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A expressao ''neoliberalismo '' reade duas coisas diferentes

Uma apela a novidade(o prefixo neo). Outra sugere a retomada de

tradigao maid antiga, o liberalismo c16.ssico, dos s6culos XVlll e XIX.

O neoliberalismo de nossos dias pode efetivamente ser encara-

do desse modo. .E um movilnento de id6ias que guarda paralelos com

seu antecessor -- e procura realgar tail paralelos, at6 mesmo como uma

forma de legitimar-se atrav6s da antigtiidade das id6ias. E 6 tamb6m
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comegam a constituir um verdadeiro sistema de pensamento. Um sis-

tema que aHimia, convictamente, que o mundo seria melhor - maid

Justo, rational, eficiente e produtivo -- se houvesse livre iniciativa. se

as atitudes econ6micas dos indivfduos (e suas relag6es) nio fossem

limitadas por regulamentos e nlonop61ios estatais. Uma doutrina que

prega a necessidade de desregulamentar e privatizar as atividades eco-

n6micas, reduzindo o Estado a fung6es bastante defillidas. Estas fun-

g6es constituem apenas parametros bastante gerais para as atividades

livres dos agentes econ6micos. S8o tr6s, basicamente: a manutengaa

da seguranga interna e extema, a galantia dos contratos e a responsa-

bilidade por servigos essellciais de utilidade publica

Segundo a doutrina liberal, a procura do lucro e a motivagao

do interesse proprio estimulaan o empenho e o engenho dos agentes,

recompensam a poupanga, a abstin6ncia presellte, e remuneram o in-

vestimento. A16m disso, reconhecem a iniciativa criadoia, incitando ao

trabalho e a inovagao. Criam um sistema ordenador(e co-ordenador)

das agnes humanas, identificadas com ofertas e demandas mediadas

por um mecanismo de pregos. Esse 6 um sistema que revelaria de

modo espontaneo e incontestfvel as necessidades de dada um e de to-

dos os individuos da sociedade; um sistema que tamb6m indicaria a

eHicfcia da empresa e dos empreendedores, sanciolaando as escolhas

individuals, atribuindo-lines valores(negatives ou positives).3
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As virtudes organizadoras e harmonizadoras do mercado sio

lapidarmente sintetizadas por Smith:

com o interesse de toda a sociedade

f conhecida sua expressao para esse aparente milagre: a sua

m5o invisivel" ida se tornar a f6miula preferida dos economistas li-

berais. Segundo suas palavras, o novo sistema syria 6bvio e dimples:

ainda que, ao longs da hist6ria humana, tivesse encontrado tantas difi-

culdades para se afimiar:

outta pessoa ou categoria de pessoas
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Ands mats tarde (em 181 7, para ser exato), David Ricardo ge-

neralizaria o arguments de Smith, estendendo-o para o conjunto da

sociedade humana, pensadaj6, definitivamente, em termos internacio-

nais. As virtudes da divisio social do trabalho ganham agora a forma.

mais ampla, da doutrina das "vantagens reciprocas" advindas da espe-
cializagao natural dos parses, na divisgo international do trabalho

''Num sistema comercial perfeitamente libre, cada pals natural-
mente dedica seu capital e seu trabalho a atividade que Ihe sda
mats ben6fica. Essa busca de vantagem individual este admiravel-

mente associada ao bem universal do corOunto dos parses. Esti-
mulando a dedicagao ao trabalho, recompensando a engenhosidade

e propiciando o uso mats eflcaz das potencialidades proporciona-
das pda natureza, distribui-se o trabalho de modo mats eficiente e

mats econ6mico, enquanto polo aumento gerd de volume de pro-
dutos ditiinde-se o benefTcio de modo gerd e une-se a socie(jade

universal de today as nag6es do mundo civilizado por lagos co-
muns de interesse e de intercfmbio. Este 6 o principio que deter-
mma que o vinho sqa produzido na Franca e em Portugal, que o
trigo sqa cultivado na America e na Po16nia, e que as ferramentas
e outros bens sejam manufaturados na Inglaterra"6

Maid uma vez, homo se v6, o mercado 6 afirmado homo o me-

Ihor dos caminhos para gerar Efici6ncia, Justiga e Riqueza. Efici6ncia,

porque propicia o uso mais eficaz das potencialidades proporcionadas

pda natureza, distribuio trabalho de modo maid e$1ciente e mais eco-

n6mico. Justiga, porque estimula a dedicagao ao trabalho e recompen-

Sio Paulo 1982, P. 104. incipios de Economia Polftica e Tributagao, ed. Abril,



sa a engenhosidade. E Riqueza, ja que, pele aumento gerd de volume

de produtos, diftmde-se o beneficio de modo gerd. Os resultados, nos

limites da liberdade, sgo a paz e a harmonia intemacional.

Contra quem se maven os pais fundadores do liberalismo?

