es, c6digos de comportamento); regras
econ6micas, sociais e regras poll.ticas; regras cuba vig6ncia requer a

intervengao de agentes especializados, regras que se apoiam na sangao

descentralizada do grupo social... As condig6es que assistem a emer-

coordenagao e diminuir custom de transagao que a emperravam, homo

as letras de Gambia, os bancos de dep6sito, ou os dispositivos da /ex

/71" /ca/ori. Em relagao a outras - os c6digos internalizados de condu-

ta, padr6es morais -- nossa ignore.ncia continua abissal
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Coho fontes e fiadoras dos direitos de propriedade, as institui-

g6es polfticas merecem de North atengao especial. Sua intervenggo 6
dispensavel nos casos de contratos que emergem no interior de redes

de sociais de alta densidade, nas quaid os agentes disp6em de elevado

conhecimento matuo, envolvidos que estio em repetidas trocas. Sob

dais condig6es, os custom de transagao se v6em muito reduzidos, e o

respeito aos acordos estabelecidos 6 a norma. Nas trocas impessoais

tail condig6es estio ausentes. Nelas os custom de mensuragao costu-

mam ser grander; o engodo, a laude, o oportunismo sgo possibilida-

des sempre presences.; os contratos sio tipicamente incompletos

nisto que sua vig6ncia ao bongo do tempo sup6e ini3meros imponderf-

veis --, e a sangao de uma terceira parte, capaz de dirimir lib.gifs e
fazer valor suas decis6es, torna-se, em conseqti6ncia, obrigat6ria. Esse
o papel desempenhado, nem sempre a contento, polo Estado

Nem sempre a contento -- colocado entre vagulas, o aposto con-

densa uma desconcertante dificuldade. A cadeia que leva a ela 6 dim-

ples: para que economia sega eficiente 6 preciso que os direitos de
propriedade denham vig6ncia, na con.nguragao adequada -- vale dizer

6 necessfrio que canalizeln a intelig6ncia e a energias dos indivi.duos
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para atividades produtivas, e ngo para a tentativa de obtengao de ga-
nhos via redistribuigao, em suas formal mats ou ments perversas-

Cabe ao Estado prover tail condig6es. Mas os sous dirigentes nico sao

teleguiados; como todos os demais CIGS buscam maximizar suas utili-
dades. Sendo assim, a pergunta se imp6e: homo nos assegurar contra o

oportunismo, a irresponsabilidade, ou a simpler miopia I'. ... . JA

dos gover-

nantes9 Como impedir que os donos do poder empreguem a forma do

Estado para promover sous pr6prios interesses, em deuimento da so-

ciedade? Quem controla os controladores, e coma o faz? Trata se da

ve ha. questao dos Federalistas, que responderam com a formula caTo-
nica conhecida de todos n6s. Mas duzentos ands de experiencla e cn-

tica n:io alimentam certezas... E North conclui subscrevendo o ceti-
cismo de Riker, que se expressa na passagem abaixo:

hearts of the people that counts.

i8 William Riker, "Commentson Vincent Ostrom's Paper", Pzlb/fc C/voice, 27
PP. 13-15,, apud, D. North, /ns/fizz/jo/zs, /nsfw/zlfiolza/ C/lange..., op. cit., P. 60.

1976
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O que nio deixa de ser ir6nico, para quem parte a decifrar o

mundo com o modelo do amor auto-interessado e reconhece de plano

portancia nem por ipso se escusa de registrar.

O pr6prio das instituig6es 6 varar o tempo; n5o obstante das se

transformam. As agnes que respondem por ipso sio desencadeadas por
agentes individuais -- empresgrios econ6micos ou politicos -- em rea-

gao aos incentivos emanados da infra-estrutura institucional na qual

operam. O principal acicak da mudanga institutional 6 a alteragao dos

pregos relativos, conforms indicado em outro lugar. Aliado a este, e

em permanente interagao com o mesmo, um bator menos palpfvel: a

mudanga nos gostos, ou nas prefer6ncias. Mas n8o s6. Os movimentos

de pregos chegam at6 n6s por meio de esquemas mentais, que deter-

minam a percepgao que temos delis, e nossa maneira de interpretf-
los. Jf ai se faz presents um terceiro elemento: as id6ias, os conceitos.

