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Resumo 

O objetivo deste texto 6 mostrar que a ra- 
cionalidade economica exige a consideragao 
de um terceiro dommio de fenomenos e obje- 
tos sociais, nem instintivos na origem nem o 
resultado da invengao consciente ou constru- 
qao propositada: o dommio das estruturas 
evolucionadas e auto-regulantes da socleda- 
de atraves da seleqao 'natural' das normas 
de aqao e percepqao. Um dommio (entre o 
instinto e a razao) que 6 sistematicamente 
negligenciado pela corrente dominante nas 
ciencias sociais: a ordem espontanea. Na 
verdade, para Hayek, a ordem do nosso 
meio social s6 parcialmente e o resultado do 
desfgnio humano. Ei precisamente h tentagao 
de ver tudo como produto intencionado da 
aqao humana que Hayek chama a presungao 
fatal. Uma presungao fatal que desconhece 
que o ponto de vista de que nem toda a or- 
dem que resulta do inter-jogo das a^oes hu- 
manas 6 resultado do desfgnio humano 6, de 
fato, o comedo da teoria social. 

Palavras-chave; liberatismo, instinto, moral, 
planejamento, razao (limites da), racionalis- 
mo (construtivista e evolutive), socialismo, 
tradi^ao, utilitarismo. 

Abstract 

The purpose of this paper is to show that 
the economic rationality needs the considera- 
tion of a third domain of social phenomena 
and objects, neither instinctual in origin nor 
yet the result of conscious contrivance or pur- 
posive construction, the domain of evolved 
and self-regulating structures in society via 
the 'natural' selection of rules of action and 
perception. A domain (between instinct and 
reason) that is systematically neglected in the 
dominant corrent of social sciences: the 
spontaneous order. Indeed, for Hayek the or- 
der of our social environment is only partly 
the result of human design. It is just the 
temptation to regard it all as the intended pro- 
dut of human action that Hayek calls the fatal 
conceit A fatal conceit that unknows that the 
insight that not all order results from the Inter- 
play of human actions is result of design is, 
indeed, the beginning of social theory. 

Key words; liberalism, instinct, morals, plan- 
ning, reason (limits of), rationalism (construc- 
tivist and evolutive), socialism, tradition, 
utilitarianism. 
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HAYEK E A RACIONALIDADE 

"A influincia do racionalismo tem, na verdade, sido tdo profunda e 

penetrante que, em geral, quanta mais inteligente 6 uma pessoa edu- 

cada, mais passive 16, ele ou ela, atualmente serem ndo sd racionalis- 

tasy mas tambim defender em pontos de vista socialistas ... Quanta 

mais alto trepamos na escada da inteligincia, quanta mais nds con- 

versamos com intelectuais, tanto mais possivel 6 que estejamos em 

condigdes de deparar com convicgdes socialistas. Os racionalistas 

tendem a ser inteligentes e intelectuais; e os intelectuais inteligentes 

tendem a ser socialistas" (F. A. HAYEK). 

"Nada define melhor a fraqueza que o ficticiopredominio da razdo" 

(AGUSTINA BESSA-LUfS). 

"O pensamento e a crenga sdo dois dominios que ndo se aniquilam, 

mas antes se completam, pois o pensamento radica na crenga. Ndo 

hd demonstragdo racional sem crenga no valor da demonstragdo. E a 

frase vulgar do pseudo-culto: yS6 acredito no que me for demonstra- 

do racionalmente', 6 jdpor si a confissdo que admite o quepretende 

abolir ou negar. Mas ndo 6 a razdo que 6 a base da crenga, mas a 

crenga o fundamento da razdo. A palavra grega que significa ciincia 

inclui na sua composigdo morfoldgica a raiz que significa crenga. A 

ciincia i, pois, uma espicie de crenga que exige antecipadamente a 

crenga em si prdpria, E se, de fato, o demonstrdvel i criador de con- 

vicgdOy ndo esquegamos que esse demonstrdvel e racionalmente evi- 

dente i uma parte que da crenga se desenvolveu. £ a raiz oculta no 

'humus' que alimenta a parte visivel da drvore da ciincia ..." (DEL- 

HM SANTOS). 

"A razdo i um explosivo perigoso que, manipulado com cautela serd 

muito benifico, mas se manipulado sem prudincia pode fazer explo- 

dir uma civilizagdo" (F. A. HAYEK). 
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Este artigo nao tern a pretensao de dizer o que 6 a racionalidade econo- 

mica. Visa tao-so "definir", isto 6, deliraitar o campo do propriamente economi- 

co. Um campo sera o qual a teoria economica dificilmente se constituiria. 

Depois de tragar os limites deste campus - objeto principal da nossa cien- 

cia - iremos aplicar a id^ia subjacente no que se refere h epistemologia, ao pla- 

nejamento e ao utilitarismo, ou seja, ao ravel do pensar, do toraar decisoes e do 

avaliar resultados. 

Um aviso pr^vio deve ser feito. O abaixo exposto 6 suposto fugir ao dua- 

lisrao cartesiano que opoe entre outras coisas: Natural/Artificial, Sujeito/Obje- 

to, Racional/Irracional. Uma dicotomia que 6 nao s6 querida como desejada 

pela intelectualidade, em especial de esquerda. 

A realidade do economico, como outras realidades do humano, 6, adian- 

temos ja, uma interferencia (intersubjetiva) entre o Natural e o Artifical que se 

da mal com oposiqoes como Sujeito/Objeto, Racional/Irracional. E que levou 

mesmo James Buchanan a falar do Natural and Artifactual Man (BUCHA- 

NAN, 1979, p. 93 e segs.) (homen natural e artifactual), uma expressao que, 

embora nao se enquadre de todo na nossa perspectiva, acentua uma ideia que 

eu tenho vindo a defender de que o homem mais do que em OU 6 um E. 

Temo, mesmo assira, que este pequeno texto venha a tornar-me objeto da 

hostilidade dos meus colegas economistas, em especial dos meus amigos que 

se reclamam neoclassicos, keynesianos e marxistas. Enfira, a larga maioria da 

classe. O amor h. Economia e, em especial, ^ sua racionalidade, obriga-me con- 

tudo a esta ousadia de desafiar a opiniao da maioria quanto ao lugar da razao na 

ordem humana e, particularmente, na vida econdmica. 

Iremos comegar de uma forma dura para despertar a "irracionalidade" e, 

assim, abrir caminho, mais para o flm, a uma visao mais humilde sobre a razao 

humana. Mais "razodvel"? O papel da razao na ordena^ao das coisas humanas e 

na sua melhoria 6 algo que hd muito me preocupa e que explica um itinerdrio 

que me levou da economia "pura" its questoes normalmente consideradas como 

filosdficas. Os recentes acontecimentos na Europa de Leste mais me convence- 

ram da urgencia em abordar esta questao. 6 que os parses do "socialismo real" 

sao o exemplo mais acabado daquilo a que pode levar um mau uso da Razao, 

que, ainda que apoiado por gente bem intencionada, "sem querer" minam as ba- 

ses da civilizaqao: 
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"Ridicularizando a paciencia e a resignaqdo, que em tempos se con- 

sideravam virtudes; tornando o povo descontente, invejoso e cupido; 

tirando aos desgraqados a consolaqdo da fe religiosa; pregando a fe- 

licidade pelos exclusivos gozos materials, esses homens ndo fazem 

sendo mal; e, ou eles invoquem o socialismo cientlfico, ou se decla- 

rem partiddrios da anarquia, a aqdo 6 sempre nociva. E a dos pri- 

meiros mais ainda que a dos segundos, porque se os marquistas 

apenas podem achar partiddrios entre os homens privados do bem da 

inteligincia, para servir-me de uma expressdo de Dante, os socialis- 

tas insinuam nas classes populares conceitos e mdximas que, sob as 

aparincias de verdade, escondem venenos" (GAROFALO, 1904 , 

p. 199). 

Estas palavras escritas ha cerca de cem anos peio Barao Rafael Garofalo, 

eminente escritor italiano, ainda tern um saber amargo mesmo para os intelec- 

tuais que ontem acreditavam que a vitoria do socialismo traria uma sociedade, 

se nao perfeita, pelo menos mais humana. 

Diga-se a proposito que a perspectiva desse autor sobre a ordem social 

mais apropriada, bem assim como sobre o previsivel fracasso do socialismo, 

tern uma surpreendente analogia com o ponto de vista que Hayek, em 1944, ex- 

pressara na sua primeira obra polftica: O Caminho para a Serviddo (HAYEK, 

1976). Uma obra sobre a qual Schumpeter em recensao acusou de "delicadeza 

para com uma faha" porque, segundo ele, Hayek "dificilmente atribui aos seus 

opositores algo que vd para aldm de erro intelectual" 

Uma postura que Hayek mant^m quase cinqiienta anos depois e esti bem 

expressa no titulo da sua ultima obra, The Fatal Conceit: the erros of socialism 

(Presungao fatal: os erros do socialismo). Isto apesar de Hayek cerca de vinte 

anos depois (1976), recordando este elogio de Schumpeter, ter dito que, depois 

de tantos anos a trope^ar com as mesmas frases vazias, tinha dificuldade em 

manter a mesma paciencia e indulgencia ^ Esta delicadeza para com os erros 

(1) SCHUMPETER, J. A. The Journal of Political Economy, vol. 54, 1946, p. 269. 
(2) HAYEK (1976a), Iniclalmente publicado em The Morgan Guaranty Survey e depois inclufdo 

em HAYEK (1982, p. 235). 
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e perigos inerentes & ordem social proposta pelos adeptos do socialismo foi, 

contudo, desprezada pelos socialistas e, em geral, pouco apreciada pelos defen- 

sores do interveneionismo estatal. Uns e outros elegerara Hayek como inimigo 

a abater ou pelo menos a ignorar. contudo exce^oes e uma delas 6 

Heilbroner que, em 1970, embora ele prdprio um crente da economia planeja- 

da, escreveria, a propdsito da discussao sobre o planejamento socialista e os 

seus primeiros cnticos: 

"A critica de maior respeito intelectual do socialismo, em meados da 

d£cada de trinta, foi o esforgo de Ludwig von Mises e Friedrich 

Hayek para destruir a credibilidade no socialismo como uma ordem 

social conveniente, ndo por invectivas contra os seus ideais ou exces- 

ses, mas por demonstraqdes de que o sistema econdmico no qual se 

baseava ndo Juneionaria. 

Em suma a sua critica fundamentava-se na afirmagdo de que o socia- 

lismo era intrinsecdmente incapaz de atingir uma ordem econdmica 

racional ... Esta linha de ataque ao socialismo ndo se saiu muito 

bem. Em meados da ddcada de trinta, foi eficazmente destruida por 

Oscar Lange... que demonstrou, em dois artigos decisivos, que Mises 

ndo lograra ver que uma Junta Central de Planejamento poderia re- 

almente fazer um planejamento racional, pela simples razdo de que 

receberia a mesma informaqdo a respeito de um sistema econdmico 

socializado que os empresdrios recebiam num sistema de mercado" 

[e Heilbroner acrescenta] 'Alids, Lange passou rapidamente da defe- 

sa para o ataque. Uma economia planejada ndo sd satisfaria os critd- 

rios de racionalidade, como o seu desempenho superior revelaria em 

breve a insuficidncia ultrapassada de uma economia de livre empre- 

sa"V\ 

(3) HEILBRONER (1971, p. 91-93). Ali^s, Heilbroner complete o seu raciocfnio com duas 
citaqoes em que a presunqao fatal, que Hayek denuncia, 4 manifesta. Uma de Lange em 
que ele dlz o "'problems real' est£ em saber se a manuteng&o ulterior do sistema capitalists 
6 compatfvel com o progresso econdmico", A outra de um texto que Benjamin Lippincott 
escreveu, em 1838, como introduqao a um pequeno livro de Lange onde foram reimpressos 
os artigos acima referidos: "Enquanto, numa economia capitalista, muitos devem escolher 
entre um casaco ou um par de sapatos, numa economia socialista muitos poderiam 
escolher entre um r&dio e um telefone". Hoje quase nos parece incn'vel como obras tao 
pouco 'cientfficas" tiveram dedicados e imediatos tradutores e obras como, por exemplo, as 
de Mises e Hayek, para s6 citar dols, foram esquecidas e maltratadas e alnda hoje na sua 
larga maioria, entre n6s, continuam por publicar e, portanto, a facilitar uma interpreta^ao 
falsa e mesquinha de autores que primaram pela elegSncia e seriedade no tratamento das 
questdes que dizem respeito & nossa ciencia. 
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Essa longa cita^ao € exemplar sobre o racionalismo "ing&iuo" de inte- 

lectuais tao distintos e bem-intencionados como 6 realmente o caso de Heiibro- 

ner e que os leva, em nome do Progresso e da Razao, a deixar k simulagao de 

alguns o que so pode ser realizado por todos. Uma confusao entre conhecimen- 

to tedrico e pr^tico e, em especial, sobre a verdadeira natureza do mercado co- 

mo sistema de telecomunicaqao e coordenagao que levou quer k crenqa ingenua 

nas virtudes do "transformismo" imposto a qualquer preqo em obediencia aos 

pianos dos pais do socialismo, quer, nas ultimas decadas, a esconder o desastre 

que os povos de Leste desde hk muito conheciam. 