Quads sio os obsticulos que impedem a efetivagao do "sistema de li-

berdade natural", que des acreditavam ser t8o evidentemente vantayo-

so para todos, mas t5o dificil de vislumbrar na hist6ria dos paises que

examinavam '/
Lembremos um comentario de conhecida e ja clissica apre '

sentagao do liberalismo europeu, escrita por Laski, ha villas d6cadas'

Ele afirma:

"0 que desapareceu na primeira metade do s6culo Xvll foio entu-
siasmo por quaisquer regulamentag6es socials e economlcas quu
nio emanassem do Parlamento;

E mais adiante completa:

U
sidade alguma do Parlamento interferir

Levemos em conga esse comentaio e coloquemos entio de

outta forma a pergunta anterior: segundo os pensadores liberals, quem:

Trata-se de O Liberalismo Europeu (ed. Mestrc Jou, S. Paulo, 1973)-
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exatamente, regulamentava a live iniciativa de modo tgo visivelmente

irrational, impedindo a emerg6ncia de individuos criativos e empre-
endedores? E ainda Smith quem descreve com mais vigor esse sistema

de restrig6es e ordenamentos, deixando entrever os responsaveis pda
sua manutengao

E dessa forma que dodo sistema que procura, por meir de estf-
mulos extraordinarios, atrair para um typo especifico de atividade

uma parcela de capital da sociedade superior aquela que natural-
mente para ela serra canalizada, ou entio que, recorrendo a restri-
g6es extraordinfrias, procura desviar forgadamente, de um deter-

minado typo de atividade, parte do capital que, casa contrario, na-

turalmente sera para ela canalizada, na realidade age contra o
grande objetivo que tenciona alcangar. Ao inv6s de acelerar. retar-

da o desenvolvimento da sociedade no sentido da riqueza e da
grandeza reais e, ao inv6s de aumentar, diminuio valor real da
produgao anual de sua terra e de seu trabalho."8

A argumentagao de Smith 6 clara. E necesshio que a disciplina

an6nima da concon6ncia substitua a discip]ina visive] das hierarquias

arcaicas -- estejam estas hierarquias encarnadas em obrigag6es tradici-

onais e personalizadas do medievo ou nos regulamentos fixados pdas

coiporag6es e polo estado mercantilista. Elogia-se a virhtosa m8o invi

sivel do mercado contra a viciosa m8o visivel do poder politico.

Os inimigos do progresso sio facilmente identificfveis: as re-

gulamentos estatais maid especificamente, a pojltica econ6mica diri-

SMITH, Riqueza das Nag6es, ed. cit., pp. 46-47
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vista do mercantilismo -- e as corporag6es. S5o exemplos desse tipo de

entrave os regulamentos sabre materiais, t6cnicas, pregos e monopa '

lids. sobre mio-de-obra (coma a Lei inglesa dos aprendizes de 1563,

as leis dos pobres unificadas em 1601, por Elisabeth, a Lei do domici-

lio. o Act of Settlement de 1 662). Notar: O pensamento liberal nasce,

ftmdamentalmente, coma uma negagao de outro mundi, outro sistema

de valores e id6ias. reID menos lem cada 4 paginas do Riqueza das

Nag6es 6 dedicada a critica do mercantilismo

Vdamos um pouco mais de porto o que 6 elsa regulamentagao

mercantilista.

Os entraves mercantilistas

Franca e Inglaterra sio os exemplos mais acabados e maid

condenados pda critica liberal nascente. De que se trata?

Quem l& o clfssico livro de Mantoux, sabre a revolugao indus-

trial na Inglaterra9 encontra o diagn6stico segundo o quala hist6ria

econ6mica dos s6culos XVll e XVlll syria caracterizado por uma tu-

tela dos poderes pablicos sabre a indastria, "um regime estabelecido

polo costume e consagrado pda lei
Muitas vezes, alguns disses regulamentos e leis teriam sobre-

vivido, com ligeiras mudangas, desde a Idade Media, como o controle

' MANTOUX, A Revolucao Industrial no S6culo XVlll -- esf da sabre as primor-
dfos da 8raizde f/zdtfsrria moderpza ncz /ngZarerru, ed. Unesp-Hucitec, S.Paulo, s.d.,
cap. I.
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minucioso (e tortuoso) da vida econ6mica (fabricagao, venda, comer-

cio) polos poderes pablicos e pdas guildas. A id6ia de protegao co-
merciall, lembra Mantoux, tamb6m ji. existia, mas teria ganho extraor-

diniria forma com o desenvolvimento de grupos nacionais e com o

desenvolvimento do chamado com6rcio exterior, com a passagem de

argo como ''a economia das cidades'' para as "economias nacionais:

Na Inglaterra, isso teria ocorrido sobretudo durante o s6culo dos Tudors.

Do ponto de vista pratico, o proprio mercantilismo teria nascido nessa

6poca, ainda que seu sistema doutrin&io venha a constituir-se maid

tarde, com a adogao de extremado protecionismo, apoio is industrias
nacionais, reservas de mercado, etc.

A indQstria t&xtil, na Inglaterra, teria side tim exemplo cabal de

super-regulamentagao. O Parlamento baixa normas regulando tudo, da

fabricagao ao empacotamento, a circulagao, transports e venda. Nor-

mas meticulosas e verdadeiros ex6rcitos de vigilancia e fiscalizagao

procuram proteger a industrie e evitar fraudes. Mas com o tempo tam-
b6m profbem aperfeigoamentos.

No decorrer do s6culo XVlll, lembra Mantoux, podia-se atestar

a decad6ncia da legislagao de corte e origem medievais. Mas o sistema

mercantilista, de origem mais recente, estava ainda em pIeRo vigor. E
era esse o arvo de Adam Smith

Por Lun lada, os regulamentos ficavam cada vez mais rigidos,

complexos, e mats dificeis de serem mantidos... diante das burlap, dos

artificios, do contrabando, etc. Por outro lada, protegao tgo grande ini-

bia(e dispensava) inovagao, dina Smith. Os "funestos resultados" da
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monop61io e da protegao exagerada eram freqtientemente apontados

polos criticos liberais
E realmente era bastante vasto o corps legislative que enclausum-

va a nascente economia manufatureira-industrial. Um denso sistema

de monop61ios e privilfgios especiais, concedidos pele poder real,

protegia a industria native da competigao aberta. Ainda nesse campo,

papal relevante labia a politica econ6mica externa, com as leis de na-

vegagao, os regulamentos sabre as co16nias, as taxas restringindo a

importagao de virios artigos, as subveng6es e incentives(reembolsos

e iseng6es fiscais) a exportadores. Tamb6m as leis de domicilio, as leis

dos pobres e os estatutos dos aprendizes constituiam entraves, cerce-

ando a imprescindivel mobilidade e livre uso da farga de trabalho.

