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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em pleno ini t io de um novo seculo, e importante destacar que pela primeira vez um indigena 

da etnia aymara - Evo Morales - surpreende o mundo ao assumir a presidencia da Bolivia 

Entretanto, olhando-se um pouco mais de perto a realidade desse pais nos ultimos anos do 

seculo X X e inicios do seculo X X I , e possivel perceber uma longa trajctoria de resistencia dos 

aymaras a implantacao de uma nova nacao aos moldes ocidentais, sob o impacto do 

neoliberalismo e da globalizacao e economica que exacerbou a concentracao de renda e 

tornou mais dificeis as condicoes de vida dc comunidadcs indigenas. Tal processo ocorreu 

atraves de conflitos explicitos com o exercito nacional, como de variadas formas de 

resistencia cotidianas que permitiram alimentar um sonho de seculos: a reconstituicao do 

Qollasuyu, pedaco dourado aymara do antigo mundo pre-incaico. Nos contextos de um novo 

seculo, com o advento de uma sociedade onde a informacao rapida e disseminada torna-se 

vital, os aymara recuperam o conceito de Revolucao India para transformar a resistencia 

cotidiana numa verdadeira revolucao do cotidiano, quebrando com as limitacoes da 

participacao politico-partidaria e sindical, mas valendo-se da tradicao da militancia marxista, 

para fundar sua propria ideologia: o katarismo. Ao buscar no passado o suporte para formas 

de acao no presente, o katarismo rompe com as tradicionais fronteiras entre passado, presente 

e futuro, englobando-o na sua proposta de revolucao e valendo-se de todos os meios 

disponiveis - inclusive a internet - para preparar o futuro que ja podia ser encontrado latente 

no passado e que se encontra em elaboracao no presente. A revolucao proposta consiste de um 

fazer-se no dia-a-dia para se criar uma sociedade aymara no futuro. Atraves do ciberespaco 

eles abrem algumas brechas de resistencia e de construcao de suas identidades, o que nos 

permite vislumbrar estrategias de acao e pequenos claroes desse mundo que tenta retornar 

para fazer-se novo. 

Palavras-chave: Ciberespaco; aymara; Bolivia. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In the beginning o f a new century it is important to point out that for the first time an 

descendent o f the aymara ethny - Evo Morales - surprises the world by reaching the 

presidency o f Bolivia. However, by taking a closer look at the reality o f that country over the 

last years o f the X X century and over the beginning o f the X X I century, it is possible to find 

out a long path o f resistance o f the ayamaras to the implementation o f a new nation based on 

the occidental way, under the impact t o f neoliberalisin and economic globalization that 

increased income concentration and made the conditions o f life o f the Indian communities 

more difficult. The mentioned process occurred throughout explicit conflicts with the national 

army and with many forms o f everyday resistance that allowed feeding a dream o f centuries: 

the reconstitution o f the Qollasuyu, aymara golden piece o f the ancient pre-lncaic world. In 

the context o f a new century, the development o f a society where fast and disseminated 

information became vital; this process made the aymara recover the concept o f Indian 

Revolution and turn the everyday resistance into a true everyday revolution, breaking up with 

the limitations o f the union and political partidary participation and basing itself on the 

Marxist tradition to build their own ideology: the katarism. By searching in the past for the 

support to ways o f action in the present, it is possible to find out that the katarism breaks up 

with the traditional frontiers between past, present and future, embodying them in its proposal 

o f revolution and using all available means - including the internet - to prepare the future that 

already could be found latent in the past and now is been elaborated. The revolution proposed 

consists in a constant work to create an aymara society in the future. Because o f the use o f the 

cyberspace, they open breaches o f resistance and construction o f their identities, what allows 

us to catch a glimpse o f action strategies and, also, o f this world that is trying to return to 

make itself new. 

Key Words: cyberspace; Bolivia; aymara. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En plein debut d'un nouveau siecle est important detacher que pour la primiere fois un 

indigene de l'ethinie aymara - Evo Morales - surprendre le monde quand est elu president de 

la Bolivie. Cependant, en regardant de plus proche la realite de ce pays ces dernieres annees 

du vingtieme siecle et debut du siecle X X I , c'est possible percevoir un long trajet de 

resistance aymara a l'implantation d'une nouvelle nation au modele occidental, sous l'impact 

du neoliberalism et de la globalization economique qui a augmente la concentration du 

revenu et a rendu plus difficile les conditions de vie des communautes indigenes. Tel proces 

est passe pour des conflits contre l'armee nationale, ainsi que pour plusieurs formes de 

resistance quotidienne qu'ont permi de nourrir un reve des siecles: la reconstitution du 

Qollasuyu, une partie doree aymara de 1'ancien monde pre-incaique. Dans un contexte d'un 

nouveau siecle, d'une societe d'information rapide, les aymaras recuperent le concept de la 

Revolution Indigene pour transformer la resistance quotidienne en veritable revolution du 

quotidien, transposant la participation des partis politiques et syndical, mais tout en 

conservant la tradition marxiste pour etablir leur propre ideologic: le katarism. En cherchant 

dans lc passe le support pour des formes d'action dans le present, le katarism rompre les 

frontieres tradicionelles entre passe, present et futur dans leur proposition de revolution et 

avec tous les moyens disponibles - y compris l'internet - pour preparer le futur qui etait dejas 

cache dans le passe et qui est dans l'elaboration du present. La revolution proposee consiste 

d'un savoir faire quotidien pour creer une societe aymara pour le futur. Dans l'internet ils 

montrent leur resistance et leur construction d'indentite que nos permetre voir quelques 

strategies d'action et un petit echantillon de ce monde qu'essaye de retourncr pour se faire 

nouveau. 

Mots-clef: Bolivie; aymara; internet 
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I N T R O D U C A O 

Ha seculos que a America Latina vein sendo palco de atuacao de movimentos sociais 

que questionam suas sociedades clitistas e as precarias condicoes de vida a que Ibram 

relcgados os grupos sociais mais explorados. Em particular, podemos citar movimentos de 

camponcses 1 c indigenas, que tantas vezes sc misturam, tornando-se muito dificil refcrirmo-

nos a um sem tocar no outro. Desde o periodo colonial, os povos nativos procuram resistir a 

implantacao de uma sociedade nos moldes ocidentais curopcus, questionando a logica da 

dominacao e manter seus costumes e tradicoes, a despeito das transformacoes a que foram 

submctidas suas comunidades. 

Em varios paises latino-americanos ainda hoje circulam lendas, mitos e historias de 

batalhas entrc duas sociedades aparentemente irreconciliaveis, ocorrendo a persistencia de 

um processo dc resistencia cm que comunidades nativas tcntam proteger-sc contra a 

interferencia estrangeira e defender seu modo de vida e de encarar o mundo. Nao se trata 

apenas da busca pela recuperacao dc uma sociedade pre-colonial, pois e obvio que, atraves 

dos seculos, ambas as culturas - a dos nativos e dos colonizadores - foram sofrendo 

influencias e sendo modificadas em conjunto, uma pela outra, o que faz com que os 

movimentos indigenas lutem pela possibilidade de viver livremente sua cultura nos dias atuais 

e serem rcspeitados por isso. 

Na historia latino-americana, campesinos e indigenas aparecem fundamentalmente 

quando realizam rebelioes e, muitas vezes, sao esquecidos quando nao se expressam de modo 

colctivo, em publico. Sendo constituintes majoritarios dc muitas sociedades, periodicamente 

se manifestam quando um conjunto de condicoes economicas, sociais, politicas ou culturais 

configuram um contcxto que possibilita a expressao de resistencia piiblica ou, por outro lado, 

quando isso nao e possivel, pode-se verificar um processo de resistencia cotidiana. Nesse 

sentido, o final do seculo X X e um momento importante nessa trajetoria de expressao piiblica 

de movimentos camponeses e indigenas. 

Nao podemos perder de vista determinadas especificidades economicas e sociais de 

fins do seculo passado que muito contribuiram para que essas manifestacoes ocorressem. Em 

particular a decada de 1980 pode ser lembrada como um importante marco para a economia 

1

 Normalmenle utilizarcmos o tcrmo campesino. 



mundial, na medida em que questoes como a diminuicao da interferencia do estado na 

economia, privatizacao de empresas estatais, cortcs de gastos sociais e outras medidas 

comccam a ser implantadas pclo mundo afora. Uma nova pagina na batalha pelos principios 

da economia mundial comeca a ser travada, caracterizando aquilo que viriamos conhecer por 

neoliberalismo e que tern seu grande impulso ini t ia l gracas a parceria dos governos Margaret 

Thatcher, na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos 2 . 

Na America Latina podemos lembrar a experiencia chilena dos anos 70 -

considerada um "laboratorio" para a implantacao do neoliberalismo - que se tornou um 

modelo para que quase todos os governos adotassem esses principios, ja que a globalizacao 

economica3 passa a ser um tema constante entre autoridades que reivindicam o fim do atraso 

secular latino-amcricano e a modernizacao da economia de seus paises para entrar no 

Primciro Mundo. 

Nesse pcriodo tambem encontramos manifestacocs contrarias a cssas politicas, que 

provocam demissoes, achatamento salarial, elevacao de precos de alimentos etc. Movimentos 

sociais de diferentes origens e vertentes ganham espaco junto a antigos poderosos sindicatos 

de trabalhadores. Pautados pela diversidadc, apontam para formas alternativas de organizacao 

e atuacao, podendo-se citar, a titulo de exemplo, no caso brasileiro, as Comunidades Eclesiais 

de Base, Clubes de Maes, Sociedades Amigos de Bairros, o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST), etc. 

Dcntro desse contexto devemos observar os movimentos campesinos e, entre eles, a 

cmergencia da valorizacao ctnica indigena como critica ao modelo de sociedade neoliberal. 

Nesse processo, o ano de 1902 foi marcante: muitas solenidades preparadas por autoridades 

americanas para comemorar os 500 anos da descoberta da America foram boicotados e/ou 

violentamcnte criticados. Muitos govcrnantes latino-americanos ficaram espantados com o 

ressurgimento de manifestacoes indigenas e com suas organizacoes hem cstruturadas 

demonstrando, inclusive, intencoes de atuar mais enfaticamente no jogo politico partidario 

nacional. Ou seja, pessoas que eram muitas vezes descritas como passivas saem de seus 

povoados para tomar as pracas de nacoes latino-americanas. 

: Vamos disculir mcllior a questao do ncolibcralisnio no cnpi!»ilo 4. 

' Usarcmos globali/agao economica para o processo dc c.xpansao capilalisla cnibasado pclo pcnsamcnlo 

neoliberal a partirda decada dc 1980 do seculo XX em oposicao a globali/agilo hunianitaria, defendida por seus 

crilicos. 
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Trata-se de uma nova fase de organizacao dos movimentos indigenas que se gestava 

ja nos anos 80 com a formacao da Coordinadora lndigena de La Cuenca Amazonica (C01CA) 

e, posteriormente com a Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CON/ME) 

que foram fundamentais no processo de manifestacoes populares no processo que levou a 

renuncia do presidente equatoriano Jamil Mahuad em 2000, por exemplo. 

Outra data importante foi o ano de 1994, com o aparecimento do Exercito Zapatista 

dc Libcrtacao Nacional (EZLN) deflagrando uma revolta em Chiapas, Mexico, para protestar 

contra a entrada do pais no NAFTA, a adocao do neoliberalismo e as condicoes de vida 

dcsumanas impostas ao mayas da regiao; os neo-zapatistas ganharam manchetes na imprensa 

mundial e ficaram famosos por seu apelo de solidariedadc a todos os povos do mundo, pela 

pratica de elaborar aliancas com outros movimentos campesinos - e indigenas 4 - e pelo uso da 

palavra transmitida atraves da internet como anna: trata-se de uma "netwar", uma guerra 

atraves da internet 

Aqui e importante ressaltar, de acordo com Rojas (1998), uma nova fase de 

afirmacao dos povos indigenas latino-amcricanos, na qual sao colocados em xeque os 

proprios limites democraticos em paises dc historica (radicao autoritaria. O modelo de 

democracia adotado na maioria desses paises e criticado como etnoccntrico, na medida em 

que busca tornar os cidadaos iguais, sob o modelo ocidcntal, homogeneizando-os. 

Dessa forma, tais movimentos levantam a bandeira do dircito a diferenca, de ser 

difercnte do modelo ocidcntal que o neoliberalilsmo propoe e, mesmo assim, nao serem vistos 

como cidadaos de segunda categoria por fugir desse modelo. E mais: tambem exigem o 

respeito a uma dupla cidadania, que conjuga a do Estado-Nacao e a dc nacoes originarias, 

corporificando-se na luta pela educacao bi-lingiie, reivindicacao comum a quase todas as 

organizacdes indigenas. Nessa campanha contra o que Rojas (1998) chama de 

"fundamentalismo democratico" 5 , e que tambem defendem o direito coletivo, que se 

diferencia dos "direitos do homem e do ctdadao", tipico da democracia liberal, defendendo a 

colctividade em contraposicao ao individualismo do capitalismo neoliberal. 

1 No nosso caso. entendemos que a identidade indigena c a camponcsa sao mobili/;idoras. ou scja. sen uso 

depende do conlcxlo politico cm que sao opcradas. Assim. no momcnlo prcscnlc c nos paises ondc a presenca 

incligena c marcantc cssas catcgorias se sobrcpocm, razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ i»o pela qual aparcccnlo cm nosso trabalho. muitas vezes 

altcrnando-sc. pois os proprios autorcs assim as utilizam. 

5 Ou scja. a liomogcnei/a^ao dos cidadaos sob idioma c cultura ocidentais. 
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igualdade com outras, ocidentais e, mais do que isso: apresentam e valorizam seus proprios 

sabios e seus intelectuais Embora nao tcndo frequentado as cscolas dos brancos, a sabedoria 

ancestral e retomada na figura das autoridades tradicionais - "mallkus", no caso andino - nao 

identillcados por titulos academicos, valori/ados num modelo de educacao estrangcira, mas 

por uma longa epoca de aprendizado com as tradicoes, com a memoria, o que lhe possibilita 

aconselhar, ensinar, curar etc. contrapondo-se a imagem do sabio ocidcntal, que acumula 

titulos. 

Mais reccntemcnte encontramos tambem em organizacoes indigenas o intelectual de 

peril I ocidcntal, ou seja, aquele que sai da comunidade e aprende a manipular os instrumcntos 

da sociedade ocidcntal em favor de sua organizacao. Ele obtem titulos de graduacao, pos-

graduacao e ate mcsmo torna-se pesquisador e professor de universidade estrangeiras, aprende 

a manipular tccnologias, a informatica, cria sites na internet para defender seus projetos, viaja 

ao exterior e participa de congressos intemacionais, de organizacoes nao governamentais, 

eventos promovidos pela ONU, OEA, outras organizacoes indigenas etc. A internet torna-se 

um veiculo fundamental nas maos desse novo tipo de militante que esta em sintonia com a 

tccnologia de ponta de uma sociedade onde a comunicacao e um elemento fundamental, e e 

aproveitada para fazer uma ponte entre o mundo ancestral e o tecnologico. A partir do nco-

zapatismo, o uso da internet passa a ser comum entre essas organizacoes criando-se, inclusive, 

verdadeiras redes de movimentos indigenas em contato constante entre si e usando sites para 

tornar publico suas reivindicacoes, cultura e projetos de sociedade. As modcrnas organizacoes 

indigenas utilizam o desenvolvimento tecnologico como um aliado na sua luta secular. 

O processo recente de retomada. valorizacao e construcao da identidade indigena e 

comum a quasc todos os paises americanos. No entanto, os conflitos ocorridos em outubro de 

2003 na Bolivia se destacaram e chamaram nossa atencao por tres motivos principais: em 

primeiro lugar pela violencia da repressfio policial, que levou a morte quase uma centena de 

pessoas, demonstrando que apesar de estarmos no seculo X X I , a questao social continua 

sendo tratada como caso de policia; em segundo lugar por sen radicalismo: os manifestantes 

nao arrefeccram os animos apesar da repressao e. atraves de mutiroes bem organizados 

bloquearam as entradas para a cidade dc La Paz, organizaram passcntas e pressionaram de tal 

forma que o presidente Gonzalo Sanchez dc Lozada foi obrigado a renunciar c, finalmente, 

pela imensa participagao indigena na defesa do gas boliviano c dos rccursos naturais, 

compreendidos como um patrimonio coleti\o e nao como mercadoria a ser comercializada. 
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Por si so, os eventos de 2003 na Bolivia ja mereciam ser estudados, mas eles nao 

param por ai, sao parte de um processo que acabou levando a presidencia o lider cocalero 

aymara Evo Morales, em 2006, cuja eleicao deve ser entendida dentro de um contexto mais 

amplo de manifestacoes populares que, embora especificos de um momento da historia 

boliviana, podem repercutir em outros paises onde organizacoes indigenas ou populares se 

mobilizam contra o neoliberalismo. Nao podemos esquecer que em 2000 foram as 

manifestacoes populares que barraram o processo de privatizacao do fornccimcnto de agua 

cm Cochabamba, e que a presenca de dcputados indigenas no Parlamento Boliviano nao e 

mais nenhuma novidade e que nas eleicoes presidenciais de 2002 e 2005 observamos dois 

candidatos aymara: Evo Morales, do Movimiento AI Socialismo (MAS) e Felipe Quispe, do 

Movimiento Indigena Pachacuti (M1P) que, alem de se assumirem como aymara ( \ falam em 

nomc dc scu povo, sao reconhecidos enquanto liderancas politicas c usam sua simbologia. 

A presenca popular no cenario politico boliviano nao c novidade, ja em meados do 

seculo passado havia poderosos sindicatos de mineradores que promoveram greves 

memoraveis. A novidade e que agora o caratcr etnico e marcante enquanto elemento 

aglutinador de reivindicacoes, ou seja, se ha 50 anos os sindicalistas exigiam melhorias de 

salarios, melhores condicoes de trabalho etc, com um discurso marcado pela influencia 

marxista, agora sao aymara, quechua, guarani ou quechuaymara 7 , que cxigem 

reconhecimento como nacoes, respeito as diferencas, defendem os recursos naturais enquanto 

bens coletivos, propoem um novo tipo de sociedade, com outros valores. Discutem, aprovam 

e defendem constituicoes politicas e elegem, criticam e apoiam o presidente em nome de uma 

ideologia katarista. 

Esses eventos nao podem passar despercebidos: o caminho boliviano de fins de 

seculo X X e comecos de X X I precisa ser estudado, simplesmente porque e um sinal de reacao 

a um modelo de democracia que exclui a diferenca e isso se refere a todos os movimentos 

sociais, nao somente indigenas, mas camponeses, sem terra, sem teto, etc. O caminho 

boliviano e impar, e pensar o que tornou possivel essa opcao e o que ela vem a ser exatamente 

e pertinente porque no mundo todo ocorrem resistencias a globalizacao economica. 

6 Usarcmos aymara no singular, conformc anlropologos sugcrcm. 

Quccluiaymara c quando ocorrc uma fusao cntrc as duas ctnias. numa frcnte comum para reivindicacoes. Ha. 

inclusive sites dessa naturcza. que mostra a pcrccpcao da neccssidadc da unidadc entre dircrcntcs ctnias com 

uma finalidadc comum. 
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Por isso escolhemos o movimento aymara boliviano para estudar c. como fonte de 

pesquisa, os sites da internet, porque sao organizados e mantidos por militantes que usam os 

modernos meios de comunicacao que a tecnologia Ihes prove x para defender um modo de 

vida para o qual a submissao aos valores da globalizacao economica nao e aceitavel. Sao os 

novos intelectuais que Rojas (1998) aponta que, embora nem sempre residindo na Bolivia, 

tern em comum uma visao de mundo calcada na tradicao aymara e que manipulam 

tecnologias em proveito de seu projeto. 

A internet, hoje, ja faz parte de nossas vidas e cada dia mais e mais sites sao 

colocados no ar e visitados quase que imediatamentc. Nao vemos muitas diferencas do uso da 

internet e dc outras fontes, como livros, revistas, vestigios arqueologicos, historia oral etc, 

desde que cada um deles seja manuseado com o devido cuidado. 

Ncsle trabalho, interessa-nos fazer um apanhado das principais caractcristicas do 

projeto de sociedade aymara, que eles proprios chamam de Revolucao India, ou seja, 

queremos entender qual a imagem que os aymara pretendem disponibilizar na internet dc si 

mesmos e, sccundariamente, talvcz ate apontar alguns caminhos de aliancas que elcs 

apresentam, ou seja, de suas redes de relacoes. Nesse scntido, encaramos o uso dos sites em 

pe de igualdade com outras fontes de estudo e com outras estrategias de resistencia que eles 

tern utilizado por seculos. 

Ou seja, embora um aparato tecnologico dc ponta, a internet e usada pelos aymara 

como outro recurso para resistir a dominacao ocidcntal - agora atraves do neoliberalismo -

como antes valeram-se da memoria atraves da oralidade dos seus sabios, da escrita usada por 

aquelcs que aprendcram ler e escrever com os europeus para evitar a dissolucao das antigas 

tradicoes etc, ou seja, nao c incomum nas sociedades indigenas o uso dc recursos c 

tecnologias estrangeiras para fins proprios. Alem do que. a analise de sites e uma 

possibilidade - embora limitada, com certeza - de se estudar movimentos sociais dislantes no 

cspaco. E claro que isso nao elimina a possibilidade de um estudo presencial da sociedade 

aymara, que pretendemos realizar futuramente. 

Mas, qual e o projeto? So chegar ao podcr politico nao parece bastar, o proprio 

presidente Morales fala de uma "reconstrucao boltviana". Sera realmente uma revolucao o 

s Nao so sites sao usados pelos aymara como recursos. tambem radios comunitarias. paiticipacao cm eventos 

intcrnacionais, Organizacfies nao Governamentais etc. 
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que eles propoem 9 E em que medida seria modificada a sociedade boliviana, ou seja, o que 

eles qucrcm efetivamcnte mudar? 

De certa forma e positive pensarmos que efetivamente eles nao querem mudar, ou 

seja, os sites parecem apontar o passado como o lugar ideal, da fclicidadc plena, desfeito com 

a chegada do conquistador curopeu. Eles trazem a interconexao entre passado, presente e 

futuro: o passado sendo a inspiracao, o presente a acao e o futuro o produto da interacao dos 

outros tempos, construido pela juncao da memoria e da acao. Trata-sc de um tempo visto 

como circular que encara o neoliberalismo como "nao-neo", mas como "o mesmo", parte da 

ideologia ocidcntal imposta aos nativos americanos ha seculos. Nao sc trata de apenas recusal 

a cultura estrangeira - em particular sua tecnologia - em sua visao de mundo. Lembramos do 

autor Pierre Clastres (1988) ao apontar que os indios contatados no periodo colonial nao 

recusavam a tecnologia do branco, como o uso de um machado de metal, por exemplo, mas 

inseriam o sen uso na sua logica cultural, resultando em menor tempo para cumprir as 

mesmas tarcfas dc antes, e nao em aumentar o numero de tarefas a realizar, conforme a logica 

ocidcntal. Com a internet, ocorre algo parecido: ela e usada dentro da logica aymara, com fins 

de preparar a sua Revolucao India. 

Assim, nosso trabalho consiste numa pesquisa de sites aymara dividindo as 

informacoes obtidas em tres tempos de analise: passado, presente c futuro. 

Em primeiro lugar, o passado: interessa-nos ver como os aymara sc relacionam com 

o passado - retrocedendo ate o periodo pre-colonial - que Icitura fazem da civilizacao qolla e 

antes da conquista espanhola e durante ela, e como se valem da tradicao no mundo de hoje. 

O segundo tempo e o presente: nele vemos as criticas que os aymara tracam ao 

mundo atual e os projetos que vein elaborando em funcao dessas criticas. 

Por fun, o tcrcciro tempo c o futuro: o que eles propoem para a sociedade do futuro? 

Aqui procuraremos comprcender em que consiste - nos sites da internet - a "Revolucao 

India", titulo de um livro publicado em 1969, escrito por Fausto Reinaga, um importante 

ideologo do movimento katarista. 

A seguir, veremos como os capitulos foram estruturados: 

No capitulo 1 discutimos a trajetoria do movimento aymara, desde a dominacao 

sofrida pelos incas, o periodo da dominacao espanhola, passando pela rcbeliao de Tupaj 



Katari, que e uma marco na trajetoria do katarismo, ate discutir o processo que permitiu a 

cleicao de Evo Morales em 2005. 

O Capitulo 2 e dedicado basicamcnte a discussao do conceito de Economia Moral e, 

associado a ele, de resistencia cotidiana. Nosso trabalho deve muito ao estudo de 

E.P.Thompson acerca das lutas dos dominados na Inglaterra do seculo X V I I I ao seculo X I X 

contra a implantacao de um mercado livre e as formas que a plebe inglesa foi desenvolvendo 

para lutar contra ele. No mesmo sentido, James C. Scott apresenta a defesa da Economia 

Moral como conceito-chave para entendcr o processo de resistencia cotidiana na regiao da 

Malasia do seculo X X , trazendo tal conceito para ser aplicado a outros tempos e lugarcs que 

Thompson nao pensou c, da mesma forma, pensamos com Marc Edelman sua aplicabilidade 

no seculo X X I em termos de processo de resistencia cotidiana na America Latina. 

A tematica da revolta camponesa costuma ser um dos poucos momentos em que os 

camponeses ganham visibilidade international. Portanto, pensar a revolucao camponesa e 

importante em nosso trabalho: com Barrington Moore Jr. veremos como e de que forma nasce 

um sentimento de injustica entre grupos dominados, para que a chama da revolta se acenda 

contra os dominantes. Ja Eric W o l f ajuda-nos a inscrir as sociedades camponesas no Sistema 

Mundial, sempre relacionando-a ao avanco do capitalismo, ao mesmo tempo em que nos 

propoe a necessidade dc um elemento de fora das comunidades camponesas - o Partido 

Politico - para que ocorra a revolucao e, com isso nos propoe o seu modelo de revolucao, o 

qual confronlaremos posteriormente com o modelo aymara. Por fim, o pensador peruano Jose 

Carlos Mariategui aparece como referencia na medida em que usou o marxismo para pensar a 

realidade andina e foi talvez o primeiro pensador a cleger o indigena - e nao o campones -

como elemento central num processo revolucionario e destacou a importancia da educacao 

para a preparacao revolucionaria, como tambem fazem os aymara. Nisso consiste o capitulo 3. 

No quarto capitulo refletiremos sobre o neoliberalismo, como o entendemos e sua 

cxpansiio pelo mundo, sendo adotado na Bolivia em mcados da decada dc 80 do seculo 

passado, tema que abordaremos lidando com documentos. tais como decrctos, constituicdes 

etc, - que rcflctem a luta indigena contra tal idcologia - promulgados nesses periodo. 

Enccrrarcmos o capitulo com uma reflexao acerca da transnacionalidadc, que cria novas 

rclacocs sociais entre as pessoas e tambem redes que tanto podem ser positivas como 

perigosas a movimentos sociais localizados, como o aymara 
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O capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 e uma tentativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'de entender essa nova sociedade em que vivemos, ondc 

a tecnologia e a inform acao sao vitais. Tambem refletiremos acerca de movimentos sociais de 

resistencia ao avanco do neoliberalismo e sua visao acerca da tecnologia e seu uso subvertido, 

como forma de opor-se a globalizacao economica. Mostraremos como a interatividade torna-

se um conceito importante e como um autor como Pierre Levy aplaude esse novo momento 

com muito otimismo, a espera de uma sociedade tecnodemocratica. Nesse sentido, 

encerramos o capitulo refletindo sobre o uso dos sites como fonte e, cm particular, 

apresentando os que usamos e verificando se eles possuem uma visao em comum, 

comprovando-se/ou nao a importancia atual do conceito de interatividade. 

O capitulo 6 e o primeiro em que nos defrontamos com o material empirico: nele 

analisamos os sites sobre suas referencias ao passado na medida em que nos interessa 

entender a Revolucao India, vcrificamos como os aymara reconstrocm o passado dc seus 

ancestrais c dc sua civilizacao. 

No capitulo 7 o foco sera a visao de presente pelos aymara: temas como o 

ncocolonialismo c o neoliberalismo apareccm como grande viloes para sua sociedade, ao 

mesmo tempo em que discutem claramente o uso da estrutura organizativa do sindicalismo 

como estrategia de acao politica, assim como do pensamento marxista. o que nos ajuda a 

entender a atual divisao do movimento aymara entre marxistas c kataristas, o que coloca uma 

importante questao para o governo de Evo Morales: o da democracia participativa. 

Por fim, no capitulo 8, tratamos da espcranca dos aymara no futuro, local onde o 

novo Qollasuyu podera ser criado, tendo como modelo o antigo, pre-colonial, sem perder de 

vista que sera modificado pela nova realidade, embora seja possivel retomar-se os seus 

principios basicos, como o tipo de organizacao adminislrativa, autoridades etc e, para isso a 

educacao aparecc como elemento central. 

Os aymara, mais uma vez, apropriam-se das armas de seus inimigos, usando-as 

contra eles. Vao ao ciberespaco para organizar a sua Revolucao India, da mesma forma que j a 

utilizaram tantos recursos diferentes para poder ser escutados, inclusive a rebeliao armada. 

Sabem, no entanto, que tern o tempo a seu favor e que sabem ser pacientes, sem perder de 

vista os principios que norteiam sua visao de mundo, que d3o sentido ao ser aymara. Depois 

dc tantos seculos e de tantas batalhas travadas, recorrcm ao ciberespaco como um novo local, 

ondc outras batalhas serao travadas para que um dia, finalmente, possam ser reconhecidos 

como sujeitos de sua propria historia. 
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1.1  A dificil localizacao geografica 

Dctcrminar precisamente onde vivem ou viveram os aymara nao e uma questao tao 

simples, pois Albo (1988) nos mostra que a regiao andina deve ser pensada mais como um 

tccido com diversas cores que se repetem de forma descontinua. Isso sc deve ao fato dc que 

um componente da cultura andina e a mobilidadc humana: as migracoes sao constantes, 

agravadas por expansoes imperiais, conquistas e deslocamcntos populacionais, voluntai ios ou 

forcados. Dessa forma, durante muitos anos e ate o seculo X X o uso do idioma aymara foi 

pensado como defmidor de pertencimcnto etnico . 

No que se rcfere as expansoes, o autor nos mostra que o que nos vein a mente 

geralmente c a expansao inca, o que se sobressalta na literatura especializada. Cntretanto, elas 

nao constituem excecao e sim um padrao andino, pois antes da incaica ocorreram as Chavin, 

Wari c Tiawanaku. Dessa forma, o espaco geografico ocupado por povos andinos tambem foi 

alterado com a chegada dos espanhois. 

Iniluenciada pelos diferentes pisos ecologicos, a civilizacao aymara - assim como 

outras - incentivou o processo de migracoes e estabelccimento de colonias que 

incrementavam o comercio de produtos diferentes, o que facilitou, segundo Albo (1988) a 

emergencia de uma "cultura andina", com tracos caracteristicos cornuns sem, no entanto, 

climinar suas peculiaridades. Dessa forma, e tomando o idioma como elemento gerador de 

uma identidade etnica, lingiiistas podem apontar para o fato de que Tiwanaku, que hojc 

aparcce como um importante centro aymara, nao foi construido por falantes do "jaqi aai" - a 

"lingua humana" 2 - como era cntao conhecido o idioma que hoje e aymara. Mas isso 

1

 O que nao ocorreu com os povos bolivianos das terras bai.xas. ondc cultura material e tcrrilorio. por cxcmplo. 

sao tambem importanlcs definidorcs ctnicos. 

: Inlcrcssanlc nolar que o atual quishwa dcriva dc um lingua chamada "nma simr*. que tambem scria a "lingua 

humana*". 



obviamente pertence a teorias dificeis de ser provadas, c assim tomamos Tiwanaku como 

ccnlro aymara, da mcsma forma que eles o fazem. 

O que e importante rcssaltar e que o local geografico por ondc se estendiam os 

idiomas andinos tern se modificado com o tempo. 

Thcresc Bouyssc ha publicado un inlcrcsantc mapa linguistico dc Charcas (...) en cl 

que sc mucstra una distribucion lingiiistica notablcmcnlc dislinta dc la actual 

cnconlnunos Aymara dondc ahora solo hay Quishwa, Quishwa y Pukina cn areas 

que ahora son cxclusivamcntc Aymara: convivencia dc dos o mas lenguas cn 

muchos lugarcs. Tras esta situacion aparcntcmcntc confusa hay una cxplicacion muy 

logica: la gran movilidad geognifica que - como ya hemos vislo - caraclcri/.o a 

muchas poblacioncs andinas. primcro cn su busqucda dc climas y ccologias 

complcmcntarias y despucs como rcsultado del cstablccimicnto del F.stado Inka 

panandino. (ALBO. 1988. p. 24) 

Com a expansao inka e a criacao do Tawantinsuyu - o reino dos quatro quadrantes -

a regiao do Qullasuyu tendeu a concentrar esse povo que agora conhecemos como aymara, 

embora nao possamos nos esquecer que as migracoes e, portanto, as incrustracoes dc outras 

etnias persistissem. Com o Impcrio Espanhol essa fixacao Qulla tendeu a aumentar, na 

medida em que era interessante ao europeu definir areas maiores dc etnias para melhor 

dominacao, limitando o niimero de povoados, generalizando etnias e combatendo o excesso 

de linguas nativas. Isso tornou mais clara a fixacao aymara. 

No processo de independencia vivido pelas colonias espanholas no seculo X I X , os 

Aymara viram-se divididos em tres novos paises: Bolivia, Peru e Chile e, no primeiro deles, 

onde ocorreu a maior concentracao, aos poucos as migracoes tomaram o rumo de La Paz e, 

principalmente. El Alto . Isso cria novas complicacoes para o seculo X X I , pois El Alto chega 

a ser tratada como um centro indigena urbano, dissociando duas categorias: etnica - indigena 

- e classista - campesino - : "Muchos migrantes trasladados a la ciudad siguen llamandose 

"campesinos" y afirman que nunca dejaran de serlo. Es que detras del vocablo siguc 

resonando "indio" como en el pasado". (ALBO, 1988, p. 33). 

* Scgundo o censo dc 2001. 50% da populacao dc La Paz autodenominaram-sc aymara c cm PI Alto ccrca de 

74%. 
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Tal processo complexifica, inclusive, a analise da populacao indigena boliviana. O 

proprio Albo (2005), em trabalho mais recente discute como se da a elaboracao de ccnsos 

acerca da populacao boliviana - no seculo vinte: 

O censo de 1900, que sc propunha a apenas "contar numericamcnte'1 a populacao, 

apontou para 5 1 % de indigenas, 27% de mesticos e 13% de brancos. Ja em 1950, a 

porcentagem de indigenas subiu para 67%, a despeito de que eram os proprios recenseadores 

que definiam quern era ou nao indigena. Ja em 1992, a porcentagem se fixou em 58,3%, 

restringindo-sc as pessoas com mais de seis anos de idade e, no ultimo censo realizado, o 

criterio de pcrtencimcnto a um grupo indigena era o de auto-identificacao para pessoas com 

pelo menos 15 anos de idade, constatando-se 3 1 % dc quechua, 25% de aymara e 6% de outros 

grupos etnicos 4 , totalizando-se 62% de indigenas Vejamos os dados completos: 

T A B E L A I : GRUPOS INDJGENAS NA B O L I V I A - 2006 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOTAL Originario Originario Originario Originario Originario Originario N i n q u n o 

Quechua Aymara Guarani Chiqultano Mojeiio Outro a 

Nativo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.076.251 1 557 689 1 278 627 78 438 112 271 43.323 75.427 1 930.476 

Fonlc: Insliliito Nacional dc Estatistica. Disponivel cm 

hilp/Avww.inc.gov.bo:8()82/ccnso/makc tabic isp'.'qiicn—poblacion 06 . Acesso 15 dc/ 2008. 

O autor chama a atencao para o fato dc que o censo 2001 nao trouxe a categoria 

"mestico", o que causou muitas criticas especialmente de pessoas de classes media e alta das 

cidades. Esses dados confirmam a pertinencia de nosso trabalho com os aymara. ja que eles 

compoem uma substancial parcela da populacao boliviana, com organizacoes sociais cada vez 

mais atuantes politicamente, embora ressalvas sejam importantes: 

De toda csta informacion sc concluyc que. si bicn cs evidente que bay un sostcnido 

descenso dc quiencs afirman saber una lengua indigena (debido cn gran mcdida a la 

fucrtc cmigmcion a las ciudades). cllo no va acompanado dc un mismo rilmo de 

pcrdida del sentido dc pcrtcncncia a alguno dc los pueblos indigenas. que cs cl 

criterio privilcgiado por la OIT cn cl art. 1° dc su Convcnio 169. (ALBO. 2005. p. 

18) 

1 Principalmcnlc as 31 ctnias dasTcrras Baixas. 

http://inc.gov
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Atualmente, a maior parte dos aymara bolivianos vivem ao sul do lago Titicaca e nas 

cidades de La Paz e El Alto. Podemos ver abaixo como os departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosi e Cochabamba se sobressaem com relacao a concentracao de populacao indigena como 

um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f ARGENT 

DISTRIBUCION 
DEL PUEBLO 

AYMARA 
TOTAL: 1,6  M ILLONES 

BOLIVIA 1 .2 0 0 .0 0 0 
PERU 3 0 0 .0 0 0 
CHILE 5 0 .0 0 0 
ARGENTINA 1 0 .0 0 0 

ILUSTRACAO 1: Distribuicao do povo aymara na Boliva. (Disponivel em 

http:www.trekkingchile.com/aymara/esp/el pueblo/distribucion geografica.htm. Acesso em 26 dez 2008 

IILUSTRACAO 2: Concentracao da populacao indigena na Bolivia. 

FONTE: Instituo Nacional dc Estatisticas. Disponivel em http://www.ine.gov.bo/gcoclip/launchmap.php. Acesso 

26 dc/. 2008 

http:www.trekkingchile.com/aymara/esp/el
http://www.ine.gov.bo/gcoclip/launchmap.php
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Avancemos agora nas consideracoes acerca dos movimentos aymara e sua 

importancia na Historia boliviana ate os dias de hoje. Comecemos com Victor Hugo 

Cardenas, militante do movimento aymara, que escreve uma longa historia das lutas na busca 

pela persistencia de um projeto de vida. Ele escreve o texto no ano dc 1981 e, entre 1993 a 

1997, tornar-se-ia vice-prcsidentc da Bolivia. Nosso objetivo aqui c refazcr os passos dos 

aymara atraves dos seculos, verificando uma luta persistente pela manutencao de seu modo de 

vida. Cardenas (1988) nos apresenta uma rclacao razoavclmente amistosa entre aymara e 

quechua quando da dominacao inka: "La relacion Inka-Aymara rue entre pueblos ctnicamcnte 

similares" (CARDENAS, 1988, p. 396). Talvez tal afirmacao seja questionavel e tenha mais a 

ver com um projeto atual em que essas duas etnias procuram unir-se num projeto de nacao, ja 

que ele sc dirigc mais diretamente a cpoca da conquista espanhola. 

1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A dominacao inca e a rolonizacao espanhola 

Oriundos do Qullasuyu (de qullana - sagrado- e suyu - regiao), os aymara teriam 

construidp uma civilizacao tendo como base os pisos ecologicos, onde nao haveria fome e 

ondc o trabalho nao era sentido como um castigo. A associacao com os quechua ja podia ser 

vislumbrada nos anos de 1535 e 1536 quando do cerco da cidade de Cuzco - ex-capital do 

Imperio Inca - e na rebeliao de Takiy Unqui (1540-1560) contra a implantacao da religiao 

catolica c seus sacerdotes. 

A partir do seculo X V I comecam as rebelioes aymara contra o sistema colonial 

espanhol c podemos citar os anos de 1613, 1623 e 1661 como anos-chaves no seculo X V I I 

ressaltando-se, inclusive, ja nessa epoca a distribuicao dos primeiros pasquins contra os 

espanhois na cidade de La Paz. 

O seculo XV1I1 viu um aumento progressivo da exploracao espanhola sobre os 

aymara, sobretudo em sua parte final, com a ascensao ao trono espanhol dos Bourbons c sua 

tcntativa de reestruturacao do Imperio na America: 
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A Espanha. inclhor do que qualqucr outro pais curopcu. scntiu o advento do seculo 

XVII I . Coin efcilo. a nuidanca dinaslica. cslabclecida coin a ascensao dos Borbons. 

coincidindo com a passagem do seculo. vcio ofcrcccr a comunidadc espanholazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novas 

perspectives. Scntia-sc rcalmcntc uma sensacao dc vida nova. Espcrava-sc. sem 

du\ ida. uma tendencia revisionism da novel administrnca'o. Icvando-sc cm conla os 

desastrosos rcsullados da politica colonial dos Auslrias. (GARCIA. 1982. p.34) 

Tal reestruturacao significou mais trabalho e exploracao para as comunidades 

indigenas, ja submctidas a varias formas de exploracao e de tributos, tanto cm especie quanlo 

em trabalho, pois os espanhois tanto aproveitaram-se de instituicoes pre-coloniais de 

prestacao de servigos - como a mita - quanto introduziram outra, como a "encomienda" para 

obter mao-de-obra para "haciendas" e minas dc prata 

Entretanto, como diziamos, os Bourbons propiciaram o aumcnto da exploracao 

indigena, principalmente a partir dos "repartos": 

Adcm.is dc La tributacion dircta. surgio otra forma dc cxtorsion conocida como 

"rcpartos". Consistia cn la distribucion regular dc mcrcancias a los indios. Al 

amparo dc csta disposicion, los corrcgidorcs vendian a prccios altos toda clasc dc 

mcrcancias. a veecs tan inncccsarias como antcojos. telas finas etc. c incluso a gente 

analfabcta a comprar catccismos. (CARDENAS. 1988. p. 499) 

Ha que sc levar em conta ainda a situacao delicada da Espanha na segunda metade do 

seculo XVJ1I com relacao a lnglaterra, que caminhava rapidamente para tornar-se potencia e 

rivaiizar com ela. Em suma, todas essas questocs levaram ao aumento da exploracao das 

comunidades indigenas e, conseqiicntemcntc o aumento do numero de revoltas. 

1.3 A Rcbeliao dc Tupaj Katari 

E nesse contexto em que explode a grande rebeliao de 1780, que comecou por causa 

dos desmandos do corregedor J de Alos se espalhou por todo o Vice-Reino do Alto Peru, 

dividindo-se em tres: na regiao sul do Vicc-Rcino em Charcas - sob a lideran^a dos irmaos 

Katari: Tomas, Nicolas e Damaso: ao norte - em torno <le Cusco, atual Peru - sob a lideranca 
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de Tupaj Amaru e em torno a cidade de La Paz - no que e hoje El Alto - sob lideranca de 

Julian Apasa, autointitulado Tupaj Katari. 

O nome de Tupaj Amaru certamente foi o que mais ganhou notoriedadc na historia 

sendo, inclusive, visto - por uma corrente de pensadores - como um precursor do movimento 

de indcpendencia americana, embora atualmente ja se problematize tal interpretacao: 

(...) A icsc cmancipatdria ganhou corpo. pois o cixo que unia todas essas rcvoltas, 
para esses autorcs, era fundamentalmente o descjo dc niptura da ordem colonial. 
Essa interpretacao adquiriu tal consistencia que tomou conta da lustoriografia 
pcniana ate rcccntcmcntc. quando outras corrcntcs comccaram a qucstionar sua 
\ alidade. Ncsta outra analise, qucstOes como a fidclidadc de Tupac Amaru a Coroa c 
a Igrcja. a identidade entre a lideranca c as bases do movimento c o problcma da 
rcslauracao do antigo Imperio Incaico sao entendidas sob uma nova otica. nao 
ncccssariamcntc vinculadas a causa independentista. (GERAB & RESENDE. 1987. 
p. 61) 

Nosso objetivo nao e discutir essas questoes, apenas aponta-las e, fundamentalmente, 

chamar a atencao para o fato de que Tupac Amaru - ou Jose Gabriel Condorcanqui - era 

descendente da nobreza incaica e, portanto, da etnia quechua. Ja Julian Apasa era um aymara 

sem titulo de nobreza, que se autonomeou Tupaj Katari - fazendo uma fusao dos nomes de 

Tupaj Amaru e Tomas Katari - e liderou os aymaras no ccrco a La Paz em 1781. Ou seja, 

enquanto Tupaj Amaru tornou-se um heroi quechua - e peruano - Tupaj Katari foi tornado 

como heroi mitico pelos aymara. 

Tendo sido traido, foi preso pelos espanhois e esquartejado em novembro de 1781 

por quatro cavalos - mesmo fim de Tupaj Amaru - e elevado a categoria de heroi aymara, 

juntamente com sua esposa Bartolina Sisa e sua irma Gregoria Apasa. Ao tratarmos dos sites 

aymara retornaremos a essas importantes figuras aymara. 

Entretanto, a Insurrcicao de 1780-3, aliada a queda da producao dc prata cm Polosi e 

a criacao do Vice-Reino do Rio da Prata em 1776 - dentro do espirito das reformas 

bourbonicas - que diminuiu o poder politico de Charcas, foram importantes fatores que, junto 

aos anteriormente apontados - levaram os colonos - os "criollos", que foram os principais 

intercssados - a levantar a bandeira da indcpendencia politica da Espanha. 

Tendo sua independencia politica se concretizado em 6 de agosto dc 1825, as 

comunidades indigenas bolivianas viraram alvo facil para os "criollos" que herdaram a 
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estrutura colonial espanhola. Segundo Cardenas (1088). as terras comunais das comunidades 

indigenas da Bolivia que, no inicio da Republica correspondiam a cerca dc 67% do total, cm 

125 anos foram reduzidas a 20%. Tais dados por si so ja nos apontam para os conflitos que se 

scguiram entre aymara e os sucessivos governos bolivianos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 O Periodo Repiiblicnno 

Durante o seculo X I X e digno de nota o governo do General Mclgarejo (1869-1870) 

que propiciou a tomada de terras dc 400 comunidades que nao conseguiram pagar impostos 

ao governo. Tambem convem citar a lei de 04 de outubro de 1874 que favorecia a criacao da 

propriedade individual em detriment© a comunal. 

A dificuldade de uma resposta articulada a essas medidas deve-se, em grande 

medida, ao "espectro multietnico dos movimentos sociais", como nos aponta Teran (2006), 

dividido entre operarios urbanos, etnico-campesino e ainda movimentos de caratcr regional. 

Segundo tal autor, a importancia de tais movimentos sociais pode ser pcrcebida na pouca 

atencao dispensada a questao de limites dos governos bolivianos do seculo X I X e X X , 

rcprcscntantcs dc oligarquias mais preocupadas com o quadro social interno. 5 

O final do seculo X I X na Bolivia foi marcado pela disputa entre liberals c 

conscrvadores pelo poder politico, mas que na verdade tratava-se de uma luta entre diferentes 

oligarquias: os conscrvadores, ligados a exploracao dc prata e haciendas decadentes em torno 

da regiao de Sucre (antiga capital) e os liberals, ligados as novas haciendas e extracao dc 

estanho. Nesse momento, surge outro grande mito aymara: Pablo Zaratc Willka que auxiliou o 

general liberal Jose Manuel Pando a derrotar o general conscrvador c presidente 

Fernandez Alonso e foi por ele preso e executado em 1899, apos a vitoria do Partido Liberal. 

Segundo Linera (2007), a derrota de tal movimento daria origem ao que ele chama de 

"indianismo de resistencia" com serias consequencias: 

5 Tal visao ajuda a entender as querelas bolivianas nas Gucrras do Pacifico (1879) contra o Chile, do Acre (1900) 
contra o Brasil c na do Chaco (1932-5) contra o Paraguai. 
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Rcprimido, cl movimicnlo ctnico assumio uma actitudc dc renovation del pacto dc 

suballcrnidad con cl Eslado mcdianlc la defensa dc las licrras comunilarias y cl 

acccso al sislcma educative El movimicnlo indigena. prcdominanlcmcnle aymara. 

combinara dc mancra fragmcntada la negotiation dc sus auloridadcs con la 

sublcvacion local hasla scr susliiuido por cl nacionalismo revolucionario a mcdiados 

del siglo. (LINERA. 2007) 

Com a vitoria militar de Pando tinha inicio o periodo liberal na Bolivia, que significa 

uma tentativa de modernizacao da administracao estatal, secularizacao da educacao piiblica e 

profissionalizacao das Forcas Armadas. Sob o pano de (undo dc tais rclbrmas figura o projeto 

liberal dc transformar a terra em mercadoria, em contraposicao a propriedadc comunal 

indigena. Torna-se impar o tratamento dado aos indios na fala do Ministro da Guerra Ismael 

Montcs, cm 1902 c citado por Cardenas (1988). 

Rcspccto a la actitud que manificsla la indiada, y si cnconlrara masas numcrosas 

reunidas cn actilud hoslil y sublcvadas. las dispcrsara por medio dc las annas... La 

Iropa debe marchar llcvando cicn tiros por plaza... Si. lo que no cs de cspcrar. 

Ilcgara cl caso dc scr imprcscindiblc haccr uso de las annas, los disparos sc haran 

con objeto de hcrir bianco seguro. prohibiendo todo disparo dc simple foguco o 

alanna. que no hacc otra cosa que amcnguar cl rcspcto que debe lencrse por la 

fuerza piiblica. Firmado. lsmacl Monies. Minislro dc Gucrra. (Cit. cn Anlc/ana. 

1976: 35-36) 

A partir da decada de 1920, os aymara comecam a se organizar em redes com acoes 

coordenadas c os "mallkus" defendendo a terra comunal e a criacao de escolas: "En Warisat'a 

los mallku, apoyados por el profesor Elizardo Peres, superaron la hostilidade de las haciendas 

del contorno y organizaron um sistema de escuela com nucleo y seccionales semejantes a la 

marka y ayllu aymara" (CARDENAS, 1988, p. 516) 

Um elemento de fundamental importancia para o periodo e o inicio da organizacao 

campesina sob a forma de sindicato, nos moldes dos poderosos sindicatos mineiros e urbanos, 

com a finalidade de juntar-se a eles numa vertente comum dc lutas. No cntanto, o sindicato 

campesino nao substitui a forma tradicional dc organizacao local, os mallkus passam a atuar 

como sindicalistas, numa forma de usar o sindicato enquanto instrumento de luta frente aos 

governos 

A Guerra do Chaco (1932-5) tambem foi outro evento importante para os aymara, 

pois a derrota boliviana frente ao Paraguai aproximou ainda mais seus interesses dos de outras 
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categorias urbanas, como operarios e artesaos, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA medida em que impulsionou maiores 

injusticas sociais: "El pueblo, principalmente los combatientes de las trincheras del Chaco 

fortalecieron un proceso de convergencia nacional de militares, obreros, artesanos y 

campesinos aymara qhishwa" (CARDENAS, 1988, p. 517). Ou seja, comeca a se criar a 

partir da Guerra do Chaco uma consciencia anti-oligarca: 

En cl Chaco confluycron combatientes del Altiplano, dc los vallcs y dc la zona 

oriental. Ali i sc fuc gencrando la perception dc que la guerra respondia a inlcrcscs 

lanlo dc la oligarquia como dc las cmprcsas pclrolcras inslaladas cn csla zona: la 

Standard Oil. cn tcrritorio boliviano y la Shell Oil. cn tcrrcno paraguavo. (TERAN. 

2006. p.65) 

Tal guerra marcou a critica as oligarquias que governavam a Bolivia, mas tambem 

fomentou ideias nacionalistas, provocando a organizacao politica de varios setores sociais, 

assim como trouxe as massas populares ao cenario politico. Dessa forma, foi fundamental 

para o nascimento de novos partidos politicos: cm 1934, o Partido Obrero Revolucionario 

(POR) de inspiracao trotskista; em 1937, a Falange Socialista Boliviana (FSB), inspirada na 

ala republicana da Guerra Civil Espanhola; em 1940, o Partido da Izquierda Revolucionaria 

(P1R), em 1941 o Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), policlassista e nacionalista: e 

em 1943, na Federacion de Sindicatos de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB). 

Linera (2007) observa que a Guerra do Chaco foi importante para o desenvolvimento 

do marxismo na Bolivia, que ele chama de "marxismo de catcdra", pois caracterizado pela 

producao ideologica voltada diretamente a luta politica e tambem pelo fato de que o contexto 

em que ele se desenvolve e o da transicao para o estabelecimento do trabalhador operario de 

grande empresa, o que tera importante influencia no marxismo boliviano: 

El marxismo dc esta primcra cpoca cs. sin lugar a dudas. una idcologia dc 

modernization industrial del pais cn lo cconomico, y dc consolidation del Estado 

nacional cn lo politico. En cl fondo, todo cl programa revolucionario dc los dislintos 

marxismos dc esta ctapa. hasta los alios 80. tendra objclivos similarcs. (LINERA. 

2007) 
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Dessa forma, esse marxismo e marcado pela identificacao com o operariado urbano, 

a apologia da tecnologia industrial, a visao do Estado enquanto distribuidor dessas riquezas e 

da nacionalizacao cultural da sociedade e, por conseguinte, com a "inferioridade camponesa": 

Para cstc marxismo no habia ni indios ni comunidad. con lo que una dc las mas ricas 
vctas del pcnsamicnlo marxista clasico qucda bloqucada y rechazada como 
hcrramicnta dc la rcalidad boliviana: ademas. esta position obligani al cmcrgcntc 
indianismozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |X)litico a afirmarsc prccisamcntc cn combatc idcologico. tanto contra las 
corricntcs nacionalistas como contra las marxistas, que rcchazaban y ncgaban la 
tcmatica comunitaria agraria y ctnico nacional como fiierzas productivas politicas 
capaccs dc scr\'ir dc podcrcs regencrativos dc la cstruclura social, tal como 
prccisamcntc lo hard cl indianismo. (LINERA. 2007) 6 

A Guerra do Chaco foi um elemento fundamental para a gestacao da Revolucao de 

1952 que, nao por acaso, foi capitaneada pelo M N R - Movimiento Nacional Revolucionario, 

fundado cm 1941 - composto por ex-combatentes dessa guerra, como Carlos Montenegro. A 

revolta pela perda de territorios para o Paraguai, o descaso com soldados e o racismo nas 

tropas se corporificou na critica a uma oligarquia incompetente e antiboliviana, conhecida 

como "rosea" e despertou o sentimento nacionalista, aproveitado pelo MNR, cujos elementos 

se sentiam frustrados com a oligarquia, embora dela dependessem devido a seu perfil de 

profissionais oriundos da classe media. 

O primeiro ato da Revolucao ocorre em 1943, quando o major Gualberto Villaroel e 

tres ministros do M N R sao empossados no governo e, apesar de combater a "pongueaje" -

tipo de trabalho gratuito prestado aos latifundiarios -, sofre pressoes populares por sua 

truculcncia contra a oposicao e acaba sendo enforcado em praca publica. 

Em 1951, Victor Paz Estenssoro e eleito presidente e, ao ser vetado pelo Exercito, 

detona a revolucao popular em 9 de abril de 1952. Apos tres dias de enfrentamentos entre os 

militares e setores populares - entre eles os mineiros - a vitoria popular foi selada, a maioria 

dos quarteis destruida, alastrando-se o panico pela atuacao popular: 

6 O primeiro sindicato nitidamcntc aymara surge cm 1943. apesar dc scr visto pclo autor como um "nuevo 

nombrc dc la organization comunal y su corrcspondcntc insfmmcnlo de direction". (CARDENAS. 198S. p. 

517). Segundo LINERA. somcntc no final do seculo XX c que encontrarcmos uma tcntativa do marxismo dc 

rcconciliar-sc com o indianismo. cm que articulam "los proccsos dc produccion dc conocimicnto local con los 

univcrsalcs". (LINERA. 2007) 
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EssezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneismo popular na revolucao armada verificou-sc tambem no 

movimento camponcs. Os historiadorcs da Revolucao Boli\ iana nao cxagcram ao 

comparar esse movimento. que agitou todo o mcio rural, ao "grande mcdo" da 

Revolucilo Franccsa. Assallo as fazendas. com assassinato dos proprictarios c 

administradorcs e violacao dc mulheres brancas. invasao dc pcquenas cidades. ondc 

as autoridades. cspccialmcntc os juiz.es distritais. cram fuzilados ou cliacinados a 

facadas. compuscram o quadro da revolta. (BRUIT. 19HX. p.5X) 

0 nucleo do projeto economico era a modernizacao capitalista, scguindo os modclos 

dos Estados Unidos. Isso fez com que o torn da Revolucao fosse um projeto de construcao de 

identidade nacional, que acabaria por se mostrar homogeneizador e autoritario. Ao mesmo 

tempo em que nacionalizava as minas, promovia a reforma agraria e o voto universal, a 

Revolucao de 1952 acabou por criar a Corporacion Mincra de Bolivia (COMIBOL) e a 

Yacimicntos Petrolifcros Fiscales Bolivianos (YPFB) c, por tabcla, propiciou a formacao da 

Central Obrera Boliviana (COB) em 1953, que viria a tcr um papel fundamental na politica 

boliviana 

A Revolucao levou a publicacao do Decreto de Reforma Agraria, de 2 de agosto de 

1953, cujos principais dispositivos previam a expropriacao do latifundio, devolucao dc terras 

as comunidades, extincao de servicos pessoais gratuitos e fomento a agricultura e colonizacao 

interna. De fato, cerca de 4.000.000 de hectares de terras foram distribuidos pela Revolucao. 

O saldo de 1952 foi o fortalecimento de organizacoes camponesas e a conscqiiente 

pressao pela Reforma Agraria, como justificativa pelo MNR para obter a desmobilizacao do 

movimento camponcs. Aos poucos a revolucao foi dcsarticulando o projeto de Reforma 

Agraria e o MNR tornou-se a continuidade do si sterna oligarca boliviano: 

O rcsullado da cxpansao capitalista. exemplificado no estudo dc caso boliviano, foi a 

formacao dc um numcroso campcsinalo. cconomicamcntc niarginalizado. 

socialmcnlc paupcrizado c politicamcntc rragilizudo. 

O campesinato recriado proporcionou. indirctamentc. a cstruturacao do segmcnto 

agroindustrial, bascado na grande propricdadc. dependente do apoio financciro do 

Est ado c dc organismos intcniacionais dc fomento. sem condicoes dc suslcntacao 

duradoura c cfctiva. (COSTA NETO. 2005. p. 194) 

O segundo periodo dc governo do MNR foi marcado por uma serie de conflitos com 

sindicalistas agrarios, o que levou ao golpe do General Barrientos em 1964 e a elaboracao do 

http://juiz.es
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Pacto MilitarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Campesino que, entre outras coisas, pretendia desmobilizar os aymara atraves 

do vclho clientelismo politico. 

Entretanto, em 1966 vence as eleicoes Rene Barrientos, dando inicio a 18 anos de 

governos militares. Tal fato havia sido possivel gracas ao rompimento dc acordos dentro 

mesmo do MNR, o que levou a uma divisao, criando o Movimiento Nacional Revolucionario 

de Izquierda (MNR1), o Partido Revolucionario Autcntico (PRA) e o Partido Revolucionario 

da Izquierda Nacional (PR1N). Esse foi o periodo aureo da COB: 

Esta entidadc matriz dc los trabajadores assumio las funcioncs dc los partidos 

politicos dado su rol arliculador del movimiento obrcro-popular. por lo cual dirigio 

sus accioncs hasta la unification dc todos los sindicatos cxislcntcs y a la 

organizacion dc los scctorcs no sindicali/ados. go/ando para cllo dc la afiliacion 

automatics dc todos los trabajadores. (TERAN. 2006. p. 70) 

Atraves do estabelecimento de uma "estrutura piramidal vertical centralista", como 

nos diz Teran (2006), o retorno a democracia cm 1985 parecia promissor para a entidadc que, 

no cntanto, entra em declinio devido a "Nueva Politica Economica" que se voltava a 

economia dc mcrcado c, conscquentementc, levou a queda dos precos do minerio c ao 

enfraquecimcnto politico da COB. Entretanto: 

Dondc cstuvicron los campesinos y indigenas cn todo cstc ticmpo'.' Dcbido a que la 

COB. siguiendo la doctrina marxisla. privilcgio la rcprcscntacion del prolctariado 

niincro y a que los campesinos fucron dotados dc ticrra con la reforma agraria. cstc 

sector no cntro cn los planes del provcclo politico de la Central Obrera. (TERAN. 

2006. p. 73) 

Tanto o periodo que vai de 1952 a 1964, quanto o de 1964 a 1974 sao marcados por 

uma "coesao cultural mestica" atraves do estado, com uma especie de "des-etnizacao do 

discurso e ideario campones" que, aliado ao exodo rural, o crescimento das cidades e 

flexibilizacao do trabalho urbano, tornou possivel o ressurgimento da visao de mundo 

indigenista: 

' A falcncia da COB abrira cspago pani a atual podcrosa CSUTCB. dominada pclo katarismo. 
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Los primcro fracasos dc cstc proyecto dc modcrnizaci6n economica y dc la 

nationalization dc la socicdad sc comcuzaran a manifcslar cn los anos 70. cuando la 

clnicidad. bajo la forma dc apcllido. cl idioma y cl color dc picl. scni reactualizado 

por las elites dominanlcs como uno mas dc los mccanismos dc selection para la 

inovilidad social, rcnovando la vicja logica colonial dc cnclasamicnlo y 

dcsclasamicnlo social que sc tenia, junto a las redes socialcs y a la capacidad 

economica. como los principals mcdios de ascenso y descenso social. (LINERA, 

2007) 

Dessa forma, na transicao dos anos 60 aos anos 70 do seculo passado, novamentc os 

aymara se mobilizam atraves do katarismo a partir da Federacion Departamental de La Paz na 

pessoa de seu secretario executivo Jenaro Flores, embora dividido em ties correntes: 

A primeira e a corrente cultural, que se constitui a partir do Festival Folclorico de La 

Radio Mendez em 1971, com fins sociais e, obviamcnte, culturais, centrando fogo na 

divulgacao de musica, arte c literatura aymara e que pode ser corporificado pelo Manifesto de 

Tiwanaku, de 1971: 

Los campesinos qucrcmos cl dcsarrollo dc nucstros propios valorcs. No qucrcmos 

perder nucslras nobles \ irludcs anccstralcs cn arcs dc un scudodcsarrollo. Tcmcmos 

a esc falso "dcsarrollismo" que sc importa desde afucra porque es llcticio y no 

rcspcta nucstros profundos valorcs... Los campesinos estamos convencidos dc que 

solamcntc habra dcsarrollo en cl cainpo y cn todo cl pais cuando nosolros scamos 

los autorcs dc nucstro proecso v ducnos de nucstro destino. (CARDENAS. 1988. p. 

525) 

A segunda corrente foi a sindical, marcada pclo V I Congreso Nacional Campesino de 

1971, e pela Confederacion Nacional de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari, que, a partir 

de 1977 passou a comandar greves de fome em protcsto contra a rcpressao sindical. 

Entretanto, o grande marco da atuacao sindical aymara foi cm 1979 com a criacao da 

Confederacion Sindical Unica de los Trabajadores Campesinos de Bolivia, que uniu 

mineradores, trabalhadores fabris, pctrolciros, estudantes e professores da Central Obrera 

Boliviana e tornou-sc a principal instituicao de atuacao sindical campesina na Bolivia, a 

comandar greves e bloqueios de estradas. em oposicao as politicas economicas em fins do 

seculo XX. 

A terccira corrente c a da defesa da politica partidaria pois, nos anos 70, haviam sido 

fundados tres partidos politicos: o Partido Indio da Bolivia (PIB). o Partido Indio dc Aymaras 
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y Qhishuas (PIAQ) e o Partido indio Del KollasuyuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (P1K), que tinham cm comum o 

pensamento de Fausto Reinaga e tentativas de aproximacao com os kataristas, mas que sofrem 

forte repressao nos anos 80. 0 torn do discurso era a aproximacao entre quichuas e aymaras, 

como se pode notar na fala de Jenaro Flores; 

Nosostros lomamos esc nombrc dc Tupaj Katari. porque no ncccsitanios heroes 

prcstados. Los Aymara, Quechua y otros hemos luchado por nucstra liberation y cn 

esta lucha hemos forjado a grandes lidcres. obrcros. campesinos c intclcctualcs. 

Tcncmos que levantar sus nombrcs porque la revolution nacional ticne que vcslirsc 

dc ch'ullu. poncho, martillo. taladro y machete. Dcbcmos cstar orgullosos dc lo que 

somos. Nucstra idcologia y nucstros lidcres deben naccr dc nucstra lucha. Tupaj 

Katari no solamcntc cs un martir campesino. El la nucstra mas alta y sacrificada dc 

la resistencia del pueblo a scr dominado. Estc pais esta construido sobre la sangrc y 

los hucsos del pueblo. Pero cl pueblo nunca ha go/ado del podcr. El gobicrno debe 

scr dc los pobrcs. dc los cxplolados dc ahora: los mincros. campesinos. fabrilcs. 

Nucstra consigna cs: "El pueblo al podcr'. (CARDENAS. 1988. p. 532) s 

Outra inovacao no movimento katarisla ocorre nos anos 80, quando se percebe sua 

divisao em tres "variantes discursivas", conforme nos aponta Linera (2007): a dos 

"pachamamicos", geralmente urbana, que luta pela preservacao da cultura aymara, 

principalmente musica e religiosidade; a "integracionista", que assume o "ser indigena" como 

forma de prcssionar c exigir do estado direitos enquanto aymara ou quechua, aliando uma 

cidadania plena a uma sociedade multicultural; a ultima e a "nacional indigena", que enxerga 

a Bolivia Republicana enquanto reino do podcr "criollo" e de exclusao indigena e, portanto, 

prctende criar um outro Estado, onde os proprios indigenas sejam os governantes. Nascida de 

um projeto de panindianidade, aos poucos configurou-se uma tendencia dc olhar para as "duas 

Bolivias" c estabcleccu aliancas com operarios, estudantes etc, centrando-se tambem numa 

identidade especifica aymara, que era oprimida ha seculos. O nome mais represcntativo dessa 

tendencia e o de Felipe Quispe e a organizacao "Ayllus Rojos" ; . 

Nos anos 80 ha uma tendencia a cooptacao cstatal com relacao ao discurso indigena, 

e a vice-presidencia exercida pelo aymara Victor Hugo Cardenas ao lado de Gonzalo Sanchez 

de Lozada (1093-1997), um dos nomes mais importantes pro neoliberalismo e um bom 

x LINERA (2007) tambem lembra o Movimiento Indio Tupak Amaru (MITKA) c o Movimiento Revolucionario 

Tupak Katari (MRTK) 

9 Aliar duas idcnlidadcs. a dc cxplorados e a dc indigena aymara torna-sc vantajoso na acao pnilica politica. pois 

se pode jogar com ambas. Isso nao significa isolamcnto politico com relacao a quechua c guarani. por cxcmplo. 
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cxemplo disso. Ou seja, mesmo com o avanco do capitalismo na Bolivia, os direitos indigenas 

sao incorporados a constituicao de 1995, embora o Decreto Supremo 21060 inviabilize na 

pratica as mudancas sociais. Nesse contexto nao se pode esqueccr tambem a descrenca com 

relacao ao modelo revolucionario proposto pelo socialismo real, com a falcncia da URSS, o 

que favorcce a adocao de um discurso que valoriza a etnia por parte do MNR, aliado ao uso 

da Ley dc Participacion Popular, tendo como alvo o fortalecimento de organizacoes locais -

sindicais, por principio - mas que e usada como forma de cooptacac estatal dc liderancas, 

Nos anos 90 e inicios do seculo X X I , verificamos o auge do katarismo: 

Es cl momcnto cn que cl indianismo deja dc scr una idcologia que rcsistc cn los 
rcsquicios dc la domination y sc cxpandc como una conception del mundo prolo 
hegemonica inlcntando disputar la capacidad dc direction cultural y politica dc la 
socicdad a la idcologia neoliberal que habia prcvalccido durante los ultimos 
diccioclio anos. Dc hecho. hoy sc puede deeir que la conception del mundo dc corlc 
cmancipativo mas importante c influycntc cn la actual vida politica del pais cs cl 
indianismo y cs cl ni'iclco discursivo y organi/ativo dc lo que hoy podemos 
denominar la "nueva izquierda". (LINERA. 2007) 

Projetado contra o pano de fundo da deteriorizacao da qualidade de vida nas 

comunidades indigenas devido aos efeitos a implantacao do neoliberalismo, tais comunidades 

rcspondem com o reforco de seus lacos comunitarios - a reciprocidade - tornando-se um 

movimento bastante combativo: "Este indianismo cohesionara una fuerza de masa 

movilizablc insurreccional y electoral, logrando politizar el campo discursivo y 

consolidandose como uma ideologia com proyeccion estatal". (LINERA, 2007). 

Atualmcnte, o movimento aymara encontra-se dividido em duas vertcntes: de um 

lado a moderada, corporificada pelo Movimiento Al Socialismo (MAS) e pela figura de Evo 

Morales, com forte base politica entre os cocaleros do Chapare, que reinvindica o pensamento 

nacional popular, assim como as influencias do marxismo e instituicoes de csquerda e, por 

outro lado, a vertente radical ligada ao Movimiento Indigena Pachachti e a CSUTCB, de 

influencia quahuaymara, tendo como figura marcante Felipe Quispe c propondo a 

"indianizacion total de las estructuras de poder politico" (LINERA, 2007). 

A categoria de campesino tern sido deixada de lado em funcao das nacionalidades 

indigenas que afloram no cenario politico boliviano. O cocalero Evo Morales se identifica 

enquanto aymara e exerce o direito de usar uma simbologia nativa. Embora Felipe Quispe 
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lenha feito carreira politica a frente dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CSUTCB, ele sc auto-identifica como "mallku" c suas 

atuacdes publicas e seus discursos sao notadamente preparados como celebracoes aymara. Ou 

seja, o katarismo nao se preocupa em repudiar o tipo de organizacao campesina-sindical, os 

partidos politicos, o marxismo etc, mas cada vez mais deixa claro que sao elementos 

componentes de uma revolucao rumo a indianizacao da sociedade. Da mesma forma, lidam 

com catcgorias como aymara, indigena, quechuaymara sem muita preocupacao em delimitar 

fronteiras, pois o objetivo e a unidadc indigena e o respcilo as suas nacionalidades particulares 

e isso e mais fortemcnte notado em Felipe Quispe e o MIP, ja que Evo Morales foi obrigado a 

fazer aliancas para chegar ao poder tendo, inclusive, ao seu lado o vice-presidente Alvaro 

Garcia I.inera, katarista dc tendencia marxista. 

O fundamental e que ambas vertentes trazem para o cenario boliviano a valorizacao 

da identidade etnica, desde suas liderancas ate as bases, focadas nas comunidades agrarias 

indigenas, que se articulam em sindicatos e dai em partidos, compartilhando uma forma de 

ampliacao de acoes democraticas cooperativas. que nao e liberal, mas indigena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5 Anos de mobili/.acao contra o neoliberalismo originam conflitos no novo seculo 

O periodo dc 1985 a 2000 representou a implantacao do neoliberalismo na Bolivia e 

sera tratado no quarto capitulo, a partir dc documcntos c acoes dos governos bolivianos do 

periodo, por isso convcm agora centrarmos nossa discussao na atuacao do katarismo. 

Entretanto, cumpre aqui destacar que, em 1993, o lider katarista Victor Hugo Cardenas 

elegeu-se vice-presidente, ao lado de Gonzalo Sanchez de Lozada, e sua prcssao junto a 

Assembleia Constituinte explica os dispositivos constitucionais que favoreciam as 

comunidades indigenas. Outra questao a se ressaltar e a acao do MNR durante o periodo: 

Paradojicamcntc. cl MNR. partido que organize la Revolution National, impulse un 

modelo dc dcsarrollo cstalista y implcmcnto un pioyccto dc nation homogencizador; 

fuc cl que llevo a cabo las mcdidas que dicron fin al proycclo revolucionario. En 

1985 impulsiono un progiama dc reforma dirigidas a climinar la participation del 

Estado cn la economia y cn 1994 rcconocio la cxistencia dc culturas originarias. Sin 

embargo, qucdaba pendienie una tarca que ni la revolution ni la democracia pactaba 

contemplaban: la inclusion dc los campesinos cn cl podcr" (TERAN. 2006. p. 74) 
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E e nesse contexto, com a paulatina queda de popularidade do MNR e a ascensao da 

CSUTCB, do movimento cocalero e outros movimentos campesinos que surge o Movimiento 

AI Socialismo (MAS), que ganharia respaldo politico com os acontecimentos de 2000 e 2003, 

con forme discutiremos a seguir. 

No mes de abril de 2000. na cidade de Cochabamba ocorreu a cliamada "Guerra del 

Agua" contra a empresa Aguas del Tunari, um consorcio formado por capital dos Estados 

Unidos, Italia, Espanha e Bolivia. Esse evento deve ser inserido na esteira de problemas 

sociais causados pclo processo dc privatizacao "capitalizacioncs" - dc emprcsas publicas 

que tambem atingiu as empresas fornecedoras de servicos publicos, como a agua. levando a 

uma elevacao dos precos dos produtos ao mesmo tempo que uma politica de contencao de 

salarios diminuiu o podcr de compra da populacao, c ainda no Departamento de Cochabamba 

a luta antidrogas imposta pelo Estados Unidos. Tambem podem ser apontados problemas 

cspcciilcos da regiao: 

Hisloricamcntc cl tenia del agua ha sido muy sensible cn la region, pucs cl vallc dc 

Cochabamba (dondc viven alrcdcdor dc 700.000 pcrsonas. del area urbana y rural) 

cs una zona ccologicamcntc considcrada scmiscca. por tanto sufrc una cronica 

cscascz del rccurso. Por otro lado. apenas cl 50% dc la poblacion urbana ticne 

acccso al sistcma publico dc distribution dc agua potable, por tanto 

aproximadamcnlc cl 35% sc ha organizado cn coopcrativas. asociacioncs. comitcs 

dc agua. y un 15% sc aprovisiona a t raves dc carros cislcnia Cagualcros") u otros 

medios altcrnativos. ( CRESPO: 2000. p.27) 

Enfim, o que eram as "Aguas del Tunari"?: 

El consorcio Aguas del Tunari. con rcgistro legal cn las Islas Caiman, era la cria 

peculiar dc algunos dc los jugadorcs mas importantes cn cl mundo del ncgocio dc 

agua: International Water Limited (propicdad dc Edison SpA dc Italia y Bcchtcl dc 

EE.UU.). con 50%. sc junto con Abcngoa. dc Espana (con 25%) y cualro 

invcrsionistas bolivianos (25%). unos ligados al proyecto Misicuni v otros ligados a 

un partido del Gobicrno. (VARGAS & KRUSE: 2000. p. 11) 

E as possiveis razoes imediatas da revolta popular: 
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Asi. lo que desato la ultima fase de la protesta organizada cn Cochabamba. fuc un 

lucrtc aumento del sen icio del agua para Unanciar las invcrsioncs dc la cmprcsa. sin 

que cslo significant una mcjora del scrvicio. Dc csla forma la poblacion era la que 

cslaba capitalizando a la cmprcsa Iransnacional. y no al reves. como cl discurso del 

modelo dccla que debcrla scr. Si la poblaciOn cs la que capitali/a a la cmprcsa 

iransnacional. bicn pucde prcscindir dc clla. Sobre csla situation sc dcsplicgan y 

legitiman cntonccs las tendencias o propucsias dc autogestion que sc manificstan cn 

la Coordinadora dc Dcfcnsa del Agua v la Vida (ia Coordinadora). (TAPIA: 2000. 

p.5) 

Da mesma forma que o Decreto Supremo 21060 gerou protestos nos anos 80, agora 

seria a Ley n° 2020, a Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 

29/20/1999 alvo de criticas. Vcjamos o encadeamento de seus artigos que abriam uma 

perigosa autonomia a empresas particulares, dentro da chamada Entidad Prestadora de 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), defmidas pclo artigo oitavo, 

que pcrmite que sejam pi ivadas. O Caso de Cochabamba parccia contrariar a Ley 2029, pois a 

"Aguas de Tanari" exercia o monopolio da distribuicao da agua, impedindo a "livre 

concorrencia" nos precos e tarifas o que, alias, tambem contraria a Constituicao de 1995. Por 

fim, para vermos como as EPSA ganham podcr com cssa ley vcjamos o scguinte artigo: 

ARTJCULO 24° - (DERECHOS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS). 

Las EPSA licnen los siguicnlcs dcrcchos: 

a) cobrar Tarifas dc acucrdo a lo cstablccido cn la prcscnlc Ley y sus rcglamcnlos. 

b) cobrar por servicios prcslados a los Usuarios. con aprobacion dc la 

Supcrintcndencia de Sancamicnto Basico. dc acucrdo a rcglamenlo. 

c) suspender los servicios por las ra/oncs indicadas cn la presente Ley y sus 

rcglamcnlos. 

d) cobrar muitas a los Usuarios. dc acucrdo a rcglamenlo. y. 

c) los demas cstablccidos mcdiantc rcglamcnto o por cl contralo dc Conccsion. 

cuando corrcsponda (Ley 2029. dc 29/20/1999). 

E, ainda 

ARTJCULO 61° - (EXPROPIACION), El prcstador dc Scivicios dc Agua Potable o 

Servicios dc Alcantarillado Sanitario que no Ilcguc a un acucrdo con cl propictario 

del suclo sobre cl uso. aprovechamicnto. prccio o extension del tcrrcno ncccsario 

para la rcali/acion dc obras o instalacioncs. para la prcslacion dc los servicios. podra 

solicilar la cxpropiacion dc las superficies que rcquicra. cn cl marco dc los 

procedimicnlos cstablccidos por Ley. (Ley 2029. dc 29/20/1999) 

Por outro lado, a Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida surgia em resposta a 

Ley 2029 de Saneamento Basico. aglutinando o Comite de Defensa del Agua y la Economia 
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Familiar , formado por ambientalistas e, posteriormente, professores, universitarios, 

camponeses e outros. Atraves de Assembleias e ratificacoes populares, buscando 

Iransparencia em seus atos, a Coordinadora comecou a fazcr a diferenca para com os mctodos 

de acao do governo, preocupado com a visao dos investidores estrangeiros caso o conflito se 

agravassc. 

Em 4 dc abril de 2000 a Coordinadora lancou o grito para a batalha das aguas em 

Cochabamba, c a cidade foi tomada. Em contraposicao, o governo respondeu com o Estado de 

Sitio cm 5 dc abril dc 2000 c a consequente reprcssao, sendo obrigado a negociar 

posteriormente, acatando as principais reivindicacoes dos "guerreros del agua": retirada da 

"Aguas del Tunari", libertacao dos detidos, atendimento aos feridos c reformulacao da 

famigerada Ley 2029 1 0 

O que sc verificava em Cochabamba era a apropriacao particular de um recurso 

natural que deveria ser coletivo e, ainda, monopolizado. Alem de inaugurar uma nova era dc 

atuacdes populares na Bolivia, a "Guerra del Agua" tambem traz a tona novas formas de 

articulacao e de associacoes regionais, mudando a face dos movimentos reivindicatorios que 

ate entao cram marcados pela forte atuacao da Central Obrera Boliviana c propondo inclusive 

a substituic;ao das Aguas del Tunari por uma acao autogestionaria. Tais atitudes seriam o 

prcnuncio de outras manifestacoes que afetariam tanto a Bolivia como a outros movimentos 

estrangeiros na luta contra o neoliberalismo quanto um marco, pois a vitoria popular foi uma 

excecao nessas lutas, ja que nao somente a privatizacao foi evitada como a solucao para o 

problema da agua foi formulada para uma proposta autogestionaria atraves da acao da 

Coordinadora, e tambem a propria acao de enfrentamento com o governo contou com uma 

imensa participacao popular: 

Vi con surprcsa que scnoras dc bucn irajc y penado incliculoso alcanzaban bolcllas. 

bicarbonalo y \inagrc a la gcnlc cm la callc. Comprcndi que no babiamos sido los 

unicos valicntcs. Entre gases, llanto y prcocupacion por mis bijos encontre alii algo 

que crci pcrdido: lodos parlicipaban dc alguna mancm. con unidad y 

so!idaricdad...No comprendia mucho dc lo que pasaba. Solo habia cnlcndido que la 

gcnlc pedia a gritos: Fucra Aguas del Tunari! En medio dc los cnfrcnlamicntos. 

(VARGAS & KRUSE. 2000. p.7) 

"' Esla foi a primcira vez que o governo boliviano decrclou Eslado dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sitio com a fimcao dc rcprimir rcsislcncias 

as mcdidas ncolibcrais c nao para implcmenta4as. como ocorrido com os conflilos dc 1995 
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A "Guerra del Agua", segundo Vargas & Kruse (2000) foi dctonada por tres 

elementos: em primeiro lugar. era um problema que atingia a muitas pessoas ao mesmo 

tempo, tanto camponeses quanto habitantes pobres da cidade de classe media baixa, que se 

sentiram traidos pelo acordo do governo com a emprcsa, concedendo-lhe o monopolio da 

exploracao da agua; uma nova capacidade dc organizacao das forcas populares com 

dinamismo e flexibilidade 1 1 e, por fim, a insensibilidade do governo que uniu muitos 

inimigos contra si, ao ceder as pressoes do Banco Mundial que exigia nova licitacao para a 

SEMAP A - Servidora Municipal de Agua Potable - ja que para organizacoes internacionais, 

a agua devera tornar-se uma mercadoria. 

Os resultados da "Guerra del Agua" parecem ter sido bastante positivos em termos 

de organizacoes populares que lutam pela manutencao de formas tradicionais de uso de 

recursos naturais 1 2 : 

(...) "abril" demostro que mucha gcnlc considers que cl agua. por scr un bicn cscaso. 

debe scr Iralado como un bicn conu'in. y bajo csla prcmisa. lucbo para climinar la 

amcnaza dc un conlrato y una Icy rctrograda y atcntaloria y para afirmar cl canictcr 

social del agua. Debe scnalarsc lambicn que sc dicron varias rupturas fructifcras dc 

la institucionalidad existente cn cl Parlamcnio. cl Podcr Ejecutivo, los partidos. cl 

Comitc Civico y las organizaciones sindicales, entre otnis. Estas rupturas 

constituyen una alcrta y a la vcz una enscfianza para cl rortalccimicnlo dc la 

democracia. (VARGAS '& KRUSE: 2000. p. 17) 

E ainda mostrou que a visao dos camponeses aliados com outros sctores da sociedade 

e a de que a agua - cada vez mais rara - nao deve ser vista como mercadoria, mas como um 

hem comum, aftrmando-se seu carater social, que e o que pretende realizar a Coordinadora, 

conduzindo a SEMAPA num modelo " autogestionario y social": 

El neoliberalismo. discurso cconomico para la expansion del capilalismo global, cs 

cn cl fondo "un programa dc destruction mclodica dc lo colcclivo/comunitario" 

(Bourdicu. 1999:1). y a la vcz una exaltation del individuo como cl sujeto por 

cxcclcncia del modelo. El agua. al scr rcivindicada como bicn publico y mancjada 

scgun "usos y costumbrcs". cucstiona cstc dispositivo dc podcr. esta forma dc 

subjclivacion del individuo (Nash. K.. 2000. 24) y rcivindica otro tipo dc 

subjettvidad. comtmilaria/asociativa. y de solidaridad y apoyo mutuo. Dc esta 

Esse tipo dc flexibilidade dos Movimentos Sociais nao agrada muito aos neolibcrais. 

1 2 Como a propria organizacao da Coordinadora. 



49 

mancra la Coordinadora cscarba. dirccla o indircclamcntc. una ctica comumiaria. dc 

apoyo inutuo (formas dc gcstion comunilaria del agua, sea ncgo o consumo 

humano) y solidaridad. frente a la logica privatista y mcrcantilisla del modelo. 

cxprcsado cn cl Conlralo y la Ley. (CRESPO: 2000. p.32)''3 

Em oposicao ao individualismo neoliberal que se corporifica na apropriacao por 

quern tern o dinhciro, as pessoas de Cochabamba - e depois, de El Alto - impuseram as regras 

do colctivismo aymara c, mesmo as regras em defesa do "alimento sustentavel", que demarca 

bens comuns necessarios a vida, nao privatizaveis, nao comercializaveis. 

E nesse contexto que se desenrola o processo eleitoral para presidencia da republica 

em 2002, capitaneado pela imensa insatisfacao popular com a corrupcao, os partidos politicos 

e o desemprcgo que, segundo Ballivian (2006) dividiu os eleitores em relacao aos governos de 

(1985-2000). entre satisfeitos - eleitores do MNR, MIR, A D N - e descontentes - eleitores do 

MAS e MIP - enquanto o NFR permaneceu dividido. Ou seja, na verdade tratou-se de uma 

primeira avaliacao popular acerca do neoliberalismo e um repudio ao sistema politico dc 

partidos tradicionais. Ao final, os resultados foram os seguintcs: 

T A B E L A 2: RESULTADO DE ELEI^OES PRESIDENCIAIS DA BOLJVIA - 2002 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A N D I D A T O P A R T I D O V O T A C A O ( % ) 

Gon/alo Sanchez dc Lo/.ada MNR 

(Movimiento Nacional Revolucionario) 

20.8 

Evo Morales MAS 

(Movimiento aL Socialismo) 

19.4 

Reyes Villa NFR 

(Nueva Fuerza Republicana) 

19.4 

Victor Pa/. Estcnssoro MIR 

(Movimiento [squierda Rcvolucionaria) 

15,1 

Felipe Quispe MIP 

(Movimiento Indigena Pachachti) 

5.9 

1 3 Contra as Icis dc mcrcado. para as quais tudo deve sc tornar mercadoria c. poilanto. vendida, os 

cochabambinos impuseram as lcis da Economia Moral, dc forma muito parccido como as que Thompson cstudou 

para a lnglatcrra do seculo XVI I I : 
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0 grande destaque deve ser dado a votacao de Evo Morales, ficando apenas 1,4% 

atras do poderoso MNR, assim como o quinto lugar obtido por Felipe Quispe e o Movimiento 

Indigena Pachacuti. Dessa forma, o outrora poderoso MNR assume o podcr em um contexto 

de conflito politico intenso com os movimentos sociais indigenas e seus aliados urbanos, alem 

de uma crise economica creditada pela populacao aos desmandos ncoliberais. Ja ficaram 

evidentes os descompassos entre o presidente e os movimentos sociais quando em fevereiro 

de 2003 uma proposta dc aumento dc impostos gerou protestos. 

Numa experiencia parecida com a de 2000. o outubro dc 2003 tambem foi 

conscqiiencia de uma serie de eventos e manifestacoes cm torno da questao da apropriacao de 

recursos naturais, so que desta vez o alvo foi o projeto de exportacao, pelo governo de 

Gonzalo Sanchez de Lozada, de gas natural para os EUA atraves do Chile l 4 . Varios 

movimentos, como passeatas e greves, ja haviam prenunciado os acontccimentos de outubro 

de 2003 precipitado pela questao da venda do gas, mas tambem pela insatisfacao contra 

demissoes, carestia e clesemprego. Isso envolveu diversos segmentos da sociedade boliviana, 

mas ptincipalmente vindo das classes mais baixas da populacao, tais como: Confederacion 

Sindical de Trabajadores dc Salud de Bolivia (CSTSB), alunos da Universidad Publica de El 

Alto (UPEA), Movimiento Indigena Pachacuti (MIP), Confederacion Sindical Unica de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Coordinadora por la Defensa del Gas , 

Movimiento al Socialismo ( M A S ) 1 6 , Estado Mayor del Pueblo (EMP), Central Obrera 

Boliviana (COB), Comite Ejecutivo de la Federacion Departamental de Maestros de 

Educacion Rural dc La Paz, funcionarios da Universidad Mayor de San Simon, entre outros. 

As manifestacoes foram se intensificando durante o mes de outubro de 2003, levando 

o presidente Lozada a oplar pela repressao, que exaltou ainda mais os animos e levou a morte 

cerca dc 100 pessoas. No dia 17 de Outubro, vendo-se sem condicoes de governar, o 

presidente Lozada - "El Gringo" - renunciou e viajou a Miami, assumindo a presidencia seu 

vice, Carlos Mesa. E necessario ressaltar dois aspectos nessa questao. Em primeiro lugar, 

levando-se em conta o fato de que as manifestacoes ocorreram em varias partes do pais e a 

organizacao da Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos dc Bolivia -

1 1 O Chile c um pais nao muito beiu visto pelos bolivianos por causa da Guerra do Pacifico que. cm fins do 

seculo XIX privou a Rolivia de Icnitoiios que cram said a para o Pacifico alem dc produlorcs dc mincrios. 

| S A Coordinadora congrcga divcrsns organi/agocs sociais. tal como ocorreu com Cochabamba cm 2000. tida 

como modelo. 

''' O MAS levou Evo Morales a Presidencia da Republic;!, cm 2006. 
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CSUTCB - foi fundamental. Alem de La Paz e El Alto, cidades como Cochabamba, Sucre, 

Oruro, Potosi e Santa Cruz de la Sierra - regiao mais rica do pais - tambem tiveram 

manifestacoes c conflitos. Em segundo lugar, convem refletir um pouco acerca da cidade dc 

El Alto, que tern marcado a historia do pais devido a quantidade de manifestacoes politicas 

que ali ocorreram. Em 1781 teve a Rebeliao de Tupaj Katari, ate hoje um marco das 

manifestacoes sociais bolivianas, e tambem os anos de 1899 e 1952 foram marcantes pelas 

mesmas razoes. Assim, El Alto e parte de uma "larga historia de luchas socialcs indigenas", 

contribuindo sobremaneira para a formacao de uma "identidade indigena urbana" 1 7 , questao 

bastante importante a ser pensada para a America Latina no seculo X X I . A cidade coloca-nos, 

hoje, a importancia de uma abordagem que leve em consideracao que nela ainda se mantem 

atuantcs a organizacao de uma sociedade atraves de parentesco e lacos de compadrio, pois 

formou-sc como uma regiao migratoria para camponeses e indigenas do interior do pais, 

expulsos de suas terras pelas sucessivas crises economicas, tornando El Alto a terceira cidade 

do pais em populacao, com uma taxa dc crescimento anual de 5% de maioria jovem e aymara. 

Esse rapido crescimento foi acompanhado de uma imensa precariedade nas condicoes de vida 

e servicos basicos, que fez com que a cidade tenha se tornado marcada pela pobreza e pela 

manutencao dos antigos lacos sociais rurais e que, gracas as manifestacoes politicas, tornou-se 

uma verdadeira forca altcrnativa ao Estado Boliviano. 