os quadros cognitivos e normativos que medeiam nossa relagao com a
realidade

Jf tivemos oportunidade de indict-lo: North reconhece explici-

tamente a efetividade do bator ideo16gico. E o faz maid amplamente
agora, ao discutir o movimento abolicionista em conexio com o fema

da mudanga institutional. A interdigao do trffico e a supressao do tra-

balho escravo t6m relagao, sem d6vida, com mudangas nos pregos re-
lativos, mas nio se explicam inteiramente por estas. O sentimento de

rqeigao moral que alimentava o movimento antiescravista em todo o

mundo no s6culo XIX foi importance na produgao de tal resultado
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Naturalmente, o tema da escravidio prestava-se a. manipulagao dos

poll.ticos, que o exploravam em fungal de sous interesses pr6prios.'
ou dos grupos e regimes que representavam. Mas s6 podiam faze-1o

porque escorados em um movimento de opiniao sobremaneira forte.
Bastante enf atico, esse reconhecimento nio se desdobra, porem,

em uma tentativa conseqiiente de integrar a ideologia no quadro de

refer6ncia que informa a anflise. Polo contrfrio, previamente admitida

a insufici6ncia dos conhecimentos nesse campo, a mengao ao epis6dio

humanitarista prepara o terreno para a hip6tese singela com a qual os

efeitos potencialmente subversivos daquele bator servo neutralizados.

''The brief analysis of the elimination of slavery is built upon an
institutional structure that allows people to express their views at little
cost to themselves. Ido not mean to imply that there are not occasions

in which people are willing to engage in substantial sacrifices for their
ideas and ideals.. . But a major point of this study is that institutions !2y

reducing the prjfg
(gnras

nossos):9

A mio que abre a porta 6 a mesma que, no instante seguinte, vai

fechf-la: as pessoas t6m maior propensao a seguir sous pontos de vista

normativos quando os custos em que incorrem ao faze-1o sio reduzi-

dos. Sendo o peso do fatter ideo16gico uma fungal de tal variavel(a

importancia das considerag6es normativas na determinagao do
com-

portamento dos individuos), e coho esta depends do grau de pemus'
sividade vigente na sociedade considerada, somos devolvidos ao ter-

reno seguro das instituig6es e dos cflculos.

19 Id. ibid, P. 85, 6
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Nesse esquema, a mudanga institutional 6 basicamente

incremental: ela se veri.Rca a margem, como resultado agregado da agro

descentralizada dos agentes. Dada uma variagao de pregos e/ou de

prefer6ncias, surge um desequilfbrio parcial no mercado correspondents,
o qua16 conigido atrav6s de readaptag6es nos lermos dos conuatos

fimlados entry particulares. Mas as regras formais da estrutura

institutional que valida os conQatos e assegura o cumprimento de sous

termos n8o podem ser alteradas dessa forma. Para mudd-las 6 preciso
argo maid: o desencadeamento de agnes concertadas voltadas a esse fim

Para North, ipso ocone quando os incentivos para agir nesse sentido
superam os custos antecipados. Vale dizer, em 61tima instfncia a
mudanga das instituig6es formais resulta dos cglculos maximizantes dos

indivi.duos. A partir dai., o que decide o curso do processo -- se a

mudanga vai se produzir, e com que alcance -- 6 o poder de barganha das

panes envolvidas(os que t6m a ganhar e os que t6m a perder com a
mesma).

Nada disso excluia possibilidade de mudangas descontinuas,

causadas por acontecimentos traumfticos, como conquistas, revolug6es,
ou grandes catfstrofes naturais. Mas quando olhamos esses casos com

major atengao, constatamos que a ruptura nas regras formais tem um

lmpacto muito manor do que se poderia imaginar. lsso se dove ao peso

das normas informais que pautam o comportamento dos grupos e dos

individuos. Nossa ignorancia a respeito dos mecanismos que presidem a

mudanga cultural ainda 6 grande, mas uma coisa sabemos de ci6ncia

certa: as nomad culturais mudam em um riLmo distinto(em gerd muito

maid lentz) do ritmo em que variam os pregos ou as regras formais. As

transformag6es dramfticas que acompanham os acontecimentos antes

refeiidos cream, assam, uma situagao de desequilibrio. A qual serf
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corrigida no decurso do tempo, mediante acomodag6es sucessivas - em
ambas as direg6es -- cujo resultado tends a ser, tipicamente, uma
sociedade muito ments revolucioniria.