Na Franca, o modelo de dirigismo alvqado pda critics liberal

era encarnado em Colbert, culls Rag/emenrs(1666-1730) sabre as

manufaturas cobriam milhares de paginas, estabelecendo controls mi-

nucioso, unifomiizando produtos e processes. E tamb6m aqua, aos

meticulosos regulamentos sabre today as esferas e mementos da vida

econ6mica, somavam-se, necessariamente, sistemas complexos e pe'

sados de vigilancia sabre fabricantes e comerciantes, tomando visivel

a figura do soberano em cada ftomo do rhino.

As corporag6es

Mas a critics liberal volta-se tamb6m contra as corporag6es de

oHicio e contra o privilegio dos mestres, ja que constituiam entraves a
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liberdade de passar de uma profissao a outra, ou simplesmente. de

exercer um o6cio que o indivfduo julgasse de seu interesse. Aos

olhos de liberais como Smith, essas associag6es teriam o supremo

mconveniente de constituirem canais obrigat6rios de controle, pla-

nejamento e diregao da produgao arlesanal, determinando qualidade

das mercadorias, niveis de pregos, quantidade, margem de lucro, re-

gulamentando a abertura de novas rojas e pontos de venda, estabele-

cendo regras bastante estritas sabre os artesios e a m5o de obra em

gerd(normas de obrigat6rio cumprimento quando a aprendizagem,
emprego, salfrio e assist6ncia).

Smith bath duro nas corporag6es. Anirma que as reunites da

pessoas da mesma proHissao (.--) terininam em uma conspiragao con

tra o ptlblico, ou em algum incitamento para aumentar os pregos

(SMITH, 1983, v.I, p.139). Se n8o se pode evita-las, "nada se dove

fazer para facility:las e muito menos para torn6,-las necesshias''. Seri-

amlacf/i/aaas quando regulamentos obrigassem a inscrigao dos mem-

bros de uma profissao num registro pablico, o que able caminho a

contatos e conluios. Seriam fnduz/das c necessfdade quando regula-

mentos autorizassem os membros de uma profjssao a impor taxas

(estendendo portanto o acordo feito entry a/gz/ns. afore, para o uni-

verse de /odds, nolururo0. A mensagem de Smith 6 clara: a autoridade

publica, ao inv6s de regulamentar a exist6ncia de corporag6es, dove

atuar desestimulando sua manutengao e os regulamentos que degas
emanam.
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A arden potitica liberal,

A panir dessa matriz, constituida basicamente ja nas Qltimas

d6cadas do s6culo XVlll, a tradigao liberal desdobrou-se em dais

Brandes eixos de principios programaticos:

;''

2) O coder politico dove ser cuidadosamente limitado pda lei

Veda-se bem: 6 fundamental em todas as tradig6es liberais a

:ll=:;gl:: i E
fades individuals, a critica da intervengao

reguladorasdomercado. . . . . ..:-. .,.. d
O imaginario liberal recusa a figura do Estado-maquina que, ae

fora, interv6m sabre a felicidade dos individuos. Mas tamb6m recusa

,; '.-..-,'.: .-:".:;*" '' ":!::.:T=.:=,:::\==
rigida hierarquia, que encarcera o indiv
a aches padronizadas.
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Volta-se contra figuras do pensamento antigo e medievall

(geralmente identificadas com o plalonismo e com Sio Tomas), ne-
gando haver fins objetivos e universais da exist6ncia humana. Nio ha-

vendo nenhuma id6ia de bem ou de felicidade sobre a qua] os homens

possam e devam entrar em acordo, n5o pode a sociedade ser organiza-

da em fungal disses valores, a n5o ser que alguns imponham sua pr6-

pria escala, o que nos ]evaria ao despotislno. Cabe ao individuo o di-

reito de escolher seus objetivos e sells caminhos. O inico acordo ad-

missfve[ para o ]iberalismo e este: cabs organizar a sociedade de modo

que coda um possa viver coma bein entenda, procurar felicidade como

quiser. Ademais, a diversidade ngo serra um mal a tolerar. mas LUn

bem a promover.

Esse 6 o veio forte do pensamento liberal, tal homo se mani-

festa em vozes ftindadoras homo as de Smith, Mandeville, Ferguson,

Hume: o homem 6 motivado peso self-love, este 6 o ''principio de mo-

vimento e de organizagao" na teoria social. Por isso, eln imaged de

Hguras exemplares, Smith critica o "homem de sistema '', que

parece imaginar que pode dispor os diferentes membros de uma

grande sociedade t5o facilmente como a mio disp6e aquelas dife-

n:r.rentes pegas sobre um tabuleiro de xadrez; ele ngo percebe que as
diferentes pegas sobre o tabuleiro n5o tem outdo princfpio de mo-

vimento a16m daquele que a m5o imprime sobre das; mas que, no

grande tabuleiro da sociedade humana, cada pena singular tem um
principio de movimento em si mesma, totalmente distinto daquele
que o legislador pode escolher imprimir sobre ela''.io '

SMITH, Adam -- Theory of Moral Sentiments, Harrison, London, 1966. PP. 380-381
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Cabs um paper ao Estado. Mas ele deve ter fllng6es claramente

circunscritas

"0 soberano fifa totalmente desonerado de um dover que, se ele

tentar cumprir, sempre o deverf expor a inQmeras decis6es e para

essa obrigagao ngo haveria jamais sabedoria ou conhecimento hu-

mana que bastassem: a obrigagao de superintender a atividade das

uma grande sociedade.