Segundo nos apresenta Ramirez (2003) o censo de 2001 aponta a populacao de El 

Alto como composta por 81,29% de pessoas da etnia aymara, geralmente pobres. Isso faz com 

que a construcao de uma identidade indigena - e urbana - torne-se importante, sendo possivel 

nota-lo pela presenca da "wiphala" - bandeira - multiquadriculada, simbolo indigena de 

unidade, alem do dialeto aymara, de valorizacao da cultura e dos herois indigenas e populares. 

Tambem surpreendeu o movimento por sua organizacao, pois nao se tratou apenas de uma 

resposta aos pedidos da poderosa CSUTCB, mas mostrou que a populacao de El Alto tinha a 

certeza de tratar-se de uma verdadeira guerra civil, que partiu de uma acao coletiva e produziu 

vcrdadeiras trinchciras na cidades, com nuvens de fumaca com a finalidade de isolar La Paz, 

em particular por ser a sede do aeroporto. 

Ja Alejo (2005) nos mostra a importancia das "Juntas de Vecinos" para a organizacao 

dos protestos, apontando que aos poucos as autoridades dessas juntas foram sendo 

1 Trata-se dc uma "identidade indigena urbana" na nicdida cm que F.I Alto c formada por migrantcs dc maioria 

aymara e epic procuram rcprodu/.ir. vivendo na cidade. os lacos dc solidaricdadc. compadrio e dc amizadc de 

sens loeais dc origem. As vezes c usado o conceito dc "ayllu mclropolitano" para esse caso. 
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substituidas na medida em que muitas vezes cram compostas por pessoas de idade - "gente 

con tiempo" - e comprometidas com os esquemas politicos tradicionais e com interesses 

pessoais. A ascensao dessa juventude "irada" propiciou a mobilizacao para o enfrentamento 

contra o cxcrcito adotando taticas da "democracia andina", como a convocacao para reunides 

feita de porta em porta pela madrugada, o bloqueio aereo e terrestre a La Paz, a redistribuicao 

de alimentos em horas marcadas (de 6 as 9 da manha) nos "qhatus" ("armazcns") populares , 

rotacao de vilas para promover marchas diarias a La Paz e fazer vigilia cm El Alto:"La 

idcntidad etnica jugo un papel determinante al sostener estrategias de resistencia y 

movilizacion social, al hacer aparecer mecanismos atavicos dc rclacionamicnto social cuya 

referencia estaba en la vida comunitaria". (ALEJO, 2005, p. 194) 

Tal organizacao, segundo o autor, fez com que as pessoas organizassem uma especie 

de "policia sindical urbana" para combater a especulacao sobre os gcneros alimenticios, 

roubos e saques. Ou seja, a participacao ocorreu nao apenas pela mobilizacao de partidos 

politicos c sindicatos, mas pelas proprias organizacoes sociais, fazendo com que a ascensao 

politica de uma juventude em contato com a memoria historica de luta indigena orientasse a 

acao presente 

Ao se tornar uma zona de guerra, El Alto passou a ser um importante centro dc 

origem e organizacao das passeatas que levaram cerca de 14000 pessoas ate a capital do pais e 

gerou igualmente uma resposta feroz do Exercito, em particular nos dias 12 e 13 de outubro, 

ao passo que em 17 de outubro o presidente Lozada optou pela renuncia e o vice, Carlos Mesa 

assumiu o governo. Os episodios de El Alto talvez venham a ser lembrados como mais um 

episodio tipico de "violencia estatal" a que os indios tern sido historicamente submctidos na 

America Latina e talvez um marco historico de um novo processo de construcao de uma 

identidade indigena. so que agora urbana. Acreditamos que se insere junto com outros 

movimentos, como os da CONAIE em 2000 no Equador, ou as greves de professores no Peru, 

em que a identidade etnica se mistura com a identidade civica, tratando-se de cidadaos e 

indigenas. 

Outro elemento a ser pensado - e que e nosso interesse maior aqui - e a respeito da 

alteracao de leis que propiciaram ao governo a elaboracao desse projeto de venda de gas aos 

EUA. Os ultimos quatro governos bolivianos, antes de 2004 - ou seja, antes de Carlos Mesa -

defendcram a tese do "exportar o morir", cm meio a ascensao do pensamento neoliberal na 

America Latina Entretanto, ao iniciar o seculo X X L o pais continua seguindo o modelo 
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primario expoilador que o caracterizou desde a independencia. Segundo Quiroga (2003) o 

processo de privatizacao levou os recursos naturais bolivianos, sua gcracao e excedentes 

economicos, para as maos de poucas empresas transnacionais, concentrando a extracao de 

riquezas. 

Nesse sentido vale a pena pensar no que tern ocorrido com relacao aos 

hidrocarbonetos: segundo o artigo 139 da constituicao boliviana, os hidrocarbonetos seriam 

de propricdade do Estado. Ja a Ley de Hidrocarburos n° 1194, dc 1990, afirmava ser o Estado 

dono das reservas, producao e da comercializacao do produto. Entretanto, a Ley dc 

Hidrocarburos n° 1689, de 30/4/1996 - no governo de Lozada (1993-7) - acenava para uma 

politica de privatizacao de empresas da industria petrolifera, o que levaria a consolidar os 

dircitos dc propriedade das empresas transnacionais, com base na argumentacao de que assim 

se incentivaria a invcrsao de capital nas diferentes fases de producao. 

Complementando a citada lei, o presidente Lozada promulgou, em 4 de agosto de 

1997, o Decrcto Supremo n° 24806, com a finalidade de aprovar os modclos de Contrato de 

Kisco Compartilhado. Com tal decreto, as empresas estrangeiras passavam a obter a 

propriedade do mineral desde a chamada "boca do poco", ou seja, o Estado iria obter apenas 

os recursos provenientes dos impostos, sem se envolver no processo de producao c 

comercializacao do produto. Alem disso, o Decreto preve que apenas os pocos antigos devcm 

pagar ao Estado 50% do seu valor, sendo que nos pocos novos essa taxa cai para 18%o e isso 

levando-se em conta que os pocos antigos passam por um processo de esgotamento com prazo 

prcvisto de cinco anos. Ou seja, as tarifas deverao se estabilizar em apenas 18% em favor do 

Estado. , s 

Ainda mais, nos recentes acordos de exportacao de gas para Mexico e EUA, as 

empresas Repsol, YPF, British Gas e Pan American ficariam a cargo do transporte, o que 

deixaria o Estado fora das negociacoes. Quando tais acordos comecaram a chegar ao 

conhecirnento publico deram origem as manifestacoes de outubro de 2003. Portanto, segundo 

Quiroga (2003), ha que se pensar em uma nova lei de Hidrocarbonetos que 

l x Entretanto. ciunprc acrcsccntar que. segundo QuirogazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2003). os paises latino-amcricanos que nao ccdcrain a 

propriedade dos hidrocarbonetos a empresas estrangeiras - como foi o caso do Equador. Venezuela. Brasil c 

Mexico - ainda assim rcccbcram invcrsocs dc capitais. o que contradiz a argumentacao do governo boliviano 

presente na Lei 1689. 
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(...) licncn que vcr con la propicdad. la rcnla dc la induslria pctrolcra. la 

industriali/acion del gas natural, la rcconsidcracion dc Yaciinicntos Pclrolifcros 

Fiscalcs Bolivianos, la posicion nacional acerca dc los mcrcados. y la utilization dc 

los probables recursos que provendrian dc las diferentes actividades y proycclos, 

Articulando cslos aspectos. cl gobicruo podria asuinir una posicion clara y cobcrcntc 

frente a la sociedad \ las empresas transnacionalcs. (QUIROGA: 2003. 33) 

Esses eventos marcam o processo de resistencia que pode ser visto para as etnias 

aymara e quechua que, inclusive, tentam abrir mao de sua rivalidade hislorica para lutar 

contra os governos "criollos", mas nao so: podemos citar a CONA1E, no Equador, 

movimentos qucchuas no Peru e os mapuche no Chile. Em comum todos atacam o modelo 

cconomico e procuram formar entre si redes de solidariedade e ajuda mutuas, para enfrentar o 

neoliberalismo. Pensemosum pouco mais nisso: 

Em primeiro lugar, a questao do uso racional dos recursos naturais e um tenia cada 

dia mais urgente nos meios de negociacao entre os paises pobres e ricos, causando 

divergencias intcrnas. A analise da legislacao boliviana nos permitiu acompanhar exatamente 

o crescente interesse de orgaos internacionais e empresas transnacionais cm apoderar-se dos 

recursos naturais, fazendo-o atraves de pressocs politicas e economicas tendo como base as 

diretrizes neoliberais de abertura comercial, das quais a criacao da A l CA e um dos exemplos. 

A privatizacao das aguas de Cochabamba e a venda do gas natural a impostos baixos para o 

Estado e tambem pela perda do controle social sobre seu proprio recurso tornaram-so 

inadmissivcis para uma grande parte da populacao, para a qual a participacao ativa de 

associacocs de bairro e outras organizacoes cotnunitaria e um fato ha centenas de anos. 

Assim, a visao acerca dos recursos naturais recolocou a ambivalencia de dois modos de 

encarar o mundo: de um lado o branco/ n ,criollo" c ocidcntal, capitalista e. de outro, o indigena 

com influencias marxislas. Isso se corporificou na lula pelos recursos naturais. 

Em segundo lugar, o ano dc 2003 foi marcante nesse processo, como nos aponta 

Alcorcza (2003), porque a "Guerra del Agua" nao ha via conseguido unificar as causas locais 

em torno de um projeto nacional: reivindicacoes tais como aumento salarial, incrcmento a 

universidades publicas, reforma agraria. etc, compuseram uma imensa gama de reivindicacoes 

que, nessa data, traduziram-se na defesa do gas boliviano Mas, a despeito do que muitos 

meios dc comunioacno tentaram mostrnr no exterior, a questao nao se esgota na luta pelos 

recursos naturais, ela c muito mais ampla c denota visSes de sociedade e do proprio sistema 

1 9 Embora alualmcntc seja prcciso encontrar uma outra forma dc sc pensar essas difcrencas. pois a simples 

oposicao paises ricos c paises pobres nao da conta dc pensar a complexidadc da sociedadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA globaliAida. 
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capitalista, o que nos leva a perceber que a luta contra a privatizacao do gas natural na Bolivia 

tern mais coisas em comum, por exemplo, com a busca de comunidades ribeirinhas 

amazdnicas pela prcservacao de recursos naturais do que se poderia imaginar a primeira vista: 

Los planteamientos pasan por aspectos dc rondo, como cl cambio dc modelo 

economic©, comen/ando por la rccuperacion dc la propicdad dc los hidrocarburos y 

la industrialization del gas. cl control dc otros recursos naturales (los bosqucs y su 

biodivcrsidad. cl agua. etc.). y cl rcchazo a la apertura al comcrcio y las inversiones 

bajo las condicioncs del ALCA. 

En cl ambito sectorial, mas dc scscnta demandas ban sido actualizadas para 

plantcarlas al nucvo gobicrno. Entre oiras. la modification dc la Ley INRA y cl 

acccso a ticrras productivas para campesinos y los trabajadores sin ticrra: la 

anulacion y sustitucion dc la Ley 1008: cl apoyo dirccto a la produccion para 

mcjorar las bases productivas cn la mincria mcdiana. agropecuaria campesina. micro 

y pequenas empresas: cl apoyo al dcsarrollo rural; la anulacion del codigo tributario 

y cl rechazo a mcdidas tributarias dc caracter rcgrcsivo: la cstabilidad laboral. 

nucvas fucntcs dc trabajo c incrcmcntos salarialcs cn funcion del coslo dc vida, 

(PABON: 2003. 55) 

Nao e de se estranhar que as rcformas na legislacao de varios paises latino 

americanos tenham muito em comum. Dai que e necessario observar essas reformas tendo em 

mente um contexto mais amplo. Em 2003, na Bolivia, foi possivel a coesao em cinco 

pianos, segundo Alcoreza (2003), o primeiro tendo a ver com a resistencia a globalizacao 

privatizadora e conseqiiencias das politicas neoliberais; o outro tern relacao com a busca da 

retomada da soberania nacional frente a agentes da nova ordem mundial; um terceiro seria 

propriamcnte a adocao da recuperacao da gestao acerca dos recursos naturais; o quarto e a 

retomada da perspectiva da luta de classes, pois o gas seria retomado para os pobres, 

desempregados e desamparados pelo sistema e, por ftm, o ultimo piano: 

Un quinto piano, y qui/as un primordial eje articulador bistorico. condicionanlc dc 

los otros pianos, atravesados por cstc. cs cl relalivo a las rci\ indicacioncs indigenas. 

entendidas como rciv indicacioncs culturalcs. nacionalcs y ctnicas. Todos cstos 

pianos sc cntrclazaron cn la Guerra del Gas. La consigna dc la defensa del gas 

rcsmnio las demandas dcsplcgadas cn todos los pianos, dcsplicgucs que anidan sus 

propias particularidadcs.sus cspecificas logicas dc dcscnvolvimienlo. No solo sc 

trata dc una consigna nacional. sino dc una consigna que replantea popularmcntc la 

conception de nation. Qui/as sea csla la razon por la que la defensa del gas cslaba 

casada con la consigna popular de la Asamblca Constiluvcntc. (ALCOREZA: 2003. 

37) 
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A questao da exploracao do gas mostrou-se um importante estopim que retomou a 

memoria coletiva dc exploracao dc recursos naturais desde o periodo colonial: 

Los campesinos. mincros. grcmialistas. desocupados. estudiantes. vecinos. citadinos 

y dislinlos scctorcs iuvolucrados cn cl movimiento social boliviano del 2000 al 

2<)03. ban acumulado sus fuerzas, que cs lo mismo que deeir que ban valorizado su 

propia experiencia, apoyados en la construction dc una memoria mcsianicn 

(kaiarista ) y politica (marxisla). dando un significado bistorico a sus accioncs cn cl 

momcnlo presente. Son la multitud desbordantc. cl intclccto general autonomi/aclo. 

los sabcrcs colcctivos sublcvados contra la globalization, cl capitalismo y cl 

colonialismo. La multitud dc multiples roslros. pero tambicn dc multiples accioncs. 

dc multiples vivencias y dc una cnonnc gcografia bullcntc de localismos intensos. 

La multitud bacc confluir sus multiples accioncs bacia cl acontcccr del 

acontecimicnto. bacia un presente convcrgcntc. que carga con todo cl peso dc cstas 

accioncs. del conglomcrado dc voluntadcs v dc fines pcrscguidos. 

(...) 

Un momento bistorico rico cn intensidades. como cl rclativo a las jornadas dc 

scplicmbrc-octubrc. no solamcntc conticne una gran disponibilidad dc fuerzas, cs 

allamcnlc convocati\o. sino que dispone dc la conlcmporancidad dc lo no 

conlcmporanco. dispone dc la simultancidad dc acontccimicntos pasados. vividos 

tambicn con gran intensidad, que se baccn prcscntcs como rcclamando coinplctarsc. 

(ALCORF.ZA: 2003.45) 

A memoria indigena de exploracao secular somou-se a revolta cidada em defesa de 

recursos naturais que cstao sendo expropriados da nacao boliviana Isso fez com que a 

rebeldia indigena se transformasse numa rebcldia boliviana e possibilitasse a unificacao de 

diferentes cntidades sindicatos, organizacoes indigenas. associacoes de bairros etc - em prol 

da defesa de um bem comum contra um governo que. por sens principios dc privatizacao e 

identificado com o estrangeiro. 

A luta pelos recursos naturais na Bolivia tern inclusive levado ao aparecimento de 

outras forcas politicas como a dos cocalcros - de ondc veio o presidente Evo - que veio 

juntar-sc aos camponeses e mineradores: 

Dc esta forma, los cocalcros ban sido capaccs dc articular una scric dc alian/as que 

pusicron a la defensa de la coca cn cl ccntro dc las lucbas socialcs y politicas del 

pais.y les pcrmiticron hegemoni/ar una amplia scric dc demandas contra cl 

"modelo" neoliberal; al ticmpo que incrcmcntaban su participation cn los foros y 

congrcsos intcrnacionalcs "anli-globali/adorcs" (Foro Social Mundial. Campana 

Continental contra cl ALCA. congrcsos campesinos. etcetera). Cmcrgio asi un 

movimiento. mezcla dc izquierda rural y urbana. sindicalismo y clnia. capa/. dc 

articular un discurso anii-ncolibcral y antumpcrialista. e incorporar una vision 

clnico-cultunil andina que intcrpela a otros scctorcs cmpobrccidos y marginados dc 

la socicdad boliviana (STEFANONI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2"">. 59). 
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Os cocalcros passam a ter uma importante acao politica a partir dos anos 80 do 

seculo passado, quando a folha de coca torna-se uma fonte de renda importante para 

campesinos andinos pobres c indigenas expulsos de regioes mineradoras decadentes. Eles 

passam a se concentrar na regiao do Chapare, no departamento de Cochabamba e a sofrer 

perseguicdes devido a politica anti-drogas dos Estados Unidos, aliados dos governos 

bolivianos. E importante ressaltar aqui a alianca que se estabclece aos poucos entre os 

cocalcros do Chapare - novos plantadores de coca - e os da regiao de Yungas, em La Paz -

regiao de exploracao tradicional. 

Essa unidade traz ao cenario politico boliviano uma nova forca politica que alia 

coinponentes nitidamente indigenas ligados a defesa do uso da folha de coca, um bem 

ancestral, a uma tipica atuacao sindical em defesa de uma categoria professional ou, como diz 

Burguete (2007), um projeto que vai de "la resistencia al poder", pois e nesse contexto c, que 

aparece Evo Morales e a organizacao do MAS. 

Entre os cocaleros a perspectiva de assumir o poder torna-se real, aliando-se a etnia e 

a classe social no que Felipe Quispe chama de dois bracos: o da comunidade e o democratico-

liberal. Portanto, uma forma diferenciada de acao politica que nao abandona a comunidade 

tradicional, por um lado, e nem o sindicato e o partido politico, por outro e possibilita o 

nascimento de uma poderosa forca politica, no momenta em que a classe politica boliviana 

esta muito desorganizada e desacreditada, elaborando politicas e legislacoes que passavam 

longe das reivindicacoes populares 2 0 e, por isso a tematica da governabilidade tornou-se um 

fantasma para essas liderancas: 

En un segundo aspecto la crisis dc abril puso cn evidencia la cxislcncia dc una crisis 

del sistema dc partidos politicos como mecanismo dc representation y mediation. 

En esc parlamcnto -aunquc cn otro periodo legislative*- sc aprobaron las leyes que 

ahora cucslionaban la CSUTCB (Confederation Sindical Unica dc Trabajadores del 

Campo Boliviano) cn cl Altiplano y la Coordinadora cn Cochabamba. Al aprobar cl 

estado dc sitio cl sistema dc partidos cslaba rcconocicndo, sin qucrcrlo. su inutilidad 

y artificialidad cn relation a la reprcscntacion dc la poblacion que participaba cn los 

conflictos. En tanto cl legislativo ha venido funcionando dc facto como un apendice 

dc legitimation legal dc las mcdidas promovidas por cl Podcr Ejccutivo. la 

reprcscntacion dc la socicdad civil ha estado auscnlc. Al reprcscntar los intcrcscs dc 

las elites y burocracias partidarias -que basicamcntc compitcn por cargos publicos. a 

partir dc los recursos que pucden movilizar c invert ir cn las campahas- los partidos 

politicos son satclitcs del ejccutivo. y no canalcs dc representation dc la socicdad 

2 0 Como o Decreto Supremo 21060. claborado cm rcsislcncias particularcs e imposto a nac3o sem possibilidade 

dc discussao. 
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civil, salvo dc aqucllos nuclcos minoritarios del podcr cconomico. (TAPIA 2000 p 
6) 

As leis sao impostas ja que tambem o parlamento parece estar privatizado, mas 

quando prejudicam a vida do cidadao comum - quando a taxa de agua torna-se insuportavel -

e que a "Scnora Coordinadora" 2 1 adquire sentido e orienta a luta espontanea e as 

reivindicacoes que, chocam-se contra os decretos, contra os "discursos de verdad", como diz 

Crespo (2000), ou contra as incertezas de uma nova era, de modificacoes que ameacam a 

seguranca da tradicao c levam as mobilizacoes populares a apoiar a ascensao de Evo Morales. 

1.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I'm aymara no podcr: Evo Morales 

Apos a renuncia de Lozada, assume a presidencia o vice-prcsidente Carlos Mesa que 

havia rompido com o presidente cerca de um mes antes de sua renuncia, com a proposta dc 

elaborar um referendum acerca da politica energetica, convocar uma Assemblcia Constituinte, 

propor uma Nova Lei de Llidrocarbonetos e dcsligamento em relacao as coalizocs partidarias. 

A 18 de Julho de 2004 os bolivianos participaram de um plebiscito em que 

demonstraram interesse num maior controle e taxacao para o gas. Entretanto, o presidente 

Mesa, necessitando de apoio externo e, portanto, nao querendo entrar em atrito com as 

companhias de exploracao estrangeira propos um aumento de ccrca de 32% - passivel de 

descontos - a titulo de tributos, permanecendo os 18% de royalties. O MAS se contrapos a 

isso imcdiatamente, exigindo 50% em royalties e a transformacao dc todos os contratos 

imcdiatamente para esse modelo, e conseguiu apoio do Congresso Nacional, provavelmente 

pclo sentimento de vinganca do MNR, que se sentiu traido por Mesa. 

Ainda e preciso levar em conta as pressoes politicas exercidas por congressistas de 

Santa Cruz - contrarios a qualquer mudanca nas leis dc hicrocarbonetos - ondc sc localizam 

grandes rescrvas do produto. Dessa forma, sob pressoes. Mesa c obrigado a renunciar, fato 

Referenda a Coordinadora dc Aguas dc Cochabamba que algumas pessoas acrcdilavam Iratar-sc dc uma 

nuilhcr. 
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que nao eliminou as pressoes populares e os movimentos sociais organizados, que se 

centraram na cidade de Sucre, impedindo a posse do presidente do Senado - Hermando Vaca 

Dicz - e da Camara dos Dcputados - Mario Cossio -. Dessa forma, em junho de 2005 o juiz 

da Corte Suprema de Justica, Eduardo Rodriguez, assumiu a presidencia com a funcao de 

convocar nova eleicao. 

O periodo que vai de 2000 a 2005, convem ainda algumas consideracoes: cm 

primeiro lugar, nao podemos esquecer que nos anos de 1990 os indigenas bolivianos das 

terras baixas marcaram um ciclo de reivindicacoes com marchas ate a cidade de La Paz, tal 

como a "Marcha por la dignidad y el territorio", organizada pela Confederacion de Indigenas 

Del Oriente Boliviano (CIDOB). Tal movimentacao deve ser entendida no contexto mais 

geral de luta pelo reconhecimento das nacoes indigenas que a comemoracao dos 500 anos da 

chegada dos europeus a America despertou e foi importante tambem porque marcou a 

proposta de unidade que seria vencedora entre as diferentes etnias bolivianas: os indigenas das 

Terras baixas foram recebidos a entrada de La Paz por grupos andinos e o sacriflcio de uma 

lhama que marcou sua unidade nas manifestacoes. 

O ano de 1990 marca um importante encontro entre organizacoes indigenas de 

diferentes pisos ecologicos, uma tatica de acao que ha seculos nao era utilizada. Assim, 

tambem em 1997 ocorreu uma Segunda Marcha sobre La Paz, quando reclamam acerca da 

exploracao de petrolco por empresas multinacionais sem controle em suas terras, o que 

tambem inicia o ciclo de lutas pelos recursos naturais que seria o grande marco dos 

movimentos de 2000 a 2003. 

Pode-se ainda citar a marcha de 2002 que reuniu o Movimiento de los Sin Tierra, 

campones e indigena, em protestar contra as oligarquias de Santa Cruz e Tarija, quando a 

reivindicacao de autonomia tambem aparece. Tais acoes sao importantes num cenario onde a 

divisao em pisos ecologicos havia sido reforcada pelo processo de colonizacao, separando 

grupos indigenas do altiplano dos do Oriente, por exemplo, ja que antes da chegada dos 

espanhois encontravamos ao menos tres regioes ecologicas na Bolivia: a do altiplano, acima 

de 3000 metros; do vales inter-andinos, de altitudes girando em torno de 1800 a 3000 metros 

e as Terras Baixas, na Amazonia e no Chaco. O processo de desenvolvimento do 

neoliberalismo facilitou a unidade desses grupos indigenas, nao somente entre si como 

tambem com outros trabalhadores urbanos, prejudicados, tornando-se o elemento central nas 

manifestacoes: 
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Para Ios lideres polilicos indigenas, la organization societal y civili/atoria andina cs 

mcinoria y cs fuluro. La notion qliip nayr untasis samaqapxanani. que se traduce 

como inirando al pasado para caminar por cl prcscntc y el ftituro" (...). o dicho cn 

palabras dc Huascar: "gracias a un mirar hacia amis que tambicn cs un ir liacia 

delanlc: nawpax manpuni'. Las luchas indigenas ticnen cn cl horizontc la 

rcfundacion del F.stado y la constitution dc sus pueblos, ayllus y markas (...); 

inscritos cn esta "logica dc la rebcldia" (RIVERA. 2003). cl "ciclo dc accion 

colcctiva" que sc desplego cn 2000-2005 sc movio cn marcos dc accion colcctiva 

conocidos. cn tanto abrcvan dc luchas dc resistencia liistoricas. Vicjas resistencias. 

que son dc gran actuahdad. (BURGUETE. 2007. p. 60) 

A forma de se utilizar a memoria para defender elementos relativos a tradicao 2 2 

aparece explicitamente na fala indigena. A memoria e o que possibilita a resistencia, 

formando a unidadc entre os rcbeldes do passado c do presente e impulsionando a agao 

coletiva em busca de um futuro onde valores ancestrais scrao rccuperados. 

E isso sc manifesta numa associacao que a autora chama de "resistencia dc longa 

duracao" cm associates com "memorias curias" e "memorias longas": 

En csa hisloria dc larga duration, las vicjas luchas indigenas sc \ olvicron nucvas. al 
ser rcsignifieadas cn un contcxto dc resistencia, que al mismo tiempo luchaba por 
rcfundar cl Estado para dar nacimicnto a un Eslado multinacional. que por modificar 
las rclacioncs y consccucncias mas pcrvcrsas con cl capital imperial y las 
muliinacionalcs que trabajan a sii favor. (BURGUETE, 2007. p. 70) 

Dessa forma, nao e por acaso que a autora inicia o texto citando os dias de 8 a 12 de 

outubro de 2006 e o "Encuentro Continental de Pueblos e Nacionalidades Indigenas de Abya 

Yala: de La resistencia al poder". Tal evento, realizado cm La Paz serviu para comemorar o 

triunfo eleitoral dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E\o Morales visto nao apenas como presidente da Bolivia, mas de "todos 

Ios pueblos y nacionalidades indigenas de Abya Yala" . (BURGUETE, 2007, p. 5 2 ) 2 3 

" E ncssc moincnlo. pensamos cm Icrmos dc uma Economia Moral, conformc disctilircmos adianle 

2 3

 Abya Yala c um tcrmo usado por comunidades indigenas quando sc icfeiem a America. 
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O periodo compreendido entre 2000 e 2005zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos e apresentado por (BURGUETE. 

2007), como sendo parte de um "ciclo de acao coletiva", conceito que toma emprestado de 

Tarrow 2 4 . 

Sydney Tarrow afinna que Ios "Ciclos dc accion colectiva" sc prcscnlan cn 

moincnlos hisloricos cspccificos cuando la accion emerge cn momcnlos polilicos dc 

transformation con base cstnictural. Son momcntos dc crccicnlc expansion dc la 

accion colcctiva. que vicne dc mcnos a mas. Una vez iniciado un ciclo. cl coslc dc 

las accioncs colectivas disminuye para otros actorcs y sc propagan Ios principals 

modclos dc aclivismo. Los nucvos movimicntos que surgen cn talcs contcxtos no 

ncccsitan depender tanto dc sus rccursos inlcrnos como dc las oportunidades 

gencricas que ofrcccn sus socicdades. y las clascs dominantcs responden mcnos a 

movimicntos cspccificos que al contcxto general dc accion colcctiva con cl que 

deben tratar. (BURGUETE. 2007. p. 53) 

Tais ciclos so podem ocorrer devido a periodos pacificos geraimente longo onde a 

resistencia cotidiana e a opcao mais segura que tern os dominados para manter seus valores. E 

quando ocorrem acoes coletivas, a exemplo da experiencia boliviana de final do seculo X X , 

elas se centram na defesa de rccursos estrategicos nacionais, capitaneados por organizacocs 

onde a militancia indigena e preponderante, segundo a autora, c ela atribui isso ao fato tanto 

dos eventos tcrem ocorrido em areas dc populacao majoritariamentc indigena Cochabamba 

e I.I Alio quanto pelo fato de adolarem praticas c eslralegias polilicas advindas de uin 

proccsso de "resistencia de longa duracao": 

(...) cl rcpcrlorio dc la accion colcctiva sc cxpandio en el niarco de una eslralegia y 

pnicticas politicas indigenas ya conocidas cn luchas antcriorcs. como las marchas 

tomas dc ticrras. bloqucos. ccrcos a las ciudades. toma dc cdificios gubcrnaincntalcs 

o la suprcsion dc inslitucioncs cslalalcs manlcnicndo las propias. como Ios ayllus y 

markas (MAMANI, 2003). cnlrc otras eslralegias dc movilizacion que fucron 

rcaclivadas desde la memoria historica dc la resistencia. pcro que cn la coyuntuia 

que nos ocupa. cn ticmpos dc globali/.acion. fucron rcsignificadas como luchas 

globalcs. cn contra del Estado ncolibcral y las cmprcsas trasnacionalcs" 

(BURGUETE. 2007. p. 54) 

No cnlanto, agora tais manifestacoes ganharam uma amplitude muito maior, 

tornando-se multietnica, pluriclassista e multisectorial. Ou seja, segundo a autora deixam de 

TARROW. Sydney. Podcr cn movimicnto: los movimicntos socialcs. la accion colcctiva y la politica, 

Madrid: Alian/a Editorial. 2004) 
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ser movimentos sociais indigenas e tornam-sc movimentos de "identificacao etnica", onde as 

fronteiras etnicas sao rompidas, alarga-se o numero de militantes, nao apenas de epicentros 

iocais de comunidades indigenas que se unem em torno do inimigo maior. o neoliberalismo, 

como tambem de muitos outros setores prejudicados da socicdade boliviana: trata-se dc uma 

somatoria dc micro-podcres, a partir dc fronteiras etnicas que sao capazes de operar acoes 

coletivas. 

As elcicdes realizadas em dezemhro de 2005 na Bolivia constituem o mais recente 

capitulo das lutas aymaras - e de outras etnias indigenas - mas com certeza nao o ultimo. 

Atraves do pequcno perfil dessas lutas, apontado aqui, e facil constatar que a Historia 

boliviana c fortemente marcada pelas lutas indigenas. O que aparece de novo na politica atual 

e que pela primeira vez os indigenas sao vistos na vanguarda politica de um movimento que 

levoti a prcsidencia um lider cocalero e aymara, vindo das classes mais baixas da socicdade 

boliviana. Com base na tese de Teran (2006), sabendo-se que cada mudanca politica ocorrida 

no pais levou historicamente a uma mudanca tambem na estrutura estatal, pode-se imaginar a 

importancia dessa elcicao. Ou scja, a partir dai espcra-se uma nova configuracao de poder no 

pais, que tenha os movimentos sociais indigenas como grandes protagonist as, num exemplo 

dc participacao democratica impar na historia do pais. 

A elcicao realizou-se em l8/dez/2005, tendo como principals candidatos Evo 

Morales (MAS), Jorge Quiroga (PODF.MOS), Samuel Dora Medina (UN), Felipe Quispe 

(M1P) e Michiaki Nagatami (MNR) Dessa configuracao podc-se perceber que os partidos 

tradicionais (em especial o MNR) estavam fora da disputa, lembrando que tambem foi notoria 

a participacao de jovens candidatos. todos em torno dc 50 anos de idade e pouca 

experiencia politica. 

Segundo Ballivian (2006), a curta campanha politica acabou se conccntrando em 

torno das questoes em voga desde o inicio dos anoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2000: corrupcao, politica economica e 

renovacao politica, tornando-se uma "cleicao dc combate" e nao de conchavos ou 

apaziguamentos e, dessa forma, Evo Morales concentrou os votos de protesto na medida em 

que o PODEMOS - seu principal rival - era uma sigla que englobava elementos de antigos 

partidos, como MIR. MNR e NFR. Ou scja, F.vo capita I izou a renovacao e venceu a elcicao 

com maioria, como se pode ver a seguir: 

1 5

 Enlrc os quatro primciros colocados so Evo Morales bavin enmnctido cm 2002. 
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T A B E L A 3: RESULTADO DE ELEI^OES PRESIDENCIA1S DA B O L I V I A - 2005 

CANDIDATO/PARTIDO VOTOS 

OBTENIDOS 

VOTOS 

VALIDOS 

VOTOS 

EM1T1DOS 

EVOLUCION 

2002-2005 

Evo Morales - MAS 

(Movimienlo al Socialismo) 

1.544.374 53.74 49.7 +30.3 

Jorge Quiroga - PODEMOS 

(Podcr Dcmocratico y Social) 

821.745 28.59 26.4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Samuel Medina Doria - UN 

(Unidad Nacional) 

224.090 7.80 7.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Michiaki Nagalami - MNR 

(Movimienlo Nacionalista 

Rcvolucionario) 

185.859 6.47 5.9 -14.9 

Felipe Quispc MIP 

(Movimienlo Indigena Pachacuti) 

61.948 2.16 1.9 -4 

Gildo Angulo - NFR 

(Nucva Fucrza Rcpublicana) 

19.667 0.68 0.6 -18.8 

Elisco Rodriguez - FREPAB 

(Frcnlc Palriotico dc Bolivia) 

8.737 0.30 0.2 -

Ncslor Garcia - USTB 

(Union Social dc los Trabajadorcs dc 

Bolivia) 

7.381 0.26 0.2 -

Blancos 124.046 3.99 4 -0.3 

Nulos 104.570 3.37 3.3 +0.5 

Participation 3.102.417 100 84.5 + 12.5 

Fontc: Datos Corte Nacional Electoral, in ( B A L L I V I A N , 2006, p.47) 

O autor nos mostra elementos intercssantes da elcicao, tais como a baixa abstenQao 

nas zonas urbanas, a grande participacao feminina e menor participacao dc jovens em relacao 

aos adultos, assim como pequena abstencao na regiao do altiplano. Os votos para Evo 

Morales conccntraram-se em cinco departamentos do altiplano: La Paz, Oruro, Potosi, 

Cochabamba e Chuquisaca, ao passo que os de Quiroga concentraram-se na regiao da "Meia 

Lua": Pando, Bcni, Santa Cruz e Tarija, onde a populacao indigena nao e tao acentuada 2 C \ 

Repare-se tambem na importancia dos votos do Chapare, onde se deu sua atuacao sindical - e 

de La Paz - regiao tambem cocalera de Yungas -; ressalte-se ainda o voto massico de grupos 

campesinos qucchua e aymara, cntre mineradorcs e colonos agricolas da regiao de Santa Cruz 

(onde predominam colonos andinos). Importa ainda perceber que o MAS teve um forte apelo 

entre classes mcdias e altas, cansadas do processo partidario tradicional. assim como o voto 

masculino, majoritario nas regioes de migracao e bairros pobres. 

Ja o MIP - outro partido ligado aos movimentos sociais indigenas - saiu prejudicado 

pelas eleigoes de 2005, obtendo apenas 5% dos votos, com um discurso voltado ao altiplano 

E onde ocoircram os principais conflilos aulonoinislas dc 2008. 
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rural agricola, aymara e atacando diretamente o Estado boliviano. A estrategia usada por 

Felipe Quispe de atacar Evo Morales e ao MAS, por seus componentes urbanos, de 

intelectuais de militancia marxista acabou sc tornando improdutiva, ao passo que antes 

mesmo das eleicoes ja era nitida a sua pcrda dc lideranca politica, aumentada cada vez que o 

MAS capitalizava a critica ao modelo neoliberal, mas nao tao radical quanto o discurso dc 

Quispe. 

Por Fim, a elcicao marcou a crisc dos antes podcrosos partidos politicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para concluir, hay que indicar que Ios partidos que clirigieron cl gobicnio (MNR. 

MIR. ADN) pcrdicron su capacidad para conservar tins suyo a la mayoria del 

clectorado. Reunicron 63.7% dc Ios sufragios cu 19X5. cn 1993 dcsccndicron a 

53.7%. cn la presidential dc 2002 caycron a 39.1% y cn Ios comicios dc 2005. 

PODLMOS. el MNR v UN nianluvicron esc nivel (39.5%). (BALL1VIAN. 2006. p. 

57) 

O Congresso Nacional Boliviano viu-se num processo de grande renovacao, llcando 

nas maos de apenas quatro paitidos: 

TABEEA 4: COMPOS1CAO DO CONGRESSO N A C I O N A L B O L I V I A N O APOS 

ELEICOES DE 2005: 

PARTIDOS DLPUTADOS SENADORES 

Movimienlo al Socialismo (MAS) 72 12 

Podcr Dcinocnilico y Social (PODEMOS) 43 13 

Frentc dc Unidacl Nacional (UN) X 1 

Movimienlo Nacionalista Rcvolucionario (MNR) 7 1 

TOTAL 130 27 

Fonte: Corte Nacional Electoral. In (DEIIEZA, 2007, p.49) 

Um clemenlo importante na elcicao dc F.vo que devc ser dcslacado c a presence do 

seu vice-presidente. Alvaro Garcia I incra, tambem um politico jovem para o ccnario 

boliviano - 46 anos - mestico da regiao de Cochahamba. formado em matematica pela 

Universidade Nacional Autonoma do Mexico e ex-mi lit ante do Ejercito Gucnillero Tupaj 
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Katari - o que lhe valeu cinco anos de carcere, periodo em que se especializou em sociologia. 

tornando-se professor da Universidad Mayor de San Andres, em La Paz. Sua presenca no 

governo e uma especie de aceno que acalma setores de classe media, intelectuais e mesticos e 

vale criticas de "reformismo" a Evo de setores kataristas mais radicais. E interessante resumir 

um pouco de suas ideias mais centrais para a Bolivia: 

Em entrevista realizada em setembro de 2007, ele defendeu o fato de que com Evo 

Morales o Estado Boliviano deu um grande salto na gera^ao de excedente economico, da 

ordem de 6,7% para 19% do PIB, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento 

tendo como base a moderna industria, a microempresa artesanal urbana e a comunidade 

camponesa rural. O projeto do MAS e o que ele chama de "capitalismo andino-amazonico", 

que faria uma transicao do modelo pos-neoliberal para o pos-capitalista. Trata-se de gerar 

excedentes para que o Estado possa incentivar a producao comu nit aria e de microempresas, 

com um projeto indigena nao desconectado da socicdade tecnologica e capitalista: 

Hay una lectura roinantica y cscncialista dc cicrtos indigcnistas. Estas visioncs dc un 

inundo indigena con su propia cosmovision. radicalincntc opucsta a occidcntc. son 

tipicas dc indigcnistas dc ultimo momcnto o rucrtcincntc \ inculndos a ONG. lo cual 

no quila que c.xislan logicas organi/alivas. cconomicas v politicas difcrenciadas. En 

cl rondo, lodos quicrcn scr modcrnos. Los sublcvados dc Felipe Quispe cn 2000. 

pedian tractorcs c internet. Esto no implica cl abandono dc sus logicas organi/ativas. 

v sc vc cn las practicas cconomicas indigenas. (SVAMPA & STEFANONI. 2007. p. 

152) 

Ao assumir a presidencia, Evo Morales foi visto como o "presidente dos indigenas", 

numa esperanca de que fosse apenas o primeiro entre outros futuros mandatarios 

latinoamericanos. Evo valeu-se de simbologia indigena - aymara - e, antes de assumir o 

cargo em La Paz - capital administrativa do pais - tomou posse como "chefe supremo dos 

indigenas dos Andes": 

Na vespcra da posse como chefc dc Estado. Morales participou do ritual dcscalco. 

vcslido com um poncho de lecidos inullicoloridos dc alpaca c coroado por um 

"unco" dc quatro pontas numa ccrimonia mistica num tcmplo da cidadc cm ruinas dc 

Tivvanaku. a 70 km dc La Pa/., ccnlro da cultura mais longcva dos Andes sul-

amcricanos. 

Aos grilos dc "Viva Evo" c dc "Uka jacha uru jutasjiway" (o grande dia chegou). 

ccrca dc vinle mil indigenas camponcscs saudarain a chegada do lidcr cocalcro cm 
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Tiwanaku. Varios camponcscs agitavam "whipalas". bandciras com as cores do 

arco-iris que representam as ctnias da Bolivia.(BURGOA, 2006) 

Em Tiahuanaku, antiga cidade colla - ou aymara - que teria florescido entre 1580 

a.C. e 1172 Evo Morales recebeu um bastao de comando de ouro e prata, coroado por duas 

cabecas de condores, que representam a autoridade de pastores de llamas; usou um chapeu de 

la de quatro pontas a representar as regioes do Imperio Inca e um poncho de motivos 

seculares, conforme poderemos ver a seguir: 

Investido dos poderes. Morales se instalou na esplanada do templo tiwanacota 

totalmente descalgo, vestindo um chunco - poncho de tecidos cujos motivos datam 

dc 800 anos. pouco antes da conquista pelos Incas dos territorios aymaras. Ao pe das 

'achachilas' ou montanhas andinas que rodeiam este centro cerimonial de uma 

cultura cujo apogeu se estendcu por quase tres milcnios, o ritual, inscrito na 

cosmovisao andina, foi presidido pelo sabio sacerdote sccundado por 24 'mallkus' 

(autoridades supremas) da zona. Em lingua nativa e com alguns vocabulos da antiga 

lingua puquina, ja desaparecida, fonte do aymara, Morales contraiu um 

compromisso telurico com a Pachamama (mae terra) e o Tata Inti (pai sol) num 
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ritual sobrc uma 'huajta' (mesa) no principal Icrraco do Kalasasava. (BURGOA. 

2006) 

C claro que tal acao dc Evo, assim como o fato dc nao usar lernos c sim uma chompa 

- blusa dc la com motivos andinos - criaram um grande estardalhaco na imprensa mundial 2 1 . 

Produtos sao vendidos explorando-se a popularidade do presidentc: livrinhos com sua 

biografia, viagens turisticas a seu povoado de origem, assim como copias dc suas chompas. E 

tudo isso fora trcs ccrimdnias de posse: a primeira em Tiwanaku - cerimonia indigena -

depois em Ea Paz - no Congresso Nacional, quando lembrou os herois indigenas e 

esquerdistas: 

Para rccordar a nucslios anlcpasados por su intcrmcdio scnor presidentc del 

Congreso Nacional. pido un minuto dc silencio para Manco Inca, Tupaj Katari. 

Tupac Amaru. Barlolina Sisa. Zaratc Villca. Alihuaiqui Tumpa. Andres Ibaficz. Che 

Guevara. Marcclo Quiroga Santa Cruz. Luis Espinal. a muchos dc mis hcrmanos 

caldos. cocalcros dc la zona del tropico dc Cochabamba. por los hcrmanos caidos cn 

la defensa dc la dignidad del pueblo altcno. dc los mincros. dc miles, dc mi Hones dc 

seres luimanos que han caido cn loda America y por cllos presidentc pido un minuto 

dc silencio (MORALES. 2006) 

A terceira cerimonia de posse realizou-se na Praca de San Francisco, quando falou 

diretamente ao povo, inaugurando uma nova fase da Historia Politica Boliviana, 

principalmente levando-se em consideracao que nas clcicoes dc 2 de Jul ho dc 2006 o 

presidente obteve significativo apoio com a votacao de seu partido, o MAS, embora nao 

obtendo os dois tercos necessarios para aprovacao da nova Constituicao. 

Por fim, compete-nos tambem rcssallai o fato da divisao politica que se estabeleceu 

no pais com o referendum a respeito da autonomia, que vem opondo a regiao da "Meia Lua" 

ao governo de Evo, que foi vitoriosa nos departamentos de Tarija (60,80%), Santa Cruz 

(71,1 1%), Beni (73,83%) e Pando (57,69%), ao passo que foi derrotada no departamentos de 

Potosi (73,12%), Chuquisaca (62,23%), La Paz (73,44%), Cochabamba (63,04%) e Oruro 

(75,48%). 

2

' Intcrcssantc que tal proccsso dc "mcrcanlili/acao simbolica* ja liavia aconlecido antes com a posse do 

presidentc Alejandro Toledo no Peru - posse fcitn cm Macchu Picchu - c com o subcomandantc Marcos, do 

Ejcrcilo Zapatista dc Libcrtacion Nacional. cilado por Evo cm sen discurso dc posse: "Cumplirc com mi 

compromise como dice cl Sub conandantc Marcos, mandar obcdccicndo al pueblo, mandarc Bolivia 

obcdccicndo al pueblo boliviano" (MORALES. 2006). 
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A seguir, no proximo capitulo discutiremos com tres autores que nos foram muito 

importantes para pensar a resistencia camponesa, pensada enquanto resistencia cotidiana, e 

tambem no uso de um conceito que muito nos influenciou, o de Economia Moral. Sao eles: 

Edward Thompson, James Scott e Marc Edelman, cujas reflexoes podem ser utilizadas para 

pensarmos essa nova realidade de seculo X X I . 
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Ncstc capitulo faremos uma discussao acerca de autores que lidaram com um 

conccito basico cm nosso trabalho - Economia Moral. Tomamos como cixo o fato dc que as 

comunidades camponcsas travam uma luta secular contra a Economia Politica, fazendo com 

que as imposicoes do Mercado Livre afctcm o mini mo possivel o seu modo de vida, suas 

tradicoes c sua relacao com o economico. Dessa forma, paralelo a Economia Moral, 

cstaremos sempre pensando em termos de resistencia e, mais cspecificamcnte, na resistencia 

cotidiana. Acreditamos que E.P. Thompson c James Scott prestaram grande contribuicao ao 

estudo dc socicdades camponcsas com suas rcflcxocs accrca da Economia Moral e, no caso 

boliviano, embora muitas vezes falemos de movimentos indigenas - que se confundem com 

campesinos - suas reflexoes so tendem a nos ajudar a entender mclhor esse processo de 

resistencia que continua cm relacao ao capit ilismo, agora tendo como alvo o neoliberalismo. 

Ou seja, o conceito forjado por Thompson para a Inglaterra do seculo X V I I I e alargado por 

Scott para ser usado em outros tempos e lugares, continua valido ate os dias de hoje, 

conforme discutiremos no final do prescntc capitulo. 

2.1 E.P.Thompson: rcsistencias ao mercado livrc na Inglaterra do seculo X V I I I 

No ano dc 1971, Thompson traz. a luz um trabalho que vinha executando desde 1963, 

intitulado Economia Moral da Multidao higlesa no seculo X V I I I '. Nesse trabalho o autor 

chama a atencao para a tematica dos motins de fomc c da agao da multidao na Inglaterra do 

seculo X V I I I , alertando para o perigo da "visao espasmodica" que retrata a gentc comum 

como apenas reagindo a estimulos, no que se chamou de "rebelioes do estdmago". Tal 

constatacao serve para o autor contestar uma "visao redutora do homem economico", 

perspectiva tcorica muito podcrosa na epoca: 

Contra cssa visao espasmodica. oponho minha propria visao. E possivcl dctcctar cm 

quasc loda agao popular do seculo XVIII uma nocao Icgitiinadora. Por nocao dc 

legilimacao. entendo que os liomcn*; c ?uulhcrcs da multidao cslavam imbuidos da 

crenca dc que cslavam defendendo dircitos ou costumes tradicionais. c dc que. cm 

Eslc trabalho foi aprcsentado originalmcntc como The Moral economy of the English crowd in the 18th -

CCntur in Past & Present, 50. 1971. A edigao que usamos foizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 hompsun t IV98b). 
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gcral, linhani o apoio do conscnso mais amplo da comunidadc. Dc vcz cm quando. 

esse conscnso popular era endossado por alguma autorizagao conccdida pclas 

autoridades. O mais comum era o conscnso ser tao forte a ponto dc passar por cima 

das causas do mcdo ou da dcfcrcncia. (THOMPSON. 1998b. p. 152) 

Thompson afirma que os conflitos por pao nos mercados ingleses do seculo XVI11 

nao sao simplesmentc uma rcsposta obvia ao problcma da fome. Para tal, faz-sc nccessario 

perceber a importancia cada vez maior do trigo branco na vida da populacao pobre inglesa e a 

consequente recusa em se conformar com um pao grosseiro, negro, visto ate como 

"venenoso". 

Para consolidar sua tese, o autor explica como eram as normas do mercado ate 1777, 

quando primeiro os pobres compravam, depois - e somente depois - e que os comerciantes 

abastados tinham acesso ao produto, proibindo-se o acambarcamento, a revenda, compra 

antecipada, rctencao de produto no campo etc. Ou seja, havia toda uma legislacao para 

controlar um mercado "paternalista", impedindo a "livre concorrencia", protegendo os mais 

pobres e prescrevendo punicoes para os infratores. O preco do trigo era usado para fixar-se o 

preco do pao, segundo os dizeres da epoca, a um "preco justo", o que se espalhava para todos 

aqueles que lidassem com o produto, como os moleiros e os padeiros, que tambem deveriam 

ser remunerados "justamente", sem lucros extorsivos. 

Tal situacao passa a ser contestada por fazendeiros, que buscam negociar fora do 

mercado valendo-se do sistema de amostragem - quando se negociava sem o produto presente 

- o que comcca a colocar em duvida a transparencia dos procedimentos do mercado: 

Os patcrnalistas c os pobres continuavam a sc qucixar da cxtensao das praticas do 

mercado que nos. em rctrospccliva. tendemos a admilir como inevilavcl c "natural". 

Mas o que agora parccc inevilavcl nao era ncccssariamcntc accilo no seculo XVIII. 

Um folhcto caractcristico (dc 1768) exclamava dc modo indignado contra a suposla 

libcrdadc dc cada fa/.endciro fa/.cr o que bem quiscssc com o que era scu. Isso scria 

uma libcrdadc "natural", mas nao "civil". (THOMPSON. 1998b. p. 158) 

E aqui que comeca a se esbocar o centra da argumentacao de Thompson, pois se 

verifica o rompimento do modelo paternalista ao mesmo passo em que cresce o ressentimento 

popular que iria originar os motins. O novo modelo de mercado e caracterizado pcla lei de 

oferta e procura, estocagem, associagao entre intermediaries e importadores, acompanhados 

pelo processo de cercamento dos campos e expulsao de camponeses. Pouco a pouco, o preco 

deixa de ser "justo" para ser visto como um sinal de exploracao pelo produtor, que tinha como 

rcsposta os motins: 
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Na verdadc. crcscc a conviccao dc que o tumulto popular contra os que fa/.iam 

compras antecipadas dc graos nao era malvisto pclas autoridades. Dcsviava a 

atencao das pessoas dos ia/endciros c dos que viviam dc rendas. enquanlo as 

amcacas vagas das sessocs trimcstrais do tribunal contra os que compravam os 

ccrcais dc antemSo davain aos pobres a nocao dc que as autoridades estavam 

cuidando dc seus intcrcsscs. (THOMPSON. 1998b. p. 166) 

As agoes dos acambarcadores sao contestadas pelos pobres, da mesma forma que 

cresce a visao de que as autoridades estao cada vez mais "desatentas" e que muitos moleiros e 

padeiros comecam a ter ma fama: molestadores de mulheres, ladroes, cumplices de 

exploradores etc. As insurreicoes populares demonstravam objetivos bem claros e acoes 

organizadas, por cxemplo quando o preco do cereal estava muito elevado, a "turba" 

enfurecida podia atacar as carro^as dos comerciantes e tomar os produtos, pagando por eles o 

preco considerado justo e devolvendo as sacarias junto com as carrocas a seus donos. E m 

muitos casos exigia-se o cumprimento do "Book O f Orders"
 2

, destacando-se a moderacao o 

que, segundo o autor, denota a exigencia de regulagem de precos em epocas de escassez, 

como algo fundamental para a sociedade, chamando a atencao do autor para o fato de que 

ncm sempre a violencia esta presente e, quando esta, e geralmente acompanhada por algum 

tipo de agravante ou de punicao: 

(...) sc quiscrmos (iticslionar a visao espasmodica c unilinear dos motins da fomc. 

basla apontar esse molivo conlinuo da intimidacao popular, quando hoincns c 

mulheres. quasc a ponto dc morrcr dc Tome, ainda assim nao atacavam os moinhos c 

os eclciros para roubar alimcnlos. mas para punir os proprietaries. (THOMPSON. 

1998b. p. 182) 

Cumpre notar os pormenores de toda a negociacao: avisos ameacadores colocados 

nas igrejas e estalagens, formacao de multidoes e uso de tambores e trompas o que, para 

Thompson necessita de um baixo grau de organizacao, formando um padrao que ele 

considera hcrdado 3 e que, por repetir-se ha seculos, deve demonstrar eficiencia 4 . Alem 

" Uma compilaeao dc rcgras dc comcrcio foi Forjada cntrc os anos dc 1580 a 1630. cujos clcmcntos ccntrais 

cram: inspecao de cstoqucs. cspccificacao dc quantidadc a scrcm levadas para o mercado c a imposicao dc 

Icgislacao. 

3

 Esse baixo grau dc organi/.acao continuara a scr importantc nos movimentos sociais que csludamos no seculo 

XXI c um dos clcmcntos ccntrais do pcnsamcnlo dc James C. Scott. 



disso, ha ainda o fato de que a ameaca contava, muitas vezes, com a conivencia de uma 

policia indefesa e o horror ao uso de forca militar - que aumcntaria a ira do povo. Assim o 

melhor seria evitar o conflito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas qucstocs. como forma dc prcvcnir os motins. talvcz fosscin mais cficazcs do 

que sc tern proposto: conscguindo Icvar os ccrcais para o mercado. restringindo o 

aumcnto dos prccos c intimidando ccrlos tipos dc lucralividadc. Alem disso. a 

disposicao para motins certamcntc funcionava como uin sinal para os ricos dc que 

era prcciso colocar cm bom estado os mccanismos dc assistencia c caridadc da 

paroquia - ccrcais c pao subsidiados para os pobres. (THOMPSON. 1998b. p. 190) 

Para o autor, isso leva a dois importantes fatores a serein observados, ao lado do 

"contexto socio-econdmico total em que operava o mercado", a propria logica da pressao que 

a multidao exercia: 

E no interior desse contexto que a funcao dos motins podc ser csclarecida. No curto 

pra/.o. os motins talvcz fosscm contraproduccntcs. cmbora isso ainda nao cstcja 

provado. Porcm. uma vcz mais. os disturbios cram uma calamidadc social, que devia 

scr cvitada mesmo a um custo alto. O cuslo podia scr o de encontrar um mcio-tcrmo 

cntrc o preco "economico" elcvado no mercado c o preco "moral" tradicional 

dclcrminado pcla multidao. Esse mcio-tcrmo podia scr alcancado pcla inlcrvcncao 

dos patcrnalistas. pclos pmdente limitcs que fazendciros c ncgociantcs sc aulo-

impunham. ou pcla compra dc apoio dc parte da multidao cm troca dc subsidios c 

caridades. (THOMPSON. 1998b. p. 192) 

Parece que tal padrao de protesto social seria "genuina corrente subterranea de 

motivacao politica articulada" (THOMPSON, 1998b, p. 194). Entretanto, ele chama a atencao 

para o fato de que tais eventos mostram o fim de uma tradicao e o comeco de outra, onde a 

pressao por salarios, criacao de ligas clandestinas, luta pelo salario minimo etc seriam 

marcantes. Sem esquecer, tambem que as formas de organizacao - "antigas" - "dependiam de 

um conjunto particular de relacoes sociais, o equilibrio particular entre a autoridade 

paternalista e a multidao" (THOMPSON, 1998b, p. 196). Portanto, a Economia Moral vista 

por Thompson refere-se a um "padrao de comportamento": 

' A presenca das mulheres c algo que chama atcngao. talvcz por serein clas que ncgociavam face a face no 

mercado. fosscm mais sensivcis aos significados dos prcgos c tivessem mais cxpcricncia para dclcctar eslralegias 

lais como peso insuficicnlc ou qualidade inferior. 
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Era o lugar onde ocorriam ccntcnas dc Iransacocs: as nolicias cram dadas. os 

rumores c os boalos corriam por loda pane, disculia-sc politica (sc c que sc discutia) 

nas cstalagcns ou vendas dc vinho ao rcdor da praca do mercado. O mercado era o 

lugar onde as pessoas. por scrcm numcrosas. scntiam por um momcnlo que tinham 

grande forca. 

Os confronlos do mercado numa socicdade "prc-indusli i;il" sao cerlamcntc mais 

univcrsais do que qualqucr cxpcricncia nacional" (THOMPSON. 1998b. p.201) 

Para o autor trata-se do fim da economia Moral das Provisoes e a ascensao de 

outra economia, a politica que. enlretanto, ainda preserva a economia moral das multidoes: 

Um sinioma dc mortc definitiva c tcrmos sido capazes dc accitar por tanto tempo um 

ponto dc vista "cconomicista" dos motins da fomc. como uma rcacao dircta. 

espasmodica. irracional a tome - um ponto dc vista, cm si. produto dc uma economia 

politica que fez do salario o nexo das rcciprocidadcs humanas. Mais gencrosa. mas 

tambem mais autori/ada. em a opiniao do xcritc de Gloucestershire cm 1766. As 

tnrbas daquclc ano (cscrcvcu) tinham cometido muitos atos dc violcncia. "alguns dc 

dissipacao c dcsrcgiamcnto: c. cm outros casos. dc coragem. prudencia. justica. alem 

dc demonstrarem pcrscvcranca cm procurar aquilo que professam querer alcancar". 

(THOMPSON. 1998b. p.202) 

Ja em Patricios e Plebeus
 5 , Thompson (1998a) analisa a rclacao entrc os 

trabalhadores pobres na Inglaterra e a gentry do seculo X V I I I , apontando para a construcao de 

um processo de diferenciacao das duas classes, cabendo a fidalguia caractcristicas tais como 

honra, dignidadc, intcgridade enquanto a "pobre" silo indistintamente associados os seguintes 

tcrmos: miseraveis, pequenos fazendeiros, pequenos camponeses, criados de fazenda, artesaos 

rurais. Essa e a visao que o autor quer problematizar, cstabclecendo uma visao cetica das 

virtudes da alta gentry whig . 

Para Thompson (1998a), a descricao da sociedade inglesa do seculo X V I I I feita pelos 

historiadores deve muito a imagem que os proprios autores - gentry - construiram de si 

mesmos, a partir da descricao de uma ordem social "vista de cima", que apresenta o 

paternalismo como cimento que Ihe da forma e sustentacao, numa visao retrospectiva que 

valoriza o passado primitivo, idealizado. Ele concebe o seculo X V I I I ingles como uma "fase 

prcdatoria de capitalismo agrario e comerciar, por um Estado de "rapina", cuja vitoria na 

' Publicado cm 1974 pela primeira vcz como Patrician society, plebeian culture in Journal of Social History,7. 

6

 Por isso Thompson (1998a) mostra que a imagem construida para a gentry inglesa e parccida a dc Scnhor dc 

Escravos no Brasil ou mesmo do patricio romano. tratando-sc de uma "socicdade dc uma so classe". Isso 

pennitiu a Scott alargar os cstudos dc resistencia no tempo c no cspago. ate criar um "mosaico" dc situacocs dc 

relagao dc dominantcs c dominados c|ue pcrmile cnlcndcr c anahsar o processo da resistencia como um todo. 
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politica viria acompanhada pela busca dos "despojos de guerra" e subornos: "o Estado era 

mcnos um orgao efetivo dc qualquer classe que um parasita da propria classe vitoriosa em 

I688" 7 , que passa a acumular terras via aplicacao de rendimentos extra-ruraisxomercio, 

artesanato, casamentos com a aristocracia, privilegios advindos de cargos comprados, etc. 8 

O seculo X V I I I e um periodo de transicao - e ai o interesse do autor - quando formas 

que ele chama de semi-livres estao sendo erodidas, com as relacoes diretas entre vendedores e 

compradores, regras de deferencias tipicas de uma sociedade paternalista, trocas de servicos e 

produtos, monetarismo, pagamentos em dinheiro, distanciamento entre pessoas etc, ou seja, a 

racionalizacao economica prenuncia o futuro reino do mercado livre, da decadencia dos 

pequenos proprietarios, causando subemprego ou trabalho intermitente. No novo regime de 

trabalho livre as relacoes de reciprocidade sao abandonadas, o que causa reacoes da parte dos 

cxplorados contra essa nova racionalidade, surgindo a "turba", o "populacho", o "pobre" e a 

necessidade de disciplina-los, ou seja, a racionalizacao economica, que prenuncia o reinado 

do mercado, da decadencia dos pequenos proprietarios dc terras, ou de terras de uso comunal, 

que exige um paralelo desenvolvimento de metodos de controle por parte da classe dominante 

que se manifesta pelo uso do poder economico-politico, pela hegemonia cultural e, sobretudo, 

pela construcao de um discurso hegemdnico. 

A "gentry" procura abster-se de contatos dirctos com os pobres, de relacoes 

calorosas, familiares, face a face, pois o contato apareceria como um favor - paternalismo - e 

nao como necessidade, dai os meirinhos, cocheiros, mordomos etc. Seu aparecimento publico 

asscmelha-se, agora, a uma representacao teatral, com tecnicas ensaiadas de dominio 9 , de 

culturas distintas, de um lado a da elite e de outro, a da plebe. Para tal, muitos rituais 

populares foram sendo incorporados pelo calendario religioso, para assim serem controlados, 

pois "a maior parte do calendario festivo emocional situava-se nas semanas logo depois do 

fim da colheita" (THOMPSON, 1998a, 52). Assim, numa relacao reciproca e ativa os 

costumes vao se modificando, nao como elementos de um paternalismo estatico, mas num 

processo dinamico. pois para obter mudancas da plebe, eram necessarias mudancas na gentry, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' Essa classe vitoriosa era a gentry. 

* Ncssc scnlido. Thompson (1998a) chama a atencao para o fato dc que o frcio a anarquia da gentry so podc ser 

imposta pcla imprensa. pcla propria tradicao "country" da pequena gentry indcpcndcntc c da "lei", que impos os 

limitcs para o que podc c o que nao podc scr comprado. Con forme vcmos cm Scnhores c Cacadores (1987b). a 

lei corporifica um espaco de lula de classes que sc dcsloca do campo da violcncia para o campo juridico, nao 

sendo. assim. um mcro clcmcnto d;i supcrcstnilura da socicdade. 

9

 E intercssantc comparar esse pensamento com o trabalho dc Eugene D. Gcnov cscs para os escravos no sul dos 

Estados Unidos. onde clc alcga que os "plantadores" usavam os capatazes c emprcgados para sc mantcrem 

a fast ados dos escravos. o que impedia o desgaste da rclagao c mantinha a imagem paternalista da socicdade. 
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O mesmo raciocinio pode ser feito com relacao ao processo dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA criacao de sindicatos. 

pois comecam tendo como modelos as guildas, num apelo a tradicao e, segundo Thompson 

(1098a) pode ser vista uma linha de continuidade do seculo X V I ate o seculo X I X . J a no 

seculo X V I I , ele encontra evidencias de consciencia e solidariedade, a "turba", aparecendo 

com objetivos proprios, agindo conformc esses objetivos dentro de uma instavel e delicada 

polaridade de forcas. Tal acao popular e efetiva, segundo Thompson (1998a), e compoe-sc de 

tres clcmcntos fundamentals: anonimato, contra-teatro c capacidade de rapida acao direta: 

Num ccrto scntido. os govcrnantes c a multidao prccisavam uns dos outros (...) 

Considcro essa nocao dc rcciprocidadc gcntr> -multidao. dc "cquilibrio 

palcmalismo-dcfcrcncia. cm que os dois lados da cquacao cram, cm ccrta mcdida. 

prisioneiros um do outro. mais provcitosa do que as nocdes dc "socicdade dc uma so 

classe". dc conscnso ou de uma pluialidade de classes c intcrcsscs (THOMPSON. 

1998a. p. 68) 

No seculo X V I I I trata-se de uma resistencia mais turbulcnta e mais direta. menos 

articulada, dai a importancia da tradicao oral, simbolismos, rituais, e usos de cartas 

ameacadoras, devido ao aumcnto da alfabetizacao, existe um "campo de forca" societal e nao 

propriamente uma batalha entre eles. Nesse sentido, a gentry procura controlar os acessos aos 

meios de influcncia e promocao da sociedade: o acesso ao rei, o terror da lei, os favores, as 

caridades e o proprio simbolismo de sua hegemonia, embora ainda nao pudessem controlar 

efetivamente a multidao, pois " assim, o preco que a aristocracia e a gentry pagavam por uma 

monarquia limitada e um Estado fraco era, forcosamente, a licenciosidade da multidao." 

(1998a, p.74) 

Mas a multidao nao significava um perigo radical a ordem social, antes uma curiosa 

combinacao de fraqueza e forca, caractcrizada pelo aumento do papel do juridico na 

sociedade, o teatro da hegemonia cultural, um paternalismo mais libertario, o uso da multidao 

como sinal dc protesto e pressao etc. E ai que a cultura plcbcia deve ser estudada, pois o 

processo de hegemonia da gentry nao implica em simples aceitacao do paternalismo, nao 

climina os rituais, o lazer, a cultura plebeia: 1 0 

(...) nao posso aceitar a visao. popular cm alguns circulos cstnituralislas c marxistas 

na Europa Ocidcntal. dc que a hegemonia impoc uma clominacao abrangente aos 

1 , 1

 Essa c uma liipolcsc iiileressantc dc Thompson (1998a): dc epic a cultura plcbcia acabou por scr 

"conlaminada" pcla cultura intclcctual da classe media dissidenle. que nao assume identidade enquanto ator 

politico autonomo. mas que ele proprio rcconhccc que ncccssitaria dc mais cstudos. 
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governados - ou a lodos que nao sao inlclccluais - chegando ate o proprio liniiar dc 

sua cxpcricncia. c implantando cm suas mcnlcs. no momcnlo do nascimcnlo. 

catcgorias dc subordinacao. das quais clcs sao incapaz.es dc sc livrar c que sua 

cxpcricncia nao c capaz dc corrigir. Isso podc tcr acontccido aqui c ali. mas nao na 

Inglaterra. nao no seculo XVIII. (THOMPSON. 1998a. p. 79) 

Ao observar pela optica da "gentry" os historiadores nao viram "evidencias 

cnigmaticas e ambivalentes" de acao das classes pobres, o que nao significa que elas nao 

tenham mantido partes de uma cultura tradicional, suspendendo ao menos de certa forma a 

disciplina do trabalho, obtendo leis assistenciais e caridade, elaborando protestos de ruas - a 

"terriver multidao - e perseguindo dissidentes ate com certa liberdade dos meios de 

rcprcssao. Ou seja, tambem aqui agiram mais como sujeitos que como objetos. 

Em Senhores e Cacadores (1987b) " , Thompson aponta que no dia 27 de maio de 

1723 foi aprovada por unanimidade pela Camara dos Comuns, na Inglaterra a criagao da Lei 

Negra. Tal fato viria a tornar-se um marco na historia das penalizacoes, servindo como 

modelo para muitos paiscs ocidentais, pois, pela primeira vez cerca de 50 delitos passaram a 

ser discriminalizados, chegando a 250 delitos. Tal lei ganhou o nome de negra porquc os 

infratores costumavam pintar o rosto de negro para se camuflar a noite, e previa como delitos 

caga ou roubo de animais, destruicao da cabeceira dc lagos, abate ou mutilacao dc gado, 

derrubada de arvores, incendios propositais, emissao de cartas anonimas com ameacas ou 

pedidos de dinheiro, etc. 

O ano de 1720 marca, segundo o autor, as primeiras noticias de caca clandestina na 

regiao de Windsor e tambem um aumento populacional que fez aumentar o contingenle da 

burocracia inglesa e diminuir os salarios, embora acompanhados de varias prerrogativas e, 

principalmente enriquecimento ilicito via corrupcao. Nessa mesma epoca observa-se o 

aumento dos gastos publicos com a manutencao de florestas e a selecao de funcionarios -

principalmente de magistrados itinerantes - mais por criterios de pertencimento as cortes 

inglesas do que por competencia profissional (advogados de carreira). Assim, acirra-se o 

confronto entre os habitantes das florestas, saudosistas dos "dias piedosos dc Oliver 

Cromwell" e a nova burocracia sedenta de dinheiro. 

Os conflitos ocorrem principalmente devido a excessiva exploracao por parte dos 

funcionarios, e pela implementacao de leis da floresta, limilando seu uso pelos pobres, 1 2 

Publicado originalmcnlc cm 1975: Whigs and Hunter: the origins oflhc Black act. London. Allen Lane. 

'' Ja que os in I'm tores mais abaslados pagavam caucao. gcralmcntc livraiido-sc das penalidadcs. 

http://incapaz.es
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como por exemplo a criacao de cervos para a caca dos nobres, ou o uso de turfas, em 

contraposicao a manutencao de lagos pela gentry. 1 3 Os negros nao eram nem bandidos sociais 

1 4 e nem rebcldes rurais, mas possuiam caracteristicas de ambos, que lutavam pelos direitos 

habituais dos moradores das florestas e contra a criacao de parques privados, provinham de 

ordens medias da floresta, encontrando entre eles ainda agricultores abastados, pequenos 

agricultores, comerciantes e artesaos, sendo na verdadc poucos pobres . A maioria dos crimes 

- da ordem de 60% - eram cometidos nao contra o Rei, mas contra os nobres, levando o autor 

a verificar que, se tratava de uma luta entre agricultores da floresta e uma nova burocracia 

florestal que procurava se impor nas florestas atraves de rendas nao proprias da economia 

local, tais como advindas das financas, comercio, posicao social na corte, Exercito etc e, 

assim, cumpria combater os usos costumeiros dos agricultores e moradores da floresta, 

advindos de uma rica tradigao de direitos que os faz colocar os novos funcionarios na posicao 

de intrusos l 5 : 

(...) essa subsistencia dependia da sobrcvivencia dc direitos dc uso prc-capitalistas 

sobrc a tcrni c dc uma forma dc organizacao social que pudesse reconciliar 

pretensoes conflitantcs a direitos dc uso sobrc a mcsma terra c madeira. Sem cssas 

i'ormas. por mais injusto que fosse o sen funcionamento. os situados nos degraus 

mais baixos da hicrarquia so podcriam defender suas pretensoes a forca ou pelo 

roubo. (THOMPSON. 1987. p. 325) 

Trata-se de um momento de afirmacao da propriedade capitalista, que se vale dos 

tribunals de justica contra os habitantes das florestas, alem do Estado, a ja citada fase 

predatoria onde muita riqueza e extraida dos territorios dos pobres. A Lei Negra durou ate 

1823 e chegou a atingir pessoas que simplesmente portassem armas, tornando-se ameaca cada 

vez mais ativa contra os habitantes da floresta, pois "o que a Lei se destinava a punir era, 

acima de tudo, o dolo contra a pequena nobreza (THOMPSON, 1987, p.345). 

Porem, para Thompson, a lei nao e um mero componente da superestrutura, como na 

visao do marxista est naturalist a, ela e muito mais que ideologia, estando profundamente 

relacionada com a base das relacoes de producao, ela esta em luta com as normas da 

1 3

 Um clcmcnto complicador ncssc processo para Thompson c a ausencia dc documcntos escritos ou dc 

manifestos pclos 'negros". onde podcriam cxphcar suas rcivindicagoes. 

'
1

 Como apontndo por Irabalhos dc Eric Hobsbawn. 

1 5

 Na rcalidade. embora a imprensa procurassc ttansmitir a imagem de que haviam fratcrnidades. juramcnto entre 

sens mcmbros. um suposto rci "John* a liderar uma causa dos negros contra a rcalcza. nao llcarani provas desses 

rilos c delitos. ou scja. para Thompson nao ha uma causa politica no scntido rcvolucionario - por tras da causa 

dos negros. 
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comunidade, trata-se de uma relacao de forcas entre lei juridica e norma consuetudinaria, por 

isso que vemoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a tendencia de, em 1720, ao diminuirem os confrontos juridicos por causa das 

florestas, cresceram as lutas em formas extrajuridicas, e quando essas formas nao puderam 

mais se perpetuar, a luta se transferiu para o terreno da lei, por isso ela nao e somente uma 

mascara da realidade, ela tern "sua propria caracteristica, historia e logica de desenvolvimento 

independente": "A condicao previa essencial para a eficacia da lei, em sua funcao ideologica, 

e a de que mostre uma independencia frente a 'manipulacao flagrantes e parecam ser justas" 

(THOMPSON, 1987b, p. 354). 

Se no seculo X V I I I ingles, aumentam os numeros de leis, havendo uma diminuicao 

de sancoes religiosas, uma crise de autoridade, abrindo espaco para a ideologia do livre 

mercado a impor-se no seculo seguinte, embora nao sem lutas. Entretanto, nao se pode negar 

que a lei impos limites as classes dominantes inglesas, nao sendo somente imposta de cima 

sobre os homens, Thompson chama a atencao para o fato de que "o direito importa, e e por 

isso que nos incomodamos com toda essa historia" (THOMPSON, 1987, p.359). Assim. em 

fins do seculo X I X as classes dominantes tiveram que observar as leis, que vinham sendo 

implementadas desde o seculo X V I I I , em oposicao ao uso indiscriminado da forca, pois a luta 

de classes havia tambem se refugiado na luta pela legislacao, e e a partir da analise do 

cotidiano e das experiencias de pessoas concretas, agindo sobre condicoes objetivas, que se 

pode entender o processo de formacao das classes, nao esquecendo a acao do homem comum, 

que nunca apareceria para a Historia se somente a Revolucao fosse o mais importante, pois os 

historiadores dedicam-lhe mais atengao do que aos periodos de estabilidade politica. 

No trabalho " E l Delito del Anoiiimato" , Thompson (1979) examina as cartas 

anonimas como instrumento de oposicao a uma sociedade que se estava implantando na 

Inglaterra do seculo X V I I I , tendo como fontes principals o periodico Gazette dos anos 1750-

1820, documentos de Estado (1795-1802) e Imprensa OFicial, alem de outras fontes nao 

apontadas. Ele chama atencao para o fato de que elas surgem em resposta a uma situacao em 

que sao debeis os projetos de defesa coletiva, sendo seu conteudo, em sua maioria, de 

ameacas contra alguma autoridade, por causa de uma questao tanto particular quanto de 

conteudo social. E interessante notar que a maioria das ameacas ao primeiro caso consistem 

de assassinatos, enquanto no segundo sao de incendio, ou seja, ataquc a pessoa em caso 

particular e ao patrimonio em caso social. 

" Publicado cm 1975 cm The crime of anonymity in Albion's Fatal Tree. 
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As cartas de conteudo social, geralmente trazem reclamacoes contra os baixos 

salarios, o alto preco dos alimentos, assim como pedem apoio a manutencao de medidas 

tradicionais e criticas a mecanizacao. 1 7 Assim sendo, o objctivo de maioria dos escritores era 

de que sua carta aparecesse na Gazette, ganhasse notoriedade e sensibilizasse as autoridades, 

obtendo-lhcs o perdao e rcsposta a suas reclamacoes. As cartas podcm ser vistas, segundo o 

autor, como termdmetros de uma situacao conflitiva, ou seja, aparecem em mementos em que 

as autoridades nao se sensibili/.am com seus problcmas e ganham maior enfase nas situacoes 

de crise e conflito: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Es solo cn conlcxtos conflictivos cspccificos - conlrabando. agitacion agraria. 
actividad sindical ilicita o prolcsla social masiva - dondc cstas cartas adquicrcn 
importancia. Y en estos casos pucden atguna vez scr considcradas como inlrinsccas 
a las formas dc organizacion protodemocraticas. prorundamcnlc camclcrislicas dc 
las rclacioncs socialcs y cconomicas del siglo XVIII. (THOMPSON. 1979. p. 193) 

O anonimato e utilizado numa sociedade que Thompson (1979) aponta como 

paternalista, caractcrizada por deferencias, dominio e subordinacao e representam "mensagens 

ao podcr"'. Segundo o autor, ate 1790 a maioria das cartas tratavam de agravos ao mercado o 

precos dc produtos, para particularizarcm-se a partir de entao, dirigindo-se a homens 

identillcados e questocs particulares, chegando a sugerir o desenvolvimento de uma "cultura 

subtcrranea", scriam o germem das pichacoes. persistindo mesmo com o desenvolvimento da 

imprensa sindical (cartista). 

A partir do estudo dessas cartas, dc homens particulares, o autor encontra uma rede 

de relacoes e desejos em comum que sugere uma postura coletiva, e remete a uma antiga 

tradicao de sedicao, "cuya cxpresion tomaba la forma de palabras rimadas. canciones, poesias, 

profecias y cantinclas complicadas". (THOMPSON, 1979, p. 214). Figuras como Tillotson, 

Anderson, Savillc reportam-se a um tempo que se esvai, a uma sociedade em transformacao 

que destroi habitos seculares e que gera rcvolta, pressao popular, coacao, que c rcspondida 

pelo paternalismo c caridade dos dominantes, como algo "doado" pelos dominantes, e nao 

como algo arrancado pelos dominados. o que, segundo Thompson (1979) a maioria dos 

historiadores nao percebe, pois partem nao da analise de documcntos do cotidiano de lutas 

entre classes, mas da visao elitista que os dominantes "consti-niram" de sua propria epoca. 

1

 Inlercssantc como James Scotl cnconlra icclamacocs scmclhaiilcs em sens traballios com camponcscs da 

Malasia. como cxpdc cm sen livro Weapons of the Weak (1985). 
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O uso de cartaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anonimas c tao importante que ele nos mostra que quando entramos 

no seculo X I X elas nao so persistem como tambem tornam-se mais refmadas, passando a ser 

cscritas por professores, mercadores, artesaos etc, ou seja, figuras letradas que continuam uma 

tradicao de resistencia . 

O simples ato de enviar uma carta constitui-se num delito - como outros tantos 

apontados pcla Lei Negra - mas tambem para a maioria era a unica possibilidade de cxpressao 

literaria e de canalizacao de insatisfacoes. Para a Inglaterra da epoca, as imprecacoes e 

veemencias eram o outro lado da moeda da deferencia, e isso e muito importante em 

Thompson (1979), pois o anonimato e resultante de uma relacao de forcas, ou seja, quando 

nao c possivel outra forma de acao - direta - ele e a oportunidade da resistencia persistir, 

como se pode ver numa fala dc 1799: "Nosotros como aves rapaccs espcrarcmos 

secrctamcntc para que corra la sangre" (THOMPSON, 1979, p. 237). Em contraposicao, os 

pobres devem aos dominantes dependencia, regras - tcatrais - de conduta, linguagem 

apropriada etc, o correspondente do consenso, da deferencia e da "aparente" conformidadc e a 

injuria jacobina "igualadora" no "nivel obscuro e anonimo". 

Em Economia Moral Revisitada (1998) , Thompson aproveita para retomar 

questocs que havia discutido em seu texto cerca de 20 anos atras e afirma que isso nao tira a 

contcmporaneidadc do trabalho, mas que visam na verdade responder a muitos estudiosos que 

o criticaram. Nao e nossa questao refazer o caminho dessas discussoes com os varios autores 

que ele discute, mas aproveitar o texto e adicionar algumas observacoes a aproveitar a propria 

analise de Thompson do trabalho de James Scott, em particular do campesinato. 

Um ponto interessante a ser levantado a respeito do motim e que nem sempre a fome 

significa existencia de motim - ja colocada anteriormente - as comunidades pobres nao estao 

sempre dispostas a eles, ou seja, nao e uma resposta "natural" ou "obvia", e um padrao 

sotlsticado de comportamcnto coletivo, uma alternativa coletiva as estrategias individualistas 

de sobrevivencia. No caso dos camponeses as revoltas nem sempre sao prestigiadas, pois 

acreditam que elas possam abalar os deuses, ou a ordem social e fundamcntalmente ocorrem 

"quando os pobres sentem que tern um pouco de poder", ou seja, nao se faz motim em cima 

do nada, na improbabilidade de sucesso. 

1 8

 E interessante notar que a maioria dclas segue o cstilo litcrario da Biblia. promctendo o inferno c a danacao 

aos ricos c recompensas aos pobres. 

1 9

 Publicado originalmcntc cm 1991:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Customs in commom. Penguin Books. Harmondsworth. 
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O que gostariamos de destacar neste texto de Thompson e a sua simpatia para com o 

trabalho de James Scott, que Ihe tomou o conceito de Economia Moral e o ampliou em seus 

trabalhos, aplicando-o a concepcoes camponcsas, notadamente em termos de justica social o 

reciprocidades. Embora Scott nao faca descricoes de valores e de atitudes morais, Thompson 

reconhece sua necessidade de ampliar o debate sobre tal conceito, aplicando-o na analise dc 

costumes de usos da terra, dircito de acesso a produtos etc e, sobretudo, quando toca na 

questao da resistencia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrctanlo. o professor Scott levou o debate para mais adiantc (c para os flancos) cm 

sua obra Weapons of the weak (Armas dos Fracos). cntrando num tcrrilorio no qual 

as comparacocs podem scr examinadas com provcito. Esse tcrrilorio nao c apenas o 

das formas tenazes dc resistencia ao podcr que os fracos c os fortes possucm: "o 

ridiculo. a tmculcncia. a ironia. os pequenos atos dc nflo submissSo. a dissitnulnca"o 

(...). a dcscrcnca nas homilias da elite, os csforgos continuos c dolorosos dc defender zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 que c seu contra dcsvanlagens csmagadoras" E igualmcnte c ao mesmo tempo, os 

1 imites que os fracos podem impor ao podcr. (THOMPSON. 1998c. p. 260) 

Quer dizer, Thompson percebe que Scott trabalha Economia Moral como equilibrio 

dc forcas2 0. Ou seja, Economia Moral em Scott e uma 'serie nao verbalizada de 

entendimentos mutuos". Isto interessa porque na medida em que o proprio Thompson diz que 

o conceito ja ganhou a maioridade, nao sc julgando mais o responsavel por ele e pcrcebendo 

que Scott o expande para construir um leque de cstudos de varias partes e de varios 

campesinatos do mundo e suas formas de resistir a dominacao . 

Sabcmos que o legado de Thompson as ciencias humanas e ainda instigante e rico, e 

que autores brasileiros ainda sao influenciados por cle. como acerca de sua analise da 

formacao e consciencia de classe, por exemplo 2 1 . Entretanto, no que diz respeito a nossa 

pesquisa, gostariamos de destacar o trabalho de Castro Neves (1998), no qual e nitida a defesa 

do uso do conceito de Economia Moral, que o autor percebe como um "concurso de 

argumentos", na medida em que articula moral, politica e mercado. A importancia de 

Thompson da-sc ao verificar que o que podia ser visto como "resquicio" pela historiografia 

operaria na verdade poderia ser resgatado como elementos constitutivos de uma cultura 

plebeia e, consequentemente, como uma forma de se relacionar com o mercado: 

:

" Que nao dcixa dc scr scmclhanlc a idcia do campo dc forcas de Thompson. 

: 1 Para tal discussao veja-se o trabalho dc Fortes (2006). por exemplo 
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A dcfcsa dc valores comunitarios. que a racionalizacao capilalista Iransforma cm 
'iradicionalisino** ou "ignorancia popular*, unifica cslas lutas ao forncccr uma base 
moral relativamente solida que tccc o fio invisivel e nao-vcrbal dc solidaricdadc que 
line as pessoas que formam a multidao. Por outro lado. "economia moral" tambem 
podc designar a dialctica social da rcciprocidadc desigual (necessidade c obrigaca"o) 
que esta no centra dc muitas socicdades. (CASTRO NEVES.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1998. p. 52) 

Tal objeto de trabalho e encontrado pelo autor no Brasil, ao contar com o conceito de 

Economia Moral aplicado a uma sociedade paternalista nordestina, vciificando-se que o 

"tradicionalismo" pode vir a ser importante clcmento de mobilizacao e resistencia. Essa 

observacao do autor corrobora com nossas observacoes na analise da sociedade boliviana, 

cujos valores sociais - e morais - pcrsistem a resistir a uma Bolivia moderna, liberal - ou 

neolibcral e capitalista, conforme discutiremos posteriormente. O leque aberto por 

Thompson para novas - e ilimitadas - pesquisas e tal que permite a Castro Neves (1998) uma 

nova reflexao acerca da acao das multidoes no Ceara brasileiro, de fins do seculo X I X a 

inicios do seculo XX. 

O autor nos alerta para o fato de que a acao dc multidoes de pessoas esfomeadas 

pelas crises periodicas de seca que assolam o sertao cearense tern como data marcante o ano 

de 1877 quando cerca de 100.000 pessoas invadiram Fortaleza, que contava entao com 25.000 

habitantes. Veja-sc, poitanto, a possivel imagem do caos, numa cidade que tern sua populacao 

quintuplicada por esfomeados que, inclusive, atacam um trem carregado de alimentos. Castro 

Neves (1998) verifica que tal evento ainda ocorre num contexto de dominancia dc um sistema 

social paternalista marcado pela deferencia e pela submissao (pie, em coniiaposicao, exigia a 

protccao dos dominantes em periodos de crise e que dcixava aberta a possibilidade dc acoes 

violcntas de cangaceiros - "banditismo social" - e de costumes como o de "lavar a honra com 

sangue" que, apesar dc tudo, mantinham o paternalismo cm cquilibrio. Dessa forma, ate 1877 

em cpocas de seca, os camponeses podiam ocupar as terras ferteis dos fazendeiros, sua agua 

ou mesmo refugiar-se nos currais, era a forma atraves do qual o fazendeiro "cuidava da sua 

gente". 

A partir de meados do seculo X I X dois acontecimentos comecam a abalar essa logica 

paternalista, em primeiro lugar a Lei de terras de 1850, tornando as propriedades legitimas 

dos grandes fazendeiros - a custa de terras indigenas, por exemplo - com escrituras lavradas 

em cartorios e a expansao da economia agraria mercantil, em particular do algodao, que se 

tornava um bom negocio devido a falencia da producao algodoeira dos Estados Unidos em 

virtude da Gucrra de Sccessao (1861-1865). Dessa forma, com a valorizacao das terras, o 

campones passa da condi^ao de um migrante eventual para a de um retirante, pois os lacos de 
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reciprocidade se afrouxam c as "turbas" dirigem-se agora para as cidades em busca da 

protecao das autoridades. Portanto, apos 1877, cada vez mais as secas tomam-se um problema 

social, pois a multidao exige protecao agora do poder publico, contestando a racionalidade 

capitalista que se instala numa sociedade ainda paternalista. A proximidade do trabalho de 

Castro Neves (1998) com os trabalhos de Thompson salta aos olhos, de forma que a 

conclusao do autor nos interessa sobremaneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "economia moral", portanto. como cxprcssao dc uma resistencia gcral c plcbcia 

aos avancos dos principios da "'economia dc mercado". pennancce como categoria 

dc analise cuja validadc ultrapassa os limitcs da obra dc Edward P. THOMPSON c c 

permanenlcmentc aluali/ada pclas transformacdes historicas. Significa di/.cr que o 

cspaco para uma intcrprctacao "moral" a rcspcito das formas dc producflo da riqueza 

social c dc seu mccanismo dc dislribuicao - o mercado - esta sempre abcrto para 

aquclcs que nao se conformant aos modclos cslabclccidos dc (in)juslica social. 

(CASTRO NEVES. 1998. p. 57) 

Ncsse sentido e que a Economia Moral proposta por Thompson esta diretamente 

ligada a resistencia cotidiana, o que nos permite constantemente discutir as duas questoes 

quase ao mesmo tempo. A quebra dos lacos de Economia Moral pelos dominantes em busca 

do estabelecimento dc uma Economia de Mercado significa uma verdadeira traicao a uma 

visao moral dos dominados, que coloca em xeque uma tradicao de valores compartilhados 

pela comunidade, valores esses que Ihe davam a sensacao dc seguranca e conforto. E o 

rompimento de um pacto que da sensacao de protecao a pessoas que convivem periodica e 

perigosamente proximas de um limite a partir do qual suas necessidades basicas podem nao 

ser mais satisfeitas. E isso gera respostas imediatas - resistencia cotidiana - das mais variadas 

formas, como nos aponta o autor. 

Outro trabalho recente e de um autor brasileiro que recupera a importancia dc 

Thompson e Fortes (2006), que nos chamou a atencao por duas questoes principals: 

Em primciro lugar, ao defender a contemporaneidade da obra de Thompson, em 

particular em " A Formacao da Classe Operaria Inglesa" , pois nos mostra como ele se 

diferencia dc muitos historiadorcs - como por exemplo Hobsbawn - no tocante ao "fazer-se 

da classe operaria". Tal discussao foge do nosso objeto de estudo, entretanto, e importante 

lcmbramos que nessa trajetoria de "construir-se". a classe operaria inglesa beneftcia-se de 

uma "cultura politica de oposiciio". Ao chamar a atencao para a importancia da formacao de 

clubes jacobinos na Inglaterra dc fins do seculo XVTTI, da expansao do metodismo c suas 

"THOMPSON. E.P. A Formacao da Classe Operaria Inglesa Riodc Janeiro: Pa/e Terra. 1987 
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nocoes de auto-disciplina c de convivencia em comunidade. de auto-didatismo e auto-

aperfeicoamento de artesaos radicals, ele destacou os "elementos de continuidade 

subterranea" dc uma cultura popular de oposicao que muito legou a classe trabalhadora 

inglesa e que pode ser pensada em termos de uma cultura de resistencia ligada as tradicoes 

popularcs, dcscnvolvendo-se passo a passo com o capitalismo. Eis uma das riquezas do 

trabalho dc Thompson: conforme o capitalismo avanca pcla Inglaterra, as classes 

trabalhadoras sao diretamente prejudicadas por ele, ao mesmo tempo que resistem, criando e 

re-criando uma nova cultura de resistencia. 

Nesse sentido e que Fortes (2006) pode apresentar Thompson como um prccocc 

inimigo do neoliberalismo, pois ele recupera seculos de uma tradicao de enfrentamento entre 

dominantes e dominados. Quando da emergencia do neoliberalismo - perfeitamente coerente 

com esse processo historico - as formas de reacao popular ja estao a disposicao apos seculos 

de desenvolvimento. Dessa forma, nao seria de se espantar que elementos como uma 

"tradicao clandestina cooperativa", calcada na valorizacao de um senso de comunidade -

herdado do metodismo - possa ser encontrado em manifestacdes popularcs e, no nosso caso, 

em que tratamos com comunidades indigenas no seculo X X I , tambem podemos encontrar tais 

clcmcntos, que o neoliberalismo tern de enfrentar. Ou seja, a Economia Moral talvez tenha 

perdido batalhas importantes contra o Mercado Livre na Inglaterra, mas continua atualmente a 

trava-las em varios outros lugares do planeta, inclusive na Bolivia. 