Um desastre cuja dimensao se vai conhecendo melhor, gramas ao impulso 

da perestroika que deixou a nu o que muitos se recusavara a ver, mas que des- 

de hi muito milhoes de pessoas inocentes sentiam na pele - a administragao 

corrupta, a produ^ao escassa e o ar poluido -, aciraa de tudo o 6dio e o ressenti- 

raento acumulados por pessoas e povos sujeitos em nome da Vitoria do Socia- 

lismo ao tratamento "cientffico" imposto por fandticos e perversos e com os 

quais se debatem hoje os novos dirigentes. Estaraos num ponto de viragem, 

mas isso nao significa que apaguemos o passado, antes penso mesmo que se 

hoje, mais do que nunca, ningu&n tern a liberdade de se situar frente ao passa- 

do, isso 6 ainda mais verdade para quera, como muitos de nos, intelectuais, du- 

rante um penodo maior ou menor acreditou poder (ou mesmo dever sujeitar) o 

devir histdrico real aos determinismos histdricos fabricados por uma RazaO 

Pretensiosa. Alias, o que proponho aqui 6 de certo modo uma reflexao sobre o 

fundaraento e implica^des deste tipo de racionalidade que, apesar de tudo, con- 

tinua a beneficiar-se da simpatia da maioria dos intelectuais, quanto mais nao 

seja porque a economia de mercado, ou a iddia que dela construiram, nao Mjo- 

ga" com a alian^a entre o instinto e a razao que suporte os seus designios histd- 

ricos. 

Hoje, pordm, cada vez um maior numero dcsses intelectuais bem inten- 

cionados esta a sentir ser impossivel subtrair-se ao devir histdrico real e assim 

aceitar questionar muitos dos seus preconceitos para com a economia de mer- 

cado e a pdr em causa a sua impaciencia quanto ks mudangas necess^rias, e aci- 
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ma de tudo a sua ligeireza quanto aos cimentos era que assenta a nossa civiliza- 

qao e as forqas que a engendram. 

E assim cada vez maior o numero daqueles que descobrem quanta verda- 

de ha nas palavras de Lord Acton, pensador catolico, quando exprime, em co- 

nhecida frase, a sua desconfianqa tanto em relaqao ao poder economico como 

ao poder politico: "o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absoluta- 

mente" 

Na verdade, segundo a melhor tradiqao crista, a razao para a desconfian- 

^a, tanto em relaqao a riqueza como ao poder politico, e a mesma. Uma e outra, 

como diz Lucas Beltran, dao forqa e a tentaqao de abusar deles (BELTRAN, 

1986, p. 133). O erro e a tragedia de colocar nas maos de um aparelho partida- 

rio o poder da mdquina administrativa e o poder sobre toda a riqueza sao tristes 

evidencias historicas. Um erro e uma tragedia que se baseiam numa concepqao 

errada da natureza humana, que nao s6 exagera as capacidades intelectuais de 

certos "genios" para moldar a sociedade de acordo com os ditames da Razao (a 

possibilidade de errar), como pensa que o grau de instruqao aumenta a bondade 

humana. Enfim confunde o pecado com o erro Uma confusao que dificul- 

tou, ou mesmo impossibilitou, a critica e o julgamento dos tiranos e justificou a 

hospitalizaqao e a deportaqao dos cnticos e facilitou a morte de milhoes de pes- 

soas que nao obedeciam as paixoes e aos interesses das Razoes do Estado. A 

ideologia do Conductor 6 a mesma que estd por detras da id6ia do papel diri- 

gente exclusive dos Partidos Comunistas (o famoso artigo 6s da Constituiqao 

da URSS). 

O que se passou, e passa, nesses pafses e noutras paragens nao-europ6ias 

e o resultado de uma visao exagerada sobre o papel da Razao na Ordem do Hu- 

mano que levou ao extreme algo que estava em g^rmen na Revolugao Fran- 

cesa. Temo inclusive que o conluio de tantos de n6s para com esta pretensao da 

razao mais do que um exagero sobre as nossas capacidades intelectuais mani- 

feste uma incapacidade em compreender e aceitar um lugar mais modesto para 

razao (e a ciencia) na ordenaqao das coisas humanas. 

Uma dificuldade tambdm senlida em rela^ao a Mandeville, um dos pri- 

meiros pensadores a romper com a dicotomia natural-artificial, e que por isso 

mesmo se preocupou com o problema de saber como evolucionavam as insti- 

(4) Uma confusao bem expressa por um conhecido lema do republicanismo portugues ao 
defender "que por cada escola que se abre, mais uma prisao que se fecha' 
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tuiqoes que fazera com que os interesses divergentes dos homens se reconci- 

liem. Por muito que isso custe aos "naturalistas" ou aos "artificialistas", para 

Mandeville, como para Hume, Adam Smith e Menger, para citar so alguns en- 

tre os precursores, os interesses divergentes dos individuos reconciliara-se atra- 

v&s de institui^oes que o homem nao tinha criado deliberadamente, ainda que a 

tarefa do legislador fosse melhora-las. Para estes pensadores a identidade de in- 

teresses, como diz Hayek, nao era "nem natural no senddo de que era inde- 

pendente das instituiqdes que se tinham formado por aqdo dos homens, nem 

tdo pouco ,fartificial" no senddo de que foi provocada por arranjo de liber ado, 

mas o resultado de instituiqdes desenvolvidas espontaneamente porque fizeram 

prosperar as sociedades que nelas se apoiaram " 

Seria de fato bera mais interessante que aqueles que aspiram a melhorar 

a sociedade humana dedicassem mais tempo a perceber como evolucionaram 

as instituigoes que fazem com que os interesses divergentes dos homens se re- 

conciliem do que a imaginar como apressar a sua destruigao. Amelhoria depen- 

de, com efeito, mais do paciente e criativo trabalho de melhorar o herdado do 

que da crenga errada e perigosa nas virtudes de algum legislador sabio. 

Na verdade, que a sociedade e no essencial fruto de um longo processo 

de prova e erro, foi algo jd esbogado por Mandeville na parte II da sua Fdbula 

das Abelhas, que constitui uma especie de investigagao sobre a origera da so- 

ciedade e sobre a evolugao das instituigoes. Hayek cita duas passagens que 

ilustram a tese central de Mandeville: "geralmente atribuimos d excelincia do 

ginio humano, e d profundidade da sua agudeza, o que € na realidade devido 

ao andar do tempo e d experiencia de muitas geraqoes, diferindo todas elas 

(5) HAYEK (1982, p. 260). As alusoes feitas por Jacob Viner, a que a citaqao acima s© refer©, 
sobr© uma fras© do Mandeville em que el© salienta que "gragas it boa administragao 
exercida por um politico habil, os vfcios privados se pod em converter em virtudes publicas" 
servem para ilustrar as dificuldades a que conduz a dicotomia natural-artificial. D© fato, o 
Professor Viner interpretou esta fras© d© Mandeville - fras© tamb^m referida por BIANCHI 
(1988, p. 150) no sentido d© qu© Mandeville era a favor do que atualmente s© chama 
"interfer^ncia" ou 'interven^ao governamental", ou seja, a condu^ao especi'fica das 
atividades econdmicas dos homens por parte do governo. Dito por outras palavras, Jacob 
Viner defend©, contra Elie Haldvy (qu© foi quern primeiro sugeriu que Mandeville © Adam 
Smith baseavam os seus argumentos na Identidade natural de interesses*) que Mandeville 
baseia os seus argumentos na "identidade artificial de interesses". A verdade, contudo, 
como vimos, 6 qu© a harmonia de interesses quo ©les sugerem nao 6 nem natural nem 
artificial. 
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muito pouco entre si em dotes naturals e sagacidade". Uma tese que 

Mandeville desenvolve tambem no que se refere as leis, e que constitui de fato 

o esboqo de uma teoria da evolugao da lei, quando diz: 

"Sao muito poucos os trabalhos que sdo de um homem ou de uma ge- 

ragdo; a maior parte deles sdo o produto, o trabalho conjunto de vd- 

rias geragoes ... A sabedoria de que falo ndo i fruto de uma 

compreensdo ou de uma fina compreensdo, ou de uma intensa refle- 

xdo, mas de um jutzo sdo e deliberado, adquirido atravds de uma lon- 

ga experiincia nos negdcios e numa multiplicidade de observagdes. 

For meio desse tipo de sabedoria e lentiddo do tempo, pode ser dedu- 

zido que ndo pode haver maior dificuldade no governo de uma gran- 

de cidade do que (perddo pela inferioridade da comparagdo) hd no 

tecer de meias"^\ 

(6) Apud HAYEK (1982, p. 260-261). Para mais informaqao em Imgua portuguesa, sobre esta 
obra de Mandeville, que inclusive contem em "Apendice1" uma tradugao do poema original 
publicado em ingles em 1705, consultar BIANCHI (1988). Valer^ a pena deixar claro que 
embora o acento inicial de Mandeville fosse no egoi'smo racional, ele foi depois substituido 
pela iddia de que mais que o discernimento eram: as restrigoes impostas aos homens por 
tradi^oes e institui$6es que faziam com que as suas a<j6es parecessem racionais. Adam 
Smith, por sua vez, partindo (de um ponto aparentemente oposto) de uma racionalidade 
mais alargada (que implicava a moral de simpatia) viu-se obrigado a substituir o "espectador 
imparcial" pela 'mao invisfvef. Sobre este ponto e de realgar a posigao de Bianchi que, 
contrariamente ao que 6 usual, soube evitar deixar-se enganar pelas crfticas que SMITH 
(1966) faz a Mandeville. E, por isso, pode concluir que, "em ultima andlise, a disputa com 
Mandeville parece envolver divergSncias de natureza mais semintica do que de natureza 
conceitual, mais de enfase do que de fundo" {p. 122). Na verdade, Adam Smith, apesar das 
cnticas (ou quern sabe, por causa delas), veio a aproximar-se de Mandeville, embora 
divergindo quanto ao estilo a usar: "Smith e Mandeville diferem substancialmente em sua 
propensao a tratar com leveza e ironia certas peculiaridades apontadas por ambos em 
relagao aos homens e A sociedade de seu tempo, sobre as qua is estao de acordo' {ibidem). 
O que ^ verdadeiramente importante (e menos notado) no que se refere a este problema 6 
que estes dols pensadores estao entre os que no seu tempo (e nos seus pafses) cafram na 
conta de que a moral tradicional apta ao bom funcionamento de uma sociedade "fechada" 
(em que todos conhecem todos e as necessidades e mdritos de todos) 6 inteiramente desa- 
justada ao funcionamento de uma sociedade "aberta* (como bem notou o Insuspeito B. de 
Jouvenel) e daf a necessidade de uma visao evoluclonista da moral, tao cara a Hayek e que 
ele desenvolve de modo especial na sua ultima obra (HAYEK, 1989). Esta 6 uma questao- 
chave para abordar a problem^tica do desenvolvimento de pafses do Terceiro Mundo e uma 
questao sempre presents e principal fonte de equfvocos no tratamento da problem6tica da 
distribuigao do rendimento, que ali^s tive oportunidade de equacionar no meu texto (MO- 
REIRA. 1989a, p. 23-61 e 1989b, p. 167-207). 
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Trata-se de um discurso tarab^m presente no nosso P. Antonio Vieira, 

quando num dos sens "Sermoes" diz que "para conseguir efeitos grandes e pa- 

ra levar a cabo empresas dificultosas, mais segura 6 uma ignordncia bem 

aconselhada que uma ci&ncia presumida" Nesta ignorancia dos limites da ra- 

zao, a "douta ignordncia" de que falava Nicolau de Cusa, esti provavelmente a 

verdadeira razao para perceber que ha mais merito na boa fortuna e mais culpa 

na md do que com ligeireza muitos dos nossos intelectuais revolucion<mos pro- 

pagam. 

Como bem salientou Friedrich von Gentz num texto em que faz a "com- 

para^ao entre a revolu^ao americana e a revolu^ao francesa": 

■ A V* 

"Nunca, como sucedeu em Franqa, foi o desprezo por todos os direi- 

tos e pelos simples preceitos da humanidade transformado em mdxi- 

ma de legislagdo e na prescriqdo absoluta da tirania sistemdtica. Se 

na America do Norte a confusdo do momento, o impulso da necessi- 

dade ou a erupqdo das paixoes ds vezes fizeram infelizes aos inocefi- 

les, jamais, pelo menos nunca como em Franqa, a razao mesma - a 

abusada e insultada razao - subiu a teatro da misdria para justificar 

solenemente, recorrendo a sangue frio a principios e a deveres, estas 

confusdes revoluciondrias. E se na America do Norte algumas fami- 

lias e distritos sentiram a bota da revoluqdo e da guerra, nunca, pelo 

menos nunca como sucedeu em Franqa, se decretaram confiscaqoes, 

exilios, encarceramentos e mortes em massa" (GENTZ, 1989, 

p. 56-57). 

A abordagem s^ria desta questao e, pois, quanto a n6s, o melhor modo de 

impedir que se repitam os mesmos erros e, acima de tudo, a forma de evitar que 

se caia no contrdrio dessas sociedades que 6 expresso pelo famoso laissez-faire, 

tao caractenstico do liberalismo frances. que n6s estamos em crer que o que 

e criticavel nos socialistas nao sao os seus valores mas uma errada concep^ao 

da razao humana e de como funciona o mundo em que vivemos. 
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6 bom nao esquecer que este iluminisrao, que se multiplicou e desenvol- 

veu entre os intelectuais tanto no mundo europeu, onde ajudaram a tomar cre- 

divel o que hoje alguns consideram um "colossal embuste" como no 

Terceiro Mundo, onde ainda continua a encantar muitos intelectuais de esquer- 

da (que insistem em nao perceber que as soluqoes que propoem para melhorar a 

situaqao nos seus paises consistem na mera repetigao dos mesmos erros), tem 

na Razao Ilustrada o seu fundaraento: uma linha de pensamento que dominou o 

S^culo das Luzes e que exagerou o papel da razao humana a ponto de ver a ci- 

vilizaqao como fruto da Razao: uma obra prima da Razao! 

G. Ferrero, que no seu livro Princtpios do Poder levanta, entre outros, o 

problema de saber se a ordem humana 6 uma ordem arquitetada ou um trabalho 

incessante de Sisifo, contra a qual a humanidade se encontra em permanente 

conflito latente, salienta que: 

"O problema parece ter uma unica soluqao: que as elites acabem por 

tomar consciincia das limitagoes da mente humana, fazendo-o de 

maneira tdo simples e profunda, tdo humilde e tdo sublime, que a ci- 

vilizagdo ocidental se resigne a aceitar as suas inevitdveis desvanta- 

gens" (Apud HAYEK, vol. 1,1973, p. 1). 

