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TEXT

In tro du ção
A obra do an tro pó logo fran cês Phi lippe Des cola Par- delà na ture et
cul ture co meça com os se guin tes ver sos de Fer nando Pes soa 1:

1

Vi que não há Na tu reza, 
Que Na tu reza não existe,  
Que há mon tes, vales, pla ní cies,  
Que há ár vo res, flo res, ervas,  
Que há rios e pe dras,  
Mas que não há um todo a que isso per tença,  
Que um con junto real e ver da deiro 
É uma do ença das nos sas ideias. 
A Na tu reza é par tes sem um todo 
Isto é tal vez o tal mis té rio de que falam.  
Fer nando Pes soa, Po e mas de Al berto Car neiro.

De fato, a ideia de na tu reza como to ta li dade oposta à cul tura e, por‐ 
tanto, como se pa ra ção ra di cal entre o mundo hu mano e os de mais
rei nos (ani mal, ve ge tal e mi ne ral) tem his tó ria. Ela surge em de ter mi ‐
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nado es paço e mo mento e par ti cipa da for ma ção de uma cos mo go nia
(uma Wel tans chau ung) com a qual os povos ven ci dos nos pro ces sos
co lo ni za do res a par tir do sé culo XV ti ve ram que lidar. Assim, en quanto
o re la ti vismo pró prio da an tro po lo gia traz con sigo uma va li osa his to‐ 
ri ci za ção das ca te go rias de cul tura e na tu reza, o co lo ni a lismo apa rece
como um imenso pro cesso de am pli a ção do do mí nio oci den tal sobre
ou tras ci vi li za ções e de pro du ção de hi e rar quias. Si mi la res a Ro bin‐ 
son Cru soé che gando à ilha de serta re pleto de en ge nho si dade uti li ta‐ 
rista, o con quis ta dor e o co lo ni za dor sur gem como a linha de frente
de um pro cesso que segue até hoje a sua ex pan são, fa zendo da jus ta‐ 
po si ção de ci vi li za ções um grande or ga nismo gra du al mente sub su‐ 
mido ao modo de pro du ção ca pi ta lista. Se a ideia de na tu reza é uma
do ença de nos sas ideias, nas pa la vras de Fer nando Pes soa, ela se es‐ 
pa lhou como se es pa lha ram pelas Amé ri cas a va ríola, a sí fi lis e a co‐ 
biça pelo ouro. A mo der ni dade ca pi ta lista de fine então um antes e um
de pois, onde con quis tas e mas sa cres são en co ber tos pela gesta da
ide o lo gia do pro gresso, e os uni ver sos pré- modernos fatal e te le o lo‐ 
gi ca mente con de na dos.

O mar xismo surge como uma das cor ren tes ide o ló gi cas que bro tam
da mo der ni dade. Filho do li be ra lismo e do mo vi mento ope rá rio, ele
com par ti lhou por algum tempo a ar ro gân cia oci den tal pe rante o
mundo. Nesse con texto, a obra do mar xista pe ru ano José Car los Ma‐ 
riá te gui apa rece como um di vi sor de águas na Amé rica La tina 2. Seu
papel inau gu ral, sua crí tica ao eta pismo nas cente e sua lei tura fru tí‐ 
fera da re a li dade da for ma ção so cial pe ru ana per mi tem que seus tex‐ 
tos sejam res sig ni fi ca dos hoje. Em par ti cu lar, a pos tura di a lé tica que
ele adota o leva a ques ti o nar a na tu ra li dade, a evi dên cia de cer tos as‐ 
pec tos tanto da his tó ria pe ru ana quanto do pró prio mar xismo, e a
bus car as ori gens da for ma ção so cial pe ru ana no em bate des tru tor
que foi a con quista. Pro cu rando en ten der a “re a li dade” pe ru ana para
poder transformá- la, a obra de Ma riá te gui se cons trói a par tir das
rup tu ras e con ti nui da des que ele en xerga no Peru dos anos 1920,
oriun das da ir rup ção vi o lenta dos co lo ni za do res eu ro peus. Destaca- 
se uma po la ri dade na tu reza / ar ti fi ci a li dade que atra vessa os seus
tex tos e forma uma chave de en ten di mento tanto do ca rá ter so ci o e‐ 
conô mico das de ter mi na ções da for ma ção so cial pe ru ana como das
mo da li da des da sua in ser ção no mundo.
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A “re a li dade” pe ru ana entre pré- 
capitalismo e im pe ri a lismo
Em 7 en saios de in ter pre ta ção da re a li dade pe ru ana, Ma riá te gui par ti‐ 
cipa de uma longa tra di ção de crí tica à ex clu são das mas sas in dí ge nas
e de de nún cia das vi o lên cias e es po li a ções so fri das a par tir da con‐ 
quista es pa nhola. Porém, ao con trá rio de ou tros au to res in di ge nis tas,
o seu cri té rio é econô mico e so cial e ele se fun da menta na ques tão da
pro du ção. Em busca da “re a li dade” do Peru, Ma riá te gui re nova a com‐ 
pre en são da na tu reza das re la ções de pro du ção e das va ri a das for mas
de ex plo ra ção vi gen tes no país.