Fortes (2006) chama a atencao para a re-valorizacao dos trabalhos acerca dos 

movimentos anti-Globalizacao Economica e o resgate dos bens coletivos nao 

comcrcializaveis como um elemento central nessa luta contra o neoliberalismo. A Economia 

Moral fornece uma importante perspectiva dc resistencia. como nos aponta a autora K L E I N 

(2001): 

Los cstudiantcs estadounidenscs est An cchando a puntapics los anuncios dc las aulas. 
Los ccologistas y los ravers curopcos cstan organizando fiestas cn lugares dc 
abundante tninsito. Los campesinos tailandcscs sin tierra cstan planlando vegetales 
organicos cn cainpos dc golf profusamcnte rcgados. Los trabajadorcs bolivianos 
cstan baciendo rctroccdcr la privatization dc sus reservas dc agua. Hcrramicntas 
como Naptstcr ban estado gencrando una cspccic dc comun cn internet, dondc los 
jovencs pucden intercambiar musica entre si. cn lugar dc compnirscln a las 
companias mullinacionalcs.(KLEIN.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2001. p. 155) 

Para a autora, nao se trata mais de esperar a Revolucao, mas atuar no cotidiano, onde 

se mora, se estuda, se trabalha etc. Foi a ambicao desmedida das empresas que criou um 

inimigo global comum e um elo unificador, ao perceber que nas privatizacocs o "comum" e 
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perdido. Dai que o movimento anti-globalizacao atual lembra os antigos movimentos anti-

mercado estudados por Thompson, pois fazem parte do mesmo processo historico, crescendo 

e se desenvolvendo juntamente com o capitalismo e, inclusive, legando aos movimentos anti-

globalizacao uma nova visao acerca de hierarquia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

En lugar dc fonnar una piramidc. tal y como haccn la mayoria dc los movimicntos. 

con los lidcrcs cn la cumbrc y los scguidorcs por debajo. cl movimicnto sc ascmcja 

mas a uma conplcja red. Em parte, esta cstnitura dc lipo redes cs cl rcsultado dc uma 

orgnni/acion basada cm internet.(KLEIN. 2001. p. 159) 

Em segundo lugar, outro elemento que, atraves dc Fortes (2006) tambem podemos 

perceber para a Bolivia e quanto ao legado que encontramos na historia inglesa da classe 

trabalhadora estudada por Thompson, o que chamamos dc heranca de resistencia popular 

Parece-nos que o mesmo processo pode ser pensado para a historia boliviana, como nos 

sugere a organizacao do site www.willka.net, que represent a as lutas dos aymara desde os 

tempos de Tupaj Katari ate os dias atuais ficando claro em seu discurso que as taticas dc 

resistencia utili/.adas atual men te tern origem nesse processo historico, tais como os bloqueios 

de cstrada com paus, pedras, cacos de vidro que demonstra um grande senso de organizacao a 

partir de liderancas locais - jilaqatas e mallkus - pois sao formados comites que agem na 

forma de revezamento ou a noite, se escondendo nas montanhas, por exemplo, c tambem 

mostra que o movimento social tern se adaptado aos novos tempos, como a opcao politica 

partidaria. 

A seguir, vamos continuar as reflcxoes sobre Economia Moral e resistencia cotidiana 

a partir de outro autor, James C. Scott. 

2.2 James C . Scott: A Economia Moral na Malasia do seculo X X 

Para James C. Scott o conceito dc "economia moral" nao serve apenas para se pensar 

as socicdades de antes do capitalismo, e tambem um instrumento para se estudar os 

movimentos sociais nos seculos posteriores ao que Thompson estudou, ate mesmo na 

atualidade, cm grupos sociais que lutam por libcrdadc c mesmo por atuar politicamente e 

chegar ao poder. como ocorre nos seculos X X e X X L nao sendo apenas uma luta de carater 

"economico"". 

http://www.willka.net


86 

Acreditamos que o trabalho de Scott (1976)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "The Moral Economy of the 

Peasant: rebellion and subsistence in soul host Asia*" - lancado cinco anos apos o de 

Thompson - "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century", de 1971 

- traz tres elementos fundamentals para a valorizacao do enfoque da resistencia cotidiana. 0 

primeiro deles e o conceito de "safety first": 

Segundo SCOTT (1976. p.5). o principio da "scguranca cm primeiro lugar" c o que 

fundamcnta uma grande varicdadc dc arranjos tccnicos. sociais c morais dc uma 

ordem agraria prc-capitalisla. Os camponcscs prcfercni culturas tradicionais c 

tccnicas dc producao que sao conhecidas por garantirem a producao rcqucrida pcla 

famflia (Haggis ET a. 1986: 1436; SCOTT. 1976. p. 7). A unidadc domcstica 

familiar c chavc no comportamento economico. social c politico dc todos os 

camponcscs c nao apenas aquclcs no sudeste asiatico. " (MF.NEZES.s/d) 

O conceito de "safety first" e um bom instrumento para se pensar grupos sociais que 

vivetn ameacados pela miseria absoluta, nao devendo ser aplicado a qualquer sociedade 

camponesa sem uma analise previa. Ao mesmo tempo, ele podc ser valido para comunidades 

nao camponcsas, como Pescadores, onde as necessidades basicas nem sempre sao supridas. O 

medo da penuria e da fome tende a fazer com que camponeses muitas vezes recusem metodos 

novos de producao, enclausurando-se no que Scott chama de "perimetro defensivo" composto 

por metodos tradicionais e seguros. Entretanto, isso nao significa a rejeicao total a qualquer 

inovacao, principalmente quando a subsistencia basica nao esteja em risco. 

A segunda qucstao refere-se as normas de justica: afirmamos anteriormente a 

preocupacao da "turba inglesa" do sec. X V I I I apontada por Thompson, em estabelecer o 

preco justo e, mais do que isso, chamamos a atencao para o fato de ele notar a organizacao da 

acao da multidao, nao no sentido de roubar, mas de confiscar os alimentos vendidos a precos 

extorsivos e pagar por eles um "preco justo". A justica tern como base uma intrincada rede de 

reciprocidades. tanto intcrnamente a comunidade quanto externamente: atitudes sao tomadas 

com relacao a amigos e parentes em caso de crise e/ou necessidade e, conseqiicntemente, 

atitudes sao esperadas da parte de quern prestou algum favor ou ajuda. O mesmo se aplica a 

clcmcntos exteriores a comunidade, como na relacao com os patroes, por exemplo, como 

Scott discute em seus trabalhos dando grande atencao a quebra de tradicdes por parte de 

fazendeiros da Ma la si a, o que gerou revoltas, e que ate mesmo em relacao ao Estado Nacional 

isso se aplica e, provavelmente, ajuda a explicar a decepcao das populates com governantes 

em paises com numerosa presenca campesina. Entretanto, essa nocao de justica - assim como 

os proprios principios de reciprocidade - nao e estatica, ela muda conforme os panoramas 
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historicos e das subjetividades em jogo, ou seja, o que e considerado justo para um grupo nao 

necessariamente o sera para outro, fazendo com que a historia especifica de cada povo e lugar 

nao possa scr descartada, o que reafirma o uso da cxpcricncia que Thompson apontava, 

centrando analise nos homens reais: 

If the analytical goal of a theory of exploitation is to reveal something about the 

perceptions of the exploited - about their sense of exploitation, their notion of 

justice, their anger - it must begin not with an abstract normative standard but with 

the values or the rail actors. (SCOTT. 1976. p. 160) 

Alem da rcciprocidade, o principio da subsistencia tambem influencia naquilo que 

uma comunidade considera justo ou injusto, pois os grupos dominados tern percepcao do 

"direito a vida" e, para tal, nao incluem apenas direitos a aliment acao, mas auxilio a saude, 

educacao, funerais dignos, festas, etc. : 

The operating assumption of the "right of subsistence" is that all members of a 

community have a presumptive right to a living so far as local resources will allow. 

This subsistence claim is morally based on the common notion of a hierarchy of 

human needs, with the means for physical survival naturally taking priority over all 

other claims to village disparities in wealth and resources can be legitimated unless 

the right to subsistence is given priority. This right is surely the minimal claim that 

an individual makes on his society and it is perhaps for this reason that it has such 

moral force. (SCOTT. 1976. p. 176) 

O direito a sobrevivencia dos dominados e pralicamente um dever dos dominantes, 

desde que o principio da reciprocidade assimetrica - entre patroes e emprcgados - nao tenha 

sido rompida pelos dominados. Entretanto, e nccessario rcaftrmar que a qucbra do direito de 

sobrevivencia nao significa, para Scott, uma ligacao automatica com as rcbelioes camponcsas 

2 1 . Pelo contrario: esse e um ponto dc realce em seu trabalho, pois tal rompimento - com as 

normas da Economia Moral - que significa um ataque a valores e costumes compartilhados e 

pode gerar infmitas formas de resistencias, cotidianas, que nao necessariamente as armadas e 

que requerem difercntes gratis de organizacao. geralmente pouca. E aqui novamente a 

Isso podc scr vcrificada nas rcivindicates do Excrcito Zapatista dc Libcrtacao Nacional que. desde 1994. luta 

nas sclvas do estado mcxicano de Chiapas, c tern a vcr com o que sc considera dcccncia. a possibilidadc dc 

rcccpcionar parcntcs dcccntcmcntc. cumprir atividades rcligiosas. organizar festas. casamcntos. etc. Tudo isso 

compoc a "subsistencia". 

: I

 Ele tambem rcchaca a visao da falta dc cncrgiaAigor fisico causado pcla fomc como cxplicacfio para a nao 

ocorrencia das rcbelioes. 
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experiencia e que possibilitara ao pesquisador discernir o tipo de resistencia pelo qual cada 

grupo opta e entender o porque dessa escolha: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Regardless of the particular form it takes, collective peasant violence is structured in 

part by a moral vision, derived from experience and tradition, of the mutual 

obligations of classes in society. The struggle for rights that have a basis in custom 

and tradition and that involve, in a literal sense, the most vital interests of its 

participants is likely to take on a moral tenacity which movements that envisions the 

creation of new rights and liberties arc unlikely to inspire. (SCOTT. 1976. p. 192) 

Em seu trabalho mais famoso - Weapons of (he Weak: everyday Forms of Peasant 

Resistance - Scott (1985) apresenta questoes acerca da resistencia cotidiana que serao vitais 

em nosso trabalho, partindo do pressuposto dc que os movimentos camponeses nao sao muito 

estudados, com excecao dos que possuem organizacao suficiente a ponto de ameacar o 

proprio Estado - as revolucoes - que, no entanto, sao poucas na Historia e dificilmente 

atingem seus objetivos, deixando mais martires e massacres do que resultados positivos. Tal 

inleresse surgiu no contexto da guerra do Vietna e outras, de libertacao nacional, que 

irromperam pelo mundo a partir dos anos 60, ajudando a "descobrir" a tematica do 

campesinato, ja que ele tende ao anonimato em estatisticas, destacando-se normalmente seus 

"profetas", seus lideres, partidos politicos ou sindicatos, que tendem a criticar a 

''desorganizacao" propria do movimento. Para Scott, essa visao reflete a postura politica da 

classe media c de intelectuais revolucionarios que querem "falar pelo movimento", 

desprezando e/ou desconhecendo sua organizacao interna. 

Se as revolucoes camponcsas sao escassas, Scott afirma que as acoes de resistencia 

cotidianas sao, na verdade, muito variadas e requerem pouco planejamento e organizacao, 

integrando redes de auto-ajuda e reciprocidade - opondo os camponeses a politicos tanto de 

natureza conservadora quanto progressista , o que faz com que tais acoes aparecam mais 

marcantemente em paises do terceiro mundo, tais como: invasoes furtivas de terra, roubo de 

produtos, trabalho lento etc e sejam preferidas em contraposicao a acoes diretas e 

revolucionaria, adotadas somente em momentos de grande desespero.26 Entretanto, se as 

:

' lissa 'luta silenciosa" podc ser vista mesmo al raves dc Irabalhos dc historiadorcs. como Marc Boch podc 

registrar cm sens cstudos acerca do fcudalismo. 

2 6

 Um exemplo interessante a sc notar c como no Mexico dc inicios do seculo XX. camponcscs que cram 

cxpropriados dc suas terras costumavam sc arrastar por baixo das cerca para plantar milho. na terra que ja nao 

era mais sua. 
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acoes cotidianas nao viram manchete de jornais, nao deixa de ser necessario analisa-las, tanto 

quanto as revolucoes. 

O ccntro das atencoes de Scott conccntra-se na Malasia, na aldeia de Sedaka, nos 

anos dc 1978 a 1980, em que ele pode acompanhar os efeitos da Revolucao Verde entre 70 

iamilias de camponeses e notar que, apesar dc uma queda cm cerca dc dois tercos do salario, o 

conflilo travado entre proprietarios e camponeses envoiveu algo bem maior do que somente 

dinheiro, fazendo com que ele mudasse o foco dc trabalhos classicos sobre campesinato, nao 

centrando a analise no Estado - revolucoes - ou em organizacoes formais e protestos diretos e 

general izados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The struggle between rich and poor in Sedaka is not merely a struggle over work, 

property rights, grain, and cash. It is also a struggle over the appropriation of 

symbols, a struggle over how the past and present shall be understood and labeled, a 

Struggle to identify causes and assess blame, a contentious effort to give partisan 

meaning to local history. (SCOTT. 1985, p. xvii) 

Uma forma importante de Scott (1985) lidai com as questoes cotidianas do 

campesinato e entendcr suas relacoes, e a opcao pelo que chamamos de "uso de 

personagens"27 - que nos remctc ao que ele chama de "teatro da dotninacao" - comentemos 

dois deles: 

O primeiro personagem tratado por Scott (1985) e Razak, que chama sua atencao por 

ser uma figura desprezada na aldeia, visto como ambicioso e pouco liabalhador. O velorio dc 

seu filho Maznah possibilita ao pesquisador acompanhar pessoalmente tanto a pobreza em 

que ele vive - casa em ruinas, poucos talhercs e loucas - quanto a forma como ele e tratado, 

como sc fosse invisivel Dias apos o funeral ele vem conversar com o autor, fazendo criticas 

as pessoas da aldeia e dando outras expl icates para a causa de seu infortunio, que 

basicamente referem-se as mudancas ocorridas na comunidade com a chegada de chineses 

que compraram muitas terras e trouxeram maquinas, o que elevou o preco dos alugueis e 

criou desemprego, ao mesmo tempo em que culpa os ricos por sua arrogancia e pela 

diminuicao do costume da caridade para com os pobres 

:

 Postcriormcnte retornaiemos a essa qucslao. que ja apontavamos que podia ser lido nas cntrclinhas do trabalho 

de Thompson. 

: x

 Scott percebe com Razak o quanto a caridade era tun costume importante cm Sedaka. principalmente 

corporificada ao final do Kainada - mes sagrado paia os mucuimanos - e pelo zikal. contribuicHo dc 10% da 

eolheita que os fa/.endciros destinavam aos pobres. 
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Tal postura agressiva e arrogante de Razak, ao mesmo tempo em que irrita seus 

colegas aldeoes, faz com que ele periodicamente receba mais donativos que outras pessoas: 

ele se embrenha nas brechas dos costumes de caridade para tirar proveito deles, explora a 

reciprocidade a seu favor - de dominado - e se converte em um personagem negative 

O outro personagem e Haji "Broom", ja morto quando da estadia de Scott. Ele era 

um velho avarento e muquirana que nao perdia uma chance de se aproveitar dos outros, 

"limpando" qualquer um, principalmente atraves de agiotagem. tambem valendo-se da 

reciprocidade para levar vantagem: "Here he had violated the spirit o f a gift to make a profit, 

he had actually asked for a return, .and he had, above all, exploited his own family for his 

private gain". (SCOTT: 1985, p. 17). 

Haji tambem se converte num personagem odiado em Sedaka, cujas estorias se 

cspalham pelos lugares mais distantes, contrariando o "bom coracao" que se espera de um 

rico e, embora tendo um nome sagrado, desrespeita as regras do Islam, algo que nem a 

peregrinacao a Meca podera mudar: "For a Malay - a member o f their own community, their 

own religion, and in this case - to practice usury despite its explicit denunciation in the Koran 

is to call forth the most profound censure". (SCOTT, 1985, p. 16). Natural, portanto, que a ele 

sejam reservados os piores castigos apos a morte, como "o fogo do inferno" ou rios de 

sangue. 

Scott percebe que as estorias de Razak e de Haji "Broom" sao, na verdade, mais do 

que um entretenimento de rodas de conversas entre os camponeses, elas tern um conteudo 

maior implicito, representando uma pequena escaramuca da "guerra fria dos simbolos entre 

ricos e pobres de Sedaka" (1985, p. 23), elas corporificam coisas que acontecem - ou que 

podem acontecer - num pequeno lugar, e servem como avisos a todos: de um lado, Razak o 

pobre desonesto, sem decoro, que se torna modelo negativo de pobre e, de outro, Haji 

"Broom", o rico sovina, que nao ajuda ninguem, se aproveita de todos, o modelo negativo de 

rico. Ou seja, sao dois personagens que, atraves de estorias e de acoes tornam-se exemplos 

concretos de mau comportamento, refletindo o que o pobre nao deve fazer: pedir/exigir coisas 

dos ricos, ir a festas sem ser convidado, ser um mau trabalhador, ou seja, qualidades que 

demonstram vantagens para os ricos, ao passo que Haji "Broom" demonstra o que o rico nao 

deve fazer: emprestar dinheiro a juros altos, tomar terras dos pobres, recusar fazer caridades, 

despedir trabalhadores, ou seja, vantagens para os pobres. E claro que existc uma pressao para 

que essas expectativas sociais sejam cumpridas, os ricos pressionam os pobres com dinheiro, 

enquanto os pobres o fazem com outras armas, tais como difamacao, ameaca etc, o que 

diferencia e que as ameacas a um Razak e feita "na cara", enquanto a Haji e "pelas costas", 
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numa contraposicao entre o Discurso Publico e o Discurso Oculto, o que leva o autor a falar 

em "falsa deferencia", ja que nem tudo se pode falar na frente dos ricos. Essa e uma luta que 

se trava num lugar - Sedaka - e num momento especifico - A Revolucao Verde - por pessoas 

que estao sendo arrastadas pelo progresso e pelas relacoes capitalistas, dando lugar a 

resistencia cotidiana e, num caso extremo - que nao ocorreu em Sedaka - a rebeliao. 

Com base nesse trabalho e que Scott demonstra sua insatisfacao com trabalhos que 

dao enfase no campones apenas enquanto sujeito de rebelioes, ou seja, quando se trata de uma 

ameaca ao Estado, alertando que e preciso entender o "periodo entre revoltas", a aparentc 

estabilidade que "mantem acesa a chama da Revolucao", quando outras armas sao usadas, as 

"armas dos fracos" 2 9 . 

Duas observacoes podem aqui ser feitas: em primeiro lugar, quanto a natureza da 

resistencia, que tern a ver com formas de controle de trabalho e de pcrspectivas de retaliacao. 

Por exemplo, se o trabalhador esta sujeito ao trabalho por producao, sua resistencia darzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-se-a 

atraves de roubo de materials, mal acabamento, fabricacao de pecas imperfeitas etc. Se, 

entretanto, o trabalho e por tempo, a lentidao sera a preferida. Em segundo lugar, c bom 

ressaltar que a resistencia nao c necessariamente dirigida a fonte dc apropriacao, ou seja, nao 

se atinge diretamente um nobre da floresta - para lcmbrar Thompson - mas podc-se roubat 

lenha, matar animais, cortar-lhes os tendoes etc. Assim, "cada tecnica de resistencia e melhor 

adaptada as caracteristicas particulares do campesinato" (1985. p. 35), cria-se uma "vencravel 

cultura popular de resistencia": 

Curiously, however, this is a social movement with no formal organization, no 

formal leaders, no manifestoes, no dues, no name, and no banner. By virtue of their 

institutional invisibility, activities on anything less than a massive scale arc. if they 

arc noticed at all. rarely accorded any social significance. (SCOTT. 1985. p. 35) 

E aqui que Scott retoma a discussao de Thompson acerca do anonimato, pois ele e 

importantissimo nesse tipo de resistencia, ao permitir a seguranca do transgressor, alem de 

geralmente nao interessar ao Estado demonstrar a insatisfacao popular. Ao mesmo tempo ele 

aponta para o "Silencio do cumplice", os atos dos negros na Inglaterra nao poderiam ocorrer 

sem essa cumpiicidade, que nao e percebida por estudiosos, geralmente nao deixam fontes 

escritas - com rara excecao das cartas estudadas por Thompson - e sao representatives da 

""' Li bom acrcsccntar que o uso dessas armas nao c monopolio campones. por isso raciocinio scmclhanlc pode ser 

usado para a Franca P6s-Rc\ olucionaria. ou para a Gucrra dc Scccssao. por exemplo. 
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"furia contida", que pode aparecer para historiadores como passividade. Vejamos o exemplo 

de Zola: 

WhatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA is missing from the picture of the periodic explosions is the underlying vision 

of justice that informs them and their specific goals and targets, which arc often 

quite rational indeed. The explosions themselves arc frequently a sign that the 

normal and largely covert forms of class struggle arc failing or have reached a crisis 

point. Such declarations of open war. with their mortal risks, normally come only 

after a protracted struggle on different terrain. (SCOTT. 1985. p.37) 

Mas essa resistencia nao e apenas uma colecao de atos individuals, representa uma 

interacao entre acao e intencao, e por isso que: "How, for example, can we give an adequate 

account o f any peasant rebellion without some knowledge o f the shared values, the "offstage" 

talk, the consciousness o f the peasantry prior to rebellion?" (SCOTT, 1985, p. 38) 

Por isso a acao humana toma lugar central em Scott: em primeiro lugar, opondo-se 

ao marxismo cstruturalista, no qual os atores humanos desaparceem, e sem eles nao se 

percebe o signillcado de um dado sistema economico, de como pode ser mantido ou alterado 

e, ainda para se discutir o conceito de classe °. 

A identidade de um trabalhador - campones ou operatio - nao pode ser deduzida 

simplesmente do modo de producao, sem que se observe a "concreta experiencia de classe" e 

as possibilidades de formacao dessa classe, o que nao cxclui trabalhos comparativos, pois 

cxistem situacocs semelhantes em contextos diferenciados, como exemplifica Scott: se pao e 

sindnimo de comida no ocidente, no oriente e o arroz, se Rockfcller e exemplo de homem rico 

nos Estados Unidos - ou no mundo ocidental - em Sedaka c Haji "Broom". E lembrar o 

sentido que Geertz aplica ao ato de fechar o olho: se e um tique nervoso ou uma piscadela 

com um motivo oculto, so a cultura local pode dizer, ha que se pcrguntar a ela e obter as 

varias "possibilidades de resposta", sem prescindir da pesquisa empirica. Por isso, em 

Sedaka, ele aliou evidencia com experiencia e analise de acoes. 

No capitulo final do livro, Scott faz uma verificacao das formas cotidianas de 

resistencia simbolica e como se articulam com atos cotidianos de resistencia material, 

partindo do prcssuposto de que os pobres de Sedaka tern conscicncia de sua situacao. 

Portanto, dois tipos de resistencia cstao imbricadas, tanto os atos andnimos de resistencia -

M >

 Que nao da conta para entender a socicdade cainponcsa. onde outras calcgorias sao imporlantcs. como 

paicntcsco c vizinhanca. por exemplo. 
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como resposta a comportamentos impostos - quanto atos de resistencia ideologica, ocultos 

atras de uma submissao ritual e simbolica, ou seja, dissimulados. 

Em Sedaka, o conflito ideologico ocorre por causa da reacao a transformacoes das 

relacoes de producao - base material - que produziram: dupla colheita, mecanizacao da 

lavoura, alteracao da posse da terra, expulsao de inquilinos, que propiciaram mudancas nas 

praticas sociais, em particular nas obrigacoes das elites, como festas, caridade, 

reconhecimento e respeito para com os camponeses. Ou seja, Scott mostra que as reacoes dos 

camponeses nao ocorrem somente com relacao as mudancas nas relacoes de producao, e algo 

mais amplo que isso, pois trata-se tambem de uma mudanca de valores embebidos em praticas 

concretas de reciprocidade e auxilio. Tudo isso num contexto em que se vive muito proximo 

do limite com a pobreza - o direito a sobrevivencia - ja que nesses tipos de grupos sociais e 

muito facil perder-se a terra, ser atacado por uma doenca ou mesmo mortes de membros da 

familia, ter de gastar muito com rituais etc. Assim, a caridade e um elemento de equilibrio nas 

relacoes de reciprocidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

What is crilical Tor my purpose - that is, the analysis of ideological conflict - is to 

grasp the nature of the normative filter through which these sclf-intcrcstcd action 

must pass and how and why they arc socially transformed by this passage. Why, in 

other words, is economic power "euphemized" in this fashion and what arc the 

consequences of its cuphcmi/.ation?(SCOTT. 1985.p.306) 

Nao se trata apenas de uma relacao economica, mas o que Scott chama de 

"eufemizacao do poder economico", que faz com que haja um "cultivo de relacoes entre 

individuos", algo que demanda tempo - com caridade, doacoes etc. - para que depois possa 

haver uma socializacao desse cultivo, mas sempre como foco de manipulacao simbolica, 

lutas, conflito, perdendo-se a nocao ate onde determinado elemento e concedido pela elite ou 

conquistado pelos dominados. Estamos observando uma mudanca na base de dominacao, 

pois se antes a dependencia era direta e se dava atraves das relacoes de producao, ela agora 

vira lei, age atraves da coercao, da forca do mercado e da patronagem politica. O aumento do 

apoio do Estado aos dominantes de Sedaka, interessado no aumento da producao de arroz para 

abastecer os trabalhadores das cidades, serviu para afrouxar as relacoes de reciprocidade que 

sustentavam a sociedade. 

E aqui que Scott fundamenta a nocao de resistencia cotidiana, pois e preciso 

reconhecer duas possibilidades de acao dos dominados, uma ocorre quando a luta e acessivel 
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e por isso ela ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agarrada, outra e quando ela e considerada inutil e e cvilada " , e entre essas 

duas zonas c que ocorrcm as formas de resistencia cotidiana que precisam ser examinadas: 

All the more reason, then, to respect, if not celebrate, the weapons of the weak. All 

the more reason to sccin the nctacily of self preservation - in ridicule, in imculcncc. 

in irony, in petty acts of noncompliance, in foot dragging, in dissimulation, in 

resistant mutuality, in the disbelief in elite homilies, in the steady, grinding efforts to 

hold one's own against overwhelming odds - a spirit and practice that prevents the 

worst and promises something belter. (SCOTT. 1985. p.350) 

As acoes cotidianas de gnipos dominados visam. segundo Scott, atingir objetivos 

pontuais limitados enquanto um possivel movimento revolucionario, por ter pouca 

probabilidadc de surtir efeito e mesmo de colocar em risco certos privilegios ja obtidos, e 

mais raro Uma observaciiio interessante de Scott com a qual comcca o livro c quando afirma 

que costuma medir as palavras quando fala com pessoas hierarquicamentc superiores a ele, o 

que o leva a sugerir que essa situacao de podcr deveria ser estudada mais sistematicamente, 

pois a relacao de podcr sacrillca a sinccridadc ao sugerir um comportamcnto de submissao, e 

quanto mais ameacaclor o podcr, maior a mascara que o dominado devera usar frcnte ao 

dominador. Essa relacao, marcada por um discurso publico, fornecc um guia de 

comportamento que independe da posicao dos dominados, mas que nao deve parecer atuaciio, 

sob risco de atrair a descrenca dos dominantes, c rcqucr um processo constantc de 

ocultamento e vigilancia, pois os dominados tern um papel bem claro a cumprir nesse tcatro, 

demonstrando aceitar e, mais do que isso, patticipar da subordinacao a que estao submetidos, 

o que nao implica necessariamente que se trate dc uma "mentira", mas sao regras de 

convivencia - e, por que nao dizcr, dc reciprocidade assimetrica - entre opostos. 

O discurso publico e a demonstracao que relbrca a ordem hierarquica, e o espetaculo 

do poder, o momento em que grandes aparatos sao criados para demonstrar a superioridade e 

a forca do podcr, nao sendo de se admirar que quanto mais autoritario o governo, maior a 

coercao e mais grandiosos os espetaculos, sendo exemplares as cerimonias nazistas, as da ex-

URSS, da China, pois e necessario impressionar c convencer os dominados de sua 

3 1

 Pcnsar/qucrcr Rcforma Agraria c uma coisa. fa/c-la pode scr impossivcl cm Sedaka ou. pelo conlrario.di/ 

Scott, la ela nao c uma opcao hislorica. 

1 2

 Scott diz que na vcrdadc a mascara "molda o ro-;to". usando o exemplo dc C-eorgc Orwell que. como ingles 

\ivcndo na Birmania teve dc fa/.cr o papel dc dominador e piolctor. sendo obrigado a malar um elcfante 

enfurccido sob pena dc pcrdcr a autoridade. 

file:///ivcndo
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inferioridade, criar uma verdadc a impor, valer-se de eufemismos para nao deixar transparecer 

seu lado negativo, criar imagens negativas de seus inimigos, in vent ar ate mesmo criterios 

cientificos para marginaliza-los, evitar a todo custo a insubmissao publica assim como 

valorizar o perdao publico - tributo simbolico - e, ao menos, a simulacao de uma obediencia 

"sinccra" '*. Dessa forma, e importante celcbrar e dramatizar o dominio em varios tipos de 

cerimonia, tais como: funerais, inauguracbes, transmissao de cargos, paradas militares, 

comemoracao de feriado etc. Dessa forma, ou as reuniocs publicas sao autorizadas - e 

"exigidas" - ou entao sao proibidas em regimes autoritarios. Entretanto, as encenacoes nao 

necessariamente se dirigem as plateias, muitas vezes sao feitas para os proprios atores, como 

operarios, soldados, policiais que desfilam e, ao mesmo tempo, precisam encantar-se com o 

dcsfile, perceber que o sistema de dominacao e estavel, eficaz, duradouro, perceber que e 

preciso obedecer, que ha coesao na dominacao. 

Mas isso nao significa climinar uma cultura dominada, ou seja, de impor totalmente a 

cultura dominante - hegemonia - e assim ganha importancia o discurso oculto, no qual Scott 

centra logo, unindo tal discurso com a experiencia da dominacao, produzindo reacao, ao 

mesmo tempo em que atores de posicbes sociais especificas tornem-se portadores do discurso 

oculto, que e coerente, determinado. O discurso oculto e importante porque, segundo Scott 

(2000): "a humilhacao cobra alto preco", ou seja, quanto maior a coercao, tende-se a ter uma 

obediencia maior e um discurso oculto tambem maior, quanto mais complexa a forma de 

dominacao, mais complexas tambem as formas de reacao, dai sua opcao em privilegiar 

estudos de humilhacao sistematica. 

Mas, o que vem a ser o discurso oculto 9 E aqucle que pode ocorrer fora do teatro da 

dominacao, em espacos que os dominantes nao frequentam, como as tabcrnas, onde o alcool 

auxilia a quebra da mascara da representacao da dominacao, podem ser clubes ou outros 

locais frcqiientados pelos dominados "M. Porem, nao e so isso, o discurso oculto nao e so uma 

linguagcm, e tambem uma pratica de acao, e aquilo que se diz de uma relacao de dominacao 

nao somente verbalizando-se, ela pode ser realizada pela caca ilegal, execucao de um trabalho 

lento ou ruim, fugas do trabalho, roubo de producao, etc. 

O discurso publico produz um discurso oculto, como no sul dos Estados Unidos do 

seculo X I X , por exemplo, se os escravos tinham amos presentes nas suas cerimonias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3

 O caso recentc das Olimpiadas c ilustralivo: a necessidade das autoridades chincsas cm mostrar grandiosidade 

nas cclcbracocs contrastou com o traiamcnto dado a manifestacdes politicas por alguns cidadaos chincses. 

•' Embora os dominantes tambem tenham sens lugares para o discurso oculto. 
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religiosas, elas tendiam a ser silenciosas, destacando-se o evangellio de obediencia. Mas, por 

outro lado, se os amos nao estivessem presentes cantos e gritos ecoariam pela igreja e a 

preferencia era dada ao evangellio de libertacao, destacando-se trechos que pregavam a 

igualdade. 

E claro que o discurso oculto precisa de determinados requisitos para poder existir, 

tais como: solidariedade - na cumplicidade, no silencio, etc - um bom sistema de 

comunicacao e coordenacao entre os dominados, com espacos sociais nao vigiados, tudo para 

que seja possivel exercer-se uma "subcultura marginal", que seja refletida, pois "se a colera e 

crua, a indignacao e cozida". E necessario que haja espaco nao vigiado 3 5 , que seja um espaco 

de confidencias e dc experiencias comuns partilhadas, onde ha a tendencia - se possivel - a 

aliar alcool e cultura popular, tais como os pubs ingleses ou tabernas - geralmente 

esligmatizados - cm oposicao aos lugares das classes medias, geralmente clubes ou cafes -

"superiores", valorizados 6 . Por outro lado, sempre existiram pessoas que levavam e traziam 

informacocs entre esses lugares, como profetas, peregrinos, vagabundos, o baixo clero, que 

faziam especies de "pontes sociais" entre os dominados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 discurso oculto e tambem um local de luta de classe, pois as elites procurarao a 

todo custo prejudica-lo, atraves de cooptacao, enquanto os dominados zelarao para que essas 

dissidencias nao ocorram, reafirmando os vinculos da solidariedade, vigiando aqueles que se 

aproximam das elites, zelando por uma cultura de resistencia que, para existir, exigc 

disciplina e coesao social. Como exemplo Scott cita a solidariedade presente em mineiros 3 7 , 

apontando como causas possiveis para ela a cooperacao que e necessaria exercer-se numa 

prolissao tao perigosa, o isolamcnto geografico e as diferencas culturais que diminuem com a 

homogeneidade de condicbes de vida. 

No discurso publico, exercem-se diversas tccnicas de disfarce, que pressupoem 

autocontrole da parte dos dominados - como para resistir a insultos - tais como: o anonimato 

ou acoes que isentam de culpa, aproveitar-se da embriaguez para ofender, espalhar fofocas ou 

3 5

 O espaco nao e necessariamente fisico. pois podc ocorrcr. por exemplo, entre os pat rocs c trabalhadores dc 

uma "plantation", onde escravos africanos podem valcr-sc de seus dialetos dc origem para nao scrcm entendidos 

pelos brancos. 

3 6

 E claro que Scott percebe que as elites tambem tern seus lugares aparlados. onde sc prolifcra o "seu" - deles -

discurso oculto. Um exemplo citado c a cxistencia de clubes ingleses cm paiscs coloni/ados. onde os ingleses 

podiam livrcmcntc criticar os costumes locais. 

No caso dc nossa pesquisa. c interessante lembrar que esse foi o segmcnto da sociedade boliviana mais 

combativo no seculo XX. assim tambem Thompson chamava a atencao para a importancia deles nas lutas sociais 

da Inglaterra. 
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rumores que afetem a reputacao do senhor, fazer bruxarias, espalhar cartas anonimas, usar de 

eufemismos para disfarcar mensagens perigosas, resmungar ou rir entre dentes pelas costas do 

senhor etc. Esses elementos dc contcstacao incorporam-se a cultura popular e acabam 

passando de geracao a geracao , contos populates, piadas sobre fazendeiros, criacao de 

imagens invertidas - como Scott verificou na tradicao europeia - ratos comendo gatos, por 

exemplo ou coelhos mais espertos que lobos, que veneem pela astucia, como deveria ocorrer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 

com os camponeses 

Scott aproveita tambem para combatcr a tese de que as festas serviriam como 

"valvulas de escape" para evitar rcbelioes, afirmando que novamente isso serve para destituir 

seu conteudo politico, pois nao sao dadivas da elite, mas arrancadas pelos dominados, fazendo 

parte de uma infrapolitica dos grupos dominados que nem sempre e reconhecida como 

politica, tais como as reunioes nos mercados, entre vizinhos, nas comunidades, como 

podemos ver abaixo: 

T A B E L A 5: JAMES SCOTT E AS DIFERENCAS DE A C A O POLITICA E 

INFRAPOLJTICA ENTRE GRUPOS DOMINADOS: 

P O L I T I C A INFRAPOLITICA 

Qucm pratica Grupos Dominantes Grupos Dominados 

Tradicao Escrita Oral 

Local onde c praticada Acao publica Resistencia Clandcslina 

Alem do mais, ele mostra que muitas rcbelioes comecaram exatamente em festas, 

elas sao potencialmcnte perigosas e muitas vezes permitidas de ma vontade pelas elites, que 

as temem, por tratar-se de um desafio simbolico, que elas evitariam se pudessem. 

Ao Final do texto, Scott tece comentarios acerca do momento em que o discurso 

oculto se torna publico: c o momento em que se rompe a frontcira entre os dois discursos, 

geralmente propiciado por atos carismaticos, como o exemplo da Senhora Poyser. uma 

camponesa que arrenda terras e que se irrita com o fazendeiro, e ousa falar tudo o que pensa 

dele, quando a irritacao e o desafio tornam-se publicos, o discurso oculto desaparece e o 

conflito - ate entao camuflado - se revela, fazendo que a elite tenha que considerar tres 

3 X

 Lcmbrcmos do personagem Haji "Broom'* visto por scott cm Sedaka. que sc tornou uma especic de lenda na 

regiao toda. 

3 9

 Somc-sc a isso os ritos dc invcrsao. como o camaval. onde as pessoas sc disfnrcam tanto na roupa quanto nos 

gestos c palavras, fugindo do "normal"*. 
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opcoes: ignorar a ameaca simbolica, desconhecer o desafio ou interpretar como atrevimento, 

sendo que cada situacao especifica e que ira determinar o tipo de reacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apcsar dc que hcnios evitado deliberadamente cl uso del termino verdad para 

caracterizar al discurso oculto. resulta demasiado obvio que tanto cl liablante como 

aquellos que compartcn su condicion riven gcncralmcntc la dcclaracion cxplicila del 

discurso oculto ante la cara del podcr como um momento cn cl cual. cn lugar dc las 

ambigucdades v las mcntiras. sc cxprcsa finalmcntc la verdad.'* (SCOTT. 2(KX).p. 

245) 

A carga politica liberada nesse momento c grande, e depende dirctamente da 

repressao das elites, pois se a humilhacao sofrida e publica, agora a rcvolta - a resposta -

tambem deve ser publica, e um ato de provocacao que exige resposta, que nao se rende , que 

unifica a classe e que depende da capacidade das pessoas de agiientar humilhacoes e dc 

analises da potencialidade de repressao das elites, pois quanto maior a humilhacao, maior a 

probabilidade de um desafio aberto. Por isso, para Scott, e importante estudar o 

comportamento das multidoes, desmistificar as formas de carisma e sua relacao corn a 

reciprocidade, entendendo que a liberacao de tamanha energia politica num ato dc rebeldia 

publica ja vinha sendo gestada pelo discurso oculto, a novidade e a sua publicizacao por uma 

pessoa carismatica, e os limites desse ato carismatico devem ser vistos empiricamente. E por 

isso que esse ato surprcende, quebrando com a falsa sensacao de seguranca que o discurso 

oculto possibilitava: 

Si cl rcsultado parccc un momcnlo dc locura. si la politica que engendran cs 

lumulluosa. frenctica. delirantc y a veecs violcnla. sc debe qui/a al heebo dc que los 

oprimidos rara vcz apareccn cn la esccna publica y ticnen tanto que deeir y baccr 

cuando finalmcnlc cnlran cn clla. (SCOTT. 2000. p.267) 

Essa consideracoes a respeito da Economia Moral e da resistencia cotidiana ainda 

sao importantes para muitos autores hoje em dia, nao somente em nosso trabalho. Vamos 

agora comentar alguns trabalhos de Marc Edelman. 

2.3 Marc Edelman: resistencias transnacionais no seculo X X I 

"' Acredilamos que os cvcnlos ocorridos na Bolivia cm Janeiro dc 2000 "Gucrra del Agua" - c cm outubro dc 

2003 - "Gucrra Del Gas" podem scr cnlendidas ncstc contexto. 
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Em um numcro especial da Revista American Anthropologist n . dedicado a reflexao 

acerca do trabalho de James C Scott, Marc Edelman faz uma interessante ponte entre os 

trabalhos dc Thompson, Scott e os movimentos transnacionais de camponeses no seculo X X I 

que, devido a sua relevancia em nosso estudo, vale a pena a reflexao, pois ele defende a 

pertinencia do conceito de Economia Moral de Scott para o seculo X X I por tres razoes: em 

primeiro lugar, pela sua importancia em estudos agrarios e a outros objetos; em segundo 

lugar, ao estudar na Asia, Scott tambem mostrou como os movimentos agrarios, politicos e 

economicos mudaram nas ultimas decadas, ganhando maior importancia devido a dimensao 

transnacional que ocupam e, por fim, em seu livro de 1976 discutiu com correntes teoricas 

que impactaram os debates de estudos agrarios. Da mesma forma, ele destaca a importancia 

dos estudos de Thompson, embora lembre que sua discussao acerca de Economia Moral estao 

restritas a tempos de carencia em que ocorrem conflitos no mercado: 

(...) Thompson reminds us that his own conception of "moral economy"" was "in 

general... confined to confrontations in the market-place over access (or entitlement) 

to 'necessities' - essential food." particularly profiteering and the beliefs, usages, 

forms, and deep emotions that surround "the marketing of food in time of dearth 

(1991) (EDELMAN. 2005. p.33l) 

Edelman (2005) argumenta que os dois autores possuem visoes muito parecidas, mas 

que pequenas diferencas podem ser notadas entre eles, com Scott preocupando-se mais com 

as seguintcs questoes: os valores sociais dos dominados 1 2, preco justo, acesso a terra, a 

produtos e mccanismos de reciprocidade, apontando para a subsistencia segura e a aversao ao 

risco como chave para se entender momentos pacificos c de transicao a rebeliao aberta, alem 

do fato de que a nocao de "justica" e construida por camponeses na Asia que se baseia, 

principalmente, na luta pelo direito a continuar sendo agricultor: 

This means, in essence, the right to continue living from the land as well as the 

protection of a patrimony both of public-sector institutions, which made being an 

agriculturalist possible and which arc now target by ncolibcral privatizcrs. and of 

plant gcrmplasm and cheese cultures, which peasants' antagonists now sometimes 

cuphemize and covet as "intellectual property". (EDELMAN. 2006. p.332) 

4 1

 - Focus: Moral Economics. Stale Spaces, and Categorical Violence: Anthropological Engagements with the 

Work of .lames Scolfln American Anthropologist, vol. 107. issue 3. 2005. 

1 :

 Difcrcntemcntc dc Thompson, que centra sua atencao nos consumidorcs do mercado ingles. 
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Tanto Thompson quanto Scott entendem o mercado enquanto construcao politica e, 

portanto, local de uma luta social. Entretanto, Thompson preocupa-se mais com a condicao dc 

consumidores do mercado, em sua luta por acesso a produtos e direitos, em epocas de crise, 

incrementando os debates sobre a historia do mercado, natureza humana e instituicoes, ao 

passo que Scott, ao enfocar uma "tcoria fenomenologica da exploracao", alarga a 

aplicabilidade do conceito de Economia Moral, ampliando seu uso no tempo e no espaco 4 3 . 

E esse conceito que permite que se perceba uma logica historica de resistencia contra 

o estabelccimcnto dc um mercado livre, cm diversos locaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e nos ajuda a pensar o contexto 

contemporaneo, no qual o desenvolvimento capitalista tern provocado muitas mudancas nos 

camponeses, que nao podemos deixar de observar. Assim, para o autor e necessario 

considcrar uma "economia moral rural contemporanea", relacionando-a ao imaginario e 

consumo urbanos. precipitado por uma crise demografica nas familias camponcsas, o que 

limita em muito a participacao no sistema de-ajuda coletiva, modificando os-antigos-preGeitos 

de reciprocidade: 

Today's campesinos. when they remain on the land, have frequently had to learn not 

only about fertilizing with chemicals ol grafting fruit trees, as Warman suggest, but 

also the language of bankers and lawyers, market intelligence and computers, 

business administration and phytosanilary measures, biotcchonology and 

intellectual property, and at least the nidimcnts of trade policy and macroeconomics. 

They have had to become sophisticated and wordly. (EDELMAN. 2005. p.337) 

Desde a crise mundial da decada de 70 do seculo passado. verificamos um processo 

de ascensao de Inslituicoes Supranacionais - tais como FMT, Banco Mundial - que tornou 

possivel a emcrgcMicia dc novos movimentos camponcscs e organi/acdes cm redes globais, 

alem de outros acontecimentos importantes nos ultimos anos, tais como o Forum Social 

Mundial e problemas politicos internos em paises de acentuada populacao campesina, como 

Equador e Bolivia, o que leva a pensar na globalizacao tambem de principios da economia 

moral, como oricntadores de comportamentos sociais anti-neoliberais. 

Talvez o maior exemplo de atuacao transnacional de camponeses no mundo venha a 

ser a Via Campesina. organizada em 1003 na Belgica c atualmcnte congregando mais dc 50 

paises, focando suas "demandas c campanhas politicas cm direitos humanos, reforma agraria, 

" No decorrer do texto. o autor disculc as influcncias que Scott rcccbeu dc outros aulorcs. o que se alasta de 

nosso objclivo. 
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meio ambiente e agricultura sustcntavel, biodiversidade e recursos geneticos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reforma do 

estado e comercio, entre outras" (Edelman, 2005, p. 338). Tal diversidade de acoes para os 

movimentos mundiais campesinos podem ser concentrados, em primeiro lugar, na luta contra 

a supervisao agricola da WTO - World Trade Organisation Agreement on Agriculture -

criticada em seus quatro pontos basicos, vejamos: 

1. Produto agricola nao e mercadoria, mas meio dc vida. 

2. Regras deveriam ser so para alimentos comercializados 

internacionalmente. 

3. Nao ha "mercado mundial" de produtos agricolas. 

4. WTO nao e democratica, e irresponsavel, pois aumenta desigualdade e 

inseguranca, promove consumo padrao, erode diversidade, despreza 

prioridades sociais e de meio ambiente. 

Edelman (2005) lembra que a Via Campesina nao tern como objetivo critical' os 

subsidios, mas estabelecer normas de "precc- justo" para os produtos, o que implica numa 

regra de economia moral, so que agora como uma "norma transnacional universal", pois ela 

nao somente embasa principios de movimentos sociais como tambem de acoes coletivas e 

difusas. Ou seja, os movimentos anti-globalizacao economica se utilizam de principios da 

economia moral. 

Um outro elemento aglutinador nessa luta e o conceito de "food sovereignty" -

"alimento soberano" - como o direito de todos, o que pode ser exemplificado por diversas 

lutas travadas recentemente: nas acoes de Bove contra o MacDonalds, a luta contra os 

transgenicos, ou na defesa das oliveiras da Palestina. Tal organizacao levou, inclusive a 

formacao da "Caravana das Pessoas pelo Alimento Soberano", em 30/9/2004: 

The caravan's final declaration highlights the moral economic aspirations behind 

this mullifacctcd transnational demonstration: 

Food Sovereignty is the inalienable RIGHT of peoples, communities, and countries 

to define, decide and implement their own agricultural, labour, fishing, food and 

land policies which arc ecologically, socially, aconomically and culturally 

appropriate to their unique circumstances. It includes the tmc right to food and to 

produce food, which means that all people have the right to safe, nutritious and 

culturally appropriate food and to food producing resources and technologies and 

the ability to sustain themselves, their societies. The People's Caravan is calling for 

an International law and institute food sovereignty as the principal policy 
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framework for addressing food and agriculture. (People Caravan for food 

Sovereignly 2004) (EDELMAN. 2005. p.340) 

A luta pelo direito ao "alimento soberano", ao mesmo tempo em que precisa 

recuperar a ideia de normas morais, preco justo, acesso a terra, injustice das leis de mercado 

etc, tambem represcnta uma luta mais radical, pois busca colocar nas maos dos produtores 

diretos, camponeses e cidadaos em geral, a liberdade de escolha acerca dos alimentos, sua 

qualidade, sua propria nocao de "mercadoria" c analisar criticamcnte as leis do mercado 

intcrnacional. Isso leva a novas especificidades que os movimentos sociais transnacionais tern 

gerado, fruto de uma continuidade organi/acional c historica, que vai do local ao nacional, dai 

ao regional e, por fim, ao transnacional. o que requer novos graus de sofisticacao politica, 

novas alian^as e movimentos em difercntcs espacos gcograficos c inslitucionais: 

Num artigo que fecha o dossie sobre James Scott, ele proprio comenta com bons 

olhos o trabalhos de Edelman (2005), ao reconhecer a influencia que recebeu de Thompson -

alem de Chayanov e Polanyi - e destaca a oportuna observacao do autor acerca do aumento 

da inseguranca nas socicdades camponeses apos a globalizacao economica: 

What has happened, as I undcrsland Edclman"s argument is thai the scale of 

"market failure" has been vastly amplified and that, as a consequence, the scale of 

Polanyian reflexes of self-protection must correspondingly be amplified. Typically, 

in the world that Polanyi. Thompson, and I were describing, the remedy for the 

collapse of local-insurance arrangements designed to avoid subsistence crises lay in 

new rational schemes of social insurance. (SCOTT. 2005. p. 397)
 1 1 

Scott (2005) concorda com Edelman (2005) no sentido dc que, se o capital 

intcrnacional esta "embebido'* em instituicoes e agribusiness multinacional, tambem os 

csquemas de seguro social ptecisam ser intcrnacionali/.ados, embora Scott parcca cetico com 

relacao a formacao de uma "Intcrnacional Camponcsa". Em outros trabalhos publicados 

anteriormente, Edelman ja vinha desenvolvendo interessantes argumentos acerca dos novos 

movimentos sociais camponeses: em 1098, ele rellelc acerca dc politicas camponcsas 

transnacionais, tomando camponeses na America Central como alvo dc estudo e rcssaltando a 

rapida internacionalizacao das politicas camponesas cm contraposicao a lentidao de trabalhos 

academicos em acompanha-los Em seu artigo ele acompanha a formacao, em 1991, da 

Asociacion Centroamericana de Organizacioncs Campesinas para la Cooperacion y el 

, 1

 Essa inseguranca crcsccntc caminha lado-a-lado com o dcsmantclamcnto do Estado dc Bem-Estar-Social. 

conforme discutircinos adiantc com Caslclls (1999a). (1999b) c (1999c). 
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Dcsarrollo (ASOCODE), e suas estrategias de acao, ao enviar delegacoes para Europa. ao 

mesmo tempo em que abria um escritorio em Managua para facilitar intercambios, e fazer uso 

de contribuicoes de entidades europeias para organizar seminarios com lideres camponeses. 

Em termos de atuacao politica, a ASOCODE buscou assediarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ministros c prcsidcntes 

na tentativa de organizar lobby: entre as varias conseqiicncias da atuacao da entidade, destaca-

se sua presenca como "para-choques" contra a repressao camponesa nos varios paises centro-

amcricanos, o fato de servir como fonte de informacao para barrar mudancas politicas e de 

fornecer allcrnativas aos problemas camponeses sem que gere confrontos, o que contribui 

para a democratizacao, gerando debates sobre temas relacionados a qucstao agraria, 

auxiliando a atuacao politica conjunta entre bancos, ministros de Estado c camponeses, alem 

da obvia consequencia de valorizar a presenca de movimentos populares em corpos 

supranacionais. 

A existencia da ASOCODE, na opiniao de Edelman (1998), trouxe colaboracoes 

sugcstivas para as organizacoes camponesas, num processo de "globalizacao de baixo", que 

cria redes intcrnacionais de aliancas inclusive com grupos nao ligados diretamente a 

agricultura, propondo novas formas de desenvolvimento c marcando um novo estagio na 

organizacao de movimentos sociais que, todavia, nao se esquecem das tradicoes. 

Ao continuar suas reflexoes sobre a America Central, ele analisa movimentos sociais 

surgidos na Costa Rica e, num curto artigo, apresenta questoes importantcs para nosso 

trabalho que vale comentar. Uma primeira observacao e a respeito da participacao nos 

movimentos sociais. segundo o autor, e preciso levar em consideracao que em suas acoes 

normalmente a participacao e de uma minoria e que trabalhos de teoria da acao coletiva, como 

Mansur Olson, por exemplo, nao explicam a contcnto, pois encaram o individuo como um ser 

isolado, sem lacos sociais, sem paixdes ou ideologias e portador de uma racionalidade 

exagerada que quase nunca correspondc a rcalidadc. De tal forma, para Edelman (2003), um 

tenia a ser pensado acerca dos movimentos sociais e o distanciamento que muitas pessoas 

sentem a respeito deles, o que pode levar-nos pensar e analisar o nao-militante e suas razoes 

para tal distanciamento. 

Outra qucstao interessante e seu aviso de que os cicntistas sociais possuem uma 

tendencia a tomar a fala de organizacoes formais como as mais importantes, cristalizando a 

sua concepcao de determinado processo quando, cm muitos casos elas ja se tornaram 

"organizacoes ficticias" e, dessa forma, o pesquisador lende a nao enxergar outros proccssos 

organizados informalmente, outras acoes coletivas e espontaneas, que "escapam" as 

organizacoes formais. Ele aponta ainda para os "ciclos de protesto" - como tambem havia 
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chamado a atencao James Scott - que tende a atrair a atencao dos pesquisadores nos sens 

momcntos de auge, tais como confrontacoes diretas, grcves, manifestacocs etc, mas que 

deixam a um segundo piano dc analise o momento em que o movimento perde forca. quando 

nao ha "tumulto". 4 5 

Por fim. aponta ainda para os novos movimentos sociais, mais ligados a questoes de 

genero, raca, etnia, meio ambiente e mostra a necessidade dc pensar essa "novidade", afinal 

desde o seculo X I X questoes como cultura e identidnde ja estavam presentes nos estudos, 

embora os aspectos economicos, ao serem preponderantes, eclipsavam-nos. E, alem disso, a 

partir dos anos 90 do seculo passado a uniao dos movimentos sociais contra a globalizacao 

economica, produz um novo nivel de unidade contra o crescimcnto de corporacoes 

transnacionais e organismos intemacionais, o que toma esses movimentos tambem 

transnacionais: "son movimicntos que exigen respcto por los dercchos y las identidades 

divcrsas de los seres humanos y a la vez reivindican cambios profundos en el sistcma 

economico mundial" ( E D E L M A N , 2003, p.2003). E dessa forma que devemos entender a 

discussao que ele aponta em seu texto de 2005 acerca da soberania alimcntar como um novo 

elemento mobilizador em torno das lutas contra a globalizacao economica. 

En fim, esses autores nos forneceram elementos importantes que nos propiciaram 

jogar com a leoria c a pratica da pesquisa, na medida em que sua lcitura ia sugcrindo 

excursoes pelos sites, primeiras leituras dos textos no ciberespaco e retorno a reflexoes 

tcoricas que nos acompanharam nessa trajetoria. De tal forma que, sinteticamente, podemos 

fechar esse capitulo com a retomada de conceitos c questoes dos autores: 

Os trabalhos de F P. Thompson nos mostraram que a Economia de Livre Mercado 

passou por uma longa luta para se impor na Inglaterra. contrastando com principios da 

Economia Moral, o que nos parecc pertinente para pensar a Bolivia ainda hojc na medida em 

que ate argumentos parecidos aos da plcbc inglesa do seculo X V I I I podem ser encontrados 

entre os aymara e mesmo Organizacoes nao Governamentais contemporaneas, e apontam para 

a pertinencia da compreensao dos motins - tanto ingleses como bolivianos - que aconteceram 

nao apenas pcla fomc c como os grupos dominados podem recorrer a violcncia apenas em 

ultima instancia. Da mesma forma pode-se pensar para o que Thompson chama dc "campo de 

forca societal" (in THOMPSON. 1974, p. 1 1) que aparece nas entrelinhas dos discursos e das 

acoes dos movimentos aymara. A propria tcse thompsiana de que na legislacao tambem 

1 5

 Isso c o que procurainos la/.cr. ao analisar tanto os inomcnios dc enfrentamento quanto os dc calniaria" 

atraves dos comunicados nos sites dos niovimcnlos bolivianos. 
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ocorre luta de classes, de que o "direito importa" acaba tendo ilustracoes bem significativas 

nos confrontos entre os movimentos indigenas e a regiao da Meia Lua boliviana, em torno de 

debates e do referendum acerca da nova Constituicao. Assim tambem outros autores mais 

atuais corroboram a importancia de ler Thompson ainda hoje, como Castro Neves (1998) ao 

mostrar que as multidoes emergent perigosamente no cenario cearense quando o paternalismo 

que regia a sociedade comeca a ruir, juntamente com a Economia Moral ou quando Fortes 

(2006) lembra da atualidade do autor ingles nos discursos dos movimentos anti-globalizacao, 

organizados cm redes, voltados para o Bem-Estar das comunidades e da recusa de expor os 

bens coletivos a vontade da Economia de Mercado, sugerindo-nos que se Thompson estudou 

os operarios ingleses, lalvez nos devamos cstudar esses "novos sujeitos' que tambem estao se 

formando 

James Scott trouxe Thompson para os dias de hoje, mostrando que a Economia 

Moral e um conceito que ainda esta longe de ser esgotado, fortemente ancorado em tres 

pilares: a dos "safety first", da justica/reciprocidade e do "direito a vida". Ao cstudar a 

Malasia ele mostra as varicdades da resistencia camponesa, adaptaveis a cada contexto 

historico, e sua relacao com o Teatro da Dominacao. onde sao travados constantemente 

debates entre dois discursos, o oculto e o publico. Conclui pela pouca importancia da 

lidcranca camponesa c da rcvolucao vitoriosa ou fracassada, que tende a cegar os analistas 

para aquela outra acao, cotidiana e sempre presente: a resistencia que nos permite encontrar 

aymara campesinos na cidadc de El Alto, o "ayllu metropolitano". 

Ja Marc Edelman traz os conceitos dc Economia Moral para o seculo X X I e destaca a 

re-valorizacao de seus principios enquanto elementos mobilizadores em torno de uma 

"Economia Moral Rural Contemporanea', contraria a globalizacao economica e a tendencia 

da disseminacao dc uma inseguranca generalizada, mas que afeta principalmente as camadas 

mais pobres das socicdades, onde se encontram os campesinos e os indios. Dai que a 

valorizacao da "soberania alimentar*1 toma-se um elemento importante que pode unificar 

essas camadas, produzindo movimentos sociais transnacionalizados como os de camponeses e 

de organizacoes indigenas conforme temos estudado. 
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CAPITULO 3: O C A M P E S I N A T O E SUAS R E V O L U C O E S 

Ncste capitulo continuaremos a elaborar uma discussao com autores que muito 

contribuiram para o estudo das sociedades camponesas: em Barrington Moore Jr. veremos 

como o sentimento de injustica pode ser visto como constitutive) das sociedades, ja que e um 

elemento inerente ao "contrato social implicito" que as funda. Outrossim, refletiremos com o 

autor acerca do que podc ou nao ser considerado injustica em diferentes sociedades e quando 

e que esse sentimento leva ou nao a um processo rcvolucionario, e a valorizacao da 

reciprocidade que em alguns momentos lembra a Economia Moral de Scott. 

Ja Eric W o l f dispensa apresentacao no tocante a sua importancia no estudo de 

sociedades camponesas. Interessa-nos aqui a discussao de alguns de seus trabalhos que se 

relacionam ao nosso objeto de estudo: em particular quando ele analisa as sociedades 

corporadas - como as andinas bolivianas - e sua relacao com um sistema capitalista que se 

propoe a ser mundial, originando nelas um conflito entre a permanencia e a mudanca. 

Tambem nos preocuparemos com sua visao da necessidade dc intermediaries entre 

camponeses e sua revolucao, ou seja, sua descrenca de que a revolucao espontanea possa vir a 

triunfar sem a presenca de sindicatos ou partidos politicos, o que e uma qucstao importante na 

Bolivia atual. onde o katarismo se debate com a opcao politica partidaria, defendida por 

muitos militantes marxistas. 

Por fim, encontramos em Jose Carlos Mariategui tambem essa contradicao, ao 

introduzir no Peru o pensamento marxista e olhar para as sociedades indigenas como motor da 

revolucao socialista. Recuperaremos sua percepcao de que e no comunismo inca que deve 

rcsidir a origem do comunismo moderno. Tal como nossos aymara, ele via a educacao como 

um elemento fundamental para a preparacao da revolucao e, ao tomar o marxismo como 

ponto de partida desse processo - mas nao como dogma - ja nos anos 20 do seculo passado 

adiantava os dilemas que o katarismo viria a sofrer decadas depois. Alem disso, c com 

Mariategui que comecamos a verificar a transicao de uma identidade campesina para a 

indigena em nosso objeto de estudo, o que nao nos preocupa, pois no caso boliviano ambas 

sao identidades mobilizadoras e se alternam atraves da historia. 
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3.1 Harrington Moore Jr . : injusticas e rcciprocidades 

Barrington Moore Jr. e considerado um grande nome da Sociologia Historica 

Comparada. Sociologo formado pela Universidade de Yale, desde cedo se interessou por 

questoes ligadas ao exercicio do poder politico, da democracia, da coercao e da violcncia nas 

sociedades, etc. Duas de suas obras mais importantcs refletem bem essas suas preocupacoes; 

"Social Origins o f Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Modern World", de 

1966 (Origcns Sociais da Ditadura e da Democracia: Senhores e Camponeses na 

Constituicao do Mundo Modemo) e "Injustice: the Social Bases o f Obedience and Revolt", dc 

1978 (Injustica: as bases sociais da obediencia e da revolta). 

Dentro dos limites de nosso trabalho vamos tecer alguns comentarios acerca do 

primeiro livro e determo-nos um pouco mais no segundo: 

Em "Origcns Sociais da Ditadura c da Democracia: Senhores e Camponeses na 

Constituicao do Mundo Modemo" fica bem evidente a preocupacao de Barrington Moore 

Jr. com a analise historica, no que se poderia chamar de Macro-Sociologia, pois ele parte do 

pressuposto de que as sociedades rurais transitaram para a modernidade do capitalismo 

atraves de duas opcoes: ou de uma revolucao burguesa ou de uma acomodacao com uma 

antiga ordem conscrvadora rural, o que o permitiu elaborar uma tipologia de paises, com 

relacao a modernizacao: onde existiu revolucoes, a tendencia foi de nascimento de sociedades 

mais democraticas e, onde os lacos autoritarios foram mantidos, a modernizacao — e 

consequentemente, a democracia - nao vingou, o que penalizou a libcrdade individual. 

Tomando paises ocidentais e orientals a guisa de comparacao, ele conclui que Inglaterra, 

Franca e Estados Unidos estao no primeiro grupo enquanto Japao, China e India participant 

do segundo, onde permanecem elementos caracteristicos de uma socicdade conservadora, 

como um sistema de aliancas, lealdades, padroes de resposta autoritaria, e obediencia civil 

apolitica: "o objetivo de Moore era explicar porque a maior parte dos paises nao eram 

democraticos nem poderiam vir a se-lo senao pela mudanca das condicoes estruturais". 

(AVR1TZER, 2003, p.2). 

O trabalho que mais nos interessou aqui foi "Injustica: As Bases Sociais da 

Obediencia c da Revolta", de 1987, porque apresenta uma grande colaboracao ao estudo de 

rcbelioes e revolucoes, na medida em que se concentra em pensar o que leva os homens a 

criarem o que chama de "contrato social implicito" e as razoes pelas quais se sentem 

impelidos - em dcterminados momentos historicos - a rompc-lo, por se sentirem injusticados: 
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"Este e um livro que interroga porque as pessoas accitam amiucle a condicao de vitimas de 

suas sociedades enquanto, em outras ocasioes, elas se tornam tao iradas c buscam, com 

energia e paixao, fazer alguma coisa para mudar suas condicoes". (MOORE, 1987, p.9). Isso 

nos lembra quando James Scott discute os periodos de aparente passividade porque passam 

sociedades camponesas e a altemancia com periodos de sangrentas rcbelioes, ou melhor, no 

momento em que o Discurso oculto torna-se um Discurso Publico, insolente e agressivo. 

Para as nossas reflexoes, a primeira parte do livro e a mais relevante, pois como o 

proprio autor explica: "A primeira parte e uma tentativa inicial de decifrar quais sao os 

elementos centrais e recorrentes que possam estar prcsentes nas concepcocs de injustica, c dar 

conta das variacoes extremas de tais concepcoes". (MOORE JR., 1987, p. 10) 

No primeiro capitulo ele busca encontrar os elementos que lhc permitam definir o 

que e injustica - o que gera reacoes violcntas - em diferentes sociedades, ou seja, o que e 

considcrado injusto por muitos povos, partindo do pressuposto dc que na sociedade ha sempre 

o componente da coercao/agressao - que e inata - provocada tanto por privacoes flsicas 

quanto psiquicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) nao me parccc ulil discutir a agrcssao cm tcrmos dc um instinto. Em vc/. disso. 

parccc mais provcitoso pcnsa-la como algum tipo dc capacidade hiunana que e posta 

em acao numa grande varicdadc dc formas. com consequencias igualmcnlc muito 

diferentes. qucdcpcndcm dc circunstancias cspccificas. (MOORE JR.. 1987. p.24) 

A criacao da sociedade e uma vantagem natural dos seres humanos em funcao da 

divisao de trabalho que permite melhor adaptacao c controle do meio ambiente, mas tambem 

traz em si um determinado nivel de conflito latente, corporificado pela desigualdadc que, no 

entanto, nao necessariamente e convertido em guerra civil e faz surgir codigos morais e 

problemas de coordenacao social que, fundamentalmente, resumcm-se em ties: 

distribuicao/imposigao da autoridade, divisao do trabalho e divisao dos rccursos (bens e 

servicos), que ele trabalha a seguir. 

A autoridade pode ser exercida pela coercao, pura c simples, pcla instituiciio do 

mercado 1 ou pelos costumes, elementos que compocm o "contrato social implicito" que nao e 

estatico, imutavel no tempo e nem sempre geram a sensacao de injustica, como muitos 

trabalhos acerca dc civilizacoes antigas podem sugerir: 

Aqui lembramos noxamcntc dc E. P.Tliompson 
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O que ocorre c uma continua sondagem entre govcrnanlcs c suditos. a fim dc 

descobrir o que clcs podem cfctuar iiupuncmcntc. a fim dc lentar c descobrir os 

Iimites da obediencia c da dcsobcdicncia. Ncnluun deles sabc cxatamcnlc onde se 

siluam os limitcs. ate descobrir. pcla propria cxpcricncia. ainda que ambas as partes 

possam tcr dc antemflo prcvisScs ra/.onvclmcnlc prccisas. (MOORE JR.. 1987. p.39) 

Ou seja, o contrato social e sempre renegociado tendo seus limites testados 

constantemente por aqueles que estao em posicao inferior, como ja nos apontavam os 

trabalhos de James Scott. Quase sempre a relacao entre dominantes e dominados e vista como 

uma busca de equilibrio entre as partes: em troca de protecao, manutencao da ordem e da paz 

e seguranca material, os dominados oferecem aos dominantes obediencia, auxilio para a 

defesa comum e colaboracao material, pois e razoavel supor, segundo Moore Jr. (1987), que 

as pessoas em geral apoiarao quern Ihes prometa paz e ordem, lancando ai as bases para a 

legitimacao da autoridade. 

Aqui talvez seja interessante um pequeno parenteses acerca dos aymara: vcmos 

repetidamente em sua "reconstrucao do passado" o remeter ao tempo pre-colombiano, quando 

a relacao entre o inca c seus suditos tinha como base um sistema de reciprocidade e 

redisti ibuicao, que continua marcando o mundo andino ate hoje. 

Sc inventaron y arrcglaron. claboraron. modificaron. adaplaron o abandonaron 

diferentes formas dc intcrcambios rcciprocos a medida que las condicioncs cxlcmas 

c intcrnas forzaron a los habitantes dc la zona andina a defender, rcslringir y 

diminuir la cscala dc sus opcracioncs. Adcmas bubo ncccsidad de compatibili/ar las 

nucvas institucioncs cconomicas talcs como las obligacioncs contractualcs 

inlroducidas por los conquistadorcs curopcos. con la organi/acion economica dc los 

grupos locales. Y los intcrcambios mcrcanlilcs debian dc algun modo 

compatibili/arsc con la rcciprocidad y la rcdistribucion. Sc incorporaron nucvas 

obligacioncs y nucvos biencs a prcfcrcncias culluralmente dclcrminadas. cn tanto 

que sc abandonaban o sustituian las vicjas formas dc obtcner biencs o scrvicios. 

(MAYER. 2004. p. 129) 

A reciprocidade local foi usada pelo Estado Inca como forma de criar um sistema 

redistribulivo, de onde proveio a sua forca: 

Al monopoli/ar para uso cstatal las prcstacioncs rotativas del campesinato y todo cl 

csfucr/.o productive dc sus yana. adcmas dc climinar gran parte del intcrcambio. cl 

estado tuvo a su disposition vastos depositos. Dc cslas rcscrvas solo una fraction sc 

consagro al uso cxclusivo dc la cortc. El gnicso dc las cxislcncias fucron distribuidas 

dondc sc penso que scrian mcjor aprovecbadas. (MURRA. 1987. p. 176) 
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Tal sistema ajudou, por muitos anos, a incorporar a imagem de u m estado inca como 

bem-feitor, chegando-se ate mesmo classifica-lo de socialista, como tambem nos pode apontar 

Murra (1987, p. 176): 

HI csfucrzo idcologico rcalizado para Iransfcrir al nivcl cstatal las obligacioncs dc 

rcciprocidad andino tuvo por lo mcnos un exito parcial: convcncio a los cronislas 

curopcos y hasta a algunos cstudiosos modcrnos dc que cl estado inca conlrolaba 

toda la vida economica del paisy lo bacia cscncialmcntc con fines dc biencstar. 

O que queremos apontar, com a ajuda de M o o r e Jr., e que quando os aymara pintam 

uma imagem positiva do passado, estao impl ic i tamente remctendo ao que o autor chama de 

contrato social i m p l i c i t o que hoje parece u m tempo dourado, de bem-estar ou socialista e a 

advertencia de Mur ra (1987) nos faz ver que, tal contrato foi muitas vezes repudiado pela 

historia secular de confli tos entre aymara e qucchua. Deixando v i r a tona o ressentimento e o 

sentimento de injustica dos primeiros c o m relacao aos segundos. Entretanto, como na 

atualidade ha uma alianca entre ambos em torno da "Revolucao India" 2 , essa r ival idade c 

amenizada: 

As atividades popularcs face a autoridade sao comprccnsivclmcnlc carrcgadas dc 

ambivalcncia c cm muitas culturas (nao cm todas). ha evidencias no scnlido dc uma 

podcrosa lendencia oculta de igualitarismo. resistencia e suspcita diantc dc todas as 

formas dc subordinacao dc um homcm a outro. (MOORE JR..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1987. p.48) 

A autoridade e aceita numa situacao de paz relativa ou , como Scott nos apontava, 

algo como o momento em que se mantem acesa a brasa que podera detonar a rebeliao. 0 

rompimento do contrato, de acordo com M o o r e Jr, poderia ser provocado por alguns 

elementos, tais como: negligencia quanto a protecao dos dominados, traicao, mau uso dos 

instrumentos de poder, caracterizado pela violencia exagerada em busca de riqueza atraves de 

pilhagens, impostos abusivos, governo em beneficio propr io em que os pr incipios de 

reciprocidade sao postos de lado, privacao material exagerada sem jus t i f ica t iva apropriada, 

constatacao de subornos etc. Tambem certas punicoes podem ser consideradas injustas, 

desumanas, e detonar revoltas, pois "toda sociedade humana dispoe realmente de uma 

" Revolucao India c um conceito dc Fausto Rcinaga. um antigo militantc aymara que c rctomado constantcmcntc 

nos sites cstudados. 
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concepcao de punicao injusta e de um modo especifico de decidir porque a punicao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA injusta" 

(MOORE JR., 1987, p.57) 

A d i visao do trabalho tambem e outro elemento sujeito a renegociacao constante. Em 

gcral, as sociedades definem quais atividades devem ser exercidas por uma elite e, portanto, 

valorizadas - podendo ser militares, politicas ou religiosas - e quais remetem a funcoes 

sociais negativas e desvalorizadas, recaindo a subordinacao aqueles que as excrcem. 

Entretanto. no tocante a divisao do trabalho sempre havera desigualdade, que pode provocar a 

sensacao de injustica. 

No tocante a locacao de bens e servicos, parecc haver consenso relativo ao que seja o 

"suficiente" para cada um, e tambem que exercer funcoes cspeciais - curar, fazer chover, falar 

com os deuses - podem permitir a apropriacao de um "extra" nessa locacao. Aqui vale 

lembrar outro trabalho de Moore Jr (1972): 

A scqucncia cvolucionaria do curandciro. fciticciro e fa/cdor dc chuva ate o 

nictcorologista c medico modcrnos ilustra bem a relacao. A medida que as pessoas 

tomam conscicncia de que o fciticciro e o saccrdotc nao tern, na vcrdadc. nenbum 

conlrole sobrc o tempo, cssas figures perdem sua autoridade c o tcmor sagrado que 

iiupunha. Essa autoridade passa para o cicntista. c. quanto mcnos uma pessoa 

entende a respeito da ciencia. mais conscrva cm relacao ao cicntista rcmancsccntcs 

da antiga atitudc dc mcdo misturado com liostilidadc c desconfianca, como vemos 

na antiga pratica nissa dc batcr no saccrdotc quando cstc nao conscguia fazer chuva. 

Em poucas palavras. o homcm modcrno nao sabc por que nao acrcditar. No curso da 

cvolucao cultural, uma nova autoridade apoiada numa base superior e ncccssaria 

para cxpulsar a antiga. Apenas cm parte 1cm essa nova autoridade aparccido com o 

lento c doloroso crescimento da racionalidadc. (MOORE JR.. 1972. p. 75)
3 

Essa desigualdade e tolerada na medida em que a pessoa redistribua esse excedente 

entre os mais pobres. Isso e bem visto na sociedade incaica, onde a armazenagem de 

alimcntos, por exemplo, tinha o objetivo de alimentar os famintos em epocas de penuria. Ou 

seja, espera-se da autoridade gencrosidade que contribuiria para o bem estar social cm troca 

de seu status e ostentacao. 

A percepcao de justica tambem pode ser veriftcada entre pessoas da mesma posicao 

social: "o ressentimento surge facilmente quando pessoas que executam praticamente o 

mesmo tipo dc trabalho veem que seus colcgas estao recebendo recompensas mais elevadas" 

1

 Moore Jr. parccc lamcntar que prcciscm existir as tais "funcoes sociais" - para rcis. padres, etc - na medida cm 

que quanto mais funcoes cxistircm. mais as dcsigualdadcs sc acirram. mais o senso dc injustica fa/, soar o alarmc 

dc um possivel conflito. que podc levar a um novo "contrato". 
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(MOORE JR., 1987, p.74). Ou seja, a desigualdade e aceita - quase nunca de bom grado -

desde que haja redistribuicao e reciprocidades. O que leva o autor a ponderar que cm toda 

sociedade talvez haja sempre uma quota de insatisfacao, apontando para uma possivel 

contestacao da ordem vigente, mas que nem sempre se explicita, sc realiza 4 . 

Apos essas reflexoes. Moore Jr (1987) dcstaca ties casos praticos de situacoes 

injustas para refletir a respeito da indignacao c da submissao moral, ja que seu interesse e 

procurar cntender o que faz com que o sentimento dc injustica nao se manifeste: os ascelas, os 

intocaveis e as vitimas de campos de concentracao nazistas na Segunda Guerra Mundial. Sem 

querer nos alongar muito na discussao, vamos tentar resumir seus argumentos para cada um 

dos casos. 

Entre os ascetas o sofrimcnto e voluntario, entendendo-se que aqui nao haja o senso 

de injustica. Eles procuram a autoflagelacao fugindo aos aspeclos rotineiros da vida, 

supcrando o microcosmo e buscando o macrocosmo. Moore Jr sugere que assim eles so 

vingam da sociedade. procurando uma transcendencia propiciada pelo autoflagelo que poderia 

Ihes dar o controle sobre o mundo exterior, atraves da agressao contra o eu, numa experiencia 

que prepara o asceta para processos dolorosos futuros. Ele relaciona o ascetismo com a reacao 

a mudancas sociais que ocorrem em cpocas pre-industriais enfatizando uma cpoca de formas 

simples dc vida, e enfatiza elementos comuns entre ele e os movimentos revolucionarios, 

como a desobrigacao com a vida rotineira, o treinamento rigoroso como preparacao a um 

futuro perigoso e a autonegacao, embora ele tambem possa ser visto como anti-

revolucionario, na medida em que aceita o sofrimcnto como inevitavel e quando volta sua 

hostilidade para o individual, e nao em nome de uma causa social. 

Os intocaveis compoem a casta social mais baixazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da India, pessoas que sequer dcvcm 

ser tocadas, reservando-lhcs tarefas rcpugnantcs e estafantes. E claro que isso faz parte de um 

processo de internalizacao de uma inferioridade - "karma" - associado a crencas scculares 

que os separam das classes superiorcs, impedindo o desenvolvimento da auto-estima, 

marcando-os com roupas, formas e lugares por onde andar e outros que nao devem freqiientar. 

Trata-se do que o autor chama de "reciprocidade exploradora" que, no entanto, nao chega a 

gerar revolta. provavelmente demonstrando a profundidade do impacto do sistema, embora 

nao complctamente. Ou scja, nao surgem revoltas porque o proprio espirito da revolta e 

rctirado deles - encarado como "destino" - na medida em que se trata dc uma minoria, com 

a

 Parccc-nos aqui scmclhanca coin a reciprocidade assimcinca traballiada por Scotl. 
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uma margem de negociacao muitissimo limitada e perspectivas minimas de acao combinada 

e, menos ainda, de vitoria. 

O terceiro caso analisado e o dos prisioneiros de campos de concentracao nazistas na 

Segunda Guerra Mundial, verificando-se que alguns deles passaram a aceitar a superioridade 

moral dos guardas SS, compartilhando a crenca no racismo, adotando o modelo violento de 

seus algozes e ate impedindo que outros presos se revoltassem. O campo de concentracao 

podia funcionar como uma caricatura da sociedade "civilizada", possuindo hierarquia de 

classes - onde a elite geralmente era composta por comunistas - competicao pela comida 

entre os mais inferiorizados socialmente, uma elite rcformista e arrogante e toda uma series de 

mecanismo que tentava fazer o preso aceitar os valores dominantes. E a repressao maxima. 

E aqui que o autor conclui acerca desses casos praticos: "com base nesses tics 

elementos, e tambem possivel distinguir quatro tipos de processos sociais que servem para 

inibir os csforcos colctivos visando idcntificar, reduzir, ou rcsistir as causas humanas da dor e 

do sofrimcnto" (MOORE JR., 1987, p. 120). Esses tipos de processos sociais sao os seguintes: 

o desenvolvimento de uma quebra de solidariedade para com o individuo que protesta - o 

"revolucionario heroico" - ja que ele pode atrair a repressao para todos, indistintamente; um 

processo de atomizacao e conseqiiente destruicao de habitos sociais entre os prisioneiros, 

assim como o combate a cooperacao ; aproveitamento da propria divisao social ja existente; 

um processo constante de cooptacao - aos que aceitam a autoridade moral dos SS - em troca 

da realizacao de tarefas menos pesadas ou humilhantes, reservadas aos de extratos inferiores. 

Tais processos sociais influem na persistencia de uma conviccao dc que "resistir e inuti l", nao 

so inibindo o senso de injustica como levando prisioneiros a pactuar com seus carrascos. 

Ao finalizar a primeira parte, o autor inverte sua problematical "uma tentativa de 

localizar e identificar os mecanismos psicologicos e sociologicos atraves dos quais os seres 

humanos vein a resistir a injustica ou a defmir a sua situacao como injusta, fazendo alguma 

coisa frente a isso" (MOORE JR., 1987, p. 10). Para Moore Jr (1987) cada tipo de sociedade, 

ou melhor, cada tipo de grupo dominante possui uma forma de vulnerabilidade, a elite numa 

sociedade teocratica perde a justificativa da autoridade no momento em que nao realiza mais a 

intermediacao entre os homens e os deuses, o que significa nao obter fertilidade para o solo, 

chuvas ou mesmo pesca e caca abundantes. Dado o fato de que nesses elementos e que 

s

 O nivcl dc cooperacao c fixado num nivcl ininimo para que tarefas pesadas sejam rcali/adas colctivamcnlc. 
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repousam sua autoridade para governar e a ausencia deles que retira essa autoridade, tal qual 

uma aristocracia militar que nao consiga prover seguranca e vitorias nas batalhas. 

Entretanto, ao pensar acerca da autonomia moral e da pcrsonalidade humana, afirma 

que para se romper com um contrato social e preciso ter-se tres importantes qualidades - que 

fornecam "energia na alma" - que sao: coragem moral, capacidade intelectual de enxergar a 

opressao, e capacidade de inventar um novo projeto para o contrato social. Alem do mais, e 

preciso encontrar-se aliados: "resistir sozinho a autoridade, c mais ainda a uma autoridade que 

se define como benefica, e uma tarefa extraordinariamente dificil para qualquer ser humano. 

Com apoio social, por outro lado, ela se torna muito mais facil." (MOORE JR., 1987, p. 144) 

O autor conclui que na verdade a desigualdade de poder e riqueza e um obstaculo 

fundamental a autonomia moral. Estudando tambem experiencias realizadas em laboratorio 

ele encara o ceticismo de psicologos e sua enfase em "circunstancias externas como 

determinantes do comportamento moral" como uma crenca excessiva nesses estudos e destaca 

os trabalhos de Piaget e Freud no sentido de uma autonomia moral inata, relacionando os 

processos de relacao com autoridade aos estagios de amadurecimento, na visao deste ultimo, 

Essas leituras acerca de analises psicologicas - as quais nao procuraremos 

aprofundar - servem para que o autor possa tracar algumas suposicoes em relacao a 

autoridade moral, tais como uma associacao com o amadurecimento psicossexual, a influencia 

dos diferentes processos educacionais, de afeto de doses de responsabilidades conferidas as 

criancas, auto-disciplina e padroes comportamentais que, no entanto, ainda nao explicam 

totalmente a questao: "Mas, acima de todas essas evidencias estimulantes esta a que revela 

como a coragem moral pode brotar e florescer, a despeito das condicoes adversas" (MOORE 

JR., 1987, p. 170) 

Para encerrar suas consideracoes o autor lembra que o sentido de injustica parece ser 

um elemento presente em todas sociedades humanas, pois: 

Enquanto houvcr mudanca na socicdade humana. parccc scr provavcl haver grandes 

quantidades dc sofrimcnto dcrivado dc injusticas scnlidas c rcais - c ra/.ocs que 

impclcm a prolcslar contra cslas injusticas (...). As lutas dolorosas dc cada cstagio 

historico sao uma parte ncccssaria dc progrcsso da humanidadc para um cstagio 

mais avancado. (MOORE JR., 1987, p.673) 

Nesse sentido e que o "contrato social implicito" e importante e, mais do que isso, a 

reciprocidade aparece como um importante elemento de combate a uma sociedade violenta: 
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Sem o conceito dc reciprocidade - ou melhor. obrigacao mutua. um tcrmo que nao 

implica igunldadc dc rcsponsabilidadc ou obrigacocs - torna-sc impossivel 

interpretar a socicdade humana como a conseqiiencia dc outra coisa que nao a forca 

c a fraudc pcrpctuas. (MOORE JR.. 1987. p.682) 

A tendencia da sociedade humana e ao cgoismo - encontrado tanto no grupo quanto 

no individuo isolado - e a cooperacao busca aniquilar essa tendencia. Por isso, a 

reciprocidade precisa ser constantemente recriada e vigiada, ja que a propria dominacao 

aparece normalmente como uma justificacao da reciprocidade: 

Dcsta forma, a nocao dc reciprocidade rapidamcntc sc transforma numa forma dc 

milificacao. mun revestimcnto idcologico dc cxploracao. 

(...) O uso rctorico c idcologico do conceito dc reciprocidade tcstcmunha seu apclo 

gcncrali/ado. scu possivel papel como a idcia fundamental por dclras dc conccpcocs 

popularcs dc justica c injustica. igualdadc c desigualdade. (MOORE JR.. 1987. 

p.685) 

O que sustenta a reciprocidade e a troca de obrigacoes, e o preco que se paga para 

obter um bem comum - a comunidade - numa situacao mais desejavel e lucrativa do que a de 

individuo, solitario, sem esquecer que ela e importante nao somente em epocas de 

diftculdades, mas tambem quando ha uma melhoria na situacao economica, como dira Moore 

Jr. em um trabalho anterior: 

Essas mclhorias podcriam parcccr contniriar a tcsc dc que a cxploracao objetiva c 

causa dc revolta. Nao e necessariamente assim. A relacao entre o senhor rural c a 

comunidade camponesa podc tornar-sc mais cxploradora. sem que os camponcscs 

fiqucm mais pobres, mesmo que a sua situacao material mclhorc. Assim sucede 

quando as cxigencias do senhor aumcntam c a sua contribuica"o para o bcm-cslar c 

para a seguranca da aldeia dcclina. Uma diminuicao da conlribuicao do senhor, cm 

conjunto com uma melhoria economica gcral c os csforcos do senhor para aumcnlar 

a sua "parte", podcria causarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rcsscntimcTitos tremendos: (MOORE JE.. 1983. p.467) 

Para encerrar esse pequeno passeio por algumas obras de Barrington Moore Jr. com 

algumas "advertencias" que ele esboca em seu penultimo livro: "Moral Aspects o f Economics 

Growth and Other Essays", de 1998 (Aspectos Morais do Crcscimento Economico e outros 

ensaios) ou mais especificamente no ultimo ensaio do livro: "Legados do seculo X X ao seculo 

X X I : em memoria de Will iam Grahan Sumner". Preocupado em distinguir quais as tendencias 

que o seculo X X podcria legar ao seculo X X I ele aponta para a nao existencia de guerras 

UFCG/BIBLIOTECA 
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mundiais num futuro proximo, devido ao fato da hegemonia norlc-amcricana pos fim da 

URSS e a descrenca em processos revolucionarios ao estilo sovietico ou chines. Para Moore 

Jr (1999), a onda revolucionaria inaugurada por holandcses no seculo X V I , passando por 

puritanos ingleses, Franca, Guerra Civil Americana, URSS e China estaria esgotada. Alguns 

aspectos deveriam inibir novas revolucoes, como por exemplo: as violencias cometidas pelos 

regimes sovieticos e chineses que dificilmente seriam toleradas no novo seculo; assim como a 

ausencia dc um "sentido geral de indignacao", pois "em vez disso, a indignacao geralmente se 

fragmcnta cm discursos sobre o racismo, nacionalismo, fundamentalismo religioso e as varias 

clivagens anti-racionalistas" (MOORE JR, 1999, p. 235). 

Aqui temos uma observacao importante: a descrenca no marxismo - devido, 

principalmente ao Fim da Uniao Sovietica - impede que tenhamos uma tcoria que aglutine as 

indignacocs - os sentidos de injustica - espalhados pelo mundo. Ai encontramos um alerta 

para o caso boliviano, cuja "revolucao india" tern aspectos muito particulares, calcada em 

valores indigenas locais e vagamente no marxismo que preponderava nas decadas de 1970 e 

1980 nos sindicatos de mineradores. 

Da mesma forma, o autor nao acredita em "esperancas compartilhadas" e a flagrante 

ma vontade dos povos em eliminar a pobreza e um traco disso, favorecendo a eclosao de 

movimentos fundamentalistas e anti-racionais. Isso nos chama a atencao para a Bolivia, pois 

veremos adiante tracos caracteristicos dc um fundamentalismo da forma como apontada por 

Moore Jr (1999): "passado imaginario de harmonia, obediencia a autoridade legal, virtude 

sexual, devocao ao sobrenatural e reconhecimcnto da importancia do trabalho duro , , 

(MOORE JR, 1999, p. 238). Ou seja, a apologia das "virtudes conservadoras tradicionais" que 

encontramos tambem nos sites aymara, alem de outras caracteristicas apontadas por Moore Jr, 

tais como anti-racionalismo, antiintelectualidade e um certo ranco xenofobido, alem de um 

discurso embebido em frases - e, talvez, intencoes - violentas 6 , como aponta o autor: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nem lodas essas caracteristicas aparcccm cm todos os movimentos 

fundamentalistas. Ccrtamcntc. nSo com igual enfasc. Considcro que a caractcristica 

rcalincntc importante c a de copiar um passado glorioso para projcla-lo cm um 

futuro ulopico. (MOORE JR, 1999. p. 239) 

6

 Isso podc scr melhor vcrificado cm discursos do lidcr do Movimienlo Indigena Pachachuti, Felipe Quispe. 
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E interessante o argumento a favor de um "passado ut i l " que, no caso boliviano 

talvez procure levar os olhos para o futuro, atraves de uma Revolucao India, mas que na 

realidade esta profundamente preocupado com os movimentos sociais quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA neste momento 

apoiam e compoem o governo do presidente Evo Morales. Talvez tenhamos na Bolivia 

elementos de dois tipos de fundamentalismo apontados pelo autor, o de cima - a partir do 

estado, que se propoe restaurar antigas virtudes - e o de baixo, a partir de organizacoes 

indigenas - nao apenas aymara, mas das 36 etnias bolivianas - que tornem impossivel 

qualquer tipo de acordo democratico com aqueles que representem a "outra Bolivia", a liberal, 

de mercado. 

3.2 Eric Wolf: As Revolucoes Camponesas 

Outro autor importante que nos auxiliou a pensar questoes importantes ao trabalho 

foi Eric R. Wolf, cuja vida academica foi pautada pelo estudo das sociedades camponesas e na 

tematica dc suas revolucoes, o que nos interessa. Em particular, dois de seus trabalhos: "Tipos 

de campesinato latino-americano", de 1955 e "Guerras Camponesas no Seculo X X " , de 1969 

serviram-nos de reflexao acerca de nosso objeto de estudo e de alerta das relacoes entre as 

sociedades camponesas e o mundo que as englobam, dominado pelo livre mercado. Isso e 

importante na medida em que muitas sociedades camponesas tendem a construir a imagem dc 

uma sociedade isolada, que luta incansavelmente contra o mundo "de fora", quando na 

verdadc ela esta tambem "impregnada" ou "embebida" pelo universal que o circunda. Dessa 

forma, esses dois trabalhos de W o l f nos chamaram a atencao e centraremos nossa exposicao 

nclcs. Isso nao significa que outros trabalhos de W o l f nao sejam importantes e procuraremos 

situa-los em nossa redacao, tomando como base as reflexoes de Ribeiro & Feldman-Bianco 

(2003). 