(7) Um deles 6 o atual Presidente da Republica Portuguesa que em especial depois dos 
recentes acontecimentos na Romdnia nao se tem cansado de assim denominar o 
comunismo (o chamado socialism© real). Ora, o mesmo Dr. Mdrio Soares, na altura 
secret^rio geral do PS, em entrevista k revista romena Lumeia (publicada pela jornalista 
Rodica Dumitrecu, em junho de 1980), confessou-se admirador da "originalidade e 
profundidade das idSias poKticas do Presidente Nicolae Ceausescu'e revelou mesmo que 
apreciava as "posigoes de Sua Excelencia sobre as questoes da defesa e da independSncia 
nacional e da igualdade entre os povos". Estes elogios ao "g^nio dos Carpatos' sao 
significativos num homem que hoje 6 considerado, e bem, como um dos principals 
mentores do "socialismo em liberdade1, mas foram comuns entre os dirigentes porticos 
Portugueses, desde o PSD ao PC, em especial quando da visita que Ceausescu fez a 
Portugal poucos dlas antes de 25 de Novembro de 1975. Na altura, e em agradeclmento as 
palavras de boas-vindas do Presidente da Comissao Administrative da CAmara Municipal 
de Lisboa, Ceausescu diria que o seu pafs conseguira em "trinta a nos Ifquldar o regime 
latifundiario e burguSs, o estado atrasado do pafs e edificar o socialismo em que o "homem' 
constitufa "a preocupagao principal do Partido' E afirmou alnda, na mesma ocasiao, que 
"todo o poder politico na RomSnia' se encontrava "nas maos da classe operAria, do 
campesinato, da intelectualidade e de todo o povo". Cf. SARAIVA (1990, p. 7R). 
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F. A. Hayek € urn desses autores "malditos" que insiste em manter viva 

uma tradigao do pensaraento econoraico que serapre criticou essa presungao fa- 

tal {fatal conceit) de pensar que a civilizagao e, particularmente, o mundo da 

economia € fruto exclusivo da Razao. Uma presungao de que tanto os econo- 

raistas matem^ticos como os racionalistas e "engenheiros" sociais parecem nao 

querer abdicar. Este tipo de problematica € expressa por Hayek da seguinte for- 

ma: 

"A disputa de que estamos obrigados a preservar o capitalismo por 

causa da sua superior capacidade para utilizar conhecimento disper- 

se levanta a questdo de como nds conseguimos adquirir uma tal or- 

dem econdmica insubstituivel - especialmente do ponto de vista da 

minha afirmaqdo de que os poderosos impulses ins tint ivos e raciona- 

listas rebelam contra a moral e as instituiqdes que o capitalismo re- 

quer" (HAYEK, 1989, p. 8-9). 

O ponto de vista tanto de Hayek como de Mandeville e Hume 6 que a 

teoria social surge precisamente do fato de a estruturagao das relagdes humanas 

regulares nao ser resultado do desfgnio humano, antes pertencer a um terceiro 

tipo de fenomenos que nao sao de todo nem artificiais nem naturais. Um con- 

junto de fenomenos que, para Adam Ferguson, ainda que sejara "resultado da 

aqdo humana" nao sao produto do "deslgnio humano": "As naqdes encontram- 

se com instituiqdes que sao sem duvida resultado da aqdo humana, mas nao 

execuqdo de um deslgnio humano" 

Ora, foi a partir destes fenomenos (cuja explica^ao exigia todo um novo 

corpus tedrico de conhecimento) que, segundo Hayek, nasceram as ciencias so- 

ciais: "os problemas da teoria social surgem do fato de que os esforqos indivi- 

duais do homem fazem, em geral, produzir uma ordem que, embora nao 

(8) Apud HAYEK (1973, vol. I, p. 150). Onde ainda acrescenta que Duncan Forbes, numa 
recente introduce a mais recente ediqao desta obra de Ferguson (EDINBURGH, 1966, p. 
xxiv), diz que 'Ferguson, como Smith, Millar, e outros (mas nao Hume [?]), prescindiram dos 
'Leglsladores e Fundadores dos Estados', uma superstigao que na opiniao de Durkheim 
prejudicou mais o desenvolvimento da ciencia social do que qualquer outra, e que se 
encontra inclusive em Montesquieu ... O mito do Legislador Horesceu no sdculo XVIII, por 
uma variedade de razoes, e a sua destruigao foi talvez o golpe mais original e atrevido da 
ciencia social da I lust rag ao escocesa'. 
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intencionada e imprevista, acaba por ser indispensdvel para a realizaqdo do 

que os homensprocuram" (HAYEYi, 1967, p. 86). 

Em abono da verdade deve ser dito que esta categoria intermedia de fe- 

nomenos "que sao resultado da aqao huraana mas nao do designio humano" ti- 

nha sido admitida pelos escolasticos medievais e de modo muito especial pelos 

jesuitas da chamada Escola de Salamanca, que, reconhecendo a ignorancia e a 

fabilidade da especie huraana, sempre afirmarara que "sd Deus podia conhecer 

o preqo matemdtico a que com justiqa se deve vender um bem, por este depen- 

der de mais circunstdncias do que aquelas que qualquer homem pode abarcar, 

pelo que a determinaqdo do "justopreqo" deve ser encomendada ao mer- 

cado" 

Estes rebentos de racionalismo evolutive foram afogados no sdculo XVI 

e XVII pela agua do que Hayek chama racionalismo construtivista (e Popper, 

racionalismo ingenuo). Assim, mais que "explorar os usos e os limites da razao 

nas coisas humanas" os defensores deste tipo de racionalismo otimista impuse- 

ram o ditame exclusive da razao e a sua influencia aumentou mesmo a ponto de 

o seculo XVIII ser tido como o Seculo das Luzes: a Idade da Razao. Um tipo 

de otimismo injustificado, no dizer de H. Simon, que ainda conlinua a lavrar 

danos incomensuraveis na esfera do social: "um tipo de otimismo, ou presumi- 

vel otimismo, defende que, se pensarmos bast ante, se formos suficientemente 

racionais, podemos resolver todos os nossos problemas" (SIMON, 1989, 

p. 11). 

(9) LUGO (1642), disp. 26, secqao 4, n0 40: "incertitudo ero nostra circa pretium iustum 
Mathematicum ... provenit ex Deo, quod non sciamus determinare" (Apud HAYEK, 1973, 
vol. I, p. 15). Sobre a importancia que tiveram os tedlogos e moralistas da Escola de 
Salamanca (de que fez parte o portuguds Manuel Rodriguesl, por muitos considerados 
como os pais da id^ia de economia de mercado, ver BELTRAN (1989, p. 5-38). Alias, a 
denomina^ao "Escola de Salamanca1" nao deve ser entendida em sentido restrito, dado que 
a "escola" nao respeita a fronteira entre Espanha e Portugal. Isto 6 especialmente verdade 
no que se refere aos membros da Companhia de Jesus. Um caso exemplar ^ o de Luis de 
Molina que sem duvida, um dos mais significativos representantes desta 'escola de 
pensamento". Ele, de fato, nasceu em Cuenca (Espanha), mas todos os seus estudos e 
docencia decorreram em Portugal. Aos 18 anos, iniciou o noviciado em Coimbra, cursou 
estudos de Filosofia e Teologia em Coimbra e Eivora, aqui continuou como Professor de 
Filosofia (em Coimbra) e de Teologia (em fzvora) e s6 aos 56 anos, depois de uma grave 
doenqa (que o levou a abandonar a c^tedra) e uma temporada em Usboa, regressou a 
Espanha. Tal significa que o seu pensamento moral e econdmico, que se irA traduzir no 
tratado De lustitia et lure fol elaborado e desenvolvido em Portugal. 
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Antes de prosseguir importa deixar claro que nao est^ no nosso pensa- 

mento por em causa as realiza^oes deste tipo de racionalismo construtivista na 

esfera da tecnologia. O que esta em causa 6 saber se a aplicagao do que jd no 

seculo XIX W. E. Gladstone charaou "espfrito de engenharia" as coisas huma- 

nas nao ser<i urn mau uso, isto 6 um abuso: 

"O racionalismo neste sentido 6 a doutrina que assume que todas as 

instituiqoes que beneficiam a humanidade for am no pass ado e devem 

no futuro ser inventadas na clara consciincia dos efeitos desejdveis 

que elas produzem; que elas sdo para ser aprovadas e respeitadas sd 

na medida em que nds possamos mostrar que os efeitos particulares 

que elas produzirdo em qualquer dada situaqdo sdo preferfveis aos 

efeitos que um outro arranjo produziria; que nds temos em nosso po- 

der modelar as nossas instituiqoes de tal modo que de todos os possi- 

veis conjuntos de resultados aqueles que nds preferimos a todos os 

outros ser do realizados; e que a nossa razdo nunca devia recorrer a 

conselhos automdticos ou mecdnicos quando a consideraqdo cons- 

ciente de todos os padrdes tornaria prefertvel um resultado diferente 

do processo espontdneo. E desta espdcie de racionalismo social ou 

construtivismo que deriva todo o moderno socialismo, planejamento 

e totalitarismo" (HAYEK, 1967, p. 85). 

Este tipo de racionalismo ingenuo que nao reconhece os limites do poder 

da razao individual nas coisas humanas € estranho, como refere Hayek, aos 

pensadores raedievais, para quem a razao significava principalmente uma capa- 

cidade para reconhecer a verdade, especialraente a verdade moral, quando eles 

a encontram, mais do que uma capacidade de raciocinio dedutivo a partir de 

premissas explfcitas. Nao € pois de estranhar que muitos dos teologos e mora- 

listas medievais, cientes de que muitas das instituiqoes da civilizaqao nao eram 

invenqoes da razao, usassem o termo "natural" (isto 6, crescidas espontanea- 

mente) para as denominar e assim contrastar de forma explicila com tudo o que 

foi inventado. Como € bem claro na afirmaqao de Guillaume de Conches- "Et 

est positiva que est ab hominibus inventa ut suspensio latronis. Natural is vero 

que non est homine invento" (GAGNER, 1960, p. 231, apud HAYEK 1973 

vol. I, p. 150). 
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Foi pois contra esta teoria da lei natural que reconhecia que muitas das 

instituiqdes da civilizagao nao eram produto do deliberado designio humano 

que - corao salienta Hayek - o novo racionalismo de Francis Bacon, Thomas 

Hobbes e, particularmente, Ren6 Descartes defendeu que todas as instituiqoes 

humanas uteis eram e deviam ser criaqao deliberada da razao consciente: "con- 

cebida como o esprit giometrique cartesiano, uma capacidade do espirito pa- 

ra atingir a verdade atravis de um processo dedutivo a partir de umas poucas 

premissas claras e distintas" (HAYEK, 1967, p. 85). A influencia deste espirito 

geom^trico foi crescendo a ponto de mudar o sentido tanto da palavra "razao", 

como da expressao "lei natural", que da capacidade do espirito para distinguir 

entre o bem e o mal, isto £, entre o que concorda ou nao com as normas estabe- 

lecidas, passou a significar a capacidade de deduzir as referidas normas a partir 

de premissas explicitamente estabelecidas. E eis como, no dizer de Hayek, a lei 

natural foi assimilada a "lei da razao", passando com isso a significar quase o 

contrario do que antes expressava. 

E f^cil dar conta de que este racionalismo construtivista, comum tanto 

aos positivistas como aos marxistas, estd prdximo do tipo de racionalidade a 

que H. Simon chama "modelo olimpico", que assenta no "horaem herdico que 

faz escolhas integradas num universo integrado" Um homem que esti subja- 

cente aos modelos neocldssicos, com o conhecimento perfeito inerente ao seu 

homo oecofwmicus. Mas tambdm pressuposto nos modelos de primado (keyne- 

sianos) ou exclusivo (marxistas) do Estado: a versao branda e dura do ddspota 

onisciente e benevolente. Uma perspectiva olimpica que, segundo H. Simon, 

"serve, talvez, como modelo da mente de Deus, mas nao certamente como mo- 

delo da mente humana" (SIMON, 1989, p. 47). 

De fato, a obra de Herbert Simon, A Razao nas Coisas Humanas, que ci- 

taremos, parte de uma "analogia entre a adapta^ao racional e a evoluqao" e pro- 

cura descobrir "as implicaqdes da racionalidade limitada para o 

funcionamento das instituiqdes socials e pollticas" (SIMON, 1989, p. 9) ou se 

quisermos, por outras palavras, busca "a partir de uma perspectiva contempo- 

rdnea explorar os usos e os limites da razao nas coisas humanas" (SIMON, 

1989, p. 11). 
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Uraa perspectiva que corresponde hoje a uma necessidade sentida tanto 

por cientistas das chamadas ciencias naturais como das ciencias sociais, ou 

raelhor, das ciencias da interaqao humana. Uma perspectiva inicialmente esbo- 

qada nas obras de Hume e de Mandeville, mas cujo uso sistemdtico se deve a 

Adam Smith e Adam Ferguson. Aeste propdsito Hayek diz: 

"A obra de Smith marca o veneer das dificuldades de uma aborda- 

gem evoluciondria que progressivamente afastou o ponto de vista es- 

taciondrio aristotdlico. O entusiasta do sdculo XIX que afirmou que a 

Riqueza das Naqdes era de segunda importdncia apenas em relaqdo 

d Bib Ha tern sido muitas vezes ridicularizado; mas ele pode ndo ter 

exagerado muito. Mesmo o discipulo de Aristdteles Tomds de Aquino 

ndo podia conceber para ele prdprio que multae utilitates impedi- 

rentur si omnia pecata districte prohiberentur - que muito do que d 

util seria impedido se todos os pecados fossem estritamente proibi- 

dos" (10). 