Nio ha sabedoria ou conhecimento humano que bastem para

superintender a iniciativa dos individuos, "organizando" a divisao do

trabalho a panir de ama(do soberano). coda tentativa nesse sentido

serf instil e nociva - diz Smith.

'' SMITH, A. - Riqueza das Na$6es, ed. cit. P. 47.
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Quais as ftzng6es do soberailo, "segundo o sistema da liberdade

natural"? S8o tr&s, e muito "simpler e inteligiveis ao entendimenta

comum". As duas primeiras, defesa externa e ordem intema, sio mats

ou menos 6bvias, ''atividades tlpicas de governo '' diriam hoje nossos

cientistas politicos. A terceira 6 mats complicada, e darla margem a

muita controv6rsia entre os liberais, nos dots Qltimos s6culos. Porque

Smith ng.o diz exatamente como delimitar o espago ]egitimo das obras

e instituig6es pablicas que o soberano poderia criar e master. iE certo

que diz claramente que das s6 existiriam se nio houvesse possibilida-

de de oferta polos interesses privados, o que 6 um crit6rio bastante

restritivo, mas cujos limites s5o di$ceis de de$inir de uma vez para
sempre

11. 0 NEOLIBERALISMO

Se a plataforma de langamento do liberallismo clfssico pode ser

vista no Smith da Riqueza das Nag6es, o neoliberalismo tem seu ma-

nifesto fundador publicado em 1944: O Caminho da Sewid5o. de

Friedrich von Hayek. Tem ainda sua testa de inauguragao -- a confe-

r&ncia que da origem a Sociedade Mont Pdlerin, na Suiga, em 1 947. i2
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Livro de combate, provocativamente enderegado "aos socia-

listas de todos os partidos", O Caminho da Servid5o n8o dirige seu

veleidades reformistas, pretens6es de ''terceira via", etc. Lembremos,

de passagem, que as eleig6es estavam pr6ximas na Inglaterra, e o par '

tide trabalhista, alvo visivel de Hayek, preparava'se para ganha-las(e

ganhou, em 1945). Sublinhemos kinda este trago que vida a ser mar

carte no fundamentalismo hayekiano: a insist6ncia na necessidade de

guardar intactos, radicalmente, os principios da "sociedade aberta '

cenKados numa implacavel critica do Estado-provid6ncia, tide coma

destruidor da liberdade dos cidadaos e da competigao cnadora, bases

da pros Olberalismo clAssico havia assestado baterias contra o Estada

Mercantilista e as corporag6es. Os novos cruzados da livre-iniciativa

:ZHl: ;lil X :
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identinicado com a doutrina keynesiana. O outro inimigo 6 1ocalizado

nas modernas corporag6es -- os sindicatos e centrais sindicais, alias

tamb6m paulatinalnente integrados (e esse C o problema...) no con-

Junto institutional anteriormellLe mencionado, ja que, a16m de sabotar

as bases da acumulagao privada, atrav6s de reivindicag6es salariais, os

sindicatos teriam empurrado o Estado a um crescimento parasit&io,

atrav6s da imposigao de despesas sociais e investimentos sem pers-
pectiva de retorno. Para os pailses latino alnericanos, uma tradugao sa-

na necessgria: aquio adversfrio estaria no Estado gerado peso nacio-

nal-desenvolvimentismo cepalino, peso populismo... e pelos comunis-

tas, evidentemente. A partir de ta] diagn6stico apocaliptico, a receita

salvacionista nio poderia ser outra: forte agro governamental contra os

sindicatos e prioridade para uma polftica anti-inflacionhia monetaris-

ta, doa a quem doer... Reformas de base, s6 que desta vez "market-

oriented-reforms", reformas orientadas para e polo mercado.

Exalninemos maid de pesto este cenfrio -- o mundi que nossos
neoliberais v6em e rdeitam

A crime das regulag6es

Comecemos lembrando que no S6culo XIX o "live mercado:

era, em verdade, um mundi imposto peta dominagao inglesa. Era ain.

da o s6culo em que estadistas e pensadores louvavam a concorr6ncia

mas era tamb6m um periods coroado por severas crises de superpro-
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dugan e pda disputa de Brandes potencias na corrida para dominar im-

p6rios neocoloniais. Nessa cad6ncia, as primeiras d6cadas do s6culo

XX iriam ser marcadas por guerras continentais e sequancias de revo-

lug6es, clima que ida fortalecer, nos mais variados discursos intelec-

tuais - jornalistas, politicos, intelectuais, romancistas e cineastas - o

fema da "rebeliao das massas", o perino de um mundo em que as deci-

s6es politicas seria demasiadamente permeaveis a. presenga da plebe.