O trabalho de W o l f reflete o antropologo preocupado com as interseccoes entre 

economia, politica, cultura e poder que defende a importancia da reflexao acerca das formas 

de dominacao e resistencia sob o sistema capitalista mundial. Ao ver a historia do presente 

relacionada a historia do poder, lidou com temas como etnicidade, nacionalismo, 

campesinato, sistema economico mundial etc. Ou seja, preocupado fundamentalmente com a 

complexidade da vida rural sem perder de vista que ela se relaciona com o sistema capitalista 

mundial, tornou-se um dos autores a chamar a atencao para estudos dos fenomenos de 
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globalizacao, centrando fogo no "cnfoque relacional com enfase nas interacoes e 

interconexoes sociais que emergem de fontes de poder e hegemonia".(RIBE1RO & 

FELDMAN-BIANCO, 2003, p. 12 ). 

W o l f contrapos-se a tendencia da "naturalizacao" de conceitos presente na 

Antropologia norte-americana devido a influencia deixada por Franz Boas e Ruth Benedict, 

assim como a visao de uma "sociedade folk" atemporal e homogenea de Redfield, defendendo 

firmcmente a necessidade de se historicizar conceitos e prcslar atencao aos processos sociais, 

procurando comprecnder os fluxos de relacoes sociais e, a nosso ver, se aproximando de 

Thompson , ao entender os conceitos como dinamicos, num "kit de ferramentas" a disposicao 

do pesquisador. 

Centrando sua atencao na relacao entre cultura e poder, W o l f procura associar a 

Historia da Antropologia atraves de "analises sistematicas sobre o mundo moderno, com 

enfase nos processos de poder que criaram os sistemas culturais contemporaneos e as relacoes 

entre os mesmos" (R1BEIRO & F E L D M A N - B I A N C O , 2003, p. 14 ). 

O comeco de sua vida academica deu-se sob a influencia de Julian Steward, ao 

estudar Porto Rico e sociedades rurais mexicanas sob o ponto de vista dc uma subcultura, 

inserida dcntro de um complexo sistema de cultura nacional. Entretanto, enquanto o mestre 

interessa-se pela analise da integracao da subcultura a cultura nacional, o aluno comeca a se 

preocupar com a historia local e com as possibilidades e formas de reacao e/ou adaptacao 

dessa subcultura as instituicoes coloniais: 

Dessa perspectiva. foram capaz.es (Wolf c Mint/.) dc perceber que a coniunidadc 
rctem muito dc sua organizacao original c que. ao mesmo tempo, novas 
configuracocs subculturais emergem cm rcsposta aos dcscnvolvimcnlos hisloricos 
inlcmacionais c as mudancas nas formas inslilucionais. Esse cnfoque ccntrado cm 
uma "historia cultural" progrcssivamcnlc sc difcrenciani da "ccologia cultural" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(RIBEIRO & FELDMAN-BIANCO, 2003. p. 17) 

Surgem divergencias entre o aluno e o mestre: W o l f foi influenciado pela visao de 

Steward acerca do crescimento multilinear, a nocao de culturas parciais e a busca de 

explicacao acerca de uma interacao dinamica entre comunidade e nacao, mas interessa-se pelo 

foco da Historia Local e pela relacao com a historia Global. 

O primeiro trabalho dc W o l f que nos foi importante denota ainda a influencia de 

Steward e a nocao de "tipos", vistas como "abstrac-oes constnu'das em torno de um nucleo 

cultural formado pela interdependencia funcional dc tracos, numa relacao estrutural" 

http://capaz.es
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(RIBEIRO & FELDMAN-BIANCO, 2003, p. 19). Publicado em 1955,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Tipos dc 

Campesinato na America Latina" chama a atencao para as "culturas parciais", trabalhando 

com os tipos camponeses ele procura o que e possivel encontrar de similar e de diferencial 

numa estrutura, definindo o campones como aquele que possui o controle de sua terra e cuja 

producao fbca-se primeiramente na subsistencia e nao na producao de excedentes 1 . 

A preocupacao de W o l f e com a relacao entre campo e cidade, ambos inseridos num 

contexto de Estado-Nacao e sofrcndo acao de forcas de um mercado mundial em expansao 

que articula local, regional, nacional e internacional, produzindo uma grande variedade de 

"campcsinatos". Cada campesino que surge das especificidades dessa relacao campo-cidade e 

um tipo proposto por Wolf, dos quais o primeiro - o que nos importa aqui - e o de 

comunidades corporadas, que ele analisou em relacao ao desenvolvimento do capitalismo -

Mercado Mundial - e atraves de processos sociais de "longa duracao", em contraposicao ao 

"presentc etnografico". 

O autor trata de sete "tipos" de culturas parciais camponesa, tratando-as enquanto 

"modelo provisorio". O tipo de comunidade das terras altas e o que W o l f defende como tendo 

sido importante para a integracao da comunidade camponesa a estrutura colonial, na medida 

em que ela inibe o contato direto entre seus individuos e o mundo externo, colocando entre 

eles uma estrutura comunal organizada que prescreve comportamentos aos seus membros s. 

A comunidade corporada sobreviveu a implantacao do Imperio Espanhol na America 

exatamente pelo tipo de relacao que estabeleceu com a Coroa, que se tornou intermediaria 

entre os conquistadores e as comunidades para impedir o acesso direto deles ao trabalho 

indigena, o que Ihes concentraria muito poder e poderia resultar num nova "feudalizacao" no 

contincntc americano, ao mesmo tempo em que a dinastia espanhola procurou incorporar o 

que o autor chama de subculturas, definindo os limites de seu raio dc acao. Por fim, ele 

levanta a hipotese de que foi esse tipo de relacao que possibilitou a essas comunidades 

pagarem obrigacoes para a Coroa Espanhola, quer em forma de tributacao em alimentos e 

outros produtos, quer em forma de trabalho forcado. Ou seja, ao interpor-se como 

intermediaria entre o individuo e a Coroa a comunidade pode manter muitas de suas 

caracteristicas seculares ao mesmo tempo funcionando como suporte da economia colonial, o 

O que exclui, Pescadores c artcsaos. por exemplo. 

8

 E interessante que para ele o intcrcssc por esse tipo dc comunidade da-sc cm primeiro lugar pcla sua estrutura c 

sccundariaincnlc pcla cultura indigena. preocupado cm acompanhar essa * idcnlidadc cstrutural"" ao longo do 

tempo (processo dc longa duracao). 



que ajuda a entender como ate hoje lideres de comunidades aymara - como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "mallku" Felipe 

Quispc - possuem tanto prestigio a ponto de poderem se lancar em campanhas politicas. 

O centro do artigo de Wolf e quando ele discute as principals caracteristicas da 

comunidade corporada. Sao elas: 

A terra dessa comunidade nao e transformada em mercadoria - ou a dificuldade em 

transforma-la e grande - porque e marginal sob o ponto de vista capitalista, o que necessitaria 

de um grande esforco para toma-la com retorno desprezivel, o que fax com que o intercambio 

entre a comunidade e o exterior seja sempre limitado devido a parca producao de bens para o 

comercio, produzindo um peculiar sistema de mercado, de relacoes limitadas. 

O poder e encarado enquanto decisao comunitaria e reafirma a estrutura frente ao 

individuo. A comunidade combate o aparecimento de diferencas de classe internas e incentiva 

o prestigio, normalmente associado a ocupacao de importante posicao religiosa e compensada 

pelo aumento do consumo, mas nao pela ostentacao, que denotaria difcrenciacao social. 

Um grande perigo para essa comunidade e quando da necessidade do aumento dos 

gastos que normalmente forca-a em direcao ao mercado, atraves da busca pelo trabalho 

assalariado ou pelas especializacoes, como o comercio ou a feiticaria. Entretanto, a tendencia 

ao combate do aumento dos gastos da-se com a busca da diminuicao do consumo, numa 

tentativa de recusar as opcoes externas e valorizar o aumento do trabalho: 

O trabalho duro c a pobrcza, bem como comportamentos simbolicos ligados a isso. 
tais como andar descalco ou usar roupas de "indio" sao louvados. enquanto a 
prcguiga. a cobica c os comportamentos associados a esses males sao denunciados. 
(WOLF, 2003, p. 127) 9 

E aqui que a familia e importante, pois e atraves dela que o trabalho - dc todos e nao 

individualizado - pode ser incentivado a aumentar, assim como o combate ao consumo. E e 

nela tambem que surgem muitos mecanismos de controle: para manter uma relacao de 

equilibrio com os vizinhos e barrar a difcrenciacao, seja de natureza economica ou politica -

acumulo de poder - e aqui que Wolf chama a atencao da "inveja generalizada", atacando uma 

visao idilica de comunidade campesina, ja que elementos como a fofoca e a feiticaria servem 

exatamente para colocar cada um em seu devido lugar, ou seja, em pe de igualdade para com 

9 lnteressanle nolar que sao esses os valores que Mariatcgui admirava nos incas, vendo-os como base para a 

futura sociedade socialisla peruana. 
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os outros, mantendo o equilibrio da comunidade, assim como evitar a interferencia 

estrangeira, apelando para a manutencao de papeis tradicionais, cuja adesao a vida da 

comunidade implica em defender. 

Todos esses elementos estao presentes, relacionando-se entre si de uma forma ou de 

outra, buscando o equilibrio e a permanencia da comunidade corporada: 

(...) o cmprcgo dc tccnologia tradicional mantcm a terra como marginal do ponto dc 

vista da sociedade mais ampla. conscrva a comunidade pobrc. forca uma busca dc 

fontcs complcmcntarcs dc renda c rcqucr muito dispendio dc trabalho fisico da 

familia nuclear. Por sua vez, a tccnologia c mantida pela ncccssidadc dc adcrir aos 

papeis tradicionais a fim dc validar a situacHo dc mcmbro da comunidade. c cssa 

adesao c produ/.ida pela ncgacao conscicntc dc formas altcrnativas dc 

comportamcnto. pela inveja inslitucionali/ada c pelo mcdo dc pcrdcr o equilibrio 

com o vizinho. Os varios aspectos cnumerados cxibcm assim um alto grau dc co-

variancia. (Wolf. 2003. p. 129-130) 

Em 1966. Wolf publica "Peasants'1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 (Sociedadcs Camponesas), num momento em 

que, como ele mesmo aponta, os antropologos estavam desviando sua atencao dos povos 

primitivos cm direcao as populacoes rurais, enquanto se finuava o prcssuposto dessas 

populacoes enquanto sociedades complexas, sujeitas a interacoes com uma sociedade mais 

abrangente. Algumas questoes por ele discutidas merecem uma pequena reflexao. 

Foi importante a postura teorica de Wolf em diferenciar a sociedade camponesa da 

sociedade primitiva, vendo-a como um "meio caminho" rumo a sociedade industrial. E esse, 

inclusive, um dos propositos confessos do livro, ou seja, "tratar de uma fase da evolucao 

humana", assim como o de fornecer a pesquisadores um "manual sobre a vida camponesa", 

dado que ve tal sociedade como de uma organizacao particular. 

Wolf descarta a hipotese de que o imobilismo seja um elemento definidor de tal 

sociedade: "a persistencia, como a mudanca. nao e uma causa, e um efeito. Esforcei-me por 

apresentar neste livro as causas tanto da persistencia como da mudanca entre as populacoes 

camponesas do mundo , ,.(WOLF, 1970, p. 10). Sua preocupacao volta-se ao que, 

efctivamentc, diferenciaria uma sociedade primitiva de uma sociedade camponesa complexa: 

Nas sociedadcs primitivas. os cxccdcntcs sao trocados dirclamcnlc pclos gnipos ou 

por scus membros: os camponcscs. no entanto. sito cultivadorcs nirais cujos 

cxccdcntcs sao Inmsfcridos para as maos dc um gmpo doininantc. consiituido pclos 

que govcrnam. que os utilizam para assegurar scu proprio nivel dc vida. c para 

distribuir o rcstante entre gnipos da sociedade que nao cultivaram a term, mas 

devem scr alimcntados. dando cm Iroca bens cspecificos c scrvi(;os. (WOLF. 1970. 

p. 16) 
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Ou seja: "ele mostrou que o campesinato e um grupo explorado, no sentido de que e 

um grupo social que produz bens agricolas apropi iados por oulro grupo atraves do exercicio 

do poder (ALMEIDA, 2004, p. 1 15). Tal difcrenciacao acaba por nos lembrar definicoes de 

civilizacao e atenta para o fato que nao podemos esquecer no caso aymara, de que nao se trata 

de uma sociedade isolada - como quasc nunca sao as proprias sociedadcs primitivas - mas um 

lugar onde a esfera do poder esta presente, ate mesmo na claboracao c divulgacao de seus 

projetos politicos. 

Ao refletir sobre os movimentos camponeses. o autor rctlete sobre uma caractcristica 

marcante que nao podemos deixar de notar no caso aymara: a presenca dos mitos e de como 

eles sao constantemente utilizados: "Esses mitos vollam-se para o passado, para a recriacao de 

uma idade de ouro de justica, igualdade, ou no futuro ao estabelecimento de uma nova ordem 

na terra, uma mudanca completa e revolucionaria das condicdes existentes". (WOLF, 1970, 

p. 142) 

Aqui lembramos novamente de James Scott, quando Wolf aponta a dificuldade de 

um observador entender como pessoas aparentemente tao doceis sao capazes das maiores 

crueldadcs quando ocorrcm os levantcs contra os seus "sugadores de excedentes". Essa 

explosao esta sempre em estado latente, sendo que a valorizacao do "heroi-bandido" - como 

Pancho Villa - e uma de suas facetas. Entretanto, para Wolf (1970) esse e o limite da rebeliao 

camponesa: uma explosao espontanea e violenta que a tudo varre, mas desestruturada para 

uma acao, ou seja, para ele a rebeliao so se transforma em revolucao com a presenca de uma 

"lideranca adequada", de ibra: "parados em seu curso e freados ao longo dos problemas de 

cada dia, cedo os camponeses readquirirao sua aquiescencia e passividade." (WOLF, 1970, p. 

144) 

Neste ponto acreditamos que Wolf separa-se de Thompson e Scott: tomando como 

exemplo a revolucao russa ele propoe um esqucma de reflexao no qual essa forca explosiva 

do campesinato e uma mola propulsora para um contexto revolucionario, que e detonado mini 

momento de crise, quando e quebrada a lideranca tradicional - como czarismo, desacreditado 

pela Primeira Guerra - gerando um vacuo de poder que, sob a acao do Partido Comunista 

levara a uma nova ordem: 

Vollando ao ponlo central de nossa discussHo. podemos colocar a liipolcsc dc que a 
organi/acao do Parlido Comunisla possui um quadro de rcvolucionarios 



123 

profissionais. cuja funcao integral c provcr o campesinato dc uma cstralcgia a longo 
pni/.o. dc que clc c incapa/. por si so. (WOLF. 1970. p. 146) 

Logo, o campones e um elemento fundamental para a revolucao, mas esta nao sera 

feita para ele, alias, com ela talvez nem exista mais o "campones". Isso parece aproxima-lo de 

Mariategui, para o qual o passado incaico seria a base de um futuro comunismo, na medida 

em que as comunidades indigenas se transformassem em sistemas de cooperativas, ou seja, 

em ambos os autores os atores - campesinos ou indios - serao transformados, quando na 

sociedade socialista. Ja Thompson e Scott se afastam dessa perspectiva de Wolf, focando o 

estudo das resistencias cotidianas e das estrategias de luta fundamentadas na economia moral, 

ou seja, em principios da etica da subsistencia e nocoes de justica e nao apenas a perspectiva 

revolucionaria que so faz sentido com a lideranca sindical ou partidaria: para eles a resistencia 

acontece tambem em acoes cotidianas, individuals ou coletivas, espontaneas ou organizadas. 

Outro trabalho fundamental na trajetoria intelectual de Wolf que nos interessa e 

"Guerras Camponesas no seculo XX", escrito em 1967 e publicado em 1969. Seu interesse 

pelo tema comeca com as "teach in" em meados do seculo XX, quando ele, Marshall Sahlins 

e outros professores da Universidade de Michigan tiveram a ideia de promover aulas que, 

geralmente varavam as noites em protesto contra a Guerra do Vietna. Inconformados com a 

pouca repercussao das greves academicas, eles mergulharam fundo no conhecimento de uma 

sociedade camponesa - a vietnamita - e partilharam suas reflexoes com alunos e mesmo 

pessoas de fora da universidade que se interessassem pela tematica. Do Vietna parte para o 

estudo de outras revolucoes camponesas: Mexico, Russia, China, Argelia e Cuba, chamando 

atencao tanto para a questao da resistencia camponesa quanto pela relacao entre o local e o 

global, que tais processos historicos mostram: 

Ao inves de aprcscnlar seus sujeitos como baluartes romanticos da justica social. 
Wolf examina as guerras camponesas no contcxto dc suas historias rcgionais 
cspccificas. disccrnindo assim as particularidadcs dc suas fbrmacocs culturais c 
sociais. (RIBEIRO & FELDMAN-BIANCO. 2003. p. 35) 

Sua visao e clara e importante para nossos estudos ao propor que as sociedadcs 

camponesas respondem a expansao capitalista, quer seja reafirmando a tradicao ou optando 

pela mudanca, algo que nos aparece muito fortemente no objeto de estudo pois a critica a 

globalizacao economica e ao neoliberalismo e sempre um elemento discutido pelos 



movimentos aymara nos sites, e e claro que sua reaparicao no cenario politico nacional muito 

deve a politica neoliberal desenvolvida desde os anos 80 pelos governos bolivianos. A ideia 

de Wolfe que ha um "limite toleravel" 1 0 a partir do qual as mudancas sao inevitaveis numa 

sociedade camponesa, e isso se da atraves do que chama de "realidades do poder", fazendo-o 

contrapor-se a antropologia norte-americana -- ou a um tipo de antropologia - a qual chama de 

"inocente": 

Ncssa analise, WolT rcforca a ncccssidadc da antropologia dcscnvolvcr uma 

scnsibilidadc para as "realidades do poder". incorpora a nocao dc "poder lalico" (...) 

dc Richard Adams, isto c. "o controlc que um scgmcnlo manlcm sobre o meio 

ambicntc dc outro scgmcnlo"; enfati/a a importancia do estudo dos gnipos que 

mcdiam a rclac3o entre camponeses c a sociedade mais abrangcnlc c abrc o lcquc 

para uma visao cada vez mais global. (R1BEIROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA & FELDMAN-BIANCO. 2003. p. 

35) 

Esse trabalho demonstra a preocupacao de Wolf em compreender o mundo 

contemporaneo: "sou, por definicao, um antropologo intercssado no estudo dos camponeses e 

neste livro tento rever como antropologo o que evidenciam seis casos contemporaneos de 

rebeliao e revolucao de nossa epoca, nos quais os camponeses foram os principals atores". 

(WOLF, 1984, p. 10). 

Ele tern essa preocupacao porque percebe que as rebel ides do seculo XX tern suas 

raizes num passado 1 1 e surgem como resposta a um tipo de organizacao social em que terra e 

trabalho tornam-se mercadorias, abstraidas de suas relacoes sociais, de seus costumes 

tradicionais. 1 2 

O capitalismo forcou as comunidades campesinas a uma crise sem precedentes, 

combatendo toda uma rede de protecao que os circulam e fundamentam suas relacoes sociais. 

A instituicao do mercado livre forcou-as a procurar respostas a esse processo, quer seja na 

busca de altcrnativas ou no reforco da tradicao. 

Esse novo sistema significou uma verdadcira crise no exercicio do poder das 

comunidades, que cada uma delas respondeu de determinada forma, num periodo de transicao 

em que grupos tradicionais ainda nao foram substiluidos e nem os novos grupos assumiram o 

"' A idcia do "limite toleravel" lembra a dc "consumo niinimo" dc Scoll. 

1 1 Assim como oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aymara cstudados. 

1 2 Isso ja foi visto antcriormcntc na analise dc Irabalhos dc Thompson e Scoll. 
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poder, apontando para o perigo dessa situacao na medida em que a situacao gera um "vazio de 

poder" que pode ser prcenchido por ditaduras oportunistas. 

Outra questao importante apontada por Wolf (1984) e que nesse processo de 

desenvolvimento do livre mercado tendem a surgir "intermediarios" entre eles e os que 

exercem o poder, que se abrigam nos movimentos politicos, nutrindo-se de uma clientela 

campesina insatisfeita. Segundo Almeida (2004) essa reflexao deve ser inserida em um 

contexto em que Wolf se separa defmitivamente do pensamento funcionalista e do 

culturalismo, recebendo a influencia do pensamento de Mao tse-Tung, buscando reflexoes 

acerca de revolucoes camponesas vitoriosas 1 4 defendendo a. importancia dos intermediarios 

para a revolucao: 

(...) todos os casos dc que tratou |Wolf] sao excmplos dc intcrvencao dc inlclcctuais 

atraves dc partidos politicos (organi/ados antes, durante ou mesmo depois da gucrra 

iniciada). acoplados a excrcitos gucrrilhciros que se converlcin cm excrcitos formais 

. (ALMEIDA. 2004, p. 123) 

Entretanto, embora a insatisfacao cresca com o capitalismo, nem sempre a 

participacao politica e uma opcao viavel, pois a propria natureza do campesinato e uma 

obstrucao a ela, na medida em que se compoe de uma experiencia solitaria, sustentando a 

tirania do trabalho e, recorrendo a producao para subsistencia em epocas de crise ou o apelo a 

parentes e vizinhos, fazendo com que ele nao esteja preparado para agir fora de sua 

comunidade, por isso, para Wolf (1984): 

Sob as condicocs modcrnas dc mudancas. o prcscntc desordenado c scntido. nao 

raro. como uma ordem invertida do mundo c. portanto. maligna. O dualismo do 

passado Amde-sc facilmcntc com o do prcscntc. A ordem vcrdadcira ainda esta por 

vir. talvez por um milagrc. talvez por uma rebeliao ou por ambos. Juntos, o 

anarquismo campones e a visifo apocaliptica do mundo forncccm o combustivel 

idcologico que move o campesinato rcbcldc. (WOLF. 1984. p. 353) 

1 3 Lembramos aqui dc WEFFORT, Francisco. O Populismo na Politica Brasilcira. Rio dc Janeiro: Paz c Terra. 

19X0. O tcrmo ousado por Wolfe "vacuo dc poder". 

1 4 Nesse aspecto clc sc afasta dc autorcs como Thompson. Scott e Barrington Moore Jr. que. atraves da analise 

dc um "componcntc cultural da resistencia popular" olha tambem para o cotidiano c para projetos autonomos c. 

"fracassados". 
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Por isso, as comunidades corporadas, tradicionais ou, como diz Wolf, "fortalezas da 

tradicao camponesa" sao sempre potencialmente perigosas pois, na medida em que as 

transformacoes cruzam uma linha que para eles representa o limite toleravel, explode a 

rebeliao e. de acordo com sua relacao com supostas liderancas podem tornar-se revolucoes 

que contrapoem a um presente doloroso, desorganizado, um passado idealizado e dourado a 

um futuro incerto, mas de muita esperanca. 

Pode-se ver uma linha de coerencia em sua trajetoria intelectual no que tange as 

sociedades camponesas, que comeca com a dcfesa das "sociedades complcxas" para as 

sociedades camponesas, em oposicao as "sociedades primitivas" e que continua com os 

estudos agrarios em funcao da "genese e expansao das forcas do sistema mundial" (RIBE1RO 

& FELDMAN-BIANCO, 2003, p.37 ). Sem perder de vista a preocupacao por uma "historia 

antropologica do mundo", ele busca resgatar o pensamento marxista - ou marxiano - a parlir 

da retomada do instrumental dos modos de producao, aliadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a historia de longa duracao. 

Wolf torna-se um dos primeiros intelectuais a pensar a globalizacao em seu livro 

"Europa c os Povos scm Historia", de 1982: 

Enquanto obra prccursora das analises anlropologicas sobre a globali/agao. o livro 

cxamina a fonnacjlo do sistema mundial por meio do intcrcssc de comprccndcr a 

fbrmacao hctcrogenca do sistema a partir dos cnconlros ditercnciados com as 

"pcssoas scm Iust6ria". uma cxprcssao c\ idcntcmcntc ironica. ((RIBEIRO & 

FELDMAN-B1ANCO. 2003. p.40) 

Aqui, a nosso ver, a originalidade e o carater instigante de Wolf que nos lembra 

Mariategui, ao que ele propoe "(...) inventar novos modos de pensar a heterogeneidade e a 

natureza transformativa dos arranjos humanos, e fazer isso ao mesmo tempo de forma 

cientifica e humanistica" (RIBEIRO & FELDMAN-BIANCO, 2003, p.44). E importante sua 

defesa de uma historia cultural global, de longo tempo no entendimento das sociedades: "In 

1968 I wrote that anthropology needed to discover history, a history that could account for the 

modern world came into being, and that would strive to make analytic sense of all societies, 

including our own". (WOLF, 1982, p. ix) 

Nesse sentido, e que os "povos sem historia" sao tambem importantes para ele, sao 

ativos nesse processo. O livro ataca diretamentc duas tentativas de separacao academica: de 

um lado as disciplinas de humanidades c, dc outro, a de fronteiras entre o Ocidente e o "nao-



127 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ocidente", partindo do prcssuposto de que, basicamentc a partir de 1400 o desenvolvimento 

comercial europeu afetou o mundo todo, inclusive os chamados "povos primitivos" 

Tambem e instigante sua perspectiva da cultura enquanto matcria-prima para a 

construcao das ideologias, ao tomar o poder enquanto "um aspecto de todas as relacoes entre 

as pessoas" (RIBF.1RO & FELDMAN-BIANCO, 2003, p.45), e perceber como os materiais 

culturais ja preexistentes podem ser utilizados por uma elite ansiosa de se manter no poder. A 

cullura e vista por ele como um conjunto de praticas e compreensoes para se lidar com 

diferentes circunstancias, condensando relacoes materiais, configuracoes de idcias e a propria 

organizacao da sociedade que servem ao poder, lembrando que a propria discussao acerca da 

cultura - em especial se integrada ou isolada - surge com a expansao europeia. Para manter a 

hegcmonia as elites recorrem a muitas estrategias para afastar alternativas ao seu projeto, o 

que leva a consideracao de que: 

I f a mode of production gives rise to idca-svstcms. these arc multiple and often 

contradictory. They form an "ecology" of collective representations, and the 

construction of ideology takes place with a field of ideological options in which 

groups delineate their positions in a complex process of selection among 

alternatives. (WOLF. 1082. p. 390) 

Essa perspectiva, de "trazer a logica cultural para o ambito das relacoes de poder'1, 

conforme nos dizem (RIBEIRO & FELDMAN-BIANCO, 2003, p.47) tambem nos aparece 

constantemente no trato com o movimento aymara que manipula frequentemente tracos 

culturais - exaltando alguns em detrimento de outros - buscando dar conta de uma 

organizacao da diversidade com vistas a um projeto politico que, a partir do passado e da 

organizacao do presente, projeta uma sociedade no futuro. 

Tais questoes podem ser verificadas na ultima obra de Wolf: "Visualizando o poder: 

ideologias de dominacao e crise", de 1999, que enfatiza a ideia de uma cultura plastica, 

adaptavel a interesses de poder 

Semprc houvc um vacuo entre a nocao antropologica dc cultura c uma abordagem 

politico-cconomica. As duas nao se misturam. Eu pensci que cxplorando a nocao de 

idcologia talvez pudessemos buscar uma mancira dc combinar um intcrcssc cm 

poder c idcias. encontrando quais sao as relacoes entre ambos. Enfocando essa 

qucsulo. talvez pudessemos colocar juntas cssas duas diferentes perspectivas. Wolf. 

1998. p. 153) 
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Nesse trabalho ele estuda tres casoss diferentes - kwakiutl, tenochcas e nazistas -

sob o prisma da apropriacao de tracoes culturais para a manutencao do poder politico. Sua 

tese central c a de que em momentos de crise, as elites reforcam determinados tracos culturais 

com a finalidade de perpetuarem-se no poder, Entre os kwakiutl ha o reforco do potiatch, 

distribuicao de presentes, que visa contcr a ascensao social de intermediarios que fazem a 

ponte entre as comunidades e o mercado; para os astecas o reforco do sacrificio humano 

corporifica a nova classe presligiada pelas conquistas, os guerreiios, uma vez que quanto mais 

eles ascendem socialmente mais os sacrificios sao incrementados como fonte e demonstracao 

de poder; ja os nazistas valem-se da valorizacao do ideal guerreiro da historia alema para 

fazer frente a crise gcrada pela Primeira Guerra, destacando uma ordem militar da sociedade 

na qual eles ocupam o topo. 

E importante tal reflexao que Wolf nos apresenta, uma vez que a selecao de tracos e 

feita com intuito de poder politico "o que costumavamos chamar de cultura e a materia-prima 

a partir da qual essas ideologias sao construidas e ganham influencia, em parte, atraves disso". 

(WOLF, 1998, p. 156). 

Por fim, ele aponta o caminho da multidisciplinaridade que muito tern ajudado nosso 

trabalho, como diz.em Ribeiro & Feldman-Bianco (2003, p.50 ): 

Durante os 50 anos que Eric R. Wolf dedicou a vida academica. a crudicao c 
humanismo que perpassaram sua obra foram rccorrcnlcmcntc informados por uma 
antropologia entendida enquanto "uma tentativa dc comprccndcr o que os seres 
humanos fa/cm e conccbcm cconomica. politica. social, moral, cognitiva c 
cmocionalmcnte. tudo ao mesmo tempo" (2001. [1988a]: 334). Pode-se c devc-sc 
polemizar com a obra dc Wolf, mas nao ha como deixar dc concordar com clc que 
esse objetivo continua a scr "um programa util c produtivo" (idem) 

Infelizmente, Eric Wolf nao pode continuar seu trabalho, mas sua trajetoria 

intelectual e questoes que levantou continuam sendo pertinentes a novos trabalhos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Jose Carlos Mariatcgui: o primeiro marxista audino 
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Por fim, aproximamo-nos da America Andina um autor fundamental para se pensar o 

indigcnismo na America Latina e o peruano Jose Carlos Mariategui , 5 . Apesar de infelizmente 

pouco conhccido no Brasil, ele foi um dos primeiros pensadores a trazer ao nosso continente o 

pensamento marxista e empreender a tarefa espinhosa de aplicar uma teoria pensada para o 

contexto industrial europeu a uma outra realidade, a rural peruana. Dessa forma, e interessante 

acompanharmos um pouco da trajetoria da vida e do pensamento do autor que se dedicou a 

pensar o indianismo em relacao com o marxismo, questao fundamental para o nosso trabalho. 

Ao comentarmos um pouco de sua curta vida - 1894 a 1930 - podemos dividi-la em duas 

fases, segundo muitos de seus biografos: 

A primeira fase pode ser chamada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Idade da Pedra, indo de 1894 ate 1919, 

marcada por uma infancia de convivencia com enfermidades constantes e com o 

autodidatismo, fazendo com que ja no inicio da juventude Mariategui trabalhasse em varios 

pcriodicos e tambem abrisse alguns, sendo dessa epoca a colccao dc cronicas assinadas com o 

pseuddnimo de Juan Croniqueur. Esse inicio de vida intelectual e o momento em que o autor 

prcocupa-sc em csludar e escrever acerca de festas populares no Peru, contrapondo-se a visao 

ntilitarista dominante no mundo burgues. Segundo Escorsim (2006) e nesse momento em que 

comcca a se dclinear em Mariategui a valorizacao da reflexao acerca da religiao no sentido de 

colocar em cena emocoes poderosas que poderiam ser aproveitadas e detonadas pelo processo 

revolucionario. Tambem o interesse pelas artes e despertado no sentido de leva-lo a admirar o 

"verdadeiro" artista que e capaz de antever o novo mundo e participar de sua construcao, 

atraves do processo revolucionario. 

Duas inlluencias seriam fundamentals nesse periodo: em primeiro lugar, o intelectual 

anarquista Gonzales Prada, a partir fundamentalmente de tres elementos: a defesa do indio 

enquanto elemento central na construcao da nacionalidadc peruana; a crenca nas massas 

enquanto sujeito historico e o antiacademicismo, tanto em sua vertente universitaria quanto 

literaria. Entretanto, algo importante o afasta de Prada: a ausencia de uma perspectiva que o 

levasse a elaborar um piano de acao politica, segundo Mariategui: "Seu espirito individualista, 

anarquico, solitario, nao era adequado para a direcao de uma grande obra coletiva" 

(ESCORSIM, 2006, p. 64), e aqui divergem seus caminhos: e fica nitida a preocupacao de 

Mariategui com a claboracao dc um piano de acao politica com a final idade de intervir na 

realidade peruana 

1 5 Ele c um dos primeiros pensadores a usar o lermo indigcnismo. 
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do periodico El Tiempo e o respectivo impacto que discursos e confrontos parlamentares tern 

em seu pensamento, pois era um periodo de muita riqueza politica para o pais e o Parlamento 

fcrvia em debates sobre novas opcoes ideologicas que chegavam a dividir a elite peruana, 

alem de acontccimentos impares como a Revolucao Russa, a Revolucao Mexicana ou a 

politica de Wilson que levava os Estados Unidos a colocarem em xeque seu ideal de 

isolacionismo politico. Da mesma forma, segundo Escorsim (2006), a amizade com Cesar 

Falcon, tambem jornalista de El Tiempo foi importante em sua formacao intelectual, 

influenciando-o a aliar atividades jornalisticas com outras, culturais e na militancia de lutas 

sociais: "E o que importa frisar aqui e que, nos anos de que estou tratando, foi fundamental a 

presenca de Falcon ao lado de Mariategui: suas inclinacoes socialistas contribuiram com forca 

para definicdes que este ultimo efetuara diante do panorama do Peru de entao". (ESCORSIM, 

2006, p.67). 

E interessante reafirmar que esse momento - 1916a 1919 - e rico em termos de lutas 

sociais, pois e o momento em que os paises latino-americanos se desenvolvem gracas a 

primeira Guerra Mundial e, conseqiientemente, e tambem o momento em que sao dctonadas 

revoltas operarias, estudantis e indigenas; em particular os conflitos gerados por 

manifestacoes estudantis originadas em 1919 na Argentina e que se espalham por outros 

paises latino-americanos com criticas a uma educacao universitaria estatica, que nao 

incorpora o espirito modernizante do novo seculo e que embora se proponha a ser "neutra'\ na 

verdade faz parte de um projeto conservador da elite peruana. 1 6 

O ano de 1919 marca a opcao socialista dc Mariategui, embora ainda um tanto vaga e 

generica, segundo Escorsim (2006). E e exatamente nesse momento que ele comeca a softer 

perseguicao politica e resolve aceitar a proposta de "exilio voluntario" do governo peruano, 

rumando para a Italia, onde busca completar sua formacao intelectual. Nesse pais, encontra 

um contexlo historico e politico conturbado, marcado pela crise do pensamento liberal, aliado 

ao surgimento de ideologias concorrentes tais como o fascismo e o comunismo, com o 

conseqiiente crescimento do marxismo enquanto teoria revolucionaria, alem da importancia 

marcante dc autores como Crocce e Gramsci. A crise economica italiana leva ao que 

Mariategui chamou de "exaustao politica das formas democratico-liberais"' (ESCORSIM, 

2006, p.83), nao somente na Italia como tambem em toda a Europa, nesse sentido e 

"' Mariategui nao acrcditava na ncutralidadc da educacao. cla serve a queni teni o poder cconomico. 
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intelectual que, pos Marx e Engels divide-se em duas: de um lado a Evolucionista Positivista, 

que encara o socialismo como parte de um processo de continuidade do avanco capitalista e 

que tcra em Kautsky e Plekhanov seus principals representantes, influenciando tambem o 

pensamento social-democrata e, por outro lado, a tradicao romantica que se contrapoe a 

"ilusao da imagem do progresso" c a mccanizacao do mundo l 7 , propondo-sc a ser um 

marxismo critico, a recuperar o voluntarismo e a paixao revolucionaria, tendo entre seus 

defensores autores como E.P.Thompson, Benjamim, Marcuse e, e claro, Mariategui. O 

marxismo critico trata-se de: 

Un tipo de marxismo que no se sicntc ncccsariamcnlc contrapucsto atzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hccho 

rcligioso y que, como cstc autor to scfiala, incluyc dcnlro dc sus frentes a muchas de 

las tradicioncs milcnaristas y utopicas del movimicnto obrcro y dc la cultura popular 

inglcsa del siglo pasado. (GALINDO. 2008) l s 

Dessa forma, ha uma batalha a enfrentar: contra o marxismo "vulgar' da II 

Internacional Comunista (1889), em seu vies evolucionista, mecanicista e reducionista, em 

que o partido prepararia o levante na "crise final" do capitalismo. Para o autor era preciso 

incentivar a acao e a vontade que serviriam como "elementos liberadores" para transformar a 

realidade, com a importancia do mito enquanto "mobilizador da acao social", deslocando o 

eixo do mito da greve geral para a revolucao proletaria 1 9 . 

Tal trajetoria tern um destino certo: a aceitacao do marxismo enquanto tradicao 

teorica e como uma pratica em aberto. Por isso em Mariategui - conforme Escorsim (2006) -

o socialismo aparece como criacao heroica, tratando-se de um marxismo agonico - nao no 

sentido da morte, mas enquanto luta - que une acao e fc conforme nos aponta LOWY 

(2005): 

1 7 Ncssa visao o cidadao do futuro scria uma cspccic dc automate trabalhando por falla dc opcao c scmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prazer, o 

que Mariategui contrapoe c rccupcra a imagem dc um trabalhador inca dedicado c amoroso com sen trabalho. 

1 8 Escorsim (2006) discorda dc Lowy (2005). afirmando que o anlicapitalismo romantico dc Mariategui c 

residual, rcstringindo-sc apenas ao inicio dc sua vida intelectual. 

1 9 Algo que ja se pode notar na Idade da Pcdra quando dc sen intcrcssc por fcslas folcloricas cristas: " A forca 

dos rcvolucionarios nao reside na sua ciencia. cm sua vontade. L uma forca rcligiosa. mistica. espiritual. E a 

forca do Mito". (MARIATEGUI apud ESCORSIM. 2006. p. 107) 

2 " Lcmbrar que apos a Primcini Gucrra. os tcmas da Utopia c da rcligiao prol i fcravam na Europa cm que 

Mariategui vivia c que um de sens atritos com Haya dc la Torre da-sc cxatamcnlc por seu anti-clcricalismo. 
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E obvio que o objetivo de Mariategui nao code fa/er do socialismo uma Igreja ou 

scila rcligiosa, mas sim dc rcssallar a dimensao cspirilual c ctica do combate 

revolucionario: a fc O'mistica"). a solidaricdade, a indignacao moral, o compromisso 

total ("'hcroico"). comportando o risco e o pcrigo para a propria vida. O socialismo. 

segundo Mariategui. inscrcvc-sc no bojo dc uma tcnlativa dc rccncantamcnto do 

mundo pela acilo revolucionaria. (LOWY. 2005. p. 17) 

Em 1923 Mariategui retorna ao Peru, inicianclo a fase da "Idade da Revolucao" -

1923 a 1930 - em que o objetivo central e o de colaborar com a organizacao do proletariado 

com vista a revolucao e, para tal, a analise da sociedade peruana e fundamental. A analise pela 

questao cultural da sociedade peruana justifica-se na medida em que para ele a compreensao 

da experiencia peruana nao seria possivel apenas por proccdimentos racionais caracteristicos 

do pensamento positivista, criticados no pos-guerra: 

Entcndcr un pais asi cxigia otorgar prccmincncia a la inslitucion y a la imaginacion. 

A su vez. quiza las construccioncs imaginarias podian tcstimoniar mcjor acerca dc 

csa rcalidad. Dc csla mancra. Mariategui arriba la ncccssidad dc abordar la 

comprension dc la socicdad peruana desde el punto dc la cultura y desde esc sector 

tan mcnos preciado cm olras tradicioncs marxistas que cs la llamada 

"supcrcslructunf. (GAI.INO. 200X) 

Em sua obra maxima - Sete Ensaios de lnterpretacao da realidade Peruana - ele 

dedica muito espaco a analise da religiao, da educacao, da literatura, comprometidas com sua 

proposta dc organizacao dos trabalhadores. Comentemos sua visao a respeito das artes, que 

cremos impoilantes para nossas reflexoes na medida cm que completa a relacao com o mito, 

visto anteriormente: 

A decadencia dc uma sociedade e acompanhada pela decadencia artistica 2 1 , dado 

que esta atividadc artistica nao pode ser vista como uma "atividadc pura", totalmente afastada 

do real, assim como tambem nao deve ser uma identificacao imcdiata c simplista com a 

politica. Nesse sentido, ele valoriza a vanguarda, na medida em que ela e capaz de "ler" a 

sociedade em mudanca, pois o artista dc vanguarda esta situado numa "zona de sombra", que 

corresponde a passagem do mito burgueVreacionario ao mito revolucionario e, por isso, sua 

arte e o "verdadciro realismo". impremiada da decadencia. O autor associa a "heroica" 

vanguarda artistica com a "heroica" vanguarda revolucionaria c dai sua admitacao pelo 

: | Conforme aponlamos anteriormente. 
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surrealismo ou, como ele define, de "supra-realismo", algo como a antccipacao do 

"verdadeiro realismo", ao mostrar o auge da decadencia burguesa. 

Os anos compreendidos entre 1923 c 1930 - os ultimos da vida de Mariategui - sao 

conturbados politicamente. Em primeiro lugar, devido as diretrizes da III Intcrnacional 

Comunista de 1921 e sua tese de "frente unica" ele se aproxima do movimento a que pertence 

0 pensador Maya de la Torre, a APRA (Alianca Popular Revolucionaria Americana). 

Posteriormente a VI Internacional Comunista, onde vence a tese de "classe contra classe", 

dele se afasta e funda, em 1928, o Partido Socialista do Peru, tendo o proletariado como 

objeto central. 

Outra questao politica importante, discutida por Mariategui nessa epoca foi a tese da 

1 Conferencia Comunista Latino-Americana de Buenos Aires, em 1929, no tocante a 

Revolucao ser feita em duas etapas, sendo a primeira de associacao entre burguesia e 

opcrariado e a segunda a propria revolucao socialista, pois para ele: "as tarefas proprias da 

ctapa democratico-burguesa nao poderiam, dada a natureza da burguesia peruana, ser 

realizadas senao pelo proletariado; este, pois, seria o condutor, desde o principio, do 

processo". (MARIATEGUI apud ESCORSIM, 2006, p. 279). Embora tal perspectiva tenha 

sido derrotada em Buenos Aires, ele persiste na atuacao politica a ponto de participar da 

Fundacao do Partido Comunista Peruano em 1930, ano de sua morte. 

Vamos agora tratar de duas questoes que sao importantes contribuicoes para nosso 

trabalho: a indigena e a educacional: 

A questao indigena em Mariategui nao significa um "platonico amor ao passado 

incaico" , ao contrario, ele ve a compatibilidade do indigenismo nacionalista com o 

internacionalismo revolucionario, ja que no Peru e impossivel pensar o socialismo sem ele , 

na medida em que o indio e exatamente a classe trabalhadora e, por isso, a necessidade de 

organizar a vanguarda cultural. E aqui que nasce o seu mais importante projeto, a revista 

Amauta, que circula dc 1926 a 1930: 

O objetivo dessa revista c o dc aprcscntar. csclarcccr c conhcccr os problcmas 

penianos sob ponlos dc vista doulrinarios c cienlificos. Mas considerarcnios scmprc 

o Peru inscrido no mundo. Esludarcmos todos os movimcnlos dc rcnovacao 

politicos. filosoficos. arlisticos. litcrarios. cicntificos. Tudo o que c humano nos 

pcrtcncc. Esta revista vinculara os homens novos do Pcm primeiro aos paises da 

America c. cm scguida. aos dc outros paises do mundo. (ESCORSIM. 2006. p. 201) 
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Em Mariategui a questao indigena nao e vista como um problema teorico ou moral, 

mas enquanto problema social, ccondmico e politico. Desde o pcriodo da Conquista 

Espanhola, passando pelo processo de independencia nota-sc que a estrutura economico social 

peruana nao foi alterada e o gamonalismo aparece como um sistema de exploracao indigena, 

que sucedeu o antigo fcudalismo colonial, corporiilcado na instituicao da "encomienda", nao 

havendo na Historia Peruana uma burguesia progressista nacional que buscasse novas bases 

cconomicas para o pais, mas fazendo com que esse sistema de exploracao do trabalhador 

permaneeesse, nos inicios do seculo XX, numa convivencia de tres economias diferentes: a 

feudal oriunda da Conquista espanhola, a comunista indigena, da serra andina e a burguesa, 

localizada no litoral. 

Essa "impossibilidade" peruana de se desenvolver economicamente e que faz com 

que formas arcaicas de exploracao - gamonalismo - sobrevivam ate o seculo XX e impecam a 

libertacao dos indigenas: "Um povo de quatro milhoes de homens, conscientes de seu 

numero, jamais desespera de seu futiiro". (MARIATEGUI. 2004. p. 31). 

Dado o fato de que para o autor a questao indigena esta ligada a questao da terra, 

convcm refletirmos um pouco sobre como ele a tratava: ao contestar o frei Bartolome de Las 

Casas, ele inicialmente aponta para o problema social e nao humanitario, ou seja, do direito 

inexoravel do indigena ao acesso a terra. Portanto, para superar o atraso economico peruano 

era preciso renegar a heranca europeia feudal e escravista que se sobrepos a tradicao inca de 

um comunismo agrario associado a um Estado eficiente c organico, capaz dc construir canais 

de irrigacao e terraco para plantacoes, por exemplo. Dessa forma, o colonialismo espanhol foi 

prejudicial a regiao andina: 

A rcsponsabilidade que se pode atribuir hojc a colonia, nao c dc haver trazido uma 

raca inferior - cstc era o rcparo essencial dos sociologos ha 50 anos - mas a dc haver 

trazido, com os cscravos. a cscravidao. dcslinada a fracassar como meio dc 

exploracao c organizacao cconomica da colonia. c a reforcar um regime fundado 

apenas na conquista c na forca. (MARIATEGUI. 2004. p. 39). 

Na medida em que os espanhois conquistam a terra e roubam as riquezas dos incas, 

mas nao tomam posse efetiva da terra, fazendo-a produzir. trata-se somente de um processo 

de rapinagem que destroi a agricultura inca e nao edifica nada em seu lugar 2 2. Nesse sentido, 

O autor chega a sugeiir que jesuitas c dominicanos talvez fosscm os \ crdadciros colonizadorcs. pelo fato dc 

cdificarcm mostciros com cspirito dc cmprcsa industrial. 

file:///
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durante o periodo colonial, a associacao entre o Estado Espanhol - Rei - e a Igreja fez com 

que as comunidades indigenas fosscm apenas "toleradas": 

A comunidade sobrcvivia. mas dentro dc um regime dc servidao. Antigamcntc fora 

o proprio gcrmc do Estado. que IhczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assegurava o dinamismo ncccssario para o 

conforto dc seus mcmbros. A colonia a pclrificava dentro da grande propriedade. 

base dc um Estado novo, alhcio ao sen dcslino. (MARIATEGUI. 2004. p.41) 

O essencial e que a comunidade indigena perde o seu dinamismo dentro da nova 

estrutura colonial e reverte sua possibilidade dinamica de producao . Tal fato nao ocorreu 

somcntc no periodo colonial, mas se prorrogou na historia republicana do pais: "apesar do 

codigo, a pequena propriedade nao prosperou no Peru. Ao contrario, o latifundio consolidou-

se e estendeu-se. Enquanto que a propriedade da comunidade indigena foi a unica que sofreu 

as conseqiiencias deste liberalismo deformado". (MARIATEGUI, 2004, p. 50). Dessa forma, 

os privilcgios desfrutados pelo latifundio no periodo colonial tornaram-se os privilegios do 

periodo republicano e, o grande problema visto por Mariategui e que os indigenas nao se 

tornaram pequenos proprietaries e nem mesmo trabalhadores assalariados livres, ainda 

lutando por propriedades comunais. 

Em suma, a comunidade indigena que estava submetida a um sistema de comunismo 

agrario foi imposta a servidao colonial que signtfica para o autor um retrocesso e nao a 

esperada evolucao para o trabalho livre e o sistema de pequena propriedade. 

E interessante como numa importante nota de rodape - nota 15 in Mariategui (2004, 

p. 53) - Mariategui apresenta a sintese de sua visao acerca do comunismo inca, que ele diz 

diferenciar-se do comunismo moderno na medida em que o primeiro trata-se de um 

comunismo agrario no qual a natureza submete o homem ao passo que no segundo e o homem 

que submete a natureza, a partir da industria. Entre os incas havia uma associacao entre o 

comunismo e a aristocracia, sem separacao dos poderes temporal e religioso e, sobretudo, sem 

propriedade privada, ja que o excedentc de producao era usado para abastecer os celeiros 

como medida preventiva em casos de crise, numa sociedade baseada num sistema de 

reciprocidadc. 2 4 

M Dessa forma, ja podemos supor que aparcccra a defesa do dinamismo c da indcpcndcncia da comunidade num 

ontro contcxto - o do socialismo - proposto pelo autor. 

2 4 Qnc ainda persistc c podem ser apro\ cilados para a revolucao socialista. na visAo dc Mariategui 



136 

Dentro desse comunismo inca era impossivel o individualismo: "0 individualismo 

nao pode prosperar, e nem sequer existe realmente, senao dentro de um regime de livre 

concorrencia. E o indio nunca se sentiu menos livre do que quando se sentiu so" 

(MARIATEGUI, 2004, p. 59). Isso mostra que tanto o trabalho quanto a propriedade comum 

persistem no mundo andino - e ate hoje - sendo barrados pelo latifundio feudal pois, para 

Mariategui a comunidade deveria evoluir espontaneamente, dentro do capitalismo - e 

posteriormente no socialismo - para o sistema cooperative 2 \ ou seja, do comunismo inca ao 

comunismo agrario socialista. 

Alem desses problemas, o latifundio e tambem visto por Mariategui como "agente do 

capitalismo estrangeiro", em sua dupla Jornada pcrniciosa ao Peru: impedindo tanto o 

desenvolvimcnto da comunidade indigena para cooperatives quanto de uma burguesia 

nacional peruana. Isso pode ser bem evidenciado no caso do litoral peruano, onde os 

latifundiarios se submetem aos interesses externos e desejo de lucros imediatos, em 

contraposicao aos interesses nacionais, o que pode ser visto pela opcao pela lavoura de 

algodao e cana-de-acucar - em associacao para comerciantes ingleses e norte-americanos, em 

detrimento da producao de alimentos ao comercio intcrno. 

Ao pensar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA educacao, novamente Mariategui mergulha numa analise da sociedade 

peruana, rccuando ate o periodo colonial 2 <\ Argumenta que "a concepcao aristocratica o 

literati a da educacao correspondia totalmentc a um regime e a uma economia feudais" 

(MARIATEGUI, 2004, p. 75), o que fez com que atividades ligadas a agricultura, comercio e 

industria fossem relegadas a um segundo piano, supervalorizando-se carreiras como as de 

advogado, jornalista, professor, poeta, medico, juiz ou militar, que ele chama de "profissoes 

mais scguras". Isso c o reflexo de uma Espanha atrasada no capitalismo, onde ainda 

predominava o medievalismo, somando-se a influencia da educagao francesa no periodo 

republicano, que nao ajudou a produzir "homens praticos, industriosos e energicos", cujo 

modelo seria Estados Unidos, lnglaterra e Alemanha. Dessa forma, o ensino tambem 

corporifica os privilegios oriundos do periodo colonial. 

: : > Tal processo seria extrcmamcntc positivo na medida cm que clc afirma que o rendimento das comunidades 
indigenas era scmcihantc ao do grande latifundio, c associaria boa producfo com cstimulos morals. 

2 6 E interessante notar como clc acaba claborando um tipo dc argumcnlacao scmcihantc ao dos movimcntos 
aymara, na medida cm que coloca inn peso negativo na conquista cspcnhola c lembra o periodo prc-colombiano 
cm sens tracos positivos. 



Com o novo seculo XX e as revoltas universilarias de 1919 Mariategui ve com 

grande simpatia o que chama de "ideias demoliberais" que se espalham na era wilsoniana - do 

presidente norte-americano Wilson - e que significava a ascensao de um proletariado de pos-

guerra. Dessa forma, Mexico, Chile, Cuba, Argentina, Colombia e Peru foram varridas pelas 

novas ideias educacionais 2 7 , que pediam revisao nos metodos academicos, extensao 

universitaria, maior autonomia, docencia e assistencia livres, atuacao estudantil na conducao 

das univcrsidades etc. E uma proposta de outra universidade, diferenlc daqucla que, para ele, 

tinha a funcao de "prover a classe dominante de doutores ou rabulas" (MARIATEGUI, 2004, 

p. 91), pois: 

Na vcrdadc. a colonia sobrcvivia na Universidade. porquc tambem sobrc\ i \ ia - nao 

obstante a revolucao de independencia c a rcpublica dcmoliberal - na cstrutura 

cconomico-social do pais, alrasando sua cvolucao historica c csgotando sen impulso 

vital (MARIATEGUI. 2004. p. 94) 

Entretanto, para sua tristeza, a reforma universitaria nao vingou, restringindo-se a 

uma fase inicial e, ja em 1924 o modelo conservador universitario pode ser visto 

pcrfeitamente recomposto. Apesar disso, o autor nao desiste de seus principios: "Este deve ser 

o principio adotado por uma sociedade herdeira do espirito e da tradicao da sociedade incaica, 

na qual o ocio era um crime e o trabalho, cumprido com amor, virtude mais dignificante". 

(MARIATEGUI, 2004, p. 108) 

Seu modelo educacional e o da Russia Revolucionaria que aliava trabalho intelectual 

com o trabalho manual, pois como diz PERICAS (2006, p. 194): "A America Latina, em sua 

concepcao, precisaria mais de tecnicos do que de reitores". Ao pensar a crise do sistema 

universitario ele propoe outro tipo de professor, semelhante a um "lider" ou "apostolo", como 

diz PERICAS (2006, p. 185): "a necessidade de individuos com tracos "heroicos" para 

purificar e "renovar" o ambiente universitario sao claras neste caso". Ou seja, alguns 

"individuos" fariam a diferenca". 

Dessa forma, a sua critica centra fogo nas instituicoes estaticas, com professores 

preocupados em assumir cargos, relegando o estudo a um trabalho burocratico, morto, 

ccntrado na disciplina, obediencia e repeticao. TalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perfil nao seria modificado a nao ser com 

Para clc. na propria realidade peruana duas univcrsidades se difcrenciam: a dc Lima, conscnadorn c a dc 

Cuzco, progrcssista 
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uma verdadeira revolucao educacional, com a criacao dc Univcrsidades Popularcs que, 

obviamente, auxiliariam na preparacao idcologica para a revolucao social e economica. Para 

tal, Mariategui enfatiza a importancia de um acervo renovado constantemente nas bibliotecas 

publicas, assim como a educacao artistica, em especial com ensino de musica e de artes 

plasticas, alem de premiacoes literarias atraves de concursos, que ajudariam a melhorar a 

qualidade dos "autenticos intelectuais". 

Tambem fica clara a sua visao de identificacao e intercambio entre a educacao 

universitaria e secundaria, pois era preciso "revolucionar" a Universidade diminuindo a 

distancia entre ela e as Escolas Normais que, inclusive, teriam um ensino unico c seriam 

controladas pelas massas populares: 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amauta proporia. scm sc aprofundar muito no lema. novas formulas cscolarcs. 

inspinidas na autoformacao c no conlrolc dos mctodos c contcudos do ensino pelas 

proprias massas popularcs, para com isso possibililar o surgimcnlo dc uma 

conscicncia revolucionaria. a parlir dc uma progressiva educacao idcologica do 

campesinato. rcalizada por doccntcs que fosscm tnmWm indigenas. Essa seria uma 

forma dc conlrapor a difusao c rcproducao da idcologia dominantc das elites c do 

govcrno. Ou seja. uma educacao que nao seria imposta pclos brancos ou mcsticos. 

mas sim promo\ ida pclos proprios indios. o que rcprcscntaria um csforco dc longo 

pra/.o para mudar as cstniluras sociais e cducativas do pais. (PERICAS. 2006. p. 

193)
 2 S 

E por isso que para ele, a educacao basica seria muito importante: 

Ningucm. que cslcja a par da historia da pedagogia modcrna pode sc surprcender 

que cstc movimcnto rccnitc seus adeptos quasc unicamcnlc entre os professorcs dc 

ensino fundamental. Todas as idcias que cstHo transformando o ensino no mundo 

brotaram no fecundo campo da cxpcrimcnlaca'o c dc criacao da cscola primaria. As 

escolas nonnais constilucm em toda padc o lar natural da nova idcologia 

pedagogica. As do Peru nao tern porquc scr uma cxcccao. (MARIATEGUI. 2007. p. 

74) 

Essas duas questoes discutidas estao longe de esgotar o pensamento de Mariategui, 

mas elas sao as mais importantes para nossa reflexao acerca do movimento aymara boliviano. 

E isso se da no sentido de que nao entendemos o autor como um pensamento csgotado, 

restrito a inicios do seculo XX, muito pelo contrario, o que nos leva a lamentar mais ainda seu 

desconhecimcnto no Brasil. 0 projeto de Mariategui de adaptar o marxismo - europeu - a 

" s Curiosamcnle. a questao do ensino aos indigenas foi. segundo PERICAS (2006). dcixada cm segundo piano na 

rcflcxocs dc Mariategui. embora sua enfase na problematica agraria e indigenista. 
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realidade peruana pode ser encontrado na Revolucao Agraria dc 1968-1976, promovida pelo 

General Juan Velasco Alvarado, que tentou - scm sucesso -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transformar as comunidades 

indigenas peruanas em cooperativas de agricultores. Mariategui traz o marxismo a realidade 

peruana, ou melhor, andina, de forma que ate hoje ele e apontado como um autor importante 

pelos movimentos sociais indigenas. 

Para Escorsim (2006), a contemporaneidade do autor pode ser vista atraves de tres 

pianos, nelc a teoria e vista como meio para a transformacao e nao como um fim cm si; a 

realidade deve scr comprcendida atraves da pesquisa, investigacao, indagacao e nao atraves 

do academicismo e, por fim, a acao politica deve ser norteada pela recusa da acao politica 

demagogica, scm necessariamente cair numa atuacao utopica 2 9 

Ja o autor Becker (2008), apresenta-nos outras considcracocs acerca da importancia 

de Mariategui que muito tern a ver com os movimentos sociais que estudamos pois, para ele, 

tres elementos podem ser apontados como importantcs contribuicoes do autor: ele obteve 

sucesso em adaptar o marxismo a paises ainda nao desenvolvidos; privilegiou uma abordagem 

nao dogmatica, mais "aberta" do marxismo e, por fun, pela importancia dada ao mito 

revolucionario, o que o levaria a ser um precursor da Teologia da Libertacao, ao valorizar o 

impulso revolucionario, de maneira analoga ao religioso. 

Citando o pensador argentino Carlos Vilas, Becker (2008) sugere que o aparecimento 

cada vez mais de formas indigenas da teoria marxista possa levar tanto ao desenvolvimento 

economico quanto a substituicao de uma democracia meramente representativa por outra, 

mais efetiva e participativa. Ou seja, o marxismo revolucionario deve se dcsenvolver a partir 

de contextos historicos especificos, e nao a partir de um modelo implantado, o que valoriza a 

tese voluntarista de Mariategui, que em muitos casos e mais importante que os fatores 

objetivos. 

Isso pode ser acompanhado no processo sandinista da Nicaragua, pois: "los 

Sandinistas demonstraron que los factores objectivos podian sustituir a factores subjectivos y 

que se podia fomentar una conciencia revolucionaria en una sociedad subdesarrollada. 

(BECKER, 2008). Essa perspectiva marxista "indigena", como diz o autor - no sentido de 

autonoma, autoctone - e argumentada com referencias a revolucao cubana, a partir de uma 

fala de George Bush que previa a queda de Cuba apos a falencia da Uniao Sovictica. Segundo 

- ' Esse recusa a supcr-valorizacao da teoria ajuda a cxplicar a propria vida do autor. dc sen movimcnto constantc. 

da idade da pedra a idade da revolucao. 
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Becker (2008) isso nao ocorreu devido ao fato da tradicao politica marxista de Fidel Castro 

nao ser a sovietica, mas alicercada nas particulai idades da America Latina, fazendo com que, 

contrariamente aos paises da Europa Oriental, Cuba aparecesse como um importante aliado do 

socialismo sovietico c nao como subserviente, como pode ser entendido nas palavras de 

Castro. 

Lcs decimos que nuestra revoluci6n cs y siemprc sera tan cubana como Ins palmeras, 

que no pediremos pcrmiso a nadic para liaccr la rcvolucion y que la rcvolucion 

cxistc y scguira cxistiendo por la voluntad soberana dc micstro pueblo. (CASTRO 

apud BECKER. 2008) 

Nao se pode negar que o processo revolucionario da Nicaragua foi diferente do 

cubano, e que provavelmcnte uma menor institucionalizacao da revolucao sandinista fez com 

que ela sucumbisse nas urnas em 1990 devido a crise economica: 

Mas que subverter las obras y ideas dc Mariategui, cl proccso continuo dc los 

Sandinistas dc aplicar un nuevo analiscs a una rcalidad historica difcrcntc cs una 

contribucion importante al dcsarrollo dc una teoria revolucionaria en America 

Latina. (BECKER. 2008) 

O caso chileno de 1971 tambem foi particular, fazendo com que atraves da Unidad 

Popular, Salvador Allcnde chegasse ao poder atraves de um processo eleitoral. Dessa forma, 

podemos verificar uma relevancia importante do pensamento de Mariategui no sentido de que, 

antes mesmo da perestroika, o pensamento revolucionario latino-americano ja se insurgia 

contra o dogmatismo marxista, sem jamais perdcr de vista as especiFicidadcs do pais em que e 

aplicado pois o marxismo nao tern uma so via, o que faz com que ele ten ha relevancia mesmo 

apos a queda do socialismo sovietico e que nao se prenda exclusivamente a analise economica 

da sociedade. 

Dessa maneira e que encontramos novamente Mariategui nas atuacoes politicas dos 

aymara, ja que sua luta nao se restringe somente a "busca do pao", como dizia ele, mas por 

outra moralidade, a propriacao coletiva das riquezas naturais, pelo respeito as diferencas 

culturais, entre outras coisas. Ele esta presente mesmo na fala de seus lideres mais radicals, 

como Felipe Quispe, lado a lado com a vclha "paixao revolucionaria" que nos remete ao 

amauta: 
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Dcclnraciones provcnicntcs dc divcrsos movimientos revolutionaries dc i/.quicrda 

alrcdcdor del mundo sc comparan com cl pedido dc Mariategui que el socialismo 

indoamcricano sea uma creation hcroica nacida dc "nuestra propria rcalidad y en 

nucstro proprio idioma" y no solo cl rcsultado dc cvolucioncs na Europa y otros 

lngarcs. (BECKER. 2008) 

Aqui tambem o autor chama a atencao para uma questao bastante pertinente aos 

movimentos sociais atuais e que a comunicacao via informatizacao vem tornando cada vez 

mais fundamental no mundo global izado. uma relacao de via dupla entre o universal e o local, 

como diz LOWY (2005, p. 23): "na realidade, seu pensamento e uma tentativa de superar 

dialeticamente esse tipo de dualismo rigido entre o universal e o particular". Superacao essa 

que faz com que ambos deixem de fazer sentido isoladamente, provando que o titulo de 

amauta cabe com muita justica a Jose Carlos Mariategui. 

Em suma, ao tratarmos com esses tres autores, pudemos ver suas principais 

contribuicoes a nosso trabalho. 

Moore Jr nos fez refletir acerca da injustica e de sua pertinencia/ou nao na analise de 

revoltas camponesas. E preciso prestar atencao que o que e injusto para uns, nao o e para 

outros e, mesmo que haja o sentimento de injustica, isso nao produz a fatalidade da rebeliao. 

Sem necessariamente centrar na tematica camponesa, chamou-nos atencao para a necessidadc 

de coercao na fundacao do social, para se lidar com a autoridade e com a divisao de trabalho e 

dc recursos naturais. E tal divisao sempre gerara ressentimcntos. Para aquietar os resscntidos 

sempre havera um contrato social implicito em constante sondagem de seus limites, que nos 

parece ser exatamente o caso da Bolivia, principalmcnte agora, dividida em duas: a dos 

movimentos sociais, das "minorias" indigenas e dos "criollos/brancos" da Mcia Lua, para os 

quais o seculo XXI trouxe uma nova experiencia de rediscussao do contrato social, cujo final 

so saberemos acompanhando o desenrolar dos fatos. Com esse autor aprendemos a distanciar 

um pouco mais nosso foco, pois ao contrario de Thompson e Scott, aparece aqui uma certa 

preocupacao com Historia Universal, com uma rota a ser seguida pelas sociedades rurais que 

so parecem fadadas a se livrar do atraso se ingressarem no capitalismo a partir de uma 

Revolucao Burguesa. Ele tambem nos adverte para um dos elementos notaveis do 

fundamentalismo, a da idealizacao do passado com fmalidades de organizacao do presente, e 

cm tantos outros movimentos sangrentos da historia - defendendo a bandeira da 

reciprocidade. Embora nao acreditemos que os movimentos aymara devem ser classificados 
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como fundamentalistas, e certo que existe a construcao de um projeto politico para o presente 

e futuro a partir de uma idealizacao do passado. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eric Wolf encontramos um grande defensor dos estudos de sociedades 

camponesas, tambem inseridas dentro de um contexto universal, vistas como culturas parciais 

e a definir os tipos camponeses, que se diferenciam numa estrutura. O autor nos traduziu a 

comunidade andina como "sociedade corporada", ajudando-nos a perceber a manutencao de 

corpo interno fechado, mas que interage - ainda que obrigado - com a neccssidade maior que 

a circunda, em funcao da apropriacao de excedentcs. Wolf tambem nos trouxe uma visao 

pessimista acerca das revolucoes camponesas, que para triunfar necessitam de uma forca 

externa - o Partido Politico - e de lideres, pois aos camponeses sera o caso apenas da 

explosao espontanea, desorganizada demais para ser vitoriosa. Isso nos abrigou a olhar com 

mais rigor para a relacao entre os aymara. os partidos politicos - o MAS e o MIP bolivianos -

os sindicatos, os ideologos marxistas etc, e de como nos "meandros" da politica interna aos 

aymara tambem disputa-se uma batalha entre o local - katarismo - c o global - marxismo - c 

levantou a prcocupacao com esses "intermcdiarios,\ para ele neccssarios c de como a cultura 

pode ser manipulada no ambito das relacoes de poder. 

Por fim, Mariategui nos apareceu como o primeiro latino-americano a pensar na 

propria realidade andina. Ao lado de Wolf, tomando o marxismo como base, usou-o como 

esse o definiu: "um kit de ferramentas". Alias, nossos autores nos influenciaram bastante 

nessa direcao: da teoria como "tendencia" dos conceitos em gestacao, e nao como dogma ou 

camisa de forca. Mariategui foi capaz de estudar o marxismo, vivendo na Europa em plena 

efervescencia de projetos politicos para tomar a teoria como meio para mergulhar na 

investigacao da realidade peruana e propor uma acao politica para o indigcnismo. Tornado 

como centro de pensamento politico, o indigena emerge em Mariategui como ator/sujeito para 

a construcao de um futuro, do comunismo inca para o comunismo moderno, exorcizando o 

medievalismo espanhol colonial. Alem disso, ele esta bem afmado com nosso objeto de 

estudo, pois apela para "formas indigenas'1 revolucionarias. ou latino-americanas, apontando 

para a necessidade de reflexoes menos universais e mais particulares. O autor atentou tambem 

para uma questao nao muito tocada por pesquisadores, ao prestar atencao ao papel da 

educacao para a gestacao da revolucao, algo que muito tern de parecido com o projeto de 

Revolucao India aymara e tambem a importancia do mito c da forca da experiencia religiosa -

a fe - quando deslocada para o seu verdadeiro objetivo revolucionario, clcmentos 

desconsidcrados por um autor como Eric Wolf. 
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C A P I T U L O 4 - N E O L I B E R A L I S M O , TRANSNACIONALIDADE E MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

Conforme ja apontamos anteriormente, o ano de 1992 significou um marco 

importante para a re-articulacao e re-organizacao dos movimentos indigenas, que 

promoveram mudancas em suas taticas de acao utilizando ferramentas modernas - como a 

internet - e atuando mais incisivamente no ambito politico, marcando o reconhecimento de 

diferencas com outros movimentos sociais e, ao mesmo tempo, reafirmando seus valores 

ancestrais. 

Entretanto, nao se pode esquecer que as decadas de 80 e 90 foram tambem 

importantes nesse processo, na medida em que o neoliberalismo, ao ser aplicado na America 

Latina promoveu uma maior concentracao de renda em paises em que ela ja era elevada, 

levando a miseria muitas populacoes indigenas. A aplicacao do neoliberalismo logo levou a 

constatacao de que o Estado Nacional estava em crise, perdendo espaco para as empresas 

globalizadas que se espalham por todos os lugares. 

A decepcao com o neoliberalismo foi tambem um combustivel poderoso para 

fomentar os movimentos indigenas, suas principals vitimas. Dessa forma, nesse capitulo 

refletiremos um pouco a respeito do neoliberalismo, sua trajetoria historica pelo mundo e em 

particular na Bolivia, analisando os primeiros documentos que ajudaram sua implantacao 

desde 1985. 

A seguir, discutiremos a transnacionalidade, evento tipico do periodo de globalizacao 

economica em que vivemos, que traca novos sentidos para as identidades nacionais e que, 

curiosamente, acaba por fortalecer identidades ancestrais em reacao a ela. Ou seja, a 

transnacionalidade torna fluidas as fronteiras de identidades nacionais e, ao fazer isso, permite 

que surjam organizacoes pelo mundo todo - ONGs, em sua maioria - que apoiam 

movimentos de carater local, como a maioria das organizacoes indigenas. Se, por um lado, 

isso e positivo ao tomar-se como inimigo comum o neoliberalismo, por outro faz com que os 
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grupos indigenas estejam sempre vigilantes com relacao a intromissao de estrangeiros em 

suas comunidades. E isso merece uma reflexao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Neoliberalismo e Globalizacao: herancas do seculo X X ao seculo X X I 

A Historia do neoliberalismo e mais antiga que os governos Reagan e Thatcher. 

Segundo Rapoport (2002), com a crise pos 1929, tres linhas de pensamento economico 

estavam em voga no mundo: 

Em primeiro lugar, a critica de Keynes a escola neoclassica de Economia, alegando 

que a suposta liberdade material propalada pelos defensores do livre mercado seria uma 

falacia e que na verdade nada faria com que a somatoria de interesses particulares em jogo no 

livre mercado fosse levar ao predominio do interesse geral. Dessa forma, para combater o 

desequilibrio que as crises periodicas do mercado produzem e que serviria o Estado de Bern 

Estar Social, como responsavel pela defesa dos individuos impotentes contra o mercado. 

Uma segunda linha de raciocinio parte de Karl Polanyi, corporificada em sua obra 

mais famosa - "A Grande Transformacao"1, de 1944 -. Em alguns aspectos, ele relembra a 

critica de Keynes ao mercado, ao combater a ideia da auto-regulacao da economia atraves 

dele, pois o mercado e artificial, na medida em que e o proprio Estado que impoe a logica da 

moeda e das mercadorias. Dessa forma, nao existe essa "imparcialidade" e "neutralidade" 

nem do mercado e nem do Estado, tratando-se de uma questao moral que nao vai encontrar 

solucao dentro da esfera capitalista, e sim no socialismo que, assim, poderia ser visto como 

uma forma de combate ao proprio autoritarismo. 

A terceira perspectiva de raciocinio em voga para explicar a crise dos anos 30 e a de 

Friedrich Von Hayek, economista austriaco que migrou para os Estados Unidos, e escreveu o 

livro "Caminhos da Servidao"2, em 1944, auxiliado por Milton Friedman na Escola de 

1 POLANYI, Karl. A Grande Transformacao: as origens da nossa epoca. Rio de Janeiro: Ed. Campos, 1980. 

2 Hayek, Friedrich August Von. O Caminho Da Servidao. Rio De Janeiro: Instituto Liberia, 1990. Disponivel 

em http://mv^.ordemli\Te.org/files/havek-ocarninhodaservidao.pdf. Acessoem 30 mar 2009. 

http://mv%5e.ordemli/Te.org/files/havek-ocarninhodaservidao.pdf
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Chicago. Em linhas gerais, a tese de Hayek pode ser vista como uma reacao ao nazi-fascismo 

do qual ele fugiu, na medida em que aponta para o Estado como o grande inimigo da 

liberdade, que ele tanto preza. Tal liberdade individual nao deve ser obstacularizada em 

hipotese alguma, cabendo ao Estado a legislacao referente ao direito privado e penal. Nessa 

mesma linha de raciocinio e que sao valorizadas a desregulacao total das atividades 

economicas e a descentralizacao administrativa e conseqiiente horror ao socialismo, cuja 

marca principal e exatamente a insercao do Estado planejador das atividades economicas3. 

Dessa forma, para Hayek, a socialdemocracia - corporificada pelo Partido Trabalhista Ingles, 

em 1945 - e um mal comparavel ao nazismo, por ameacar as liberdades economicas e 

politicas 4 

Segundo Anderson (2003), o sucesso economico do estado de Bern Estar Social -

devido ao boom do comercio internacional que se sucedeu nas decadas de 50 e 60 do seculo 

passado fez com que Hayek, Friedman e outros tivessem de esperar ate os anos 70, para que o 

pensamento neoliberal encontrasse um ambiente favoravel. Vale a pena refletir um pouco 

sobre isso: 

Nos Estados Unidos, a decada de 1960 havia sido marcada por um grande retrocesso 

conservador, causado pelas lutas sociais, tais como dos direitos politicos dos negros, da 

juventude com a Revolucao Sexual, a ascensao do feminismo etc. Tambem a Guerra do 

Vietna colocava em xeque a supremacia norte-americana nao somente econdmico-militar, 

mas tambem cultural, como pode ser visto pela contracultura e manifestacoes pacifistas e 

fazia o pendulo politico partidario da nacao norte-americana voltar-se para o lado 

conservador, centralizando-se em Ronald Reagan, ao mesmo tempo em que ocorrem a 

ascensao politica de Margaret Thatcher na Inglaterra e Helmut Kohl na Alemanha: 

Tais ideias somente puderam triunfar porque iam ao encontro da ira guerreira da 

direita e do Partido Republicano contra os sindicatos, contra os intelectuais e 

3 Trata-se da defesa da liberdade de mercado ou de uma moral economica, a que nos referimos anteriormente, a 

partir de criticas de E.P.Thompson e James Scott a esse modelo 

4 A reuniao dos principals defensores desse pensamento em 1947 na Suica ficou conhecida como a "Sociedade 

de Monte Pelerin", e selou o arcabouco teorico de um pensamento economico que estava pronto para ser 

implantado. 
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funcionarios publicos, que promoviam programas sociais, contra os politicos que se 

deixavam convencer por esses intelectuais denunciados sob o apelido de "nova 

classe". (COMBLIN, 1999, p. 47) 

O desgaste do "Welfare State" ajudou o pensamento neoliberal, ao criar estados 

grandes e burocraticos com muitos funcionarios publicos vistos como ineficientes, incapazes 

de combater a inflacao e os efeitos da crise do petroleo pos-1973 e facilmente criticados por 

sua politica de assistencia aos pobres. Ao mesmo tempo percebemos uma grande 

transformacao industrial que traz a tona novas tecnologias, a valorizacao do "saber", a 

terceirizacao e a pressao por abertura de mercados, juntamente com a valorizacao do capital 

especulativo que acompanha o astronomico desenvolvimento das comunicacdes e da 

informatizacao. 

Comblin (1999) chama a atencao para o fato de que tais transformacoes economicas 

produzem transformacoes sociais e, principalmente, o crescimento de uma nova elite dirigente 

- os "analistas simbolicos" - pessoas que lidam com computadores e cifras e que cada vez 

mais se afastam do "mundo real", concentram muito poder e vem a economia como o 

primado da tecnica, do saber e dos numeros.5 

Para o autor a ascensao do neoliberalismo esta intimamente ligada a busca de 

hegemonia dos Estados Unidos apos a Segunda Guerra. Ou seja, da mesma forma que o 

liberalismo embasou o imperialismo ingles no seculo XIX, agora e a vez do neoliberalismo 

faze-lo com os Estados Unidos, ajudando a criar um mundo "globalizado" que, na verdade, e 

norte-americano 6 . Tal processo muito deve a falencia da URSS e ao fracasso do marxismo 

real enquanto proposta de organizacao social, que levou a propagacao do neoliberalismo 

como "pensamento unico" e tambem a acao crescente em meados do seculo passado das 

multinacionais que rapidamente concentram capital e atacam Estados Nacionais e sindicatos. 

5 Com essas pessoas surge o "nao-lugar", como analisado por Auge (1994), pois eles percorrem o mundo "sem 

sair de casa", ja que em cada pais que visitam frequentam lugares que sao os mesmos: hoteis padronizados, 

restaurantes, shoppings etc, que nao sofrem a influencia da cultura local, e geralmente vivem em condominios 

fechados, isolados da pobreza que ajudam a produzir e que aflora nas cidades atuais. Sao essas pessoas que 

lidam com capital especulativo e nao se sentem responsaveis por eventuais danos sociais de suas decisoes. 

6 Acreditamos que seja mais eficiente pensarmos em um mundo globalizado ocidental e nao especificamente 

norte-americano, pois nao ha apenas a imposicao da cultura norte-americana, mas uma troca de padroes culturais 

num projeto "dinamico". 
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Dessa forma, a expansao da globalizacao economica e algo que nao se explica apenas com 

criterios racionais e numericos, diferenciando-se de outros processos semelhantes de expansao 

de atividades economicas - como as expansoes ultramarinhas dos seculos X V e X V I - pela 

hegemonizacao da tecnologia de informacao e comunicacao jamais vista anteriormente e por 

tambem contar com o suporte ideologico do neoliberalismo que, para o autor, e uma ideologia 

e, mais do que isso, um mito. 

A globalizacao e um mito e o mercado global e um mito. Porem, em nome desse 

mito, uma nova classe impoe uma ditadura de fato, limita os poderes do Estado e 

transforma a democracia em fachada ou comedia, controla o pensamento unico e 

condena a exclusao, ou seja, a miseria da nova pobreza a maioria da humanidade. 

(COMBLIN, 1999, p.41) 

O neoliberalismo surge como uma ideologia que auxilia o desenvolvimento 

capitalista e se corporifica na pratica pelos "ajustes" na economia, cujas principals 

caracteristicas seriam: combate a todos os entraves a livre circulacao de capitals, bens e 

servicos - o que foi propiciado pelo desenvolvimento da tecnologia da informacao - e ataque 

a todas as formas "coletivas" de organizacao: sindicatos, cooperativas, comunidades subsidios 

etc - que prejudicariam as livres forcas do mercado. Nesse sentido, aparecem elementos como 

o projeto de privatizacao dos servicos publicos e de empresas estatais, enfase na exportacao 

em detrimento do mercado interno e na preocupacao com a competitividade e, 

fundamentalmente, na prioridade ao capital fmanceiro. 

Como dissemos anteriormente, o neoliberalismo encontrou um terreno fertil para se 

desenvolver na decada de 70 e chegou formalmente ao poder em 1979, com a eleicao de 

Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1980. 

Na Inglaterra, as principals linhas de acao do neoliberalismo foram: o controle da 

emissao de moeda pelo governo, a diminuicao dos impostos, aumento da taxa de 

investimentos, combate as barreiras ao controle de fluxos financeiros, crescimento do 

desemprego 7 , controle dos gastos sociais e combate inflexivel a greves e sindicatos, como 

' O desemprego nao parece ser somente uma das conseqiiencias negativas do neoliberalismo, mas uma propria 

imposicao do sistema, ao eliminar vagas no mercado de trabalho que nao serao substituidas e gerar aquilo que 
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pode ser exemplificado na acao rigida do governo Thatcher contra a greve do ate entao 

poderoso sindicato de mineradores de carvao. 

Ja nos Estados Unidos, o neoliberalismo exacerbou o anti-comunismo de Von Hayek 

e a critica de Reagan ao "excesso de Estado" e a diminuicao de impostos - dos ricos - para 

que mais dinheiro ficasse disponivel para ser investido no mercado financeiro, servindo como 

alento para o crescimento dos gastos militares8. 

Alem dos paises do norte da Europa - a partir da Alemanha de Kohl - o 

neoliberalismo se espalha pelo resto do continente europeu, principalmente pelos paises de 

politica socialdemocrata que, embora criticados por pensadores neoliberais, aos poucos iam 

assumindo suas ideias, embora mais cautelosamente que Inglaterra e Estados Unidos e 

geralmente restringindo suas acoes a reformas fiscais e disciplina monetaria. 

Na America Latina, o neoliberalismo aparece como uma rejeicao ao projeto da 

CEPAL que centrava o desenvolvimento economico na politica de substituicao de 

importacoes, buscando independencia economica a partir do desenvolvimento industrial, 

aliado a soberania politica e justica social. Entretanto, na decada de 70 a crise do petroleo e a 

corrida por emprestimos - devido a pouca capacidade de poupanca interna - associada a 

busca de tecnologia estrangeira foram criando lacos de dependencia. O problema, segundo 

Comblin (1999) e que nao ha mudanca na estrutura social que possibilite a substituicao de 

classes sociais ligadas ao modelo economico anterior. Isso cria uma elite ansiosa pelo 

consumo do Primeiro Mundo, desejando uma rapida evolucao tecnologica - de modelos 

importados - os que os torna "alunos perfeitos" para o modelo neoliberal, que ja tivera na 

America Latina o seu laboratorio, pois nos anos 70 o Chile tinha sido o primeiro pais no 

mundo a adotar tais principios, na formula tradicional de desregulamentacao da economia, 

crescimento do desemprego, repressao sindical, distribuicao de renda favoravel aos ricos, 

privatizacao de bens publicos, combate a ineficiencia do Estado, aos gastos publicos e 

abertura de capitals. E bom lembrar que isso ocorreu num pais dominado por uma ditadura 

Marx chamava de "exercito de reserva", destacando a competitividade, competencia e flexibilidade da forca de 

trabalho desejada. 

8 Para Anderson (2003), isso seria um curioso retorno ao keynesianismo, como exemplo de intervencionismo 

estatal. 
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militar liderada por Augusto Pinochet - cuja base foram convenios firmados desde os anos 50 

entre a Universidad Catolica e a Escola de Chicago, para onde os estudantes chilenos eram 

mandados para estudar economia - os "Chicago Boys"- e aplicar as ideias de Milton 

Friedman na economia chilena, num modelo que "presuponia la abolition de la democracia y 

la instalacion de una de las mas crueles dictaduras de posguerra" (ANDERSON, 2003) 

No Chile de Pinochet, nao se trata apenas da adocao de medidas neoliberais, de um 

pensamento economico, mas de uma repressao que faz desaparecer livros e professores. 

Cademartori (2002) mostra que esse modelo obteve exitos economicos tais como o 

crescimento do PIB em cerca de 7% nos anos 90, o crescimento de exportacoes e acumulo de 

divisas e a diminuicao da "divida social" e, que isso se deva ao fato da existencia de um 

sistema economico estavel - via ditadura - que gerava terror e instabilidade social. 

Entretanto, a partir de 1994, os movimentos sociais tambem passaram a ganhar voz 

na sociedade chilena, pois o modelo economico adotado, alem de produzir excesso de 

trabalho, mercantilizacao, individualismo etc, afeta o modo de viver, de comer, vestir, valores 

morais, religiosos, a agricultura tradicional, o que iria arrasar os povos indigenas e pequenas e 

medias empresas: 

La capacidad que la tecnologia de concentrar los recursos, administrarlos a 

distancia, dividir y subdividir las fases de production en infinitos procesos, 

subcontratar etc, permite justamente eso, abarcar areas en la que antes las grande 

empresas no se metian. (CADEMARTORI, 2002, p. 374) 

Dai nao ser por acaso que no Chile os movimentos indigenas sejam tao atuantes 

atualmente, como diz Cadermartori (2002, p. 375): " ahora nos demos cuenta de que en 

America Latina hay millones y millones de indigenas". E, tambem do Chile o modelo 

comecou a sua viagem pelo mundo: 

De esa manera el modelo chileno, como se lo llamo, me importado: quien primero 

tuvo el "merito" de utilizarlo en amplia escala me dona Margaret Thatcher. Luego 

paso a Estados Unidos con Reagan y de ahi se expandio por diversos paises del 

Tercer Mundo y volvio a America Latina. Haciendo un recuerdo historico breve, a 
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mediado de los anos 80 podriamos senalar un cierto orden: Bolivia, luego Mexico y, 

a fines de los 80 y comienzos de los 90, Argentina, Peru y otros paises en mayor o 

menor grado. (CADEMARTORI, 2002,p. 372) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 O Neoliberalismo boliviano: analise de documentos 

Em meados dos anos 80 tambem a Bolivia passa a adotar parametros neoliberais na 

economia, em particular nos governos de Victor Paz Estenssoro (1985-9), Jaime Paz Zamora 

(1989-1993) e Gonzalo Sanchez de Lozada (1993-1997). A marca principal do projeto 

neoliberal boliviano e a adocao de pactos politicos que visavam obter a governabilidade para 

a implantacao do novo modelo economico. Ou seja, os partidos politicos e suas liderancas 

tracam os rumos das mudancas consideradas necessarias para o pais, criando uma 

"partidocracia" que alija das decisoes nacionais a imensa maioria indigena - e pobre - do 

pais. 

Em 1985 nasce o "Pacto Por la Democracia" entre as liderancas de Hugo Banzer e 

Paz Estenssoro - que duraria ate 1989 - e permite a promulgacao do Decreto 21060 - de 

29/agosto/1985 -. Enquanto a elite politica boliviana acertava os rumos economicos que 

deveriam ser tornados pelo governo - qualquer que fosse o presidente - efetua-se um pacto 

politico para obter a legitimacao eleitoral a realiza-lo. Ou seja, independente do presidente 

eleito, o projeto neoliberal representado pelo Decreto 21060 seria adotado, pois desde o inicio 

dos anos 80 os politicos bolivianos tinham contato com economistas norte-americanos 

discipulos de Milton Friedman, a exemplo de Jefrey Sachs: 

Desde el principio siempre decia a los bolivianos que lo que tienen es una economia 

pobre y miserable con hiperinflacion: con coraje, con atrevimiento, si se hace todo 

bien, van a tener una economia pobre y miserable con precios estables. Pero es 

necesario hacerlo porque solo con precios estables hay alguna posibilidad de 

sobrevivir en el futuro. (FERAUDY & MEALLA: 1997, 60) 
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A base politica continuaria firmada pos 1989 com o "Acuerdo Patriotico" que uniu 

inimigos historicos: a ADN (Action Democratica Nacionalista) de Hugo Banzer e o MIR 

(Movimiento Izquierda Revolucionaria) de Jaime Paz Zamora levando-os a uma 

administracao compartilhada, sob a presidencia do ultimo. A ascensao do MIR ao poder levou 

a graves suspeitas de associacao do governo a narcotraficantes, mas continuou a aplicacao dos 

principios neoliberais. 

Paralelamente ao desenvolvimento da implantacao do modelo neoliberal na Bolivia, 

a decada de 90 surpreende o pais com o re-surgimento de movimentos sociais de contestacao. 

Eles nao sao novos na historia boliviana - e esse e o nosso argumento central - mas 

ganhavam forca no momento em que o projeto neoliberal tornava cada vez mais dificil a vida 

da populacao pobre da Bolivia. E o caso do Ejercito Guerrillero Tupac Katari, dentre outros, 

que teve vida efemera, sendo rapidamente desarticulado em 1992 com a prisao de seu chefe, 

Felipe Quispe Huanca, formado a partir da uniao entre lideres indigenas e intelectuais 

marxistas que elaboram uma curiosa associacao entre a tradicao indigena - aymara - e o 

pensamento ocidental - " exogeno" - marxista: 

Esse e o pano de fundo a frente do qual se desenrola uma batalha pela conducao da 

moderna nacao boliviana e que nos ajuda a entender o desencadeamento dos fatos que levam 

a presidencia o lider cocalero aymara Evo Morales. Achamos por bem especificar o 

desenvolvimento do pensamento neoliberal no pais tomando como foco de reflexao os 

documentos mais importantes que representam o neoliberalismo no seculo X X e as reacoes a 

eles. 

O Decreto Supremo 21060, de 29 de agosto de 1985 foi elaborado em tres semanas, 

quando da eleicao de Estenssoro pelos chamados "tres pais da reforma economica": Juan 

El EGTK (propugnaba) expropiar la propiedad a los trabajadores y la construction 

del socialismo basandose en la propiedad comunal, ayllus, existentes en el campo. 

(Caracterizaba) a la "clase dominante" como q'ara burguesa, tomando en cuenta por 

un lado que es dueiia de los medios de production y por otra que esta casi 

integralmente compuesta por mestizos con rasgos predominantemente blancoides. 

(FERAUDY & MEALLA: 1995, 65) 
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Cariaga, Fernando Romero e Gonzalo Sanchez de Lozada. Este ultimo era presidente do 

Senado, formado em filosofia pela Universidade de Chicago 9 . O decreto foi elaborado a 

portas fechadas nas casas dos seus "pais", sendo apelidado de "conclave", pois seus criadores 

so abandonaram o local apos termina-lo, e que por sua vez, chama atencao pelo seu aspecto 

autoritario: 

TITXJLO V H I 

DE LOS INSTRTJMENTOS DE L A NUEVA POLITICA ECONOMICA 

CAPITULOI 

DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

Articulo 164°.- Todo fiincionario que ofrezca resistencia a la ejecucion de las 

resoluciones del Presidente y del Directorio del Banco Central, sera suspendido de 

inmediato y sometido a los procesos correspondientes. 