Esta abordagem que defende que a estruturagao das relaqoes humanas 

regulares, mais que resultado do designio humano, resulta da evoluqao e forma- 

qao espontanea de ordem € a mesma que impulsionou a cria^ao de disciplinas 

como a cibernetica, a teoria geral de sistemas, a sinergdtica entre outras. No 

que respeita as ciencias sociais, este enfoque evolucion^rio vir^ a influenciar 

nao s6 a economia com uma progressiva compreensao de um superior poder 

auto-ordenador do sistema de mercado - mas tambem a linguagem, a moral e a 

lei, onde sao de destacar os nomes de Humboldt e Savigny, que na Alemanha 

deram seguimento ao desenvolvimento sistemdtico de uma abordagem inicial- 

mente desenvolvida, como vimos, pelos fildsofos escoceses, mas que em Ingla- 

terra viria a sofrer um recuo devido ao aparecimcnto do construtivismo sob a 

forma do utilitarismo de Bentham. 

(10) Cf. HAYEK (1989, p. 146). Alids, Hayek, apoiando-se em varies escritores, acrescenta que 
Adam Smith tern sido reconhecido nao s6 como o criador da cibernetica, como exames 
recentes das notas de Charles Darwin sugerem que a sua leitura de Adam Smith, no ano 
crucial de 1838, conduziu ao seu decisive veneer de dificuldades. 
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No que se refere &s ciencias da intera^ao humana, a revitalizaqao desta 

perspectiva viria, no Continente, a ser feita por Carl Menger que, cem anos de- 

pois de Adam Smith, restabeleceria de novo e mais completamente o papel cen- 

tral, para todas as ciencias sociais, do problema da formaqao espontanea das 

instituiqoes e do seu carter gen&ico 

As an^ilises deste grande economista no que se refere aos m6todos das 

ciencias sociais era geral e da economia em particular, vieram nao s6 revitalizar 

uma antiga corrente de pensamento, mas tamMm originar uraa fecunda escola 

de pensamento econ6mico: a escola austnaca de economia. F. A. Hayek € hoje 

urn dos mais destacados representantes dessa "escola" que permanece incom- 

preendida para uma grande parte de economistas, incapazes de dar conta da ori- 

ginalidade, fecundidade e atualidade dessa tradiqao de pensamento economico. 

Uma tradi^ao a quera se devem os principals esforqos para corapreender a for- 

maqao da intera^ao humana atrav^s da evoluqao e forma^ao espontanea de or- 

dera e que hoje corae^a a ser redescoberta por todos quantos compreendem que 

"estas abordagens se tornaram os principais instrumentos para lidar com tais 

fendmenos complexos, para a explicaqdo dos quais as 'leis mecdnicas' de uma 

causalidade unidimensional sdo de longe inadequadas" (HAYEK, 1989, 

p. 146). 

Infelizmente, mesmo entre os economistas, Adam Smith continua a ser 

alvo de chacota por tantos de n6s que ainda nao descobriram que a andlise dos 

processes auto-ordenantes deve ser a principal tare fa de qualquer ciencia da or- 

dem de mercado, ou seja, nas palavras de Menger, que "este elemento gengtico 

6 insepardvel da concepqdo de ciincia tedrica" (HAYEK, 1989, p. 146). 

Uma chacota que, pelo menos at6 M pouco tempo, era usual em rela^ao 

a Hayek e que manifesta a incapacidade para entender quanto no homem existe 

entre o instinto e a razao, em especial por parte de todos aqueles que em nome 

da Razao sempre aspiraram a restaurar o primitivo reino do instinto. Serii toda- 

via com base em Hayek, um autor maldito que nega muitas das pretensdes dos 

defensores da razao e do instinto e chama a atenqao para o papel que a tradi^ao 

e o costume jogam no desenvolvimento humano, que iremos procurar descorti- 

(11) HAYEK (1973, vol. I, p. 22). Hayek acrescenta que mais recentemente esta abordagem tern 
sido apllcada na antropologia cultural, como o reconhecem alguns dos principais 
especialistas. 
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nar as implica^oes deste enfoque evolucionista no que se refere k epistemolo- 

gia, ao planejamento e ao utilitarisrao. 

Uma forma de ilustrar, como disseraos, ainda que de forma breve, ao m- 

vel do conhecer, do tomar de decisoes e da avalia^ao de resultados, uma abor- 

dagem que tem muitas e fecundas aplica^oes e implicagoes. 

a) Ao nivel da epistemologia podemos dizer que esta abordagem vai no 

sentido de propor urn novo "paradigma" epistemoldgico. Em que consiste esse 

paradigma? o que iremos ver. Antes, por^m, importa caracterizar o modelo 

anterior. Um modelo que em grande medida se consolidou no seculo XIX, nu- 

ma corrente de pensamento normalmente denominada de "cientismo" e que as- 

sume a "objetividade cientifica" como modelo epistemologico universal. Este 

modelo vive da oposiqao entre Sujeito e Objeto, quer o seu fundamento seja o 

subjetivismo cartesiano quer o objetivismo positivista. Alias, podemos mesmo 

dizer que a novidade desta mudanqa epistemologica que se esta a operar con- 

siste, no fundamental, numa superaqao do subjetivismo e do objetivismo atra- 

v&s da inclusao do "observador" como parte integrante da realidade observdvel. 

A novidade esta em descobrir que a rela^ao entre sujeito e objeto e insepardvel 

da mediagao da Tradi^ao. 

Na verdade, apesar da distingao entre Ciencias da Natureza e Ciencias do 

Espfrito por Dilthey, a abordagem dos fenomenos sociais dela derivada perma- 

neceu prisioneira da teoria tradicional do conheciraento e, em alguns casos, 

acentuou mesmo a cisao entre teoria e priitica, saber e fazer. Ora, a reabilitaqao 

da tradi^ao e do costume, que tanto magoa os herdeiros da Ilustra^ao, tanto em 

Gadamer como em Hayek, tern fundamentalmente um sentido epistemoldgico, 

ou seja, vai contra o reino da subjetividade. Para Hayek, a subjetividade nao se 

opoe k objetividade; bem pelo contrario, como para Gadamer, o inserir-se na 

tradi^ao implica pertencimento e critica. A tradi^ao € muito mais um "jogo" 

(ou um didlogo) em que o sujeito e o objeto, o passado e o presente se encon- 

tram em continua raedia9ao. As palavras de Juan Manuel Almaza a proprisito 

da epistemologia de Gadamer podem ser aplicadas a Hayek: 

"A atitude racional ndo consiste s6 em discorrer pelos caminhos tri- 

Ihados por um determinado paradigma, mas tambim, e} fundamental- 

mente, na capacidade de enfrentar situaqdes iniditas, Neste sentido, 

a racionalidade, al£m de metddica, £ um ato de criaqdo realizado pe~ 

92 Est.econ., Sao Paulo, 20(E8pecial):75-117,1990 



Jose Manuel L S. Moreira 

lo pertencimento d tradigdo em que a experiincia desempenha uma 

fungdo diaUdca " (ALMAZA, 1980, p. 103). 

6 a dnfase nesta mesma atitude criadora que melhor caracteriza a atitude 

racional para Hayek e que € pedida ao homem que atua dentro do quadro da 

economia de mercado. O contmuo processo de coordena^ao e descoberta que 

caracteriza a economia de mercado pede um sujeito ativo, criador e humano - o 

homo agensy de Mises nao urn sujeito passivo, autom^tico e "mecanico" - o 

homo economicus, de Robbins. 

O mercado e o processo de mercado proporcionam uma esp^cie de pro- 

cesso de descoberta que possibilita o emprego de mais fatores do que qualquer 

outro sistema conhecido e que prove incentivos para o descobriraento constante 

de novos fatos que melhorem a adaptaqao &s circunst^ncias sempre muttiveis 

do mundo em que vivemos. E embora esta adaptagao nao seja tao perfeita co- 

mo a sugerem os modelos matematicos do equilfbrio de mercado, € muito me- 

lhor que qualquer outra que tenhamos capacidade de produzir por quaisquer 

outros meios (HAYEK, 1982, p. 236). 

Note-se que diferentemente da perspectiva da economia de mercado sub- 

jacente a tradi^ao anglo-saxonica derivada da teoria neoclassica dos pregos que 

se concentrou na analise do equilfbrio, a escola austrfaca desde o infcio desviou 

a sua atengao para o processo de mercado. Dai a insistencia de Kirzner, ele pro- 

prio um "austrfaco", em frisar que: 

"A eficdcia do sistema de pregos, do nosso ponto de vistOy nao depen- 

de da distribuigdo dos recursos no estado de equilibrio, mas do grau 

de ixito que pode corresponder dsforgas de mercado na hora de ge- 

rar corregdes espontdneas na distribuigdo que prevalece em momen- 

tos de desequilibrion (KIRZNER, 1975, p. 15). 

Esta reabilitaqao dos processos era relaqao aos produtos € hoje uma ca- 

ractenstica da atual filosofia da ciencia. Mesmo a filosofia positivista, como sa- 

lienta Almaza, caso extremo da metodologia objetivista e como tal objeto 

predileto das injurias da Escola de Frankfurt, se orientou para a hermeneutica 

centrando a sua aten^ao, nao tanto nos produtos como nos processos da pr6- 

pria investigaqao. Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Hiibner etc., era manifesto con- 

traste com os anteriores positivistas da filosofia da ciencia, prestam uma 

consider^vel atenqao h tradi^ao em si mesma (ALMAZA, 1980, p. 70). 
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Alias, Radnitztky, um pensador com quem Hayek tem fortes pontos de 

convergencia quanto a estas quest5es, faz eco, num interessante artigo sobre 

"os ciclos das tradigoes cientifica" (RADNITZTKY, 1974), desta passagem da 

"16gica da ciencia" para a "hermeneutica da ciencia" 

6, alias, este carater insepardvel da razao (e da ciencia) em rela^ao a cer- 

tos valores que leva Hayek a acusar os construtivistas de apresentarem "como 

fruto de decisdes humanas arbitrdrias, ou atos de vontade, ou meras emoqdes 

aqueles valores que ndo podem explicar, em lugar de os considerarem condi- 

qdes necessdrias dos fatos que supoem dados, contribuirem, em grande me di- 

do, para abalar os alicerces ndo s6 da civilizaqdo mas ati da prdpria ciincia, 

dado que tambdm esta se apdia num sistema de valores que mo ad mite de- 

monstraqdo cientifica" (HAYEK, 1973, vol. I, p. 7). 

Podemos dizer que Hayek pretende chamar a atengao para o que na ver- 

dade esta situado entre o instinto e a razao e que e geralmente desprezado por- 

que 6 assuraido que nao M nada entre eles: "eu estou principalmente 

interessado na evoluqdo cultural e moral, evoluqdo da ordem alargada, que es- 

td, por um lado ..., para aldm do instinto, e geralmente oposto a ele, e que i, 

por outro lado..., incapaz de ser criada ou planejada pela razao" (HAYEK, 

1989, p. 21). Evidentemente, para Hayek, na ordem alargada da intera^ao hu- 

mana ha lugar nao s6 para a natureza como para a razao. A sua enfase na tradi- 

gao visa, quanto a mim, destacar que o bom uso da razao depende de uma boa 

tradigao e que € principalmente desta que podemos esperar o refinar dos nossos 

instintos e o melhorar as nossas capacidades intelectuais. Vale a pena terminar 

este ponto com uma sintese que sobre este assunto Hayek faz na sua ultima 

obra, The Fatal Conceit: 

"Aprender como se comportar £ mais a fonte do que o resultado da 

intuiqdo, da razao e da compreensdo. O homem ndo nasce sdbio, ra- 

cional e bom, mas tem que ser ensinado a tornar-se assim. Ndo foi o 

nosso intelecto que criou a nossa moral; antes foram as interaqdes 

(12) Uma passagem que Mark Blaug mostra dificuldade em acompanhar talvez por ser um dos 
mais destacados representantes da 'histdria da economica' segundo o paradigma da 'logica 
da ciencia'. A este propdsito, nao d precise consultar os seus muitos e notdveis escritos 
sobre metodologia econdmica, basta ler o seu artigo (BLAUG, 1988, p. 1-43). Alias, posso 
acrescentar que tive o gosto de fazer a minha tese de mestrado precisamente sobre Mark 
Blaug: MOREIRA (1984). 
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humanas governadas pela nossa moral que tornaram posstvel o de- 

senvolvimento da razdo e daquelas capacidades associadas a ela. O 

homem tornou-se inteligente porque houve tradigdo - aquilo que estd 

situado entre o instinto e a razdo - para ele aprender. Esta tradigdo, 

por sua vez, originada ndo de uma capacidade racional para inter- 

pretar fatos observados mas de hdbitos de resposta. Ela falou ao ho- 

mem primariamente sobre o que devia ou ndo devia fazer sob certas 

condigoes, mais do que ele devia esperar acontecer". 

E terraina esta sua smtese sobre o papel que a razao, a natureza e a tradi- 

qao assumem na evolugao cultural e moral da ordem alargada com ironia: 

"Eu confesso que sempre sorrio quando livros sobre evolugdo, mes- 

mo os escritos por grandes cientistas, terminam, como eles geralmen- 

te fazeniy com exortagoes que, ainda que admitindo que tudo se tern 

at£ aqui desenvolvido de forma espontdnea, ape I am d razdo humana 

- agora que as coisas se tornaram tdo complexas - para segurar as 

r£deas e controlar o desenvolvimento futuro. Talpensamento ansioso 

6 encorajado pelo que eu em outro lado chamei "racionalismo cons- 

trutivista" que afeta muito o pensamento politico, e que se tornou 

bastante explicito no titulo de um livro altamente bem-sucedido de 

um conhecido antropologista socialista, Man Makes Himself, um ti- 

tulo que foi adotado por muitos socialistas como palavra de or- 

dem-W 

Quiq& se possa dizer, por isso, que a falta de desenvolvimento de que se 

lamentam tantos paises tern a sua fonte mais na ausencia de normas de conduta 

justa do que na insuficiencia de pianos de desenvolvimento. Esta questao ser<i, 

em parte, objeto do ponto seguinte. 

b) Ao nivel do planejamento. Planejar parece ser algo intrmseco ^ ativi- 

dade do economista. E 6. Em qualquer atividade humana todo o homem sensa- 

to deve procurar antecipar-se ao que pretende fazer: um homem prevenido vale 

por dais. Mas isto e particularmente verdade no que se refere h atividade eco- 

nomica, onde a existencia de objetivos claros, de meios disponfveis e da avalia- 

^ao das possibilidades, 6 essencial antes de qualquer atuaqao. 