4

Para Ma riá te gui, a con quista pelos es pa nhóis não pode se re su mir a
uma gesta glo ri osa. Na me dida em que der ruba um im pé rio po tente,
ela pro voca uma rup tura de ci siva na his tó ria pe ru ana e in tro duz for‐ 
mas or ga ni za ti vas alheias às po pu la ções lo cais, in se rindo uma du a li‐ 
dade. O ar gu mento cen tral de Ma riá te gui para fun da men tar sua tese
de uma opo si ção se cu lar entre dois “Perus” é duplo: por um lado, de‐ 
fende o ca rá ter in trin se ca mente co lo nial da for ma ção so cial pós- 
conquista; por outro, con si dera como me ra mente mi li tar e ecle siás‐ 
tico o pro cesso pelo qual o do mí nio inca foi subs ti tuído pelo do mí nio
ibé rico, sendo este in ca paz de de sen vol ver um mo delo econô mico
efi caz 3. Rei te ra da mente, o texto su bli nha como a con quista rompe
uma ordem “or gâ nica”, que “brota es pon ta ne a mente do solo”, em que
a po pu la ção cresce e suas ne ces si da des são sa tis fei tas. So bre tudo,
Ma riá te gui in siste na or ga ni ci dade da for ma ção so cial im pe rial. Sem
es ca mo tear a vi o lên cia e a con fli tu o si dade pró prias do im pé rio – por
exem plo, a ex ten são do seu do mí nio a ou tros povos – o autor apre‐ 
senta um qua dro geral de res peito das for mas fun da men tais da or ga‐ 
ni za ção so cial. Assim, o im pé rio apa rece como um or ga nismo es ta tal
fun dado na ar ti cu la ção de cé lu las (os ayllus) e povos den tro de uma
en ti dade mul tiét nica in te gra dora 4. A con quista, pelo con trá rio, de‐ 
sen ca deia um pro cesso de des po vo a mento ma ciço, de aban dono das
prin ci pais vias de trans porte, de de sa gre ga ção so cial e ins ti tu ci o nal
em grande es cala e de per se gui ção da al te ri dade 5. Ma riá te gui iden ti‐ 
fica o co lo ni a lismo da do mi na ção es pa nhola no seu ca rá ter pre da dor
e vam pí rico fun dado, pri meiro, no saque das ri que zas ma te ri ais do
de funto im pé rio, e em se guida na ex tra ção de matérias- primas. Neste
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sen tido, a con quista inau gura uma re la ção inor gâ nica entre quem
tem o do mí nio po lí tico e mi li tar sobre o ter ri tó rio e as po pu la ções
que nele vivem. Uma du a li dade se es ta be lece na qual uma ordem sem
raí zes nos cos tu mes e na his tó ria dos povos sub ju ga dos se impõe:
uma ordem por tanto ar ti fi cial. A lei tura de Ma riá te gui ins taura então
uma opo si ção entre na tu ra li dade, or ga ni ci dade e ar ti fi ci a li dade para
além do es tudo das ca rac te rís ti cas ide o ló gi cas (re li gi o sas, ju rí di cas,
etc.) do im pé rio inca e da colô nia. O te cido pro du tivo, a força de tra‐ 
ba lho dis po ní vel e as mo da li da des do tra ba lho, enfim, a fi na li dade da
or ga ni za ção econô mica são bru tal mente al te ra dos em prol da ren ta‐ 
bi li dade a curto ou médio prazo para a me tró pole.

O cri té rio econô mico que rege a aná lise ma ri a te gui ana do ter ri tó rio
pe ru ano re vela con ti nui da des his tó ri cas pro fun das e ge o gra fi ca‐ 
mente mar ca das. Assim, o Peru mo derno é ca rac te ri zado como uma
for ma ção cos teira que con serva o an tigo medo dos in dí ge nas das
mon ta nhas:

6

La raza y la len gua in dí ge nas, de sa lo ja das de la costa por la gente y la
len gua españolas, apa re cen hurañamente re fu gi a das en la si erra. Y
por con si gui ente en la si erra se con ci er tan todos los fac to res de una
re gi o na li dad si no de una na ci o na li dad. El Perú costeño, he re dero de
España y de la con quista, do mina desde Lima al Perú ser rano; pero
no es de mo grá fica y es pi ri tu al mente asaz fu erte para ab sor berlo 6.

Ao Peru da serra, de mo gra fi ca mente do mi nado por in dí ge nas, se
opõe um Peru li to ral cri ado pelos di ver sos gru pos que se ins ta la ram
ao longo dos sé cu los: es pa nhóis e cri ol los, ne gros es cra vi za dos, imi‐ 
gran tes chi ne ses, ára bes, ja po ne ses e eu ro peus.

7

Essa du a li dade se funda não ape nas na hi e rar quia de raças im posta
após a con quista, mas tam bém em prá ti cas econô mi cas dis tin tas: as
co mu ni da des in dí ge nas so bre vi ven tes con ser vam “ele men tos de so ci‐ 
a lismo prá tico” 7, en quanto a in ci pi ente in dus tri a li za ção, a gra dual ge‐ 
ne ra li za ção do tra ba lho as sa la ri ado e a pre sença de gran des com pa‐ 
nhias ca pi ta lis tas es tran gei ras con fi gu ram um ca pi ta lismo atra sado
no li to ral. Ade mais, as gran des pro pri e da des pri va das, os la ti fún dios
que Ma riá te gui as se me lha ao feu da lismo, se man têm na serra. Assim,
numa pas sa gem fa mosa dos 7 en saios o autor iden ti fica ele men tos de
“três eco no mias” 8 que con for mam a for ma ção so cial pe ru ana. Porém,
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a fi gura da du a li dade per ma nece como a grande con ti nui dade ori gi‐ 
nada na queda dos Incas, pois tanto os gran des la ti fun diá rios como os
co mer ci an tes das ci da des per pe tuam os tra ços fun da men tais da
ordem inau gu rada com a con quista: a ex clu são dos in dí ge nas e sua
ex plo ra ção como força de tra ba lho, a do mi na ção de uma elite branca
cuja ri queza de corre da pro pri e dade da terra e dos seus vín cu los com
a me tró pole im pe rial ou com uma po tên cia cen tral do ca pi ta lismo 9.
De fato, olhando para as de ter mi na ções econô mi cas, Ma riá te gui
iden ti fica uma uni dade entre bur gue sia e la ti fun diá rios, que re side
prin ci pal mente no seu papel ren tista. Di ver sos ter mos apa re cem no
texto para qua li fi car o lugar desse grupo: “pro fi teurs” 10, ren tis tas, in‐ 
ter me diá rios dos im pe ri a lis tas. Faltando- lhes ca pi tais e uma visão a
longo prazo, o seu de sem pe nho econô mico não é di re ci o nado ao de‐ 
sen vol vi mento dos meios de pro du ção, mas sim su bor di nado à men‐ 
ta li dade ex tra ti vista do ga rim peiro. Por con traste, Ma riá te gui sa li enta
o vín culo muito forte que une a po pu la ção in dí gena com a terra que a
mesma tra ba lha e como, no pas sado pré- hispânico, uma po pu la ção
duas vezes maior não tinha di fi cul da des em pro du zir ali men tos em
quan ti da des su fi ci en tes 11.