Em linhas gerais, o DS 21060 produziu os seguintes efeitos: 

a) Elevacao dos precos dos combustiveis em 7 vezes: 

Articulo 75 

a) Hidrocarburos 

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fijara y ajustara 

quincenalmente, los precios de venta de los hidrocarburos en el mercado interno de 

la Republica, sobre la base del equivalente en pesos bolivianos al cambio oficial 

promedio de la quincena anterior de $us. 0,30 (treinta centavos de dolar americano) 

al consumidor, incluidos los impuestos por litro de gasolina de octanage entre 82 y 

85. Para las otras gasolinas los precios mantendran una estricta proporcionalidad al 

octanage. Para los demas derivados del petroleo se mantendra la proporcionalidad de 

precios establecida por YPFB y justificada por una evaluation tecnica energetica y 

por los usos, domestico e industrial, de los productos. 

b) Substituicao do peso boliviano pelo boliviano, com a eliminacao de zeros; 

9 Lozada era tambem conhecido por Goni, ou "El Gringo" devido ao sotaque norte-americano, e foi fundamental 

para o sucesso do DS 21060, acatando com brilhantismo e fervor as ideias de Jeffrey Sachs, - o mais jovem 

professor de Harvard, aos 29 anos - a Bolivia para propor solugao para um processo inflacionario de 25000 %. 
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c) Adocao de um cambio flexivel, que na pratica seria o prenuncio de um cambio 

fixo e com minidesvalorizacao; 

d) Liberacao dos mercados de produtos e de dinheiro; 

e) "Flexibilizacao" do mercado de trabalho, negociacoes individuals - e nao mais 

coletivas - e congelamento de salarios do setor publico: 

Articulo 55°.- Las empresas y entidades del sector publico y privado podran 

libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujecion a la Ley 

General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. Se abrogan los Decretos Supremos 

7072 de 23 de Febrero de 1965, 9190 de 23 de Abril de 1970, 17289 de 18 de Marzo 

de 1980 y Decreto Ley 17610 de 17 de Septiembre de 1980. 

Sendo eminentemente voltado para medidas economicas ele nao abre espacos para 

discussoes ou resistencias, como no que se refere as Empresas Publicas, por exemplo: 

TITULO V 

DEL REGIMEN DE LAS EMPRESAS 

CAPITULOI 

DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS 

Articulo 81°.- Las empresas y entidades del Sector Publico, bajo responsabilidad de 

sus ejecutivos, quedan terminantemente prohibidas de incrementar su personal de 

empleados y obreros. 

f) Liberacao do comercio exterior, com taxa de importacao de 20%; 

g) Fechamento de minas estatais - cerca de 78% delas - e demissoes no setor 

publico. Somente entre os mineiros da Corporacao Minera de Bolivia (COMIBOL) teriam 

sido demitidos cerca de 74% a 92% dos seus trabalhadores. 

Tais medidas tiveram resposta imediata da Central Operaria Boliviana (COB). 

Entretanto: 

Os metodos para forcar essas ultimas mudangas nao foram precisamente suaves: 

diante da declaracao de greve geral pela COB, o governo respondeu com uma 
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declaracao de estado de sitio, e 179 lideres sindicais, Juan Lechin entre outros, 

foram enviados para o Beni, na Amazonia boliviana. Tambem foram proibidas as 

reunioes piiblicas e decretou-se o toque de recolher. Em tres semanas os sindicalistas 

manifestaram sua disposicao de dar por terminada a greve e foram libertados. 

(CAS AS: 1993, 187) 

Ou seja, reformas economicas ficam atadas a manifestacoes populares e, 

consequentemente, a repressao 1 0 A seguir, examinaremos a disposicao do Decreto Supremo 

21060 acerca dos recursos naturais: 

No Titulo V (Del Regimen de las empresas), em seu Capitulo I I (Del Sector de 

Hidrocarburos) o DS 21060 versa acerca das atividades dos hidrocarbonetos11, estabelecendo 

a descentralizacao da poderosa YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) e a 

criacao de tres empresas subsidiarias, com sedes em Santa Cruz, Camiri e Cochabamba, 

respectivamente. 

E importante notar que a descentralizacao tambem foi um elemento adotado com 

relacao a COMIBOL. Vejamos como os termos sao parecidos: 

Articulo 102°.- Se dispone la descentralizacion de la Corporation Minera de Bolivia 

mediante la creation de cuatro empresas subsidiarias, dotadas cada una de ellas de 

personalidad juridica propia, autonomia de gestion en sus operaciones industriales, 

regimen administrativo con facultad para la comercializacion de minerales y 

metales, adquisicion e importation de equipos e insumos y, en general para realizar 

todas sus operaciones y actividades empresariales. (DECRETO SUPREMO 21060) 

Essa descentralizacao, aliada a realocacao de trabalhadores refletiu-se, na pratica, na 

demissao da esmagadora maioria de empregados. Outro aspecto digno de nota e a 

privatizacao que acompanha o Decreto. 

1 0 Como de certa forma ocorrem tambem nos casos estudados por Thompson na mudanca de regras de mercado e 

abastecimento na Inglaterra do seculo X V I I I e de Scott com a Revolucao Verde na Malasia do seculo X X que 

produz novas formas de resistencia, inclusive as cotidianas. 

1 1 Nos quais esta incluido o gas natural, o motivo das manifestacoes de outubro de 2003 que levam a deposicao 

do entao presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, um dos "pais" do DS 21060. 
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Articulo 90°.- La Empresa de Industrializacion y Comercializacion de Hidrocarburos 

elaborara en un plazo no mayor a 60 dias, un proyecto para transferir integramente al 

sector privado la distribucion y comercializacion de los hidrocarburos y sus 

derivados. La Empresa de Industrializacion y Comercializacion de hidrocarburos 

estara encargada de la distribuci6n y comercializacibn interna de tales productos al 

por mayor. (DECRETO SUPREMO 21060) 

Dez anos depois do Decreto Supremo 21060, e promulgada uma nova constituigao 

para o pais que mantem formalmente o Estado como facilitador da obtengao da justiga social 

para o povo boliviano. E interessante vermos que ela estabelece, em termos de Regime 

Economico e Financeiro o seguinte: 

Articulo 133.- El regimen economico propendera al fortalecimiento de la 

independencia national y al desarrollo del pais mediante la defensa y el 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad 

del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano. 

Articulo 134.- No se permitira la acumulacion privada de poder economico en grado 

tal que ponga en pehgro la independencia economica del Estado. No se reconoce 

ninguna forma de monopolio privado. Las concesiones de servicios publicos, cuando 

excepcionalmente se hagan, no podran ser otorgadas por un periodo mayor de 

cuarenta aflos. (CONSTITUICAO BOLIVIANA DE 1995) 

E importante aqui notar como os dois documentos parecem estar em oposigao, na 

medida em que o DS 21060 enfraquece a YPFB e a COMTBOL, dividindo-as e pulverizando-

as e ao mesmo tempo transferindo ao setor privado o controle da distribuigao e 

comercializacao dos hidrocarbonetos, enfraquecendo na pratica o setor publico boliviano, a 

Constituigao de 1995 critica a privatizacao e reafirma a importancia de sua limitagao. 

Isso pode ser entendido levando-se em consideragao que o vice-presidente do pais 

era Victor Hugo Cardenas, uma lideranga historica aymara e que muito lutou por essa 

constituigao. Com relagao ao uso de recursos naturais, o Capitulo I I I (Bienes Nacionales) 

preve que essas riquezas sao de dominio do Estado, assim como elementos encontrados no 

solo e subsolo, porem cabendo a lei boliviana a concessao a particulars. Sao exatamente 
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esses artigos presentes na Constituicao de 1995 que norteiam as reivindicacoes populares 

quando dos conflitos em razao da privatizacao da agua em Cochabamba em 2000 e contra a 

exportacao de gas em 2003, conforme explicitam os artigos 137, 138el39: 

Articulo 137.- Los bienes del patrimonio de la Nation constituyen propiedad 

publica, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio national respetarla y 

protegerla. 

Articulo 138.- Pertenecen al patrimonio de la Nation los grupos mineros 

nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversification de la 

economia del pais, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en propiedad 

a empresas privadas por ningiin titulo. La direction y administracion superiores de 

la industria minero estatal estaran a cargo de una entidad autarquica con las 

atribuciones que determina la ley. 

Articulo 139.- Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el Estado en 

que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, 

inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesion o contrato podra 

conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarouros. La exploration, 

explotacion, comercializaci6n y transporte de los hidrocarburos y sus derivados, 

corresponden al Estado. Este derecho lo ejercera mediante entidades autarquicas o a 

traves de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de 

operation conjunta o a personas privadas, conforme a ley. (CONSTITUICAO 

BOLIVIANA DE 1995) 

O processo de transformacoes economicas que se verifica desde os anos 80 entra 

completamente em choque com a Constituicao de 1995 e se diferencia das acoes praticas dos 

governos bolivianos, particularmente nos episodios da concessao da agua de Cochabamba a 

empresas estrangeiras e da venda de gas para os Estados Unidos - via Chile - de 2003, 

conforme discutiremos posteriormente. E esse e um elemento que ajuda no processo de 

descrenca na democracia participativa que encontramos em lideres de movimentos sociais 

bolivianos. 

Com relacao ao uso da terra, a constituicao de 1995 estabelece que as terras sao de 

dominio da Nacao e ao Estado compete sua distribuigao e redistribuicao, sendo o trabalho a 

fonte fundamental para sua aquisicao e conservacao, reconhecendo-se o direito dos 

camponeses a ela, nao reconhecendo o latifundio e garantindo a existencia de propriedades 

comunitarias, cooperativas e privadas, cabendo ainda ao Estado fomentar o desenvolvimento 

das comunidades indigenas assim como das cooperativas agropecuarias. 
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No tocante aos povos indigenas, e interessante ver o artigo 171: 

Articulo 171.-

I . Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, 

economicos y culturales de los pueblos indigenas que habitan en el territorio 

nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, 

garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su 

identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones; 

I I . El Estado reconoce la personalidad juridica de las comunidades indigenas y 

campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos; 

I I I . Las autoridades naturales de las comunidades indigenas y campesinas podran 

ejercer mnciones de administracion y aplicacion de normas propias como solution 

alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, 

siempre que no sean contrarias a esta Constitution y las leyes. La ley 

compatibilizara estas mnciones con las atribuciones de los Poderes del Estado. 

Isso nos mostra que enquanto a Constituicao de 1995 reconhece os direitos das 

comunidades indigenas, o DS 21060 ao promover reformas radicals na economia, tende a 

inviabilizar o exercicio desses direitos, criando um fosso entre a pratica - o DS 21060 - e a 

"legislacao ideal" - a Constituigao de 1995 - que nao e adotada efetivamente e se torna uma 

importante bandeira de luta dos movimentos sociais etnicos bolivianos. Ressalte-se que 

formalmente a nagao boliviana reconhece os direitos seculares das comunidades indigenas em 

suas terras comunais, assim como da sua cultura e sindicatos camponeses, reconhecendo 

tambem as autoridades naturais 1 2 . Isso nos ajuda a entender como na historia boliviana as 

liderancas populares, vindas das comunidades indigenas e camponesas sempre tiveram um 

papel importante, citando-se por exemplo a propria trajetoria politica do recem eleito Evo 

Morales - ex-lider cocalero - e de Felipe Quispe, " El Mallku" 1 3 - lider de "ayllus", ja que 

ambos sairam de seus povoados, chegaram a disputar a presidencia do pais e estiveram 

presentes em todos os eventos politicos nacionais que marcaram os ultimos vinte anos. 

Portanto, e bom verificar-se que a Constituicao de 1995, a despeito do DS 21060 de 1985, nao 

apresentou mudancas significativas nos elementos que aqui nos interessam: Relacao do Povo 

1 2 Pois trata-se de uma nagao multietnica e pluricultural, como diz a Constituigao. 

1 3 O titulo de Felipe Quispe - "El Mallku/Condor" - refere-se a um titulo secular de prestigio dado a pessoas que 

assumem a responsabilidade por zelar pelas terras e tradigoes de seu povo. 
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com o Governo, Propriedade Privada, Conservagao da Ordem Publica, Bens Nacionais, 

Politica Economica do Estado, Regime Social, Regime Agrario e Campesino, Regime 

Cultural: em contraste com a rigidez do DS 21060, a Constituigao de 1995 pode ser 

considerada ate bem democratica. 

No ano de 2004, apos a deposicao de Lozada em Outubro de 2003 e a posse do Vice-

Presidente Carlos Diego Mesa Gisbert, duas leis foram promulgadas: a Ley n° 2631, de 20 de 

fevereiro e a Ley n° 2650, de 13 de abril. Alguns pontos gostariamos de destacar, pois se o 

DS 21060 promoveu uma grande mudanca economica no pais, essas duas leis parecem 

preocupar-se com a questao da cidadania e participacao popular. 

O artigo 1, que originalmente dizia 

Articulo I . - Bolivia, libre, independiente, soberana, multietnica y pluriculturaf 

constituida en Republica unitaria, adopta para su gobierno la forma democratica 

representativa, fundada en la union y la solidaridad de todos los bolivianos. 

(CONSTITUICAO BOLIVIANA DE 1995) 

Ele teve sua redacao modificada pela ley 2631 para incluir a palavra participativa no 

trecho "adopta para su gobierno la forma democratica representativa y participativa" e, na Ley 

2650, a palavra participativa e novamente retirada. 

Da mesma forma o artigo 4, item I : " I . El pueblo no delibera ni gobierna, sino por 

medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley". (Constituigao Boliviana de 

1995) 

Passou a ter a seguinte redacao na Ley 2631 

Articulo 4 -

I . El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la 

Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referendum 

establecidos por esta Constitution y normados por Ley. (LEY 2631 DE 20/2/2004) 
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Entretanto, na ley 2650 a redacao voltou a ser igual a da Constituigao de 1995, que 

nao incluia referencias ao fato do povo governar pela "iniciativa Legislativa Ciudadana y del 

Referendum, establecidos por esta constitution y normados por Ley". 

Ja o artigo 71 teve um item I I I inserido na Ley 2631 - nao existia na Constituigao de 

1995 - e reafirmado na 2650, introduzindo maior liberdade de agao ao cidadao boliviano: 

Articulo 71.-

I I I . Los ciudadanos podran presentar directamente al Poder Legislativo proyectos de 

Ley en cualquier materia. La Ley determinara los requisitos y procedimiento para su 

consideration obligatoria por el organo correspondiente. (LEY 2650 DE 13/4/2004) 

Entretanto, e no artigo 224 que observamos a mudanga mais representativa e 

importante no tocante as manifestagoes populares que vem agitando a Bolivia no novo seculo. 

Na Constituigao de 1995 o artigo 224 dizia o seguinte: "Articulo 224.- Los partidos politicos 

se registraran y haran reconocer su personalidad por la Corte National 

Electoral".(Constituigao Boliviana de 1995) 

Ja na lei 2631 essa redagao e modificada e confirmada pela 2650, tomando a seguinte 

forma no artigo 224: 

Los partidos politicos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indigenas, podra 

postular directamente candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y 

Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes y Agentes municipales, en igualdad 

de condiciones ante la ley, cumpliendo los requisitos establecidos por ella. (LEY 

2650 DE 13/4/2004) 

Ou seja, consideramos um importante avango politico, pois a lei passa a observar os 

povos indigenas de maneira diferente, pois se ate entao somente os partidos politicos 

poderiam apresentar candidatos a cargos publicos, agora - a partir de fevereiro de 2004 - isso 

se estende tambem a "agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indigenas". Da mesma forma 
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ocorre com o artigo 222, que passa a reconhecer oficialmente essas outras formas de 

organizacao como representacoes populares. 

Isso deve ser levado em consideracao no contexto do desenvolvimento da legislagao 

boliviana: acreditamos que os acontecimentos de 2000 e 2003 exercem uma pressao muito 

forte sobre os dirigentes bolivianos a ponto de que importantes conquistas populares - como 

os artigos citados fossem incorporados a essa legislagao. Entretanto, como os manifestantes 

perceberam, o DS 21060 ainda se achava em estado latente, normatizando muitas agoes do 

cotidiano economico boliviano e, muitas vezes, inviabilizando essas conquistas sociais. Dai 

que a luta parlamentar e defendida por lideres como Morales e Quispe. 1 4 

Vemos, portanto, que a legislagao boliviana nos ultimos 10 anos do seculo X X tern 

uma tendencia a reconhecer maiores liberdades politicas aos cidadaos, em particular aos 

indigenas, sem, no entanto, sofrer profundas modificagoes em seu texto1 5. O que importa 

salientar e que o DS 21060 impos ao pais uma diregao economica que nao foi sequer discutida 

no Congresso Nacional e cuja reagao popular levaria a formagao de movimentos populares 

armados (como a EGTK) e a conflitos como os de Cochabamba e El Alto, pois a sua efetiva 

aplicagao aparecia para a populagao boliviana como um desrespeito a Constituigao - nao tao 

fervorosamente aplicada na pratica quanto o Decreto - e, principalmente as tradigoes 

comunitarias dos povoados. 

Lopez (2002) acrescenta que a Bolivia tambem foi o primeiro pais da America do 

Sul a entrar para o Programa de Alivio da Divida para Paises Pobres Altamente Endividados 

do Banco Mundial e que o problema disso e exatamente os termos e condigoes que derivam 

deste tipo de negociagao; o que o leva a levantar algumas conclusoes que servem para se 

repensar o neoliberalismo como um todo: a necessidade da representagao politica e da atuagao 

da sociedade civil, aumentar o controle politico sobre autoridades economicas, elaborar 

formulas de gestao economicas adaptadas a cada pais, aumentando a intervengao na economia 

e propondo formas de blindagem regional; aumentar a descentralizagao politico-

administrativa, transferindo politicas sociais para orgaos locais - municipios, estados -

1 4 Isso nos lembra de Thompson quando diz que "a lei importa". 

1 5 Sem duvidas gracas a presenca de Cardenas na vice-presidencia. 
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aumentando o endividamento interno e a quantidade de recursos para a populacao e, por fim, 

elaborar associagoes entre inversao, crescimento e exportacoes e nao privilegiando apenas 

alguns deles. 

Agora, podemos deixar a Bolivia de lado e voltar a discussao acerca do 

neoliberalismo, e notar algumas consequencias da pratica neoliberal na America Latina: em 

primeiro lugar, seu programa politico preve o combate ao protecionismo industrial que havia 

sido fundamental para o programa de substituicao de importacoes da CEPAL, da mesma 

forma que as leis de seguridade social e previdencia passam a ser vistas como responsaveis 

pela crise dos anos 70, na tese de que o Estado deveria diminuir. De tal forma, a opgao 

tornou-se o mercado externo, obrigando as economias nacionais a especializarem-se em 

produtos cuja competitividade fosse maior no exterior16. 

A enfase tambem e dada no fluxo de capitals externos, abertura de mercado de 

capitais - como Bolsa de Valores - eliminagao de barreiras para capital, mercadorias e 

servigos, alem de queda dos gastos sociais e impostos. Essas medidas estao articuladas em 

torao de uma nogao de "crise", na qual o neoliberalismo aparece como a salvagao, 

corporificado pelas agoes do FMI e do Banco Mundial, distribuindo os seus custos 

desigualmente, tanto entre os paises, privilegiando os de Primeiro Mundo quanto 

internamente, privilegiando as empresas de altas rendas, segundo Casanova (2008). 

Outra caracteristica importante e a intransigente defesa da modernizagao que, 

segundo Comblin (1999) se associa ao complexo de inferioridade latino-americano e o desejo 

de "tornar-se Primeiro Mundo": e aqui exemplar a reclamagao de Collor acerca das 

"carrogas'Vautomoveis brasileiros, ou seja, sobre o atraso no consumo de bens de luxo e nao 

sobre o atraso na educagao, pesquisa cientifica, saude publica etc ou, como diz o autor acerca 

das elites: "querent os efeitos da modernizagao mais do que a propria modernizagao" 

(COMBLIN, 1999. p. 63). 

Por outro lado, a modernizagao para os trabalhadores significa desemprego, 

informalidade, ausencia de seguridade social, flexibilidade, ou seja, exclusao e criagao de uma 

No caso chileno a economia centrou-se na producao de cobre, madeira, frutas, vinlio e farinha de peixe. 
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sociedade paralela, a sociedade dos pobres. Em termos de Estado, a divida externa tambem 

surge como uma realidade cruel nos anos 80. 

Mas, se os efeitos do neoliberalismo sao tao dramaticos para as populacoes mais 

pobres, por que ele continua sendo tao importante? Segundo Aguilar Sanchez (2005), o fato e 

que o neoliberalismo tornou-se um projeto ideologico: 

Una evaluation historica del neoliberalismo nos conduce a sostener que su 

fundamento se halla ligado a la funcion de soporte ideologico de un tipo de 

globalization reforzada por la industria militar de los centros hegemonicos de la 

eco-mundo capitalista, por la presencia de las empresas transnacionales, por la 

existencia de los organismos financieros y por el papel desempenado por los 

politicos/empresarios y tecnocratas que administran el poder en nuestras sociedades 

(AGUILAR SANCHEZ, 2005) 

Para Casanova (2008) o discurso da globalidade trata de desvalorizar a soberania 

nacional, os direitos dos individuos tornam-se mais importantes do que o dos povos e a justica 

social e substituida pelo discurso da "justica", generica, sem adjetivos. Ele busca lancar ao 

passado as lutas de libertacao, lutas de classe em nome de uma suposta e vaga integracao, de 

uma "solidariedade": "trata-se de lidar com novas categorias para esse novo mundo, onde a 

soberania do Estado-Nacao tambem se transforma em algo do passado. Nao e o caso de se 

provar ou discutir as teses da globalidade, mas de descartar seus inimigos como ultrapassados 

e, nesse sentido, Casanova (2008) se aproxima da visao aymara, na medida em que trata o 

neoliberalismo como uma recolonizacao, ou melhor, a "reconversao da dependencia": "a atual 

globalizacao mantem e reformula as estruturas de dependencia de origem colonial e as nao 

menos solidas do imperialismo de fins do seculo XIX, bem como do capitalismo central e 

periferico que se estruturou entre 1930 e 1980" (CASANOVA, 2008, p. 50). 

Se, aparentemente o modelo neoliberal "fracassou" como modelo economico, na 

medida em que nao conseguiu resolver os problemas a que se propos - combater a inflacao, 

promover o desenvolvimento e o nivel de vida - , ele na verdade conseguiu o triunfo 

ideologico, tornando-se um mito pois, atraves da massificacao de ideias e insistencia de sua 

inevitabilidade aparece como o "pensamento unico": 
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Y como los mitos tienen una estructura clara de principio, nudo, desenlace y final, se 

adaptan a la conception neoliberal simplificadora de que partiendo de una ruptura 

con el populismo y el estatismo (principio) se llevarian adelante las privatizaciones y 

la reforma del estado (nudo) para lograr el bienestar prometido (desenlace) y arribar 

al Primer Mundo (final). (BPJEGER, 2002) 

Tambem nao se pode esquecer que a defesa do neoliberalismo se da em termos 

economicos globais, ficando seus efeitos sociais para um segundo piano, num momento em 

que as velhas oligarquias politicas - na America Latina - sao substituidas por outras 

liderancas politicas, ligadas a tecnocratas e empresarios. 

Na realidade o neoliberalismo pode ser visto como mito, contrario ao qual tern 

surgido movimentos sociais em todo o mundo, a partir de advertencias como as de Rapoport 

(2002) ao observar que democracia e mercado nao sao necessariamente sinonimos, apontando 

para o perigo de uma economia desconectada do social, de uma sociedade que nao pode usar 

de recursos politicos para corrigir as distorcoes do mercado - ja que o autor nao ere que o 

mercado sozinho possa soluciona-las - e, nesse raciocinio, a sociedade civil deixa de ter 

sentido, o que e sempre perigoso para que propostas totalitarias possam vir a tona, como nos 

anos 30. Dessa forma, ele aponta para a necessidade de se procurar alternativas ao 

neoliberalismo e, no que nos diz respeito, elas aparecem nos movimentos de resistencia a ele. 

Autores como Boron (2003) acreditam que o pensamento neoliberal esteja em franco 

declinio, em particular pelo fracasso economico a que foi submetido na America Latina na 

decada de 1980. Talvez essa seja uma postura otimista demais, se levarmos em conta a imensa 

possibilidade de recuperagao do sistema e de sobrevivencia das elites, principalmente no 

cenario latino-americano. No entanto, o autor aponta para a emergencia de movimentos 

sociais nos ultimos anos do seculo XX. 

Ellos representan en el terreno de la lucha politica la emergencia de una cultura y 

una ideologia alternativa ao neoliberalismo. No son movimientos contrarios a la 

globalization, sino que su oposicion es a la forma actual, predominante, de esta 

globalization, signada por la hegemonia del neoliberalismo. Las potencialidades que 

encierran estos movimientos son enormes, y en buena medida podria decirse que 

vienen a representar el relevo de los agotados partidos socialistas y comunistas que, 
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aparentemente, no estarian en condiciones de ofrecer una respuesta adecuada a esta 

nueva fase de la historia del capital. (BORON, 2003) 

Sao movimentos que defendem outro tipo de democracia, diferente da "democracia 

limitada" do neoliberalismo em que so se e cidadao no momento das eleicoes, enquanto que a 

economia nao pode ser questionada, uma democracia mais participativa no sentido de que 

comeca com a atuacao do individuo dentro do "ayllu", tanto no trabalho com a terra coletiva, 

quanto na discussao e solugao de problemas coletivos quanto na execucao de tarefas e de 

cargos rotativos com vistas ao bem comum, ao mesmo tempo em que reconhece claramente 

os mecanismos de cooptagao secularmente usados pelas elites dominantes e, por isso mesmo, 

tern obrigado o neoliberalismo a mostrar sua cara violenta e militarizada em incontaveis 

conflitos, pois essa luta, como aponta Casanova (1995, p. 147) da-se "entre assedios e 

bloqueios de carater para-policial, militar, psicologico, economico, cultural, ideologico, 

terrorista, e ate com matancas em massa quando necessarias e possiveis". E claro que, no 

contexto de Terceiro Mundo, tal processo e auxiliado pelo que o autor chama de "heranca 

renovada do antigo colonialismo", ou seja, o Estado repressivo: 

O empobrecimento da populacao e o enrrentamento dos trabalhadores e empregados, 

junto com a necessidade de dominar o antigo movimento operario e de eliminar as 

conseqiiencias sociais e os direitos trabalhistas ou rurais obtidos pelos trabalhadores 

e camponeses em varias decadas, provocaram a ampliacao das politicas repressivas. 

(CASANOVA, 2008, p. 58) 

Os eventos - e conflitos - de Davos foram exemplos disso, ao mesmo tempo em que 

procura se agrupar em eventos mundiais, como o Forum Social: 

O projeto das classes dominantes e a democratizacao transnational que esta feita 

contra a democracia revolucionaria, que implicou e implica o poder da maioria 

decidir sobre as questoes economicas e nao so sobre as politicas. A democracia 

transnational tambem esta contra a social-democracia, o populismo e o socialismo 

real (ou o que resta dele), aos quais impoe politicas de ajuste que os cerceiam e ate 

destroem. (CASANOVA, 1995, p. 146) 
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Mas, alem do carater internacionalista desses movimentos, outro aspecto vale a pena 

ressaltar, de acordo com Casanova (1995), que e a compreensao de que o abandono da opgao 

eleitoral ja foi reconhecida como erro por eles, mas que suas forgas devem organizar-se alem 

dos partidos politicos: "a luta politica pelo governo so aparece como um embriao do bloco de 

poder alternative Os outros, e talvez mais importantes, estao na sociedade civil das mais 

diferentes civilizagoes e culturas". (CASANOVA, 1995, p. 159). 

O fato e que a constatacao dos maleficios causados pelo neoliberalismo aos paises de 

Terceiro Mundo nao e suficiente para definir uma politica alternativa, havendo uma ruptura 

entre o discurso cientifico e o politico, um projeto que aponte para o que Casanova (2008) 

chama de "Economia da Maioria" e, dessa forma, nao encontramos um agente das mudancas, 

o que significa que "na falta dum protagonista real e verdadeiro - classe operaria ou todo o 

povo - um caminho necessario e o aberto as organizagoes realmente democraticas dos 

movimentos sociais, com atengao as alternativas que surgem dos proprios movimentos 

sociais". (CASANOVA, 2008, p.61) 

Assim, de acordo com o autor e que podemos inserir nosso estudo acerca dos aymara 

bolivianos, pois: 

As experiencias existentes mostram que esse tipo de organizagao da sociedade civil, 

as vezes unidas as do sistema politico emergente e outras vezes separadas dele, 

autonomas, tendem a ser dirigidas e coordenadas por frentes, movimentos e 

coalizoes em que as vanguardas e as bases dao prioridade a luta democratica antes 

da socialista, e a luta pela soberania national, pela defesa das riquezas nacionais, das 

terras e recursos das comunidades antes da luta das classes proprietarias e 

assalariadas. No entanto, esta ultima nao sera negligentiada, nem no interior da 

frente, nem no interior do pais, nem ao nivel international. A tendencia 

predominante e a luta por uma democracia com poder antes do que por uma 

democracia socialista. Essa luta se desenvolve com varias ideologias e posigoes 

doutrinarias, e nao com uma so. (CASANOVA, 1995, p. 160) 

E, portanto, nesse contexto em que inserimos os movimentos indigenas bolivianos, 

dos quais o aymara e talvez, o mais atuante, nao esquecendo tambem, por outro lado, que a 

globalizagao economica tambem tern favorecido o desenvolvimento de outro tipo de 

globalizagao, a humanitaria, criando novas formas de relagao entre as pessoas entre as quais a 
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solidariedade para com determinados movimentos sociais, atraves da transnacionalidade que, 

se tern aspectos negativos, tambem produz efeitos positivos em termos de uma solidariedade 

mais universal, conforme discutiremos a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3 A transnacionalidade e as novas relacoes sociais 

Ao estudar o que Ribeiro (2000) chama de "mais cultura da fronteira e menos 

fronteira da cultura" ele toma como objeto de estudo a hidreletrica de Yacyreta, no rio Parana, 

na fronteira entre Paraguai e Argentina, a partir de uma grande empresa italiana que 

contratava tambem argentinos, paraguaios, alemaes e franceses; seu estudo e focado no 

personagem "bicho-de-obra", trabalhador que percorre o mundo vivendo no que o autor 

chama de "pequenas aldeias do sistema mundial" no "circuito migratorio dos grandes 

projetos". Ele centra a analise nos trabalhadores italianos, notando que alguns ja sao de 

terceira geragao e que os mais especializados tendem a ser os que mais migram, levando-o 

"a viver uma ambigiiidade permanente causada pela fragmentacao provocada por sua 

exposigao intensa a compressao do tempo-espago e seus efeitos" (RIBEIRO, 2000, p. 51). 

O bicho-de-obra torna-se uma pessoa desterritorializada, pois o seu territorio e 

definido pela esfera do trabalho que promove uma compressao do tempo e do espago e 

impede a formagao - ou manutengao - de uma identidade cultural, ja que a grande empresa e 

uma organizagao burocratica que se repete em todos os paises em que atua. Entretanto, ao 

mesmo tempo, o autor notou que os empregados italianos - especialmente os de trabalho 

especializado - recebiam da empresa um tratamento diferenciado, principalmente com relagao 

a educagao dos filhos, com escolas ao modelo italiano, ligoes da lingua, comemoragao de 

feriados etc: 

Em suma, os processos de socializacao internos do grupo domestico, responsaveis 

em grande medida pela construcao de identidades individuais, encontram-se 

17 Embora muitos tenham comecado a traballiar pensando em parar como um emprego transitorio. 
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afetados pela situacao de imobilizagao da forga de trabalho pela moradia e por outras 

caracteristicas abrangentes dos grandes projetos, em especial aquelas destacadas 

advindas da segmentacao etnica e da participacao nos circuitos migratorios dos 

grandes projetos. (RIBEIRO, 2000, p. 54) 

O que percebemos e que nesses projetos desenvolve-se uma identidade de "cidadao 

do mundo", pois o ator social esta "dominado por sua agao profissional", o que torna o seculo 

X X I especial para os analistas. No grupo estudado por Ribeiro (2000) havia tambem pessoas 

de origem indigena e que ajudavam a formar o que outros migrantes chamavam de 

"Republica de Corrientes", pois eles se diferenciavam inclusive de outros argentinos, 

originarios de outras regioes: 

A persistencia e a manipulagao de uma diferenciacao etnica pre-colombiana em um 

contexto tipico das "sociedades complexas" gerado por um acontecimento do 

sistema mundial, um dos chamados "projetos de desenvolvimento", sem duvida nos 

coloca diante de uma das questoes mais candentes das "fronteiras das culturas 

contemporaneas". Trata-se da permanencia da cultura, de tradigSes, em formas 

insuspeitadas de subjetividade, de tecnicas corporais e de interagao. (RIBEIRO, 

2000, p.20) 

Isso traz a tona, novamente, o aspecto da resistencia de grupos dominados e, mais do 

que isso, o autor encontra num grupo de estudo bem diversificado uma "forma de resistencia 

etnica de grupos ha muito incorporados a economias integradas" (RIBEIRO, 2000, p. 20), 

colocando em destaque a diversidade cultural tipica de nossa epoca, que gera uma 

ambigiiidade permanente entre migrantes transnacionalizados. Mas, o que pressupoe a 

transnacionalidade? Segundo Ribeiro (2000): 

O transnacionalismo tern fronteiras e similaridades com tematicas como 

globalizagao, sistema mundial e divisao international do trabalho. Mas sua propria 

particularidade reside no fato de a transnacionalidade apontar para uma questao 

central: a relagao entre territorios e os diferentes arranjos socioculturais e politicos 

que orientam as maneiras como as pessoas representam pertencimento a unidades 

socioculturais, politica e economicas. Isso e o que denomino modos de representar 

pertencimento a unidades socioculturais e politico-economicas. (RIBEIRO, 2000, p. 

94) 
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Assim, para que ocorra o processo de transnacionalidade determinadas condicoes sao 

necessarias: 

A condigao integrativa e primordial para se constituir um sujeito coletivo, 

imaginando-se um "nos" que possua realmente eficacia simbolica e coesao. Nesse sentido, e 

necessaria a interligagao entre todos os niveis, desde o local ate o transnacional. 

Condicoes historicas tambem sao necessarias, pois o transnacionalismo so tern 

sentido em virtude de duas forcas bem atuais: de um lado o amadurecimento do Estado-Nacao 

e, de outro, o processo de globalizagao. A integragao do mundo - ou sua busca - nao e algo 

novo, pode ser sentido no seculo XV, mas somente agora e que o capitalismo o levou a niveis 

espetaculares. 

A expansao capitalista e, por outro lado, o fim do socialismo real - e outra condigao, 

na medida em que promove uma ampla divisao international do trabalho, tomando o 

capitalismo multinational uma somatoria de capitals de diferentes nagoes envolvidos em um 

mesmo empreendimento. Entretanto, ja o capitalismo transnacional promove uma nova 

hegemonia a partir de redes globais e de novos sentidos de pertencimento e de igualdade, 

como diz Ribeiro (2000): e o "capital desterritorializado em seu fluxo planetario e 

fragmentagao global" (RIBEIRO, 2000, p. 103), dando origem as corporagoes transnationals 

que, entretanto, nao eliminam as diferengas locais. 

Elementos tecnologicos tambem sao importantes, tomando-se a visao de Harvey 

(1989) acerca da "compressao de tempo-espago", possibilitada pelo enorme desenvolvimento 

dos transportes e comunicagoes, tanto quanto da velocidade e simultaneidade, promovendo -

ou buscando promover - o tempo global, assim como uma "opiniao publica transnacional" via 

TVs locais, onde a CNN e o destaque, e o ingles a base. E, e claro, aqui a Internet aparece 

como elemento vital: "(...) sugiro que o capitalismo eletronico-informatico e o ambiente 

necessario para o desenvolvimento de uma comunidade transnacional imaginada-virtual e a 

Internet a sua base tecnosimbolica" (RIBEIRO, 2000, 107) I 8 . 

1 8 A discussao de Ribeiro (2000) acerca da Internet nao para por aqui, mas deixamos para inseri-la adiante, 

quando trataremos dos trabalhos de Castells (1999a), (1999b) e (1999c). 
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No tocante as condicoes ideologicas e culturais, Ribeiro (2000) ressalta o perigo dos 

discursos universais homogeneizantes, lembrando que culturas sempre foram hibridas e que a 

"diferenca nao e um fim em si mesmo, e um objetivo apenas quando igualdade e 

fortalecimento democraticos sao propositos finais" (RIBEIRO, 2000, p. 112) e, assim: 

Subestimar o hibridismo leva a um acordo cego com formulagoes ideologicas que 

intencionam obliterar a coexistencia democraticas das diferencas. Mas subestimar 

organicidade e limites, algo que muitos antropologos pre-pos-modernos 

superestimaram, e tambem problematico, porque pode criar a impressao que 

identidades culturais, sociais e politicas sao entidade soltas no ar, uma impressao 

que satisfaz e coincide amplamente com as necessidades do capitalista transnacional 

por cinismo e apatia. (PJBEIRO, 2000, p. 113) 

No entanto, o problema e quando a homogeneizacao torna-se um alvo em funcao de 

objetivos e interesses particulares. Por isso, o autor desconfia do que chama de ideologias 

para "o mundo como uma entidade", como aponta ser o caso do "desenvolvimento 

sustentavel", visto por ele como um acordo entre agentes do crescimento e ambientalistas, 

interessados em criar discursos utopicos e novas aliangas politicas. 

O surgimento de uma classe transnacional, aliando interesses pragmaticos, 

hierarquias, regras, objetivos, jogos de poder e aliangas, pode dar-se atraves da networking, 

vista como "redes extensas e multissituadas de agentes individuals e coletivos 

desterritorializados que perpassam diferentes niveis de integragao" (RIBEIRO, 2000, 119) e 

encontram-se no ciberespago gerando coalizoes com varios atores, algo que tambem deve ser 

feito por uma sociedade civil global. 

Da mesma forma, o autor olha para as ONGs - principalmente as ambientalistas - que 

estabelecem coalizoes "costurando varios atores do campo sociopolitica no qual intervem" 

(RIBEIRO, 2000, p. 120) como parte de uma elite da classe transnacional, em oposigao a 

outras, como os turistas, os migrantes internacionais e, tambem, os migrantes transnationals 

como os "bicho-de-obra" que ele estudou. 

Por fim, existem tambem as condigoes rituais da transnacionalidade realizadas por 

"intermediarios" como as elites nacionais que contribuem para o crescimento do 
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transnacionalismo, tais como os megashows de rock, Copas do Mundo, Olimpiadas, 

Conferencias Mundiais da ONU, o proprio Forum Global etc, de forma que tambem nos 

rituais deve acontecer uma batalha pela hegemonia: 

O ambientalismo empresarial e a administracao ambiental global centralizada sao 
expressoes de forgas de globalizagao autoritarias e exclusionarias vinculadas a 
expansao do capital transnacional. Sua existencia e apenas mais uma confirmagao de 
que a condigao da transnacionalidade e um campo de poder no qual outros agentes 
necessitam ocupar suas posigoes. (RIBEIRO, 2000, p. 129) 

Portanto, vista como um campo de poder, a transnacionalidade tambem pode ser 

utilizada por organizagoes que combatem a globalizagao economica e defendem uma 

globalizagao humana, em que a economia nao seria o elemento principal. Tal questao se 

corporifica em associagoes de protegao ambiental, pacifistas etc, mais comumente conhecidas 

por Organizagoes Nao governamentais. Entretanto, e preciso tambem observa-las com 

cuidado, quando entram em contato com movimentos sociais locais, conforme veremos a 

seguir, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 As redes transnacionais e as identidades locais 

Uma ultima questao merece destaque: o contexto de globalizagao economica 

propiciou o incremento de redes transnacionais que estao influindo na configuragao de 

identidades dentro de nagoes cuja populagao indigena e marcante. Isso se deu inicialmente no 

Equador, com o desenvolvimento da CONAIE - Confederation de Nacionalidades Indigenas 

del Equador - e aos poucos torna-se importante no cenario boliviano. Referimo-nos aos 

Movimentos de Ayllus, que tern sido amparados por convenios institucionais, recursos 

gerados por reformas governamentais e por politicas de "etno desenvolvimento", a partir do 

exterior. Isso se deve a um novo momento para a Politica Indigena na America Latina, que 

tern criado toda uma rede de novos atores: 
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Ideologias atadas a identidades clasistas o nacionalistas aun existentes han sido 

parcialmente desindigenizadas por un grupo de organizaciones transnacionales cada 

vez mas influyentes, abriendo y definiendo un espacio para que se reconozcan los 

ayllus y autoridades etnica con base en los ayllus como sujetos y interlocutores 

indigenas rationales. (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 134 ) 

Para os autores, vivemos um momento que eles caracterizam como de um 

"bumerangue recarregado", na medida em que atores - muitas vezes externos - propiciam 

uma re-significacao de identidades internas. No caso em questao, os quechuas e aymaras 

tomaram a frente de um projeto "protonacional", marcado inicialmente pelo uso do idioma 

pre-colombiano, mas que incorporou aos poucos nocoes como de territorialidade, costumes e 

historia. 

Entretanto, com o Convenio 169 da Organizagao Internacional do Trabalho 

("Derechos de los Pueblos Indigenas y Tribais") muitos governos passaram a legislar sobre 

seus povos indigenas, associando questoes de direito indigena a suas agendas neoliberais. 

Segundo os autores citados: 

Los gobiernos adoptaron un discurso mdticulturalista formalizado a traves de 

modelos de descentralizacion pluralista, mientras que las agendas adoptaron las 

nociones de "capital social*' en el diseno de sus politicas y proyectos orientados 

hacia las bases indigenas. (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 137-8) 

Assim, tais redes transnacionais - atores globais - tern propiciado a reconstrugao da 

identidade dos ayllus - de atores locais - em detrimento a identidade sindical campesina 

corporificada pela poderosa CSUTCB. Retornaremos um pouco no tempo: a Revolucao de 

1952 favoreceu o crescimento de sindicatos campesinos - organizagoes classistas -. O 

movimento katarista valeu-se dessa estrutura sindical para criar a CSUTCB, corporificada 

numa etnicidade indigena, mas com enfase na identidade campesina (sobretudo pela uniao 

entre reivindicagoes classistas e o mito de Tupaj Katari). Entretanto, e levando-se em conta a 
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grande extensao territorial ocupada por quechuas e aymaras, tal associacao tendeu a nao 

incorporar totalmente as reivindicacdes dos ayllus 1 9 . 

Ilustracao 4: Fronteiras de Markas pertinentes a etnicidade-suyu de Karankas, Departamento de Oruro 

(in ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIE, 2005, p. 142) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

« _ ^ _ Ol l l M I I ACI UH Dt I A MARKA 

DEI IMITACION Of URAWI-SAMANCHA 

. . . . . . OEUMI7ACI0M 0E AYLLUS 

On j a n i za c i d i i  e s p e c i a l  I r a i l i c i o u a l  r i e Qh i m | h i  Mar ka 

Hustracao 5: Fronteiras de ayllus pertencentes al Qhurqui Marka, Departamento de Oruro. 

(in ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIE, 2005, p. 141) 

1 9 Para uma defimcao de ayllu: "Uma unidade importante nos Andes e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ayllu, termo quichua que corresponde 

ao jatha aymara. De maneira aproximada talvez se possa considera-lo um grupo de vizinhos, um bairro rural 

com tendencias endogamicas e com direitos relacionados a um lote de terra" (MELATTI, s/d) 
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Os ayllus sao importantes em termos locais, como se pode ver na sua diversidade 

atraves das figuras acima: a ilustragao 1 mostra o departamento de Oruro com enfase para o 

Qhurqui Marka, ao passo que a ilustragao 2 nos traz os ayllus desse marka, o que nos mostra a 

complexidade de uma configuragao local - ayllus, markas e suyus - que o sindicato nao 

atinge. 2 0 

O proprio Estado boliviano tern dificuldades em lidar com duas estruturas 

administrativas: a colonial europeia, de paroquias, municipios, provincias e departamentos e a 

antiga, que corresponde a ayllus, markas e suyus. Os ayllus estao submetidos a uma 

Assembleia Comunal, baixo a lideranca de um "mallku" (ou jilaqata"), o que poderia ser 

classificado, segundo os autores, de uma "Democracia Direta Limitada": 

(...) el ayllu esta reconstruyendo las identidades etnicas em diferentes escalas 

(ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 140) 

(...) 

Ubicadas principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosi, las 

autoridades etnicas originales gobiernan los ayllus, reproduciendo algunos simbolos 

y practicas precolombinas, especialmente en los rituales y las fiestas. (ANDOLINA, 

RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 143 ) 

Assim, ONGs e agendas individuals, tanto quanto o BID e outras instituigoes -

agentes governamentais, inclusive, - miram em projetos chamados de "etno 

desenvolvimento", que buscam auxiliar ayllus a produzirem comercialmente produtos 

agricolas para concorrer ao mercado externo ou em projetos de etno turismo, por exemplo, 

tendo como base o conceito de capital social de Putnam 2 1 , que busca reaproveitar o saber 

ancestral, usando a tradigao como base para o desenvolvimento: "el etno desarrollo 

modificado ha conbinado conceptos neoliberales, multiculturales y locales, en este caso a 

traves de la realizacion de un doble movimiento con la teoria de modernizacion" 

Para a distingao entre os conceitos, citamos novamente (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, 

p. 139):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Marka es un espacio local pero transcomumtario que agrupa varios ayllus. Suyu es una identidad 

cultural-espacial aiin mas amplia. Qollasuyu se refiere a la region del altiplano, que era a su vez una region clave 

del Estado incaico. 

2 1 O trabalho citado pelos autores e PUTNAM, Robert.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Making democracy work: Civic ttansitions in modern 

Italy. Princeton: Princeton Universitu Press, 1993. 
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(ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 150 ). Ou seja, trata-se de uma valorizacao 

da modernizagao que tern como estrategia estabelecer dialogos entre os movimentos indigenas 

e os economistas internacionais, valorizando as identidades etnicas locais e inserindo o 

indigena no mundo ocidental, ao mesmo tempo em que incentiva uma "multiplicidade de 

identidades indigenas". 

Dessa forma, sao tres os elementos que formam o que os autores chamam de "matriz 

de Identidade": as organizagoes indigenas, tidas como autenticas, o multiculturalismo estatal 

institucionalizado e o etno desenvolvimento oficializado. A jungao desses elementos acaba 

por elaborar um projeto identitario que, focalizado no ayllu, coloca em xeque a CSUTCB, 

vista como campesina e, dai valoriza-se mais a CIDOB (desenvolvida no oriente, agregando 

grupos pequenos e sem forga politica individualmente) e a CONAMAQ (Consejo Nacional de 

Ayllus y Markas Del Qollasuyu, de 1997). Os autores elaboram um quadro onde se torna 

possivel verificar as diferengas entre as duas concepgoes: 

TABELA 6: RECONSTRUCAO DAS IDENTIDADES NO ALTEPLANO DE BOLIVIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SUJETO P O L I T I C O CAMPESINO A Y L L U 

Marcador culmral principal Idioma Costumbre y territorio local 

Nombres de las categorias Aymara Karankas, Quillaqas 

Quechua Pacaje, Machaqa 

Escala Nacional Local/Translocal 

Relation Campesino/Ayllu Compatible Incompatible 

In (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 163 ) 

TABELA 7: ALTERACOES E M TERMOS DE ORGANIZACAO NA MUDANCA DE 

IDENTIDADES NO ALTEPLANO DE BOLIVIA 

A C T O R 

R E P R E S E N T A T I V O 

D E A 

Estructura Asociativa Confederation Sindical Consejo Etnico (CSUTCB) 

(CONAMAQ) 

Autoridad/Dirigente Principal Secretario Sindical Mallku 

Selection de dirigente Por votacion 

Reelection aceptada Por rotation y voto No se permite la reelection 

Estrategia dominante Confrontation Dialogo 

In (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 163 ) 
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Da mesma forma, e significativo a fala da ONG Oxfam America, responsavel por 

estudos para realizagao de um projeto de desenvolvimento em Potosi: 

El ayllu es una forma de organization andina [que mantiene] principios [.. .] 

opuestos a los sindicatos campesinos, que estan organizados en formas impuestas a 

los ayllus por [anteriores] gobiernos bolivianos. Estos principios son la reciprocidad 

[. . .] cooperation con el intercambio de trabajo [. . .] y una relation complementaria 

entre el individuo y el grupo. (ANDOLINA, RADCLIFFE & LAURIS, 2005, p. 160-

1) 

Tal situacao, em nossa opiniao, pode parecer que a enfase nos ayllus acabe por 

desmobilizar uma CSUTCB - e ao proprio MAS - o que seria favoravel a uma ordem 

globalizada economicamente. No entanto, e bom que pensemos que uma associacao como a 

CONAMAQ ao tornar-se cada vez mais poderosa politicamente talvez venha a se tornar um 

grande problema ao Estado boliviano, ja que parte de uma concepcao antagonica 

administrativa - e cultural - que tenderia ate mesmo a colocar em xeque a propria geografia 

boliviana e seu capitalismo. 

Nesse capitulo focamos nossa reflexao em dois elementos: o neoliberalismo e a 

transculturalidade. Nos dois primeiros sub-itens discutimos um pouco da historia do 

pensamento neoliberal pelo mundo, sua conceitualizacao e, a seguir, no contexto boliviano. 

Podemos notar, assim, que embora fortemente adotado na Bolivia dos anos 80 do seculo 

passado, a Constituigao de 1995 representou um empecilho em sua trajetoria, em particular 

pelas pressoes da Cardenas - lider aymara e vice-presidente da republica boliviana de 1993 a 

1997- e conseguiu marcar importantes vitorias para os indigenas na questao da terra, em 

particular. Isso confirma o que Thompson disse a respeito da luta pela legislagao: "a lei 

importa!", embora na pratica o DS 21060 impedisse a implantagao da maioria de seus itens. 

Com relagao a transnacionalidade, vimos com Ribeiro (2000) a analise de um caso 

pratico onde ela se corporificou, entre trabalhadores, ou os "bichos de obra" de uma 

hidreletrica sul-americana e de como as suas diferentes identidades se entrecruzam e por 

vezes formam uma outra, a de "cidadaos do mundo". Mas tambem vimos que essa 

transnacionalidade produzida pela globalizagao ajudou a fortalecer movimentos sociais locais, 

com o dos aymara, contribuindo para a reconstrugao de uma identidade local - a dos ayllus -
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que configura um enfrentamento com o sistema administrativo do governo boliviano. Ao 

mesmo tempo ONGs tambem se tornam perigosas ao interferirem nas comunidades locais, 

principalmente em fiincao de projetos de etno-desenvolvimento. 

A seguir, no proximo capitulo, verificaremos como a sociedade atual, marcada pela 

profusao da informacao - e, portanto, da internet - acaba por possibilitar a militancia indigena 

e como podemos entrar no ciberespaco para estuda-la. 
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C A P I T U L O 5 - SOCIEDADE INFORMACIONAL, R E D E S E INTERNET 

Nesse capitulo discutiremos questoes e autores que contribuiram com uma reflexao 

teorica-metodologica para analisar a nossa fonte de pesquisa. Apontamos nos textos algumas 

concordancias e discordancias de nossos autores com relagao ao nosso objeto de estudo, os 

aymara. 

Trata-se de uma leitura de autores ligados a tematica de uma sociedade onde a 

informacao e a comunicacao sao elementos primordiais e, nesse sentido, eles direta ou 

indiretamente abordam a questao da internet. Essas reflexoes serao importantes para nos 

iluminar a leitura dos sites, a forma de nos aproximarmos deles, um metodo para seleciona-los 

e identificar as informacoes que nos interessam acerca do projeto aymara de sociedade. 

Nesse sentido, selecionamos os trabalhos de Castells (1999a, 1999b, 1999c), que 

nao somente nos ensina uma teoria da sociedade na era informacional como tambem nos 

aproximara de movimentos sociais que usam a midia moderna, como os neozapaistas de 

Chiapas, no Mexico e o compadre Palenque, da Boliva. 

O conceito de interatividade nos pareceu importante, a partir do autor Silva (2000), 

para compreender os sites e, dessa forma, procuramos analisa-los sob a forma de links, na 

perspectiva de saber se os nossos sites escolhidos tinham questoes e/ou visoes em comum, 

podendo ser analisados num todo, como uma visao de mundo aymara. Ja com Levy 

identificamos uma perspectiva bastante interessante a respeito da tecnodemocracia, que 

servira para pensarmos o futuro dos movimentos sociais como o que estudamos. 

Com tais embasamentos e que nos permitiremos expor um pouco dos sites que 

escolhemos e suas caracteristicas principals, para no proximo capitulo comecar sua analise. 

5.1 Uma nova sociedade: a Sociedade Informacional 

Sob a visao de Castells, o mundo em que vivemos e parte de uma importante 

transformacao rumo a sociedade informacional. Como precursores dessa transformacao 
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podemos citar varios acontecimentos ocorridos no final do seculo XX, tais como: o grande 

desenvolvimento da tecnologia de informacao, a interdependencia das economias, o 

nascimento de uma nova relacao entre o Estado, a sociedade e a economia, o colapso da 

URSS - que o autor chama de modelo de estatismo - e a conseqiiente crise das esquerdas e a 

crenca no "fim da historia", o desenvolvimento de "redes" no processo capitalista, a crise do 

movimento trabalhista, a crescente atuacao de mulheres no mercado de trabalho e, finalmente, 

a crise do Estado de Bem-Estar-Social. 

Tal panorama trouxe conseqiiencias importantes para o novo seculo, dentre elas 

convent citar: o crescimento do mercado financeiro global, dos paises asiaticos - os "tigres" -

o surgimento da Uniao Europeia, a desintegragao do Terceiro Mundo, a insergao da Russia na 

economia de mercado, o crescimento de bolsoes de miseria e das mafias globais, a 

implementacao de uma lingua universal digital e, fundamentalmente, o crescimento de redes 

interativas de computadores. 

Para Castells (1999a) nos podemos observar a sociedade dividindo-a em modos de 

desenvolvimento: o primeiro seria o agrario, cuja fonte de produtividade seria, alem da 

propria mao-de-obra, os recursos naturais que sao transformados. Ja no modo industrial, 

verificou-se uma grande variacao das fontes de produtividade com a ampliacao e 

descentralizagao fantastica das fontes de energia, o que veio a tornar o mundo um pouco 

menor, ao incentivar a busca dessas novas fontes e, finalmente, o modo de desenvolvimento 

informacional, onde a tecnologia torna-se a principal fonte de produtividade ligada a geracao 

de conhecimento e de informacao e, no limite, fazendo com que o conhecimento aja sobre o 

proprio conhecimento, e a tecnologia da informacao: 

Apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas dominantes da 

sociedade (por exemplo, o processo produtivo, o complexo industrial militar), a 

tecnologia e as relacoes tecnicas de producao difundem-se por todo o conjunto de 

relacoes e estruturas sociais, penetrando no poder e na experiencia e modificando-os. 

Dessa forma, os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de 

comportamento social, inclusive a comunicacao simbolica. (CASTELLS, 1999. 

p.35) 

E nesse contexto que o Estado-Nacao vem perdendo seu poder paulatinamente, 

ficando espremido entre redes globais e identidades singulares, tendo de enfrentar tres grandes 

desafios: a globalizagao e o conseqiiente crescimento de empresas particulars, a flexibilidade 

e a capacidade de penetracao da tecnologia e, por fim, a midia, em sua crescente autonomia e 



179 

diversidade, ja que a comunicacao cada vez mais encontra-se sem controle e, em muitos 

casos, independencia e profissionalismo aparecem "apenas" como ideologias das midias, 

podendo ser manipuladas e/ou compradas. Por outro lado, cresce tambem a midia local, 

pressionando o Estado , o que prenuncia, ainda, uma crise da propria democracia e do 

"principio de representatividade politica", como diz Castells (1999b), pois o crescimento da 

tecnologia implica em alteracoes nas regras do jogo politico: 

Com base em alguns fatos e o auxilio de diversos exemplos interculturais, 

sustentarei a ideia de que tal "insergao" da politica por sua "captura" no espaco da 

midia (tendencia caracteristica da Era da Informagao) causa um impacto nao so nas 

eleicoes, mas na organizagao politica, processos decisorios e metodos de governo, 

em ultima analise alterando a natureza da relagao entre Estado e sociedade. E em 

fungao de os sistemas politicos atuais ainda estarem baseados em formas 

organizacionais e estrategias politicas da era industrial, tornaram-se politicamente 

obsoletos, tendo sua autonomia negada pelos fluxos de infonnagao dos quais 

dependem. Esta e uma das principals fontes da crise da democracia na Era da 

Informagao. (CASTELLS, 1999b, p. 368) 

Mas a midia tambem e um espago contraditorio, pois ela se aproxima do governo, 

quando precisa obter informagoes, subsidios e regulamentagao, ao passo que tambem se afasta 

dele na busca por neutralidade, para que funcione como intermediaria para com cidadaos e 

partidos politicos. Embora ela nao seja totalmente definitiva num processo politico - como 

muitos podem supor - sua presenca dentro do "mercado politico" e muito importante 

principalmente quando do desenvolvimento de uma midia eletronica. Portanto, a crise da 

democracia se aprofunda com a falta de credibilidade do sistema politico, associado a 

incapacidade do Estado de resolver os problemas das pessoas e produzindo a "volatibilidade" 

do eleitor, alternancias constantes nos governos e rumando a uma fragmentagao do sistema 

politico, levando Castells (1999b) a sugerir que os Estados nao conseguirao sustentar a 

democracia liberal, o que leva novamente a valorizagao da identidade na sociedade 2 definida 

por ele como "o processo de construgao de significado com base em um atributo cultural, ou 

ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre 

outras fontes de significado". (CASTELLS, 1999b, p. 22). A identidade e fonte de significado 

para o proprio autor, atraves de um processo de individualizagao: nao sao apenas papeis 

sociais. 

1 Outra questao digna de nota sao tambem as descobertas quase diarias de relagoes entre politicos e integrantes 

dos governos dos Estados-Nagao e o crime, organizado e internacionalizado. 

2 E nela que os "ex-cidadaos" procuram apoio nesse "mundo de incertezas", pois as incertezas crescem muito 

com a globalizagao, como disse anteriormente Scott (2005). 
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A sociedade em rede invoca a producao de identidades, alem de induzir 

transformacoes na sociedade. De tal forma que Castells (1999b) defende a existencia de tres 

tipos de identidades que se cruzam dinamicamente. Sao elas: em primeiro lugar, a identidade 

legitimadora, que e produzida pelas instituicoes dominantes, buscando fazer com que os ''seus 

valores" tornem-se os valores de todos. A seguir, encontramos a identidade de resistencia, 

manipulada por atores em posigoes desvalorizadas, sendo o oposto da primeira, portanto. E, 

finalmente, a identidade de projeto - que muitas vezes se confunde com a de resistencia que, 

alem de reunir pessoas com visoes em comum, ainda possuem um elemento transformador, de 

mudanca da estrutura social. 3 

Esse panorama mundial tambem produziu novos movimentos sociais que "tendem a 

ser fragmentados, locais, com objetivo unico e efemeros, encolhidos em seus mundos 

interiores ou brilhando por apenas um instante em um simbolo da midia" (CASTELLS, 

1999a, p.23). Nessa sociedade, cresce a busca por identidade, ao colocar em uma oposigao 

polar a rede e o ser, tracando identidades especificas - em particular as primarias, como etnia, 

religiao, territorio, nagao etc. Para nosso objeto de estudos, a identidade de resistencia e a 

mais interessante, pois Castells (1999b) aponta a formagao de verdadeiras comunas, 

corporificando uma resistencia coletiva contra opressao de base geografica, historica ou 

biologica. Ela surge gragas a exclusao, o que aparece constantemente na analise do 

movimento aymara boliviano, que perpassou toda a historia colonial, mas que agora se arma 

novamente contra as elites brancas/ "criollas": 

Apresento a hipotese de que a constituicao de sujeitos, no cerne do processo de 

transformacao social, toina um rumo diverso do conhecido durante a modernidade 

dos primeiros tempos e em seu periodo mais tardio, ou seja, sujeitos, se e quando 

construidos, nao sao mais formados com base em sociedades civis que estao em 

processo de desintegracao, mas sim como um prolongamento da resistencia 

comunal. 

(...) A analise dos processos, condicoes e resultados da transformacao da resistencia 

comunal em sujeitos transformacionais e o terreno ideal para o desenvolvimento de 

uma teoria de transformacao social na era da informacao. (CASTELLS, 1999b, p. 

28) 

Entretanto, ao lidarmos com os sites aymara, estamos buscando analisar exatamente 

a identidade de projeto, naquilo que os atores chamam de Revolugao India. A "etnia" ainda e 

um fator importante da construgao da identidade, embora o autor aponte sua integragao a 

3 Como exemplo ele cita o movimento feminista, que ataca o patriarcalismo e propoe uma nova coexistencia 

entre os sexos. 
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outros principios, que ele considera mais abrangentes, como religiao, nagao ou genero: "raga e 

um fator muito importante, mas dificilmente se pode dizer que seja ainda capaz de construir 

significado" (CASTELLS, 1999b, p. 78) 4 

Os excluidos - ainda mais agora, pela globalizagao - tendem a formar comunas 

culturais e opor-se a "tendencias sociais predominantes", valorizando cada vez mais o senso 

de reciprocidade e solidariedade5. E claro que isso e uma forma de auto-protegao contra os 

avangos da globalizagao, alem de produzir pouca diferenciagao interna: 

Quando o mundo se torna grande demais para ser controlado, os atores sociais 

passam a ter como objetivo faze-lo retornar ao tamanho compativel com o que 

podem conceber. Quando as redes dissolvem o tempo e o espago, as pessoas se 

agarram a espagos fisicos, recorrendo a sua memoria historica. Quando o 

sustentaculo patriarcal da personalidade desmorona, as pessoas passam a reafirmarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o 

valor transcendental da familia e da comunidade como sendo a vontade de Deus, 

(CASTELLS, 1999b, p. 85) 

A globalizagao, ao defender e incentivar o desenvolvimento informacional e os 

fluxos globais, gera grande diversidade de reagoes, sendo o alvo principal dos movimentos 

sociais, pois a tecnologia funciona tambem como um instrumento de exclusao; 

Parece haver uma logica de excluir os agentes da exclusao, de redefinigao dos 

criterios de valor e significado em um mundo em que ha pouco espago para os nao-

iniciados em computadores, para os grupos que consomem menos e para os 

territorios nao atualizados com a comunicacao. Quando a Rede desliga o Ser, o Ser. 

individual ou coletivo, constroi seu significado sem a referenda instrumental global: 

o processo de desconexao torna-se reciproco apos a recusa, pelos excluidos, da 

logica unilateral de dominagao estrutural e exclusao social. (CASTELLS, 1999a. 

P-41) 

Entretanto, Castells (1999a) declara-se ceptico em relagao ao fato de que a CMC -

Comunicagao Mediada por Computadores - torne-se um meio de comunicagao geral, pois ele 

4 Essa e uma questao a pensarmos com relacao a nosso objeto de estudo, a ver se concordamos com o autor: "A 

etnia, embora seja uma caracteristica fundamental de nossas sociedades, especialmente como fonte de 

discriminagao e estigma, nao necessariamente resulta no estabelecimento de comunas. Ao inves disso, muitas 

vezes a etnia e processada pela religiao, pela nagao e pelo territorio, cuja especificidade tende a reforgar. 

(CASTELLS, 1999b, p. 84-5) 

5 Essa solidariedade comega tambem a se estruturar na sociedade informacional. nas redes, das quais a Internet 

apresenta um caminho rico, como visto a seguir, no caso neo-zapatista. 
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seria "incapaz de atingir a imensa massa sem instrucao", assim como os paises pobres6. Dessa 

forma, o computador reforcaria os "padroes sociais pre-existentes", reforgando a "coesao 

social da elite cosmopolita", apesar de reconhecer que uma nova cultura esta em formacao: 

Por outro lado, o novo sistema de comunicagao transforma radicalmente o espago e 

o tempo, as dimensoes fundamentais da vida humana. Localidades ficam despojadas 

de seu sentido cultural, historico e geografico e reintegram-se em redes funcionais 

ou em colagens de imagens, ocasionando um espago de fiuxos que substitui o espago 

de lugares. O tempo e apagado no novo sistema de comunicagao ja que passado, 

presente e futuro podem ser programados para interagir entre si na mesma 

mensagem. O espago de fiuxos e o tempo intemporal sao as bases principals de uma 

nova cultura, que transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representagao 

historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz de conta vai se 

tomando realidade. (CASTELLS, 1999a, p. 397) 

E preciso observar essa citagao com cuidado: quando tratamos com os aymara a fala 

de Castells (1999a) parece radical demais, pois encontramos os "lugares aymara" no 

ciberespago sem que, no entanto, se permita o seu despojamento de sentido cultural, historico 

e geografico. Muito pelo contrario, pois encontramos sites criados por aymara na Europa, 

Estados Unidos e Canada, como exemplos de "mundos civilizados", que servem para remeter 

a Bolivia o sentido de sua estadia em tais paises. Expliquemos: ao mesmo tempo que tal site 

serve para marcar identidade e, portanto, a diferenga com o pais onde se esta vivendo, ele 

destaca as particularidades do mundo andino e da necessidade de se relacionar com outros 

povos, sua existencia e uma forma de nao se esquecer o particularismo num contexto de 

diversidades. No que tange a questao do tempo, e nitida nos aymara a interagao passado, 

presente e futuro, mas como forma de se criar uma nova realidade e nao uma virtualidade real, 

como diz Castells (1999a): os tres tempos interagem no sentido da Revolugao India, na 

identidade de projeto que Castells (1999a) chama, mas para atuar nao no ciberespago - como 

e a visao do autor - mas na realidade, sendo o ciberespago o meio utilizado para esse fim. 

Para o autor cada vez mais ocorre uma inclusao do computador na vida das pessoas, ajudando 

a produzir e "reinventar" culturas: 

E precisamente devido a sua diversificagao, multimodalidade e versatilidade que o 

novo sistema de comunicagao e capaz de abarcar e integrar todas as formas dc 

expressao, bem como a diversidade de interesses, valores e imaginagoes, inclusive a 

expressao de conflitos sociais. Mas o prego a ser pago pela inclusao no sistema e a 

6 O Volume 1 de Castells (1999a) foi publicado em 1996, seria interessante saber se ele ainda pensa assim. 

Acreditamos, entretanto, que a popularizagjlo do PC hoje ja e um processo irreversivel. alem do que, ele ja faz 

parte da vida contemporanea. Retornaremos a essa questao ao discutir o pensamento de Pierre Levy. 
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adaptacao a sua logica, a sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificacao 

e decodificacao. (CASTELLS, 1999a, p. 396) 

Novamente e preciso uma ressalva para nosso caso: acreditamos que muito mais do 

que pagar pela inclusao no sistema com uma "adaptacao a sua logica", os aymara invertem 

essa perspectiva: valem-se da tecnologia, e claro, mas nao se integram a sua logica, antes 

usam-na para transmitir a sua propria logica, sua visao de mundo e sociedade, nao perdendo 

de vista os pressupostos da sua revolugao. 

Eis a grande importancia da Internet nesse processo, pois como diz Ribeiro (2000); 

"(...) sugiro que o capitalismo eletronico-informatico e o ambiente necessario para o 

desenvolvimento de uma comunidade transnacional imaginada-virtual e a Internet a sua base 

tecnosimbolica" (RIBEIRO, 2000, p. 107). Ja que o transnacionalismo e uma verdadeira 

"teia" de relagoes - ou rede - o ciberespago torna-se o lugar da manipulagao de identidades, 

de uma luta politica pelo poder, onde as potencias mundiais desdobram-se em tentativas de 

controla-lo pois, como aponta Ribeiro (2000), ela permite tanto o "testemunho" a distancia 

quanto o "ativismo politico a distancia", alem da emergencia da comunidade transnacional 

imaginada-virtual, levando a possibilidade praticamente infinitas. A virtualidade e cada vez 

mais importante: "A realidade estimula a imaginagao, coisas imaginadas podem se tornar 

realidade por meio de simulagoes virtuais, a virtualidade influencia o mundo real e assim por 

diante. Na verdade ha uma "hibridizagao" entre o "real e o virtual", entre o sintetico e o 

natural" (QUEAU apud RIBEIRO, 2000, p. 179). 

Nessa perspectiva, o virtual e cada vez mais importante, embora deva ser ressaltado 

que ele nao e novidade na nossa sociedade: podia-se falar de virtualidade ao referir-se a 

emissoes de ondas de radio ou de TV; no entanto, cada vez mais o desenvolvimento 

tecnologico incrementou-a, levando-a a limites antes inimaginaveis. O virtual esta entre o real 

e o imaginado, num continuum entre eles, e um processo de hibridizagao: em jogos de 

computador, em especial os RPG - Role Playing Games - as pessoas assumem identidades 

ficticias, vivem vidas ficticias que talvez nada em comum tenham com as suas vidas "reais", 

mas ali elas estao um passo adiante da imaginagao, numa especie de mundo paralelo onde 

categorias como tempo, espago, cultura e identidade deixam de ter sentido. A virtualidade tern 

uma especie de "ambivalencia de fundo", na medida em que, "ao mesmo tempo que nos 

distancia da experiencia esta dentro dos confins desta" (RIBEIRO, 2000, p. 178) ou, melhor 

ainda: "virtualidade e imaginagao em processo de encontrar completude" (RIBEIRO, 2000, p. 

179). Dai o exemplo do simulador de voo para pilotos de aviao como a corporificagao dessa 
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hibridizagao real/virtual: entre o ato de se imaginar pilotar e o ato de efetivamente faze-lo 

existe o simulador, nem imaginagao apenas e nem realidade ainda, o que pode levar-nos a 

confundir o real com as representagoes que fazemos dele. 

A virtualidade esta ai, pode ser vivida como se fosse real, cria comunidades que sao 

mais que abstragao - ja que toda comunidade e, de fato, imaginada - pois projetam-se no real, 

num outro universo onde muitas vezes perde-se a nogao de tempo - e as horas passam 

despercebidas frente ao computador - para, depois regressar-se a realidade crua, ja destituida 

de interesse, e e interessante como alguns autores citados por Ribeiro (2000) comparam essa 

virtualidade a magia, ou seja, o internauta aparece como uma especie de xama que viaja para 

outros mundos, ao mesmo tempo, separados e conectados ao mundo real. A internet pode ser 

vista pelo autor como um processo de criagao de uma transnagao que pode vir a influenciar a 

realidade, como uma comunidade virtual que muitas vezes tenta influenciar o jogo politico 

real, como e exatamente o caso aymara: o uso do virtual como recurso para alterar a realidade. 

Por isso, a necessidade de se repensar os estudos academicos: 

Aos trabalhos de sociologia, historia e filosofia sobre C&T juntam-se estudos 

antropologicos. Todo esse esforco, que agora tende a ser agrupado sob o rotulo de 

science studies, pode dever-se a capilaridade da maquina, da tecnologia na vida 

social e a um fato ja apontado por Mumford em 1934 ao especular sobre o futuro: 

i !a maquina cessa de substituir a Deus ou a uma sociedade ordenada. Seu sucesso 

nao e mais medido pela mecanizagao da vida. Cada vez mais, ela so tem valor 

quando se aproxima do organico e do vivente". (Muinford, 1950: 17). (RIBEIRO, 

2000, p. 208) 

A maquina so tem sentido se estiver a servigo da vida, da comunidade, dos homens, e 

com isso que contam os aymara. Vamos agora refletir sobre um caso pratico, onde a Internet 

foi fundamental para que um movimento social de resistencia sobrevivesse as investidas dos 

exercitos "reais" da globalizagao: o caso do Exercito Zapatista de Libertagao Nacional de 

Chiapas, no Mexico. 
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5.2 O neozapatismo: a primeira Netwar 

Em primeiro de Janeiro de 1994, data em que o Mexico passaria a fazer parte do 

NAFTA, o Ejercito Zapatista de Liberation Nacional atacou e tomou as cidades de San 

Cristobal de las Casas, Ocosingo, Altamirano e Las Margaritas, no estado mexicano de 

Chiapas. Seus militantes sao, em sua maioria, indios das etnias tzeltzales, choles e tzoltziles, 

pertencentes ao grupo maia. 

A questao de Chiapas e antiga pois, desde os anos 40, camponeses expulsos das 

"fincas" (fazendas) estavam se iocaiizando na floresta Lacandon, na fronteira com a 

Guatemala. Ja nos anos 70 a floresta comecou a ser interessante para empresas madeireiras e, 

consequentemente, o governo mexicano passou tambem a ter interesse em realocar as familias 

camponesas para explora-la comerciaimente. Em 1992, quando da Conferencia de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro e a onda ambientalista tornando-se moda, o governo aboliu os 

direitos das comunidades as fiorestas e iniciou intenso combate ao contrabando de gado da 

Guatemala na regiao de Lacandon 

Outro fator a ser levado em consideracao no levante Zapatista foi a globalizacao 

economica e os principios neoiiberais adotados pelos governos mexicanos, ate entao liderados 

pelo PRI (Partido Revolucionario Institucionai) pois, ao aboiir as tarifas sobre o milho 

importado dos Estados Unidos - uma das exigencias para o funeionamento do North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) - e cortar os subsidies do cafe, o governo abalou 

mais ainda a fragil economia da Lacandon. Alem disso, o ataque ao artigo 27 da Constituigao 

Mexicana - uma conquista do movimento Zapatista de 1910-1919 - complementa o quadro 

critico, ao atacar diretamente os "ejidos", terras de usufruto comunal, o que permitiria a 

cornercializacao da pequena propriedade individual e, fatalmente o aumento da grande 

propriedade. 

Ao lado dessas razoes, apontadas por Castells (1999b), podemos incluir tambem o 

caciquismo politico, a realidade economica do mais pobre estado mexicano e o tradicionai 

racismo com relacao aos povos indigenas que completam mais de cinco seculos: 

Mantiveram-se. assim, em muitas regioes em Chiapas particularmente, a estrutura de 

doimnacao clientelistica conhecida como "caciquismo". Neste marco, os grupos 
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etnicos continuarani funcionando como classe subalterna em relacao a nova classe 

detentora do poder. A manutencao desta situacao estrutural determinou que muitas 

linlias analiticas referentes a variavel etnica privilegiassem a situacao de classe 

partindo do pressuposto de que a transformacao das relacoes de producao implicaria 

na automatica solucao da disparidade etnica. Esta visao baseada na exclusiva 

denuncia da exploragao economica subestimou, de certa forma, a importancia 

correlata da dominacao politica, linguistica e cultural. A abrangencia total da 

dominacao implicava, assim, uma situacao de privacao multipla historicamente 

constituida. (ALTMANN, 1998, p. 185) 

Ao enfrentar o Exercito Mexicano, os Zapatistas tiveram de recuar para a floresta 

Lacandon e dar inicio a outra batalha nessa guerra: a informacional. Por isso, o movimento 

zapatista tem um local privilegiado no pensamento de Castells (1999b), pois significa a 

ascensao de uma comunidade - de base etnica e religiosa - em meio a crise do Estado-nacao 

mexicano e da sociedade civil 7 . Acompanhemos o raciocinio do autor: 

Apos a Revolucao de 1910-1917, surge uma "agremiacao revolucionaria partidaria" 

que toma o nome de Partido Revolucionario Institucional - PRI - e firma-se no poder ate o 

ano 2000, tornando-se um dos partidos que mais tempo permaneceu no poder. Castells 

(1999b) afirma que isso se deveu a particularidades da politica mexicana e do PRI, pois ele 

conseguiu estabelecer relacoes politicas com razoavel independencia dos Estados Unidos e 

elaborar um projeto de construcao de uma identidade nacional indigena e, ainda, propiciar um 

desenvolvimento economico razoavel, entre os anos de 1940-1974, com um relativamente 

pequeno uso de violencia. Tais caracteristicas devem-se - segundo o autor - a uma corrupgao 

sistemica, mas organizada, estruturada atraves da alternancia no poder das "camarillas" -

faccoes - do PRI e do sistema de apadrinhamento e filiacoes, ou seja, uma cadeia de 

reciprocidades que se estendeu a propria sociedade civil. 

Entretanto, tal situacao comeca a entrar em crise nos anos 80 devido a problemas 

economicos, que leva ao nao pagamento dos juros da divida externa em 1982 e o comego de 

uma nova era de politicos mexicanos - como alias ocorre em muitos outros lugares da 

America Latina, inclusive a Bolivia - em que os "tecnicos" - geralmente formados nos 

Estados Unidos passaram a suceder os politicos tradicionais do PRI - formados pela 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico -. Assim, os anos 80 caracterizam-se pela crise 

economica, mudangas politicas e recessao, que leva ao rompimento do Pacto Social, gerando 

protestos sociais, e e ai que os Zapatistas comegam a se organizar, por volta de 1988. Alem 

7 E religiosa dado o catolicismo presente na regiao e a opcao pelos pobres tomada por muitos religiosos, 

inclusive o bispo Samuel Ruiz, de San Cristobal de las Casas, que agiu como intermediario nas negociacoes com 

o governo. 
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desses problemas, o governo de Salinas de Gortari termina com escandalos de corrupgao, 

acusagoes de ligagoes com o trafico de drogas e uma nova - e fatal - crise politica dentro do 

ate entao poderoso PRI, culminando com o assassinato do candidato a sucessao de Salinas, 

complementada com uma rapida fuga de capitals e a interferencia do governo Bill Clinton em 

auxilio a economia mexicana, o que custaria ao pais sua independencia economica nos 

proximos anos. A crise do PRI custa-lhe tambem o poder politico, com a vitoria do candidato 

oposicionista conservador Vicente Fox. 

A agao dos Zapatistas da-se de forma eminentemente simbolica, sendo o que Castells 

(1999b) chama de "primeiro movimento de guerrilha informacional", pois eles se valem de 

armas para chamar a atengao do mundo todo para, a partir dai, receber solidariedade e 

conversar: 

Especialistas da Rand Corporation concordan com essa analise, tendo previsto a 

eventualidade de "guerras infonnacionais" do tipo Zapatista desde 1993: "Cada vez 

mais, as forgas revolucionarias do futuro podem consistir de redes 

multiorganizacionais amplamente difundidas e desprovidas de uma identidade 

nacional particular, que aleguem ter como origem a sociedade civil, e incluani 

grupos e individuos agressivos, ardorosos defensores do uso de tecnologia avangada 

para a comunicagao, bem como para a munigao". Os Zapatistas parecem ter 

transformado em realidade o pior dos pesadelos dos especialistas da nova ordem 

global. (CASTELLS, 1999b, p. 106) 

As palavras sao as armas mais importantes dos Zapatistas, retomam a tradigao das 

comunidades maias nativas, onde cabe ao seu portador convencer os que o ouvem e, como 

nos apontam Di Felice & Munoz (1998), nos comunicados do Ejercito Zapatista de 

Liberation Nacional valem-se de diferentes linguagens conforme se dirigem a diferentes 

interlocutores para construir identidades, como por exemplo para as criangas com o uso de 

contos intercalados com periodos breves e palavras comuns entre os chiapanecas ou de 

referencias a cultura maia quando se refere as comunidades indigenas: 

... Votan-Zapata, luz que chegou de longe ... nome que muda, homem sem rosto, luz 

que nos protege...Votan-Zapata olhou com os olhos de Miguel, caminhou com Jose 

Maria, foi Vicente, se chamou Benito, voou com as asas de uma ave, subiu com 

Emiliano, gritou em Francisco, vestiu as roupas de Pedro. Morrendo viveu...Votan-

Zapata, vigia e coragao do povo. E e nao e todos em nos...Caminliando chega...Dono 

da noitc.senhor da montanha...um e muitos juntos. Ninguem e todos. Ficando 

chega. Votan Zapata, vigia e coragao do povo... (DI FELICE & MUNOZ, 1998, 

p.23) 
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O elo com a midia e uso de simbolos e evidente nos Zapatistas: a mascara, o 

eachimbo, os textos poeticos, as consultas populares, o zapatatour - caminhada de Chiapas ate 

a cidade do Mexico para negociagoes, o uso da cidade de Aguascalientes para local da 

Convencao Revolucionaria em agosto de 1994, mesmo local onde se reuniram os 

revolucionarios Zapata, Villa e Orozco em 1915 etc. Tudo isso mescla-se numa fase de luta 

dos movimentos sociais que os Zapatistas ajudam a criar: 

Combinando formas tradicionais de comunicagao das comunidades indigenas com 

modernas tecnologias de comunicagao, os Zapatistas conseguiram furar o bloqueio 

informativo e suas reivindicacoes foram ouvidas em todo o planeta. Mensageiros do 

EZLN cruzavam e cruzam as montanhas, florestas e vales com os comunicados 

escritos por Marcos e pelo CCRI (Comite Clandestino Revolucionario Indigena), 

Profundos conhecedores da regiao, sabem "driblar" os pontos de controle do 

exercito e as suas patrullias, caminhando pelos meandros da selva principalmente a 

noite e protegidos pela neblina. Chegando a San Cristobal, os comunicados 

Zapatistas sao distribuidos aos correspondentes dos principals jornais mexicanos e 

estrangeiros e as agendas de noticias. (BISPO JUNIOR, 2006) 

O Subcomandante Marcos utiliza-se tambem de personagens em torno de si. Em 

particular dois deles nos saltam aos olhos: em primeiro lugar e importante lembrarmos do 

personagem Velho Antonio, que aparece nos comunicados via Internet dos Zapatistas: e um 

velho bruxo maia, que traz com suas estorias as lendas dos antigos e remete ao processo de 

"indianizagao" pelo qual passou o urbano e academico Marcos nas florestas de Chiapas nos 

anos 80, quando da constituigao do EZLN. Atraves do velho Antonio - filho de outro velho 

Antonio - sao contadas as lendas que ainda formam a mentalidade e a visao de mundo dos 

maias e, ele existe exatamente para que essas ligoes continuem sendo ensinadas aos jovens, 

por isso a imagem do arco-iris, como uma ponte que liga o passado e o presente ou, como diz 

Marcos, da fala : "de muito tempo atras, ou seja, de hoje: 

Logo, passado e presente se mesclam, se pertencem, entrecruzam, como os deuses 

Ik'al e Votan, os primeiros, os que fizeram o mundo, aqueles que precederam os sete 

deuses dos quais o velho Antonio tanto fala. Diz a lenda que os dois deuses eram 

opostos e, ao mesmo tempo, eram o mesmo, uma dualidade criadora, eram a noite e 

o dia e que ensinaram os homens a caminhar questionando-se, sem nunca parar. Para 

tanto era necessario nunca chegar, nunca partir, sempre perguntar ate descobrir para 

onde vai a estrada. E por isso que o velho Antonio presenteia Marcos com uma foto 

do General Eniiliano Zapata onde o antes e o depois estao entrelagados. Afinal, o 

general estara indo ou permanecendo? Subindo ou descendo? Guardando a arma que 

acabou de usar ou sacando-a para o uso? O mito permanece ou recomega? E assim 

que Marcos encerra o comunicado perguntando-se: esta foto de 84 anos, sera nosso 

passado ou nosso futuro? (NASCfMENTO, 2004) 
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O que marca o neo-zapatismo e a re-atualizagao do passado ao presente: a fala do 

velho Antonio e dos codigos morais maias, adaptando-se a uma nova realidade do seculo 

X X I , remetendo-nos a uma discussao a ser feita posteriormente, a relacao entre passado, 

presente e futuro, na qual a memoria e vista como um elo de ligacao para a proposicao de uma 

sociedade futura. 

Outro personagem digno de nota no ciberespago Zapatista e o escaravelho Durito, um 

revolucionario: 

Armado e perigoso, acompanhado de seu cavalo-tartaruga Pegaso, com couraca 

reluzente, elmo e armadura, Don Durito de La Lacandona e um escaravelho. Porem. 

mais do que um escaravelho, e tambem um personagem, E, ainda, mais do que 

inseto e personagem, e tambem humano, pois encarna as ambigoes, os ideais, a 

ironia e tambem a prepotencia, o mal-humor e ate mesmo os "estrelismos"dos seres 

humanos. E, ainda por cima, e um revolucionario mexicano, anti-neoliberal por 

cxcelencia e herdeiro de uma tradigao revolucionaria como sabem bem ser os 

mexicanos. (NASCIMENTO, 2004) 

Tambem com Durito a questao do tempo e retomada, pois a tradigao do velho 

Antonio encontra a modernidade do militante marxista, ja que Durito tem um "mini-micro-

computador" pois, como diz, "nosotros los caballeros andantes tenemos que ir 

modernizandonos para mejor desempenar nuestra labor" : 

Em outra ocasiao Durito leva Marcos ate as montanhas em busca de bolachas. 

Entretanto, na selvas de Chiapas existem janelas que se abrem para o 

Subcomandante, atraves das quais pode-se vislumbrar tanto o passado quanto o 

futuro. Neste lugar encontram tambem um livro de teoria politica escrito por 

Marcos. O interessante e que o HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVTO ainda nao foi escrito: ler um livro escrito no 

futuro, tal e a experiencia de Durito pois o passado serve para prqjetar o fumro, a 

memoria nao trabalhando apenas para tras e tambem para frente. Dai a importancia 

das janelas: "las ventanas son como las galletas: son saborosas y alimentan", 

(03/2000). (NASCIMENTO, 2004) 

O escaravelho e o personagem engajado, representa a heranga marxista e militante do 

Subcomandante Marcos, meio debochado, meio safado, ladrao de bolachas, arrogante e 

mentiroso, que faz a revolucao montado em uma tartaruga, que fala aos homens, mulheres e 

In www.ezln.org. comunicado de setembro de 1996. 

http://www.ezln.org
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criangas e em suas aventuras - como Don Quixote ou pirata - vai criticando o neoliberalismo 

9 

Os dois personagens remetem a identidades diferentes dentro do movimento 

zapatista, corporificam tendencias diferentes e falam a publicos diferentes: o velho Antonio 

corporifica a tradigao maia das comunidades rurais, a fala atraves de contos que lembram 

antigas estorias de divindades que tem como objetivo lembrar as ligoes dos antigos e manter a 

comunidade unida, em fungao dessa identidade, representam o choque sofrido por Marcos ao 

chegar a Chiapas nos anos 80, cheio de ideias revolucionarias, de influencias marxistas: 

As coisas comegaram a mudar quando chegou o outro tradutor, o deles, o velho 

Antonio. Este homem de idade. que pode parecer uma personagem literaria, mas que 

existiu realmente, torna-se o laco com as comunidades, com o mundo delas, com a 

sua componente mais indigena. Atraves dele, e atraves das liderancas politicas do 

grupo de mediagao e das liderancas das comunidades indigenas, o Exercito Zapatista 

comeca a compreender melhor sua consciencia, sua tradigao historica de luta 

politica." (GENARI, 2002, p.37) 

O velho Antonio e um, mas e filho de um outro velho Antonio, remete a uma 

linguagem antiga de Antonios, bruxos maias que continuamente relembram o passado com 

seriedade, como devem fazer todos os velhos na comunidade: e um personagem que 

corporifica o todo, uma identidade que precisa ser celebrada e relembrada a cada geragao de 

velhos Antonios. 

Ja Durito cumpre outras fungoes: sendo um escaravelho torna mais facil e agradavel 

a comunicagao com as criangas - que tambem sao alvo dos neo-zapatistas - e funciona como 

um tradutor das ideias revolucionarias de Marcos, ele torna o marxismo mais palatavel para o 

leitor, alem de tornar os neo-zapatistas menos serios: 

Num determinado momento Durito teve o papel de purificar o zapatismo, de 

recoloca-lo ao nivel do chao, de dissipar as neblinas das nuvens de fotografos, dos 

refletores do sex appeal e de todo o resto (...) de traze-lo de volta a realidade. 

Enfim, ha uma dupla intengao: romper com o discurso politico abstrato que, no 

fundo, se dirige somente a uma elite, e brincar sobre nos mesmos: nao sermos 

levados demasiadamente a serio. (Marcos apud GENNARI, 2002, p. 63) 

9 Enquanto o velho Antonio representa a "indianizagao" de Marcos, Durito relembra seu passado de mihtante 

marxista dos tempos de universidade. 
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Durito e o personagem-inseto que, curiosamente, torna os revolutionaries mais 

humanos: 

E o trabalho de Durito, impedir que os Zapatistas considerem a si mesmos como 

sendo aquilo que, alguma vez, alguem falou deles (...) Ha pessoas que se consideram 

como modelos, como grandes herois ou seja la o que for (...). E importante lembrar 

que os Zapatistas sao pessoas como as outras, que o acaso colocou onde estacj, mas 

que nao tem nada de especial". (Marcos apud GENNARI, 2002, p .64) 1 0 

Essa bi-polarizagao que marca os dois personagens neozapatistas - velho Antonio e 

Durito - tambem aparece, de certa forma, no katarismo atual, dividido entre a linha de origem 

marxista - mais ligada a Evo Morales e ao MAS - e a linha mais ligada as comunidades e 

ayllus, como o mallku Felipe Quispe e o MTP. E como uma luta entre um passado de 

resistencia nativa - o velho Antonio e Felipe Quispe - e o presente da militancia marxista que 

marcou a segunda metade do seculo XX - Durito, o MAS, o vice-presidente Alvaro Garcia 

Linera - rumo a uma nova militancia que ainda esta em gestacao, o futuro ainda nao 

consolidado em fase de construcao a partir dos alicerces de antigos modelos. 