(13) HAYEK (1989, p. 21 -.22) refere-se, respectivamente, k obra de CHILDE (1936) o h obra de 
HEILBRONER (1971, p. 110). 
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Ora, se toda a atividade economica em ultima instancia trata de decisoes 

de planejamento acerca do uso de recursos escassos para fins diversos e 

concorrentes, como se explica que entre os economistas uns sejam tidos como 

adeptos do planejamento e outros contra o planejamento? 

A resolu^ao deste paradoxo exige que recuemos aos anos 1920 e 1930. 

Foi por esta altura que esta palavra uma das palavras-senha para os socialistas 

coraeqou a ser largamente usada num sentido mais estreito e especifico: "ela 

tornou-se o "slogan" aceitepara a exigencia, ndo de que cada um de nds devia 

plane]ar inteligentemente as suas atividades econdmicas, mas de que as ativi- 

dades econdmicas de todos deviam ser centralmente dirigidas de acordo com 

uma autoridade central" (HAYEK, 1967, p. 82). 

Eis pois como o "planejamento" passou a ser entendido quase exclusiva- 

mente como planejamento coletivista central e a discussao sobre planejar ou 

nao planejar passou a referir-se quase exclusivamente a este assunto. O proble- 

ma de saber quern era a favor de uma economia livre, repousando em pianos 

separados de muitos individuos, ou a favor de uma economia centralizada que 

exige a submissao de todos ao que os planificadores, bem ou mal, entendem ser 

o interesse coletivo (ou apenas majoritario) foi substitufdo por saber quem era a 

favor ou contra o planejamento. 

Entre os arautos desta confusao merece lugar de destaque o Professor 

Leontief, que de uma forma Candida, em editorial do New York Times de 23 de 

fevereiro de 1975, perguntava: por que razao se considera que o planejamento e 

benefico para os individuos e para os negocios e, contudo, vai em detrimento 

da economia nacional? 

O que levara Hayek mais tarde a lembrar o que tinha escrito trinta anos 

antes em The Road to Serfdom, um livro que trata das conseqiiencias morais e 

politicas do planejamento economico e que, como vimos jd, foi escrito dez anos 

depois da grande discussao sobre a questao da eficacia ou ineficacia do planeja- 

mento economico. E a comentar esta defcsa do planejamento por parte de 

Leontief dizendo: 

"Resulta quase incrtvel nesta altura que uma pessoa que honesta- 

mente busca a verdade se converta em vttima inocente do emprego 

equtvoco do termo planejamento e acredite que a discussao sobre o 
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planejamento econdmico se refere & questdo de se o povo deveria 

plane jar os seus assuntos e ndo d questdo de quern deveria planejar 

os assuntos do povo'1 (HAYEK, 1982, p. 233), 

De qualquer forma, a altura nao era propfcia para desfazer a confusao e 

planejaraento continuou, era geral, a significar ser a favor da completa raciona- 

lizaqao da economia, e ser contra este tipo de planejaraento (total e global), 

uma atitude quase irracional. Alids, tamb^m nao € de estranhar que sejara os 

mais inteligentes, ou seja, os que exageram as capacidades da razao, a defender 

a centralizaqao e monopolizaqao do direito a planejar a vida economica. Nem 6 

preciso aqui perder tempo a mostrar quanto o dominio sobre a vida economica 

significa dominio sobre os restantes aspectos da vida e, inclusive, sobre o pr6- 

prio pensamento. O que iraporta aqui destacar 6 que subjacente & questao de sa- 

ber se uma economia livre di aos individuos mais campo para planejar a sua 

vida do que um sistema centralmente planejado, estao duas formas de entender 

a racionalidade economica. Uma 6 a dos planificadores e, em geral, os defenso- 

res do socialismo real que identificara a liberdade de cada urn planejar - isto 6, 

os tais pianos separados - com anarquia, e que por isso entendem que a unica 

forma de a combater 6 restringir a liberdade de cada um planejar a sua vida a 

um piano racional executado por uma pessoa mais inteligente ou por um Comi- 

te de Planejaraento composto por pessoas suficientemente inteligentes para 

atender ao interesse de todos. A outra desconfia da inteligencia e essencialmen- 

te da bondade desses "ilurainados" e prefere - dado que o bem coraum 6 insepa- 

rdvel da liberdade e responsabilidade individual de escolher o bem - ter 

tamb^m uma palavra nas tentativas e erros concretos. Numa palavra, nao abdi- 

ca do dever e do direito de ,texperimentarM o que 6 ou nao o bem e o certo. 

A primeira supoe a existdncia de ,,geniosM e de superdotados que usam 

uma Razao infmita e ilimitada para limitar a anarquia. Asegunda parte do prin- 

cipio de que em todo homem a razao 6 finita e limitada e que o bem comum 6 

insepardvel da intera^ao humana alargada a todos. Os primeiros, em nome do 

interesse coletivo e da coerencia do Piano insistem em entregar a uns poucos, 

ou mesmo a um s6, o direito ao planejaraento. Os segundos, mais modestos, 

aceitam que o interesse de todos estd mais salvaguardado pelo direito de todos 

tentarem contribuir para o bem comum. Os primeiros "sem querer" organiza- 
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ram o caos de que se estao a tentar libertar os povos de Leste e a que aspira 

rauito da intelectualidade europ&a e, era especial, dos pafses do Terceiro Mun- 

do os segundos "sera querer" ajudarara a criar a ordera alargada. Os pri- 

meiros apostam numa razao capaz de arquitetar um modelo de sociedade cuja 

execuqao exige nao s6 a destrui^ao de tudo quanto nao Ihes parece racional, co- 

mo o direito a controlar tudo e todos tendo em vista o integral cumprimento dos 

seus pianos. Os segundos, pelo contrario, consideram essa presun^ao fatal e 

acreditam ser possfvel melhor a sociedade precisamente atrav^s da pluralidade 

de experiencias limitadas por norraas e conven^oes que, embora nao compreen- 

dam de todo, consideram razodveis e suscetiveis de melhoramento. 

6 preciso ter a coragem de dizer que a planificagao socialista nao 6 o 

oposto do individualismo; 6 apenas a restrigao a uns poucos do direito k subje- 

tividade, mas uma subjetividade ilimitada e tanto mais quanto a sua posigao de 

velar pelo interesse coletivo os coloca, e de que maneira, acima das normas co- 

muns Alids, o culto da personalidade que € uma constante historica nos 

paises ditos socialistas 6, por isso, nao acidental mas algo inerente ao sistema. 

O individualismo que 6 suposto existir numa economia de raercado 6 um indi- 

vidualismo constantemente corrigido pela opiniao dos outros e delimitado pelas 

normas de comportamento justo: regras comumente aceites que conjuntamente 

com os "sinais do mercado" - os pre^os, que funcionam corao uma esp^cie de 

sistema de telecomunicagao - permitera a coordena^ao e adaptaqao da multipli- 

cidade de pianos individuals. E natural que um sistema como o da economia de 

mercado acarrete necessariamente a frustraqao das expectativas de alguns, mas 

isso resulta de que a disciplina da liberdade sujeita hora a hora as condigoes 

(14) Mesmo no Brasil esta atra^ao por parte de muitos intelectuais pelo planejamento e por 
aqueles que o impuseram parece persistir apesar de tudo. Um problema que Antonio Delfim 
Netto levanta na Folha de Sao Paulo, em particular, em rela^o a Fidel Castro: "Um dos 
aspectos mais intrigantes da realidade brasileira 6 o fascfnio que ainda exerce, sobre um 
bom numero daqueles que se pensam a si mesmos como 'intelectuais', a figure outrora 
herdica de Fidel Castro". Um homem para quern 'qualquer tentative de utilizer o mercado 
polui o marxismo-leninismo' e que apesar da tragddia de trinta anos de promessas nao 
cumpridas continue a ser disputado por lideranqas terceiro-mundistas para uma fotografia 
lado-a-lado, e querido pela intelectualidade. O que leva Delfim Netto a terminar, dizendo: 
"Tem razao Bobbio quando diz que 'o socialismo 6 como a felicidade, todos o querem 
porque podem forjd-lo de acordo com os seus desejos'. Cue assim sejal' Cf. Semandrio de 
18 de Margo de 1989, p. 32. 

(15) O que hoje se sabe sobre a vida dos grandes dirigentes do Leste, particularmente sobre os 
casos mais noticiados de Honecker e Ceausescu, faria, no que se refere a luxo, 
arbitrariedade e corrupqao, inveja a qualquer magnata sem escrupulos. 
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economicas individuals & dura disciplina do mercado; mas ele 6 incomparavel- 

mente melhor que o logro socialista. Como dizia o Barao Rafael Garofalo, no 

fim do s^culo passado: 

"O socialismo cri prodigalizar d Europa uma igual ou superior si- 

tuagdo. Aqui reside o erro. A prosperidade ndo 6 sendo o produto da 

energia individual expandindo-se num amhiente em que as forgas na- 

turals ndo sdo contrariadas" (GAROFALO, 1904, p. 49). 

Altes podereraos dizer hoje que foi nao apenas um erro, mas uma trag^- 

dia acalentada por pessoas presumidas cuja aprecia^ao das suas capacidades in- 

telectuais as levou a considerar-se acima das norraas gerais, e particularmente 

das normas morals, desconhecendo que as nossas tradi^des morais, como raui- 

tos outros aspectos da nossa cultura - frisa Hayek - se desenvolverara normal- 

raente com a nossa razao, e nao como seu produto. Surpreendentemente e 

paradoxalmente como pode parecer a alguns, essas tradigoes morais estao para 

alera das capacidades da nossa razao (HAYEK, 1989, p. 10). 

Uma Razao que precisa de cair na conta de que as pretensoes sao nao 

apenas perigosas mas imorais e, finalmente, de entender que a economia de 

mercado 6, no essencial, fruto da aceitaqao dessas normas de comportamento 

que condensam um saber "invisivel", aos olhos de todos quantos se consideram 

filhos das Luzes e por isso consideram nao dever estar sujeitos &s limitaqoes 

comuns, antes ter normas especiais e, de preferencia, julgd-las caso a caso & luz 

da sua razao individual. 

Deixaremos a avaliaqao e utilidade das normas numa Sociedade Alarga- 

da para o prdximo ponto. Antes, contudo, nao queremos deixar de referir que 

nada nos move contra os "genios" e as inteligencias raras. Apenas pensamos 

que para bera de todos 6 bom e mesmo mais justo que a genialidade se afirme 

pelo cumprimento das mesmas regras comumente aceites. Enfim, o direito de 

cada um planejar a sua vida e ser responsabilizado por isso, que a economia de 

mercado supoe, 6 insepar^vel do nosso "quadro moral" - segundo Popper, a 

mais importante das tradigoes (POPPER, 1982, p. 383). tempo de perceber 

que a &ica 6 uma fortaleza nao planejada pela razao mas erguida pouco a pou- 

co pelo reconhecimento e melhoraraento que as normas tradicionais tiveram ao 

longo da sua evoluqao. Enfim, como dir^i Hayek, "a nossa moral ndo 6 nem 
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instintiva nem uma criaqdo da razdo, mas constitui uma tradiqdo distinta - 'en- 

tre o instinto e a razdo'" (HAYEK, 1989, p. 10). E que as normas tradicionais 

de convivencia humana que condicionam o obrar humano sao fator de ordem, 6 

uma suposiqao admitida quando cada um planeja o seu futuro; e nao, como al- 

guns pensara, um obstdculo ao planejamento. Ou melhor, elas sao, na verdade, 

nao s6 a principal fortaleza que se entrepoe ao planejamento coletivista central, 

mas, tambera, a referenda coraum para o julgamento das decisoes arbitrdrias 

sempre reclamadas (era norae de uma Razao sera limites) por todos os candida- 

tes a d6spostas-benevolentes. 

c) Ao nivel do utilitarismo. A discussao sobre o utilitarisrao, quer na sua 

versao de utilidade individual, que caracteriza o homo economicus, quer na sua 

versao de utilidade social que adorna o pedestral dos lugares cimeiros da No- 

menklatura e justifica as providencias do Estado de Bem-Estar, baseia-se numa 

suposiqao falsa que consiste em pensar que o homera tern consciencia de todas 

as circunstancias que determinam as suas decisdes. Na verdade, tanto o racio- 

nalismo individualista de que deriva a tradiqao neoclassica anglo-saxonica co- 

mo o racionalismo social ou construtivista em que se apoia o moderno 

socialismo, planejamento e totalitarismo, desprezam o fato de que quando pen- 

samos nos somos guiados (ou mesmo conduzidos) por normas das quais nao 

estamos cientes e de que a nossa razao consciente, por conseguinte, tem em 

conta s6 algumas das circunstancias que determinam as nossas aqoes. 