À his tó rica du a li dade de raças se so bre põe uma opo si ção so ci o e‐ 
conô mica, que por sua vez ca rac te riza re la ções con tra di tó rias ao ter‐ 
ri tó rio, à na tu reza e às po pu la ções. Para Ma riá te gui, nas suas prá ti cas
quo ti di a nas, os in dí ge nas con ser vam vín cu los or gâ ni cos entre si e
com a terra, dos quais ca re cem os mem bros da elite la ti fun diá ria ou
co mer cial. Perpetua- se, por tanto, a opo si ção entre na tu ra li dade e ar‐ 
ti fi ci a li dade atra vés da com po si ção de clas ses, mas so bre tudo atra vés
do lugar ocu pado no pro cesso pro du tivo: a so bre vi vên cia de prá ti cas
an ces trais de cul ti vos e de há bi tos co le ti vis tas de tra ba lho se con tra‐ 
põe a uma classe ren tista pre da dora que pra tica a acu mu la ção de ca‐ 
pi tal por es po li a ção ou ex tra ção em larga es cala. Ma riá te gui evoca o
des prezo da elite plu to crá tica re pu bli cana pelo “ca pi tal hu mano”:

9

Los que pen sa ron que la ri queza del Perú eran sus me ta les pre ci o sos,
con vir ti e ron a la mi ne ría, con la prác tica de las mitas, en un fac tor de
ani qui la mi ento del ca pi tal hu mano y de de ca den cia de la agri cul ‐
tura 12.

Ma riá te gui mo bi liza a ca te go ria de feu da lismo para qua li fi car o poder
dos ga mo na les, os la ti fun diá rios da serra. Al gu mas ob ser va ções são
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aqui in dis pen sá veis. Pri meiro, a nível ter mi no ló gico cabe res sal tar
que o termo é oni pre sente nos tex tos mar xis tas da época, e que os
de ba tes his to ri o grá fi cos mar xis tas sobre o tema apa re cem pos te ri or‐ 
mente. Isso para cla ri fi car que o uso do termo é da tado e não cor res‐ 
ponde às evo lu ções da aná lise his tó rica atual 13. Em um se gundo mo‐ 
mento, para além da ques tão se mân tica, é im pres cin dí vel notar o
papel que esse feu da lismo cum pre na for ma ção so cial pe ru ana para
Ma riá te gui. Com efeito, a classe do mi nante pe ru ana é di vi dida em
gru pos di ver sos. Ao lado de uma bur gue sia co mer cial e fi nan ceira,
sur gida a par tir do fim dos anos 1860, existe uma ca mada de em pre‐ 
en de do res de pe queno porte, cujos in ves ti men tos são di re ci o na dos
para a in dús tria leve e ali men tí cia 14. Não obs tante, o poder econô‐ 
mico está con cen trado nas mãos de gran des fa mí lias la ti fun diá rias,
que for ne cem tam bém o grosso da classe po lí tica. Fi nal mente, pro‐ 
pri e tá rios de la ti fún dios me no res vivem fora das ci da des, nas suas
ter ras, e for mam as aris to cra cias pro vin ci a nas – fre quen te mente en‐ 
vol vi das nas re vol tas re gi o na lis tas que sa co dem o Peru no sé culo XIX.

Os se to res tra di ci o nal mente as so ci a dos ao ca pi ta lismo (o setor in‐ 
dus trial e o setor co mer cial) ocu pam uma po si ção su bal terna em re‐ 
la ção aos la ti fun diá rios, com pouco acesso ao cré dito e pouca com‐ 
pe ti ti vi dade frente às mer ca do rias e às em pre sas de po tên cias já in‐ 
dus tri a li za das. Por tanto, a si tu a ção do Peru, a sua in ser ção no mer‐ 
cado mun dial, par ti cipa do en fra que ci mento de se to res po ten ci al‐ 
mente di na mi za do res da eco no mia na ci o nal. Além disso, a posse da
terra her dada do sis tema co lo nial par ti cipa da ma nu ten ção de uma
men ta li dade ren tista pouco com pa tí vel com os in ves ti men tos e a mo‐ 
der ni za ção do apa re lho pro du tivo 15. Sob esses as pec tos, Ma riá te gui
iden ti fica um setor pré- capitalista que age em prol dos seus in te res‐ 
ses e blo queia o de sen vol vi mento de uma eco no mia ver da dei ra mente
ca pi ta lista e li be ral. Nesse sen tido, o grupo dos ga mo na les agrega vá‐ 
rias ca rac te rís ti cas feu dais: a con cen tra ção da terra e poder o sobre
quem vive nela, o blo queio da cir cu la ção de tra ba lha do res e mer ca‐ 
do rias (ou seja, eles im pe dem a for ma ção de um mer cado in terno de
tra ba lho). Assim, quando fala de pré- capitalismo no Peru, Ma riá te gui
dis tin gue os ves tí gios da an tiga for ma ção co le ti vista in dí gena, cuja
na tu reza or gâ nica pro fun da mente en rai zada per mi tiu que ela se
man ti vesse, e a per ma nên cia do poder de cor rente dos la ti fún dios,
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ori gi nado na con quista e que con fi gura a oli gar quia que con trola o
Es tado na ci o nal.

O pré- capitalismo é então um traço do mi nante da eco no mia pe ru ana,
ape sar das mo der ni za ções acon te cendo em cer tas ci da des e da pe ne‐ 
tra ção im pe ri a lista com seus en cla ves. Ma riá te gui re vela uma re a li‐ 
dade com plexa, feita da ar ti cu la ção de modos dis tin tos de pro du ção e
re pro du ção, sem em ne nhum mo mento ces sar de res sal tar o ca rá ter
co lo nial do con junto. Tanto as ter ras mal ex plo ra das quanto as fa zen‐ 
das mais mo der nas fun ci o nam sob a he ge mo nia im pe ri a lista, im posta
a par tir dos paí ses cen trais atra vés do acesso ao cré dito e aos mer ca‐ 
dos de matérias- primas, e como fonte de bens in dus tri a li za dos mais
com pe ti ti vos. Em um co men tá rio sobre a obra de Ma riá te gui, Aní bal
Qui jano mos trou como os se to res pré- capitalistas da eco no mia são
uma fonte de mão de obra ba rata re pro du zida fora dos en cla ves ca pi‐ 
ta lis tas 16. O setor la ti fun diá rio, “feu dal”, é por tanto o obs tá culo ao de‐
sen vol vi mento não ape nas de uma bur gue sia na ci o nal ca pi ta lista, mas
tam bém das co mu ni da des in dí ge nas cujas ter ras são ex pro pri a das em
pro veito de ga mo na les in ca pa zes de me lho rar os ren di men tos por es‐ 
ta rem iso la dos do mundo da pro du ção. A “li qui da ção” do feu da lismo
apa rece então como ta refa cen tral de qual quer pro jeto eman ci pa dor.
A ques tão cru cial é saber se essa ta refa pode ser le vada a cabo me di‐ 
ante uma mo der ni za ção ca pi ta lista ra di cal en ca be çada pelos se to res
ca pi ta lis tas e as cres cen tes clas ses mé dias, ou por um pro jeto mais
am bi ci oso que se nutra do co le ti vismo in dí gena e do so ci a lismo mo‐ 
derno. Em ou tros ter mos, a ques tão co lo cada é saber se uma bur gue‐ 
sia pode se de sen vol ver e re sol ver o pro blema da frag men ta ção na ci‐ 
o nal, ou se tal ca mi nho está ve dado.