Para completar a conturbada cena, a monumental crisp de 1929 darla

ainda mats autoridade a saidas reguladoras que vinham sendo fomiu-

ladas por liberais-refarmistas, adeptos da regulagem estatal, desde o

initio do s6culo. .
Brilharia, nessa ocasiao, a 6llosofia social exposta por John

Ma)bard Keynes no final de sua Teoria Gerd, livro publicado em

1 936, mas que, em vhias de subs passagens, retomava problemas que

Keynes vinha analisando desde os anos '20. Na doutrina keynesiana, o

Estado manqaria grandezas macroecon6micas sabre as quaid era pos'

sivel acumular conhecimento e controls pratico, regulando oscilag6es

de emprego e investimento, de modo a moderar crises econ6micas e

socials. O New Deal norte-americano e o Estado de Bem Estar euro-

peu irian testar(e aprovar durante bom tempo) a conviv6ncia do ca-

pitalismo com um forte setter pablico, negociag6es sindicais, political
de ronda e seguridade social, etc.

i:=.:=:;=U:1:31 ::i;.Ills;:
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O chamado "consenso kel'nesiano" do p6s-guerra parecia ter

legitimado fortemente variadas formal de planinicagao, visando coni-

gir, atrav6s da agro politica deliberada, os efeitos desastrosos das flu-

tuag6es de mercado. Pode-se dizer que esse gerenciamento macroeco-

n6mico era na verdade conservador, buscando precisamente canter

tragos maid auto-destrutivos do capitalismo, into 6, sua tend6ncia a cri-

ses cilclicas e progressivamente mais amplas, efeitos externos indese-

jados (falhas do mercado) e impasses poof ticos delicados

Nunca 6 demais repetir: id6ias orientadas por tal doutrina pare-

ciam HlrmemenLe estabelecidas desde os ands '40, a panto, por exem-

plo, de atrair na Inglaterra nio apenas os trabalhistas, fabianos e ''new

liberals"(reformadores), o que seria facilmente compreensivel, mas

tamb6m os conservadores de Harold Macmillan. Parecia disseminado

e solidamente implantado um ample acordo sabre o papel positive do

Estado na criagao de pleno emprego, na moderagao de desequilibrios

socials excessivos e politicamente perigosos, no socorro a parses e

deaf economicamente deprimidas, na manutengao de uma estrutura

de servigos de bem-estar(habitagao, saade, previd6ncia, transporte

urbane, etc.), na gradual implantagao de pollticas sociais que moderas-

sem desigualdades materiais acentuadas pele funcionamento nio mo-

nitorado do mercado, etc. Enfim, mas nio menos importante e extre-

mamente conectado com estas medidas, desenhava-se como aceitfvel

e desej6vel um universo politico marcado pda negociagao entry corpo-

rag6es empresariais e proletgrias, intermediadas e institucionalizadas

polo poder pablico. Processavam-se dense modo mudangas profundas
na esfera publica e na esfera privada.
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Se arima da linda do Equador Keynes era "expressao do de-

sespero e da esperanga"(Selligman), na America Latina um papel si-

milar coube a CEPAL e a homens homo Raul Prebisch e Celso Furta-

do.t4 Dem6nios dos neoliberais -- homo o estado desenvolvimentista, o

nacional-populismo integrador de massas operarias e populates -- iri-

am figurar coma agentes de primelra grandeza na hist6ria latino-

americana do p6s-guerra.

Elam esses os fantasmas que os neoliberais pretenderiam

exorcisar. Durante d6cadas os defensores do neoliberalismo foram

vistos. muitas vezes, homo pensadores exc6ntricos, sobreviventes de

um /afssez:Havre paleolftico e sem futuro. Esse diagn6stico, en6neo e

perigosamente subestimador, foi alias reiteradamente enunciadd e se-

rif cansativo colher exemplos, entry estadistas, cientistas sociais, ho-

mens de media. Curiosamente, cano se veda ands depois, esse pensa '

mento aparentemente sem futuro ida pautar at6 as reunites de seLlS

opositores, coho lembra a avassaladora dominaga.o do
pensamento

Onico sabre partidos socialistas e social-democratas(o Partido Socia-

lista-opera'io Espanhol, o segundo governo Miterrand, na Franca, os
trabalhistas da Nova Zelandia).

Os neoliberais preservaram sua ortodoxia na travessia do de-

serts. E voltaram a dena, na ocasiio propicia. Estava no Hlm o periods

dos ''Trinta Gloriosos", os bons tempos do capitalismo do p6s-guerra

No initio dos anon '70, a reforma monet&ia cambial norte-americana

'' Aqui tome ainda uma vez a liberdade db remeter a outro de meus escritos, Celso
Furtado - o Subdesenvolvimento e as Id6ias da CEPAL, livro publicado pda
Editora Atica, S. Paulo, 1995, 120 PP
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cava o sinai: o d61ar ngo teria mats conversio automftica em owo. Em

1 974, registrava-se pda primeira vez a estagflagao -- para o conjunto

dos parses capitalistag desenvolvidos, juntavam-se inflagao alta e es-

tagnagao. Mas ainda seriam necess&ios alguns anos de arise e de in-

sistente pregagao para que o novo idegrio impusesse sua hegemonia.

Em 1 979, Margaret Thatcher conquista a Inglaterra. Em 1 980 6 a vez

de Reagan, nos EUA. Em 1982, Helmut KoH, na Alemanha

Para a America Latina as datas seriam outras. Pioneiros foram

o Chile de Pinochet(1973) e a Argentina dos generals e do ministry

Martinez de Hoz(1976). Outros parses seguem cheques e refomias

similares: Bolivia, em 1985(receita de Jeffrey Sachs, o mesmo da

Po16nia e Russia); Mexico, 1988, com Salinas de Gortari; 1989, no-

vamente a Argentina, desta vez com Menen; 1989, Venezuela com

Carlos Andres Perez; FUimori, no Peru, em 1 990.