Isso significa que precisamos desenvolver novas formas de olhar - e novos metodos 

- para trabalhar com esses movimentos sociais: Abdel-Moneim (2002) diz que o grito de 

Chiapas, partiu de um "nao-lugar" de antes de 1994 para uma nova zona que e, ao mesmo 

tempo, "em lugar nenhum" e "em todo lugar", criando uma "des-locacao" de corpos e de 

vozes indigenas, ja que o zapatismo consegue, ao mesmo tempo, articular uma identidade 

particular, localizada - maia - convidando para uma "rearticulacao da identidade mexicana" 

em associacao com uma identidade humana, mundial, global, assentada em valores morais -

uma Economia Moral Contemporanea - pois a luta pelos direitos humanos engloba a todos os 

que sofrem, em todos os lugares do mundo, o que explica suas aliangas com setores da 

sociedade civil e outros movimentos sociais internacionais. Eles inauguram formas de atuacao 

e resistencia, como diz Arturo Sanabria, diretor da Gestion de Servicios de Salud de Chiapas: 

"los Zapatistas abrieron la puerta, y nosotros nos estamos metiendo", (ABDEL-MONEIM, 

2002). Cria-se, com os Zapatistas, uma identidade sem territorio definido: 

Nesse espago, o futuro dos direitos humanos e discutido, assim como sao as 

questoes de autonomia cultural, o enfraquecimento ou desaparecimento de 

1 0 Essa "humanizagao" parece ser tambem uma tarefa dos personagens - criangas, como Tofiita e Heriberto, que 

ensinam a Marcos as artimanhas e espertezas de conseguir doces. 
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tradicionais fronteiras geograficas, economicas, politicas e culturais, e a 

possibilidade de construcao de comunidades locais e globais. Atraves da produgao 

de milliares de textos eletronicos e interativos, imagens de Zapatistas circulam como 

simbolos das possibilidades subversivas de rearticulagao de um sentido da 

comunidade contestatoria do modelo I B M de 'Vila Global'. (ABDEL-MONEIM, 

2002) 

Retoma-se a fundamental solidariedade aos movimentos sociais, so que agora com 

"esquemas descentralizados de solidariedade e comunicagao", permitidos pelo espago 

cibernetico, onde se multiplicam sem parar os sites relacionados aos Zapatistas, entrevistas, 

videoclipes etc n . As imagens sao importantes, os "corpos" tornam-se virtuais, mascarados 

podem ser qualquer um, todos se tornam Zapatistas: 

Desde 1994, corpos indigenas e corpos femininos 'marcados' circulam como 

entidades discursivas no espago discmsivo de 'Chiapas', mas o corpo eletronico ou 

virtual como representagao tambem depende das condigoes materiais para ser 

transformado em simbolo eficaz de resistencia as estruturas de poder opressor. As 

'galerias virtuais de fotos' de comunidades indigenas em territ6rios rebeldes 

colocadas na Internet por fotografos, jornalistas e ativistas ilustram a importancia 

que essas 'marcas' de raga (e de genero e etnia, ja que as imagens favoritas das 

maquinas fotograficas parecem ser de mulheres vestidas em trajes tipicos) adquirem 

em um contexto visual de pobreza e isolamento fisico (da selva ou das plantagoes de 

millio) para comunicar a luta neozapatista a comunidade transnacional. (ABDEL-

MONEIM, 2002) 

ELUSTRACAO 6: Mulheres Zapatistas. Disponivel em 

http://galeria. ezln. org.mx/displavimage.php?albmn=toprated&cat=0&pos=5 3. 

Acesso em 09.jun 2007. 

Inclusive a venda de camisetas. 

http://galeria
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A autora recupera a voz de pessoas que eram invisiveis e agora aparecem fardadas e 

camufladas, o que pode articular a sua luta com outras lutas, pelo mundo afora, pois 

comunidades indigenas de outros paises - ate dos Estados Unidos - ja se dirigiram a Chiapas 

para discutir acordos, em zonas de paz criadas por observadores internacionais de direitos 

humanos. 

Os Zapatistas conseguiram, de fato, criar o "pesadelo" neoliberal, da forma como 

usam a Internet, enviando tambem videos para estacoes de televisao ou colocando-os no 

ciberespago, ja sendo realidade o ciborgue zapatista: 

Anne Balsamo observa que o ciborgue - o "ser humano-tecnologico" - tornou-se 

uma figuracao familiar do sujeito da pos-modernidade. Por qualquer outra coisa que 

possa insinuar, esta jungao conta com uma re-conceitualizacao do corpo humano 

como figura de fronteira pertencendo simultaneamente a pelo menos dois sistemas 

anteriores de significados incompariveis - "o organico/natural" e "o 

tecnologico/cultural". A medida que o corpo e re-conceitualizado nao como uma 

parte fixa da natureza, mas como um conceito de fronteira, nos testemunhamos uma 

luta de forcas ideologicas opostas entre sistemas de significagao contrarios que 

incluem e, em parte, definem as lutas materiais dos corpos fisicos. (ABDEL-

MONEIM, 2002) 

O ciborgue e uma figura metade maquina, metade homem, e real ao mesmo tempo 

em que e ficgao. Dessa forma, ele consegue juntar a realidade local com a ficgao 

internacional, onde todos podem se tornar Zapatistas, tanto quando sao solidarios com o 

movimento, ou quando lutam por ideais de dignidade, justica e igualdade, ideias comuns ao 

movimento: ele se desloca, rompendo fronteiras geografica e etnicas. 

Enquanto o zapatismo cria o "militante a distancia", como nos sugere Castells 

(1999b), ele tambem fica preso a midia, como diz Abdel-Moneim (2002), pois se a pressao 

sobre o governo mexicano diminuir, a propria sobrevivencia fisica dos guerrilheiros fica 

ameacada; eles ficam presos as constantes aparicoes na midia: lembrar para nao ser 

esquecidos, podendo acarretar o risco da "fadiga de compaixao", como diz a autora, que 

encerra o texto defendendo a investigagao de outros movimentos de resistencia que, sem 

duvidas, serao auxiliados por tecnologia cada vez mais sofisticada: 

O uso da metafora do hipertexto reafirma a ideia de analisarmos os movimentos 

sociais e identidades nacionais ou etnicas como textos (epopeia, teatro, narrativa, 

espetaculo, etc., conceitos esses utilizados como metaforas uteis em minha 

pesquisa), ao mesmo tempo que reafirma a ideia de transgredirmos as fronteiras 

entre os generos com o objetivo de abordar a natureza hibrida dos espacos 
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discursivos multimidia estruturados e mediados por tecnologias emergentes. 

(ABDEL-MONEIM, 2002) 

0 neozapatismo surgiu para o mundo como um chamado, um pedido de socorro que 

ecoou no ciberespaco e que convidava a todos a uniao na luta contra o neoliberalismo e, ate 

agora sobrevive gracas a panaceia que tern causado todos esses anos, conectando a causa 

zapatista a outros tantos movimentos sociais que se desenvolveram em fins do seculo XX, tais 

como de homossexuais, mulheres, indigenas, camponeses, pacifistas etc. Ele chama pela 

unidade contra um inimigo comum, incentivando a interatividade, suplicando por ela. No 

entanto, os aymara nos parecem um pouco diferentes na medida em que seu alvo de coalizao 

nao e tao diversificado assim, prendem-se mais a realidade boliviana e aos companheiros de 

militancia, parecem constituir um movimento "mais para dentro" do que o zapatista, mais 

"midiatico". Posteriormente, voltaremos a discutir essa questao ao tratar da escolha dos sites 

para analise. 

Passemos agora a discussao de um pequeno trabalho apresentado por Castells 

(1999b) acerca da Bolivia e de Carlos Palenque, cujos elementos principals acreditamos 

encontrar na analise dos sites aymaras. 

5.3 Um caso curioso: o Compadre Palenque 

Castells (1999b) alerta para uma possivel crise do sistema democratico em funcao do 

crescimento da midia e de sua influencia no cenario politico mundial. Cada vez mais o 

modelo norte-americano de marketing politico transforma-a num verdadeiro showbiz. Ate 

mesmo a Bolivia e influenciada por isso, embora na visao do autor: 

Se tivessemos de apontar o pais do mundo com a maior capacidade de oferecer 

resistencia a globalizacao da cultura e defender a adocao da politica de bases 

populares, a Bolivia seria um forte candidate A identidade indigena do pais esta 

vivamente presente na memoria coletiva de sua populacao (nao obstante o fato de 

que 67% se considerem mestizos), e os idiomas aymara e quechua sao falados em 

todo o pais. O nacionalismo e a principal ideologia defendida por todos os partidos 

politicos. Desde a revolucao de 1952, os sindicatos dos mineiros e camponeses 

bolivianos figuram entre os atores sociais mais conscientes, organizados e militantes 

da America Latina. (CASTELLS, 1999b, p. 386) 
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Ou seja, para Castells (1999b) ate mesmo num pais com historica participagao 

popular na politica, foi possivel surgir o compadre Palenque: 

Carlos Palenque era um musico do grupo "Los Caminantes" que passou a dono de 

estacao de radio e de canal de TV, fundando tambem o Movimiento Conciencia de Patria em 

22/09/1988, na cidade de Tiahuanaku, capital do antigo reino aymara. Seus programas -

primeiro na radio e depois na TV - destinavam-se basicamente a ouvir as pessoas, compactuar 

com suas aflicoes e oferecer consolo, principalmente ao pregar a chegada do tempo de Jach'a 

Uru e do fim do sofrimento, tratando os ouvintes - ou telespectadores - por 

compadres/comadres e portando-se - ele proprio, sua esposa e outros ajudantes - como 

amigos das pessoas que o procuram. 

Palenque lida com a identidade cultural dos migrantes que chegam a El Alto de todas 

as partes do pais, usando sua lingua, tradigoes e religiao, critica o neoliberalismo, visto como 

a causa do sofrimento diario dos pobres e ajudando a encontrar emprego para os seus 

"compadres". O interessante e verificar que ele propoe um "desenvolvimento endogeno" para 

a Bolivia, que contaria com seus proprios recursos e seria apoiado pela forca do "espirito 

comunitario boliviano": 

Conforme a ascensao do compadre Palenque parece sugerir, o comunalismo com 

base na identidade e nos movimentos integrados por pessoas de classes sociais mais 

baixas, por vezes sob a forma de tradigoes religiosas milenares, pode ganhar acesso 

a politica pela midia. Com isso, outros atores politicos sao forgados a fazer o mesmo 

jogo (como no caso da Bolivia dos anos 90), contribuindo para a insergao gradativa 

da politica no espago da midia, muito embora isso ocorra de acordo com 

caracteristicas especificas respeitantes as tradigoes culturais, situacao economica e 

dinamica politica da Bolivia. (CASTELLS, 1999b, p. 390) 

Palenque e exemplo de como a midia pode ser usada por diferentes grupos e pessoas 

com interesses diversos. Ele usa personagens em seus programas, com tipos que sao 

compadres e comadres, e expressam ideias e visoes caras ao homem comum andino; centra 

atengao na valorizagao da mulher andina - como tambem nossos sites apontam -; cria 

programas em que o contato com o publico e direto, muitas vezes nas proprias ruas, ouvindo 

suas reclamagoes; busca algumas solugoes para os problemas das pessoas - geralmente 

aymaras - emparedadas pela transigao de um mundo rural e indigena e uma nova vida nos 

bairros miseraveis de La Paz e El Alto; retoma a solugao religiosa Jach'a Uru, crenga aymara 

no dia da libertagao de todo o sofrimento. 
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Castells (1999b) destaca similaridades entre Palenque e a Politica Informational que 

merecem ser apontadas, tais como: a simplificacao do discurso numa bi-polarizagao entre o 

Bern e o Mai, a lideranga personalizada no movimento CONDEPA - Movimiento Conciencia 

de Patria - que levou Monica Medina de Palenque a prefeitura de Al Alto; a adocao de 

valores morais e religiosos, cuja defesa serviria como parametro para a atuacao publica; o uso 

de imagens e de simbolos - semelhante ao EZLN - Palenque lucra com a "politica informal", 

que associa novas expressoes politicas com categorias tradicionais, sem se esquecer, no 

entanto, da importancia da midia eletronica e de como o dinheiro e importante para mante-la: 

Embora a "ressurreicao de um ayllu metropolitano" seja uma demonstracao dos 

iimites impostos a giobaiizacao, e pela ocupacao do espaco de fluxos da midia que 

as culturas tradicionais e os interesses populares reiteram seu poder. Desse modo. 

conseguem sobreviver, submetendo-se coniudo a uma transformacao, ingressando 

em um novo mundo de imagens e de sons, de charangos modulados via eletronica. 

condores pieservados em seu meio ambiente e o Jach'a uru previsio no script da 

televisao. (CASTELLS, 1999b, p. 391) 

Uma metafora interessante que aparece em Castells (1999b) para a Bolivia de 

Palenque, em que tanto o acesso a midia e um elemento importante de se fazer politica - e nao 

so pelas elites - e a do "ayllu metropolitano", cujo grande exemplo vem a ser El Alto: a 

comunidade original andina formada por lacos de consanguinidade e regras rigidas de acesso 

a terra e a producao, assim como de reciprocidade e solidariedade, e levada com o imigrante 

indigena - particularmente aymara - para o mundo urbano, onde pode-se contar com protecao 

e ajuda de parentes, com a manutencao da lingua original e nao perder contato com a aldeia 

que se deixou. Ou seja, em uma cidade grande como El Alto, ainda sobrevivem - e se 

fortalecem - elementos tipicos de um mundo rural indigena e Palenque e um exemplo 

espetacuiar como ate mesmo a midia e a tecnoiogia sao usauos nesse processo. Entretanto, 

adverte o autor, o uso do dinheiro e da midia para fins politicos e um periao constante para a 

democracia. 

5,4 Um conceito renovado: interatividade 

Outro oensador que compartilha a visao de uma nova sociedade no seculo X X I e 

Marco Siiva. Entretanto, ele discorda de Castells em aiguns pontos que seria interessante 
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frisar, preferindo classifica-la de "sociedade da informacao" que se seguiria a sociedade pos-

industrial, dado que nela comunicacao, informagao e conhecimento seriam os "recursos 

estrategicos e os agentes transformadores da sociedade" (SH7VA, 2006, p. 29), ao passo que 

Castells prefere chama-la de informational, que na visao de Silva parece transmitir a ideia da 

informacao como "movimento de mao unica". Assim, ele ere que o uso do conceito de 

sociedade comunicacional expressaria melhor essa nova sociedade onde os varios elementos 

estao em agao mutua, interagindo entre si: 

(...) e preciso insistir na percepcao de que a nova morfologia social em rede nao e 

produto da multimidia e da telematica. Castells deixa claro que a organizacao social 

em redes nao e novidade, mas nao explica o movimento complexo que gera a atual 

coruiguracao reticular do social. Dizer apenas que esta e potenciada pela logica das 

redes informacionais significa excluir a agao co-autora do social nesse movimento 

complexo que entrelaca as esferas social e tecnologica. Insisto portanto no 

tratamento recursivo do social e das novas tecnologias informacionais. Este 

procedimento intelectual pode evitar a tentacao da ideia linear de causa/efeito, de 

produto/produtor, tal como ocorre na seguinte formulagao: a "sociedade interativa" e 

aquela que se relaciona com a comunicagao "sob as condigoes da tecnologia 

interativa com base em computador" (SILVA, 2006, p. 58) 

O foco do pensamento de Silva e o conceito de interatividade, que ele diz nao ser 

novo e nem produto do desenvolvimento tecnologico, mas potencializado por ele. A 

sociedade atual esta aprendendo a lidar com a "estetica da saturagao", pois ainda nos 

encontramos perdidos num mar de palavras, sons e imagens e, para o autor, aos poucos 

teremos de aprender a lidar com essa nova realidade, chamando a atengao para o fato de que 

os anos 90 acabaram por banalizar o conceito de interatividade, tornando-o excessivamente 

elastico a ponto de borrar o seu sentido: passou-se a falar em interatividade com relagao a 

programas de TV, por exemplo, nos quais o espectador responde a uma pergunta escolhendo 

entre opgoes pre-determinadas. Ele identifica a origem do conceito nos anos 60 do seculo 

passado, num contexto cuja participagao cultural era efervescente, e lembra os parangoles de 

Helio Oiticica como marco da criagao artistica participativa: 

O individuo "veste" a capa que se constitui de camadas de pano de cor que se 

revelam a medida que ele se movimenta correndo ou dangando". Sua agao 

transforma-se em elemento do parangole que convida a participar "acionando os 

elementos nele contidos". O autor estrutura tais elementos "como que 

arquitetonicamente". Ele cria "caminhos ou espagos a percorrer' e "os 'dados 

transformaveis' que exigem uma participagao inventiva qualquer do espectador", 

(SILVA, 2006, p. 187) 
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No parangole, o participante tem multiplas intervengoes com relagao a criacao da 

obra artistica, que e assim refeita constantemente: e o inicio de uma interatividade que a 

tecnologia ira ajudar a difundir a niveis talvez nunca imaginados. Entretanto, ela - a 

tecnologia - nao e a criadora da interatividade, ele nao esquece que o conceito ja fora 

utilizado pela fisica no sentido de interacao entre particulas e que passou tambem a psicologia 

social e sociologia nesse mesmo sentido, o da interacao. No entanto, o sentido que defende 

para a interatividade e mais recente: trata-se da substituicao da maquina rigida por outra, a 

maquina conversacional: 

A interatividade esta na disposicao ou predisposicao para mais interacao, para uma 

hiper-interacao, para bidirecionalidade (fusao enrissao-recepgao), para participagao e 

intervengao. Digo isso porque um individuo pode se predispor a uma relagao 

hipertextual com outro individuo. Esta perspectiva e para mim muito cara, uma vez 

que venho pesquisando o "professor interativo" na relagao interpessoal em sala de 

aula. (SILVA, 1998) 

Pensar acerca da interatividade e tambem pensar sobre o hipertexto, cujo conceito e 

ate bem antigo, remontando a 1945 quando o matematico Vanevar Busch propos "um sistema 

de organizagao de informagoes que funcionasse de modo semelhante ao sistema de raciocinio 

humano: associativo, nao linear, intuitivo, muito imediato" (SILVA, 2006, p. 59) e que 

posteriormente foi retomado por Theodore Nelson nos anos 60 e que SILVA recorre a Pierre 

Levy, ao defmi-lo como. 

A maneira mais usual de visualizar a tecnologia do hipertexto e a escritura multipla 

e tridimensional do ambiente "windows" que pennite a abertura de "janelas", 

paralelas ou superpostas, interligadas atraves de "elos" (links), ligadas a palavras-

chave, revelando que o design da memoria do computador nao tem a forma 

sequential-linear, nem a forma de "arvore", mas de "estrela". (SILVA: 2006, p. 59) 

Portanto, nesse sentido, interatividade nao e apenas a relagao entre a TV e o 

telespectador, ao qual talvez coubesse o conceito de retroatividade. Ao refletir acerca de obras 

de arte e de exposigoes realizadas nas decadas de 80 e 90, Silva propoe para interatividade 

uma "agao dialogica" exemplificada pela relagao entre o navegador e a "Home Page", 

disponivel na "web", focada na fusao entre sujeito e objeto, que deixam de ser independentes 

para se influenciarem mutuamente, o que e parte de uma verdadeira revolugao nas 

comunicagoes, como ele aponta na entrevista cedida a Muniz, a partir de cinco elementos que 

compoem essa nova realidade, a saber: 
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1 - Novas tecnologias informaticas conversacionais, onde a tela do computador nao 

e espago de irradiagao, mas de adentramento e mampulagao, com janelas moveis e 

abertas a multiplas conexoes em rede; 

2 - Os internautas e nao somente as empresas especializadas tem a posse dos meios 

de produgao e disponibilizagao da infonnagao e do entretenimento (sites que 

oferecem noticias. miisicas e filmes); 

3 - A mensagem nao e mais emitida, nao e mais um mundo fechado. paralisado, 

imutavel, intocavel, sagrado; ela e aberta, modificavel na medida em que responde 

as solicitagoes daquele que a consulta; 

4 - Estrategias dialogicas de oferta e consumo envolvendo cliente-produto-produtor; 

5 - O novo espectador, menos passivo perante a mensagem mais aberta a sua 

intervengao, que aprendeu com o controle remoto da TV, com o joystic do 

videogame e agora aprende como o mouse. (MUNIZ, s/d) 

A era digital, para Silva (s/d) significa um importante entrelagamento de tres esferas 

que precisam ser vistas em conjunto, como interagindo mutuamente, o que e central em seu 

raciocinio, ou seja: as novas tecnologias informacionais, as estrategias mercadologicas e a 

esfera social, no momento em que surge um expectador nao passivo. Pensemos com ele um 

pouco mais sobre isso. 

A esfera tecnologica e importante para a interatividade na medida em que ajudou o 

seu desenvolvimento, pois desde que o telespectador teve a sua disposigao um controle 

remoto e um numero cada vez maior de canais de TV ele comegou a usa-lo para passear por 

eles - "zapping" - e "criar" o seu proprio programa, como um germe da interatividade que, a 

seguir, foi incrementado com o desenvolvimento dos jogos - "games" - eletronicos: "pelo 

jogo, se faz "sem dor" uma aculturagao as novas tecnologias da comunicagao" (SILVA: 2006, 

p. 37). Tais jogos sao pura interagao, no dizer do autor, ajudando pessoas a adotarem um 

novo tipo de comportamento "ao mesmo tempo em que a tecnologia se impoe ao usuario, este 

realiza a inscrigao do social na tecnica" (SILVA, 2006, p. 39). 

A esfera mercadologica nao poderia, e claro, estar ausente deste processo, levando 

empresas pouco a pouco a criarem o "infoproduto", no qual o consumidor final poderia 

chegar a intervir ate na criagao do produto. A propria logica da mercadoria tem sido 

modificada nos tres ultimos seculos: da produgao no seculo XIX, para a distribuigao no seculo 

X X e dai para a comunicagao no seculo XXI . 

Por fim, a importante esfera do social e a liberdade de ser diferente, que modificou a 

organizagao da sociedade da forma piramidal para a "sociedade em rede" - a lembrar 

novamente Castells - onde o poder encontra-se desconcentrado e nada e eterno, ao contrario, 

os nos - que sao as pessoas - mudam constantemente suas configuragoes favorecendo a 



200 

interatividade, que supera a antiga transmissao: o radio, a TV, o telegrafo etc, estao sendo 

substituidos - embora nao desaparecam ainda - pelo computador, conectado em rede - web -

fazendo com que a mensagem torne-se "um mundo aberto, modificavel na medida em que 

responde as solicitacoes daquele que a consulta" (SELVA, s/d). 

Trata-se de uma nova modalidade de comunicagao, pois se a teoria classica da 

comunicagao caracterizava-se por um conteudo uno, cuja emissao e transmissao eram dadas 

sem distorgao, com a comunicagao interativa, o receptor agora e diferente: participative, 

multiplo, complexo etc, mostrando mudangas tanto na natureza da mensagem quanto no papel 

do emissor. 

Para o autor tres aspectos distintos sao componentes da interatividade: o primeiro 

seria a participagao, incentivada pela TV, que solicita ajuda do telespectador. E claro que, em 

sua maioria, tal atitude resume-se a uma resposta do tipo sim ou nao, em escolher um ou outro 

candidato a um concurso, etc. Porem. o que ele quer chamar a atengao e para que cada vez 

mais ve-se uma tendencia do espectador de participar na propria produgao dos programas. O 

segundo aspecto, e a bidirecionalidade que pressupoe um intercambio ate quase a eliminagao 

de fronteiras entre o emissor e o receptor, o que podia ser verificado - alem do ciberespago -

ja pelo telefone, ao passo que outros aparelhos aos poucos foram perdendo essa 

potencialidade12. O terceiro e a potencialidade-permutabilidade que permite uma verdadeira 

anarquia informacional: nao e mais necessario passar por etapas para se chegar a uma 

informagao - hipertexto - e possivel construir-se um trajeto totalmente pessoal para se ter 

acesso a um determinado dado ou informagao, a navegagao e livre, assim como a 

potencialidade da combinagao de informagoes. Com isso, enormes fronteiras sao alargadas 

para o conhecimento: 

1 2 SILVA destaca que a bidirecionalidades era contituinte de muitas tecnologias e que, devido a interesses 

economicos, foram tornando-se unidirecionais. Cita como exemplo o cinematografo que ao mesmo tempo era 

camera e projetor, tarefas posteriormente separadas. Ou seja, a bidirecionalidade ou nao e uma imposigao do 

mercado e nao uma impossibilidade tecnica, mas uma imposigao do mercado. 

(...) nao ha como negar a dimensao criativa e libertaria presentes na participagao, 

bidirecionalidade e potencialidade-permutabilidade que formam a base para a 

comunicagao criativa com as novas tecnologias e com as pessoas, uma vez que 

contribui para repensar a propria definigao de comunicagao. Estamos entao diante de 

algo que nao e, em si, bem ou mal. Na verdade, quern vai fazer manifestar suas 

energias libertarias e criativas nao e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Homo faber, mas o Homo creans. fSILVA 

1998, p. 58) 
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0 autor tambem faz questao de registrar que se situa num meio termo entre os 

pessimistas e os otimistas com essa nova sociedade, a da relagao homem-maquina. Entre os 

primeiros destaca Baudrillard, para quern o que existe e na verdade uma dominagao da 

maquina sobre o humano, usando o exemplo do embate do enxadrista Kasparov com um 

computador como exemplo: 

Baudrillard se mantem irredutivel: "Video, tela interativa, multimidia, Internet, 

realidade virtual: a interatividade nos ameaca por toda parte. (...) Num certo nivel 

maquinal, de imersao na maquinaria virtual, nao ha mais distingao entre 

homem/maquina: a maquina situa-se nos dois lados da interface. Talvez nao sejamos 

mais do que espacos pertencentes a ela...". EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, em sintese, a posicSo radical de 

um dos autores mais influentes no que se refere a analise do cenario que envolve a 

tematica pos-moderna e a emergencia da nova sociedade tecnologica.(SILVA, 2000) 

Para Silva (2000) essa e uma visao simplificadora que "so enxerga a impossibilidade 

do genero humano diante das mdqiiinas contempordneas mas que nao pode deixar de alertar 

para o engano de uma possivel "autonomia" do sujeito imerso nessas tecnologias. Tambem 

poderiamos citar aqui o autor Andre Lemos, para quern o conceito de interatividade nao tem o 

mesmo peso que para Silva: 

Andre Lemos (1997), um importante pesquisador national da cibercultura entende 

que o que se compreende hoje por interatividade e nada mais que uina nova forma 

de interagao tecnica, de caracteristica eletrdnico-digital, e que se diferencia da 

interacao analogica que caracteriza a midia traditional. Sem se propor a discutir a 

interagao social, o autor delimita o estudo da interatividade como uma agSo 

dialogica entre homem e tecnica. Para ele, a interagao homem-tecmca e uma 

atividade tecno-social que esteve sempre presente na civilizagao humana. Por outro 

lado, pensa que o que se ve hoje com as tecnologias digitals nao e a criagao da 

interatividade propriamente dita, mas sim de processos baseados em manipulacoes 

de infonnagoes binarias. (PRTMO & CASSOL, s/d) 

Se Silva tem uma visao mais abrangente que Lemos, ele tambem critica o otimismo 

de Pierre Levy, para quern a tecnologia sera a "realizagao tecnica dos ideais da modernidade" 

levando a reciprocidade de relagoes e, discussoes - iluministas - e gerando uma inteligencia 

coletiva, contrapondo-lhe o "ciberpunk tribalizado" que nada teria a contribuir a 

tecnodemocracia de Levy. No final, o que Silva (2000) prefere e um meio termo entre essas 

duas posigdes: 

De um lado a fala totalizante a maneira de oraculos do tipo: interatividade e 

automatizagao da linguagem que nos deixa silenciados ou, quanto mais se e 

interativo, menos se existe ou, interatividade e mn argmnento de venda que faz 
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engolir a pilula. De outro lado a crenca em que a liberdade toma forma nos 

softwares, e que a fraternidade se traduz em interconexao mundial. Sao vozes que 

simplificam o debate. Procuro evitar tais separagoes mamqueistas que simplificam o 

olhar diante da realidade. Ao inves de fixar-me numa posicao estanque, transito 

entre os lados opostos da teoria buscando ai dialogica e recursividade. (SILVA, 

2000) 

Apesar dos alertas de Silva (2000), chamou-nos a atengao as ideias de Pierre Levy e 

gostariamos de encerrar esse capitulo com uma pequena discussao a respeito delas, por ver na 

cibercultura uma expansao cada vez maior da reciprocidade que tanto caracteriza o grupo 

social por nos estudados, no que podemos chamar de re-tribalizagao, ou seja, uma especie de 

retorno a caracteristicas do mundo aymara que nosso objeto de estudo aponta. Ha em Pierre 

Levy uma curiosa convergencia de expectativas quanto a um futuro melhor com o retorno a 

reciprocidade: os aymara recorrem ao ciberespago com essa esperanga e, em Levy, e 

exatamente nesse local em que ela podera se realizar.13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cibercultura e reciprocidade: Pierre Levy e o otimismo de um novo mundo 

Para Levy (2000) estamos vivendo um momento particularmente importante na 

Historia da Humanidade, que ele ve como composta por eventos que periodicamente 

revolucionam a vida do ser humano. Isso se deve ao imenso desenvolvimento da Informagao e 

do Conhecimento, criando um mundo onde tudo se transforma continua e rapidamente, que e 

cristalizado pelo espago cibernetico. Para ele a humanidade funciona exatamente nesse espago 

cibernetico, e o local onde ela interage na forma de redes e que substitui a midia classica pois 

agora as mensagens tornaram-se interativas. Podemos verificar uma tipologia dos dispositivos 

de comunicagao, dividida em tres: a relagao ente o U M e o TODO, no qual ha um emissor e 

varios receptores; a do U M e UM, caracterizada pela interagao entre um emissor e um 

receptor ate chegarmos a relagao de TODOS e TODOS, no espago cibernetico, onde todos 

aqueles que emitem a mensagem sao tambem os que potencialmente a recebem. Ou seja, 

trata-se de paulatina criagao da Inteligencia Coletiva atraves do ciberespago, provocando uma 

verdadeira mutagao no processo de comunicagao, ja que agora nao e mais o leitor que se 

desloca diante do texto, e o proprio texto que se desloca diante do leitor, fazendo com que a 

1 3 E claro que os contextos e projetos de defesa da reciprocidade sao bastante diferentes entre aymaras e LEVY, 

principalmente no que se refere ao olhar idealizador do passado indigena, mas cremos ser positivo explorar uma 

pouco mais essa nocao no filosofo frances. 
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leitura torne-se uma escrita em potencial, na medida em que e o leitor que lhe da sentido, 

coerencia. E o que ele chama de "desterritorializagao dos textos": "E como se todos os textos 

fizessem parte de um texto, so que e o hipertexto, um autor coletivo e que esta em 

francrArrnf*fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*3f1 r>£»rrriort*»nt A " PWft^ 

Agora, no espago do hipertexto, as paginas tendem a ser substituidas por fluxos, 

corporificando a plasticidade das mensagens e uma nova forma de se relacionar com o saber: 

nas sociedades nao letradas, essa relagao dava-se atraves daqueles que dominavam e 

transmitiam o saber atraves da oralidade - geralmente os mais velhos - diretamente para a 

comunidade numa relagao presencial. Com o nascimento da escrita, o tempo e o espago 

alargaram-se enormemente, pois passa a ser possivel ler uma mensagem emitida seculos antes 

ou em lugares muito distantes, desde que se domine o conhecimento do alfabeto, ou seja, que 

nao tenha mais um orador - o veiho - mas um interprete. Aqui surgem os livros, que buscam 

abarcar todo o saber - como a Biblia, ou uma enciclopedia -. A terceira forma seria a da 

biblioteca, um prenuncio do hipertexto, local onde uma quantidade imensa de mensagens 

encontra-se a disposigao de quern se dispuser a percorrer seus corredores e prateleiras e, 

finalmente, agora mergulhamos no quarto tipo de relagao: a da desterritorializagao da 

biblioteca, ou seja, o ciberespago, ou ainda, como diz o autor, a "plasrnopedia", que seria o 

espaco do saber vivo e dinamico, ou entao enquanto "cosmopedia": 

Desde que o individuo mergulhasse em uma cosmopedia, todo o espago do saber 

reordenar-se-ia em tomo dele, segundo sua historia, seus interesses, suas 

interrogagoes, suas enunciagoes anteriores. 

[...] As cosmopedias do seculo X X I nao fariam mais as pessoas girarem em torno do 

saber, mas o saber em torno das pessoas. 

[...] Na perspectiva dos mundos virtuais de significagao divididas. a comimicacao 

nao e mais concebida como difusao de mensagens, troca de informagao, mas como 

emergencia continuada de uma inteligencia coletiva" (LEVYc) 

O ciberespago e o local onde se realiza a cibercultura: "Essa universalidade 

desprovida de significado central, esse sistema da desordem, essa transparencia labirintica, eu 

a chamo o "universal sem totalidade". Constitui a essentia paradoxal da cybercuitura" 

(LEVYb). 

Dessa forma, podemos dividir a Historia em tres etapas: nas sociedades fechadas, 

onde a cultura oral reinava, dava-se tambem a predominancia da totalidade desprovida de 

universalidade, pois a transmissao da mensagem visava um todo integrado, mas nao podia ser 

universal. Ja as sociedades "civilizadas" — as asuas sao de Levy — no reino da mensagem 
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escrita, o universal tende a ser totalizante e isso no sentido de totalitario, pois se trata de uma 

dilatacao do local, ou seja, de uma dada cultura que busca ser hegemonica. Ja na ultima etapa 

da Historia, encontramos no reinado da cybercuitura, a universalidade sem totalidade, e o 

espago de todos - onde o autor encontra a base de uma sociedade tecnodemocratica - o 

espago da interagao geral que leva ao progresso humano: 

Em contraste com a ideia pos-moderna do declinio das ideias das luzes, afirmo que a 

cybercuitura pode ser considerada como herdeira legitima (embora distante) do 

projeto progressista dos filosofos do seculo X V I I I . Com efeito, ela valoriza a 

participagao em comunidades de debate e argumentagao. Na linha direta das morais 

da igualdade, ela incentiva uma maneira de reciprocidade essencial nas relagoes 

humanas. (LEVYb) 

Eis a que ele nos desperta: a reciprocidade, base cultural das populagoes nao letradas 

- como dos aymara - que e retomada na comunicagao do ciberespago, tendo como base a 

premissa iluminista do intercambio de ideias para a construgao de um saber, e o que ele 

chama de "materializagao tecnica dos ideais modernos", e o que Marx sonhava, a apropriagao 

dos meios de produgao pelos proprios produtores, na medida em que a informagao e 

produzida e compartilhada nessa rede. Dai que os aymara - e outros movimentos sociais -

podem se sentir tao bem no espago cibernetico: 

Longe de desarticular o motivo da "tradigao", a cybercuitura inclina-o num angulo 

de 45°, para arranja-lo na ideal sincronia do ciberespago. A cybercuitura encara a 

forma horizontal, simultanea, puramente espacial da transmissao. So liga no tempo 

como acrescimo. Sua principal operacao esta em conectar no espago, construir e 

estender os rizomas do sentido. (LEVYc) 

Essa nova realidade exige novas formas de comportamento, a ciencia devera nao 

mais pautar-se apenas na teoria e experiencia, mas tambem e, talvez fundamentalmente, pela 

simulagao trazida a tona diariamente como metodologia pelos videogames. Trata-se de um 

novo genero de conhecimento, um modo especial de conhecimento que e proprio da 

cybercuitura e que permite a exploragao rapida de um grande numero de hipoteses. 

A cibercultura instala um novo tipo de relagao com o saber, o saber-fluxo que supera 

o saber-estoque, e que e compartilhado por todos os que se conectam - e a cada dia esse 

numero aumenta muito - formando nao uma Inteligencia Artificial, mas a Inteligencia 

Coletiva que, para Levy sera a base do sistema tecnodemocratico que finalmente resolvent o 



205 

paradoxo de uma democracia ampla, nao mais restrita a sociedades pequenas, resolvendo a 

questao da participagao direta. 

Esse processo canaliza-se principalmente para mudar os sistemas educacionais, 

exigindo o surgimento de um novo professor, numa Republica das Letras democratizada, cuja 

fungao estaria mais centrada no estimulo a discussoes, como um orientador que auxiliasse na 

filtragem do conteudo encontrado na Internet, sem medo da imensa diversidade que povoa o 

ciberespago. 

O interessante e que, se na visao de Castells na sociedade informacional a 

democracia pode correr perigo devido a intromissao cada vez maior da midia na politica, na 

visao de Levy a democracia estara segura devido a expansao continua dos fluxos de 

informagao e da Inteligencia Coletiva. Em nosso caso, achamos que a visao de Levy ainda e 

muito otimista, mas nao podemos deixar de perceber como o aumento constante do 

ciberespago colaborou para o amadurecimento dos movimentos indigenas na America e para a 

comunicagao em todos os setores das sociedades: hoje podemos rapidamente ter acesso ao 

que pensam os aymara - ou pelo menos as liderangas - e como eles se inter-relacionam com 

outros movimentos indigenas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A internet, a rede e os movimentos indigenas 

A internet conquistou um lugar importante em qualquer tipo de pesquisa, e comum 

recorrermos a ela imediatamente apos sentirmos necessidade de aprofundar algum 

conhecimento, embora haja uma tendencia a que a "autoridade" da internet venha a substituir 

o conhecimento erudito, expresso por autores, livros, tese e revistas especializadas, devido a 

pressa com que normalmente a informagao e normalmente procurada por internautas. Isso 

sera, sem sombra de diividas, um grave problema no nosso novo seculo, ou seja, a 

necessidade de uma triagem sobre a imensa quantidade de material disponivel e seu uso um 

tanto indiscriminado. Ao mesmo tempo, a propria internet ainda tem sido pouco alvo de 

reflexSes ate mesmo por aqueles que frequentemente a utilizam. 

Em nosso caso, o elemento central de reflexoes e o projeto de Revolugao India, pois 

acreditamos que da mesma forma como pesquisadores podem valer-se de documentos 
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escritos, historia oral, panfletos, jornais, entrevistas, questionarios, observagao participante 

etc, os sites disponibilizados no ciberespago comegam a ser vistos como passiveis de reflexao. 

Acreditamos que o fenomeno da net nao deve ser apenas analisado pelo aspecto 

tecnologico. Ou melhor, a internet nao apenas possibilita o acesso a informagoes cada vez 

mais rapidamente, nao se trata apenas de um intrumento da tecnologia, mas ajuda a 

desenvolver e alterar as proprias redes sociais. No dizer de Monasterios (2003), e como se ao 

mesmo tempo em que a sociedade cria a tecnologia, ela tambem fosse recriada por ela. 

O presente trabalho tem se preocupado com a imagem que o movimento aymara 

pretende transmitir pela internet quando faz uso de uma tecnologia moderna que parece 

quebrar com as tradicionais concepgoes de espago e tempo. Lembramos de Pierre Levy, 

quando diz que a internet reune o passado, o presente e futuro, promovendo abstragao do 

tempo que e, a nosso ver, algo que os aymara fazem, integrando essas tres dimensoes do 

tempo num projeto futuro de Revolugao India, como pretendemos discutir adiante. Como diz 

um militante aymara: 

Hoy puedo convertir lo que es inhumanamente es considerado abstracto como es la 

computation en un oficio comprensivo que puede ser aprendido y usado con 

identidad, por eso es el momento para poder liablar de tecnologia, pero de esa 

tecnologia que no hace ver que todo es posible con AYNI , y que solo hace falta no 

perder el miedo al estar al frente de un PC (computador personal). Pues llega hoy el 

momento en que hay que empezar a construir herramientas y empezar a formar los 

nuevos educadores y creadores de cultura andina para no solo nuestra gente aymara, 

sino para esparcir sentimiento y conocimiento propio al mundo, como alternativa de 

vida en constante biisqueda de armonia. (CARVAJAL, Luis Bernardo. In 

http://www.lmscarvajal.cl/) 

As organizagoes indigenas cada vez mais tem percebido as imensas oportunidades 

que o uso da internet abrem para ampliar sua mensagem ao mundo todo 1 4 Encontramos ate 

mesmo um site boliviano especializado em ajudar pessoas a lidar com a internet: 

Voces bolivianas es una organization sin fines de lucro que pretende ensenar el uso 

de herramientas de Internet de web 2.0 (blogs, fotos digitales, video y audio) a 

Bolivianos y Bolivianas de grupos menos representados en linea El primero 

proyecto empezo en El Alto en septiembre 2007 donde 23 participates abrieron sus 

blogs y pudieron aprender sobre el uso de otras herramientas que les permitieron 

poder contar sus experiencias, historia y compartir sobre sus comunidades (...) 

Voces Bolivianas es parte de una red de proyectos en el mundo que pretende llegar a 

1 4 Talvez a academia e que ainda nao tenlia prestado a devida atengao a esse instrumento de pesquisa. 

http://www.lmscarvajal.cl/
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estos grupos que estan menos representados en el Internet, y especialmente en los 

blogs. (in http://www.avniara.vocesbolivianas.org. Acesso 23 out 2008) 

Dentro dessa perspectiva da importancia cada vez maior dos sites nas vidas das 

pessoas e tambem na vida academica, acreditamos que tambem a analise dos sites deva 

comecar a ser um trabalho constante para pesquisadores de humanidades. A opcao pelos 

aymara bolivianos deveu-se a importancia dos protestos publicos de 2000 e 2003 quando nos 

demos conta que a Bolivia estava num patamar mais elevado em termos de um processo de 

crescimento de organizacoes indigenas e na possibilidade real de eleger um aymara a 

presidencia do pais. A novidade de Evo Morales nao e apenas a de um indigena chegar ao 

poder politico e mais do que isso: Evo se assume enquanto aymara, fala abertamente em 

mudar o pais e usa a simbologia nativa (roupas, cerimonias, alimentos etc). 

Imbuidos da certeza de que se trata de uma nova fase de atuagao de movimentos 

sociais indigenas na America, selecionamos os aymara bolivianos como objetos de estudo. 

Optamos por fazer um trabalho com seus sites para depois, possivelmente, continuar o 

trabalho de forma presencial. Fascinado com a qualidade e quantidade de material 

procedemos a uma selecao de sites para a analise, o que exige dedicacao constante e pesquisa 

que se acompanhe ao menos uma vez por semana alguns sites e outros ate mesmo 

diariamente, para compreender como os aymara constrSem uma identidade no ciberespago. 

Partimos do pressuposto que as tradigoes aymara - assim com a de outros povos -

nao sao estaticas, elas se reformulam constantemente para procurar entender, desvendar e usar 

as novidades - como a ferramenta da internet - porem com uma "orquestragao interna". Dessa 

forma, muitas vezes o pesquisador que "olha de fora" ere que o mundo secular esteja se 

desmanchando, quando na verdade ele esta sempre se reformulando, inclusive para que possa 

sobreviver. 

Outra caracteristica desse processo poderemos tambem observar no trato com os sites 

aymara, ou seja, o fato de que muitas pessoas que cuidam da manutengao dos sites se auto-

identifiquem como aymara e que, no entanto, vivam longe do mundo andino, na Europa, EUA 

e Canada e sejam inclusive academicos: alunos, pesquisadores e professores universitarios. 

Isso demonstra como o mundo indigena se reformula com o tempo e o quanto essas pessoas 

nao deixam de se sentir e atuar como aymara, a despeito da distancia. 

1 5 Embora tal fato so tenha ocorrido anterionnente com Benito Juarez, no Mexico. 

http://www.avniara.vocesbolivianas.org
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Escolhemos os sites apenas aymara e nos certificamos que fossem de procedencia 

boliviana. Embora sabendo da existencia de aymara peruanos e chilenos, selecionamos os 

sites que se assumem enquanto bolivianos, mesmo que a hospedagem da pagina nao ocorra na 

Bolivia, pois nelas nao aparece o .bo. a extensao que significaria sua hospedagem na Bolivia. 

De tal forma, nosso criterio de selecao dos sites foi o de apresentar uma organizacao 

cujos membros se auto-identificam como aymara, o que exclui dezenas - ou centenas - de 

sites que trazem informacoes sobre eles, mas nao correspondem a nenhuma forma de 

organizacao politica aymara. Concordamos com a auto-definicao dada pelos proprios autores 

nos sites. Dessa forma, o proprio site precisava nos dizer acerca de sua origem boliviana, 

aymara e se mostrar comprometido com aquilo que Castells chamou de "identidades de 

projeto", ou seja, a perspectiva de uma Revolucao India que pretende mudar a sociedade 

boliviana. Queriamos saber, em primeiro lugar, se os sites escolhidos tinham uma 

determinada visao politica em comura, independente do perfil de quern os tivesse construido 

e, inclusive, independente do fato de essas pessoas morarem ou nao na Bolivia pois, dado que 

nosso objetivo era verificar o que eles pretendem com essa revolucao, interessava-nos que os 

webmasters se assumissem como aymara e bolivianos. 

Em seguida, buscamos ajuda nos portais Google e UOL para uma busca com a 

palavra "aymara". Dos milhares de resultados obtidos fomos visitando os sites que se 

explicitavam como porta-vozes do movimento aymara e que estavam determinados a militar 

em favor do movimento social. Tivemos ainda a precaucao de verificar se havia certa coesao 

de visao politica entre elas, atraves da observacao do fato de saber se elas, em seus links, se 

citavam, ou seja, se um site sugeria ao internauta uma visita a outro. Obtivemos o seguinte 

cruzamento: 

TABELA 8: RELACAO DE LINKS ENTRE OS SITES ANALISADOS (continua) 

SITE ANALISADO SITES QUE APARECEM E M LINKS 

KATARI 

(http://www.katari.org/) 

Willka 

WTLLKA 

(http://www. willka.net/) 

Parlamento Del Pueblo Aymara; Aymara; 

Wilancha e Katari 

QOLLASUYU 

(http://www.qollasuyu.indymedia.org/) 

Nao tem links 

CONSEJOQULLA 

(htrp://geocities.com/consejoqulla/castellano/castellano.htm) 

Nao cita nenhum dos outros 

http://www.katari.org/
http://www
http://willka.net/
http://www.qollasuyu.indymedia.org/
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TABELA 8: RELACAO DE LINKS ENTRE OS SITES ANALISADOS (conclusao) 

SITE ANALISADO SITES QUE APARECEM E M LINKS 

AYMARA 

(http://www.aymara.org/) 

Katari 

MAS 

(http://www. masbolivia. org) 

Nao cita nenhum dos outros 

WILANCHA 

(http://www. wilancha. com/) 

Nao tem links 

PONCHOS ROJOS 

(http://h 1 .ripway.com/achacaclu7ponchorojo. htm) 

Nao tem links 

PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA 

(htlp://w^av.puebloindio.org/Parlainento_A>inara/index.htm) 

Consejoqulla 

Encontramos a seguinte relagao entre os sites: as setas saem do site analisado e 

levam a outro(s) citado(s) em sua home page: 

TABELA 9: ESQUEMA DE RELACIONAMENTOS ENTRE SITES E SEUS 

LINKS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I MAS I 

AYMARA 

http://www.aymara.org/
http://www
http://www
http://h
http://ripway.com/achacaclu7ponchorojo
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Isso nos permitiu defender a tese de que pelo menos sete dos nove sites escolhidos se 

citavam nos links, na medida em que se inter-relacionavam em algum momento. Sao eles: 

Katari, Willka, Wilancha, Parlamento Del Pueblo Aymara, Aymara, MAS e Consejoqulla 1 6 

No que se refere ao idioma do site nenhuma selecao foi necessaria dada a 

predominancia do castellano entre elas, embora possamos tambem encontrar sites ate no 

idioma aymara, alem do ingles. 

Dessa forma, percebemos que pelo menos entre sete sites existe uma especie de rede 

de conexao, o que nos habilita a estuda-los, pois na medida em que eles indicam um ao outro 

isso significa ter alguns pontos de vista em comum. No tocante aos demais, apesar de 

participarem dessa relagao de links, nossas analises previas permitam perceber que tambem 

possuem um posicionamento politico semelhante aos demais. Assim, nao precisamos nos 

preocupar com a diversidade de visao nos sites estudados, antes pelo contrario, os sites 

escolhidos possuem muito em comum, o que nos leva a supor que seus webmasters inclusive 

possam se conhecer e, em vez de divergirem, possuem um posicionamento semelhante em 

relacao a chamada Revolucao India. Logo, os sites selecionados para nossa pesquisa foram os 

seguintes: 

TABELA 10: RELACAO DE SITES ESCOLHIDOS E SEUS ENDEREgOS 

ELETRONICOS (continua): 
SITE ENDERECO 

KATARI http://www. katari. org/ 

WILLKA http://www.willka.net/ 

QOLLASUYU http://www.qollasuyu.indzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)Tnecha.org/ 

CONSEJOQULLA http://geocities.corn/consejoqulla/castellano/castellano.htm 

AYMARA http://www.aymara.org/ 

MAS http.V/www. masbolivia. org 

WILANCHA http://www. wilancha. com/ 

1 6 O site Wilancha nao cita outro site, mas e citado. Por isso, vemos tambem pelos textos que eles tem uma visao 

parecida. 

http://www
http://www.willka.net/
http://www.qollasuyu.ind)Tnecha.org/
http://geocities.corn/consejoqulla/castellano/castellano.htm
http://www.aymara.org/
http://http.V/www
http://www
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TABELA 10: RELACAO DE SITES ESCOLHIDOS E SEUS 

ENDEREgOS ELETRONICOS (conclusao) 

SITE ENDERECO 

PONCHOROJO http://lil.ripway.coro/acliacachi/ponchorojo.hto 

PARLAMENTO 

PUEBLO AYMARA 

DEL http://www.puebloinmo.org/ParlamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_A3Tnara/index.hto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 .6 .1 Analise inicial dos sites: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dominio Generico 

TABELA 11: OS SITES E SEUS DOMINIOS: 

DOMINIO SIGNEFICADO SITES ESTUDADOS 

org Sites que podem estar ligados a 

organizagoes nao governamentais, 

ou organizagoes sem fins 

lucrativos. 

http://www.katari.org/ 

http://wwvv.qollasuyu.indymema.org/ 

http://www.aymara.org/ 

http://www.masbolivia. org 

http://wvvw.puebloinmo.org/Parlamento_Aymara/index.hto 

com E 0  tipo de site mais comum, de 

natureza comercial. 

http://www.wilancha.com/ 

http://hl .ripway. com/achacachi/ponchoroj 0 . htm 

http.V/geocities.com/consejoqulla/castellano/castellano.hto 

.net Tipo de site ligado a algum 

provedor de acesso a Internet http://www.willka.net/ 

Essa analise nos permite levantar a hipotese de que a maioria dos sites aymara tenha 

relagao com Organizagoes Nao Governamentais, o que nao aparece explicitamente nas home 

pages e nem responderam nossa tentativa de contato. Ja com relagao ao dominio por paises, 

acreditamos que nenhum dos sites se hospeda na Bolivia, por nao apresentar a extensao bo. 

Tipo conteiido de site: 

Podemos dividi-los quanto ao conteudo: 

http://lil.ripway.coro/acliacachi/ponchorojo.hto
http://www.puebloinmo.org/Parlamento_A3Tnara/index.hto
http://www.katari.org/
http://wwvv.qollasuyu.indymema.org/
http://www.aymara.org/
http://wvvw.puebloinmo.org/Parlamento_Aymara/index.hto
http://www.wilancha.com/
http://http.V/geocities.com/consejoqulla/castellano/castellano.hto
http://www.willka.net/
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TABELA 12: OS SITES E SEUS CONTEUDOS: 
Informative-, com imagens Consejoqulla, Ponchorojo, Katari, Willka, 

Qollasuyu, MAS 

Possibilita a participagao via e-mail (repensar) 

com comentarios 

Aymara, Katari, Qollasuyu 

Lista de discussao Aymara 

Centrada em eventos culturais Wilancha 

Organizagao de movimentos e atuagoes politicas MAS, Qollasuyu, Ponchorojo, Parlamento 

Aymara 

Aqui nos permite perceber que os conteudos dos sites sao grandemente voltados para 

a divulgagao da cultura aymara, mas fundamentalmente para buscar adesao a seu projeto de 

sociedade. Ou seja, informes sobre cultura aymara sao subordinados a artigos de critica a 

situacao politica e social de seu pais, centrando nas dificuldades enfrentadas pela comunidade 

aymara, buscando a adesao do internauta muito mais do que uma possivel discussao, isto 

porque ate mesmo quando existem possibilidades de participagao do internauta com 

sugestoes ou criticas a determinado artigo nao sao travadas discussSes mais aprofundadas, 

registrando-se as opinioes divergentes, apenas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Objetivos declarados de criacdo do site: 

TABELA 13: OBJETIVOS DE CRIAgAO DOS SITES 
Re-construir ordem cosinica aymara Katari, Consejoqulla e Parlamento Aymara 

Difusao da cultura para produzir ideias novas Katari 

Mostrar propostas para mudar sociedade Willka 

Prqjetos: unir tecnicas milenares com modernas Consejoqulla e Aymara 

Soberania de povos de Bolivia MAS 

Resgatar musica autoctone Wilancha 

Podemos perceber que o objetivo mais nitido apontado nos sites e o de organizar seu 

projeto de futuro, na medida em que buscam a re-construgao do mundo aymara perdido pela 

chegada do europeu, mas tambem nao deixam de marcar posigao em relagao ao presente, 

sendo eminentemente criticos em relagao a globalizagao economica e, portanto, ai aparecem 
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ideais para nosso estudo acerca de seu projeto de sociedade. Queremos dizer com isso e que 

nos proprios objetivos de criacao dos sites fica implicito um projeto de mudanga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Data de Criagao: 

TABELA 14: DAT AS DE CRIACAO DE SITES 
SITE DATA DE CRIACAO 

Parlamento Aymara 06/Nov/1997 = 1° comumcado 

Wilancha 1999 

Consejoqulla 14/Nov/2000 (ultima atualizacao) 

Aymara 2/fev/2001 

Qollasuyu 18/dez/2002 

SITE DATA DE CRIACAO 

Katari Abril/2003 

MAS 2003 

Ponchorojo Nao informado 

A maioria dos sites foram criados entre 2000 e 2003, periodo que corresponde ao 

auge dos enfrentamentos sociais com os governos bolivianos, conforme discutimos no 

capitulo 1, ao passo que o primeiro surge em 1997, provavelmente na corrente gerada pelas 

manifestagoes de 1992, quando das criticas aos 500 anos do centenario do descobrimento; 

Enlaces/links 

Aqui podemos refletir um pouco sobre o tipo de relacionamento dos sites com outros 

movimentos sociais, na perspectiva de observarmos a possivel interatividade entre eles, ou 

com quern se relacionam. Entretanto, inicialmente, algumas observagdes merecem ser feitas 

com relagao aos criterios utilizados para a selegao dos itens de analise. Escolhemos seis 

categorias que as analises nos mostraram mais pertinentes: 

A primeira categoria verificada e com relagao a "ORGANIZACOES INDIGENAS 

BOLIVIANAS/ANDINAS": embora tenhamos centrado nossa analise apenas nos sites 

bolivianos, dado que uma das caracteristicas do projeto aymara e a uniao com outros grupos 

aymara alem das fronteiras nacionais, na analise de links achamos que seria mais interessante 

aproveitar e olhar o relacionamento com aymaras chilenos, peruanos, argentinos e 

equatorianos, alem de outras etnias andinas. Partimos do pressuposto que assim poderiamos 
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verificar a relacao dos sites bolivianos - esfera local - com outra esfera - a regional - e 

internacionais, por isso tambem selecionamos "ORGANIZAQOES 

INDIGENAS/SIMPATIZANTES ESTRANGEIRAS", para as que tem sede na Europa, 

Estados Unidos, Canada e o mundo nao andino, a fim de que possamos verificar a 

preocupacao/ou nao com o intercambio international dos sites. Trata-se de tres esferas, uma 

mais local - boliviana - outra inerente ao mundo andino e outra mais ampla, distante desse 

mundo e tambem composto por organizagoes nao indigenas, internacionais, que as apoiam. 

Incluimos a categoria "INFORMACIONAL" para classificar os sites que apenas 

divulgam informagoes sobre temas relacionados com a Bolivia e a cultura indigena, mas que 

nao se envolvem diretamente na luta dos aymara embora, e claro, que para serem indicados 

nos links, despertam sua simpatia, o mesmo ocorrendo com a categoria 

BLOG/PARTICULAR que e reservada para sites ou blogues mantidos por pessoas/cidades 

que tem relagao indireta com os sites. 

Por fim, os dois ultimos indices nos selecionamos em fungao de tendencias kataristas 

que surgiram nos anos 80 e 90 do seculo passado, conforme indicamos anteriormente no 

Capitulo 1. Links de natureza POLITICA/SINDICAL para sites que tenham certo 

"engajamento"17 com movimentos politicos partidarios e sindicais. Nao somente locais mas 

tambem internacionais, ou seja, sao sites que se assumem com um envolvimento politico de 

esquerda, alguns dos quais podemos dizer revolutionaries. Acreditamos ser interessante na 

medida em que nos dara um parametro do envolvimento de nossos sites com outros, de 

natureza ocidental e, preferencialmente marxistas, que pode apontar que essas tendencias nao 

sao totalmente descartadas pelos aymara. 

Da mesma forma, selecionamos o item "CULTURAL/ARTISTICO" para os sites 

que nao se preocupam em focar seu discurso num projeto politico mas compoem os 

"pachamamicos" na medida em que centram suas atuagoes na recuperagao e afirmagao da 

cultura aymara, atraves da divulgagao de musicas, videos com dangas, estudos lingiiisticos do 

idioma aymara, instrumentos musicais, rituais etc., embora nao deixem de ter conteudo 

politico por isso. 

Vamos agora tecer alguns comentarios acerca dos sites selecionados. Em primeiro 

lugar comentaremos a respeito dos seis sites que apresentam links em suas home pages, 

divididas segundo os criterios apontados anteriormente e com algumas informagoes acerca 

I 7 A despeito do desgaste atual do termo. 
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dos sites linkados, para melhor situar o leitor e, depois, os outros tres que nao os 

apresentamlx: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

www.katari.ore zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* — -^^r^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i — 

ILUSTRACAO 7; Home Page de www.katari.org 

TABELA 15: LINKS DO SITE KATARI: 

NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O S DE SITES SUGERIDOS POR K A T A R I 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

http://www.chirapaq.org.pe 

http://www.willka.net 

http://www.ecuarunari.org 

Informational http://www.bolivian.com/cocina/ = site geral sobre Bolivia 

http://www.geocities.com/corruptosdb/main.htm = (artigos sobre corrupgao) 

http://movimientos.org 

http://probolivia.net 

Blogs/Particular http://pomata.org = cidade peruana 

http://www.flordelatierra.blogspot.com = Stella Maris = escritora argentina 

http://latinamerika.nu = de Fernando Arias. Suecia. 

http://colectivozape.blogspot.com = sem referencias. 

http://www.eparauedelashamacas.org = de Vicente Boix 

Organizagoes Indigenas e 

Simpatizantes Estrangeiras 

http://machaqmara.googlepagcs.com/cina = Comunidad International de 

todas las naciones Awitala (Bolivia, Peru, Equador, EUA, Canada, Suecia. 

http://www.pusinsuvu.com/html = Consejo Andino de Naciones Originarias 

- Canada. 

Politica/Sindical Nao apresenta 

Cultural/ Artistica http: //ww w. 1 laj tanet. com/ index. htm/ 

http://www.radiopachamama.com/ 

T O T A L 16 

Por uma questao de organizagao, colocaremos cada site numa pagina propria, iniciando com a ilustracao de 

sua home Page. 

http://www.katari.ore
http://www.katari.org
http://www.chirapaq.org.pe
http://www.willka.net
http://www.ecuarunari.org
http://www.bolivian.com/cocina/
http://www.geocities.com/corruptosdb/main.htm
http://movimientos.org
http://probolivia.net
http://www.flordelatierra.blogspot.com
http://latinamerika.nu
http://colectivozape.blogspot.com
http://www.eparauedelashamacas.org
http://machaqmara.googlepagcs.com/cina
http://www.pusinsuvu.com/html
http://www.radiopachamama.com/
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Esse site e o que consideramos mais rico para analise, pois e atualizado quase 

diariamente, com cerca de 3 a 4 artigos, escritos em torn academico por diversos autores. 

Possui muitos links dentro do proprio site com muitas informagoes e discussoes, conforme 

pode ser visto na ilustragao de sua home page, assim como com outras organizagoes 

indigenas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

http://www.willka.net/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_  _ , , iminrirTTM-m n m — • r •  l M f T O 7 W a i l i N i m  I ' I I M I I I iiiiiiii M i l I I 111 in 

ILUSTRACAO 8: Home Page de www.willka.net 

TABELA 16: LINKS DO SITE WILLKA ( continua): 
NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O S DE SITES SUGERIDOS POR W I L L K A 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

http://www.faustoreinaea.org/ = (Fundacion Amautica Fausto Reinaga -

Bolivia) 

http://www.katari.ore/ 

http://www.puebloindio.ore/ 

http://www.avmara.ore/ 

http://bolivia.indvmedia.ore/ = (Indvmcdia Oollasuvu - pertence ao Centro 

de Medios Independientes - Bolivia). 

http://indieenas.wordpress.com/ = estudo dos DOVOS orieinarios. 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

httD://www.iachauru.ore/ = oreanizacao indieena andina. 

Informacional http://www.cedib.ore/dac/index.php = Centro de Documentation e 

Information Bolivia. 

http://www.renacerbol.com.ar/ = Jornal Argentine 

http://www.boliviaenvideos.com/ = noticias bolivianas 

http://abi.bo/ = Aeencia Boliviana de Information 

Blogs/Particular http://apabol.bloespot.com/ = Agencia de Imprensa. 

http://nelsonvilca.blogia.com/ = blog particular em Argentina. 

http://pepitorias.blogspot.com/ = bloe particular - Mexico. 

http://www.willka.net/
http://www.willka.net
http://www.faustoreinaea.org/
http://www.katari.ore/
http://www.puebloindio.ore/
http://www.avmara.ore/
http://bolivia.indvmedia.ore/
http://indieenas.wordpress.com/
http://www.iachauru.ore/
http://www.cedib.ore/dac/index.php
http://www.renacerbol.com.ar/
http://www.boliviaenvideos.com/
http://abi.bo/
http://apabol.bloespot.com/
http://nelsonvilca.blogia.com/
http://pepitorias.blogspot.com/
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TABELA 16: LINKS DO SITE WILLKA ( conclusao) 

NATUREZA DO SITE ENDERECOS DE SITES SUGERIDOS POR W I L L K A 

Organizaeoes Indigenas e 

Simpatizantes Estrangeiras 

http://www.survival.es/ = Organizacao international pro-indi>ena 

http://www://quechuanetwork.org/ = fora do ar. 

httD://m^.kb.dk/elib/inss/Doma/mdex.htm = Biblioteca da Dinamarca 

http://www.pusinsuvu.com/ = Consejo Andino de Naciones Oripinarias -

Canada. 

Politica/Sindical httpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:/ / pat11amsm2ente.nuevaraa10.ore/ = Novo Partido Politico - Bolivia 

http://masbolivia.ore/ = Partido MAS do presidente Evo Morales 

http://www.radioislam.net/islanVspamsh/index.htm = Radio Islam. 

http://www.herenciacrisuam.coin/ = particular de F.E. Elias Bernard ETIA 

http://www.willkapampa.org/ = site de resistencia indigena. 

http://www.wallmapuwen.cl/index.htm = site em idioma mapuche. 

http://www.cuc.ore.et/ = Comite de Unidade Campesina - Guatemala 

http://www.iiikaripera.com/ = (site indigena dedicado ao "Ressnrgimento do 

Peru") 

http://es.eeocities.com/kollasuvo2001/index.html = Comite Clandestino 

Revolucionario Indigena. 

http://www.patrialibre.org/ = Eiercito de Liberacion National -Colombia. 

Cultural/ Artistica http://www.ilcanet.ore/ = Instituto de Lengua v Cultura Aymara. 

http://www.pachanet.com/wilancha/ 

http://www.caniinantesdeIosandes.org/ = Centro de Estudios de Cosmovision 

Andina. 

http://www.funsolon.org/= Fundacao Solon de Bolivia. 

http://www.arqueoloeiabobvia.conVmdex.html = fora do a r 1 9 

http://wvvw.cosmovisionandina.org/archivos/ - fora do ar 

T O T A L 34 

O site willka.net e o que podemos chamar de radical entre os que selecionamos, ao 

chamar a atencao para criticas a sociedade atual - neoliberalismo, neocolonialismo - e 

enaltecer a historia de lutas aymaras, desde Tupaj Katari ate os dias presentes assim como 

tematicas importantes ao movimento, como a dos sindicatos campesinos, da Universidade 

Tupaj Katari, sobre limpeza de aguas etc. Sua atualizacao e rara, excecao feita - desde 2007 -

quando se posicionaram criticando violentamente as agoes dos Departamentos da "Meia Lua" 

nos eventos autonomistas recentes. Dessa forma, e coerente a enfase no item 

politica/sindicalismo de seus links. 

1 9 Os sites indicados nos links, mas que estao atualmente fora do ar so serao incluidos quando seu endereco 

eletronico nos de alguma pista que permita enquadra-lo em alguma das categorias que usamos. 

http://www.survival.es/
http://www.pusinsuvu.com/
http://pat11amsm2ente.nuevaraa10.ore/
http://masbolivia.ore/
http://www.radioislam.net/islanVspamsh/index.htm
http://www.herenciacrisuam.coin/
http://www.willkapampa.org/
http://www.wallmapuwen.cl/index.htm
http://www.cuc.ore.et/
http://www.iiikaripera.com/
http://www.patrialibre.org/
http://www.ilcanet.ore/
http://www.caniinantesdeIosandes.org/
http://www.funsolon.org/
http://www.arqueoloeiabobvia.conVmdex.html
http://wvvw.cosmovisionandina.org/archivos/
http://willka.net
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http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm 

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA iik. ~ .- i 

ILUSTRACAO 9: Home Page de 

http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm 

TABELA 17: LINKS DO SITE CONSEJOQULLA (continua): 
NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O DE SITES SUGERIDOS POR C O N S E J O Q U L L A 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

http://cedib.org/pccdib/index.psitc - Centro de Documentation e Information 

Bolivia 

http://www.dercchos.org/nizkor/arg/onga/indigcna.html = Instituto National 

de Asuntos Indigenas. 

http://www.caipe.org.pe = Comision Andina de Juristas. 

Informational http://www.bolnet.bo 

http://www.lostiempos.com = Bolivia 

http://www.elpais.com/ = Espanha 

Blogs/Particular http://www.telesar.com.co/frazo = Dcsenhista Franklin Erazo. 

Organizagoes Indigenas e 

Simpatizantcs Estrangeiras 

http://www.unog.ch/ = United Nations Office of Geneva. 

http://www.un.org/News = United Nations 

http://www.sispain.org/englisli/forcign/cumbres/scis.html = Convenio 

Constitutive del Fondo para Desarrollo de los Pueblos Indigenas de America 

Latina y Caribe - Espanha. 

http://www.docip.Org/Om-Organization.26.0.html = Documentation and 

Information Center - Genebra 1978. 

http://www.unpo.org/ = Unrepresented Nations and Peoples Organizations -

1991) 

http://www.alphacdc.com/icn/redicrecci6n = fora do ar 

http://www.ienearth.org/ = Indigenous Environmental Network - USA em 

1990. 

http://www.grannvg.bc.ca/dragonflvblue/dbn s.hatml = Dialogo entre 

Naciones. 

http://uscrpagc.fu-bcrlin.de/~bolivia = Universidade Livre de Berlin. 

http://emosur.org/portada.htm = Instituto de Estudios Politicos para America 

Latina y Africa, de Espanha. 

Politica/Sindical httD://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm 

http://www.islaam.ca 

http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://cedib.org/pccdib/index.psitc
http://www.dercchos.org/nizkor/arg/onga/indigcna.html
http://www.caipe.org.pe
http://www.bolnet.bo
http://www.lostiempos.com
http://www.elpais.com/
http://www.telesar.com.co/frazo
http://www.unog.ch/
http://www.un.org/News
http://www.sispain.org/englisli/forcign/cumbres/scis.html
http://www.docip.Org/Om-Organization.26.0.html
http://www.unpo.org/
http://www.alphacdc.com/icn/redicrecci6n
http://www.ienearth.org/
http://www.grannvg.bc.ca/dragonflvblue/dbn
http://uscrpagc.fu-bcrlin.de/~bolivia
http://emosur.org/portada.htm
http://www.islaam.ca
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TABELA 17: LINKS DO SITE CONSEJOQULLA (conclusao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O DE SITES SUGERIDOS POR C O N S E J O Q U L L A 

Cultura 1/Artistica httD://www.gamisim.com/artisu7inuillimani = site artistico canadense. 

http://vwvvv.andes.ora/index.html = Cultura dos Andes. 

httD://www.aridana.com.De/cocachaski/coca.htm = Cultura dos Andes. 

http://www.surdelsm.com/somos/index.html = site de cultura e viaeem do sul 

da America do Sul - Argentina. 

http://www.rcD.net.pe/ = Rede Cientifica Peruana. 

http://www.uchile.cl/facultades/csociales/lenguaies/at 1 .htm = Univcrsidade 

Cultura 1/Artistica 

de Chile. 

http://www.uchile.cl/facultades/csociales/lenguaics/chile.port = Univcrsidade 

Cultura 1/Artistica 

de Chile. 

http://www.isftic.meDSvd.es/agonza59/indez.html = Instituto Superior de 

Formation y Recursos en Red para el Profesorado - Espanlia. 

http://ecouncil.ac.cr/ = The Earth Council Alliance - Canada. 

http://www.fre.net/cheeko/jorgel.htm/ = receitas bolivianas 

T O T A L 29 

O site apresenta muitas paginas fora do ar, provavelmente particulars, as mais 

permanentes sao de instituicoes/organizacoes internacionais com fontes de recursos. As que 

nao abrem sao, em sua maioria, ligadas a difusao cultural e artistica, que tambem nao 

costumam ser atualizadas. Seus links sao quase os mesmos que do site PARLAMENTO DEL 

PUEBLO AYMARA. A organizacao Consejo Del Saber Qulla - C.S.Q. - foi fundada em 17 

de outubro de 1996 e se propoe a recuperar as ciencias e sabedoria qulla mas, no entanto, o 

site nao e atualizado e, de certa forma, parece um pouco abandonado, embora apareca o 

seguinte aviso: "esta pagina esta en construction". 

http://www.avniara.org/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• MxrxXktJ/l ft Aymara Uta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ILUSTRACAO 10: Home Page de http://www.avmara.org/ 

http://www.gamisim.com/artisu7inuillimani
http://vwvvv.andes.ora/index.html
http://www.aridana.com.De/cocachaski/coca.htm
http://www.surdelsm.com/somos/index.html
http://www.rcD.net.pe/
http://www.uchile.cl/facultades/csociales/lenguaies/at
http://www.uchile.cl/facultades/csociales/lenguaics/chile.port
http://www.isftic.meDSvd.es/agonza59/indez.html
http://ecouncil.ac.cr/
http://www.fre.net/cheeko/jorgel.htm/
http://www.avniara.org/
http://www.avmara.org/
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TABELA 18: LINKS DO SITE AYMARA: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O S D E SITES SUGERIDOS P O R AYMARA 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 
httD://www.katarizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.or2/mccionari = Dicionario avmara 

httD.7/video.gooele.com/videoplav?docid=3899455012164568043 = video 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

rebeliao em Achacachi. 

http://wwvv.katari.org/ = webmaster: Silvestre Valencia. 

http://avmara.vocesbolivianas.ore/ = versao avmara de Voces Boliviana* 

httD://www.serindieena.cl/ = Portal de las Culturas Orieinarias de Chile 

Informacional httD://www.infoarica.cl/lta/Arica Andina.htm = Cidade de Arica 

htto://www.cbc.org.De/ = Centro de Estudios Andinos "Bartolome de la 

Casas", Cuzco. 

Blogs/Particular http://at.ufl.edu/ ~l1ardman-2rove/  = Dr. M .J. Hardman 

http://www.atainiri.cc/en/ = multilingual svstem 

hrrD.y/albo.pieb.com.bo/ = BI0 2 de Xavier Albo. estudioso da cultura avmara 

httrj://sites. 2002le.com/site/avmarauta/ = Fa^o Yaniquez. esmdante de 

aymara. 

http://www.avmara.es.tl/ = Franz Gabriel Laime Perez. 

http://www.luiscarvaial.cl/ = Site do engenheiro avmara Luis Carvajal. en 

Arica. 

htto://www.ccoDacattv.com/ = Site do escultor avmara. de Suq'a (Axural 

Pedro Qhuphaqhati 

http://www.quechua.0 r2.uk/ = Site de Paul Heggartv. PhD en linguistica no 

Reino Unidos. 

http://www.zompist.conVquechii&html = Mark Rosenfelder. linguista. 

http://wvwv.andes.0r2/  = Ada Gibbons, dedicado a culttira dos Andes. 

http://www.2reatdreams.com/ th0 r.htm - Bio2rafia de Thor Heverdhal. 

http://w^^\ebte.net/~rurmer/jeimifers/ 

http://www.adeanavmara.com/ = Matt Coler. linguista de Amsterdam 

http://www.kusikusi.0 r2/  = Voluntarios que traducen 0  procesador de texto 

AbiWord. 

Organizacoes Indigenas e 

Simpatizantes Estrangeiras 

http://achacachi.blo2spot.com/ = Site da cidade de Achacachi. 

http://www.paho.or2/spanish/ad/ths/ osAnm2N-MATN.htm = Iniciativa Salud 

Organizacoes Indigenas e 

Simpatizantes Estrangeiras 

de los Pueblos Indigenas de la OPS. 

http://www.nativeweb.org/ = Site com base de dados de sites indigenas. 

Politica/Sindical Nao apresenta 

Cultural/ Artistica http://www.ilcanet.0 r2/  = Instituto de Cultura v Lengua Avmara 

http://www.serinbU2ena.or2/temtorios/recm 

Cultural/ Artistica 

as/monografia len2uas avmara.htm = Mono2rafia sobre Avmara. 

http://www.len2uandina.0 r2/  = Dicionario avmara-castellano. 

http://es.freelan2.net/ = Dicionario avmara. 

http://\vvv.kidlink.org/kie/rds/a^ara.html = Or2anizacao para Educacao 

Infantil. 

http://diccionarios.sermm2ena.or2/index.php?a=hst&d=5&t=dict&wl=A 

Cultural/ Artistica 

Dicionarios indigenas. 

http://test.avmara.ufl.edu/ = cmso de lingua avmara. 

http://www.websters-onlme-mctionarv.or2/definition/Avmara-en2lish/  

Cultural/ Artistica 

Dicionario aymara. 

http:ZAvvvvv.silarrin-utapa.co.ee/ = blo2 dedicado a miisicas do altiplano. 

http://www.kusikusi.0 r2/  = tradutores de termos avmara na net. 

http://machaqmara.2002lepa2es.com/ = multiplos temas. 

http://www.cipotat0 .0 r2/  = Centro de investi2acao Academica da batata. 

http://www.redepapa.0 r2/  = Institucipoes publicas colombianas. 

http://wwvv.avTnara.or2^iblio/ htrru7chunvo howto/chunho.html = sobre 

http://www.katari.or2/mccionari
http://wwvv.katari.org/
http://avmara.vocesbolivianas.ore/
http://www.serindieena.cl/
http://www.infoarica.cl/lta/Arica
http://www.cbc.org.De/
http://at.ufl.edu/~l1ardman-2rove/
http://www.atainiri.cc/en/
http://2002le.com/site/avmarauta/
http://www.avmara.es.tl/
http://www.luiscarvaial.cl/
http://www.ccoDacattv.com/
http://www.quechua.0r2.uk/
http://wvwv.andes.0r2/
http://www.2reatdreams.com/th0r.htm
http://w%5e%5e/ebte.net/~rurmer/jeimifers/
http://www.adeanavmara.com/
http://achacachi.blo2spot.com/
http://www.paho.or2/spanish/ad/ths/osAnm2N-MATN.htm
http://www.nativeweb.org/
http://www.ilcanet.0r2/
http://www.serinbU2ena.or2/temtorios/recm
http://www.len2uandina.0r2/
http:///vvv.kidlink.org/kie/rds/a%5eara.html
http://diccionarios.sermm2ena.or2/index.php?a=hst&d=5&t=dict&wl=A
http://test.avmara.ufl.edu/
http://www.websters-onlme-mctionarv.or2/definition/Avmara-en2lish/
http:ZAvvvvv.silarrin-utapa.co.ee/
http://www.kusikusi.0r2/
http://machaqmara.2002lepa2es.com/
http://www.cipotat0.0r2/
http://www.redepapa.0r2/
http://wwvv.avTnara.or2%5eiblio/htrru7chunvo
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chuno (desiaratacao de batata). 

lutD://www.proeibandes.org/ = Programa de Formation en Education 

Intercultural Bilingtie para los Paises Andinos (PROEIB). 

http://revistandina.DemciJtural.org.pe/ = Site da "Revista Andina". do 

Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolome de Las Casas". 

http://www.uta.cl/masma/ = Museo antropologico San Miguel de Azapa de la 

Universidad de Tarapaca - UTA, Chile. 

http://www.iecta.cl/ = Instituto para el Estudio de la Cultura v Tecnologia 

Andina. 

http://www.unap.cl/isluga/ = Universidad Arturo Prat de Iquiquc 

http://www.cosmovisionandina.org/archivos/ = Organizacao nao lucrativa de 

estudos na regiao andina (Peru, Ecuador, Bolivia c Argentina). 

http://lapenalinguistica.blogspot.com/ = Blog del linguista peruano Miguel 

Rodriguez Mondonedo. 

http://www.ser.org.pe/altiplano/modulcs/news/ = Revista de Puno. 

http://www.sikurin-utapa.co.ee/ = Blog de musicas do altiplano. 

T O T A L 47 

Esse site sofreu reformulacoes desde que iniciamos a pesquisa: ele trazia 

informacoes, mapas e costumes aymara mas, no entanto, passou a ser quase que 

exclusivamente um acesso a dois grupos de discussao do aymaralist, no Yahoo Groups e no 

Google Groups, desde 2 de Janeiro de 2001. Ou seja, os artigos que nos interessavam foram 

suprimidos em sua maioria e ele se tornou muito rico com centenas de mensagens trocadas 

por pessoas das mais variadas procedencias sobre tematicas indigenas. No entanto, isso foge 

dos objetivos de nossa pesquisa atual, ficando para uma etapa posterior, inclusive com o 

possivel recurso a outras tecnologias. 

http://www.masb0livia.0r2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

& nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nikimma m r • r i g . i . n •• t m r f - n i i m i ill • • ! i • 11 i r v 

ILUSTRACAO 11: Home Page de www.masbolivia.org 

http://www.proeibandes.org/
http://revistandina.DemciJtural.org.pe/
http://www.uta.cl/masma/
http://www.iecta.cl/
http://www.unap.cl/isluga/
http://www.cosmovisionandina.org/archivos/
http://lapenalinguistica.blogspot.com/
http://www.ser.org.pe/altiplano/modulcs/news/
http://www.sikurin-utapa.co.ee/
http://www.masb0livia.0r2
http://www.masbolivia.org
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TABELA 19: LINKS DO SITE MAS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NATUREZA DO S I T E E N D E R E C O S D E SITES SUGERIDOS POR MAS 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas e Andinas 

Nao apresenta 

Informacional http://www.abi.bo/ = Agencia Boliviana de Information. 

http://www.nodo50.org/ = Contrainformacion en red. 

Blogs/Particular http://o/blog. spaces. livc.com/Personalspace.aspex? 

Organizagoes Indigenas e 

Simpatizantcs Estrangeiras 

http://particiDamos.org/ = Forum International de Esquerda - Estocolmo 

2004. 

Politica/Sindical http://elistas.egrupos.net/listas/andalucialibre = Listas de correio e Boletins. 

http://www.fdlpalestina.org/ = Frente Democratico para la Liberation de 

Palestina. 

http://ar.gcocitics.com/argentinaroia/ = site comunista argentino. 

Cultural/Artistica Nao apresenta 

T O T A L 7 

Dos nove sites indicados, sete encontram-se ativos (77,8%). Tratando-se do site de 

um partido politico, e de se esperar que os links sejam com outros de igual natureza politica, 

menos voltados as organizagoes indigenas. Destaca-se pela quantidade de artigos 

apresentados, da mesma forma que os links mais centrados em questoes politicas e de 

inspiracao marxista que os outros sites. Encontra-se fora do ar no momento do fechamento 

deste trabalho. 

http://www.puebloindio.org/pa\rlamento avmara/index.htm 

ILUSTRACAO 12: Home Page de 

http://www.puebloindio.org/Parlamento Avmara/index.htm 

http://www.abi.bo/
http://www.nodo50.org/
http://o/blog
http://livc.com/Personalspace.aspex
http://particiDamos.org/
http://elistas.egrupos.net/listas/andalucialibre
http://www.fdlpalestina.org/
http://ar.gcocitics.com/argentinaroia/
http://www.puebloindio.org/pa/rlamento
http://www.puebloindio.org/Parlamento
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TABELA 20: LINKS DO SITE PUEBLOINDIO (Continua): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A T U R E Z A S I T E E N D E R E C O DE SITES SUGERIDOS POR PUEBLOINDIO 
Organizagoes Indigenas 

Bolivianas/Andinas 
http://ww.cemb.org/pceoWindex.php = Centro De OnnimpntpHnn r 

Informacion Bolivia 

http://www.derechos.org/mzkor/arg/onga/^^ = Instituto Nacional 

Organizagoes Indigenas 

Bolivianas/Andinas 

De Asuntos Indigenas (Inai) 

http://www.caipe.pe/ = Comision Andina De Tnristas 

http://www.indigenousportal.com/ 

Informacional http://www.oei.ore.co/sii/paises.htm#Bolivia = Informes sobre clima 

medicina e meio ambiente. 

http://www.tinku.org/ = Cibertinku. meio de informagao alternativo 

http://www.smdelsm.com = Informagoes de Argentina 

http://abi.bo/ = (Agenda Boliviana De Informacion) 

http://www.eldeber.net/ 

http://www.cnn.com/espanol/ 

http://www.pulsobolivia.com/ 

http://www.eldiario.net/ 

http://www.man6Untorg/mdex.es.htrn = MANDAT = prove informagoes 

para ONU. 

http://www.prensammgena.org.mx/niievositio/ 
Blog/particular http://www.telesat.com.co/frazo/ = Desenhista Franklin Frazo. 

Organizagoes 

Indigenas/ sinipatizantes 

estrangeiras 

http:www.unog.ch/ = Nacoes Unidas. escritorio de Genebra. 

http:www.un.org/News/ = Nagoes Unidas. 

http://www.iIo.org/global/lang~en/index.htm = International Labour 

Organizagoes 

Indigenas/ sinipatizantes 

estrangeiras 

Organization - ILO. 

http://wwvv.oitandina.org.pe/ = Oficina Subregional para os Paises Andinos -

OSRA. 

http://www.oas.org/ = Organizacao Dos Estados Americanos. 

http://www.sispainorg/english/foreigri/cumbres/seis.htrnl = (Convenio 

Constitutivo Del Fondo Para El Desarrollo De Los Pueblos Indigenas De 

America Latina Y El Caribe) 

http://www.sispain.org/enghsh/foreign/cumbres/ttes.htrnl 

http://www..docip.org/Om-Orgamzauon.26.0.html - Documentation and 

Information Center - Geneva, 1978. 

http://www.unpo.org = The Unrepresented Nations And Peoples 

Organization - Unpo, 1991. 

http://www.eclac.cl/ = Comision Economica Para America Latina - Cepal 

http://ramsar.org/ = Convention sobre los Humedales - Iran. 1971. 

http://geocities.com/alertanet/ = Instituto International de Derecho v 

Sociedad -IIDS. 

http://www.alphcdc.com/ien redirecao 

http://www.ienearth.org/ = Indigenous Environmental Network - USA. 

http://www.wrm.org.uv/ = Movimiento Mundial Por Los Bosques. 

http://www.incomindios.ch/tvpo3/ = Internationales Komitee fur die Indianer 

Amerikas, -INCOMTNDIOS. 

http://www.gfbv.de/index.php7change lane=english = Associagao de defesa 

Organizagoes 

Indigenas/ sinipatizantes 

estrangeiras 

de Povos Ameagados 

http://www.grarmvg.bc.ca/dragonflublue/dbn/dbn s.html 

Organizagoes 

Indigenas/ sinipatizantes 

estrangeiras 

http:/mserpage.fu~berlin.de/~bolivia/ = Universidade Livre de Berlim. 

http://www.eurosur.org/portada.htm = Instituto De Estudios Politicos Para 

America Latina) 

http://www. nativeweb. org/ 

http://www.puebloindio.org/iitc.htm = Conseio International de Tratados 

Indios -CITI- USA. 

http:www.treatvcouncil.org/ = Conseio International de tratados indios = 

Canada. 

http://puebloindio.org/moskitia/ = Conseio de Ancianos de la Nation 

Comunitaria Moskitia - Nicaragua. 

http://hawaii-nation.org/nation/ 

http://ww.cemb.org/pceoWindex.php
http://www.derechos.org/mzkor/arg/onga/%5e%5e
http://www.caipe.pe/
http://www.indigenousportal.com/
http://www.tinku.org/
http://www.smdelsm.com
http://abi.bo/
http://www.eldeber.net/
http://www.cnn.com/espanol/
http://www.pulsobolivia.com/
http://www.eldiario.net/
http://www.man6Untorg/mdex.es.htrn
http://www.prensammgena.org.mx/niievositio/
http://www.telesat.com.co/frazo/
http:www.unog.ch/
http:www.un.org/News/
http://www.iIo.org/global/lang~en/index.htm
http://wwvv.oitandina.org.pe/
http://www.oas.org/
http://www.sispainorg/english/foreigri/cumbres/seis.htrnl
http://www.sispain.org/enghsh/foreign/cumbres/ttes.htrnl
http://www..docip.org/Om-Orgamzauon.26.0.html
http://www.unpo.org
http://www.eclac.cl/
http://ramsar.org/
http://geocities.com/alertanet/
http://www.alphcdc.com/ien
http://www.ienearth.org/
http://www.wrm.org.uv/
http://www.incomindios.ch/tvpo3/
http://www.gfbv.de/index.php7change
http://www.grarmvg.bc.ca/dragonflublue/dbn/dbn
http://www.eurosur.org/portada.htm
http://www
http://www.puebloindio.org/iitc.htm
http:www.treatvcouncil.org/
http://puebloindio.org/moskitia/
http://hawaii-nation.org/nation/
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http://wvvw.abvavala.ore/index.php = editora de Ciencia* Sotiak- Fquarlnr 

http://www. cosmovisionandina. ore/archivosh zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

htip://wvvvv.comunidadtawantmsumore^ 

httD://www.lubicon.ca/ = Oreanizacao Indieena - Canada 

http://ealeon.com/Dewman/ = Associacao Mapuche sem fin* Innrarivns 

http://www.taino-tribe.ore/ = Porto Rico. 

http://naUvespirits.nine.com/ 

http://vvww.xs4all.nl/~rehue/ = Associacao de apoio a projetos mapuche -
Holanda. 

http://ww.villaeeearth.ore/ = Auxilio a projetos de sustentabilidade - USA. 

Politica/Sindical http://www.narconews.com/ = euerra das drogas. 

httD://www.eeociues.com/con^eioaulla/casteUano/castellano.hto 

Politica/Sindical 

http://wwvv.aeuabolivia.ore/ = Comision Para La Gestion Integral Del Agua 

En Bolivia - CGIAB) 

Cultural/Artistica http://www.boUvian.conVcentrahstas/ = La Fratemidad Caporales 

Cenrratistas. 

http://wwvv.earmsm.coin/arhst/mtiillim = Grupo Musical De Canada 

http://www.andes.org 

http://www. musicaperuana. com/ 

http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/coca/la coca.html = Historia 

Cultural/Artistica 

da coca em Bolivia. 

http://www. cocachasqui/coca. htm 

http://www.rcp.net.pe = Red Cientifica Peruana. 

httD://www.uchile.cl/facultades/csociales/leneuaees/atl.hun = vida antiga. 

Cultural/Artistica 

htrp://wvvw.eeocities.conVconseioaulla/castellano/castellano.htm = Mitoloeia 

Cultural/Artistica 

Chilota. 

http://wwvv.eeociUes.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm = cultura 

Cultural/Artistica 

Kavesqar. 

http://encina.pntic.mec.es/~agonza59/mdex.html = Mitoloeia Popular 

Asustachicos. 

http://www.ecouncil.ac.cr/ = Consejo Ecoloeico. 

http://saveamericasforests.ore/ 

http://wvvw.amazomaporlavida.ore/es/index.php 

http://www.cocaindieena.ore/ 

http://wvvvv.lamofina.edu.pe/cocachasqui/ 

http://wvvw.cocasoberania.ore/ 

http://www.Ticosland.com = (Prometa - Protection Del Media Ambiente-

Costa Rica. 

http://wvvw.conute-arcoiris.corn/ = Fotos e Pinturas. 

http://wvvw.fred.net/cheeko/ioree.html = Receitas Bohvianas. 