O arcabougo insdtucional detemlina em grande medida a estrutura

de incentivos que prevalece em uma dada sociedade. Buscando tirar o

maior proveito possivel das oportunidades que se Ices oferecem em tal

contexto, os agentes individuais e coletivos - as organizagoes

desenvolvem conhecimentos e habilidades que refletem esse esuutura.

sendo desigualmente recompensados segundo o seu gran de sucesso

Entry instituig6es e atores prevalece, pois, uma relagao simbi6tica. Ela 6

compativel com a mobilizagao de energias para a introdugao de

mudangas marginais, mas - no tocante aos atores mats bem situados, ao
ments exclui qualquer disposigao para mudangas radicais. E por esse

via que North vai responder a pergunta sabre a persist6ncia das

organizag6es s6cio-econ6micas fadadas ao fracasso.

"l'he increasing retums, characteristic of an initial set of institutions that

provide disincentives to productive activity will create organizations and
interest groups with a stake in dle existing constraints. They will shape
the polity in their interests... The subjective mental constructs of the

participants will evolve an ideology that not only .l4 +l. A

radonalizes the

socieb' s structure but accounts for its poor perfomiance. As a result the
economy will evolve policies that reinforce the existing incentives and
organizations. Thus, both the writings of the Economic Comission for
Latin America (ECLA) and dependency theory explain the poor

perfomlance of Latin American economies on the basis
of die

intemadonal terms of trade... Such an explanation not only rationalized

the structure of Latin American economies, but contains pali:tes
implications that would reinforce the existing institutional framework.

20 Id., ibid, p. 99-100
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A refer6ncia a CEPAL e a peoria da depend6ncia surge assim,

descuidada, homo descuidado 6 o uso que North faz da ilustragao

hist6rica quando busca contrasted para tipificar os castes bem sucedidos

que estudou e que roma homo modelares. Excetuando o paralelo antigo

com a Espanha imperial, ao longo de todo o texto o lugar do outro 6
preenchido em seu livro por elsa entidade amorfa: o Terceiro Mundo.

Quando se bala de especinicar um pouco maid, o alva predijeto 6 a

America Latina. No palo oposto, salvo uma ou outra mengao a Europa

continental, os exemplos invocados v6m da Inglaterra e dos Estados

Unidos. Salvo engano, nenhuma alus5o ao Japao, a Cor6ia, ou a qualquer
pars asiftico.

N5o chamamos a atengao para esse aspecto a tftulo de den6ncia,

embora a carga de preconceito contida no livro de North sqa inaceitgvel:
ainda que apenas por violar os requisitos mi.nimos de seriedade

intelectual. Concluida a apresentagao da obra, levantar o assunto 6

convenience porque nos conduz ao primeiro dos comentlirios com os
quads encenaremos este trabalho.

Ele tem a ver com a modalidade de comparagao hist6rica presence

no trabalho de North. Como vimos, o ponto de partida de sua reflex3o 6

o contrasts inicial que faz entry o caso exitoso da Inglatena e o a
trajet6ria declinante da Espanha. Como vimos tamb6m, a raz5o que
encontra para explicar um e outro -- o sucesso e o fracasso -- sgo

eminentemente end6genas: as respectivas estruturas institucionais, os

direitos de propriedades nelas embutidos. Nests livro, as comparag6es

sgo da mesma ordem -- de um lada, a moldura institutional dos pai.ses
avangados, que asseguram aqueles direitos, criando um ambiente

propicio a atividade produtiva, ao reduzir a incerteza e estender, dessa

forma, o horizonte temporal dos atores; de outro, o Terceiro Mundo, a



America Latina, a Africa, onde essas condig6es n5o prevalecem, com as

conseqU6ncias nefastas consabidas. Mas ao fazed ipso North trata os
sistemas nacionais homo entidades discretas, apenas extemamente

relacionadas. Ora, a economia capitalista ja nasceu como economia

intemacional. O com6rcio a longa distfncia, as rides combinando

extensas cadeias de trocas, a mobilizagao de recursos para a implantagao

de unidades produtivas em terras distantes, tudo isso precede a

constituigao plena dos mercados nacionais. O erro metodo16gico consists

em tomar como unidades de anflise independentes conjuntos socials que

s6 fazem sentido coma elementos de um sistema maior que os involve.'