12

Na tu reza, cul tura, ci vi li za ção
A al ter na tiva entre de sen vol vi mento bur guês e re vo lu ção so ci a lista é
ra pi da mente re sol vida por Ma riá te gui. Se o obs tá culo é o setor la ti‐ 
fun diá rio e o ga mo na lismo como sis tema de poder, a hi pó tese de uma
bur gue sia li be ral der ru bando essa ordem pres su põe que a mesma
possa li de rar as mas sas po pu la res em um pro jeto mo der ni za dor e
mais igua li tá rio. Em uma nota de ro da pé fa mo sa, Ma riá te gui nega
essa pos si bi li da de: “no exis te en el Perú, como no ha exis ti do nunca,
una bur gue sía pro gre sis ta, con sen ti do na cio nal, que se pro fe se li be‐
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ral y de mo crá ti ca y que ins pi re su po lí ti ca en los pos tu la dos de su
doc tri na” 17. A bur gue sia se re vela in ca paz de li de rar efi caz mente um
mo delo que su pere o obs tá culo la ti fun diá rio, entre ou tras ra zões,
por que par ti cipa do exer cí cio do poder com aquele setor e por ina de‐ 
qua ção pró pria para essa ta refa. Em um texto es crito para a Pri meira
con fe rên cia co mu nista da Amé rica La tina, or ga ni zada em Bu e nos
Aires em 1929, Ma riá te gui e os de le ga dos pe ru a nos in sis tem na psi co‐ 
lo gia e na força dos pre con cei tos que a classe do mi nante como um
todo her dou do pe ríodo co lo nial. Em par ti cu lar, o ra cismo con tra os
in dí ge nas e os ne gros apro xima mais essa classe dos im pe ri a lis tas do
que das mas sas po pu la res na ci o nais 18. A du a li dade de alma, in cor po‐ 
rada em du a li dade de raças opos tas du rante sé cu los im pede, por‐ 
tanto, a re a li za ção de um pro grama po lí tico ela bo rado para um de‐ 
sen vol vi mento re al mente na ci o nal, ou seja, que não su po nha a ex clu‐ 
são da imensa mai o ria do exer cí cio dos di rei tos po lí ti cos e so ci ais.
Con tudo, nessa lei tura, a so li da ri e dade de classe se agrega a uma so‐ 
li da ri e dade de raça que par ti cipa no es va zi a mento de qual quer pro‐ 
jeto bur guês pro gres sista. A classe do mi nante apa rece então como
um grupo emi nen te mente pa ra si tá rio, in ca paz de for mu lar um ver da‐ 
deiro pro jeto in clu sivo e or gâ nico sui ge ne ris. Ma riá te gui re toma o
velho ar gu mento de Ma nuel Gon zá lez Prada, para quem a na ci o na li‐ 
dade não se en con trava nessa classe do mi nante branca, mas sim nas
mul ti dões ser ra nas, nas vas tas ca ma das po pu la res ex cluí das e ex plo‐ 
ra das 19.

O ca rá ter pa ra si tá rio da classe do mi nante não surge por acaso. Na
lei tura ma ri a te gui ana, ele cor res ponde à he rança ins ti tu ci o nal es pa‐ 
nhola fun dada mais na ex tra ção de ri que zas do que no de sen vol vi‐ 
mento da pro du ção, o que re dunda na in ser ção su bal terna no mer‐ 
cado mun dial. A pró pria ar ti fi ci a li dade dessa classe apa rece como o
fator ex pli ca tivo da sua inép cia po lí tica e econô mica, uni ca mente de‐ 
ter mi nada pela ma nu ten ção do seu do mí nio. Nesse ponto, Ma riá te gui
iden ti fica a co lu são da classe do mi nante com a pe ne tra ção do im pe‐ 
ri a lismo na eco no mia na ci o nal, e a au sên cia de com pro misso para a
mo der ni za ção do te cido pro du tivo. Ma riá te gui de mons tra ainda que
mesmo nos ramos da eco no mia do mi na dos por pe ru a nos, os ca pi tais
im pe ri a lis tas se im põem gra du al mente para re me diar os pés si mos
ren di men tos (os exem plos ci ta dos em 7 en saios são de gran des fa zen‐ 
das de cana- de-açúcar, mas o mesmo pro cesso se ve ri fica com os se‐
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to res ban cá rio, lo gís tico, pe tro lí fero, etc. 20). Assim, os in te res ses ob‐ 
je ti vos dos gru pos que com põem a classe do mi nante im pos si bi li tam
um pro jeto po lí tico que possa levar a cabo a “se gunda in de pen dên cia”,
que Ma riá te gui te o riza como uma in de pen dên cia que al tere a con di‐ 
ção pe ru ana de eco no mia co lo nial 21.