Esta ideia de que o conhecimento implfcito 6 mais amplo, profundo e de- 

terrainante que o conhecimento explicito e vincada por Hayek a propdsito da 

heranqa cultural, algo nao transmitido biologicamente, mas atravds do exemplo 

e do ensino e, principalmente, atraves da (e implfcito na) lingua: 

"Assim como nds aprendemos quando crianqas a usar a nossa lingua 

de acordo com normas que nds explicitamente nao conhecemos, tarn- 

bdm aprendemos com a lingua nao sd a atuar de acordo com as nor- 

mas da lingua, mas de acordo com muitas outras normas de 

interpretaqdo do mundo e de atuar apropriadamente, normas que nos 

guiardo emhora nunca as tenhamos explicitamente formulado" 

(HAYEK, 1967, p. 87). 
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A este propdsito Hayek chama especial aten^ao para este fendmeno de 

aprendizagem implicita considerando-o como um dos elementos mais impor- 

tantes da transmissao cultural, embora seja urn dos que n6s ainda s6 iraperfeita- 

mente compreenderaos. Trata-se, no fundo, e por outras palavras, de 

considerar, ainda que isso nos irrite, que o pensamento racional 6 apenas um 

elemento entre aqueles que nos guiam: 

"Se vivemos numa sociedade que permite orientar acertadamente o 

nosso comportamento e gozamos de wna razodvel probabilidade de 

alcanqar os nossos objetivos, isso deve-se ndo apenas aofato de que 

os nossos semelhantes orientam a sua aqdo para objetivos conheci- 

dos, fazendo uso para isso das relates estabelecidas entre meios e 

fins, mas que o seu comportamento se encontra tambdm limitado por 

normas cujo propdsito e origem geralmente escapam d nossa com- 

preensdo e de cuja prdpria existincia nds geralmente ndo estamos 

denies" (HAYEK, 1973, vol. I, p. 11). 

Isto € no fundo a tese de "que a razao € totalmente instrumental" Uma 

tese cara a H. Simon: "O coroldrio de que 'ndo hd conclusdes sem premiss as* 6 

'ndo se pode concluir o tem de ser a partir do ser' Assim, o fato de a razdo 

nos poder fornecer uma ajuda preciosa para encontrarmos os meios de atin- 

girmos os nossos fins, pouco ou nada nos diz sobre os prdprios fins" (SIMON, 

1989, p. 15). Este carter "auxiliar" da razao foi expresso na maxima escol^isti- 

ca: ratio non est judex, sed instrumentum - a razao nao 6 o juiz mas um instru- 

mento. A propdsito, Hayek lembra que uma mais clara consciencia desta 

maxima sd veio depois da deraonstragao de David Hume (dirigida contra o ra- 

cionalismo construtivista do seu tempo) de que "as normas de moralidade nao 

sao conclusdes da razao" Conclusao que, ainda segundo Hayek, se aplica cer- 

taraente a todos os valores, os quais sao os fins que a razao serve mas que a ra- 

zao nao pode deterrainar (HAYEK, 1967, p. 87). 

Uma posi^ao an^loga 6 tomada por H. Simon, que insiste que a razao 

"ndo nos pode dizer para onde vamos; quando muito pode indicar-nos como Id 

chegar £ uma arma mercendria que pode ser posta ao serviqo de qualquer dos 

nossos objetivos, bons ou maus" e que depois de uma exemplifica^ao sobre o 

fendmeno do nazisrao conclui: 
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"E assim apretidemos, atravis de amargas experiincias e contrarian- 

do os nossos primeiros jutzos precipitados, que ndo podlamos rejei- 

tar Hitler como louco, pois havia mdtodo na sua loucura. A sua prosa 

atingiu ntveis de racionalidade, nem superiores nem inferiores dque- 

les que estamos acostumados a encontrar em textos destinados a per- 

suadir. A razdo ndo foi, nem podia ter sido, a nossa principal defesa 

contra o nazismo. For am-no, sim, crenqas e valores concretos opos- 

tos" (SIMON, 1989, p. 19-20). 

A esta luz a atitude supostamente racional de todos aqueles que argu- 

rnentara contra o nazismo com base na sua "loucura" e nao s6 errada como pe- 

rigosa, pois arroga a razao um direito que ela nao pode exercer. E pensando 

talvez nesta exagerada pretensao da razao que Gadamer e levado a demarcar-se 

tanto de Popper como de Adorno e Habermas: 

"A pole mica entre Popper e Adorno continua a resultar insatisfatdria 

mesmo depois da sua andlise por Habermas. Estou de acordo com 

este quando diz que sempre estd em jogo uma determinada prd-com- 

preensdo hermeneutica que portanto necessita de uma ilustraqdo re- 

flexiva. Contudo, tamhdm aqui tenho que sustentar, com a 

"racionalidade critic a", que considero que uma ilustraqdo total 6 pu- 

ra ilusdo" (GADAMER, 1984, p. 645-646). 

Esta e uma cntica que nao pode ser feita a Hayek, que ao mesmo tempo 

que salienta o status dos valores como independentes e condigoes-guia de toda 

a constru^ao racional (HAYEK, 1973, vol I, p. 6) insiste em que isso nao signi- 

fica que a razao nao tenha uma fungao quando se trata de tomar uma dccisao 

sobre valores em conflito: 

"A razdo apenas pode ajudar-nos a ver quais sdo as alternativas 

diante de ndsy quais sdo os valores que estdo em conflito, ou quais 

deles sdo valores ultimos verdadeiros e quais sdo, como d geralmente 

o caso, apenas valores mediatos que retiram a sua importdncia de 

servir outros valores. Uma vez seja realizada esta tarefa, a razdo ndo 
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pode ajudar-nos mais. Deve aceitar como dados os valores que estd 

destinada a servir" (HAYEK, 1967, p. 87). 

Toda esta introdugao visou preparar a abordagem da questao do utilita- 

rismo. Uma teoria que, jx)r ser talvez a mais conhecida das que dizem respeito 

as normas morais, poder^ servir de forma exemplar para mostrar a diferen^a 

entre o uso legitimo da razdo na discussdo dos valores e esse falso racionalis- 

mo construtivista* que ignora as limitagoes que sdo colocadas d razdo" 

(HAYEK, 1967, p. 87-88). Hayek parte do principio de que embora os valores 

nao sejam conclusao da razao servera uma fun^ao ou "propdsito" que a an^lise 

cientifica pode ser capaz de descobrir. 6 o que iremos pois procurar esclarecer 

a propdsito do utilitarismo. 

Segundo Hayek, o utilitarismo aparece na sua primeira e legftima forma 

na obra de David Hume, que acentuou que a "razao, ela prdpria, 6 completa- 

mente impotente" para criar normas morais, que ningudm tinha inventado ou 

planejado para esse propdsito, mas que sao essenciais para a persegui^ao bem- 

sucedida dos objetivos dos homens em sociedade. 

"Ele mostrou que certas normas abstratas de conduta acabaram por 

prevalecer porque os grupos que as adotaram se tornaram em conse- 

qiiencia mais capazes de se manterem. O que ele acentuou a este res- 

peito foi acima de tudo a superioridade de uma ordem que res u I tard 

quando cada membro obedece ds mesmas normas abstratas, mesmo 

sem compreender o seu significado, comparada com uma condigdo 

em que a agdo individual de cada um era decidida com base no expe- 

diente, is to 4, considerando explicitamente todas as conseqiiincias 

concretas de uma agdo particular" (HAYEK, 1967, p. 88). 

Um exemplo poder^i servir para ilustrar, ainda que de forma elementar, 

esta questao. Trata-se do respeito pelos sinais luminosos semdforos - que 

orientara o trdfego rodovidrio e a passagem de peoes. 6 sabido que em princf- 

pio um ingles (e em geral um ndrdico) que se preze nao passa quando o sinal 

est^ vermelho, mesmo que ele, num caso concrete, verifique que podia passar 

sera prejmzo para o transito rodovidrio. 6 tambdm sabido que mesmo nao sen- 

do regra geral pelo menos muitas vezes um portugues que se preze (e em geral 
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um latino, e talvez mais um latino-americano) se sente na obrigagao de nao res- 

peitar o sinal sempre que num caso concreto considera que a sua passagem nao 

prejudica a fluencia do transito. 

O mais interessante € que para nos (latinos e latino-americanos) o "in- 

gles" que para no sinal vermelho e at permanece attj passar a verde, mesmo nos 

casos era que nos sentimos que ele podia e devia passar, 6, em geral, considera- 

do, por nos, individualista e utilitarista. Utilitaristas e individualistas nao soraos 

n6s que passamos quando achamos que nao hci problema (situagao que ocorre 

muitas vezes) ou que a importancia do que nos temos a fazer nao obriga a ligar 

a "sinais"? 

Alias, j£ mais que uma vez ouvi considerar esta atitude (do "ingles") co- 

rao "anti-racional" e conhe^o mesmo um colega que na Suecia, numa dessas si- 

tuaqoes, nao s6 atravessou a ma como por gestos incitou os suecos a atravessar. 

Por que 6 que voces nao atravessara? E ter<i pensado para consigo; "tao desen- 

volvidos e tao estupidos"... 

Por incnvel que parega, as vftimas e os mentores deste racionalismo "in- 

genuo" (e ansioso) nem sempre se dao conta de que o aparecimento da civiliza- 

gao - o lento processo de passagem de uma sociedade "fechada" a uma 

sociedade "aberta" - tern rauito a ver com a substituigao de fins concretos co- 

muns por normas abstratas corauns. Uma ordem alargada supoe nao tanto a 

obediencia aos mesmos fins concretos mas a obediencia as mesmas normas 

abstratas. Por outras palavras, o primado da lei sobre os homens. Um principio 

que sujeita todos os cidadaos as mesmas leis e nao permite a quem e apanhado 

a desrespeitar a lei ousar perguntar a Autoridade: "O Senhor sabe com quem es- 

td a falar" ?Um principio querido ao liberalismo classico ingles e a que nao 

e estranho o avango da revolugao industrial inglesa em relagao a outros paises 

continentais. Os ingleses, bem como os holandeses, cedo perceberam o que 

ainda hoje muitos paises subdesenvolvidos nao perceberam: que o respeito pe- 

los outros, a solidariedade, passa mais pelo respeito pelas mesmas normas, mo- 

rais e legais, do que pela sujeigao de todos ao que uns lantos consideram ser o 

interesse coletivo. 

(16) A este proposito, Sergio Buarque de Hollanda, num livro que Antonio Candido disse ja ter 
nascido classico, afirma que a 'a democracia no Brasil sempre foi um lamentavel 
mal-entendido". Os brasileiros nunca aprenderam a situar-se numa organizaqao regida por 
normas impessoais e criterios de justiga equanimes. Of. editorial (O herdeiro de J^nio) de 
Victor da Cunha Rego, em Semanariode 03 de fevereiro de 1989. 
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Por isso Hayek insiste em que Hume nao estava interessado em qualquer 

utilidade reconhecfvel da aqao particular, mas s6 com a utilidade de uma apli- 

ca^ao universal de certas norraas abstratas, incluindo esses exemplos particula- 

res em que os resultados i mediates conhecidos de obedecer <is norraas nao sao 

desejdveis. Ou seja, o "ingl&s" obedece h norma geral mesrao no caso em que 

isso Ihe "custa" Ou seja, atua com base era principios e nao (apenas) em fins - 

o que a n6s nos parece pouco razodvel, nao util e mesmo irracional... 

Na verdade, muitos de n6s entendem que o respeitar as leis 6 apenas uma 

fatalidade a que est^ obrigado quem nao pode fugir a elas. De fato, tendemos a 

ver a lei como uma liraita^ao a nossa liberdade, precisaraente ao contr^rio da 

tradigao do liberalismo classico ingles, que considera a lei como condiqao de li- 

berdade e civiliza^ao. Dai que esta tradiqao desconfie de quem em norae dos 

mais altos fins pretende estar acima das normas e se caracterize mais por uma 

acentua^ao dos limites da razao e pela confian^a no aperfeigoamento das nor- 

mas herdadas. A justificagao para esta atitude de desconfian^a para com o ex- 

cesso de confianqa na razao est^i em que a prdpria razao 6 vista como sendo 

insepardvel da "razao" contida nas normas gerais herdadas. Tanto Hayek como 

Hume estao interessados era avaliar a utilidade de uma aplicaqao universal e 

desconfiam do utilitarismo particularista caractenstico do racionalismo cons- 

trutivista. 

"A razao para is to £ que a inteligencia humana 6 completamente in- 

suficiente para compreender todos os detalhes da sociedade humana 

complexa, e 6 esta inadequaqdo da nossa razao para arranjar uma 

tal ordem em detalhe que nos forqa a estar contentes com as normas 

abstratas; e mais que nenhuma inteligencia humana singular 1 capaz 

de inventar as mais apropriadas normas abstratas porque essas nor- 

mas que tim evolucionado no processo de crescimento da sociedade 

incorporam a experiencia de muitas mais tentativas e erros do que 

qualquer esptrito individual podia adquirir" (HAYEK, 1967, p. 88). 

E Hayek passa entao a acusar os autores da tradiqao cartesiana como 

Helvetius e Beccaria, ou os seus seguidores ingleses, de Bentham e Austin a G. 

E. Moore, de terem transforraado 

"este utilitarismo generico, que procura a utilidade incorporada nas 

normas abstratas evolucionadas por sucessivas geraqoes, num utili- 

tarismo particularista que nas suas consequencias ultimas implica 
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uma exigincia de que toda a aqdo devia ser julgada com completa 

consciincia de todos osfatos relevantes. Enquanto o utilitarismo ge- 

n£rico de Hume repousa mm reconhecimento das limitaqdes da nos- 

sa razdo e espera o seu mais completo uso de uma estrita ohediincia 

a normas abstratas, o utilitarismo particularista construtivista repou- 

sa na crenqa de que a razdo i capaz de diretamente manipular todos 

os detalhes de uma sociedade complexa" 

6 esta crenqa que est4 por detras do transformismo social a qualquer 

custo e justificado em nome de ideais elevados. Hume, do mesmo modo que 

Mandeville e Hayek, pode ser considerado utilitarista, se por utilitarismo se 

entende o generico, e nao utilitarista, se por tal se entende o particularista. 

Algo semelhante se pode dizer, como vimos, em rela^ao ao planejamento, em 

especial no que toca ao "individualismo" de que sao acusados, o qual na verda- 

de est^ mais prdximo de um Estado de Direito do que do anarquismo. A sua 

critica ao Estado 6 uma cntica k coerqao arbitr^ria, ou seja, uma critica a urn 

Estado de Ordens e nao a um Estado de Normas. 