No tocante a alguns delis, a dimples delimitagao de suns fronteiras

empirical - ou deja, sua mora identiflcagao como unidades
observacionais -- 6 maid do que problematica. Este o cano da Espanha no

s6culo XVI, parte, ainda que central, de um vasto Imp6rio; parcelada em

jurisdig6es distintas, e submetida politicamente a 16gica das aliangas
ding.sticas

A sentenga condenat6ria que North profere sumariamente contra a

CEPAL e a teoria da depend6ncia replete, portanto, algo maid do que

preconceito. E que, para a16m de seu$ m6ritos e de sous defeitos, ambas
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apontam para uma dimens5o inteiramente ausente em seu quadro de

refer6ncia, que correda o cisco de implodir se solicitado a integra-la.

Esse jui.zo nos leva ao segundo comentirio. Vimos ao loneo da

exposigao coma a [roca impessoal, na angJise de North(mas aqua ela

nada [em de original), requer a intewengao de uma terceira pane que se

encarregue de resolver conflitos de interpretagao e de garamir o
cumprimento dos contratos. Ora, contratos, direitos de propriedade sio

elementos constitutivos das transag6es inter6onteirigas. E muito cedo

deram origem a esforgos concentrados de sistematizag2io legal. Mas 6
exatamente ai. que mora o problema: na arena intemacional o terceiro

ator, suHlcientemente forte e impartial para temlinar liHgios e fazer vader

os direitos estabelecidos, nio exists. No plano intemacional o que temos

6, na mellor das hip6[eses, um sistema de direito primitivo, onde a
compet6ncia das cortes 6 restrita, sua independ&ncia 6 precgria, e a

sangao este a cargo das panes envolvidas. Ora, como Hlcou sobqamente

demonstrado nas pfginas de North, em um mundo assim predomina a lei
do maid forte e viceja o oportunismo.

Nessas paginas finais nio poderemos extrair today as

conseqti6ncias desse cato, mas alimentamos forte suspeitas de que das
incidiriam sobre o esquema de North de maneira assaz subversiva

Entry outras coisas, porque porta em evid6ncia esse aspecto: a
teoria da mudanga institutional de North ignora o papel decisivo dos

movimentos, as iniciativas, os resultados dos "encontros'' que ocorrem

no desenrolar do conflito. Em outras palavras, o esquema de North inclui

o conflito, mas o mant6m como uma caixa preta: dado o descompasso
entry as novas situag6es criadas polo processo econ6mico e os marcos

institucionais que continuam a encerra-lo, esforgos coletivos tendem a

surgir com o objetivo de mudd-los. Mas em relagao ao processo,
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necessariamente conflitivo, de mudanga mesmo tudo o que o modelo tem

a dizer 6 aquela obviedadeja referida: seu resultado depends do poder de

barganha das panes- Em termos ideals, conhecida a situagao antecedents

e o poder de barganha dos atores em causa, serra possivel deduzu a
resultado do conflito e, logo, o sentido e o alcance da mudanga

institucional. Ora, para o poll.tico e -- seria de se esperar ' para a Ci6ncia

PoliHca, o que mica de fora 6 o principal. Vale dizer o conflito em sua

dinimica pr6pria, homo produtor de efeitos de realidade - entry des, a

redefinigao dos objetivos perseguidos polos atores envolvidos, suas

"prefer6ncias", e mesmo suas identidades. Essa, a principal objegao

levantada por Charles Tilly hs tentativas de aplicagao do modelo da

escolha nacional em estudos sobre a formagao do Estado "; 6 ela que se

expressa no comentgrio de Wendt, sobre as limitag6es de
abordagens

a6ns a de North no campo das Relag6es Intemacionais, que passo a sitar.

though if only affected behavior.'' "

Caries filly, "Prisioners of the State '', .qaeda/zls. /nfernafiona/ Soda/ Sc ence
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E n8o 6 s6 ipso. Ao estancar no instante exato em que esboga o

conflito, North deixa de considerar a maneira como agem os adores

quando mergulhados em situag6es de arise. Nas crises a incerteza se

eleva, e pods adngir niveis intolerfveis em sous mementos de pico. O

argumento de North nos diz homo tudo termina: ao Hlm e ao cabo.

instituig6es servo criadas, Hlcando domada a incerteza no quadro de um

novo equilibrio. Mas essa solugao n5o mata nossa curiosidade. Ela roma

como certo um resultado que, absolutamente, ngo este de antem5o

garantido. Ademais, ela parece desconhecer que em situag6es dense tipo,

um dos componentes principais do problems 6 a disputa entry diferentes

solug6es institucionais para a crime. Por fim, ela 6 cega para o que hf de

mats lmportante em momentos decisivos: o elemento de suipresa tftica,

o lance desconcertante -- que ''inverts o jogs, ou cria um 'logo '' novo'
De uma forma ou outra, que produz uma situagao imprevista.24