N5o me deterei aqui no exame dessa cadeia conceitual e das

diferentes vertentes e escolas do neoliberalismoiS. Tamb6m ngo pre-

tends recompor a hist6ria polftica desse movimento de id6ias, nos

principais centres produtores de ideologia neoliberal. 16

Tratei disses aspectos em "Exterminadores do Futuro -- a 16gica dos neoliberais",
in Universidade e Sociedade n6mero 6, julio de 1994, pp.6-1 1 e "A democracia
mal comportada -- a teoria polrtica do neoliberalismo econ6mico", in Universidade
e Sociedade, ano VI, n. I I,junho de 1996, pp. 121-129

Para quem se interesse por essa hist6ria, hf doin importantes e minuciosos estudos
Richard Cockett analisa os centros de elaboragao e difus8o da doutrina neoliberal na
Inglaterra: Thinking the Unthinkable - 77zi/zk-Ta/z.ks a/zd //ze flea/zomfc Cbzfnrer-
l?evo/zz/to/z (/PS/-831 (Fontana Press/Harpercollins, Londres, 1995). Para o caso
norte-americano, ver o livro de George Nash: The Conservative Intellectual Mo-
vement in the United States since 1945 (Basic Books, N. York, 1976).
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Vou apenas mencionar alguns dos aspectos dessa hist6ria poli-

tico e intelectual recente, aqueles que me parecem mais pr6ximos e

maid apelam a nossa mem6ria dais imediata. A reconstrugao 6 bas-

tante seletiva, mas nio aleat6ria, visando salientar alguns dos temas

mats relevantes do pensamento politico neoliberal

A cruzada neoliberal

Muitos de n6s aindi. lembram que ha. alguns anon o goVerno

brasileiro(gestao Collar de Mello) fez transitar pdas TVs uma cam-

panha publicitaia promovendo a p61itica de privatizagao de empresas

estatais. A sua mensagem poderia ser sintetizada nas seguintes id6ias

O Estado deveria transferir ao setter privado as atividades produtivas

em que indevidamente se metera, e deixar a cargo da
discipline do

. fq 'r J..

mercado as atividades regulat6rias que em vio tentara estabelecer. lsta

porto, o Estado passaria a ter melhores condig6 ' = ,/ . .!.1)}
es de dedicd-se com

efici6ncia a, sua verdadeira vocagao, o assim chamado "setor social"

Nas imagers da publicidade televisiva, o Estado, paquidemie balofo e

abobalhado, syria submetido a regime de emagrecimento e ginasttca,

voltando esbelto e fagueiro, para cuidar das criangas e dos idosos.

A palavra de order mais gerd dessa avassaladora campania

pode ser resumida em dubs exig6ncias complementares= privatizar

empresas estatais e servigos pablicos e "desregulamentar", into 6, di-

minuir a inteder6ncia dos poderes piblicos sabre os empreendimentos
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privados. Topicamente, os temas e ocasi6es para esse ataque, mats ge-

n6rico, sio variados: protestor contra press6es niscais apresentadas

coho insuportaveis, contra political redistributivas tidal coma pater-

najistas e desastrosas, a extens5o de atividades do setter publico a do-

mfnios afjrmados coho "naturalmente" privados, a regulamentagao

supostamente hiperuonada dos contratos entre particulates(nomlas

sobre alugu6is, direito do trabalho e previdencia, mcnsalidades escola.

res, etc.).

Por6m, quake ao mesmo tempo, a imprensa maid conservadora

ia um pouco a16m e esgrimia uma antiga criltica ao "Estado-

Provid6ncia", o argumento do efeito-perverse. Segundo esse arrazoa-

do, buscando proteger o cidadio das desgragas da sorte, o Estado apa-

rentemente benfeitor acabava na verdade produzindo um infemo de

ineficfcia e clientelisma, pesadamente page peso mesmo cidadio que
a primeira vista procurava beneficiar. i7

E, efetivamente, nos Qltimos tempos, a frente de batalha 6oi

estendida, passando-se a preconizar ou sugerir com mats insist6ncia a

privatizagao /ambdm das atividades sociais anteriormente apresentadas

Albert Hirschman desenha interessante retrato de dais s6culos de persuasao read
onfria em A Ret6rica da Intransigencia - perversidade, jur//Idade. aFneafa

(Companhia das Letras, S. Paulo, 1992). Os escritos de Friedrich von Hayek e da
escola norte-americana da Pab//c Chafee atualizam, para nossos tempos, elsa ret6ri-
ca do efeito perverso. Nio menos interessante 6 o argumento presents nos docu-
mentos do Banco Mundial e do BID que analisam as polfticas sociais no Terceiro
Mundo -- adotam essa estrat6gia persuasiva para mostrar o quanto seriam social-
mente progressistas suas propostas de reformas-orientadas-para-o-mercado, e
quando seriam efetivamente conservadoras, corporativas e . elitistas as posigoes
estatistas'' em gerd
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coma beneficiarias do desmonte do Estado-impresario. Agora, educa-

Qao, saQde e previd6ncia estio sob o togo corrado da artilharia
modemizadora" e privatizante

Com Requ6ncia dada vez maier, polemistas neoliberais e ex-

esquerdistas rec6m-convertidos dedicam sous esforgos persuasivos a

identificagao das raizes de nossas desgragas socio-econ6micas. Quais

s8o as political erradas que levaram a estagnagao econ6mica, a desi-

gualdade social, ao clientelismo politico e a edificagao de uma maqui-

na estatal corrupta? E quem foram os responsaveis pda adogao de dais

praticas?