Por outro lado, o es tudo do autor dá ên fase aos há bi tos co le ti vis tas
so bre vi ven tes nas co mu ni da des in dí ge nas. O pré- capitalismo, nesse
caso, toma a forma de uma re sis tên cia se cu lar aos ata ques do pe ríodo
co lo nial e, de pois, do pe ríodo re pu bli cano. A al te ri dade ra di cal de ci‐ 
vi li za ção, de raça e de or ga ni za ção so ci o e conô mica que as se para do
mo delo cri ollo par ti cipa da lon ge vi dade de prá ti cas que não foram as‐ 
si mi la das pelos gru pos do mi nan tes. Para além da di men são he re di tá‐ 
ria, Ma riá te gui iden ti fica na vi gên cia de “ele men tos de so ci a lismo
prá tico” uma prova da vi ta li dade da cul tura in dí gena, que se man tém
por ser pro funda e or ga ni ca mente parte da iden ti dade des ses
povos 22. A ar ti fi ci a li dade pa ra si tá ria do Peru es pa nhol e cri ollo apa‐ 
rece de modo gri tante quando con fron tada com a re sis tên cia das co‐ 
mu ni da des. Em par ti cu lar, Ma riá te gui iden ti fica uma opo si ção ética e
moral de cor rente do lugar na pro du ção. Ele se ins pira na lei tura do
sin di ca lista re vo lu ci o ná rio Ge or ges Sorel, em es pe cial na “moral de
pro du to res” 23 en ten dida como fruto do pro cesso de pro du ção con‐ 
du zido por pes soas li vres e não sub ju ga das, ca pa zes de de ci dir co le ti‐ 
va mente o rumo que a so ci e dade deve se guir. A moral de pro du to res
é aqui bas tante pró xima do que o mar xismo chama de cons ci ên cia de
classe, que se de sen volve por via da ação po lí tica dos mi li tan tes mas
so bre tudo nas lutas de clas ses, em que tra ba lha do res e pro pri e tá rios
dos meios de pro du ção en tram em con flito, evi den ci ando assim o
lugar de cada grupo no pro cesso de pro du ção. Em suma, a opo si ção
entre a classe do mi nante pro pri e tá ria dos meios de pro du ção e os
pro le tá rios fa bris das ci da des é a mesma que opõe os la ti fun diá rios às
co mu ni da des in dí ge nas e aos in dí ge nas em pre ga dos nas fa zen das em
con di ções de semi- servidão. Si me tri ca mente, os há bi tos co le ti vis tas
de tra ba lho dos in dí ge nas assim como a pro pri e dade comum da terra
en con tram eco no so ci a lismo mo derno. Por tanto, para Ma riá te gui, o
pré- capitalismo co le ti vista dos povos ori gi ná rios en con tra a dou trina
so ci a lista para além da or ga ni za ção pré- capitalista la ti fun diá ria ou
mesmo do in ci pi ente ca pi ta lismo pe ru ano. Como pro du to res de valor,
in dí ge nas e pro le tá rios com par ti lham um lugar e prá ti cas co le ti vis tas,
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e por tanto dis po si ções mo rais e éti cas de so li da ri e dade e de luta. Em
ou tras pa la vras, a prá xis dos ato res é pro du tora de sen tido e de con‐ 
teúdo me ta fí sico. Esse ponto é cru cial na obra de Ma riá te gui, pois
per mite vis lum brar uma pos si bi li dade de so ci e dade co mu nista fun‐ 
dada na prá xis dos di ver sos gru pos das clas ses po pu la res.

O vín culo que Ma riá te gui evi den cia entre as mas sas in dí ge nas e os
de mais se to res po pu la res é es trei ta mente li gado à sua aná lise do pa‐ 
ra si tismo e da ar ti fi ci a li dade do mo delo de so ci e dade que a classe do‐ 
mi nante pe ru ana impõe. As sen tando o seu ar gu mento na re a li dade
so ci o e conô mica e na aná lise das re la ções de pro du ção con cre tas, o
pe ru ano de fende uma es tra té gia re vo lu ci o ná ria que con corra para
uma de fi ni ção larga da classe tra ba lha dora. Assim, o pré- capitalismo
co le ti vista das co mu ni da des in dí ge nas não é um fator de atraso – ao
con trá rio dos ga mo na les –, mas sim a ma ni fes ta ção de uma po ten cial
ali ança dos tra ba lha do res para além dos pre con cei tos de raça e das
du a li da des que até então frag men ta ram a na ci o na li dade, o ter ri tó rio
e a eco no mia do Peru. Frente a uma classe do mi nante cujos in te res‐ 
ses ma te ri ais e con di ções sub je ti vas for mam um obs tá culo tanto à
for ma ção de uma nação ge nuína como a qual quer passo em di re ção a
uma eman ci pa ção, Ma riá te gui te o riza a união dos di ver sos su jei tos
das mas sas po pu la res em um con junto re vo lu ci o ná rio de fi nido pela
prá xis pro du tiva: a classe tra ba lha dora.

16

Ade mais, na visão de Ma riá te gui, já che gou a úl tima hora da ci vi li za‐ 
ção li be ral. O tema da de ca dên cia eu ro peia pode ser ras tre ado desde
as pri mei ras con fe rên cias mar xis tas em 1923 24. En quanto ob ser va dor
atento à cena in ter na ci o nal, Ma riá te gui con tra põe ao mo delo li be ral
bur guês im pe ri a lista as lutas pela au to de ter mi na ção dos povos co lo‐ 
ni ais, e so bre tudo o so ci a lismo mar xista. Re to mando outro con ceito
so re li ano, ele in ter preta o pós- Primeira Guerra como um mo mento
de tran si ção da ci vi li za ção in di vi du a lista para outra, co le ti vista, ma te‐ 
ri a li zada pela perda de apelo dos gran des mitos po lí ti cos da bur gue‐ 
sia oci den tal: o pro gresso, a razão, a ci ên cia. Pelo con trá rio, os mitos
da re vo lu ção e da li be ra ção da hu ma ni dade atra ves sam o pla neta e
acor dam ve lhos “povos em co lapso” que exi gem sua in de pen dên cia 25.
Do Mé xico à China, pas sando pela Ir landa, a Tur quia e a Índia, Ma riá‐ 
te gui ana lisa a onda de mo vi men tos so ci ais trans for ma do res como
ma ni fes ta ções sin gu la res de um mesmo mo mento his tó rico, no qual a
crise do ca pi ta lismo cria as con di ções ma te ri ais ob je ti vas da sua su ‐
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pe ra ção 26. Por tanto, o mo delo li be ral bur guês é um fe ti che já su pe‐ 
rado, uma forma de cli nante à qual as po tên cias im pe ri a lis tas se agar‐ 
ram, ao passo que abra çar o so ci a lismo sig ni fica se jun tar ao mo vi‐ 
mento da his tó ria. Neste sen tido amplo e ci vi li za tó rio, Ma riá te gui
des carta toda “etapa de mo crá tica bur guesa” como in ca paz de pro je‐ 
tar o Peru no novo pe ríodo mun dial que se abre, pois o ca pi ta lismo
está na fase im pe ri a lista, na qual os paí ses que ini ci a ram tar di a mente
na com pe ti ção econô mica mun dial serão sem pre con fi na dos a um
papel co lo nial. O so ci a lismo, por sua vez, brota como as pi ra ção à li‐ 
ber ta ção dos povos e da classe tra ba lha dora, e à so li da ri e dade in ter‐ 
na ci o na lista.