Alids, temo que nao s6 os que a condenaram, mas tamb^m os que defi- 

nem a obra de Mandeville e disso faz eco a minha amiga Ana Maria Bianchi - 

como "uma mescla de anarquismo filosofico e utilitarismo cdtico" possam estar 

a deixar de fora o essencial da sua mensagem. 

Anarquismo versus socialismo, utilitarismo c&ico versus otimismo sor 

cial sao contraposiqoes que estao longe de captar o que hd de mais original nu- 

ma das mais ricas tradiqoes do pensamento economico e de que, como vimos, 

Mandeville foi percursor. verdade que muito da filosofia politica tende a ana- 

lisar as obras de alguns dos maiores pensadores em termos de individualistas e 

comunitaristas, incluindo Hobbes, Locke e John Stuart Mill no primeiro grupo 

e Rousseau, Hegel e Marx no segundo. Todavia, aceitando esta divisao teremos 

(17) Ibidem. Hayek completa esta exposiqao mostrando a implica^ao destas duas especies de 
racionalismo em face do abstrato: Ta/vez a d'rferenga seja melhor ex plica da ao dizer que 
todos os que reconhecem os limites do poder da razao querem usar a abstragao para 
alargd-la ao realizar pelo menos algum grau de ordem no complexo de assuntos humanos 
onde eles sabem 6 impossfvei dominar o detalhe completo, enquanto o racionalista 
construtivista avalia a abstragao s6 como in strum ento em determinagoes particulares. Para 
os primeiros como Tocqueville o expressou, 'as idSias gerais nao sao prova de vigor mas de 
insuficiencia do Intelecto humano', para os segundos elas sao um instrumento que 6 para 
nos dar um poder ilimitado sobre o particular". 

106 Est.econ., Sao Paulo, 20(E8pecial):75-117,1990 



Jose Manuel L S. Moreira 

que reconhecer que ha uma terceira tradi^ao com forte peso nao s6 a nivel da 

filosofia politica mas tamb&n econdmica a que pertencem nao s6 Mandeville e 

Hume mas tambdm Adam Smith, Edmund Burke, Benjamin Constant, Alexis 

de Tocqueville, Lord Acton, Carl Menger e Hayek, entre outros. Uma tradiqao 

que nao se encaixa de todo em nenhum dos grupos anteriores. Este 6 um assun- 

to importante mas a que nao posso dedicar aqui mais espaqo 

Conclusao 

Esperamos ter mostrado que sem romper com algumas das falsas dicoto- 

mias acima apontadas torna-se dificil entender o que significa o racionalismo 

evolutivo e bem assim as suas ricas implicaqoes, em especial no que se refere 

aos aspectos que apreciamos: epistemologico, planejamento e utilitarismo. 

A abertura a este tipo de racionalismo permitiria, contudo, facilmente en- 

tao dar conta de que a evolu^ao depende mais das normas e dos princfpios do 

que dos resultados e das intenqdes. Alids, que os bons resultados poderao estar 

longe das "boas intenqoes" provam-no os arrepios por que passam os pafses di- 

tos socialistas. Isto deveria servir para que todo o intelectual bera-intencionado 

se comegasse a precaver contra o excesso de boas intengocs e a dar conta de 

que os bons resultados nao dependem tanto da cega obediencia a pianos ambi- 

ciosos, mas de se sujeitar ^s boas normas, ainda que incompreensiveis, para a 

sua razao. 

O elogio da intelectualidade feito por todo o Tlrano Ilustrado e a identifi- 

cagao entre a razao e a vontade tao querida a Espinosa - a vontade e a inteligen- 

cia sao uma e a mesma coisa (ESPINOSA, 1962, p. 76) visa colocar a 

intelectualidade ao servigo da Vontade Soberana sem os entraves do costume e 

da Tradigao, facilitando assim a alianga entre o instinto e a razao que 6 a fonte 

de todos os totalitarismos. A faHcia que "explica" a diferenga entre as promes- 

sas e os fracassos destes regimes est^ na ilusao facilitada por muitos intelec- 

tuais de que se pode e deve govemar uma Grande Sociedade segundo os 

padroes de uma pequena comunidade, nao percebendo que a nossa civilizagao, 

fruto da evolugao de uma sociedade fechada para uma Sociedade "Aberta", nao 

resultou (e a sua manutengao nao depende, contrariamente ao que supoe Mar- 

cuse) nem da reposigao do instinto nem do controle da razao, mas justamente 

do negar ao instinto e & razao as suas pretensoes. 

(18) Sobr© este assunto ver um meu artigo (MOREIRA, no prelo). 
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A op^ao nao £, simplesmente, como, ao que parece, pretendia um antigo 

secretdrio-geral do Partido Socialista Frances, entre a Abelha e o Arquitelo. 

Tal opqao deve ser denunciada como falsa nao s6 porque o lugar do homem es- 

raais entre esses dois extremes mas ainda porque os paises do "socialismo 

real" mostraram que o entregar uraa Sociedade aos desejos de uns tantos Arqui- 

tetos e Engenheiros socials significou o "limpar a tela" das mesmas tradigoes e 

valores que no Ocidente impedirara a Vitdria (trdgica) do Socialismo Real. O 

dar a uns poucos o direito de serem verdadeiros arquitetos do social transfer- 

mou a maioria dos seus concidadaos em abelhas (pouco) trabalhadoras e alguns 

outros em zangaos a servi^o das Abelhas Mestras. 

Disto mesmo dd conta Alexandre Tsypko, doutor em filosofia e membro 

do CC do Partido Comunista da URSS, que a uma pergunta sobre quando € que 

pode surgir um fenomeno como o estalinismo, respondeu: 

"Quando sdo destruidos todos os mecanismos de contengdo. Em mui- 

tas sociedades existem forgas elementares de contengdo que se ex- 

pressam atravds da moral, do sistema de instituigdes religiosas, na 

divisdo entre poder secular e poder laico. Na Europa, por exemplo, a 

religido, especialmente o catolicismo, desempenhou o papel de uma 

forga que conteve a tendencia totalitarista. 

Infelizmente, o catolicismo nao estava representado na Russia, a des- 

truigdo da Igreja como instituigdo social e o atelsmo forgado contri- 

bulram para a formagdo de uma situagdo em que tudo era 

permitido" 

Nao resisto a deixar aqui uma sabia advertencia que, jd em 1933, o Pro- 

fessor Joaquim de Carvalho fazia numa altura em que a atragao pelo planeja- 

mento, pelo Estado e pelo modelo de "centralismo democrdtico" proposto pelos 

socialistas em nome do interesse publico ia a ponto de se exprimir no 6dio ao 

liberalismo numa cantiga a que ele alude: 

"Quando ouve a cantiga do 'liberalismo jd Id vai, [deu a alma ao 

Criador]... *, entende o democrata que o governante, eleito democra- 

tissimamente por sufrdgio direto e universal, tern o direito de nos im- 

(19) TSYPKO (1989, p. B2), entrevista conduzida por Lufsa Meireles e Carlos Lobato. Este 
intelectual sovi^tico destacou-se recentemente por uma s^rie de artigos que publicou no 
final do ano passado na revista Nauka i Jizn sobre as origens do estalinismo. Artigos que, 
segundo alguns, marcam uma ruptura na prdpria ideologia da perestroika, at6 aqui 
centrada, sem muita convicqao, aliAs, no 'regresso a Lenin* 
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por a crenga religiosa que ele quiser, de nos coagir a pensar o que 

ele entender, de nos determinar a profissdo que seguiremos, de regu- 

lar toda a nossa vida como se fosse a peg a de um reldgio? Pois quem 

assim pensa que Ihe prestey e se satisfaga em ver nas formigas e nou- 

tros insetos o espelho da vida que Ihe convent 

A democracia foi uma conquista grega, e desde entdo persistiu sem- 

pre em numerosissimas cabegas, sem esquecer as de, por vezes reso- 

lutos, tedlogos cristdos; o liberalismo, pelo contrdrio, 6 uma 

conquista moderna, dos povos civilizados, e combati-lo i, no Ultimo, 

r a mensagem eterna de Jesus - a digni- 

No fundo, Joaquim de Carvalho est^ aqui a fazer eco da diferenqa e mes- 

mo possivel oposi^ao entre liberalismo e democracia. Uma distinqao que 6 es- 

sencial para perceber a tradiqao de pensamento de que aciraa falamos e que ja 

esta presente no nosso Alexandre Herculano Trata-se de dar conta de que 

democracia e liberalismo sao respostas diversas a quesitos diversos da cons- 

ciencia political donde precede o poder de mandar? Quais sao os limites do po- 

der de mandar? A democracia responde ao primeiro dizendo que a escolha de 

quem vai exercer o poder deve ser feita pelo povo, enquanto o liberalismo res- 

ponde ao segundo insistindo em que quem quer que exerqa o poder, tenha ou 

nao sido eleito democraticamente, deve ter poderes limitados, isto €, deve ter o 

seu poder limitado h lei, ao costume e as tradiqoes comumente aceites ^22\ Esta 

limitaqao do poder do Estado ve-a Joaquim de Carvalho espelhada numa frase 

do Novo Testamento: "Veio Jesus e disse que se desse a Cdsar o que 6 de C6- 

sar, e a Deus o que £ de Deus, e desde entdo foi possivel a generosa atitude de 

espirito e de coragdo donde brota o liberalismo" ^22\ 

(20) Inicialment© publicada no Jornal Liberal, Jornal Republicano da Manha, Lisboa, 16 de junho 
de 1933, inclufdo na sua 'Obra Completa\ vol. VI, Funda^ao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
1989, p. 258-9. 

(21) Para um mais completo esclarecimento ver o meu artigo Liberalismo francSs versus 
liberalismo 'ingles'', uma chave para a interpretagao do liberalismo em Portugal, a ©ditar em 
breve. 

(22) Uma distin^ao que 6 feita precisament© nestes termos por Ortega y Gasset (em El 
Espectadoi) © k qual Joaquim d© Carvalho nao faz referdncia, provavelment© por s© tratar 
d© um artigo d© jornal. Conferir a ©st© proposito, o nosso artigo referido na nota anterior. 

(23) Joaquim de Carvalho, Jornal Liberal, Jornal Republicano da Manha, Lisboa, 2 d© setembro 
d© 1933, inclufdo na sua Obra Completa, vol. VI, Fundaqao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
1989, p. 267. 
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S6 que Joaquira de Carvalho ve que este acento na liberdade pessoal po- 

deria levar a um dualismo entre a Sociedade e o Estado e de uma forma mais 

particular entre a politica e a economia, e 6 sobre as implica^oes desse conflito 

que ele coloca algumas interrogagoes: 

"Hd na neutralidade do liberalismo, como dizia, salvo erro, Oliveira 

Martins, a liberdade de morrer de fome e na zona que o sdculo XIX 

considerou apolitica, isto 6, a esfera econdmica, um dualismo que a 

justiga e o interesse pub lie o aconselham que cesse, tornando-a politi- 

ca e estatizada? 

Se assim dy que se ndo tome a parte pelo todo, se ndo confunda o re- 

vestimento com a essincia, se ndo fag am calar aquelas vozes que 

querem que a economia da prosperidade do sdculo XIX se ndo volva 

no nosso sdculo em economia de misdria" ^24l 

Talvez a questao seja de fato, em ultima instancia, religiosa, e erabora 

nao seja possivel abordd-la aqui, 6 talvez util e educativo recordar uma distin- 

gao que nas suas Nogdes Elementares de Filosofla Geral , o nosso Silvestre 

Pinheiro Ferreira faz entre a concep^ao cl^ssica de divindade formadora (arqui- 

teto) e a concep^ao crista de divindade criadora Ou seja, em perceber que 

o verdadeiramente extraordion^rio sobre o Deus cristao e ser um Deus "ordina- 

rio": um Deus humilde que respeita a diversidade das leis 

(24) Joaquim de Carvalho, Jornal Liberal, Jomal Republicano da Manha, Lisboa, 16 de junho de 
1933, inclufdo na sua "Obra Completa\ vol. VI, Ibid, p. 259. 

(25) Uma concepgao que como bem salienta Plnharanda Gomes 'adiantou uma proposta 
criacionista que se poderia ter desenvofvido radicalmente mediante um aprofundamento 
poStico, que $6 Leonardo Coimbra, mais tarde lograria inspirar-se' Cf. Introdu^ao e sele^ao 
de textos sobre Silvestre Pinheiro Ferreira, Guimaraes ed., Lisboa, 1977, p. 25. 