T O T A L 72 

O site em questao e uma especie de guarda-chuvas, pois esta ancorado no site 

PUEBLOINDIO, com varios outros grupos indigenas latino-americanos. Dessa forma, 

analisamos as indicacoes de links presentes nele, que se dividem em tres partes: a primeira e 

composta de sites de "Organizaciones Indigenas", a segunda e de "Enlaces a otros sitios 

indigenas" e a terceira e de "Otras paginas WWW", tambem se subdividindo em "Derechos 

Indigenas", "Musica y Cultura", "La Hoja de Coca", "Paginas Interesantes", "Ecologia", 

"Prensa", "Organizaciones de Apoyo" e "Otros Sitios". 

http://wvvw.abvavala.ore/index.php
http://www
http://www.lubicon.ca/
http://ealeon.com/Dewman/
http://www.taino-tribe.ore/
http://naUvespirits.nine.com/
http://vvww.xs4all.nl/~rehue/
http://ww.villaeeearth.ore/
http://www.narconews.com/
http://www.eeociues.com/con%5eeioaulla/casteUano/castellano.hto
http://wwvv.aeuabolivia.ore/
http://www.boUvian.conVcentrahstas/
http://wwvv.earmsm.coin/arhst/mtiillim
http://www.andes.org
http://www
http://www.bolivianet.com/cultura/encuentro/coca/la
http://www
http://www.rcp.net.pe
http://www.uchile.cl/facultades/csociales/leneuaees/atl.hun
http://wwvv.eeociUes.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://encina.pntic.mec.es/~agonza59/mdex.html
http://www.ecouncil.ac.cr/
http://saveamericasforests.ore/
http://wvvw.amazomaporlavida.ore/es/index.php
http://www.cocaindieena.ore/
http://wvvvv.lamofina.edu.pe/cocachasqui/
http://wvvw.cocasoberania.ore/
http://www.Ticosland.com
http://wvvw.conute-arcoiris.corn/
http://wvvw.fred.net/cheeko/ioree.html
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O site PUEBLOINDIO demonstra claramente que a interatividade com outros sites 

indigenas e um fator bastante importante, deixando em segundo piano as relacoes com outros 

movimentos sociais. Ou seja, interatividade sim, mas dentro do movimento indigena. Centra-

se na questao da defesa de recursos naturais, em especial a agua, mantendo relacoes com 

fundacoes europeias, alem de listar documentos de Congressos Internacionais sobre essa 

tematica 

Ao final, podemos perceber essa tendencia num quadro mais geral: 

TABELA 21: RELACAO DE CATEGORIAS DE ANALISE E APARECIMENTOS 

NOS SITES LINKADOS (quantidade e porcentagem). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Natureza do site katari willka consejoqulla avmara mas parlamento 

del pueblo 

aymara 

T O T A L 

D E 

L I N K S 

Organizagoes 

Indigenas 

Bolivianas e 

Andinas 

3 

(18,8%) 

7 

(20,1%) 

3 

(10,3%) 

5 

(10,6%) 

4 

(5,6%) 

22 

(10,7%) 

Informational 4 

(25%) 

4 

(11,8%) 

4 

(13,8%) 

2 

(4,3%) 

2 

(28,6%) 

10 

(13,9%) 

26 

(12,6%) 

Blogs/Particular 5 

(31,3%) 

*•> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j 

(8,9%) 

1 

(3,4%) 

14 

(29,8%) 

1 

(14,3%) 

1 

(1,4%) 

25 

(12,1%) 

Organizagoes 

Indigenas e 

Simpatizantes 

Estrangeiras 

2 

(12,5%) 

4 

(11,8%) 

10 

(34,5%) (6,4%) 

1 

(14,3%) 

33 

(45,8%) 

53 

(25,7) 

Politica/ Sindical 10 

(29,4%) 

2 

(6,9%) 

3 

(42,9%) 

3 

(4,2%) 

18 

(8,8%) 

Cultural/Artistica 2 

(12,5% 

6 

(17,7%) 

10 

(34,5%) 

24 

(51%) 

20 

(27,8%) 

62 

(30,1%) 

T O T A L 16 34 29 47 7 72 206 

A guisa de conclusao, podemos afirmar que as seis categorias que selecionamos -

atraves de uma analise previa dos sites - dao conta suficientemente bem de classificar os sites 

"linkados", ou seja, sugeridos para visita por nossos sites objetos de estudos. Comentemos os 

resultados obtidos: 
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No total, a categoria de analise de links CULTURAL/ARTISTICA foi a que mais 

apresentou sites, sendo majoritaria nos sites AYMARA e CONSEJOQULLA. O primeiro se 

propoe atualmente a ser uma lista de discussao: 

En principle- estamos abiertos a toda clase de iniciativas de colaboracion con 

personas o grupos que crean que pueden aportar su vision y sus ideas, pero 

principalmente un compromiso con las mismas, en torno al conocimiento, difusion, 

reflexion y defensa de lo aymara y de los aymaras. (Disponivel em 

http://\\v^.avmara.org/quienes-somos.htinl. Acesso 23 jun 2009) 

Acreditamos que precisamente por causa dessa lista de discussao ele de enfase na 

questao cultural, procurando atrair a atengao do internauta para os problemas enfrentados 

pelos aymara. Ja o CONSEJOQULLA, ao apontar muitos sites em comum com o site 

PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA - ver discussao adiante - e nao ser atualizado 

tambem foca nessa categoria, mas como ilustracao. E um site que deve ser fechado ate o final 

do ano presente. Ou seja, os dois sites que dao enfase no CULTURAL/ARTISTICO na 

verdade nao se aprofundam nessa categoria, parecem apenas querer chamar atengao para os 

aymara atraves do uso de outros sites, mas nao refletem sobre isso, nao aprofundam a questao 

cultural. Algo diferente ocorre com o site WILANCHA que, embora nao aponte links, reflete 

sobre a questao cultural, apresentando mitos antigos, outros sendo recuperados e atualizados 

etc. 

Outra categoria de analise que se destacou para classificar os sites linkados foi a de 

ORGANIZAGOES INDIGENAS E SIMPATIZANTES ESTRANGEIRAS, sendo a mais 

apontada nos sites CONSEJOQULLA e PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA. Com 

relagao ao primeiro site, ele esta hospedado na Geocities 2 0 , tratando-se de um tipo de relagao 

em que a organizagao indigena tem acesso a um espago gratuito na internet e, em troca, 

permite a empresa colocar publicidade em seu site. O CONSEJOQULLA, como ja foi dito 

anteriormente, nao sofre atualizagoes desde 14 de novembro de 2000 e tem uma relagao de 

"parentesco" curiosa com o site PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA. em seus links 

os sites oferecidos ao internauta pelo CONSEJOQULLA sao os mesmos que a terceira parte 

do PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA - "Otras Paginas www" - o que nos permite 

2 0 A Geocities era mantida por uma empresa comercial - a portal Starmedia - e foi vendida a Yahoo!, vindo a 

tomar-se Yahoo!Geocities e, desde de 23 de abril de 2009 foi anunciado que sera retirada do ar ate o fim deste 

ano. 

http:////v%5e.avmara.org/quienes-somos.htinl
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entender o porque da distribuigao das categorias de analise entre eles de forma semelhante e, 

por outro lado, tambem a grande quantidade de referencias a organizagoes estrangeiras. Os 

dois sites possuem relagoes internacionais bem marcantes, enquanto o CONSEJOQULLA 

apresenta como enderego a cidade de El Alto, o PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA 

tem a cidade de Genebra, na Suiga, como referenda, o que e explicado pelo fato do site ser 

mantido pelo Comite de Exterior de Apoyo al Consejo indio de Sudamerica (CEA - CISA), 

fundado na Suiga para apoiar o Consejo Indio de Sudamerica (CISA) , fundado em 

Ollantaytambo, no Peru, 1980: 

Durante todos estos anos a cumplido una funcion international, siendo su vocero 

principal, difundiendo sus acciones, ayudando a sus delegados en sus 

representaciones ante las organizaciones de Naciones Unidas ONU, y apoyandole 

oportunamente en sus momentos dificiles. (Disponiivel em 

http://www.puebloindio.org/acerca del CEACISA esp.htm . Acesso em 23 jun 

2009) 

Dessa forma, explica-se a importancia dada a sites de organizagoes estrangeiras e em 

particular a orgaos da ONU e OEA, o que nos permite supor que o CONSEJOQULLA seja a 

versao boliviana do PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA, sites para relagao com 

outras organizagoes e, dai, pouco atualizados. Dessa forma diferem do KATARI, por 

exemplo, que esta voltado ao internauta. 

A categoria INFORMACIONAL esta presente em todos os itens analisados, 

demonstrando a preocupagao do movimento de disponibilizar informagoes sobre si mesmo ou 

genericamente, fornecida por sites nao comprometidos com a causa aymara. E muito comum 

encontrarmos na internet informagoes superficiais sobre quase tudo, o que parece ser o caso 

desses sites linkados pelos aymara. 

A categoria BLOG/PARTICULAR e majoritaria em relagao as demais apenas no site 

KATARI mantido, pelo que sabemos , por Silvestre Valencia, aymara e professor de uma 

Universidade da Suecia. Possivelmente devido a sua militancia internacional e contatos 

pessoais com artistas e intelectuais preocupa-se em convidar o internauta a visitar outros sites 

e blogs particulares. Como dissemos anteriormente ele se preocupa em atualizar diariamente o 

2 1 Conforme nos informou o site AYMARA. 

http://www.puebloindio.org/acerca
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site e e o que mais oferece opcoes de informagao ao internauta., sendo o seu ponto forte os 

artigos pro-aymara e indigenas e de criticas ao neoliberalismo. 

A categoria ORGANIZAGOES INDIGENAS BOLIVIANAS E ANDINAS nao e 

majoritaria em nenhum dos sites e sequer aparece no MAS, mas isso e compreensivel na 

medida em que vimos que a quantidade de sites especificos sobre tais organizagoes e de um 

numero bem limitado - cerca de 20 do total estudado, 205 - conforme mostra nossa pesquisa 

de sites para analise. Entretanto, embora poucos, ha muita relagao entre eles, conforme 

apontamos anteriormente. 

A categoria POLITICA-SINDICAL aparece com maior enfase nos sites WILLKA e 

MAS, que sao realmente os mais "militantes" 2 2 . Isso nos permite supor que haja realmente 

certo parentesco entre eles, na medida em que neles encontramos links a outras associagoes e 

movimentos sociais que sao mais raras nos outros sites. Enquanto o WILLKA assume 

nitidamente sua identidade aymara, o MAS nao se compromete nos seus enlaces em citar 

organizagoes indigenas, optando por relacionar-se a sites marxistas, corporificando a 

discussao travada por nos ao caracterizar os atritos atuais no interior do movimento aymara, 

pois enquanto o WILLKA apresenta com riqueza de detalhes o projeto de Revolugao India 

que podemos dizer katarista, o MAS relaciona-se com sites de militancia internacional e de 

ideologia marxista. 

Dessa forma, podemos apontar que parece haver certa complementaridade entre os 

sites, cada qual focando num prisma diferente, mas participando de uma visao em comum, o 

que nos autoriza a analisa-los conjuntamente para explorar o projeto de revolugao aymara. 

Com enfase nesses seis sites podemos tambem verificar que os links de todos eles somam 205 

sites e, dentre eles o numero de sites que fazem referencias diretas a origem aymara, andina 

ou boliviana e de 93 2 3 , conforme vemos a seguir 4: 

2 2 Anteriormente ja haviamos chamado o WILLKA de radical, ou melhor, que tem mais envolvimento politico e 

que, inclusive, e o unico a citar o MAS em seus links. 

2 3 Embora nao necessariamente a organizagoes indigenas, como se pode ver no proprio enderego eletronico ou 

nas informagoes que incluimos nas tabelas 14 a 19. 

2 4 Observagao: alguns sites aparecerao duas ou mais vezes. pois o que nos interessa nao e o site apenas. mas 

todas as vezes em que ele e citado. 



229 

TABELA 22: SITES LINKADOS QUE FAZEM REFERENCIAS A ORIGEM 
AYMARA, ANDINA OU BOLIVIANA (continua). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SITES E N D E R E C O S D E LINKS SUGERIDOS 

K A T A R I http:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA //www. chirapaq. org. pe 

http://www.willka.net 

http://www. ecuarunari. org 

http://www.bolivian.com/cocina/ = site geral sobre Bolivia 

K A T A R I 

http://probolhda.net 

httD://pomata.org = cidade peruana 

http://www.eparquedelashamacas.org = de Vicente Boix 

K A T A R I 

httD.V/machaqmara. googleoages.com/cina = Comunidad Internacional de 

todas las naciones Awitala (Bolivia, Peru, Equador, EUA, Canada, Suecia. 

http://www.pusinsuvu.com/html = Consejo Andino de Naciones Originarias -

Canada. 

http://wwAv.llaitanet.com/index.htm/ 

http://www. radiopachamama. com/ 

W I L L K A http://wvvw.faustoreiriaga.org/ = (Fundacion Amautica Fausto Reinaga -

Bolivia) 

http://www.katari.org/ 

http: //www. puebl oindio. ore/ 

http://www. avmara. org/ 

http://bolivia.indvmedia.org/ = (Indvmedia Qollasuvu - pertence ao Centro 

de Medios Independientes - Bolivia). 

http://indigenas.wordpress.com/ = estudo dos povos originarios. 

http://www.iachauru.org/ = organizacao indigena andina. 

http://www.cedib.org/dac/index.php = Centro de Documentation e 

Information Bolivia. 

http://www.boliviaenvideos.com/ = noticias bolivianas 

http://www://quechuanetwork.org/ = fora do ar. 

http://masbolivia.org/ = Partido MAS do presidente Evo Morales. 

http://www.willkapampa.org/ = site de resistencia indigena. 

http://www.wallmapuwen.cl/index.htm = site em idioma mapuche. 

W I L L K A 

http.V/www.iiikaripeni.com/ = (site indigena dedicado ao "Ressurgimento do 

Peru") 

http://es.geocities.com/kollasuvo2001/index.httnl = Comite Clandestino 

Revolutionary Indigena 

http://www. ilcanet.org/ = Instituto de Lengua y Cultura Avmara. 

http://www.pachanet.com/wilancha/ 

httD://www.caimnantesdelosandes.org/ = Centro de Estudios de Cosmovision 

Andina 

http://www^funsolon.org/ = Fundacao Solon de Bolivia. 

http://www.arqueologiabolivia.com/index.html = fora do ar 2 5 

http://www^cosmovisionandina.org/archivos/ = fora do ar 

CONSEJOQULLA http://cedib.org/pcedib/index.psite = Centro de Documentation e Information CONSEJOQULLA 
Bolivia 

httD://www.derechos.org/mzkor/arg/onga/mmgena.html = Instituto National 

CONSEJOQULLA 

de Asuntos Indigenas. 

http://www.bolnet.bo 

http://www.caipe.org.pe = Comision Andina de Juristas. 

CONSEJOQULLA 

http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm 

CONSEJOQULLA 

http://www.andes.org/index.html = Cultura dos Andes. 

http://www.aridana.com.De/cocachaski/coca.htm = Cultura dos Andes. 

http://www^fre•net/cheeko/jorgel•htrrl/ = receitas bolivianas 

" 5 Os sites indicados nos links, mas que estao atualmente fora do ar so serao incluidos quando seu enderego 

eletronico nos de alguma pista que permita enquadra-lo em alguma das categorias que usamos. 

http://www.willka.net
http://www
http://www.bolivian.com/cocina/
http://probolhda.net
http://www.eparquedelashamacas.org
http://googleoages.com/cina
http://www.pusinsuvu.com/html
http://wwAv.llaitanet.com/index.htm/
http://www
http://wvvw.faustoreiriaga.org/
http://www.katari.org/
http://www
http://bolivia.indvmedia.org/
http://indigenas.wordpress.com/
http://www.iachauru.org/
http://www.cedib.org/dac/index.php
http://www.boliviaenvideos.com/
http://www://quechuanetwork.org/
http://masbolivia.org/
http://www.willkapampa.org/
http://www.wallmapuwen.cl/index.htm
http://http.V/www.iiikaripeni.com/
http://es.geocities.com/kollasuvo2001/index.httnl
http://www
http://ilcanet.org/
http://www.pachanet.com/wilancha/
http://www.caimnantesdelosandes.org/
http://www%5efunsolon.org/
http://www.arqueologiabolivia.com/index.html
http://www%5ecosmovisionandina.org/archivos/
http://cedib.org/pcedib/index.psite
http://www.derechos.org/mzkor/arg/onga/mmgena.html
http://www.bolnet.bo
http://www.caipe.org.pe
http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://www.andes.org/index.html
http://www.aridana.com.De/cocachaski/coca.htm
http://www%5efre%e2%96%a0net/cheeko/jorgel%e2%96%a0htrrl/
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TABELA 22: SITES LINKADOS QUE FAZEM REFERENCIAS A ORIGEM AYMARA 
ANDINA OU BOLIVIANA (continuacao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SITES E N D E R E C O S DE LINKS SUGERIDOS 

AYMARA hrtp://www.katari.org/diccionario/^^ = Dicionario avmara AYMARA 
http://video. google.com/videoplav?docid=3899455012164568043 = video 

rebeliao em Achacachi. 

http:/Avww.katari.org/ = webmaster: Silvestre Valencia 

http://avrnara.vocesbolivianas.org/ = versao avmara de Voces Boliviana* 

http://wvv\v.infoarica.cl/lta/Arica Andina.htm = Cidade de Arica 

http://www.cbc.org.pe/ = Centro de Estudios Andinos "Rjirtolome. dp. In 

Casas", Cnzco. 

http://www^atamiri.cc/en/ = multilingual svstem 

http://sites.google.com/site/avmarauta/ = Favio Yaniquez. esrndante de 

aymara. 

http://www.avmara.es.tl/ = Franz Gabriel Laime Perez. 

http://www.auechua.org.uk/ = Site de Paul Heeeartv. PhD en lingnistica no 

Reino Unidos. 

http://www.zompist.com/auechua.html = Mark Rosenfelder. linguista 

http://www.andes.org/ = Ada Gibbons, dedicado a cultura dos Andes 

http://www.adeanavmara.com/ = Matt Coler. linguista de Amsterdam 

http://www.kusikusi.org/ = Voluntarios que traducen o procesador de texto 

AbiWord. 

http://achacachi.blogspot.com/ = Site da cidade de Achacachi. 

http://www.ilcanet.org/ = Instituto de Cultura v Lengua Avmara 

http://www^sermmgerm.org/territorios/recmsos^iblioteca/monografias/lengu 

AYMARA 

as/monografia lenguas avmara.htm = Monografia sobre Avmara. 

http://www.lenguandina.org/ = Dicionario avmara-castellano. 

http://es.freelang.net/ = Dicionario avmara. 

http://ww.kidlink.org/kie/nls/a\Tnara.html = Organizacao para Educacao 

Infantil. 

http://diccionarios.serindigena.org/index.php?a=hst&d=5&t=dict&wl=A = 

AYMARA 

Dicionarios indigenas. 

http://test.avmara.ufl.edu/ = cmso de lingua avmara. 

http://www.websters-ordme-mctionary.org/defimtion/AvTnara-engli =s 

Dicionario aymara. 

http://www.sikurin-utapa.co.cc/ = blog dedicado a musicas do altiplano. 

http://www.kusikusi.org/ = tradutores de termos aymara na net. 

http://www.cipotato.org/ = Centro de investigacao Academica da batata. 

http://www.redepapa.org/ = Institucicoes publicas colombianas. 

http://www. avmara.org/biblio/html/chunvo howlo/chunho. html - sobre 

chuno (desidrata?ao de batata). 

http://www.cosmovisionandina.org/archivos/ = Organizacao nao lucrativa de 

estudos na regiao andina (Peru, Ecuador, Bolivia e Argentina). 

http://www'.ser.org.pe/altiplano/modules/new's/ = Revista de Puno. 

http://www.sikurin-utapa.co.cc/ = Blog de musicas do altiplano. 

http://www.katari.org/diccionario/%5e%5e
http://video
http://avrnara.vocesbolivianas.org/
http://wvv/v.infoarica.cl/lta/Arica
http://www.cbc.org.pe/
http://www%5eatamiri.cc/en/
http://sites.google.com/site/avmarauta/
http://www.avmara.es.tl/
http://www.auechua.org.uk/
http://www.zompist.com/auechua.html
http://www.andes.org/
http://www.adeanavmara.com/
http://www.kusikusi.org/
http://www.ilcanet.org/
http://www%5esermmgerm.org/territorios/recmsos%5eiblioteca/monografias/lengu
http://es.freelang.net/
http://ww.kidlink.org/kie/nls/a/Tnara.html
http://diccionarios.serindigena.org/index.php?a=hst&d=5&t=dict&wl=A
http://test.avmara.ufl.edu/
http://www.websters-ordme-mctionary.org/defimtion/AvTnara-engli
http://www.sikurin-utapa.co.cc/
http://www.kusikusi.org/
http://www.cipotato.org/
http://www.redepapa.org/
http://www
http://avmara.org/biblio/html/chunvo
http://www.cosmovisionandina.org/archivos/
http://www'.ser.org.pe/altiplano/modules/new's/
http://www.sikurin-utapa.co.cc/
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TABELA 22: SITES LINKADOS QUE FAZEM REFERENCIAS A ORIGEM AYMARA. 
ANDINA OU BOLIVIANA (conclusao). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SITES ENDERECOS DE LINKS SUGERIDOS 

MAS Nao apresenta 

PUEBLOINDIO http://www.cedib.ore/pcedib/mdex.php = Centro De Documentation e 

Information Bolivia 

http://www\oei.ore.co/sii/paises.htm#Bolivia = Informes sobre clima 

PUEBLOINDIO 

medicina e meio ambiente. 

http://www.tinku.org/ = Cibertmku, meio de informacao alternativo. 

http://abi.bo/ = (Agencia Boliviana De Informaci6n") 

http://www.pulsobolivia.com/ 

http://www.eldiario.net/ 

http://w^w.cosmovdsionandina.org/arcluvosh 

http: //www. comunidadtawant insmn .org/ 

http://www.geocities.com/conseioaulla/castellano/castellano.htm 

PUEBLOINDIO 

http://www.aguabolivda.org/ = Comision Para La Gestion Integral Del Agua 

En Bolivia - CGIAB) 

http://www.andes.org 

http://www.musicaperuana.com/ 

http://www.bolivianet.coin/cultura/encuentro/coca/la coca.html = Historia 

PUEBLOINDIO 

da coca em Bolivia. 

http://www. cocachasqui/coca. htm 

http://www. geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm = Mitoloeia 

PUEBLOINDIO 

Chilota. 

http://www. eeocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm = cultma 

PUEBLOINDIO 

Kavesqar. 

http://www.cocaindigena.org/ 

http://www.lamolina.edu.pe/cocachasqui/ 

http: //www. cocasoberania. ore/ 

http://www.fred.net/cheeko/joree.htrm - Receitas Bolivianas. 

T O T A L 93 

Cremos que isso nos habilita a concluir que a interatividade entre os sites aymara e 

sua caracteristica marcante, ou seja, eles demonstram ter um objetivo claro de relacionar-se 

entre si, nao se prendendo a sites de organizagoes indigenas, mas tambem a outros que tratam 

de temas andinos, como elementos culturais, mitos, processos de tratamento e produgao de 

batata, folha de coca etc. O que sugerimos com isso e que, a partir da constatagao de que 

quase metade dos links relaciona-se somente a temas andinos e ainda o grande numero de 

links de organizagoes estrangeiras simpatizantes e indigenas de outras regioes, podemos 

inferir o objetivo central dos sites analisados: eles estao realmente voltado a questao indigena, 

em particular aymara e andina e distantes de outros movimentos sociais. 

http://www.cedib.ore/pcedib/mdex.php
http://www/oei.ore.co/sii/paises.htm%23Bolivia
http://www.tinku.org/
http://abi.bo/
http://www.pulsobolivia.com/
http://www.eldiario.net/
http://w%5ew.cosmovdsionandina.org/arcluvosh
http://www.geocities.com/conseioaulla/castellano/castellano.htm
http://www.aguabolivda.org/
http://www.andes.org
http://www.musicaperuana.com/
http://www.bolivianet.coin/cultura/encuentro/coca/la
http://www
http://www
http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://www
http://eeocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
http://www.cocaindigena.org/
http://www.lamolina.edu.pe/cocachasqui/
http://www.fred.net/cheeko/joree.htrm
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Tal conclusao pode ser corroborada pela analise da tabela abaixo, que mostra os sites 

linkados de outros movimentos sociais, que sao muito poucos, apenas 12 num universo de 

205. Ou seja, o movimento aymara e voltado para si mesmo e permite relacoes externas como 

outros movimentos indigenas e com organizagoes fundamentals para a execugao de seu 

projeto: 

TABELA 23: SITES LINKADOS QUE FAZEM REFERENCIAS A OUTROS 

MOVIMENTOS SOCIAIS E/OUPARTTDOS POLITICOS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SITES E N D E R E C O S D E LINKS SUGERIDOS 

KATARI http://www\geocines.conVcorm^ = (artigos sobre corrupgao") 

http://mo\irnientos. org 

WILLKA http://patriainsurgente.nuevaradio.org/ = Novo Partido Politico - Bolivia. 

http:/Avwvv.radioislam.net/isl = Radio Islam. 

http:/A\w w.herenciacrisuarm.com/ = particular de F.E. Elias Bernard. EUA. 

WILLKA 

http://www.cuc.org.gt/ = Comite de Unidade Campesina - Guatemala. 

http://www.patriahbre.org/ = Eiercito de Liberacion National -Colombia. 

CONSEJOQULLA http://ecouncil.ac.cr/ = The Earth Council Alliance - Canada 

AYMARA Nao apresenta 

MAS http://ehstas.egrupos.net/hstas/andalucialibre = Listas de correio e Boletins. 

http://www.fdlpalestina.org/ = Frente Democratico para la Liberacion de 

Palestina. 

http://ar.geocities.com/argentinaroia/ = site comunista argentino. 

PUEBLOINDIO http://www.narconews.com/ = guerra das drogas. 

TOTAL 12 

Os sites visam realmente estabelecer uma rede entre militantes do movimento 

aymara e o internauta, que e convidado a participar - quando o e - dentro desses limites, 

principalmente para tomar conhecimento de sua cultura e de seus problemas e, de seu projeto 

de futuro, o que possibilita, felizmente, a realizagao de nosso trabalho. 

Com relagao aos tres sites que nao possuem links em sua home page, podemos tecer 

alguns comentarios: 

http://www/geocines.conVcorm%5e
http://mo/irnientos
http://patriainsurgente.nuevaradio.org/
http://www.cuc.org.gt/
http://www.patriahbre.org/
http://ecouncil.ac.cr/
http://ehstas.egrupos.net/hstas/andalucialibre
http://www.fdlpalestina.org/
http://ar.geocities.com/argentinaroia/
http://www.narconews.com/
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httn://www.qollasuvu. indymedia.org/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£ - •  •  •  • — — . T^^^—M i n i l l M i l 

ILUSTRACAO 13: Home Page de 
http://wwv\.qollasuvn.indvmedia.org/ 

0 site e hospedado por indymedia - The Independent Media Center - uma 

organizacao surgida em 1999 depois dos conflitos de Seattle por causa da reuniao da 

Organizacao Mundial de Comercio e se dedica a apoiar organizagoes e pessoas que "lutam 

por uma vida melhor", ou seja, sao ativistas independentes organizados em rede que 

disponibilizam informagoes. O QOLLASUYU, embora nao remeta a outros sites e 

extremamente rico no que se refere a apresentagao de artigos sobre temas indigenas em geral, 

nao apenas aymara e, ainda que nao identifique seus autores, pode-se perceber pelos nomes 

que a grande maioria e de militantes indigenas. Preocupa-se com outros povos indigenas e sua 

relagao com os aymara. 

http://www.qollasuvu
http://indymedia.org/
http://wwv/.qollasuvn.indvmedia.org/
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http://hl.ripwav.com/achacachi/ponchoroio.htm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1  IP 1  

1 
- g - ^ W B * ^ - — — -

ILUSTRACAO 14: Home Page de 

hltp:/ml.rip\vav.com/achacachi/ponchoroio.htm 

0 site PONCHOS R0J0S encontra-se hospedado na pagina da cidade de Achacachi, 

situada no Departamento de La Paz e e conhecida historicamente como um importante centro 

de mobilizacoes aymara. Possui poucas informacoes acerca dos movimentos de militancia 

aymara em geral, centrando em informagoes acerca dos proprios "ponchos rojos", que sao 

"reservistas qollas del ejercito boliviano que conforman uma milicia armada establecida para 

defender la integridad territorial de Bolivia (in 

http://hl.ripway.com/achacachi/ponchorojo.htm. Acesso 23 dez 2008). Apresenta os simbolos 

sagrados aymaras - como o uso da cor vermelha - e alerta para uma possivel guerra civil na 

Bolivia, mobilizando-se na protecao de Evo Morales. Tambem mostra alguns artigos ligados 

as taticas de guerra aymara. 

http://hl.ripwav.com/achacachi/ponchoroio.htm
http://hl.ripway.com/achacachi/ponchorojo.htm
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http://www.wilancha.com/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1- - - : -

ILUSTRACAO 15: Home Page de http://www.wilancha.com/ 

O site nao e atualizado e traz como elemento principal as atuacdes de um grupo 

musical formado por universitarios de Cochabamba, sem fins lucrativos, e pretende difundir a 

cultura e musica andinas e com alguns projetos voluntarios para ajudar a desenvolver uma 

nova etapa de vida nas comunidades indigenas. O nome da comunidade - WILANCHA -

remete a um ritual antigo de sangue oferecido a Pachamama. O ponto central do site sao 

temas ligados a musica e os Boletins Culturais, onde verificamos interessantes ideias de 

projetos com relagao a revolugao india. 

Por fim, podemos rever o caminho trilhado nesse capitulo: 

Vimos com Castells a "identidade de projeto" que nos segue a partir do ciberespago 

aymara, embora problematizemos a nogao de "espago de fluxos" que tenderia a dissolver a 

nogao geografica do espago aymara e, por outro lado, como passado, presente e futuro se 

relacionam continuamente como fazem os aymara ou, ainda, a virtualidade que incentiva a 

agao real de nossos atores. Pudemos tambem perceber a importancia da primeira netwar - a 

neozapatista - que se abriu para o mundo e nos levou a perceber que o mesmo nao parece 

ocorrer com os aymara, mas tambem estao entretidos entre dois pensamentos: o indigena e o 

marxista. Acompanha-nos tambem o compadre Palenque, como uma especie de avo dos usos 

da tecnologia: de ontem o radio e a TV, de hoje o ciberespago, mas em ambos a persistencia 

dos aymara agora meio perdidos no "ayllu metropolitano", habitantes secundarios de um 

mundo urbano em constante mutagao. 

http://www.wilancha.com/
http://www.wilancha.com/
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Em Silva (2000) podemos refletir acerca da interatividade e de como nosso objeto de 

estudo pode/ou nao valer-se dela, adota-la para interagir com todos, como os Zapatistas, ou 

cercar-se mais de outros movimentos indigenas, algo que os sites lidos nos sugerem. E, por 

fim, com Levy vimos a perspectiva da tecnodemocracia, ponta de chegada e um processo de 

crescimento desenfreado de comunicagao, de um saber disseminado no ciberespago onde, 

acreditamos, os aymara nao se perdem pois sabem muito bem onde querem chegar. 

Essas leituras foram as que mais nos aproximaram dos sites aymara, pois tragaram 

um roteiro que nos ajudou a escolher caminhos para lidar com um objeto tao rico e 

multifacetado. Ao final, mostraremos como fomos encontrando nosso proprio metodo para 

lidar com um material ainda nao muito analisado e as caracteristicas de cada um dos sites 

utilizados. A seguir, no proximo capitulo, vamos as analises dos sites. 
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CAPITULO 6 - A R E V O L U C A O INDIA: UMA VISAO SOBRE O PASSADO 

SAUDOSO 

A mensagem aymara atraves dos sites analisados divide-se em muitas abordagens, ja 

que e imensa a gama de tematicas discutidas, tendo como objeto oferecer ao internauta uma 

visao do seu mundo pareceu-nos mais coerente quando comecamos a organiza-la em funeao 

do tempo. A partir de um elemento comum, de uma forma coerente e totalizante de encarar e 

criticar o mundo atual, os aymara reorganizam e recuperam o passado pre-colonial, trazendo 

coerencia para suas acoes e preocupacoes presentes e, dessa forma, preparam a militancia em 

prol de uma Revolugao India - como eles proprios chamam - que devera nortear o futuro de 

suas comunidades. 

Falemos um pouco sobre a origem dessa revolugao: seu projeto aparece em 1969, 

com a fundagao do Partido Indio de Bolivia: 

He Aqui el primer documento de guerra que la America India en boca rebelde de 

Bolivia lanza al mundo. El largo y oininoso silencio que impuso la domination 

extranjera muere en las \ibrantes palabras de este Manifiesto. Es cierto que la raza 

de Manco Capac, la del Tawantinsuyu estuvo callada por el peso del oprobio y la 

indignidad. (Disponivel em http://www.faustoreinaga.org/home/?cat= 14. Acesso em 

24 dez 2008) 

O documento e claro por sua postura agressiva: 

A nombre de la raza india de America entera es que el Partido Indio de Bolivia 

decreta abiertamente la guerra total contra la raza blanca, porque ella no es solo el 

insultante color de piel blanca, sino un agraviante y cobarde estilo de •rida donde el 

robo es virtud que se premia y el crimen negocio que se condecora. La raza blanca 

no es simplemente una raza como las demas, sino que es una distinta, no humana, 

creadora de la guerra y de la propiedad privada. Inventora de la jerarquizacion 

social, de las crisis, del ataque a sangre y mego, raza fetichista, hipocrita, hecha 

mentira desde su nacimiento, caminando entre mentiras y falsedades dmante su 

torva existencia. Hay, pues, que matarla y destruirla para que nunca mas asome la 

mentira hecha raza! (Disponivel em http://wwfw.faustoreinaga.org/liome/?cat=14. 

Acesso em 24 dez 2008) 

Esse documento foi escrito por Fausto Reinaga, ideologo do movimento katarista, e o 

termo "Revolugao India" seria afirmado por ocasiao do livro que publicou apos esse 

file:///ibrantes
http://www.faustoreinaga.org/home/?cat=
http://wwfw.faustoreinaga.org/liome/?cat=14
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congresso, que ainda hoje influencia muito o movimento aymara, dando-lhe um sentido de 

totalidade. 

Nesse sentido, os elementos apresentados nos sites precisam apresentar coerencia 

entre si, da mesma forma que, como demonstramos anteriormente, os sites demonstram uma 

visao coerente entre si naquilo que discutem. Lembramos aqui da relevancia do conceito de 

"sociedade corporada" de Eric Wolf, que embora nao seja absolutamente fechada com relagao 

a sociedade envolvente, luta para manter-se relativamente afastada dela enquanto mantem um 

nucleo cultural que sofre alteragSes para que consiga se perpetuar. E por isso que passado, 

presente e futuro sao boas categorias para se analisar os sites aymara, ja que dao conta de se 

pensar numa sociedade aymara "desejada" e, muitas vezes idealizada, construida. 

O presente da militancia aymara esta sempre sendo colocado em contato com o 

passado, formando-se um forte elo com o mundo de antes da chegada dos espanhois. Nesse 

sentido, em torno de um projeto ideologico que une aymara, quechua e guarani - alem de 

outras minoritarias - os sites nao chamam atengao para a expansao inca e o confronto violento 

que ela abateu sobre os aymara, ou seja, as rivalidades entre quechua - etnia do imperio inca -

e aymara e omitida, em nome de um inimigo comum, o europeu que fundou a sociedade 

criolla que ainda sobrevive. Existem mesmo sites que se auto-definem como quechuaymara, 

esquecendo o passado de confrontos. 

Tal questao pode ser observada em todo continente americano , pois as organizagoes 

indigenas, embora ate apontem para a valorizagao de suas nagoes e critiquem o uso da 

categoria de "indio" ou "indigena" 2 , muitas vezes recorrem a elas estrategicamente, quando 

tem um objetivo a perseguir. Ou seja, nao e nenhum segredo que determinadas identidades 

possam ser manipuladas exaustivamente com interesses diversos. 

Dessa forma, selecionamos quatro itens para tentar tragar a visao estrategica dos 

aymara presente nos sites com a finalidade de retomar e valorizar o passado enquanto 

articulam um projeto de agao politica para o presente e que tambem se articula com relagao a 

um mundo desejado no futuro. 

1 Embora, e claro, aqui nao seja o espago para tal discussao. 

2 Um erro historico de Colombo, como veremos a seguir. 
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Um elemento que permeia todos os sites analisados e a referenda aos herois aymara, 

algo que merece ser estudado, pois seu culto estabelece uma ligagao com o presente e a. 

conseqiiente esperanga na futura Revolugao India. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.1 Uma historia heroica 

O site www.willka.net e exemplar ao possuir um link denominado biografias, onde 

estao listados os herois aymara: Tomas Katari, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupaj Katari, 

Bartolina Sisa, Gregoria Apasa, Martin Uchu, Fausto Reinaga, Felipe Quispe e Evo Morales. 

Esses herois fazem uma ponte com o passado, sao recuperados como uma identidade 

constrastiva com os herois bolivianos, brancos, estrangeiros. Os aymara percebem a 

importancia de uma simbologia que estabelece diferenga e marca fronteiras com os q'aras 3 . 

Vamos discutir a imagem de alguns desses herois que tambem aparecem em outros sites. 

Tupaj Katari nasceu em 1750, em Sica-Sica, batizado Julian Apasa e, ao se tornar 

rebelde, une os nomes de Tomas Katari e Tupaj Amaru, tornando-se Tupaj Katari. Casado 

com Bartolina Sisa, teve tres filhos, que foram mortos pelos espanhois. Traido por Tomas 

Inca Lipe - futuro governador de Achacachi, como recompensa - e torturado e morto sob as 

ordens de Francisco Tadeo Diez de Medina, ouvidor da audiencia de Chile, cuja sentenga foi. 

...debo condenar y condeno al dicho Julian Apasa (alias) tupacatari; en pena 

ordinaria de muerte y vltimo suplico y en su conformidad vsando de las facultades 

pribativas del Supremo Gobierno de Buenos Aires, que me estan transmitas por esta 

comandancia General, mando que sacado dela prision donde se halla arrastrado ala 

cola de vn Cavallo con vna soga de esparto al cuello... y que aboz de pregonero so 

publique sus delitos ala Plaza de este Santuario... Y que asido por vnas cuerdas 

robustas sea desquartizado por cuatro Cavallos que governaran los dela Provincia 

del Tucmnan hasta que naturalmente muera y fecho sea transferida su Cabeza ala 

Cuidad dela Paz, para que fijada sobre la orca dela Plaza mayor y puesto de 

Quilliquilli, donde tubo la audacia de fijar lasua...La mano dereclia en vna Picota y 

con su rotulo correspondiente asu Pueblo de Ayoaio, despues al de Sicasica...la 

siniestra al pueblo Capital de Abacachi en igual confonnidad... la Pierna derecha 

alos Yungas, y Cabezera de Chulumani: Y la otra al de Caquiabiri de la de 

Pacajes..." (Publicado em 12 nov 2007, in http://www.katari.org/archives/liberador--

del-pueblo-qulla. Acesso em 24 dez 2008) 

J Como chamam os brancos. 

http://www.willka.net
http://www.katari.org/archives/liberador--
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ILUSTRACAO 16. (Disponivel em 

http://gcocities.com/conseioqulla/caslellano/castellano.htm. 

Acesso 30 jun 2008 

A sentenca de esquartejamento de Katari, que era comum no Imperio Espanhol, para 

servir de exemplo a outros possiveis conspiradores, vira motivo de culto: 

En postuma ofrenda cubristc con tu cuerpo nucstro Qullasuyo que tanto amaste. aqui 

tu cabeza fue venerada en K'il i-k ' i l i (Villa Pabon). tu brazo derecho en Ayo-ayo y el 

izquierdo en Achacachi y se honraron tus piernas en Chulumani y en Caquiaviri, 

para conservar tu ejemplo, para labrar en nuestra memoria colectiva tu recuerdo 

perturbador que inmortal ya empieza a florecer entre el aliento turbulcnto dc estas 

montoneras. (Dispoonivel cm http://www.willka.net/Biograrias/T_Katari.htm. 

Acesso 24 dez 2008) 

Chama-nos a atengao de que o lider aymara, esquartejado, e apresentado como tendo 

suas partes veneradas em diferentes partes do Imperio Espanhol, invertendo-se o principio da 

pena capital: de servir como exemplo negativo de rebeliao para motivos de culto, de unidade 

aymara que dar-se-ha na memoria coletiva a guardar para sempre a horrivel punicao imposta. 

Dessa forma e que ele torna-se "libertador do povo qulla", e a cada 12 de novembro, sua 

morte e lembrada, pois "La independencia de Bolivia, NO nos ha liberado" (Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/liberador-del-pueblo-qulla. Acesso em 24 dez 2008), o que os 

leva a propor sua figura como libertador de um povo - qulla - com a finalidade de buscar o 

poder politico em seu legitimo territorio; tornar a casa de Tupaj Katari monumento historico e 

declarar seu local de nascimento - o ayllu de Sullkawi e a Marka de Ayo Ayo - centros de 

irradiacao da libertacao Andino-Amazonica 

http://gcocities.com/conseioqulla/caslellano/castellano.htm
http://www.willka.net/Biograrias/T_Katari.htm
http://www.katari.org/archives/liberador-del-pueblo-qulla
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Tupaj Katari e descrito como "insubornavel" lider e martir do mundo aymara 4 , que 

antes de morrer previu a continuidade do movimento: "a mi solo me mataran, pero manana 

volvere y seremos miles, millones" (Disponivel em 

http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2QQ3/03/23. shtml. Acesso em 15 out 2008). Dessa 

forma, o proprio Katari preve o futuro de lutas contra os espanhois-estrangeiros que 

destruiram sua civilizacao5 e criaram um mundo detestavel, de acordo com o site : 

No hubo odio colonial mas grande que el vertido en estas tierras. No hubo masacres 

y muertes mas sangrientas que las cometidas contra nuesUos pueblos y sus 

poblaciones, nunca hubo tanta safia y barbarismo enfennizo que el que se \ iv io en 

aquella epoca en contra de las comunidades originarias andinas. 

. j i j JALLALLA JTLATA TUPAJ KATARI !!!! ( Disponivel em 

http://\Av\vv.qollasuvuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.indMnedia.org/es/2003/03/23.shtml. Acesso 15 out 2008) 

Para ver-se como o mito e constantemente re-alimentado, podemos observar a obra 

aymara de "reconstituicao" de Tupaj Katari. Isso e importante se lembramos que ele foi 

esquartejado, da mesma forma que o lider quechua Tupac Amaru, que deu origem ao inkarri, 

mito em que o chao tremeria e os restos do inka iriam se reunir, e ele retornaria a luta. Algo 

semelhante ocorre com a figura de Tupaj Katari: 

Para reconstruir nuestra historia, nuestro Estado, nuestra luclia y objetivos reales, es 

determinante reconstituir a Tupaj Katari espirituahnente, ya que desde el momento 

mismo del descuartizamiento el pueblo indio ha sido dividido y nunca mas ha 

podido unificarse. Es de vital importancia reconstituir a Katari para lograr nuestros 

objetivos, ya que esto nos ayudara a comprender nuestra verdadera lucha, que como 

pueblos e indigenas que hemos emprendido desde el ano 2000. (Publicado em 14 

nov 2006. Disponivel em http://www.katari.org/archives/el-cterno-retorno-de-tupaj-

katari. Acesso 24 dez 2008) 

Assim sendo, a partir de El Alto organizaram-se a I Marcha de Reconstituicion 

Espiritual de Tupaj Katari y por La dignidad de los Pueblos Originarios, realizada em 

ll.nov.2006. De seis pontos diferentes os manifestantes se encontrarm: Chulumani, 

Caquiaviri, Achacachi, Ayo Ayo, La Paz e Al Alto. Com excecao de Achacachi, os cinco 

4 Interessante notar que tambem Felipe Quispe, famoso militante do MTP. tambem se declara "insubornavel". 

5 Neste site encontramos uma mensagem enviada por alguem auto-intitulado "patriota espanol" que diz: 

"Vosotros, los indios, seguis siendo unos malditos salvajes a los que solo la codicia los anima. Donde a um 

espanol no le llega la razon le llegara la espada. 

Ese tipo recibo lo que se merecia." 

Seria alvo de outro Uabalho investigar de onde partem tais mensagens, pois e esUanlio imaginar-se tal 

agressividade dentro de um site tipicamente avmara. 

http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2QQ3/03/23
file:///ivio
http:///Av/vv.qollasuvu.indMnedia.org/es/2003/03/23.shtml
http://www.katari.org/archives/el-cterno-retorno-de-tupaj-
http://ll.nov.2006


242 

grupos devem se encontrar na rodovia que liga El Alto a La Paz e apos cerimonia, dirigem-se 

a Las Penas, local da morte de Tupaj Katari, onde as seis comunidades realizam atividades 

como pecas de teatro, poesias, musicas, exposicao de livros etc, que duram toda a madrugada. 

A organizacao do evento fica em El Alto e pede-se a participagao de "juntas vecinales, 

organizaciones sindicales, universidades, carreras, colectivos juvenis, activistas, intelectuales, 

entidade no gubernamentales etc..) (in 

http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2003/03/23shtml6. Acesso em 15 out 2008) 7 

O apelo imagetico a Tupaj Katari chega ate mesmo ao presidente Evo Morales, que 

em setembro de 2008 consagrou a luta pela igualdade entre os bolivianos a Tupaj Katari e sua 

esposa, Bartolina Sisa., O evento ocorre na Plaza Murillo, centro politico do pais e onde foi 

enforcada a esposa de Tupaj em 05.jul. 1782. 

Um mes depois desse evento, Evo novamente lembra de Tupaj Katari ao dizer que a 

ultima mensagem do heroi - "volvere y sere milles, millones" - se concretiza tambem com 

ele, ao ser expulso do Congresso Nacional Boliviano em 1997 por chama-lo de "primeira. 

mafia do estado" e que posteriormente ele retornou com algo em torno de 20 parlamentares, e 

que agora e hora de discutir a Constituicao: 

"Por primera vez en la historia de Bolivia un proyecto de Constitution sera sometido 

a la conciencia del pueblo boliviano. El pueblo tiene derecho a rechazar o aprobar. 

pero nunca una Constitution ha sido sometida o puesla a consideration del pueblo, 

(esta) sera por primera vez", aseguro. 

Volvere con 20... (Publicado em 16 nov 2008. Disponivel em 

htm://mvw.katari.org/archives/volvere-con-20. Acesso 20.nov.2008) 

6 A Praca Murillo e um lugar onde por seculos os indigenas nao puderam pisar. 

7 A imagem do heroi que retorna para liderar a revolta e marcante na mitiologia andina. O esquartejamento e a 

divisao do corpo do heroi propicia o mito de um futuro retorno. Vejamos essa forca num romance de SCORZA: 

Nos quatro cantos do mundo a terra tremia, ondulava, com a mesma velocidade. Entao o cataclismo se deteve 

(...) Observou que os olhos da cabeca olhavam para os angulos onde o resto do corpo, despedagado, comegava a 

se juntar. E compreendeu que era Inkari, os membros dispersos do corpo do deus Inkari que se reuniam embaixo 

das entranlias das cordillieiras, agora que voltava o cataclismo (...) Inkari voltava! Inkari cmnpria sua promessa! 

Em vao os esUangeiros o decapitaram, esquartejaram-llie o corpo, enterraram seus restos nos extremos do 

universo. Embaixo da terra, o corpo de Inkari continuou crescendo, juntando-se com os seculos. E agora, afinal. 

se reunia! "Quando meus filhos forem capazes de enfrentar os estrangeiros, entao meu corpo divino se juntara e 

saira da terra, tinha anunciado Inkari. Cumpria-se a profecia. (SCORZA; 1986, p. 10) 

http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2003/03/23shtml6
http://20.nov.2008
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Alem de trajar roupas tipicas aymara, o presidente Evo assumiu publicamente a 

divida para com Tupaj Katari: 

La lucha del companero, hermanc- mayor, Tupac Katari, es la lucha por la liberacion 

de los pueblos. Antes de la fundacion de Bolivia, antes de 1.825 ya lucharon los 

hermanos indigenas por la independencia", manifesto el Dignatario de Estado en 

ocasion de participar del acto que recordo 227 anos de la inmolacion de Katari, 

descuartizado por cuatro caballos. (Publicado em 16 nov 2008. Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/volvere-con-20. Acesso em 24 dez 2008) 

ILUSTRACAO 17 (Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/volvere-con-20. 

Acesso em 24 dez 2008) 

Outro evento importante e relatado em 19/10/2008, onde os "filhos" de Tupaj Katari, 

representantes das trinta e seis nacionalidades bolivianas mais uma vez marcham ate La Paz, 

numa tentativa de mostrar que, apesar da diversidade cultural das nacoes tambem ha uma 

unidade para enfrentar os oligarcas e latifundiarios. Mas desta vez desfilam em apoio ao 

presidente - "Bolivia cambia. Evo cumple" - empunhando a bandeira da nova Constituicao 

Politica Boliviana: 

http://www.katari.org/archives/volvere-con-20
http://www.katari.org/archives/volvere-con-20
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Con el respeto a la Pachamama (madre tierra), con la vigencia de la nueva 

Constitution se acabara el racismo, y asi los "hijos" de Tupac Katari viviran felices 

en una nueva Bolivia unida. 

Los marchistas durante el descanso en la plaza principal de Ayo Ayo juraron 

refundar Bolivia, La mayoria de los bolivianos apuestan por el cainbio. Esta a la 

espectativa que por unanimidad los padres de la patria aprobaran la convocatoria al 

Referendum Aprobatorio y Dirimitorio de la nueva Constitution Politica del Estado. 

Hijos de Tupac Katari (Publicado em 19.out2008. Disponivel em 

http://^vv\w^katari.org/arcmves/hiios-de-mpac-katari• Acesso 24 dez 2008 

Na realidade, a frase de Katari que marca o movimento aymara tanto remete ao 

passado quanto ao presente: 

Ya volvimos, estamos aqui, somos millones y dispuestos a continuar nuestra lucha, 

es verdad que han transcurrido muchos anos, en la que heinos tenido que vivir en 

oscuridad y silencio, confundidos en nuestra propia tierra, atrapados por el dolor y la 

humillacion. El silencio y la oscuridad, el miedo a gritar la verdad, ha sido el motivo 

para que tengamos que pagar un precio muy alto, sumiendonos en el olvido de 

nuestro ser. convencidos por la domination, heinos cerrado nuestros ojos, apretando 

los dientes para no ser pisoteados en nuestro ser. 

Y A VOLVIMOS SOMOS MILLONES, JALLALLA (CHOQUE, Pedro Mamani. 

Pubhcado em 11 set 2003. Disponivel em 

http://vvvvw-.qollasuyu.indyinedia.Org/es/2003/09/3 lO.shtml. Aesso 15 out 2008) 

A memoria de Tupaj Katari ordena e orienta, traca um passado comum, um presente 

de unidade e ideologia e remete tambem a um futuro a ser construido, eles demonstram ter 

consciencia de mudancas no tempo atual, mas nao abandonam o projeto de reconstruir uma 

historia e sabem que essa propria reconstrucao e uma atividade de militancia politica: 

La memoria y el despertar, se estan convirtiendo de alguna forma en el principio de 

nuestro ser, es asi que desde nuestros ojos, desde nuestro vivir, el tieinpo pasado se 

hace presente. Pero el tiempo presente sin la memoria de nuestra historia pasada, 

carece de sentido, carece de fundamento y de su esencia de ser; como hijos de esta 

tierra nos vemos en la necesidad de conocer nuestra historia, nuestra lengua, 

nuestros principios, nuestros valores y nuestro ser en si mismo y desde ella 

comenzar a caminar hacia un futuro distinto, con el firme sentimiento de 

encontrarnos y reconocernos como andinos. (Publicado em 11 set 2003. Disponivel 

em http ://wvvw. q ollasu vu. indvmedia, or g/es/2003/09/310. shtml . Acesso em 

20.nov.2008) 

Chega a ser surpreendente a clareza dessa citacao no tocante a importancia da 

memoria para o projeto da futura sociedade aymara e de sua semelhanca com a fala de Pollak 

(1989, p. 11): "O passado longinquo pode entao se tornar promessa de futuro e, as vezes, 

desafio lancado a ordem estabelecida". 

http://%5evv/w%5ekatari.org/arcmves/hiios-de-mpac-katari%e2%96%a0
http://vvvvw-.qollasuyu.indyinedia.Org/es/2003/09/3
http://20.nov.2008
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Os aymara demonstram ter plena consciencia da necessidade de estabelecer uma 

memoria, nesse caso dos personagens aymara e, em particular de Tupaj Katari, cuja morte tao 

violenta e dramatica vem estabelecendo um elo de identificacao por mais de dois seculos, 

permitindo seu uso para fins politicos pelo movimento atual, pois, ao mesmo tempo em que 

seu mito persiste na historia aymara, ele sofre mudancas que necessariamente se adequam aos 

interesses politicos atuais, servindo em nova batalha contra os herois nacionais bolivianos e 

brancos, como Simon Bolivar, por exemplo. Isso reforca a tese de que tanto a memoria quanto 

a identidade, alem de serem contrastivas se modificam no embate com "outras" memorias e 

identidades, estando intimamente associadas: 

Podemos, portanto dizer quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a memoria e am elemento constituinte de identidade 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela e tambem um fator 

extremamente importante do sentido de continuidade e de coerencia de uma pessoa. 

ou de um grupo em sua construcao de si. (POLLAK, 1992, p.204) 

Parece-nos que nos sites trata-se de uma imensa tentativa de se criar uma memoria 

nacional - qolla - que se oponha a boliviana, dai que a historia aymara e sempre importante e 

retomada periodicamente como materia-prima. Entretanto, se Tupaj Katari e o personagem 

maximo do panteao aymara, ele nao e o unico. 

A mulher de Tupaj Katari, Bartolina Sisa, nasceu provavelmente em 12 de agosto de 

1750, na comunidade de Q'ara Qhatu. Dedicando-se ao comercio de folhas de coca e tecido, 

conheceu muitas regioes andinas em suas viagens de negocios. Participou com Tupaj Katari 

das lutas contra os espanhois e foi sentenciada em 05/09/1782: 

Despues de despedazar a tu esposo el 14 de Noviembre de 1781, el 5 de Septiembre 

de 1782, se cumple esta senlencia colonizadora: "A Bartolina Sisa Mujer del Feroz 

Julian Apaza o Tupaj Catari, en pena ordinaria de Suplicio, que sea sacada del 

Cuartel a la Plaza mayor atada a la cola de un Caballo, con una soga al Cuello y 

plumas, un aspa afianzada sobre un baston de palo en la mano y conducida por la 

voz del pregonero a la Horca hasta que muera, y despues se clave su cabeza y manos 

en Picotas con el rotulo correspondiente, para el escarmiento publico en los lugares 

de Cruzpata, Alto de San Pedro, y Pampajasi donde estaba acampada y presidia sus 

juntas sediciosas; y despues de dias se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo-ayo 

y Sapahagui en la Provincia de Sica-sica, con orden para que se quemen despues de 

un tiempo y se arrojen las cenizas al aire, donde estime convenir". (Disponivel em 

http://www.\\illka.net/Biografias/Bartolma.htm Acesso em 15 jun 2007) 

http://www.//illka.net/Biografias/Bartolma.htm
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ILUSTRACAO 18: Disponivel em 

http://www.willka.net/Biograrias/Bartolina.hlm 

Acesso em 15 jun 2007) 

A personagem e tratada nos sites como mae dedicada, mulher correta, piedosa e 

consciente do sofrimento de seu povo, que foi traida, esquartejada e exposta publicamente8 : 

Este vano intento por ocultar tu espiritu soberano e independiente, vive aim vigente 

y palpitante en la memoria colectiva de tu pueblo, en nuestra raza y en nuestra 

sangre que ofrendamos ano tras ano, para decirtc que te hallas en medio de nosotros 

aiin. (Disponivel cm http://www.willka.net/Biografias/Bartolina.htm. Acesso 13 jun 

2007) 

E importante notar que o site Qollasuyu traz um texto sobre Bartolina muito parecido 

com o site Willka, com algumas frases parecidas e citagao identica de sua sentenca final e 

onde a idealizacao e marcante: 

Ao contrario dc Tupaj. Bartolina foi enforcada antes de ser esquartejada. 

http://www.willka.net/Biograrias/Bartolina.hlm
http://www.willka.net/Biografias/Bartolina.htm
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Bartolina Sisa, siempre abanderada de la sagrada Wiphala, es considerada un 

fenomeno no solo por sus dotes de belleza natural, que la configuran corno una 

mujer muy atractiva, morena, de facciones uniformes y seductoras, hermosos ojos 

negros, joven e inteligente, sino tambien por sus caracteristicas y talento innato que 

liacen a un comandante politico-militar, por su vision, sentido de responsabilidad, 

disciplina, fortaleza, capacidad de tomar las decisiones mas apropiadas en el 

momento oportuno y por la confianza y seguridad que inspiraba en sus huestes. Es 

asi que al estallar la insurgencia Ajinara-Quishwa de 1781, mientras su esposo era 

proclamado Virrey del Inca, ella era proclamada Virreyna, pero no porque haya sido 

la esposa de Tupaj Katari, sino por el merito propio que adornada su personalidad. 

(Disponivel em http://www.qollasumindvme^ Acesso 

15 out 2008) 9 

E citada ainda a Praca de Murillo, cujos quatro cantos ficaram manchados de sangue, 

pois novamente notamos a referenda - tambem em katari - das quatro regioes para onde 

foram enviados seus restos mortais, o mesmo acontecendo com outras referenda ao quechua 

Tupaj Amaru, pois nao podemos esquecer como essa decisao quadripartite e importante para 

os povos andinos, sendo que o Tawantinsuyu e exatamente o reino dos quatro quadrantes. Os 

herois aymara, suas vidas e seus atos se assemelham a ditar uma forma de conduta a ser 

seguida, por isso a importancia de recuperar o passado: 

Esas cicatrices marcadas por la heroicidad no solo de Bartolina Sisa, sino tambien de 

Micaela Bastidas. Gregoria Apaza, Kurusa Llawi, etc., son el genuino reflejo de la 

verdadera historia de los ayllus de la patria ancestral tawantinsuyana y del mundo 

indigena del Abya-Yala. (Disponivel em 

htrp://www.qollasuyu.ind3anedia.org/es/2003/03/24.shtml Acesso 15 out 2008) 

A presenca de mulheres entre os herois aymara combina com um interessante projeto 

de valorizacao das militantes femininas do movimento, conforme discutiremos 

posteriormente, onde os sites procuram mostrar que - contrariamente ao mundo europeu - no 

mundo aymara elas eram respeitadas e valorizadas. 

O site www.willka.net ainda apresenta biografias de outros herois, tais como: Tomas 

Katari, Gregoria Apaza - irma de Tupaj Katari - e Martin Uchu como exemplos a seres 

seguidos, alem dos quechuas Tupaj Amaru e Micaela Bastidas e de herois contemporaneos, 

como Felipe Quispe e Evo Morales. Entretanto, com relagao aos primeiros sao apresentadas 

9 A insurreicao de Tupaj Katari esta inserida na de Tupaj Amaru 

ao de vice-rei na estrutura administrativa espanhola. 

- quechua - e ele assume um cargo equivalente 

http://www.qollasumindvme%5e
http://www.qollasuyu.ind3anedia.org/es/2003/03/24.shtml
http://www.willka.net
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apenas suas biografias resumidas e eles nao sao explorados em outros sites nao fornecendo, 

portanto, material para nossa analise. 1 0 

Um personagem marcante - ja comentado no capitulo 3 - e Pablo Zarate, "El 

Temible Willka" n , sendo o nome do site www.willka.net uma homenagem a Zarate e de se 

esperar realmente que reserve tres links para essa tematica. Referem-se a Guerra Federal que 

se desenrolou no final do seculo XIX, entre conservadores e liberals. Entretanto, o contexto 

do conflito e o processo de ocupacao de terras comunais atraves do Estado Boliviano - "Ley 

de Exvinculacion", de 1874 - que gerou resistencia entre os aymara. Dessa forma, a ascensao 

politica do senador por La Paz Jose Manuel Pando, pertencente a grupos mineradores de 

estanho das regioes de Oruro e La Paz, em contraposicao as forcas do presidente Severo 

Fernandez AJonso em alianca com os mineradores de prata da regiao de Sucre, em declinio 

economico. 

O coronel Pando oferece alianca a Zarate: "como ellos necesitaban de nuestra ayuda 

para triunfar, militarizaron aymaras creando la "vanguardia de aborigenes" y contaron con el 

apoyo de las comunidades que esperaron de este modo, detener las expropiaciones y los 

asesinatos." (Disponivel em http://www.willka.net/Guerra%20federal%20de%201899.htm. 

Acesso em 13 jun 2007) 

Ou seja, para Zarate o objetivo da rebeliao de 1899 era recuperar as terras 

comunitarias, o que lhe foi prometido pelo Coronel Pando, ate sua vitoria, pois Zarate e preso 

por quatro anos e quando libertado e assassinado pela companhia que deveria leva-lo de 

Oruro a La Paz, em 1905. Notemos que o tipo de critica do site aos assassinos de Zarate pode 

ser revista em varios momentos historicos da Bolivia: 

Con su muerte quedo demostrada la naturaleza apatrida de la oligarquia que nunca 

aceptara nuestra autogestion que busca la nationalization y la industrialization de 

nuestros territorios, porque esto va contra sus intereses mercenarios de auxilio al 

extranjero, mientras nosotros carecemos de lo basico, asi justifican su politica de 

pordioseros que llena sus bolsillos con nuestra hainbre. (Disponivel em 

http://ww.willka.net/GueiTa%20federal%20de%201899.hto Acesso em 13 jun 

2007) 

1 0 Como Felipe Quispe e Evo Morales serao alvo de discussoes posteriores, optamos pela discussao de apenas 

mais dois mitos aymara. 

1 1 Willka significa rei poderoso, em quechua e aymara. 

http://www.willka.net
http://www.willka.net/Guerra%20federal%20de%20
http://ww.willka.net/GueiTa%20federal%20de%201899.hto


249 

Interessa-nos ressaltar as exigencias aymara durante esses levantamentos: 

•Restituigao das terras comunitarias. 

• Aboligao do servico militar obrigatorio. 

• Supressao de diversas formas de tributo colonial, 

•Estabelecimento de escolas para as comunidades. 

• Criacao de mercados campesinos. 

Chamemos a atengao para duas dessas reivindicagoes: em primeiro lugar a de 

construgao de escolas comunitarias, que foi um elemento importante de reivindicagoes 

indigenas no seculo XX, e nao somente na Bolivia e que ao final do seculo comegaram a ser 

implementadas. Adiante discutiremos a Escola de Warisata, outra importante referenda ao 

passado aymara; em segundo lugar ha que se lembrar dos trabalhos lidos de E.P.Thompson 

acerca de movimentos anti-mercado livre entre plebeus ingleses do seculo XVII I , pois no 

seculo XIX os indigenas insurgentes da Bolivia ja percebiam o perigo de um mercado livre: o 

site www.willka.net ostenta um link para discutir essa questao chamado "la tirania Del 

mercado y los nuevos Melgarejos" 1 2 . Tal reivindicagao, ja apresentada ha mais de cem anos 

pelo "willka" continua - na visao dos aymara - a ser importante nos dias de hoje. 3 

Es el circulo neoliberal destinado a realizar una concentration del poder cada vez 

mayor y cada vez en menos manos y esto lo realizan mediante sus jefes que reciben 

una gran ayuda con las famosas tarjetas de control. 

Este delirio enfermizo por el poder, para controlar el mundo a traves de la tirania del 

mercado, recurre a decretos para quitarnos todo lo que poseemos en forma conjunta 

y entregarlos a sus allegados como hizo Melgarejo con nuestras tierras comunitarias, 

(Disponivel em hu^://www.willka.net/Tiram^ Acesso 13 

jun 2007) 

Esse processo, segundo o site, e amparado pela distribuigao de selos de qualidade 

internacional cuja fungao e destruir os servigos publicos. De novo percebemos uma 

1 2 Melgarejo foi um importante proprietario de terras do seculo XIX, considerado responsavel por uma grande 

expropriacao de terras comunitarias pelo Eslado da Bolivia. 

1 3 O que demonstra a importancia e atualidade dos trabalhos de Thompson. 

http://www.willka.net
http://www.willka.net/Tiram%5e
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reivindicagao e consciencia secular dos movimentos indigenas, desde o seculo XIX, mas cuja 

derrota de Pablo Zarate nao v i u avancar; 

Con su asesinato, queda inarcada otra etapa en el aniquilamiento indigena, por 

brindar ayuda a de la hegemonia blanca criolla "progresista" de entonces, 

inaugurando e insutuyendo el regimen liberal que duro cuatro lustros. Todos los 

liberales asaltaron las "comunidades indigenas" que convirtieron en "sus" 

iatifundios. No hubo diputado, subprefecto o corregidor liberal que no se haya 

aduenado de tierras "comunitarias" y de indios comunitarios. Terratenientes liberales 

y siervos indios aparecieron, como hongos despues de la lluvia con estos resultados; 

Matanza de indios en La Paz, cesion de Antofagasta, regalo del Acre, contrato 

Spayer, fraude electoral y caciquismo. (Disponivel em 

hup://ww.•willka.net/Pablo%20Zarate.htin . Acesso 13 jun 2007) 

O personagem de Pablo Zarate, "El Temible Willka", fornece um importante 

elemento para o presente aymara: a desconfianga em acordos com os brancos, liberals ou 

mesmo neoliberais. Isso aparecera nos atritos entre Felipe Quispe e Evo Morales, ja que o 

primeiro acusa constantemente o atual presidente de fazer concessoes aos brancos, inclusive 

adotando uma ideologia socialdemocrata. Tal discussao sera travada adiante, mas e 

importante destacar que tambem o heroi Zarate foi derrotado devido a traicao - desta vez de 

um militar branco - o que fornece a base para um movimento aymara radical. 

Fausto Reinaga e considerado o ideologo do movimento aymara. No site willka.net 

encontramos em anexo o seu livro "Tierra y Libertad" e trechos de sua biografia, tambem 

reproduzida de forma quase identica no site katari.org (in 

http://www.katari.org/archives/fausto-reinaga, artigo de 23/03/2006. Acesso em 24 dez 2008) 

e, em sua auto-biografia, trechos retirados de seu livro "El Pensamiento Amautico". 

Jose Felix Reinaga aponta que seu sobrenome - espanhol - foi adotado pela familia 

paterna para fugir de perseguicdes, ainda no periodo colonial. Seus pais eram quechuaymara, 

ou seja, de uma regiao — Macha — em que os dois idiomas eram praticados e conviviam. Sua 

mae era descendente de Tomas Katari e esteve ao lado de Zarate Willka durante a Revolugao 

Liberal de 1898 enquanto seu pai tambem participou de sublevagoes em Macha e regiao. 

Dessa forma, apos a morte do "willka" Pablo Zarate tiveram de fugir por terras da Bolivia e 

do Peru da perseguigao republicana. 

Ele ressalta o fato de ter sido concebido em Huahuanikala, as margens do lago 

Titicaca - sagrado para os aymara - e nascido em Macha. Teve tres irmaos: Alberto, fuzilado 

quando prestava servigo militar, e Rufina e Tomasa, violadas e mortas por fazendeiros. Aos 

http://%e2%96%a0willka.net/Pablo%20Zarate.htin
http://willka.net
http://katari.org
http://www.katari.org/archives/fausto-reinaga


dezesseis anos tornou-se autodidata e passou a ler e aprender a cultura letrada ocidental, e fez 

questao de registrar sua origem quechuaymara: 

Cuando tenia 16 anos llegue a la escuela; es decir al alfabeto de la cultura de 

Occidente. Yo era un mundo indio. La herencia y la realidad circundante sin 

interferencia alguna, habian gravitado en el proceso de mi conformation psiquica. 

Occidente, imprimiendo miento, idea y hechos, actuo como un molde de hierro 

sobre mi ser. Pero con todo no destruiria el esencia de mi naturaleza primigenia. 

(Disponivel em http://uvvw.willka.net/Biogr^ Acesso 13 jun 

2007) 

Reinaga tece criticas as universidades americanas que tem como modelo de educacao 

a cultura europeia, citando literalmente Buenos Aires, Santiago e Lima e ainda a boliviana 

Sucre. Cre que a Bolivia nao chegam os intelectuais europeus e nem mesmo as obras de Jose 

Carlos Mariategui. Dai que ter que se criar uma universidade livre: 

Librando batallas descomunales; cayendo aca, levantandome alia, he tallado mi ser. 

Lo inexplicable es que no haya sido aplastado y molido por el poder del oro. El oro 

que muchas veces ha estado al alcance de mi rnano. 0 no haya sido devorado por 

chacales a los que he tenido que enfrentarme. Y lo que sorprende mas todavia, es 

que haya roto las cadenas .que me ataban a Occidente; y al final haya forjado una 

conciencia libre. (Disponivel em hnp://www.willka.net/Biografias/F Reinaga.htm. 

Acesso 13 jun 2007) 

Ele afirma que seus estudos secundarios foram realizados em Oruro por interferencia 

de um cabildo de caciques de Quillacas, apos um discurso de Santos Tola, tambem 

descendente de Zarate Willka: 

"El Dios Inti nos ha mandado a esta criatura con una excelsa cabeza, que tanto 

necesita nuestra raza. No ira a Sucre, donde mataron a sus abuelos, los hermanos 

Katari, nuestros heroes. Vendra a Oruro; y aqui estudiara bajo nuestra vigilancia. 

Como en sus venas lleva la sangre de Tomas Katari, se llamara Ruphaj Katari Para 

que con su pensamiento de luz y fuego; igual que los Amaru y los Katari, encienda y 

guie el nuevo levantamiento indio, hasta nuestra victoria final..." (Disponivel em 

http://www. willka.net/Biografias/F_Reinaga.htni Acesso 13 jun 2007) 

Por fim, em 1957, em Leipzig, em homenagem ao personagem com o qual se 

identificava adotou o nome de Fausto Reinaga. E interessante como o proprio autor em vida 

comeca a fazer de si mesmo um mito, considerando-se enviado pelo proprio Deus Inti e 

vencendo batalhas "descomunais" forjou sua "consciencia livre" do Ocidente, livre inclusive 

do pensamento marxista que repudiou: 

http://uvvw.willka.net/Biogr%5e
http://www.willka.net/Biografias/F
http://www
http://willka.net/Biografias/F_Reinaga.htni
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M i marxismo era verba de fuego en: La Casa de la Libertad. el Parlamento de 

Bolivia, el Primer Congreso Indio. Relampago que fulgura y va de Nueva York a 

Buenos Aires, de Santiago de Chile a Rio de Janeiro de Brasil. Luego, trueno que 

retumba en el I V Congreso de la Federation Sindical Mundial (FSM); en f i n 

Hamarada ignea en el Kremlin. 

En la oratoria, la prensa, el libro, mi marxismo cruzo de Washington a Leipzig, a 

Moscii. V i en Rusia que no habia chispa de revolution... Todo, todo era musica 

orquestada para engatusar y apoderarse del cerebro del hombre. Moscii era una 

carcel, un Campo de Concentration. En la agonia mortal de mi pensamiento 

marxista, no encontre en Moscii, Europa ni America, pensamiento revolucionario; 

todo lo contrario, el pensamiento de Marx era un pensamiento en estado de 

putrefaction, que envenenaba a las juventudes y a las masas. (Disponivel em 

http://www.faustoreinaga.org/home/?cat=26. Acesso em 24.dez.2008) 

Seus artigos ressaltam sua importancia como o ideologo do katarismo, o intelectual 

que todo movimento necessita para firmar-se e suas obras sao sempre referencias nos sites 

estudados. Ressalte-se tambem a necessidade de se destacar a genealogia dos Reinaga, o que 

estabelece uma especie de parentesco entre os herois aymara e, por sinal, ele serve inclusive 

para expandir o movimento aymara, pois liga-o aos quechua, na medida em que ele proprio se 

assume como "quechuaymara", uma categoria que aparece em alguns momentos dos sites e 

que e alvo da criagao de outros sites e que representa a fusao de dois inimigos historicos, cuja 

antiga inimizade nao e mostrada, em funcao de um projeto comum. 

Mas o panteao aymara nao despreza outros herois, ao menos os latino-americanos. 

Em 08/10/2007 o site katari.org publica um artigo de Jaime Galarza Zavala, jornalista, poeta 

equatoriano e ex-ministro de Ambiente do Equador a respeito da morte de Ernesto "Che" 

Guevara, que toca ligeiramente na figura de Simon Bolivar 1 4 : 

No importaba la raza, el continente, la religion, la ideologia: cada uno le amo a su 

modo, le torno su voz de no inlenninable, acompano el trote de su Rocinante. 

America Latina ha parido muchos heroes y grandes conductores. Nuestros pueblos 

los han querido, respetado y seguido. 

Pero amor unanime, llameante, infinito solo han recibido dos de ellos: Sim6n 

Bolivar y Ernesto Che Guevara. 

Y si no podemos ser Hombres del Siglo X X I , igual que el Che, al menos somos 

leales a su sombra. (Disponivel em http ://www.katari.org/archives/che-el-retorno. 

triunfal Acesso 24 dez 2008). 

Tambem Quispe (2007) publica um artigo no site em memoria a Che, em que 

vislumbramos a utilizagao do mito para estabelecer uma continuidade do processo 

revolucionario: "Hoy, desde diferentes rincones insospechados de Bolivia y de la Patria 

1 4 O site www.willka.net - que consideramos o mais radical - nao apresenta Che Guevara entre suas biografias. 

http://www.faustoreinaga.org/home/?cat=26
http://24.dez.2008
http://katari.org
http://www.katari.org/archives/che-el-retorno
http://www.willka.net
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Latinoamericana irrumpen los nuevos heraldos de la transformacion iluminados por la 

luminosa estrella del mitico heroe Che Guevara". 

Che e um personagem polemico e sua utilizagao encarna uma dualidade do 

movimento aymara que ja apontamos no capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: de um lado a simpatia pelo pensamento 

de esquerda marxista e, de outro, sua recusa por "estrangeirismo". De qualquer forma, Che 

aparece como um icone da revolugao dos pobres que nao pode ser desprezado, como ele 

proprio afirmava: "si fueramos capaces de unirmos...que hermoso y que cercano" (QUISPE, 

2007) 

El mayor milagro del Che, al igual que el de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Zarate 

Wilka, Luis Espinal, entre oUos, consiste en que la America oficial ya no puede 

existir sin la America profunda de los excluidos y empobrecidos por el sistema. Este 

proceso no es nada facil. (QUISPE, 2007) 

Dessa forma, percebemos como os mitos sao utilizados pelos aymara em prol de seu 

projeto de criar uma unidade em torno de uma Revolugao India, e eles demonstram ter 

consciencia disso. Nao vamos nos alongar mais no estudo de Che Guevara atraves dos sites 

para nao fugir ao centro da questao, que e o uso do passado aymara idealizado como fator de 

unidade. 1 5 

6.2 A valorizacao dos ancestrais 

Outro elemento fundamental para as organizagoes aymara e a valorizagao e a 

recuperagao de valores ancestrais. No site qollasuyu encontramos um artigo de Inka Waskar 

Chukiwanka lido no Forum sobre o Patrimonio Cultural, realizado em La Paz de 1 a 30 de 

agosto de 1997 que explica bem a visao aymara a esse respeito. Diz-nos o autor que se trata 

de valorizar os Yanaka: 

1 3 Muitas referencias a respeito de Che Guevara podiain ser vistas no site www, inasbolivia. org que, no entanto, 

saiu do ar. Nao e de se estranhar essas referencias pois o MAS e composto por kataristas e militantes marxistas, 

razao pela qual e acusado de socialdemocrata por setores kataristas mais radicals, como discuUremos adiante. 
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LoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yanaka son todos los objetos y pensamientos, los bienes y saberes que se tienen 

dentro de una sociedad indigena, o dentro del ayllu, de la marka, de la lava y del 

suyu, es decir la integridad de los bienes materiales y espirituales, es el producto 

comun comparudo, es de propiedad comun, es la expresion originaria indigena do 

todos los habitantes del lugar detenninado. (Publicado em 12.mar.2004 e Disponivel 

emhttp://\\ww.qollasu\n.indvmema.org/es/2004/03/632.shtml. Acesso 15 out_2008) 

Esses bens, sob o Tawantinsuyu, eram de uso comum, reciproco, nao havia um 

"regimen de referenciacion social privadista", como nos diz Chuki Wanka. Tais bens foram 

apropriados pelos espanhois junto com todas as outras riquezas que puderam tomar, isso esta 

na base da exploracao e do saque europeus, logo: "El patrimonio boliviano es la continuation 

del patrimonio espanol, ambos son patrimonios coloniais" (in 

http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2004/03/632.shtml. Acesso em 15 out 2008). Tal 

processo se completa quando a Revolugao de 1952 e o MNR classifica os indigenas que 

chegam para trabalhar nos Yungas, Chapare e Santa Cruz de "colonos", como se eles -

indigenas - fossem estrangeiras em sua propria terra. 

Para o autor tal processo se repete quando se patenteia o cereal quinua nos Estados 

Unidos ou quando se lucra com a musica indigena no exterior, sem pagar, assim como nada se 

faz em rol dos patrimonios indigenas, diferentemente como fez a ONU ao procurar indenizar 

os judeus por causa da Segunda Guerra Mundial. Para ele nao se trata simplesmente de um 

patrimonio boliviano. 

Todos hablan de patrimonio boliviano y de patrimonio nacional, nadie habla del 

patrimonio quechua, del patrimonio chiriwano, o mejor dicho de las pertenencias del 

Tawantinsuyu, del Qollasuyu en vez de patrimonio, esto porque todos los intelec-

tuales bolivianizantes antes quieren que todo lo que no es suyu se asimile al Estado 

dominante dentro de la globalization, de la homogenizacion y de la postmodernidad, 

Por eso para nosotros en Bolivia hay dos formas de ver la propiedad cultural; un 

"patrimonio estatal", controlado por las autoridades de caracter dominante, 

colonizante y el otro es defendido por nosotros, las "pertenencias indigenas". 

PATRIMONIO DEL QOLLASUYU-TAWAJsTTINSUYU 

(Publicado em 12.mar.2004. Disponivel em 

http:/A\w^.qollasu\rizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.inayTnedia.org/es/2004/03/632.shtn^ Acesso 15 out 2008) 

Dessa forma e que se corporifica a critica a concepcao de que Bolivia seja 

pruricultural e multietnica como oportunista, pois na verdade nao reconhece realmente o 

patrimonio/Yanaka e ate mesmo quando ha seu reconhecimento como "patrimonio universal" 

ha que se ter cuidado, pois isso retira a essentia da resistencia e particularidade indigena. 

Assim, a conclusao do expositor: 

http://12.mar.2004
http:////ww.qollasu/n.indvmema.org/es/2004/03/632.shtml
http://www.qollasuyu.indymedia.org/es/2004/03/632.shtml
http://12.mar.2004
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En sintesis, deberia existir un respeto mutuo, aqui no se esta hablando de la 

propiedad indigena, de las pertenencias del Tawantinsuyu. solo se habla del 

patrimonio national boliviano, tomandonos ellos como si fueramos parte del Estado, 

cuando en realidad somos reos de este Estado boliviano. Por eso yo nunca he sido 

boliviano, siempre seguire siendo Inka y si lo voy a aceptar es rendirse a un sistema 

colonialista. Diran algunos con esta exposition estamos dividiendo. Sin embargo en 

realidad estamos separados, si se quiere hablar de unidad, nos uniremos pero 

primero cuando nos devuelvan nuestro derecho de gobernarnos nosotros mismos los 

indios y en base a esto nos respetaremos en equidad entre nosotros los mestizos e 

indios, los bolivianos y los tawantinsuyanos, cuando el Estado de Bolivia quiere 

respetar quiere convivir, quiere coparticipar, entonces tiene que reconocer 

juridicamente nuestros derechos soberanos de existencia politica como pueblo 

indigena. Jallalla y gracias. 

PATRIMONIO DEL QOLLASUYU-TAWANTINSUYU 

(Publicado em 12 mar 2003. Disponivel em 

http:/Avvvvv^qollasu\ai.indyinedia.org/es/2004/03/632.shhnl. Acesso em 15 out 2008) 

E importante reparar que o autor faz referencias aos "tawantinsuyanos", ou seja, os 

cidadaos do antigo Tawantinsuyu, da epoca dos incas. A valorizacao de seu patrimonio e 

tambem um elemento importante nao somente na construgao de uma identidade, como 

tambem de uma nacionalidade. Isso e reforcado ao se reconhecer o patrimonio nao como 

boliviano, mas como qollasuyuano e tambem tawantinsuyano. Trata-se de reconhecimento de 

outra nacao, nao boliviana. 

Essa visao - respeitavel - abre espago para que em outros artigos encontremos a 

valorizacao do passado indigena, ou aymara. Chamou-nos a atengao o fato de que inclusive 

rituais e tecnologias ancestrais e esquecidas tem sido pesquisadas para que voltem a ser 

utilizadas. Vejamos alguns exemplos desse processo: "Machaqa Mara, Willka Kuti, Mara 

T'aqa es la irrefutable muestra del vigor y la fuerza que tiene la nation qulla por 

reconstituirse, por autodeterminarse del dominio colonial a que se encuentra aun sujeto". 

(CONDORI, 2007). 

Tal afirmagao se corporificou num projeto elaborado na decada de 1980 por 

membros do Movimiento Universitario Julian Apaza (MUJA) e do Partido Indio, sob a 

lideranga de German Choque Condori1 6 de restabelecer o ritual do Qhapa Raymi, ou Solsticio 

de Inverno17, que inicia o calendario qulla, equivalente ao dia 21 de junho -no calendario 

gregoriano - em Tiwanaku: 

1 6 Tambem conhecido por Inka Chuquiwanka. 

1 ' Que e quando se tem o dia mais curto do ano. 
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La fogata muy importante para quemar lo viejo, pero tambien para calentar la fria 

noche daba paso al agua que renueva la \italidad del cuerpo y el espiritu. Pues esto 

mismo aiin se hace en la noche del 23 de junio y la mafiana del 24. Lo que se hizo 

entre 1980 a 1985 fue corregir el error implantado por la colonia. (CONDORI. 

Carlos Mamani. Publicado em 22 jun 2007. Disponivel em 

http:/A\vvw.ka^ Acesso em 24 

dez 2008) 

A imposigao do calendario ocidental - gregoriano - e motivo de contestagao na 

medida em que para os aymara a data de 21 de junho marca o inicio do ano, quando eles 

realizam solenidades a espera da volta do sol - INTI - no dia seguinte. Ou seja, nao e apenas 

uma questao de data, mas um ato fundamental no calendario religioso aymara, no qual o 

Deus-Inti ocupa o local central. 

O site www.wilancha.com traz explicitamente essa necessidade de recuperar 

tradigoes perdidas e valoriza-las como parte de um patrimonio proprio: 

La cultura andina fue destruida, virruahnente casi toda, pero no, con el tiempo 

surgieron algunos resabios historicos de esta manifestation ancestral como es el 

caso del calendario solar, del aiio nuevo andino o como es denominado Inti Watana. 

Todas estas expresiones se recuperan a traves de investigaciones antropologicas que 

reflejan las mismas raices del mito sagrado de la unidad, de la integridad y de la 

reciprocidad. (Publicado em Boletin Cultural (Pusi - Junio 2006. Disponivel em 

http:/Avvvw.pachanet.com/wilancha/pusi.txt Acesso 24 ju l 2008) 

A cerimonia tambem trata de revitalizar o uso ritual do fogo pelos aymara, como 

apoio a tradigao da reciprocidade - ayni - pois em 21 de junho sao acesas fogueiras para 

revitalizar o fogo do ceu - Inty, o Sol -. Os espanhois teriam se aproveitado dessa tradigao 

aymara para relaciona-la ao Sao Joao Cristao. Mas, segundo o site, o uso do fogo em rituais 

diversos e comum na cultura aymara e o uso de fogueiras em 21 de junho e um costume pre-

cristao. 

Ainda nesse site, podemos citar sua preocupagao em distribuir Boletins Culturais 

com informagoes sobre a cultura aymara, sem ter filiagao politica alguma, como afirmam e 

sua fidelidade maxima a tradigao, muitas vezes recuperada. E o caso do KHANTU, um 

ritmo/instrumento ancestral que os musicos executam segundo uma posigao geografica: 

file:///italidad
http://www.wilancha.com
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Zanka sobre Zanka 

sobre Chulli Malta 

Chulli sobre Malta 

sobre Zanka Chulli 

Zanka sobre Chulli 

sobre malta Malta 

ILUSTRACAO 19: Posicao geograiica adotada por musicos para tocar o kliantu. 

( IN BOLETIN CULTURAL PHESKA die 2006. 

Disponivel em http:/A\v\vv.pachanet.com/wilancha/pheska.pdf. Acesso em 24 jul 

2008) 

Nao basta apenas tocar o instrumento, e preciso que o musico conheca o seu lugar 

geografico no grupo, assim como na tradigao antiga cada um tinha o seu lugar demarcado na 

sociedade aymara, tanto social quanto geograficamente. Disso reafirmamos a importancia e a 

influencia da geografia nas sociedades andinas, principalmente dos quadrantes no mundo 

inca. 

Aos poucos esse trabalho se realiza insistentemente, a luta se da inclusive nos 

movimentos sociais que lutam por uma nova Constituieao para que seus simbolos sejam 

reconhecidos pelo Estado Boliviano: 

El Consejo National de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) destaco este 

miercoles la inclusion de la wiphala (bandera indigena) como simbolo patrio en la 

nueva Constitution Politica del Estado (CPE) que los bolivianos, en un referendo, 

aprobaran o rechazaran el 25 de enero de 2009. (Publicado em 23.out008, 

Disponivel em http://www.katari.org/arcluves/wiphala-simbolo-patrio. Acesso 24 

dez 2008) 

http://www.katari.org/arcluves/wiphala-simbolo-patrio
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ILUSTRAQAO 20: a Wiphala. bandeira aymara. 

(Disponivcl em 

http://www.katari.org/archivcs/wiphala-simbolo-

patrio. 

Accsso 24 dez 2008) 

Outros aspectos da cultura podem ser vistos como exemplos dessa recuperacao do 

passado. Vejamos: 

Em www.katari.org encontramos duas interessantes visoes aymara de criacao do 

mundo. Em primeiro lugar, a lenda de criacao do mundo - que sera usada para exigir a 

demarcacao e devolucao do territorio Pakajaqi. Segundo ela, com base no cronista espanhol 

Juan de Betanzos (1551) a divindade Viracocha emergiu do lado Titicaca - territorio aymara 

- e criou ceu, terra e os primeiros homens. Entretanto, o mundo era escuro e, estando 

Viracocha insatisfeito com os homens, transformou-os em pedra. Numa segunda tentativa, a 

divindade - e sua corte - foram a Tiwanaku e ali foram criados a lua, as estrelas, o dia e o sol 

que passou a se movimentar, criou tambem as gentes e mandou que povoassem a regiao. As 

gentes foram criadas de pedra - ou de barro, em outra versao - e coloridas por Viracocha, 

criando as diferentes cores de cada provincia, justificando o fato de que cada uma das pessoas 

de uma determinada provincia se vista com suas cores proprias em ocasioes de festividades, 

marcando as diferencas. 

http://www.katari.org/archivcs/wiphala-simbolo-
http://www.katari.org
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Ja o cronista Cristobal de Molina colheu a estoria de urn casal que sobreviveu a 

primeira destruicao do mundo e, refugiando-se em Tiwanaku, onde os homens eram criados e 

pintados por Viracocha, recebeu tambem sua cultura, lingua, roupas etc. As duas relacoes 

sustentam que o nascimento das diferengas entre as nacoes, tanto geograficas como culturais, 

foram criadas por Viracocha, cabendo aos homens a tarefa de respeita-las. 

Foram tambem coletadas estorias de que o mundo passou por cinco idades, - ou sois 

- cada qual destruido por um elemento diferente: o primeiro pela agua, o segundo pelo ceu 

que caiu sobre a terra, o terceiro pelo fogo e o quarto pelo ar. O quinto sol morreu quando os 

espanhois chegaram: "El quinto sol murio a la llegada de los espanoles por eso dijeron 

"chawpi punchaypi tutarayqa" anochecio siendo el medio dia. Los casi 500 afios de 

colonialismo correspondeu a la noche, lo que viene es el sexto sol para eso debe ocurrir el 

pachakuti, un nuevo reordenamiento". (Disponivel em http://www.katari.org/el-territorio-de-

la-nacion-p-a-k-a-j-a-q-i/. Acesso em 24.jul.2008)) 

Dessa maneira, vemos que o mito de formacao do mundo e re-elaborado para incluir 

a chegada do europeu e a destruicao do quinto sol, cumprindo com uma funcao do mito de 

formacao, que e explicar a novidade - a chegada do europeu - que promove uma destruicao 

diferente das quatro anteriores, causadas pelas forcas da natureza: agua, ceu, fogo e ar. E, 

mais do que isso, o quinto sol exige que o aymara faca o mundo retornar ao equilibrio do qual 

foi arrancado pelo conquistador, combatendo as trevas para que o reino do Sol/Inti retorne, 

sera o tempo do Pachacuti, da restauracao. 

Outro mito aymara mostrado no site www.aymara.org e a concepcao acerca da 

morte sobre a qual vale tambem uma pequena reflexao, pois ela acaba trazendo uma 

mensagem de como agir no presente. Para eles, vida e morte formam uma especie de 

contradigao harmonica, pois a morte e a continuidade da vida, na medida em que se refere a 

um ciclo de "passagem-viagem" que antecede a volta a vida real, ja que a vida e eterna e 

sagrada, criada pelo ser supremo que e Pachacamak. Sendo sagrada, e subordinada as 

condicoes do conceito de Jaqi: "Es regida, por el supremo ideal de la etica, lo que genera 

ejercicios de virtudes completo y pleno, en armonia consigo y con los denials". De tal forma, 

deve ser harmonica a vida individual como tambem a vida social: a reciprocidade do Ayllu 

tern como alvo a harmonia, dai a solidariedade e reciprocidade como elementos importantes 

do mundo aymara que, para eles, os diferenciam dos europeus: 

http://www.katari.org/el-territorio-de-
http://www.aymara.org
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Desde qualquer angulo que se vea el mundo aymara siempre encontraremos 

elementos que confirman estas verdades. La armonia entre sus actos y pensamientos. 

donde no se ve la avaricia ni la envidia, ni la prepotencia que estan a la base de las 

concepciones de otros pueblos.(Disponivel em http://\\,ww.katari.org/la-concepcion-

avmara-de-la-muerte/. Acesso 24.jul.2008)) 

As diferencas nao param por ai: 

Debemos recordar que en occidente cristiano, la muerte es concebida como la 

cesacion definitiva de la vida, en espera de un dia en que las almas resuciten los 

cuerpos para alcanzar la vida eterna. En la concepcion Aymara de la muerte no hay 

tal idea. La muerte es solo un pasaje-viaje para culminar el ciclo completo de la 

vida, (Disponivel em http:/AvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ A^v.katari.org/la-concepcion-a\-niara-de-la-muerte/. 

Acesso 24jul.2008) 

A viagem do mono ocorre paralelamente a realizacao de rituais pelos vivos: por 

exemplo, a cerimonia do Jisk'at Lurana e composta por quatro fases: a primeira e a oferenda 

de objetos e alimentos para a viagem, a segunda e de novos alimentos, a terceira e de roupas e 

outros objetos para resolver problemas referentes a viagem, e a quarta e a oferenda de uma 

llama negra para auxiliar na viagem. A cerimonia tambem preve uso do fogo, observacao do 

vento etc. Ou seja, a vida e vista em seu sentido de renovacao e nao de termino: "Podemos 

concluir diciendo que la concepcion aymara de la muerte implica uma concepcion ciclica, esta 

idea ciclica es el cimiento y fundamento de nuestra sociedade y es necesario tenerla siempre 

en cuenta en todo accionar con el hombre andino" (p.61). 

A morte e compartilhada pela comunidade: "No existe pues en el aymara un 

sentimiento angustiante y obsesional respecto a la muerte como ocurre en otras culturas, 

tampoco es el "motor" de la actividade (viver apresuradamente, tratando de dar un sentido 

rapido a todo), ni es un objetivo ultimo" (Disponivel em http://www.katari.org/la-concepcion-

aymara-de-la-muerte/. Acesso em 24.jul.2008). 