Desse modo, tanto na ci o nal mente quanto no campo in ter na ci o nal, a
via do de sen vol vi mento ca pi ta lista é con de nada à per pe tu a ção da du‐ 
a li dade de raças, de clas ses e até de alma que frag menta o Peru. Ma‐ 
riá te gui in verte o ar gu mento se gundo o qual o atraso econô mico do
país se deve à po pu la ção in dí gena avessa ao pro gresso: o obs tá culo
está do lado da classe do mi nante, cuja bur gue sia é in ca paz de as su mir
a fun ção his tó rica de cri a ção de um ver da deiro mer cado na ci o nal efi‐ 
ci ente. A ar ti fi ci a li dade do mo delo de Es tado her dado do pe ríodo co‐ 
lo nial se per pe tua com os di ri gen tes do sé culo  XX. Ma riá te gui de li‐ 
neia uma saída di a lé tica, que junte os ele men tos in dí ge nas ma jo ri tá‐ 
rios com o in ci pi ente pro le ta ri ado ur bano em prol de um na ci o na‐ 
lismo in clu sivo e en rai zado, ou seja, que possa rei vin di car na tu ra li‐ 
dade e or ga ni ci dade.

18

Do eth nos ao demos: a po lí tica
como agente cris ta li za dor da
nação pe ru ana
Ape lando à prá xis, Ma riá te gui re solve a ques tão teó rica de como o
so ci a lismo, sur gido den tro da mo der ni dade ca pi ta lista, pode sin te ti‐ 
zar as pi ra ções de ope rá rios (fa bris e agrí co las) e de povos in dí ge nas
ma jo ri ta ri a mente cam po ne ses. Dois elementos- chave par ti ci pam
desse mo vi mento. O pri meiro é o res gate do co mu nismo agrá rio das
co mu ni da des in dí ge nas como parte da tra di ção na ci o nal 27. Ma riá te‐ 
gui re jeita o his pa nismo das vi sões mais con ser va do ras da his tó ria
pe ru ana e rei vin dica o co mu nismo inca como parte fun da men tal do
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pas sado na ci o nal. O se gundo ele mento cen tral é a ideia de que o co‐ 
mu nismo inca e o co mu nismo mo derno são con san guí neos 28, que,
ape sar de cor res pon de rem a for ma ções so ci ais his to ri ca mente dis‐ 
tin tas, apre sen tam uma si mi la ri dade es sen cial no ca rá ter co le tivo da
pro pri e dade e da or ga ni za ção do tra ba lho. O so ci a lismo mo derno
herda do li be ra lismo a re vin di ca ção da eman ci pa ção in di vi dual, da li‐ 
ber dade po lí tica e da de mo cra cia, in sis tindo sem pre no real con creto
das re la ções de pro du ção. Com o co mu nismo inca, Ma riá te gui pre‐ 
tende en con trar um ter reno fér til e que pre dis põe os cam po ne ses in‐ 
dí ge nas a tomar parte na luta so ci a lista. Em um texto em ble má ti co de
1928, o autor es cre ve: “El so cia lis mo, en fin, está en la tra di ción ame‐ 
ri ca na. La más avan za da or ga ni za ción co mu nis ta, pri mi ti va, que re‐ 
gis tra la his to ria, es la in kai ca” 29. A se me lhança dos dois so ci a lis mos
apa rece como a opor tu ni dade de re con ci liar os ele men tos di ver sos e
frag men ta dos do Peru.

Ma riá te gui in verte a re pre sen ta ção da época sobre as co mu ni da des
in dí ge nas e os povos co lo ni ais em geral. O pe ru ano não so mente nega
a pos si bi li dade de uma eman ci pa ção na ci o nal li de rada pela bur gue sia
pe ru ana, como tam bém atri bui aos povos in dí ge nas uma fa mi li a ri‐ 
dade maior com a mo der ni dade, atra vés do so ci a lismo mo derno. O
ca rá ter pré- capitalista do “co mu nismo inca” e das suas for mas vi gen‐ 
tes nos anos 1920 é lido como a prova da pre sença do so ci a lismo no
pas sado na ci o nal, e por tanto como a pos si bi li dade de uma reu nião
com o so ci a lismo do sé culo XX. Fer nanda Bei gel fala de uma “tri an gu‐ 
la ção do tempo” 30, em que no pre sente se atu a liza o pas sado para se
pro je tar um fu turo. É jus ta mente por que a vasta mai o ria do povo pe‐ 
ru ano é com posta por cam po ne ses in dí ge nas ainda li ga dos ao seu
pas sado pré- hispânico que o so ci a lismo mo derno tem chan ces de in‐ 
car nar a su pe ra ção do mo delo co lo nial. Assim, a nação pe ru ana não
nasce da con quista nem da In de pen dên cia, ela está por criar, e a in‐ 
clu são das mas sas in dí ge nas é sua con di ção sine qua non, in clu são
pos sí vel so mente se o mo delo na ci o nal tiver raí zes no pas sado in dí‐ 
gena. Em ou tros, a nação fu tura tem de re a tu a li zar os há bi tos exis‐ 
ten tes das co mu ni da des in dí ge nas no marco de um so ci a lismo nas‐ 
cido do ca pi ta lismo. O so ci a lismo no Peru apa rece então si mul ta ne a‐ 
mente como a con di ção de pos si bi li dade de uma nação re al mente in‐ 
clu siva, e a ex pres são/con ti nui dade de uma tra di ção po pu lar re pri‐
mida. Neste sen tido, Ma riá te gui co loca a re vo lu ção no Peru fora do
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eu ro cen trismo do mi nante no mar xismo, pois não su bor dina o so ci a‐ 
lismo pe ru ano ao mo vi mento ope rá rio nos paí ses cen trais do ca pi ta‐ 
lismo.