As situag6es de crisp s2io f6rteis em acontecimentos desse tipo.
Mas des ocorrem, igualmente, em contextos de relativa "normalidade ''

A consideragao do con.tito Brasil Estados Unidos em materia de

propriedade intelectual nos fornece uma ilustragao eloqtiente dessa

verdade. Quando o governs norte-americano abriu um processo na

OMC contra o dispositive da lei brasileira, que facultava a quebra de

patentes de rem6dios em casos tidos como de emerg6ncia, ele dava

initio a maid uma das muitas pend6ncias a compor o contencioso

n'«;s'"l'El::a:l :: :: z;
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comercial entry os doin parses. E, como em situag6es precedentes, a

assimetria entre os dais contendores nio augurava nada de bom para
as tests brasileiras. Ao colocar a questao no terreno do combats a.

AIDS, o Brasil nio se limitou a realizar um "lance" bem sucedido em

aZ£'H;l:::l:ll B :l ;
vgrios aovernos, segmentos importantes da opiniao publica nos parses

desenvolvidos) e panda em cdna um princfpio maier do que o direito

de propriedade -- o direito a vida -- que se articula em uma outra
linguagem: a linguagem dos direitos humanos. Nesse terreno, como

pudemos ver, o embate n5.o era t3o desigual

E por & chegamos a. observagao telegrgHica com a qual se
encerrarf este artigo. Coma se babe, desde meadow da d6cada de 1970 a

economia mundial vem atravessando um processo de mudanga

institucional de amplitude e profundidade fmpares Com tudo que nela

hg. de imprecise, 6 a percepgao da magnitude, do ritmo e de algumas

das tend6ncias maid salientes em tal processo que se expressa na

universalizaga.o do vocfbulo globalizagao. O rompimento unilateral,

em 1971, do compromisso que atava o d61ar ao ouro 6 um dos marcos

desse processo. As politicas de liberalizagao financeira, adotadas pda

Inglaterra e polos Estados Unidos, constituem um . . .t. .n ,I ,.

outro. Parte

decisiva na transformagao de conjunto a que assistimos vem cabendo

hs reformas liberalizantes implantadas, em curto lapso de tempo, na

quake totalidade dos parses do assam chamado Terceiro Mundi, com
alcance diferente e grau varifvel de sucesso O mesmo como a

cautelosa polftica de abertura praticada polo Japao e outros parses

asifticos. O forte elements volitivo, o monitoramento permanente e a
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propagagao avassaladora de um discurso padronizado sabre as
virtudes, a diregao, e as exig6ncias desse processo dgo ao mesmo seu

colorido ideo16gico particular. Dado atrativo da formula globalizagao-
neoliberalismo. Pols bem, tats fen6menos nos confrontam com o

desafio intelectual/prftico de tentar entender esse movimento aera] de

mudanga, explicar as discrepancias observfveis entre diferentes parses

e regimes, identificar as forgas que o promovem e as resist6ncias que
encontram, na expectativa de, com os avangos feitos nesse sentido.

poder antecipar a emerg6ncia de fen6menos e tend6ncias novos -- ou.

quando por des surpreendidos, aquilatar-lhes o significado.

No ini.cio deste artigo tivemos o cuidado de estipular uma regra

bem definida com o fim de melhor controlar o cisco sempre presence em

exercicios como o nosso de condenar um autor por n5o ter feito aquilo
que n&o constava de sous prop6sitos. Mas agora, no fim do caminho. e a

luz dos elementos reunidos durante o percurso, podemos aHJrmar sem

modo de cometer injustigas: se queremos formular uma teoria gerd da

mudanga instilucional (ainda que resuita ao dome'nio da economia), nio

podemos abstrair as instituig6es que confomlam a economia mundia]. O

faso de North nio focalizf-las nio 6 resultado de uma simpler ''decisio

a qual deverfamos reconhecer e respeitar. O si16ncio nesse particular ngo

6 fortuito: ele replete graves insufici6ncias no quadro de refer6ncia do

autor, que ficam evidentes quando tentamos estend6-1o para fazer face
aquele repro
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