(26) Que sabe nao seja de todo abusivo dizer que o Deus Bfblico 6 um deus secular e um deus 
sagrado, isto 6, um Deus que revela o seu mist^rio mas que ao mesmo tempo tamb^m 
respeita as leis naturais, reconhecendo autonomia parcial ^ sua cria^ao e de forma especial 
ao homem. O Deus cristao e por certo um Deus que interv6m por a^oes extraordin^rias 
mas a sua interven^ao normal e essencial faz-se atrav^s da providdncia ordin^ria, O que 
verdadeiramente diferencia o socialism© do capitalismo 6 que o capitalismo apela mais a 
um deus 'ordin^rio' e a pessoas comuns e o socialism© a uma atua<jao ^ margem das leis, 
ou pelo menos acima das regras comuns. O socialism© reveste de Providencia 
Extraordindria os seus 'genios' de que o culto da personalidade 6 apenas um sintoma. Por 
sua vez, o capitalismo tende a acentuar a id^ia de que o 'milagre' (de que o socialism© 
abusa e faz depender da exclusiva intervenqao do Estado Todo Poderoso ou nas 
economias mistas do Estado-Provid^ncia) depende antes de mais nada da 'colaboraQao' 
das pessoas e dos grupos, da sua capacidade de iniciativa e de trabatho e que portanto 6 
um erro e um perigo para a legftima autonomia das pessoas e dos grupos esperar do 
Estado o que est^ nas suas maos conseguir. 
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Quem sabe esta discussao sobre "racionalidade economica", que e hoje 

um tema fundamental para a compreensao da ordem do mundo era que vive- 

mos e para a sua melhoria, tenha ocasionado alguma confusao. Espero contudo 

que no meio da confusao uma coisa seja clara: que a racionalidade economica 6 

apenas uma faceta da racionalidade humana que, por sua vez, 6 algo multidi- 

mensional. E perceber em definitivo que, para usar uma distin^ao cara a von 

Wright, embora o razo^vel seja tambem radonal, o "raeraraente racional" nem 

sempre 6 razodvel 

Uma distinqao que no fundo se aplica a qualquer ciencia mas 6 essencial 

para as ciencias humanas e sociais onde a confusao entre o que Kant chamou 

razao tedrica e razao prdtica tern sido a principal fonte do racionalismo constru- 

tivista. Uma distinqao que Gadamer ilustra sob a forma de perguntas: 

"Por que se pode realmente desejar que cada qual tenha de confiar- 

se a um especialista para todas as questoes decisivas da sua vida, 

tanto social e politic a como privada e pessoal? No fim de contas, pa- 

ra a aplicaqdo concreta da sua ciencia o prdprio especialista ndo po- 

deria servir-se del a, a ndo ser da sua prdpria razao prdtica. E por 

que teria que ser esta maior no especialista, a bid a que fosse o 

No fundo, trata-se de nao deixar adormecer o espi'rito empreendedor e ©vitar incentivar 
uma mentalidad© assistencialista tao prdpria dos pai'ses em que Estado s© ©screv© com le- 
tra grand©. Sobre este ponto vale a pena indicar um livro que desenvolv© bastante bem esta 
problemdtica entre o Cristianismo, o Capitalism© © o Socialism©. Trata-se da obra d© 
URENA (1981). Um livro que, apesar de seis meses depois de ter aparecido ter sido traduzi- 
do parainglds, alemao e portuguds (Ediqoes Loyola, Sao Paulo, 1982) foi, ao que parece, 
mal recebido na Amdrica Latina, em especial pelos defensores da Teologia da Liberta^o, 
que nao foram capazes de dar o devido valor a uma obra que os ultimos acontecimentos 
nos pafses d© Lest© vieram tornar mais atual. Alids, num recente artigo, o mesmo URENA 
(1989) insist© em que "Hoje parece claro que nem o socialismo marxista (ainda que seja o 
nao dogm&tico), nem a doutrina da seguranga nacional, nem a teologia da libertagao podem 
servir de fundamento ideoldgico para um futuro esperangoso na America Latina; creio contu- 
do que uma recuperagao critic a do krausismo (concretamente nas suas vertentes Stica, polf- 
tica pedagogics, social e ecoldgica), posto em relagao com o enfoque b&sico 
economico-cuttural da economia social de mercado ale ma (ao me nos em A. Muller-Armack), 
poderia constituir hoje o marco-base de partida para tentar encontrar novos caminhos de 
said a para a crise dessa parte do mundo a que tambdm chegou o krausismo no s6culo XIX' 

(27) WRIGHT (1988, p. 14). O autor consider© que 'a racionalidade da agio esti orientada para 
fins. Os juizes de razoabilidade, pelo contririo, se orientam para valores. Atendem i forma 
concreta de viver, com aquilo que 6 bom ou mau para o homem" 
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engenheiro social ideal, do que em qualquer outra pessoa?" - 

(GADAMER, 1984, p. 652). 

Hayek chama alids a atengao para este efeito nocivo da divisao em espe- 

cialidades e destaca mesrao que isso € particularmente evidente no que se refe- 

re as duas raais antigas disciplinas que tratam de averiguar qual a melhor 

ordem social: a economia e o direito. De fato, enquanto que para Montesquieu, 

Hume e Adam Smith, entre outros, "a ciencia da legislaqao" era, como parece 

estar a ser hoje, redescoberto por muitos dos atuais defensores da nova econo- 

mia politica, insepardvel da ordem economica e politica, para a larga maioria 

dos economistas e juristas continua a ser verdade que a sua especializagao vai a 

par do desconhecimento de que "as normas de conduta justa que o homem de 

leis estuda estdo a serviqo de uma ordem de cuja indole o jurista pouco sabe, 

enquanto que o economista, que se dedica principalmente ao estudo da referi- 

da ordem, por sua vez igualmente ignora a Indole das normas de conduta sob re 

as quais a ordem que ele estuda repousa" (HAYEK, 1973, vol. I, p. 4-5). 

Um desconhecimento que esta por detras das fantasias transformistas 

que animam a crise de existencia de muitos dos nossos intelectuais que desco- 

nhecem que a "terra de ninguem" que Ihes serve de martirio e treino da Razao 

foi antes parcela comum de estudos. Um desconhecimento que estd por detras 

do fracasso e trag&iia do mundo comunista de muitos movimentos pseudo-pro- 

gressitas que no Terceiro Mundo escondem as promessas nao cumpridas por 

govemos ditos socialistas como quase sempre acabam por ajudar a fortalecer 

regimes de seguranga nacional. Um desconhecimento que estd felizmente au- 

sente em outras partes do mundo e que por certo explica muito da prosperidade 

de uma economia como o Japao, que nao cometeu o erro de confundir o racio- 

nalismo ocidental com o racionalismo extremo ou construtivista. 

nE talvez compreenslvel que os racionalistas construtivistas, na sua 

arrogdncia nos grandes poderes da razdo, se tivessem revolt ado con- 

tra a exigincia de uma submissdo ds normas cujo significado eles 

nao compreendem inteiramente, e que produz uma ordem que nds 

ndo podemos predizer com detalhe. Que nds ndo devlamos ser intei- 

ramente capazes de dispor os assuntos humanos de acordo com os 

nossos desejos vai muito ao arrepio de geraqdes que acreditaram que 

pelo uso completo da sua razdo o homem podia tornar-se inteiramen- 
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te dono do seu destine. Parece, contudo, que este desejo de tornar tu- 

do sujeito ao controle racional, longe de realizar o uso mdximo da 

razdo, 4 antes um abuso da razdo baseado numa md-concepqdo dos 

seus poderes, e no fint conduz a uma destruigdo desse livre inter-jogo 

de muitos esptritos do qual o crescimento da razdo se nutre. A verda- 

deira perspectiva racional sobre o papel da razdo consciente parece 

na verdade indicar que um dos mais importantes usos i o reconheci- 

mento dos prdprios limites do controle racional Como o grande 

Montesquieu claramente salientou no auge da }idade da razdo*: la 

raison mime a besoin de limites" (HAYEK, 1967, p. 92-93). 

No essencial este texto visou chamar a aten^ao para uma tradigao do 

pensamento economico cuja conscidncia dos limites da razao humana a leva 

nao s6 a partir de concep^ao da natureza do homem como ser falfvel, histdrico 

e evolutive, como a salientar o papel que a tradiqao e o costume jogara no de- 

senvolvimento humano. Uma postura que defende que o homem nao sd € capaz 

de perseguir fins mas tambdm de submeter-se a normas e que se quase serapre 

alcanna os seus propositos isso nao se deve tanto ao seu conhecimento dos mo- 

tives que o induzem a observar determinadas normas, motives que nem sequer 

€ capaz de enunciar, mas porque o seu pensamento e a sua atividade se regem 

por regras que foram evolucionando atravds de um processo de seleqao no seio 

da sociedade em que vive e que, por tal razao, sao produto da experiencia acu- 

mulada por inumeras gera^oes ^ 

Nao € pois de estranhar que Hayek, um homem que sempre insistiu era 

que algumas vezes o crescimento das institui^des que ningudm inventou pode 

fornecer um melhor quadro para o crescimento cultural do que os designs mais 

sofisticados, a uma pergunta do entao Presidente da Universidade de Rikkyo, o 

(28) HAYEK (1973, vol. i, p. 11). A este prop6sito cita ainda em nota um extrato da obra de 
PETERS (1959, p. 5): "O homem e um animal que aegue normaa. As suas agoes nao $e 
dirigem simplesmente a um Um, elas tambSm se conformam a padrdea e convengdes 
socials e, diferentemente de uma mAquina calculadora, ele atua com base no seu 
conhecimento de normas e objetlvos. Por exemplo, nds atribufmos As pessoas traqoa de 
carAter como a honradez, a pontualidade, a consideragAo pelos outros ou a bafxeza. 
Diferentemente da ambigAo, da fome ou da aspiragao social, tais termos nio indicam o tipo 
de objetlvos que um homem tende a perseguir, antes indicam o tipo de regulagdes que ele 
impoe A sua conduta quaisquer que sejam os seus objetlvos" 
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japones Dr. Masotoski Mattsushita, sobre "se um povo que confia mats na con- 

venqdo do que na invenqdo para as suas instituiqdes ndo pode algumas vezes 

fornecer mais liberdade para o individuo e, por conseguinte, mais alcance pa- 

ra a civilizaqdo do que aqueles que tentaram deliberadamente construir todas 

as instituiqdes, ou tentaram refazi-las de acordo com os principios da razdo", 

tenha respondido: 

"Eu acredito que a resposta 6 Sim. Ati que nds tenhamos aprendido a 

reconhecer os prdprios limites da razdo no arranjo dos assuntos hu- 

manos, hd grande perigo de que ao tentar forqar sobre a sociedade o 

que ndspensamos ser um padrdo racional nds possamos sufocar essa 

liberdade que d a condiqdo principal para a melhoria gradual" 

(HAYEK, 1967, p. 95). 

Uma posiqao sabia que nao desconhece quanto o exito da agao numa so- 

ciedade "aberta" depende de um numero muito maior de fatos concretos do que 

um ser humano pode possivelmente conhecer e que por isso sabe que toda a 

nossa civilizaqao se baseia, e deve continuar a basear-se, em acreditar em 

muito do que, no sentido cartesiano, nds nao podemos na verdade conhecer 

(HAYEK, 1973, vol. I, p. 12). Esta € nao so uma posiqao razo^vel mas mesmo 

uma atitude para muitos economistas exigida e justificada em termos de "mera 

racionalidade economica", ainda que isso revoke o instinto e a razao de muitos 

de nos. Como, no seu torn peculiar, nota a insuspeita Joan Robinson, a proposi- 

to de uma das instituiqdes mais polemicas da nossa civilizaqao: 

"Na ausincia do respeito pela propriedade, seria imposslvel conse- 

guir-se um nivel de vida razodvel. Atd os mais simples investimentos 

lavrar um campo para a colheita do ano seguinte - ndo valeriam a 

pena, fiuma escala para Id do que o homem pudesse armazenar, no 

tempo da colheita. Impor pela forqa o me do do castigo tern a sua via- 

bilidade, mas d dispendioso, ineficiente e vulnerdvel ao contra-ata- 

que. A honestidade sai muito mais barata. Mas, observai, d a 

honestidade das outras pessoas que me d necessdria. Se todo o mun- 
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do fosse honesto, exceto eu, encontrar-me-ia numa excelente posigdo. 

A necessidade de cada um se encontrar sujeito ao bem de todos cau- 

sou assim a necessidade da moralidade" ^29\ 

Quem sabe seja razo^vel pensar que a principal fonte da tradi^ao coleti- 

vista esteja nao tanto na revolta da razao contra as normas que de todo nao 

compreende, mas mais na ansia at^vica em relaqao h vida nobre do selvagem. 

Uma ansia notdria era Rousseau e Marx e de que tantos dos nossos marinheiros 

se deram conta, nomeadamente Cristovao Colombo que pelo menos uma vez 

considerou ser a vida desses "selvagens" mais gratificante aos nossos instintos 

inatos. Uma passagera do discurso feito por Gorbatchev no Municipio de Ro- 

ma^ em que afirmou a necessidade de uma "espiritualizaqdo da vida, que se- 

ja capaz de revolucionar as consciincias, tendo como ponto de referincia os 

valores morais eternos, as simples leis da moralidade e de humanidade" ilus- 

tra, por certo, quinhentos anos depois, a descoberta em terras do Oriente da ou- 

tra vertente do eterno conflito entre o de que os homens institivamente gostam 

e as normas de conduta aprendidas que estao na base (e talvez sejam o principal 

tema) da histdria da civilizagao. 

(29) ROBINSON (1964, p. 11-12). A este prop6sito convirdi ainda referir qu© Joan Robinson se 
mostre incapaz de dar conta d© que a moral requerida pela economia de mercado era algo 
(tal como a linguagem, a moeda etc.) crescido entre o instinto e a razao. Note-se, contudo, 
que ©mbora ela consider© a moralidade como "merament© fi'sica © biolbgica' (mostrando-s© 
incapaz d© perceber qu© a moralidade prbpria da sociedad© aberta 6 no ©ssencial 
resultant© de uma evoluqao cultural) nao cai no erro de acreditar numa moral meramente 
racional: 'a razao nao ajuda. O sistema Stico implantado em cada um de nds pela nossa 
educagao (atS um rebelde 4 inHuenciado por aquilo contra o que se revolta) nao derivou de 
quaisquer princfpios razoAveis; aqueles que no-los transmitiram nao sao capazes de nos 
dar uma explicagao racional dos mesmos, ou, na realidade, at4 de os formular 
explicitamente. Transmitiram-nos o que a sociedade Ihes ensinou, da mesma forma como 
nos transmitiram a linguagem que aprenderam a falar" (p. 18). £ talvez mais um exemplo d© 
sedugao pela falsa dicotomia entre Natural/Artificial, Racional/lrracional e qu© por isso foi 
levada a considerar a 'moralidade" como algo irracional, mas necessirio. Diga-se em 
abono da verdade que contudo Joan Robinson nunca escondeu as duvidas sobre a 
autenticidade desta op^ao © foi isso qu© sempr© Ih© deu um ©ncanto especial © a tomou 
"fora de s6rie". 

(30) Estas afirmaqoes foram feitas em dezembro d© 1989, quando d© uma viagem 4 Italia e 
particularment© ao Vatican© para o seu encontro com o Papa Joao Paulo II. Cf. Voz 
Portucalense, de 25 d© janeiro d© 1990, p. 12. 
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