As political nocivas sgo claramente identificadas: orgamentos

pablicos sobrecnregados, folhas de pagamento inchadas, emiss6es

monetirias irresponsaveis, excessiva regulamentagao sobre investi-

mentos, recursos injetados em empresas estatais defjcitarias e parasita-

rias. hostilidade irrational frente a investidores estrangeiros. Quem fez

isso? Nio o livre mercado e seus adeptos, mas uma variants do capi-

talismo embriagada polo keynesianismo, polo nacional-populismo ce-

palino, devidamente apoiados, 6 claro, por uma esquerda paleolitica --

uma langue que, aparentemente, teria dominado a cent politico du-

rante as d6cadas que precederam(e provocaram) a chamada d6cada

perdida dos antes 80. Atentem para o fate de que, nesse panto, ababa

mos de ser informados de um fate que nem mesmo o SNI conseguia

descobrir. Dentro delta tribo subversive e estatizante devemos enqua-

drar nada ments do que os czares da economic brasileira. Por exem-

plo: de 1964 a 1984, Roberto Campos, Simonsen, Langoni, Pastore
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De16m Nero,... Ou, quem sabe, seus sucessores da "UansiQao". Durante o

govemo Samey, por exemplo, os pals do Cruzado(coincidentemente.

tamb6m pris do Real...), a16m de Bresser Pereira, Manson da N6brega e
outros menos votados.

Finalmente anuncia-se que chegamos a terra prometida. Final-

mente as elites dominantes (incluindo intelectuais convertidos) perce-

beram a necessidade do programa ''Muda Brasil": mortar drasticamente

o gasto pab[ico, ]imitar cr6dito e financiamento, privatizar estatais.

desnacionalizar recursos naturais, romper as barreiras inibidoras para

os investimentos estrangeiros e para a livre transfer6ncias de rendi-

mentos do capital(remessa de lucros e outras formal menos convenci-
onais)

Este 6 cenfrio que se pretende que aceitemos: uma descrigao

das desgragas, o indiciamento dos responsaveis e a proposta de solu-

g6es. Nesses pontos temos um quadro, sint6tico evidentemente, do
arguments neoliberal

O espago crftico

Haveria muito ainda que examinar na hist6ria do neoliberalis-

mo: a 16gica interna de suas id6ias, a constituigao de sells centres de

propagagao, a luta persistence pda hegemonia, a encarnagao de sous

ideals em figuras political concretas e localizadas, etc. Nio teriamos

tempo para tocar em todos estes aspectos, neste moments.
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De qualquer modo, vale a pena enumerar alguns dos problemas

que um pensamento de esquerda criativo deveria enhentar decidida-
mente. Um doles 6 a luta ideo16gica centrada sobre o suposto primado

das this "forgas degas do mercado", enaltecidas coma matriz 6tima de

efici8ncia, da justiga e da riqueza. E precise examinar detidamente

esse tips de arguments, que pretende se cristalizar em sense-comum,

conquistando corag6es e mentes

O mercado, diz Hayek, nio pods ser quali6icado como injusto

porque nio discrimina vencidos e vencedores e ag
e de modo impes-

' TH ...-J- .-lUnA /-ba

steal- deus resultados sgo em grande medida aleat6rios. E cetto que os

resultados do logo criam diferengas e desigualdades, mas ngo podem

ser qualificados coma inJustos se as regras admitidas de partida sio

justas. N2o ha, no inicio das disputas, regras que personalizem vence-

Raymond Plant, em "Hayek on Social Justice: a Critique '
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demos identificar integralmente os individuos(e em alguns castes nem

mesmo os grupos) beneHiciados ou prqudicados pele processo de mer-

cado. Mas podemos prever a gemgao(e mesmo as dimens6es) disses

dais brandes grupos de sores humanos. Album julgamento de valor

pode ser feith, anlnal, se podemos prever que deterrninados processes

econ6micos levam a uma sociedade em que enormes contingentes

humanos sio condenados a condig6es de vida degradantes. Ha nesse

arguments um problema adicional. Hayek ap6ia-se nessa anirmaQao de

i/nprevis/bi/idade dos resultados do mercado para descartar as alega-

g6es de "injustiga social ''. Mas ao mesmo tempo necessita admitir a

.previsib/Z'idade desses resultados para aHirmar a superioridade dos pro-

cesses de mercado sabre as economias planiHicadas ou politicamente

reguladas: o mercado serra mais eficiente, mats produtivo e mais jusco...

ora, homo posso emitir tais juizos sem uma aferigao de resultados?