Na con fe rên cia de Bu e nos Aires já men ci o nada, o de bate que opõe os
re pre sen tan tes pe ru a nos aos de le ga dos mais pró xi mos da Co min tern
é re ve la dor da ten são entre ar ti fi ci a li dade e na tu ra li dade, or ga ni ci‐ 
dade. Di ante da po si ção de apoio da In ter na ci o nal à for ma ção de um
Es tado in dí gena, os pe ru a nos de fen dem uma ali ança larga dos se to res
ope rá rios com os cam po ne ses in dí ge nas, no âm bito de um mo vi‐ 
mento da classe tra ba lha dora am pla mente de fi nida. Para eles, um Es‐ 
tado in dí gena não es capa, por ser in dí gena, às de ter mi na ções de
classe do mundo do mi nado pelo im pe ri a lismo 31. Além disso, a ideia
de li mi tar a au to de ter mi na ção dos povos in dí ge nas à cons tru ção de
um Es tado ad hoc re pro duz o es quema his tó rico eu ro cên trico no qual
a re vo lu ção é li de rada pelo pro le ta ri ado ur bano e fa bril. Aqui, as teses
ma ri a te gui a nas per mi tem iden ti fi car o ca rá ter ar ti fi cial de uma aná‐ 
lise li mi tada à re pro du ção de um mo delo eu ro peu, que não ima gina as
mas sas cam po ne sas como parte do su jeito re vo lu ci o ná rio. Mais ainda,
se pa rando a ques tão na ci o nal da ques tão da raça e da terra, a Co min‐ 
tern não con si dera a vin cu la ção di a lé tica exis tente entre esses três
as pec tos, quando é jus ta mente nessa in ter sec ção que é re no vada a
ques tão in dí gena atra vés dos laços com o so ci a lismo mo derno. O so‐ 
ci a lismo “indo- americano” 32 que Ma riá te gui prega pro cura raí zes no
pas sado e no pre sente dos povos das Amé ri cas para poder se des do‐ 
brar de ma neira ori gi nal e or gâ nica. É nos tra ços já exis ten tes, apro‐ 
vei tá veis, que re side a na tu ra li dade do so ci a lismo, por opo si ção à ar‐ 
ti fi ci a li dade do li be ra lismo bur guês e do eta pismo me ca ni cista.
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No en tanto, “na tu reza” não seria outro nome para “es sên cia”? A in ter‐ 
pre ta ção ma ri a te gui ana não le va ria a uma re pro du ção pa ra do xal do
ra cismo, es sen ci a li zando tanto a ar ti fi ci a li dade como a na tu ra li dade?
A pró pria es tru tura ar gu men ta tiva dos tex tos de Ma riá te gui per mite
des car tar essas in ter ro ga ções. Como fica claro na lei tura de 7 en saios,
a aná lise é fun da men tada no papel econô mico dos gru pos que for‐ 
mam tanto as eli tes quanto as ca ma das po pu la res. Quando ele ad voga
uma de fi ni ção ampla da classe tra ba lha dora e uma luta comum a ín‐ 
dios e não ín dios, Ma riá te gui ima gina a cri a ção de uma en ti dade
eman ci pa dora que su pere a di vi são de raças vi gente desde a con‐ 
quista. Apos tando na co mu ni dade de luta dos di ver sos seg men tos da
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classe tra ba lha dora e na ali ança pos sí vel com se to res da classe média,
o pe ru ano de sen volve uma pro posta con trá ria à ideia de um eth nos
como fun da mento do Estado- nação pe ru ano. São as lutas em comum,
nu tri das pelas lutas pas sa das e pela his tó ria se cu lar da mai o ria do
povo, que acar re tam um fu turo so ci a lista pos sí vel. Neste sen tido, ao
eth nos ho mo ge nei za dor Ma riá te gui opõe um demos cuja de fi ni ção é
po lí tica e econô mica. A ar ti fi ci a li dade não é re sol vida por mais uma
di vi são – por exem plo na for ma ção de um Es tado in dí gena – mas pelo
mo vi mento re vo lu ci o ná rio. Na sua visão, o mito da re vo lu ção so cial
car rega uma as pi ra ção à li ber ta ção que se es tende aos di ver sos se to‐ 
res da classe tra ba lha dora, pos si bi li tando uma “pe ru a ni dade” que
brote “de baixo”, da prá xis dos pro du to res mes mos.

Con si de ra ções fi nais
O pro jeto da cons tru ção de um “Peru in te gral” a par tir de um demos
en ten dido como co mu ni dade po lí tica supõe um pro fundo tra ba lho de
re lei tura crí tica da his tó ria na ci o nal pe ru ana. O ob je tivo re vo lu ci o ná‐ 
rio é então me di ado por uma exi gên cia de co nhe ci mento que torna
ino pe rante toda apli ca ção me câ nica de sis te mas e es tra té gias. Para
José Aricó, esse “cri té rio da re a li dade” 33 é um ele mento me du lar do
ma te ri a lismo de Ma riá te gui. O es tudo apro fun dado da for ma ção
econô mica do Peru e da ques tão in dí gena no seu con teúdo econô‐ 
mico, em par ti cu lar agrá rio, de corre da ne ces si dade do co nhe ci‐ 
mento para a for mu la ção de uma es tra té gia que não seja uma cópia
pobre. Neste sen tido, Ma riá te gui com par ti lha a po si ção de certo he‐ 
terô nimo cri ado por Fer nando Pes soa: não há um grande con ceito
único que possa reger o mundo em cada um dos seus as pec tos.
Porém, Ma riá te gui com ple menta o re la ti vismo ex tenso do poeta com
uma pro cura das co ne xões entre uma re a li dade si tu ada e o mundo. A
ori gi na li dade de Ma riá te gui surge de seu com pro misso re vo lu ci o ná‐ 
rio com o mundo e com o Peru, e o es forço para pen sar os dois jun tos
im plica al te ra ções teó ri cas subs tan ti vas.
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Assim, tanto os con cei tos de nação, eco no mia co lo nial, cul tura, ci vi li‐ 
za ção e co mu ni dade co le ti vista in dí gena como as pa la vras de ordem
des ti na das a or ga ni zar a classe tra ba lha dora são re tra ba lha dos para
en con trar uma base na prá xis real dos su jei tos po lí ti cos. Ao con trá rio
dos mem bros da elite pe ru ana, mas tam bém de mem bros emi nen tes
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da Co min tern, Ma riá te gui pre tende par ti ci par na ela bo ra ção das con‐ 
di ções de uma re vo lu ção no Peru e no mundo a par tir das for mas
par ti cu la res da in ser ção no mer cado mun dial. Por tanto, a na tu ra li‐
dade, ou or ga ni ci dade, se re la ci ona di re ta mente com a fa cul dade da
te o ria e da prá tica re vo lu ci o ná rias de se ar ti cu la rem com as pi ra ções
afins ao mar xismo pre sen tes na po pu la ção. A ar ti fi ci a li dade ca rac te‐ 
riza o olhar in ca paz de ver além do “atraso” e dos em pe ci lhos ao de‐ 
sen vol vi mento pen sado como uma sequên cia li near. A po la ri dade na‐ 
tu reza/ar ti fí cio ilu mina a me to do lo gia e a prá tica teó rica de Ma riá te‐ 
gui e per ma nece como im pe ra tivo ci en tí fico e po lí tico hoje, pois cor‐ 
res ponde à ca pa ci dade de cons truir al ter na ti vas de co nhe ci mento e
de or ga ni za ção desde abaixo.
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ABSTRACTS