Vqamos ainda essa aHirmagao de enlci6ncia. O mercado 6

apresentado polos neoliberais homo juiz supreme da efici6ncia. Cabs a

sous criticos discutir: serf que 6 sempre eficiente aquilo que 6 gerado

pele mercado? eficiente para quem? e dentro de qual horizonte de

tempo(curto ou largo puzo)? E certo que determinadas atividades

podem gerar baixos custom e autos lucros para um empreeendedor e
pregos convidativos para o consumidor -- provocando, contudo, altos

custos sociais e de bongo puzo. Pode ser maid conveniente a curto

puzo - para fabricantes e consumidores o farto uso de embalagens

plasticas. Quaid as implicaQ6es disco para o lUCio-ambience e para a

(publicado em Byrner, J. e van Zilp, Rudy
Routledge, London, 1994)

Hayek, Co-ordination and Evolution
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saQde. a m6dio e lingo puzo? Quando estes resultados da operagao

reguladora do mercado apmecerem, os danes ja serif irreverslvels

Pode ser mais barato utilizar autom6veis particulares para transitar na

metr6pole, mas os custom da poluigao e dos congestionamentos podem

inviabilizar a vida humana. Serf o mercado regulador suHlciente de

tais escolhasP Apesar da aparente obviedade do entusiasmo neoliberal

com o livre mercado, a reflexao sabre as chamadas "externalidades

ainda tem sentido

E. afinal, a ordem espontanea 6 mesmo espontanea? A hist6-

ria 6 necessariamente resultado das agnes humanas por6m n3o dos

designios humanos, homo pretends a formula de Ferguson reverencla-

da por Hayek e seus seguidores? A ordem institutional construida

pda intervengao politica deliberada, nos Qltimos tr6s s6culos, cons-

tituiu uma esp6cie de "desvio" na arden evolutiva "natural"? Qual a

crit6rio para diferenciar evolug6es ''livres e naturais" daquelas

:forgadas e artificiosas''?
Um exams crttico dessas doutrinas 6 factivele necess6rio. E

mesmo imprescindivel refazer hajj, guardadas as proporg6es, a critlca

da economia politica e de subs imagens-concertos.

Outta questao quito importante: sempre fate dada vez e mats

forte. entry os neoliberais, a convicgao de que liberdade e democracta

sio inconciliaveis. Hayek sempre chamou atengao para ipso: a demo-

cracia ilimitada estimula a sanha das maiorias que nio "dio cerro" no

mercado. Etta sanha se revelaria num assalto ao estado, atrav6s do su-

ftagio, impondo leis sociais e regulamentos que interferem no direito
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sagrado dos agentes econ6micos, o direito de dispor livremente de su-

ds rendas e propriedades, um velho fema de liberais coma Benjamin

Constant, Burke, Stuart Mill. A escola da f'z/b//c Choice, de James

Buchanan, faz disco um tema-padrao, alias: a seu ver, as democracias

operam necessariamente no vermelho e levam ao eads(econ6mico,

politico e at6 moral). Precisam ser disciplinadas drasticamente

Outra questao: o enxugamento do Estado. Nio deixa de ser

sintomftico o cato de que governos liberais traiam, repetidamente, os

programas liberais, puros e duros. Foi assim, por exemplo, com Tha-

tcher e Reagan, que ampliaram os gastos do Estado e a divida publica.

Ou ainda com o estado chileno, que controla rigorosamente os inves-

timentos estrangeiros. A que se devem fates homo eases?

Ainda um questionamento deve ser feith, relative a geragao de

riqueza e estabilidade. A revista Nbwswee# -- em artigos de meados de

setembro, reproduzidos peso sisudo e conservador fs/ciao de SPczu/o

(21/9/97) aponta contradig6es dos milagrosos tigres asigticos, im-

passes no outrora discurso otimista do FMI, proliferaggo da pobreza e

das tens6es sociais Dade deveria reinar o paraiso do mercado fluores-

cents. E dada vez maid visivel que a desregulamentagao dos mercados

Hinanceiros(liberdade para trocas e movimentos de capitais e para a

criagao de derivatives financeiros) estimulou extraordinariamente, nos

anos 80, uma avalanche de investimentos especulativos, muito maid

rentgveis do que os investimentos produtivos. Sio 6bvios os impactos

disco sobre emprego e ronda e, mats ainda, sabre a estabilidade politi-

ca, socials econ6mica disses parses(e, dadas as dimens6es 'globali-

zadas' do mercado flnanceiro, sabre a estabilidade mundial)
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O desmonte do Estado-de-Bem-Estar-Social e o desmanche

dos sindicatos -- pe]a ]iberalizagao legal e policial do mercado de tra-

balho e pda extensio do desemprego/emprego presario, desregula-

mentado, flexivel tfm constituido um sucesso politico do neolibera

lismo. Sucesso moral e ideo16gico tamb6m 6 visivel. Milton Friedman

ha algum tempo dizia que era preciso criar um clima de opinia.o em

que o capitalismo e o lucro nio fossem vistas como pecados, coineti-

dos com vergonha. O capital parece que perdeu o medo -- e a vergonha

de ser capital. E preciso levar isso em conta quando escolhemos um

crit6rio para medir sucessos e fracassos do neoliberalismo. Devemos

pensar no objetivo que ele mesmo definiu para si: a capacidade de im-

por uma nova correlagao de forges na sociedade e na opiniao domi-

nante(conquistar hegemonia), mesmo quando e onde se verifica evi-

dente hacasso na realizagao da prometida recuperagao econ6mtca.

Trata-se da legitimagao de um programa, ou de um "ideal" politico,

talvez at6 mais do que uma solugao pratica para a estagnagao econo-

mica, solug5,o esta que poderia ser testada, a{ sim, com o uso de indi-

cadores econ6micos convencionais. Tamb6m devs ser esse um crit6rio

orientador para quem pretends combater o neoliberalismo: 6 nesse ter-

reno que se dart a disputa pelos corag6es e pdas mentes. E quando se

transforman] em aWaD organizada, as id6ias alteram, decisivamente,

qualquer marsha supostamente inelutgvel da hist6ria(ou o 6im de

qualquer hist6ria).
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