Português
A obra do mar xista pe ru ano José Car los Ma riá te gui per se gue um ob je tivo
cons tante: criar as con di ções prá ti cas, po lí ti cas, teó ri cas e so ci ais de uma
so ci e dade pe ru ana so ci a lista livre de opres são e de ex plo ta ção. Este ar tigo
pre tende mos trar que Ma riá te gui re corre ao binô mio na tu ra li dade – ar ti fi‐ 
ci a li dade para re ve lar, por um lado, a fun ção pa ra si tá ria da classe do mi nante
e, por outro, os pon tos que unem os há bi tos co le ti vis tas pré- capitalistas das
co mu ni da des in dí ge nas e a te o ria so ci a lista mo derna. Para isso, Ma riá te gui
opera uma re lei tura crí tica da his tó ria pe ru ana, opondo a con quista es pa‐ 
nhola e o pe ríodo co lo nial ao Im pé rio inca como fi gu ras de ar ti fi ci a li dade e
de na tu ra li dade, res pec ti va mente. O tra ba lho mos tra que essa chave heu rís‐ 
tica abre pos si bi li da des crí ti cas para uma aná lise tanto da in ser ção do Peru
no ca pi ta lismo quanto da na tu reza pre da tó ria do mo delo so cial e econô‐ 
mico do pe ríodo re pu bli cano. Fi nal mente, discute- se a in ter pre ta ção his to‐ 
ri cista e di a lé tica da mo der ni dade que Ma riá te gui de sen volve, apro fun‐ 
dando sua ideia de um “Peru in te gral” como nação so ci a lista não es sen ci a‐ 
lista, na qual ele men tos pré- modernos e mo der nos se con ju gam em prol de
um pro jeto re vo lu ci o ná rio. A na tu reza e o ar ti fí cio apa re cem em Ma riá te gui
como duas fi gu ras cen trais na for ma ção so cial pe ru ana e, por tanto, como
uma das faces da luta de clas ses.

English
The works of Marx ist Per uvian thinker José Car los Mariátegui all con stantly
seek one goal: to cre ate polit ical, the or et ical and so cial con di tions for a so‐ 
cial ist so ci ety in Peru, free from op pres sion and ex ploit a tion. This paper
pur ports to show that Mariátegui re sorts to the op pos i tion between nat ural
and ar ti fi cial pro cesses in order to re veal, on the one hand, the para sitic
func tion of the rul ing class while, on the other, the com mon fea tures that
unite the col lect iv ist pre- capitalist work ing habits of the in di gen ous com‐ 
munit ies with mod ern so cial ist the ory. To that end, Mariátegui sets forth a
crit ical re in ter pret a tion of Per uvian his tory in which the Span ish con quest
and the co lo nial period ap pear as fig ures of ar ti fi ci al ity and the Inca em‐ 
pire’s struc ture as a nat ural one. The paper demon strates that this heur istic
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key leads to an ana lysis of both Peru’s in teg ra tion into the global mar ket and
the pred at ory nature of the so cial model dur ing the Re pub lican period. Fi‐ 
nally, Mariátegui’s his tor icist and dia lect ical in ter pret a tion of mod ern ity is
dis cussed, deep en ing his idea of an “in teg ral Peru” as a non- essentialist so‐ 
cial ist na tion in which pre- modern and mod ern ele ments join to gether in a
re volu tion ary en deavor. Nature and ar ti fi ci al ity are two cent ral im ages in
Mariátegui’s in ter pret a tion of Per uvian so cial form a tion, and, as such, they
are one of the fa cets of the class struggle.

Français
L’œuvre du mar xiste pé ru vien José Car los Mariátegui pour suit un ob jec tif
constant  : créer les condi tions pra tiques, po li tiques, théo riques et so ciales
d’une so cié té pé ru vienne so cia liste li bé rée de l’op pres sion et de l’ex ploi ta‐ 
tion. Cet ar ticle cherche à mon trer que Mariátegui re court au bi nôme
naturel- artificiel pour ré vé ler, d’une part, la fonc tion pa ra si taire de la classe
do mi nante et, d’autre part, les points qui unissent les ha bi tudes col lec ti‐ 
vistes pré ca pi ta listes des com mu nau tés in di gènes et la théo rie so cia liste
mo derne. À cette fin, Mariátegui opère une re lec ture cri tique de l’his toire
pé ru vienne, en op po sant la conquête es pa gnole et la pé riode co lo niale à
l’em pire inca comme res pec ti ve ment des fi gures d’ar ti fi cia li té et de na tu ra li‐ 
té. L’ar ticle montre que cette clé heu ris tique ouvre des pos si bi li tés cri tiques
pour une ana lyse de l’in ser tion du Pérou dans le ca pi ta lisme et de la na ture
pré da trice du mo dèle so cial et éco no mique de la pé riode ré pu bli caine.
Enfin, l’in ter pré ta tion his to ri ciste et dia lec tique de la mo der ni té dé ve lop pée
par Mariátegui est dis cu tée, ap pro fon dis sant son idée d’un «  Pérou in té‐ 
gral » en tant que na tion so cia liste non es sen tia liste, dans la quelle les élé‐ 
ments pré- modernes et mo dernes se com binent au ser vice d’un pro jet ré‐ 
vo lu tion naire. La na ture et l’ar ti fice ap pa raissent chez Mariátegui comme
deux fi gures cen trales de la for ma tion so ciale pé ru vienne et, par consé‐ 
quent, comme l’un des vi sages de la lutte des classes.
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