Essa visao nos mostra como os aymara fazem questao de se mostrar diferente dos 

cristaos, para os quais a morte e o inicio da espera pelo julgamento e o final de tudo, numa 

concepcao evolutiva - desenvolvimento, acumulacao etc - no sentido de agregar-se cada vez 

http:////,ww.katari.org/la-concepcion-
http://24.jul.2008
http://www.katari.org/la-concepcion-
http://24.jul.2008
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mais conhecimento e riquezas, o que nao faz sentido quando confrontada com a nocao de 

equilibrio e harmonia aymara. Quando descrevem suas crencas enfatizam tratar-se de um 

"outro mundo" para o qual pretendem retornar no futuro. A crenca da morte como parte de 

um processo continuo com a vida - ciclico - e parte da construcao de uma identidade aymara 

que e contrastiva com a do europeu-conquistador e com o qual nao admite concessoes, na 

medida em que ve o mundo colonial e pos-colonial como "q'ara", ou seja, branco. Nao vale 

aqui sequer a diferenciacao do termo "criollo" usado para os descendentes dos europeus, pois 

para os aymara eles representam o mesmo mundo, diferente do seu. 

A concepcao da morte como um processo ciclico lembra-nos tambem a propria 

concepcao de criacao do mundo, na qual a chegada dos europeus fez abater-se o tempo das 

trevas e a luta dos aymara da-se no sentido de "retornar" do tempo do equilibrio, da harmonia 

desfeita. Nesse sentido os mitos se assemelham: da mesma forma que o morto realiza uma 

viagem ate o retorno a vida - e retorno a comunidade, que o ajuda nessa tarefa - tambem a 

concepcao de tempo - dividido em "sois" - propoe o retorno para o qual os aymara precisam 

atuar, como sera a proposta a re-indianizacao. Entretanto, embora haja uma concepcao ciclica 

tanto para a morte quanto para o tempo, e preciso que haja a intervencao humana - ritos, 

preservacao de costumes ancestrais, protecao da natureza/Pachamama - na forma da atuaeao 

da coletividade para que efetivamente as coisas sejam como sempre foram. A harmonia do 

mundo aymara nao e somente dada pela divindade, mas e obtida dia apos dia com a acao de 

todos, ela e ativa, e exige a atuaeao de todos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3 O passado aymara: uma civilizacao perfeita 

A descricao do mundo andino antes da chegada do espanhol e recorrente nos sites 

estudados, visto como uma civilizacao perfeita, equilibrada, ou seja, harmonica. Os aymara 

nao tocam nas rivalidades com os quechua, construtores do imperio inca, nem de outros 

aspectos - como as guerras entre eles - que poderiam questionar a visao idilica de sua 

sociedade e esfoream-se para contestar de todas as formas a superioridade material e cientifica 

dos europeus. Em vvwvv.willka.net encontramos referencias a existencia de antigas 
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civilizacoes americanas, com a finalidade de se contrapor a visao da "descoberta" do 

continente: 

El nucvo mundo fue nucvo solo para los curopcos. Nuestro continente fue evidenciado 

hace ya mas de 18.000 anos, esto lo dcmuestra el esqueleto del "Hombre de 

Kennewick" de 9.500 anos de antigiiedad cncontrado a orillas del rio Columbia en 

Washington, aunque rcstos arqueologicos dan cuenta de mas de 30.000 anos de 

existcncia en diferentes puntos del Continente (Taima Taima, Pedra Pintada, 

Monteverde, Los Toldos y Piedra Museo). (Disponivel em 

htt p ://www. willka. net/Neocolonialismo-

filcr/Colonismo/NEOCOLONlALISMO 1 I.htm. Acesso 13.jun.2002007) 

ILUSTRACAO 21: Disponivel em 

. http://www.willka.net/Neocolonialismo-

filcr/Colonismo/NEOCOLONIALlSMO 1 l.htm. 

Acesso 13.jun.2007) 

Antes da chegada de Colombo, a civilizacao aymara e vista como praticamente 

perfeita: consistia do primeiro estado socialista, que ja durava mais de 100 seculos, de povos 

que viviam em perfeita harmonia com a natureza e, por isso, cresceu alegre e saudavel, 

controlando geneticamente a natureza e herdando ao resto da humanidade alimentos 

nutritivos, como o milho e a batata e a plantacao em terracos. Era um mundo que nao 

conhecia a fome ou a ganancia, formado por homens sem manchas, corrupcao, que nao 

conhecia roubo ou exploracao: 

http://www.willka.net/Neocolonialismo-
http://13.jun.2007
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Preamerica fue socialista durante mas de cien siglc-s y alcanzo un tipo de gobierno 

etico que bien podria servir de molde u orientation para el hombre contemporaneo a 

fin de que saiga de sus crisis... Nosotros somos parte de un gran pueblo al que 

hicieron olvidar su pasado, a la mala, brutalmente. Los conquistadores europeos 

deshicieron la bistoria de nuestro pasado inkaico, no sin antes victimar a sus mejores 

elites y sus Consejos de Amautas... Nuestra civilization fue bella. justa, precisa y 

consecuente para nuestra realidad. Nuestros abuelos nativos crearon sabia y 

Mbilmente una sociedad colectivista, manejada por Consejos nasta el ultimo rincon 

donde llegaba su influencia creadora. (Disponivel em http://willka.net/Documentos-

filer/(IV).htm. Acesso em 13.jun.2007) 

A idealizacao do mundo pre-colombiano e um elemento importante que salta aos 

olhos, fazendo-nos lembrar de Scott (1986), quando diz que a luta dos camponeses da Malasia 

contra as mudancas da "Revolueao Verde" faz com que eles tomem o passado como um 

estagio melhor que o atual, aos poucos sendo re-construido em sua memoria, o que Thompson 

tambem encontra em sua Economia Moral: o passado e melhor porque e o lugar do suposto 

equilibrio, uma referenda que se contrapoe ao momento mini do presente. Assim, a "Pre-

America" e o lugar da sabedoria, onde se usou o zero pela primeira vez, o lugar de bibliotecas 

dos codices multicoloridos que guardavam a historia e os mitos: 

La sociedad preamericana era una "sociedad perfecta" antes de la invasion europea. 

La ciencia al servicio de la vida desarrollo un bienestar colectivo que ningun otro 

regimen igualo. Los matematicos dominaban las leyes cosmicas, tal es asi que 

nuestro calendario emnarca un ciclo de 374.440 anos, tiempo en que se calculo los 

cambios que sufriria la Tierra y el cosmos. El Pi de Arquimedes ya estuvo inscrito 

en las Piramides de Teotihuacan (El area de su base entre el doble de su altura es 

igual al Pi), mil anos antes que el famoso matematico lo formulara. La evolution de 

las especies estaba esculpida en piedra y en colores en Chichen Itza dos mil aiios 

antes de Darwin; y Darwin estuvo en Merida, y alii copio la teoria de la evolution 

de las especies. (Disponivel em http://willka.net/Documentos-filer/(IX).htin. Acesso 

em 13.jun.2007) 

No discurso juntam-se elementos que dificilmente podem ser provados - como 

mostra o trecho acima - e nem achamos que isso seja importante: 

La Preamerica del Tawantinsuyu, era una confederation de pueblos libres unidos 

por carreteras puentes, acueductos. Aqui el alimento estuvo almacenado en enormes 

depositos a lo largo y lo ancho del Continente. Esta abundancia determino una 

organization, donde la propiedad era social. Todo era de todos. Todos los hombres 

en carne y espiritu eran identicos a si mismos. A tal punto que un hombre frente a 

otro hombre era el mismo hombre. Un hombre ante otro hombre era como si en un 

http://willka.net/Documentos-
http://13.jun.2007
http://willka.net/Documentos-filer/(IX).htin
http://13.jun.2007
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espejo \dera su propia imagen. Es aqui donde no hubo lo tuyo ni lo mio. La nuestra 

era una sociedad feliz. (Disponivel em http:/Avillka.net/Docmnentos-filer/(rX^ 

Acesso em 13.jun.2007) 

Como podemos notar nessa citacao, o tempo de antes da chegada do europeu e 

descrito como o de "povos livres", como se a harmonia e a paz reinassem. Ela faz referenda a 

ausencia de conflitos politicos e guerras sangrentas que cada vez mais os arqueologos 

contemporaneos demonstram nao ser verdadeiras, pois ate mesmo os maias que, por muito 

tempo acreditou-se ser uma civilizacao pacifica tem vindo a tona sua historia marcada por 

guerras terriveis. Da propria oposicao entre aymara e quechua dentro do imperio inca quando 

de sua expansao, da criacao de uma sociedade estratificada em que a nobreza deveria ser 

respeitada e temida ou de estudos recentes que buscam mostrar as crises de fome na America 

do Sul, causadas por El Nino. Mas, e claro que nosso objetivo nao e o de criticar a visao 

aymara, mas de problematiza-la para melhor entender sua percepcao do presente e sua 

projecao de futuro. 

Com a implantacao do Imperio Colonial Espanhol, desenvolveu-se tambem o 

racismo que toma dois enfoques: de um lado, partindo-se do pressuposto de que brancos e 

indios sao diferentes e somente os primeiros sao civilizados, o que leva os segundos a 

seguirem o seu modelo, integrando-se e desaparecendo; por outro lado, justificam atraves da 

religiao e da natureza que ha diferencas geneticas e naturais entre eles e que a mistura de gens 

consiste num verdadeiro crime biologico. Esses dois elementos ajudaram a moldar o Estado 

Republicano Boliviano, com a continuidade do racismo colonial: 

A fines de 1493 termina el "descubrimiento" y se da initio a la ocupacion armada de 

nuestros territories por los europeos invasores, se escriben terribles relatos de una 

increible crueldad sadica y ahi estan tambien los relatos, de la sublime historia de 

nuestra resistencia ante a la rapacidad permanente, que dio origen a la rebelion 

centenaria que fue, que es y sera propulsora del cambio hacia sociedades solidarias y 

comunitarias. Si la cosmovision ancestral de respeto a territorios palpitantes de vida 

fue posible antes, jtambien es posible un mundo sin egoismos manana! (Disponivel 

em 

http://ww.willka^^ 09. 

hun2. Acesso 14.jul.2007) 

file:///dera
http://13.jun.2007
http://ww.willka%5e%5e
http://14.jul.2007
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O modelo colonial de civilizacao significou morte, fome, violacao, trabalho e 

epidemias: 

La politica colonizadora nos obligo a cambiar, nuestros nombres, idionia. 

vestimentas, historia. tradiciones y nuestra filosofia COMUNITAPvIA. La pretension 

neocolonial es que luego de tener el cerebro blanqueado, razonemos como seres 

acomplejados y entonces, producto de esta transformation optemos por la cultura 

retocada del neoliberalismo individualista, escogiendo la erudition de la guerra y de 

la muerte. ( Disponivel em http://wwvv. willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 14.htm2. Acesso 14.jul.2007) 

Houve, segundo eles, uma extincao programada por tres fases distintas: em primeiro 

lugar, a escravidao indigena para o trabalho das minas, explorando ouro e prata e levando ao 

desaparecimento de cerca de um quinto da populacao nativa; em segundo lugar a fase de 

"assimilacao" que correspondeu a expropriacao de territorios e destruicao de comunidades e 

ao sistema de exploracao da "pongueagem" 1 8 ; por fim, em terceiro lugar, um outro projeto se 

desenvolve, no momento atual, em que as comunidades se organizam e atuam politicamente 

ocorre que "El pensamiento colonial refleja su profunda influencia racista, en los centros de 

tendencia neocolonial autonomista, los oligarcas en su proposito separatista maniobran con 

todos los efectos psicologicos de una mentalidade formada para ser parte dependente del 

imperio global" (Disponivel em http://www.willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO_09.htm2. Acesso 14.jul.2007). Isso foi corporificado 

em pleno seculo XX por lei anti-indigenas, como pode ser visto num decreto de 1904, da 

nacao boliviana: 

"Articulo 1°.- El traje que persiste en usar la clase indigena de nuestras poblaciones, 

llevando los pies descalzos, el pantalon corto rasgado en su extrernidad posterior y el 

cabello largo, es retrogrado y contrario a las buenas costumbre, en consecuencia lo 

condena y prohibe. 

Articulo 2°.- Se excita al celo y civismo de los vecindarios del distrito. 

particularmente a las autoridades, Juntas Municipales, Parrocos y patrones para que 

estimulen a los indigenas a fin de que modifiquen su vestido poniendolo al usual del 

que Ueva la clase mestiza civilizada del pueblo. 

Articulo 3°.- Se prohibe a los sastres especiales y a los maestros mayores del 

gremio, bajo pena de multa, la confection y uso de los trajes suprimidos. 

Articulo 4°.- Los indigenas que se presentaren en los lugares publicos, en los dias 

feriados o festividades del Santo Patrono de las poblaciones, con los trajes 

mencionados y los pies descalzos, seran multados y obligados a retirarse. Fuera de 

estos dias no se impondra esta pena. Firmado por Macario Pinula y Rafael 

Berthin/ '(Disponivel em http://www. willka.net/Neocoloniahsmo. 

filer/Colonismo/NEQCOLONIALISMO 03.htm2. Acesso 14.jul.2007) 

Pongueagem e um trabalho gratuito e compulsorio. 

http://wwvv
http://willka.net/Neocolonialismo-
http://14.jul.2007
http://www.willka.net/Neocolonialismo-
http://14.jul.2007
http://www
http://willka.net/Neocoloniahsmo
http://14.jul.2007
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Essa citacao nos permite concluir que eles entendem e criticam o racismo secular da 

sociedade em que vivem. Ele vem do periodo colonial, persiste quando da criacao da nacao 

boliviana - e o decreto citado, de 1904, e um bom exemplo disso - e agora ainda e aumentado 

pelo neoliberalismo, com o racismo dos estrangeiros que querem ditar os rumos para a 

Bolivia. Vejamos um pouco mais: 

Estos 500 anos se hailan envueltos en la violencia pese a que los foraneos fueron 

recibidos incluso con afecto hasta el momento en que los inclementes, aniquilaron a 

los propietarios se aduenaron de las riquezas de nuestros territorios. Los 

usurpadores, luego transformados en letrados oligarcas timadores con "leyes"o 

"negociados", emprendieron su cruzada expropiadora contra gente que no entendia, 

ni entendemos de la privatization del agua o de la tierra, dando comienzo al espiritu 

egoista latifiindista emprendedor, que priva a nuestras comunidades del derecho a 

vivir, salvo en los momentos de la repartija "democratica", donde los "hermanos 

campesinos" deben ser la carne de canon para mantenerlos como la elite del control, 

encargado de negociar el productivo saqueo national. (Disponive l e m 

http:/Avww. willka.net/Neocoloriialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLQNIALISMO 12.htm2. Acesso 14.jul.2007) 

Lo acontecido en nuestra Republica, donde la balanza del poder se inclino siempre a 

favor de los extranjeros que dia a dia aumento su poder politico, se distinguio por su 

apoyo incondicional a gobernantes terratenientes que siempre estuvieron dispuestos 

a segregarnos y en la medida de sus posibilidades a matarnos, esta es una verdad 

revelada hace tiempo ya. Y las cronicas con todas las tergiversaciones y gustosas 

disquisiciones esta ya documentada, aunque ahora mas invasores lleguen 

"camuflados" de estudiantes para resolver los conflictos, el veredicto historico 

empieza a desplegar su sentencia. ( D i spon ive l em 

http://www.willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 12.htm2. Acesso 14 jul.2007) 

Hoy sentimos la herencia colonial y sus vetustos vestigios, en las costumbres que se 

impusieron hacen cientos de anos: El menoscabo al derecho que tenemos sobre 

nuestros territorios. el empatronamiento, el trafico de organos que suplanta el trafico 

de los encadenados, los farmacos arrobadores, el comercio sexual y el abuso a la 

ninez. Esta es la mision que se impusieron los cinicos extranjeros y con ella 

pretenden mantener descuartizada a nuestra patria. (Disponive l em 

http://www. willka.net/N eocolonialismo-

filer/Colorusmo/NEOCQLONIALISMO 30.htm2. Acesso 14.jul.2007) 

A propria organizacao do site w w w . w i l l k a . n e t favorece essa lei tura da continuidade 

da exploracao entre o Imper io Espanhol e o Estado Bo l iv i ano , dois dos seus tres pr imeiros 

l inks referem-se a Guerra Federal, travada em fins do seculo XIX entre partidarios do 

presidente Severo Fernandez Alonso - apoiado pela ol igarquia da "era de prata" de Sucre - e 

de Jose Manue l Pando - da ol igarquia do estanho em ascensao de Oruro - que o lider 

http://willka.net/Neocoloriialismo-
http://14.jul.2007
http://www.willka.net/Neocolonialismo-
http://www
http://14.jul.2007
http://www.willka.net
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indigena Pablo Zarate, "El Temible Willka" apoiou ate a vitoria, para depois acabar sendo 

assassinado: 

ILUSTRACAO 22. (Disponivel em 

http://www. willka.net/Guerra%20federal%20de%201899.htm 

Acesso 14.jul.2007) 

Estava claro que as demandas de Zarate seriam radicais demais para serem aceitas 

pelo governo boliviano: libertacao de colonos, participacao de quechuas e aymara no governo 

e devolucao das terras comunais. Claro esta tambem que essas historias oferecem ao 

internauta a relacao de continuidade entre as lutas indigenas antigas e as atuais, alem de 

despertar certa simpatia pelo movimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4 A morte do Passado 

O tempo dourado se encerra com a chegada dos espanhois, abatendo-se a escuridao 

sobre a civilizacao aymara. Vejamos como isso e tratado 1 9 : 

Cuando eramos chicos. en nuestras tierras se festejaba el 12 de octubre, con diversos 

nombres: "Dia de la Raza", "Dia de la Hispanidad'... Evocabamos haber sido 

1 9 Se 1492 marca a chegada do europeu. 1992 marca uma importante data de tomada de consciencia dos povos 

nativos, que realizaram cerimonias por todo o continente criticando o massacre impetrado por Colombo. Essa 

data foi fundamental para o comeco de muitas organizagoes indigenas. 

http://www
http://willka.net/Guerra%20federal%20de%20
http://14.jul.2007
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"descubiertos" y conquistados" y eso, con aire festivo. Este solo enunciado nos 

ahorra tener que explicar el grado de colonization cultural que padeciamos. Poco a 

poco la fecha y su celebration comenzo a ser cuestionada. Y la verdad historica fue 

abriendose paso. (Publicado em 13 out 2008. (Disponivel em 

http://wvm.katari.org/archives/12-de-octubre. Acesso em 24 dez 2008) 

ILUSTRACAO 23 (Disponivel em 

http://www.katari. org/archives/12-de-octubre. 

Acesso em 24 dez 2008) 

Por toda America, organizacoes indigenas vem trabalhando a imagem do europeu 

conquistador: viamos como nos anos de 1990 aumentou muito a atuaeao dessas organizacoes 

- ate mesmo no Brasil - valendo-se da data dos 500 anos para problematizar o sentido das 

festividades. O povo aymara, segundo o site citado, tomou o dia 12 de outubro como "Dia de 

la Desgracia", com a finalidade de valorizar seus antepassados e traduzir o Encontro com os 

espanhois por "Encontronazo": 

El 12 de octubre, nosotros no tenemos nada que festejar.- Conmemoramos el 

mestizaje de las culturas indigena, negra y europea, pero rechazamos la vision 

historica de los conquistadores y su justification de la ocupacion y sometimiento de 

las poblaciones originarias. Y reafirmamos nuestro apoyo a las luchas indigenas, 

campesinas y populares de America Latina por su autodetemunacion rompiendo con 

toda forma de dependencia. (Publicado em 13 out 2008. Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/12-de-octubre. Acesso em 24 dez 2008) 

http://wvm.katari.org/archives/12-de-octubre
http://www.katari
http://www.katari.org/archives/12-de-octubre
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Com a chegada dos europeus tern inicio um processo de colonizacao que ainda nao 

terminou, pois para os aymara a sociedade boliviana convive tranquilamente com o racismo 

contra os povos originarios: 

El racismo es una manifestation del colonialismo y solo puede terminar si se dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fin 

a esa anomalia politica. Si en Bolivia continua el racismo es porque -por mucho que 

tengamos un presidente indigena- la situation de domination colonial no ha 

cambiado ni un apice. (Publicado em 09 out 2008. Disponivel em 

http://\v'ww.katari.org/arcliives/dia-de-la-raza. Acesso 24 dez 2008) 

A partir dessa constatacao, novamente se estabelece uma linha de continuidade: apos 

o periodo aureo da civilizacao aymara, o europeu trouxe as trevas e o sofrimento, implantados 

pelo colonialismo que persistiu durante o periodo republicano ate a atualidade. Cumpre, 

portanto, enfatizar um processo de "descolonizacao": 

Descolonizacion es, pues, eliminar el racismo al eliminar las condiciones socio 

politicas que la validan o la provocan. 

No es exacerbar las contradicciones en vano, sino plantear horizontes politicos 

nuevos que puedan motivar la realization de los derechos y energias del pueblo 

colonizado sin perjudicar los impetus y derechos de los pueblos nuevos que ya 

existen en este territorio. (Publicado em 09 out 2008. Disponivel em 

http:/Av"ww.katari.org/arcluves/dia-de-la-raza. Acesso 24 dez 2008 

O projeto politico aymara aparece explicito: tratando-se de combater um equivoco 

que na verdade poucas pessoas percebem: 

La historia es anna. Oprime con la mentira y el silencio o libera con la verdad. 

Espanoles y criollos le sacan su color indio a la historia de Los Andes. La reducen a 

cuentos de hazanas imaginarias de los asaltantes. Segun los criollos ensenan en sus 

escuelas la historia de nuestras tierras comienza cuando son invadidas. Despues de 

una breve y nebulosa "prehistoria" india. (Dispom'vel em 

httpV/u^w^katari.org/tavvantinsuvTi Acesso 08 ago 2007) 

O ano de 1992 torna-se uma marca importante nos movimentos indigenas 

americanos e isso esta ligado a propria mitificacao de Cristovao Colombo, que nos dois 

primeiros centenarios de descoberta da America foi uma personagem eclipsada por outras 

mais vitoriosas, como Hernan Cortes ou Francisco Pizarro que, efetivamente realizaram os 

desejos da sociedade espanhola de entao, ao conquistarem grandes civilizacoes, mas, 

principalmente pela riqueza que arrancaram del a justificando as grandes perspectivas de 

enriquecimento dos europeus. A valorizacao da figura de Colombo da-se nos anos do tri-

http:///v'ww.katari.org/arcliives/dia-de-la-raza
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centenario da descoberta, na medida em que coincide com o processo de independencia dos 

Estados Unidos da America e ele foi importante para iniciar a marcacao de diferencas com a 

sociedade europeia, afirmando a identidade da primeira nacao americana. Ja em 1892, 

Colombo atingiu seu auge como heroi, pois as nacoes latino-americanas ainda lutavam na 

construcao de seus jovens Estados Nacionais e ele era utilizado tambem como uma especie de 

"marco zero" nesse processo. Entretanto, em 1992 sua imagem foi utilizada em sentido oposto 

por comunidades indigenas de toda a America: ele se toraou o simbolo da intransigencia, da 

exploracao e crueldade do colonialismo europeu. Acreditamos tambem que o ano de 1992 

tornou-se outro marco importante: o do nascimento de organizacoes indigenas no continente. 

pois se ate o seculo XX tais grupos se encaixavam na categoria de "campesinos", a despeito 

de ser notoria e latente a questao etnica entre eles, agora comecam a se afirmar enquanto 

"nacoes". Retomam o ideario de nacoes originarias, usurpadas pela colonizacao europeia: o 

momento historico e ideal para se remanejar as categorias mobilizadoras, de campesino para 

indigena. 

E claro que isso nao ocorre exclusivamente em 1992, ja que o katarismo pode ser 

visto desde os anos 70 na Bolivia, mas a data foi usada de forma magistral para se tentar criar 

o personagem-vilao Cristovao Colombo - ate entao heroi - e, na mesma medida "transformar-

se" de campesino em aymara, quechua, guarani, tupi etc. Tambem e importante aproveitar 

esse item que discute o 12 de outubro como a "morte do passado" para ressaltar a consciencia 

que encontramos nos sites do erro de serem tratados por indios: 

Tambien, ya adolescente, me entere que el nombre de "indio" se le dio a todo 

habitante originario del eufemisticamente llamado "Nuevo Mundo", pues, ese 

nombre venia de la creencia de que el "descubridor" Cristobal Colon nabia llegado a 

las "Indias Orientales" A partir de esa ocasion, registrada por la historia como el 12 

de octubre del afio 1492, todos los nativos del continente americano en principio y 

los de otros lugares del mundo por extension, se nos dio ese lapidario nombre 

(RIOS, s/d) 

De tal forma, exigem ser tratados por quechua, aymara, guarani etc, ou, se assim nao 

for: "si no quieren llamarnos nativos, llamennos, originarios, autoctonos, inclusive 

aborigenes" (RIOS, s/d, p. 53). Entretanto, em muitos lugares dos sites ainda encontramos os 

termos indios e indigenas sendo usados, assim como em organizacoes a exemplo da CONAIE 

- Confederation de Nacionalidades Indigenas de Ecuador - da CAOI - Coordinadora Andina 

de Organizaciones Indigenas - etc. O proprio autor RIOS (s/d) reconhece a dificuldade de 

mudar essas atitudes. E nesse sentido que trabalhamos aqui, da mesma forma que os 



271 

movimentos sociais: preferiremos utilizar a identidade aymara, embora em certos momentos -

principalmente ao nos referirmos aos grupos autoctonos em geral - tambem usamos indigenas 

e indios. 

Passemos agora a refletir como os aymara veem o mundo contemporaneo, quais suas 

principals questoes e como elas influem no seu projeto revolucionario. 



CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 - O PRESENTE QUE NAO SATISFAZ 
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A visao aymara acerca do presente e bem negativa, sobretudo no que se refere as 

aplicacoes de principios neoliberais desde os anos de 1980. Dessa forma, a contraposicao com 

o passado da civilizacao aymara e nitida, fazendo com que o internauta compartilhe com eles 

o desejo do retorno a um tempo harmonico e perfeito. As referencias ao presente centram-se, 

sobretudo, numa globalizacao economica que perverte os costumes e que, portanto, cabe uma 

tentativa de "re-indianizacao", como eles proprios dizem. Escolhemos alguns itens mais 

citados por ele para trabalhar essa questao. 

7.1 O Neocolonialism© 

Conforme ja apontamos anteriormente, a chegada do europeu destroi uma civilizacao 

harmonica e equilibrada, na visao aymara. Tal processo e visto nao como descobrimento da 

America, mas como ocupacao armada do territorio, dando origem a um processo de 

destruigao dos povos americanos e ao mesmo tempo e o responsavel pelo nascimento da 

resistencia nativa e valorizacao cultural ancestral rumo a um novo futuro: "Si la cosmovision 

ancestral de respeto a territorios palpitantes de vida fue posible antes, jtambien es posible un 

mundo sin egoismos manana!" (Disponivel em http://www.willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONTALISMO_09.htm. Acesso 13 jun2007). 

O colonialismo instaurado foi sinonimo de exploracao, crueldade, assassinatos contra 

os povos originarios: 

El control sobre nuestros territorios y nuestros ancestros, se practico con diferentes 

format mediante servicios comunitarios, medidas juridicas, canones religiosos, 

disposiciones politicas. Los aparatos encargados de "civilizarnos" tuvieron el objeto 

de marcar el caracter colonial como una prolongation de la guerra que sostuvieron 

contra los moros, recuperando "sus" nuevas posesiones de nuestras manos idolatras 

y paganas. (Disponivel em 

http://www.willka.net/Neocolonialismo-


273 

http://ww.willka.net/Neocoloiu^ 26. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

Fica claro nessa citacao a visao da Conquista Espanhola como uma continuidade do 

processo de Reconquista levado a cabo na Espanha contra os mouros, tratando-se de uma 

guerra radical, para obter territorios, riquezas, converter, destruir culturas diferentes, no qual a 

Bolivia foi um palco ate inicios do seculo XIX. 

Entretanto, em 1825 surge uma Bolivia independente e republicana, mas que para os 

aymara ainda representa a continuidade do passado colonial de exploracao: 

Desde la "independencia" de 1825, que no tomo en cuenta la lucha de los pueblos 

esclavizados en busca de nuestra liberation, se empezo la discusion sobre el 

neocolonialisino que surge como una nueva forma de explotacion, un colonialismo 

"sin" colonizadores. En estos nuevos "Estados" confeccionados a la medida de los 

"civilizadores", se crean escuelas para que las castas oligarquicas ensenaran lo que 

los franceses piensan de los ingleses o viceversa y finalmente grabarnos lo que los 

alemanes piensan de los anglos y de los galos. (Disponivel em 

http://www.winka.net/Neocolomahsmofiler/Coloiiismo/NEOCOLOMALIS 01, 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

Eles apontam para dois problemas cruciais produzidos por esse neocolonialism© na 

historia boliviana: a questao da saude, em especial as altas taxas de mortalidade infantil 

apresentadas pelo pais, culpando uma elite burocratica que nao se preocupa com os mais 

pobres e os proprios medicos que se graduam valendo-se de recursos nacionais que, uma vez 

formados, preferem trabalhar em clinicas particulars ou emigrar a outros paises mais ricos , 

o que demonstra a acao do pensamento neocolonial sobre eles, dispostos a pensar como 

europeus e norte-americanos e, em busca de altos salarios, mudar-se para o Primeiro Mundo. 

O outro problema e a educacao deficitaria, para eles causada tambem por uma 

oligarquia neocolonial que nao tern interesse que os indigenas passem a ter melhor 

compreensao de seus direitos e do sistema de exploracao em que vivem, o que faz com que as 

escolas nao cumpram sua funcao de diminuir as injusticas sociais e apenas sirvam como 

1 Os proprios atores usam o termo neocolonialismo. 

http://ww.willka.net/Neocoloiu%5e
http://www.winka.net/Neocolomahsmofiler/Coloiiismo/NEOCOLOMALIS
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propagandistas do modelo de civilizacao europeia, contribuindo para o racismo e o 

empobrecimento dos povos autoctones. 

E claro que o neocolonialismo, ao impor um modelo de sociedade, despreza os 

nativos e suas formas de organizacao social, politica e formas de producao: 

Los colonizadores concluyeron pues, en que son los individuos latifundistas y no las 

comunidades las que debian cultivar la tierra. Ellos introdujeron de esta forma la 

propiedad privada y organizaron una sociedad explotadora y exportadora, en sus 

feudos "deserticos" que ahora son -dicen- vergeles de fertilidad (erosionados). 

Los eruditos albos, coligieron que nadie tiene derecho a comparrir de forma 

comunitaria el producto de la tierra, ni recorrer los alrededores de sus regiones 

naturales, viviendo de sus frutos... jNO!, para poder existir tenemos que cercar, 

labrar y perforar los suelos, pero debemos hacerlo como lo hacen los europeos y 

ante todo P_A_R_A los europeos. (Disponivel em 

ht tp : / /ww.wi l lka .net /Neo^ 15. 

htm Acesso 13 jun 2007) 

O Estado nacional, nessa visao, serve aos interesses das elites: "Llegaron las elites a 

proponer el uso de la estricnina como una forma civilizada de librarse de su 

tragedia". (Disponivel em http .//www. willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO_15.htm. Acesso 13 jun 2007). Elites essas que, para 

eles, nao diferem das elites coloniais, pois o processo de violencia e, em suma, o mesmo: 

A fines de siglo X X se comienza el experimento economico neoliberal en los 

talleres nacionales del imperio y se modula la resistencia a las privatizaciones 

(capitalizaciones). De la misma forma en que Abya Yala, nuestro continente, fue el 

laboratorio experimental donde se introdujo los valores y la cultura de las bombas, 

de la propiedad privada y del usufructo en el siglo XV, dando initio a la tenacidad y 

a la intransigencia de hombre andino y amazonico, desde entonces hasta estos dias. 

(Disponivel em 

htm:/Avww.willka.net/Neocolonialismofiler/Colomsmo/^ 26. 

htm Acesso 13 jun 2007) 

A consciencia da exploracao que os aymara pretendem expandir atraves de seu 

movimento faz com que eles pensem em argumentos mais gerais, comparando o processo de 

exploracao latino-americano com lutas de libertacao de outros paises. Dessa forma, ao lado da 

2 Tal preocupacao e tao grande que os sites apontam para projetos de escolas e de universidades indigenas. como 

veremos adiante. 

http://ww.willka.net/Neo%5e
http://willka.net/Neocolonialismo-
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especificidade de sua luta - questoes locais - por reconhecimento e valorizacao de sua etnia e 

seu modo de ver o mundo, percebem tambem uma dimensao universal dessa luta em que 

estao inseridos, numa perspectiva semelhante as ideias de unidade na diversidade, defendida 

por movimentos como os presentes no Forum Social Mundial: 

La destruction Europea fue eficaz no solo en America, la corona britanica y 

holandesa llego a la India y a Indonesia. En el Africa florecio el negocio de la 

esclavitud. La colonization francesa en Argelia fue siniestra. La implantation del 

apartheid en Sudafrica doloroso. El destino de los aborigenes de Australia triste. 

Deplorable la domination rusa en el Caucaso. Penoso el abuso del Japon a Corea, la 

lista es larga... (Disponivel em 

http://ww^.willka.net/Neocoloni^ 09. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

Entretanto, na propria visao apontada pelos sites, na maioria dos lugares citados o 

colonialismo nao produziu um neocolonialism©, como na Bolivia. 

El hecho de contar con kataristas "mestizos", dan testimomo de la existencia de un 

rechazo al estado neocolonial oligarquico, esto no sucedio en Argelia donde 

actualmente no hay presencia de los "ex-civilizadores" franceses y si observamos la 

India, veremos que existe una representation insignificante de la ex-ocupacion 

britanica. Pero en los martirizados pueblos liberados del Africa, encontramos un 

neocolonialismo economico enmaranado dentro un imperialismo multinacional, esto 

intimamente ligado a la desventura de vivir un colonialismo "sin colonizadores". 

(Disponivel em 

http:/Avww.willka.net/NeocoloniaHsmomer/Colomsmo/NEOCOLONIALISMO 02. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

Nessa visao, a Bolivia continua sofrendo os efeitos da colonizacao atraves do que 

eles chamam de neocolonialismo, pois o pais ainda e dominado pelos ex-colonizadores, ja que 

para eles os brancos de hoje - que dominam - nao diferem dos brancos de ontem. E o que eles 

chamam de "colonialismo sem colonizadores" pois embora tenha havida a independencia 

formal em 1825, a dependencia real dos indigenas com os brancos ainda persiste e, 

novamente, reafirma-se a defesa da etnia como elemento fundamental no combate ao 

neocolonialismo. 

http://ww%5e.willka.net/Neocoloni%5e
http://willka.net/NeocoloniaHsmomer/Colomsmo/NEOCOLONIALISMO
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O passado de expoliacao acaba por justificar nao so exigencias de devolucao de 

terras tomadas desde o seculo XV como tambem de indenizaeoes a favor dos povos 

originarios: 

El reconocimiento de esta historia inmolada, incorpora fundamentalmente una 

indemnizacion moral y circunstancialmente economica a nuestros pueblos, tal cual 

acontecio con Israel, con los Manchukuos, con los Japoneses, con los esclavos de la 

I I guerra mundial, con los descendientes de africanos en EE.UU. y corresponderia en 

tal caso crear un fondo al que deben aportar todas instituciones que ganaron con 

nuestra opresion, teniendo para empezar la tarea de construir una Universidad y 

distribuir becas entre la juventud nativa. (Disponivel em 

http://www. willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 22.htm. Acesso 13 jun 2007) 

A indenizacao justifica-se na medida em que os crimes dos europeus - espanhois -

foram cometidos contra nacoes indigenas - aymara, quechua, guarani etc - da mesma forma 

como os outros europeus - alemaes nazistas - cometeram crimes e expoliaram outro povo -

os judeus, por exemplo - sobretudo levando-se em consideracao que o processo de 

perseguicao nazista acabou por ser um dos fatores a facilitar a criacao do Estado de Israel. O 

reconhecimento de crimes contra os aymara poderia levar a uma indenizacao, o que tambem 

ajudaria a legitimar a criacao da nacao aymara, o Qollasuyu. E ainda mais: tal indenizacao 

seria investida nas proprias organizacoes para incentivar a militancia, combatendo o racismo 

historico da sociedade boliviana. 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 A importante resistencia feminina 

O neocolonialismo consiste na perpetuacao do racismo colonial e gera, 

conseqiientemente, uma resistencia tambem maior. Os proprios atores aymara explicitam a 

necessidade da resistencia e apontam para a importancia da participacao da mulher nesse 

processo, aumentando o leque dos tipos de resistencia dos dominados, que os trabalhos de 

James Scott nos apontam: 

Nuestra lucha es veterana y de acuerdo al momento tomo diversas formas, a saber: 

La huida a regiones inhospitas, el suicidio, las muuiaciones, el sacrificio del 

http://www
http://willka.net/Neocolonialismo-
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primogenito (hijo del derecho de pernada), el sabotaje, el trabajo a desgano, 

enfermedades voluntarias, el robo de comidas, todas estas acciones fiieron formas de 

resistencia, que culminaron en las revueltas hechas por nuestras montoneras 

quechuas, aymaras y guaranis. (Disponivel em 

http:/Arow. willka.net/Neocolom 22. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

Nesse ponto, quando discutem tecnicas de resistencia, as referencias a importancia da 

acao das mulheres sao constantes: 

El v i l vasallaje obligo a nuestras madres a mstruirnos en tecnicas de subsistencia 

para enfrentar un ambiente hostil, a mantener el silencio, a soportar las condiciones 

de vida, porque esto nos fue necesario para sobrevivir en circunstancias juridicas y 

sociologicas adversas. ( Disponivel 

enmnp://www.willka.net/Neocoloniahsmon^^ 

24.hUn. Acesso 13 jun 2007) 

Da mesma forma como as mulheres foram usadas pelos espanhois durante a 

conquista, sendo violadas ou seduzidas e muitas vezes mostradas pelos conquistadores como 

exemplos a serem seguidos pela populacao nativa, e aqui sao citados os exemplos da 

Malinche, que ajudou como tradutora os espanhois contra os astecas e Pocahontas, a princesa 

mononoke que ajudou os ingleses e acabou morrendo na Europa, nas cortes da Inglaterra. Eles 

argumentam que pouquissimas dessas mulheres - cerca de 10% - se casaram com europeus e, 

mesmo assim, a maioria para legitimar a posse de terras de seus povos originarios pelo 

conquistador. Entretanto, tambem, e entre as mulheres que a resistencia foi feroz contra o 

invasor, e e interessante agora lembrarmos da Senhora Poyser que, nos trabalhos de James 

Scott aparece como enfrentando o seu senhor que queria trocar as terras de uso de sua familia 

por outras, de qualidade inferior. Vejamos a semelhanca: 

Pese a que las mujeres tuvieron limitaciones, asumiendo basicamente la 

responsabihdad de velar por nuestros hijos. Se puede comprobar en los latifundios, 

que ellas fueron las que se destacaron en la confrontation verbal y fisica contra las 

agresiones de la ocupacion foranea, mostrando abiertamente su caracter desafiante, 

conflictivo y de aversion al sistema esclavizante. Nuestras madres, fueron las 

"rebeldes innatas" frente a la practica europea que exploto su trabajo, las uso para la 

obtencion de sus futures mitayos y las utilizo sexualmente en forma inclemente. 

(Disponivel em 

http://willka.net/Neocolom
http://www.willka.net/Neocoloniahsmon%5e%5e
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http://ww.willka.net/Neore^^ 29. 

htm Acesso 13 jun 2007) 

E fantastica a semelhanca da descricao da mulher aymara com a personagem da 

Senhora Poyser usada por Scott: essa e uma caracteristica curiosa do autor pois em seus livros 

ele usa a personificacao de determinadas caracteristicas de uma sociedade camponesa, como o 

rico sovina, o pobre encrenqueiro etc. Nesse caso, o paralelo vale bem para os aymara, na 

medida em que Scott chama a atencao sobre a mulher como aquela que faz a transicao do 

discurso oculto para o discurso publico, enfrentando abertamente o dominador ou inventando 

varias formas de resistencia oculta, como ocorreu com as mulheres aymaras, que pode ser 

visto nas citacoes abaixo: 

La mujeres originarias, desarrollaron muchas e importantes funciones en el 

mecanisrao productivo, politico, militar y cosmogonico, tanto en los tiempos de paz 

como en los de la resistencia, y esta solo se reforzo en la medida en que aumento la 

opresion racista que impuso estereotipos extranjeros en las mentes subyugadas. 

Muchas fueron las violadas, asesinadas o esclavizadas, otro tanto se "integro" 

mediante el concubinato, llegando esa descendencia a ser una suerte de contratistas 

intermediarios que mediante leyes representan a forasteros o a los intereses globales 

del neocolonialismo apatrida. (Disponivel 

em.http://www. willka.net/Neocolonialismofiler/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 

23 .htm. Acesso 13 jun 2007)) 

E preciso ressaltar, pelas citacoes anteriores, como os aymara explicitam sua 

consciencia atraves da resistencia oculta, da forma como trabalhada por Scott. No panteao 

dos herois aymaras: Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Gregoria Apasa fazem uma interessante 

ponte com o futuro - talvez pela relacao com a fertilidade. Para ela, a Revolucao India e 

importante, nela atuarao, na construcao de um mundo novo: 

Abya Yala, fue nuestro continente donde las mujeres fueron realmente libres y con 

derechos politlcos, rnientras en Europa ellas perdian los derechos reproductivos y las 

feministas inglesas y francesas defendian el derecho de las casadas a mantener sus 

posesiones (1882) y luchaban para lograr quitarse la obligation que tenian de 

obedecer (1942). Poseedoras de conciencia y perseverancia nuestras colonizadas y 

neocolonizadas ascendientes, hermanas e hijas, continuan la demanda, en forma 

individual o colecuva buscando la emancipacion, para recobrar finalmente nuestra 

soberania. (Disponivel em http://www. willka.net/Neocoloniahsmo-

filer/Colomsmo/NEOCOLONIALISMO 25.htm. Acesso 13 jun 2007) 

http://ww.willka.net/Neore%5e%5e
http://www
http://willka.net/Neocolonialismofiler/Colonismo/NEOCOLONIALISMO
http://www
http://willka.net/Neocoloniahsmo-
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Dai que a mulher aymara, que e educada nas cidades, para onde vai atras de 

empregos, corre o risco da "des-indianizacao" ao trabalhar nas casas dos criollos e ir, aos 

poucos, adquirindo seus modos de vida e perdendo relacoes com seu povo: 

La libertad, igualdad y fraternidad tan pregonada por casi 200 anos solo sirvio para 

liberar a los patrones de las responsabilidades sociales, igualar las condiciones entre 

mujeres y hombres en la severa opresion y explotacion, rraternizar a la oligarquia 

apatrida con los intereses del global amo imperial. El neoliberalismo privatizador, es 

pues una amenaza contra la real independencia femenina " L A MUJER NUNCA 

SERA LIBRE, MffiNTRAS NO SE LD3ERE A SU TIERRA".(Disponivel em 

http:/Avww. willka.net/Neocolonialismo-

filer/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 24.htm. Acesso em 14 jun 2007) 

Dessa forma, a mulher aymara torna-se um elemento fundamental na luta do 

presente, e valorizada enquanto militante ativa em busca de uma nova sociedade, na qual el a 

devera ocupar uma posicao de respeito e de zelos pelas tradicoes. 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 Outro mal contemporaneo: o neoliberalismo 

A resistencia aymara nos ultimos vinte anos tern como centro a critica ao 

neoliberalismo, como e apresentado no site willka.net: 

"Bolivia se nos muere", dijo el ex presidente Victor Paz decretando en ese entonces 

el 21060, dando initio a la era del neo-liberalismo en el pais el 29 de agosto de 

1985. Los resultados de esta ley son la capitalization de la propiedad estatal 

(significa privatization), el libre mercado (significa la entrega de nuestros recursos 

nacionales a empresas extranjeras), la relocalizacion (significa el despido con 3 

meses de sueldo), la libre contratacion (significa tener trabajadores eventuales todo 

el tiempo), el control de la Mperinflacion (dolarizacion) y vemos ahora los 

resultados: Corruption estatal, cuoteo politico, dietas parlamentarias, deficit estatal 

permanente, desempleo alarmante, aumento al 60% del trabajo informal, 

desmantelamiento de las empresas capitalizadas, impuestazo, perdonazo, etc., etc. 

(Disponivel em htrp://w^v.willka.net/Neoliberalismo%20y%20Globalizacion.htai. 

Acesso 13 jun 2007) 

http://willka.net/Neocolonialismo-
http://willka.net
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ILUSTRACAO 24; (Disponivel em 

http://www.willka.net/Neoliberalismo%20v%20Globalizacion.htm. 

Acesso 13 jun 2007) 

A associacao e direta: neoliberalismo significa a tirania do mercado, ou melhor, do 

livre mercado, que para eles significa que o trabalhador deva trabalhar mais e ganhar menos 

para que os empresarios possam exportar e lucrar mais. Tal argumentacao aparece na guerra 

da Agua (2000) e do Gas (2003) na intransigencia contra a privatizacao dos recursos naturais 

apontados como de todos e nao passiveis de privatizacao. Essa critica nao e nova, ja aparece 

no seculo XIX, quando da rebeliao de Pablo Zarate, que exigia o estabelecimento de um 

mercado campesino, baseado nos principios de comunidade tais como a reciprocidade. E 

importante lembrar que Thompson se deparou com questoes semelhantes no seculo XVII I , 

quando os camponeses ingleses travaram muitas batalhas para impedir o fim de determinadas 

regras para o mercado, ou seja, a Economia Moral. O autor nos mostrou que a imposicao de 

um mercado "livre" durou muitos anos para ser implementada e causou muitos tumultos: 

"Um folheto caracteristico (de 1768) exclamava de modo indignado contra a suposta 

liberdade de cada fazendeiro fazer o que bem quisesse com o que era seu. Isso seria uma 

liberdade "natural", mas nao "civil" (THOMPSON, 1998b, p. 158) 

http://www.willka.net/Neoliberalismo%20v%20Globalizacion.htm
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O mercado regulado era, para o autor, um bem diftcil de ser retirado dos camponeses 

ingleses. Ele mostra, inclusive, que entre os anos de 1580 e 1630, regras de comercio foram 

estabelecidas, no sentido de se inspecionar os estoques, estabelecer as quantidades de 

produtos que poderiam ser levadas ao mercado etc. Entretanto, se tal batalha foi perdida pelos 

camponeses ingleses, ela ainda esta em desenvolvimento na Bolivia atual, e os aymara 

demonstram certa consciencia disso quando lutam por um "mercado campones" - ideia nao 

trabalhada nos sites - e contra a privatizacao de recursos naturais. 

Dessa forma, vemos que o elemento fundamental dos conflitos contra a privatizacao 

neoliberal centrou-se na defesa da agua de Cochabamba, em 2000, e do gas em El Alto, em 

2003. O site PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA aparece como grande defensor dos 

recursos naturais publicos. Alias, a organizacao foi criada em 16/06/1996, com o nome de 

PARLAMENTO DEL PUEBLO AYMARA - DEFENSA DEL AGUA, ECOLOGIA, Y 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA ANDINA, com um objetivo bem claro: 

Nuestro principal objetivo es la defensa de la tierra y territorio, el agua, la ecologia 

medio ambiente que forma la Diversidad Biologica Andina, frente a la amenaza de 

proyectos gigantes de trasvase de aguas de la cuenca Andina a las costas del Pacifico 

con el afan de desarrollo y modernidad que ejecutan los estados de Chile, Peru y 

Bolivia, que atentan directamente el habitat milenario del Pueblo Aymara. Tambien 

buscamos la unidad de nuestra identidad cultural, recuperar, conservar es nuestro 

deber, Thiawanaku es la capital legendaria. (Disponivel em 

http://vvww.puebloindio.org/Parlainento Avmara/Parlamento Avmara Asamblea4. 

htm. Acesso 30 jun 2008) 

Atraves desse site e importante verificarmos como a luta aymara ocorre em diversas 

frentes, pois aqui se trata de uma organizacao que enfrenta projetos de desenvolvimento que 

afetam diretamente ao territorio aymara e que realiza Mesas Redondas, Assembleias etc, com 

o apoio de instituicoes internacionais, como a Fundacao Heinrich (Alemanha), o Grupo de 

Reflexion y Action para el Medio Ambiente (GRAMA), a UNESCO etc. Com tais apoios 

internacionais ela pode atuar investigando o territorio aymara como um todo, em Bolivia, 

Peru, Chile e Argentina, o que demonstra que os eventos de 2000 em Cochabamba foram uma 

especie de ponta de iceberg das manifestacoes aymara, pois o site traz artigos de documentos 

discutidos e aprovados entre os anos de 1996 e 1998, levando-nos novamente a lembrar de 

James Scott, quando diz que as brasas mantem o fogo pronto para tornar-se uma fogueira e 

http://vvww.puebloindio.org/Parlainento
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que os aparentes momentos pacificos podem ser a preparacao de um conflito. Ja em 30 de 

julho de 1997, o Secretario Geral do Parlamento do povo Aymara declarava, a partir de 

Genebra: 

El Parlamento del pueblo Aymara en su Tercer Periodo de sesiones llevado a cabo 

del 6 al 8 de julio del presente ano en Janquchullpa ha concluido con la firma de un 

documento denominado . Mamfiesto del pueblo aymara que en sus partes salientes 

indica: 

- No al desvio y usurpation de las aguas del territorio aymara: 

- No al trasvase de las aguas de una cuenca a otra cuenca liidrografica. 

- No a la conculcacion de los derechos y libertades fundamentales del 

pueblo Aymara: 

- No al genocidio de "baja intensidad" contra el pueblo aymara que vive 

en su propio territorio, sin afectar los derechos de ningun otro pueblo. 

- No... toque al lago Titicaca. 

Disponivel em http://www.puebloindio.org/ONU info/info97/GTPI97 avmara.htm 

Acesso 30 jun 2008) 

As reivindicacoes sao explicitas: 

El pedido es claro y concreto: Territorios, indemnizacion y autodeterminacion de los 

pueblos originarios. Y estos postulados, son una "amenaza" inaceptable para la 

mentalidad privatizadora del ser exportador alto y bianco de la media luna, quienes 

nunca entenderan la union espiritual que existe entre la tierra y los hijos del Inti, 

quienes nos miramos ante todo protectores y no duenos de nuestra Pachamama, por 

lo tanto sin atribuciones para explotar a nuestra madre. (Disponivel em 

http://www.willka.net/Neocolonialismofiler/Colomsmo/NEOCOLONIALISMO 18. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

ILUSTRACAO 25 (Disponivel em 

http://www.willka.net/Neocolonialismofiler/Colonismo/NEOCOLONIALISMO 18.htm. 

Acesso 13 jun 2007) 

http://www.puebloindio.org/ONU
http://www.willka.net/Neocolonialismofiler/Colomsmo/NEOCOLONIALISMO
http://www.willka.net/Neocolonialismofiler/Colonismo/NEOCOLONIALISMO
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O "diagnostico da sociedade boliviana" na visao aymara se repete em ambos os sites, 

nao ha divergencia: emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA www.katari.org, tres dos artigos da pagina inicial tratam dessa 

questao: Rada(2007) tece comentario acerca de possiveis investimentos que a Bolivia estaria 

se preparando para fazer em instituicoes estrangeiras: 

Los locos resolvieron, mediante resoluciones Nos. 6 y 7, del 30-01-07, ejecutar 

disposiciones aprobadas por Sanchez de Lozada (DS 24469, de 17-1-97) Banzer (DS 

25958, de 21-10-00) y Rodriguez Veltze (Reglamento de diciembre de 2005) que 

autorizan a la empobrecida Bolivia a mvertir en corporaciones, empresas y bancos 

extranjeros. El capital procede de nuestras reservas monetarias y del Fondo de 

Capitalization Individual (FCI), formado por los aportes de los jubilados. (RADA. 

2007) 

Ja Coro (2007) trata da possivel corrupcao descoberta pelo presidente Evo no Poder 

Judiciario, que sera um tema constante em demais artigos de ambos os sites e as estrategias 

neoliberais aparecem bem explicitas tambem na visao aymara, coincidindo com a fala do 

autor Toussaint, entrevistado por Riera (2007): 

La politica macroeconomica del Banco Mundial significa mas privatizaciones en los 

paises en desarrollo, y privatization quiere decir por una pane que empresas 

estrategicas de los paises endeudados son compradas por las transnacionales del 

Norte, y por otra parte implica privatizar la salud, la education y otro tipo de 

servicios fundamentales como correos, telecomunicaciones, distribution de agua... 

Eso, de manera evidente, como indica la experiencia, es totalmente contradictorio 

con la implementation de los Derechos Humanos a nivel planetario. RIERA (2007) 

A critica ao neoliberalismo aparece tambem em "IMUNES A LA TRAGEDIA DEL 

PUEBLO BOLIVIANO" (www.katari.org) , quando se coloca francamente a favor da 

nacionalizacao dos hidrocarbonetos no pais, mostrando os prejuizos que tal medida trara para 

empresas espanholas, o que faz com que politicos, empresarios e autoridades eclesiasticas 

coloquem-se contra a medida. Ainda vale a pena citar a politizacao do Tribunal 

Constitucional, que tern se colocado ao lado de grupos detentores do poder economico, 

desvirtuando suas intencoes originals: 

El TC fue disenado como una jurisdiction especial independiente de todo organo de 

la administration publica, con el supuesto proposito de ser el "guardian de la 

Constitution", frente a actos u omisiones de cualquier poder publico que sean 

inconstitucionales. Para medir el verdadero poder del TC solo bastaria recordar que 

http://www.katari.org
http://www.katari.org
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segiin el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitutional (LTC) sus resoluciones son de 

cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado. (URIOSTE: 2007. 

p.31) 

No site www.wilka.net o ataque ao neoliberalismo e bem violento e, de certa forma, 

esta associado ao neocolonialismo, atraves de trinta textos. Aqui se corporifica a contribuicao 

de Eric Wolf ao chamar a atencao para o Sistema Capitalista Mundial e sua relacao com o 

mundo rural, que remete hoje a percepcao explicita dos aymara da relacao entre o 

neocolonislismo e a politica neoliberal que o justifica. Se o foco de Thompson acerca da 

Economia Moral centra-se principalmente no cotidiano campones, suas "turbas", taticas de 

resistencia e de sobrevivencia, atraves de Wolf podemos perceber a clara percepcao dos 

aymara de como a historia do presente esta relacionada a esfera do poder e de como ele esta 

inserido num jogo de forcas de carater nao apenas nacional ou mesmo internacional, mas 

sobretudo cada vez mais transnacional. 

De uma maneira geral, para que nao nos detenhamos muito neste item, podemos 

dizer que a critica ao neoliberalismo e ao neocolonialismo se inserem na critica aymara ao 

estrangeiro-branco 3 que chegou a 500 anos atras e destruiu seu modo de vida; desde 1492 o 

processo de colonizacao e visto como ininterrupto ate hoje e, nesse sentido, o neoliberalismo 

nao se distingue do liberalismo ou o colonialismo do neocolonislismo pois, como vimos 

anteriormente, os espanhois deram inicio a idade das trevas que somente Pachakuti podera 

interromper. O neoliberalismo e criticado por diversos angulos possiveis: a enfase na 

exportacao vista como o envio dos despojos obtidos dos bolivianos para o exterior, sem muita 

diferenca dos atos dos nazistas 4 Aliado a enfase nas exportacoes surge tambem a critica ao 

monopolio mercantil, reservado aos estrangeiros, que destroi o produto nacional - autoctone -

e reforca o racismo. Tal sistema economico, se bem que nao seja visto como muito diferente 

da exploracao dos seculos XV ao XX, tern sua especificidade na digitalizacao, na 

transnational!dade e no uso da tecnologia da sociedade informational e, como diria Castells, 

nos globalizadores anonimos, num "colonialismo sem colonizadores" - ja que agora os 

3 Ou como eles dizem, que branco nao e a cor da pele, mas das ideias. 
4 Interessante como existem referencias aos nazistas, comparados com empresarios e governantes neoliberais. 

http://www.wilka.net
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proprios bolivianos-criollos sao os exploradores - que so apresentam boas intencoes, que se 

contrapoem aos pessimos resultados obtidos para a maioria da populacao: 

En estos ultimos anos, especialmente luego del 11 de septiembre de 2001, hay una 

reaction notoria contra los efectos negativos de la globalization, que nos coloco 

descaradamente bajo el mando y la vigilancia de USA, que agarraron lo que 

depusieron los anteriores poderes coloniales. La international del libre comercio en 

cuanto hay algo que les conviene, cainbia los fundamentos, que son bandera de 

invasion y ocupacion de otros paises. Los ideales que dicen defender son 

completamente ajenos a la realidad que se vive en nuestras naciones capitalistas, 

subdesarrolladas y neocolonizadas.( (Disponivel em 

h t tp : / /ww.wi l lka .ne t^ 08. 

htm. Acesso 13 jun 2007) 

O neoliberalismo e uma ideologia estrangeira dirigida contra as melhores tradicoes 

aymara, buscando elimina-las. Dessa forma e que as comunidades aymara se fecham com 

relacao ao Estado Nacional, afastando-se dele e de seus representantes, os burocratas, os 

funcionarios publicos, vistos como representantes locais de um modo de vida estrangeiro. 

Desde la muerte de Atawallpa, el indio se encerro dentro de si, como en una concha 

impenetrable. El Occidente, Espana primero, la Republica despues, al indio lo 

pusieron al margen de la sociedad "blanca". Y cada vez que intento trasponer los 

mojones de su esclavatura, cada vez que quiso romper sus cadenas de bestia-esclava, 

cada vez que quiso ser hombre, sus opresores le descuartizaron vivo y le masacraron 

como a una alimana. ((Disponivel em http://www.wilUca.net/Documentos-

filer/(I).htm. Acesso 13 jun 2007) 

Esse isolamento indigena ajuda a fazer com que eles nao vejam diferencas nas 

atitudes dos estrangeiros - ou "brancos de ideias" - e esta presente implicitamente em cada 

site no momento em que todos valorizam as tradicoes e o projeto de "re-indigenizacao" 

comum a outros paises latino-americanos. Vejamos uma excelente citacao de Paz (1992) que, 

inclusive, serve de ponte para o "teatro da dominacao" de Scott: 

A desconfianca, a dissimulacao, a reserva cortes que fecha a passagem para o 

estrangeiro, a ironia, enfim, todas as oscilagoes psiquicas com que ao iludir-se ante a 

contemplacao alheia nos iludimos a nos mesmos, sao tracos de gente dominada, que 

teme e tinge diante do senhor. E revelador que a nossa inthnidade jamais aflore de 

maneira natural, sem o estimulo da festa, do alcool ou da morte. Escravos, servos ou 

racas submetidas apresentam-se sempre cobertos por uma mascara, sorridente ou 

http://ww.willka.net%5e
http://www.wilUca.net/Documentos-
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austera. E unicamente a sos, nos grandes momentos, atrevem-se a manrfestar-se tal 
como sao. (PAZ, 1992, p. 67) 

Fechados em si, ensimesmados, e que os aymara enfrentam os brancos, com a 

"mascara da dominacao" mas tambem com a ironia e, dessa forma, apropriam-se de 

elementos da tecnologia branca para seus objetivos, como o ciberespaco. Mas tal estrategia de 

resistencia tambem nao e nova, muito pelo contrario, por isso achamos importante verificar 

como eles se apropriaram de outras ideologias estrangeiras e, embora tendo consciencia de 

que sao estrangeiras, usaram-nas para seus propositos. Referimo-nos ao marxismo que, desde 

Mariategui, foi visto como instrumento importante de luta contra a exploracao, tanto colonial 

quanto neocolonial, principalmente na criacao de importantes sindicatos na historia boliviana, 

como os mineiros e campesinos. 

7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4 Duas tradicoes estrangeiras: sindicalismo e marximo 

A atuaeao sindical foi um importante elo entre grupos relativamente isolados como 

os indigenas bolivianos e outros grupos dominados do Sistema Capitalista Mundial, que de 

certa forma prenunciou a atuaeao atual dos movimentos aymara e outros, de natureza 

transnacional. Por isso, certa reflexao sobre esse processo e importante para se entender 

melhor o momento atual de organizacao dos aymara. 

Com relacao ao sindicalismo, e uma questao interessante, pois a historia boliviana do 

seculo XX muito tern a ver com poderosos lideres e greves organizadas pelos sindicatos 

mineiros 5 , tanto e que ambos os sites reservam um lugar de destaque para essa discussao e 

nao apresentam visoes diferentes, sendo a propria organizacao dos textos bem semelhantes. 

As rebelioes indigenas desde o seculo X V I sao apontadas como os primordios da luta contra a 

exploracao que, nos anos 30 do seculo passado - apos a Guerra do Chaco, contra o Chile 

5 Por isso reservamos espaco no capitulo 3 para refletir acerca da Historia do Sindicalismo boliviano e suas 

relacoes com as tradicoes e o modo indigena de ver o mundo. 
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(1932-5) - levou a formacao do primeiro sindicato, o Sindicato Agrario de Huasacalle, em 

3/4/36, organizado nos moldes dos sindicatos operarios, mas que na verdade nao mudaram 

muito em termos de formas de atuaeao, centrando-se basicamente no combate contra a 

"pongueagem" e na reivindicacao por educacao digna. Dessa forma, a decada de 40 foi 

marcada por muitos conflitos com os militares e com a organizacao do Primeiro Congresso 

Indigenal, em 1945, tornando-se o ponto alto dos conflitos: 

Aunque este movimiento fue aplastado en forma sangrienta, la primera etapa de la 

lucha sindical (1936-1952) nos dejo valiosas experiencias, porque construimos un 

movimiento desde las bases y con dirigentes desinteresados que lucharon 

arriesgando sus vidas. Asi, podemos ver que el sindicalismo nunca era - ni antes ni 

despues de 1952 - la unica forma de organization en el campo. (www.katari.org/c-s-

u-t-c-b/. Acesso em 24. Jul. 2008) 

A Revolucao de 1952 tornou-se um marco nesse processo, com a ascensao do 

Movimento Nacional Revolucionario (TVINR) que pressionou - atraves do Ministerio de 

Assuntos Campesinos - para que as organizacoes tradicionais indigenas fossem transformadas 

em sindicatos campesinos: 

Buscaban frenar la consolidation de nuestra propuesta propia fundamental en ese 

entonces, que era nuestra demanda por la autonomia y el autogobierno, y en contra 

del dominio criollo, en la que los propios reformistas se verian rebasados. A l 

imponer la lucha sindical, tenian la esperanza de poder liquidar para siempre el 

"problema del indio", incorporandonos a la "ci\ilizaci6n". Sin embargo, lograron 

socavar en buena medida la representation directa de las autoridades indias ante el 

Estado, y abrieron el paso de que esa representation fuera usurpada por los 

dirigentes sindicales. (www.katari.org/c-s-u-t-c-b/. Acesso em 24. Jul. 2008) 

Nesse sentido, entendemos a atual recusa dos aymara em serem tratados por 

camponeses, pois seria assumir uma identidade presente em toda sociedade ocidental, como 

"uma classe apenas" e nao como a identidade de uma nacao, aymara, assim como recusam 

um qualificativo generico - indigena - que significa ser autoctone, e que, portanto, nao diz 

muita coisa ou o proprio termo indio, um uso historico carregado de preconceito. No entanto, 

e bom ressaltar que nos sites esses conceitos - ou pre-conceitos - ainda aparecem, razao pela 

qual tambem os usamos. 

http://www.katari.org/c-s-
http://www.katari.org/c-s-u-t-c-b/
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A Revolucao tambem impos uma Reforma Agraria, mas instituindo a propriedade 

individual, o que e outra questao conflituosa em sociedades onde a presenca indigena e forte: 

os governos nacionais so entendem propriedade privada e individual, a que se op5e 

claramente a propriedade comunal dos povos indigenas. A revolucao ainda produziu o 

chamado "Pacto Militar Campesino (1964-1978)", que gerou como resposta a criacao da 

Confederacao Nacional de Colonizadores de Bolivia, de onde surgiram lideres importantes do 

movimento como Raimundo Tambo e Jenaro Flores que participaram da criacao do 

movimento katarista - com a lembranca de Tupac Katari - e que aos poucos foi penetrando 

nos sindicatos ate que em 1971 conquistou a Secretaria Executiva da Confederacao Nacional 

de Trabalhadores Campesino de Bolivia (CNTCB). Comecava, entao, uma fase de 

enfretamentos entre o katarismo e os sindicatos manipulados pelo governo, o que veio a levar 

a formacao da Confederacao Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) em 1979. Datam tambem dos anos 70 as primeiras experiencias em torno da 

formacao de sindicatos de mulheres e de produtores de coca - de onde sairia Evo Morales - e 

a ampliacao das atividades dos sindicatos, tanto com relacao a formas de atuaeao, como o uso 

de marchas como tambem com relacao a reivindicacoes, que nos anos 90 passam a incluir a 

luta pela devolucao de terras: 

Para 1992, nos planteamos la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias para 

recuperar nuestra historia, rnemoria, pensamiento, identidad y territorio y avanzar 

hacia la independencia definitiva de nuestros pueblos por los caminos que nos ban 

dejado como herencia nuestros heroes y martires como Tupaj Amaru, Tupaj Katari, 

Apiawayki Tumpa y muchos mas. El 12 de Octubre de 1992, confluyeron en las 

principales ciudades del pais grandes marchas de cientos de miles de indigenas y 

campesinos, llegados a veces despues de muchos kilometros de caminata. Las 

wiphalas ondeaban por doquier, mas que nunca antes. No habian banderas 

bolivianas, solo wiphalas. (www.katari.org/c-s-u-t-c-b/ . Acesso 24 j u l 2008) 

Dai para a participacao politica partidaria foi um passo: 

En el instrumento politico de los pueblos y la nation originaria, vamos a recuperar el 

territorio, porque el territorio encierra la vida misma, nuestra cultura, nuestra 

religiosidad andina, nuestros recursos naturales renovables y no renovables, la 

education, la economia, la medicina y la sagrada hoja de coca. El Instrumento 

Politico promueve todas las formas de organization de nuestro pueblo para enfrentar 

a los opresores, sean bolivianos o extranjeros, en todas las formas posibles, en todos 

los escenarios y durante todo el tiempo hasta extenderse en todo el pais y mas alia 

del pais, en toda la region andina y amazonica del Abya Yala. (www, katari. org/c-s-

u-t-c-b/. Acesso em 24. Jul. 2008) 

http://www.katari.org/c-s-u-t-c-b/


289 

Assim, hoje o sindicato campesino e a base das organizacoes indigenas, mas em 

companhias das assembleias comunais e estao agrupados em Subcentrais e Centrais - em 

torno de 200 - que por sua vez se agrupam em Federacoes, todas ligadas a CSUTCB, mas que 

nao eliminam a existencia de outras organizacoes indigenas. Vale ressaltar que tal estrutura 

sindical foi imposta de cima pelo governo, mas aceita e adaptada as formas de organizacao e 

atuacoes locais, que tern como base um governo comunal, o ayllu: 

El sindicato campesino es en primer lugar nuestro propio gobierno comunal (e inter 

- comunal). En el sindicato nos organizamos nuestra vida productiva y social, 

manejamos las cosas de la comunidad, regulamos las relaciones internas, resolvemos 

asuntos de tierras, y nos relacionamos con las autoridades regionales. En ello 

llegamos incluso a administrar justicia segiin los c6digos no escritos de la tradition 

andina. En ese sentido, no existe un conilicto de fondo entre el sindicato campesino 

y la organization traditional del ayllu. En el sindicato, las autoridades comunitarias 

se turnan a partir de la election dentro de una asamblea de los afiliados al sindicato. 

En los lugares donde subsisten nuestras autoridades tradicionales, el turno es mis 

"obligatorio" y sigue el ciclo agricola. (www.katari.org/c-s-u-t-c-b/ . Acesso em 24. 

Jul. 2008) 

Ressalte-se a preocupacao em declarar que a ocupacao de cargos nao seja uma 

"ferramenta de ascensao politica", mas uma oportunidade de servir a propria comunidade e 

que o tipo de reivindicacao tambem se modifica de acordo com o geografico: de questoes 

comunais-municipais ate reivindicacoes ao Estado levadas pelas Federacoes, conscientes do 

perigo que essa convivencia com o governo pode acarretar para o movimento: 

En la Confederation y las federaciones, la lucha sindical solo nos ha servido para 

convivir en el sistema republicano. No lo hemos asumido como un fin en si, sino 

como una forma de lucha para mientras. En este sentido, la lucha sindical nos esta 

adormeciendo, y nos quiere "civilizar" para que seamos igual que los q'aras. A l 

servicio de los parados politicos de derecha e izquierda, de "nacionalistas, 

revolucionarias y reaccionarias", la lucha sindical nos niega lo propio. 

(...) Esto no solo para cambiar de nombre o indumentaria, como otros pretenden 

entender y practicar. Tampoco para reformar el sindicato y la comunidad como 

plantean los partidos politicos. Sino para recuperar nuestras propias formas de vivir 

y de pensar en el Ayllu-Marka, en la Tenta-Tekoa, como eran nuestras formas de 

organizamos de los Andes, los Llanos Orientales y el Chaco. (www.katari.org/c-s-u-

t-c-b/ . Acesso em 24. Jul. 2008) 

O marxismo e encarado de maneira similar ao sindicalismo, como algo estrangeiro, 

que vem de longe juntamente com o colonialismo e com os filhos das elites que retornam de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W/BJBLfOTECA 

http://www.katari.org/
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estudos na Europa e querem implanta-lo sem levar em consideracao a realidade andina, que a 

sua sociedade e dividida entre criollos e indios: 

Frente a las dos sociedades el marxismo elige la minoria opresora. Se convierte 

rapidamente en la teoria revolucionaria de la juventud del feudalismo espanol 

contemporaneo en los Andes. La ideologia del proletariado se levanta sin 

proletariado, industrias, salarios ni sindicatos. Y aparece en las tierras indias un 

antiyanquismo totalmente espanol, con la virulencia y celos del conquistador menor 

desplazado. (www.katari.org/tawantinsuvu/. Acesso em 24. Jul. 2008) 

Dessa forma, o marxismo opta pela minoria criolla e europeizada em oposicao a 

"classe servil indigena" e se refugia em universidades e colegios cujo ensino tambem se volta 

para a Europa, dando as costas aos Andes. O problema para os aymara e que os conceitos 

fundamentals do marxismo tambem sao estrangeiros: dinheiro, imperialismo, escravidao etc, e 

o caso da exploracao na America nao e um conflito de classes, mas de racas, como eles 

apontam, pois foram conquistados e colonizados e dai explorados, mas alem disso eles sao 

estigmatizados e inferiorizados. O marxismo lhes aparece como uma ideologia que ve o 

problema indigena como o problema da terra e do acesso a ela. Entretanto, o que eles querem 

e continuar sendo a "nacao aymara " com suas particularidades em pe de igualdade com 

outras nacoes. Por isso o marxismo e estrangeiro: porque quer que o aymara deixe de ser 

aymara: lembremos de Mariategui para o qual a base do socialismo andino seria as 

comunidades agrarias, o "comunismo inca" que, no entanto, transformar-se-ia em 

cooperativas, e dai para o comunismo moderno: 

Encajar la opresion y lucha quechuaymara en la teoria de la opresion y lucha de 

clases solo es posible encogiendo y desfigurando los hechos andinos para hacerlos 

caber en las defimciones de la teoria europea. 

Ni aymaras ni quechuas somos clase social. Existimos milenios antes que lo 

inventara ese concepto palabra. Hoy no sufrimos opresion clasista, sufrinios 

opresion nacional. Aunque importante, la explotacion economica de clase es parte de 

nuestra rragedia multiple. La teoria de clases no describe nuestro dolor ni articula 

nuestra exigencia de justicia. (www.katari.org/tawantinsuvu/ . Acesso em 24. Jul. 

2008) 

Da mesma forma como recusam a ser classificados de camponeses - uma classe 

social? - tambem o fazem quando recusam a ver sua luta como "de classes", e ai o marxismo 

http://www.katari.org/tawantinsuvu/
http://www.katari.org/tawantinsuvu/
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e questionado6 junto com outras ideologias estrangeiras: anarquismo, fascismo, democracia. 

cristianismo etc, que nao nasceram da experiencia andina. O socialismo que eles propoem 

tambem deve ser diferente. 

En Los Andes solo pueden haber dos clases de socialismos: El que nos ensefia 

quienes somos y el que nos ensefia quienes debemos ser. Uno descubre nuestra 

verdad, el otro repite verdades ajenas. Uno brota de nuestra historia milenaria, el 

otro brota de libros traducidos. Uno nos hace crecer comenzando de nuestras raices, 

el otro nos impide crecer cercenandolas. Uno confia en el pueblo como es, 

quechuaymara, natural y cosmico, el otro confia en la maquina, artificial y 

occidental. En fin, el socialismo nuestro y el ajeno, el que libera y el que coloniza. 

(www.katari.org/tawantinsuvu/ . Acesso em 24. Jul. 2008) 

Dessa forma, tanto a direita quanto a esquerda sao igualadas: ambas vivem da 

exploracao do indio, com pensamentos e acoes voltados para o proprio interesse e de olhos 

para Europa: 

La izquierda revolucionaria ha sido magistralmente definida por el Che Guevara: 

"los comunistas bolivianos son unos cerdos que solo quieren dolares". La izquierda 

revolucionaria en Bolivia no es mas que el "hocico de cerdo", que usa su fino olfato 

para hozar en busca de dinero, y para ello construyen hasta puentes para ignorar los 

rios de su sangre. Desde Jose Antonio Arze, lacayo de Hochschild hasta Juan 

Lechin, "Motete" Zamora, Jaime Paz, Fam. Paredes, Samuel Doria, Carlos 

Daubdob, alcahuetes de la International Socialista, la izquierda nacional es "puro 

apetito", panza y bragueta.(www.vvillka.net/Documentos-filer(TX).htrn. Acesso 13 

jun 2007) 

Os aymara partilham de uma descrenca muito comum atualmente acerca da esquerda 

latino-americana que, embora ate tenha um discurso violento contrario ao neoliberalismo, na 

pratica partilha de alguns de seus pressupostos, pois, como eles dizem, "se vende". Dessa 

forma, o socialismo de uso tao mobilizador no seculo XX e desacreditado no presente. Se o 

marxismo pode ser usado para se entender a sociedade capitalista, o socialismo nao e para o 

aymara o ideal de ftituro, ao compartilhar das premissas basicas do capitalismo - lucro, 

individualismo, industrializacao - restando portanto a Revolucao India, com base no 

igualitarismo, comunitarismo e reciprocidade. 

6 Alem de ser visto como uma ideologia fracassada na experiencia da ex-URSS. 

http://www.katari.org/tawantinsuvu/
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7.5-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evo Morales e a democracia 

Uma questao importante no presente boliviano e a relacao entre o presidente Evo 

Morales, seu partido politico e os movimentos sociais que parecem ter uma postura ambigua 

com relacao a seu governo: ao mesmo tempo que aparecem como seu suporte politico e 

ideologico tambem lhe tecem critica. Dessa forma, pesquisamos os sites para ver o porque 

dessa ambiguidade. Comecemos com as criticas: notamos que eles surgem ja durante o 

periodo eleitoral de 2002, quando o movimento dividiu-se em dois: de um lado sob a 

lideranca de Evo Morales, do MAS, e de outro Felipe Quispe, do MIP. Tal divisao prosseguiu 

ate as eleicoes de 2005, quando Evo foi eleito e o MIP nao conseguiu os 3% necessarios para 

manter a agremiacao registrada juridicamente. Assim, comecemos com as criticas de Quispe, 

que sao bem interessantes para entender as divergencias: elas vao no sentido de que ve sua 

agremiacao - Movimiento Indigena Pachacuti - como o de uma posicao radical, ao passo que 

Evo fez acordos com Organizacoes Nao Governamentais e, inclusive apoiando o governo de 

Carlos Mesa. Para Quispe, o MAS e um partido socialdemocrata, reformista. Ja sobre o vice-

presidente Alvaro Garcia Linera, considera-o um traidor ao fazer alianca com Evo sem 

aprovacao dos colegas com quern militou: "Nosotros creamos dos alas: un ala izquierda 

marxista y otra ala indianista tupakatarista. Yo estaba en el ala tupakatarista indianista, y el 

estaba en el ala marxista". (Publicado em 29 set 2006. Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/manana-nosotros-nos-autogobernaremos-como-nacion-

indigena Acesso em 24 dez 2008) 

A visao de Quispe e a de que dentro do capitalismo, pela via democratica nao se 

muda a situacao: 

Hay dos caminos. Uno muy amplio, muy liberal, que plantea enmarcarse en las 

leyes. Es el camino "democratico". Pero pienso que por ese lado no vamos a poder 

cambiar el sistema capitalista e imperialista que prima en nuestro pais. 

Hay oUo camino mas honesto, mas revolucionario. Es el camino de la lucha 

comunitaria, el que tomaron nuestros grandes hombres y mujeres como Tupac 

Katari, Bartolina Sisa, Tupac Amaru y otros grandes. Ellos ya en aquellos tiempos 

se plantearon cambiar el sistema colonial. 

Entonces pienso que habra que emplear los dos brazos, un brazo democratico y otro 

brazo que estaria siempre debajo del poncho. Y ese brazo podemos sacarlo en 

cualquier rato para accionar contra este sistema imperante que prima en nuestro pais. 

http://www.katari.org/archives/manana-nosotros-nos-autogobernaremos-como-nacion-
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(Publicado em 29 set 2006. Disponivel em htm.7/wwvv.katari.org/archives/manana-

nosotros-nos-autogobernaremos-como-nacion-indigena Acesso em 24 dez 2008) 

A fala de Quispe e de esperar que, por nao fazer mudancas radicais, Evo Morales se 

desgaste e ai o katarismo fara novas revoltas - como as de 2000, 2003 e 2005 - e, recorrendo 

as bases, tome o poder: "No tenemos que recurrir a elementos ajenos como lo hace Evo 

Morales. Ahi estan los MNR, los Condepistas, comunistas, guevaristas, de todo. Eso es una 

mezcla que gobierna este pais". (Publicado em 29 ste 2006. Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/manana-nosotros-nos-autogobernaremos-como-nacion-

indigena Acesso em 24 dez 2008). E ai se poderia implantar o modelo de "ayllu 

Comunitario". 

E mais ou menos nessa linha que seguem as criticas contra Evo: 

(...) ante la ausencia de cambios sustanciales, el actual gobierno de izquierda 

indigenista continuara aplicando, con todo su rigor, la misma politica minera 

neoliberal, disenada y ejecutada por el millonario ex presidente y dueno de minas 

Gonzalo "Goni" Sanchez de Lozada, derrocado en ocmbre del 2003 por una 

insurrection popular. (Disponivel em http://wwvv,.katari.org/archives/evo-prolonga-

el-saqueo-de-las-minas-de-bolivia . Acesso em 24 dez 2008) 

O presidente nao estaria efetivamente mudando o sistema neoliberal imperante na 

Bolivia, mas podemos tambem perceber a referenda ao governo como "esquerda indigenista", 

o que nos habilita a pensar que na verdade a critica e feita em funcao do MAS manter em suas 

ftleiras antigos militantes marxistas - como Linera - ou seja, a ala politica-sindical que entrou 

em confronto com os kataristas como Felipe Quispe. 

Encontramos tambem criticas que enxergam em Evo Morales uma outra fase do 

imperialismo capitalista: 

Ambos son la criatura de la misma madre, de la clase dominante nativa y del 

imperialismo. Por tanto, la diferencia que existe entre ellos no es cualitativa sino de 

grado, la media luna representa a una derecha cavernaria y racista y el MAS es la 

expresion de un reformismo burgues demagogico. (Publicado em 10 set 2007. 

Disponivel em htfp://www.katari.org/archivesfoo 

mas. Acesso 24 dez 2008) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

http://www.katari.org/archives/manana-nosotros-nos-autogobernaremos-como-nacion-
http://wwvv,.katari.org/archives/evo-prolonga-
http://www.katari.org/archivesfoo
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Nesse caso o MAS e comparado a "Meia Lua", os autonomistas de Santa Cruz, 

Tarija, Beni e Pando, que se opoem a politica de estatizacao e Assembleia Constituinte, sua 

politica e vista como continuidade do pensamento oligarquico: 

Para el reformismo burgues la clase dominante esta dividida en dos capas: una, la 

burguesia comercial "oligarquica", que achia como cabeza de puente de la opresion 

imperialista en el pais y la otra, la burguesia industrial, que es "progresista, 

antiimperialista y patriotica". Esta falsa caracterizacion de la clase dominante nativa 

les lleva a plantear su estrategia politica que consiste en concebir una primera etapa 

de la revolution democratica y burguesa bajo la forma de "gobierno democratico, 

popular y antiimperialista" que tiene la fTnalidad de Iograr el pleno desarrollo 

capitalista en el pais. (Publicado em 10 set 2007. Disponivel em 

http:/Av\vw.katari.org/arc Acesso 24 

dez 2008) 

Os recentes conflitos, do segundo semestre de 2008, entre Evo e os governantes da 

"meia lua", convergiram para embates violentos, depois do referendum que demonstrou 

aumento do apoio popular a Evo e tambem aos governadores e, por flm, a uma mesa de 

negociacoes. Tal processo e criticado pelo MIP: 

Evo Morales y el MAS acaban de arrodillarse nuevamente ante la derecha, los 

racistas y la reaction. 

La reciente movilizacion de decenas de miles de aymaras, quecbuas y trabajadores 

ha demostrado ser un engaiio y una traicion al pueblo, pues el gobierno ha pactado 

LA MODJETCACION DE MAS DE 100 PUNTOS en la nueva Constitution Politica 

del Estado, aceptando las condiciones de la oposicion, entre ellas la posible 

reelection de Evo Morales por una sola vez. 

Este nuevo pacto con la derecha de Evo Morales demuestra hasta la saciedad su 

debilidad, falta de caracter e incapacidad de llevar adelante las exigencias de cambio 

y transformation. (Publicado em 24 out 2008. Disponivel em em 

http://www.katari.org/archives/traicion. Acesso 24 dez 2008) 

No entanto, dentro do mesmo site - katari.org - que e o que mais traz artigos sobre 

questoes atuais, tambem encontramos varios exemplos de apoio a Evo, o que tambem ocorre 

com o site willka.net que o coloca entre as biografias de herois aymara. Vejamos algumas 

consideracoes favoraveis ao presidente: 

Em 6 de abril de 2007, Stella Calloni publica um artigo em que diz: 

Y se exigen revoluciones, donde no las hay pero hay comienzos de caminos y pasos 

gigantes. Morales, en condiciones absolutamente desfavorables por lo que encontro 

http://www.katari.org/archives/traicion
http://willka.net
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en la destruction de los liltimos anos dio pasos gigantes. Y toco los hidrocarburos, 

precisamente el petroleo y el gas que como dicen en Bolivia "estan insertos en el 

iinaginario colectivo del pueblo boliviano asociados a triunfos y derrotas historical 

heredadas de padres a hijos por lo menos en las ultimas tres generaciones y son 

simbolos del ser nacional". (CALLONI, Stela. Publicada em 06 abr 1007. 

Disponivel em http://mvw.katari.org/arcluves^aio-la-mirada-de-la-

contrarrevolucion. Acesso em 24 dez 2008) 

A autora reconhece os acertos de Evo e apela a unidade: 

No basta con decir que otro mundo es posible, pero hay que saber construirlo. Y ese 

mundo no se construye con consignas o discursos incendiarios, sino con humildad y 

prevision revolucionaria. Estos son los tiempos y Bolivia debe estar acompanada por 

todos. Sabemos que la unidad es la unica posibilidad de resistir al colonialismo que 

esta de vuelta en este azaroso siglo X X I , de las guerras coloniales. El imperio ha 

superado la etapa neocolonial para ir crudamente al colonialismo rampante como 

vemos en Irak . Y a nosotros solo nos queda la unidad para no perder otro siglo 

(Publicado em 06 abr 2007. Disponivel em httpVAww.katari.org/archives/baio-la-

mirada-de-la-contrarrevolucion. Acesso 24 dez 2008) 

Ou seja, quando necessario, o "imperio" neocolonial retorna as velhas armas - letais 

- do velho colonialismo. Tambem e vista como extremamente positiva a participacao do 

presidente encabecando a marcha de 1° de Maio da Central Obrera Boliviana em 2007. Outra 

questao fundamental para os aymara tambem foi defendida por Evo na sessao das Nacoes 

Unidas sobre as mudancas climaticas, em favor de um novo modelo economico que salve o 

planeta: 

" Abandonen el lujo, abandonen el exceso del consumo; no solo piensen en el dinero, 

piensen en la vida, en el futuro de la humanidad", 

"De donde viene la contamination del planeta. Quien o quienes son los responsables 

de la situation actual. "Es este modelo de desarrollo insostenible el verdadero 

responsable del cambio climatico", respondio el presidente Morales 

Evo: Abandonen el lujo...(Publicado em 25 set 2007. Disponivel em 

http://vv,ww.katari.org/archives/evo-abandonen-el-luio. Acesso 24 dez 2008) 

Ha ainda outros artigos mais empolgados com Evo, por exemplo o de Flavio 

Dalostto, de 24 de agosto de 2008, que o apresenta como um lider historico, do movimento 

pela nao violencia: 

http://mvw.katari.org/arcluves%5eaio-la-mirada-de-la-
http://vv,ww.katari.org/archives/evo-abandonen-el-luio
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A Evo la "historia" lo tienta y le ofrece todos los dias "los reinos del mundo", 

"tomarlo todo de un solo golpe". Muchos de sus seguidores, cual espinitas le deben 

decir: "-Jefe, .̂Hasta cuando... ? 

Pero el indio sigue inimitable, y su poder crece. Ha aprendido que el Mai, falto de 

alimento, que se lo daria la represion desmedida, se deshace como "papel en el 

agua". Si, Evo se esta convirtiendo en un lider de la No-Violencia, porque ha 

aprendido que la Paz no viene de la Muerte, sino de la Vida. 

El ya no ve a sus opositores como "enemigos", sino como "errados". Es un hermano 

dolorido que quisiera que los demas puedan ver lo que el, y sonar juntos una Bolivia 

mas justa. El siglo X X nos regalo un Ghandi y un Mandela. El siglo X X I nos regala 

un Evo. El mundo mira. Evo suena. (Publicado em 24 ago 2008. Disponivel em 

htro://w\vw.katari.org/archives/m6vinuento-de-la-no-vi Acesso 24 dez 2008) 

Apos o referendum de 10 de agosto de 2008, Evo ganha tambem apoio em artigo que 

diz; 

En este referendum votamos por el avance del proceso liderizado por el Presidente 

Morales o retornar a la pasada epoca del saqueo inmisericordioso de nuestro pais por 

quienes no aceptan hoy en su mentalidad cavernaria que nuestros pueblos estan 

decididos a transitar por el camino del desarrollo nacional teniendo como base el 

rescate de nuestra dignidad nacional y nuestra independencia de los intereses del 

imperio norteamericano que con sus brazos operativos de sus transnacionales 

sometieron politica y economicamente a nuestros paises de esta America morena. 

(Publicado em 16 ago 2008. Disponivel em http://www.katari.org/archives/bolivia-

despues-del-referendum. Acesso 24 dez 2008) 

Tambem o autor Cesar Hildebrandt publica um artigo em 17 de dezembro de 2008 

em que apoia Evo, mostrando como os resultados obtidos por ele na politica economica -

6,7% de crescimento em 2008, por exemplo - sao prova de que e possivel o crescimento sem 

o apoio do presidente Bush e que, na verdade, a Bolivia cresceu mais que outros paises 

apoiados pelos Estados Unidos. E conclui: 

Pero mientras el rematismo da euforicos martillazos y le cobra a Slim lo suyo y a 

Repsol lo que se convino y a Telefonica lo que fue a recoger personalmente a 

Madrid y a Pepe Botellas la apuesta corrida y a Odebrecht un porcentaje, el odiado 

indio Evo Morales vadea los rios de sangre que propone la derecha y sigue su 

camino que hasta ahora parece tan limpio como un puquio altoandino. (publicado 

em 17 dec 2008. Disponivel em http://vt-vm.katari.org/archives/caso-extrano^ 

Acesso 24 dez 2008) 

E importante verificarmos que um site como o www.katari.org, que se assume como 

pertencente ao movimento de libertacao aymara permita essa participacao em suas 

publicacoes tanto daqueles que apoiam tanto quanto dos que criticam o presidente. Mais do 

http://www.katari.org/archives/bolivia-
http://vt-vm.katari.org/archives/caso-extrano%5e
http://www.katari.org
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que isso, e louvavel que assim o faca, o que demonstra uma divisao no movimento aymara, 

mas ao mesmo tempo deixa supor uma coesao contra o inimigo comum, que e bastante 

criticado: os porta-vozes da oposicao a Evo. 

Para encerrar, gostariamos de comentar as visoes acerca da democracia que 

encontramos: 

Achamos curioso e, ao mesmo tempo preocupante, e que a democracia tenha sido 

usada por varios setores politicos bolivianos de acordo com interesses particulares. Isso nos 

faz crer que na Bolivia o choque entre o moderno e o arcaico - sem "juizos de valor" -

tambem esta se corporificando no que se entende por democracia, mas infelizmente uma 

pesquisa mais ampla teria de ser feita para pensar o tema, no momento so temos condicoes de 

apontar para o que acreditamos que seja uma "re-invencao" do conceito de democracia que 

pode ser sentido em algumas colocacoes. Novamente o site katari.org e o mais fertil para tal 

reflexao. 

Em artigo de 12 de setembro de 2007, Jubenal Quispe discute dois tipos de 

democracia em Bolivia: de um lado a "dos privilegiados" e de outro, a "democracia 

participativa", conceito que vem se solidificando em meio a onda de reafirmacao das 

identidades indigenas. Dessa forma, uma democracia e ruim - a primeira - e a outra e boa - a 

segunda -. A democracia dos privilegiados e a que possibilitou a corrupcao politica secular 

boliviana, a que manteve no poder por tanto tempo politicos que so governavam a seus 

interesses pessoais, e a "democracia importada": 

Nos dicen que no hay democracia, cuando la democracia participativa boliviana 

goza de una buena salud. Nos dicen que el totalitarismo galopa, cuando el 

totalitarismo de las minorias neoliberales rue derrotado en las urnas. Nos dicen que 

defendamos su democracia representativa corrupta, cuando lo que debemos 

promover es nuestra democracia participativa incluyente. (Publicado em 12 set 

2007. Disponivel em httpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA://vvTm.katari.org/arcluves/boliv'ia-la-democracia-corre-

peligro. Acesso 24 dez 2008) 

Esse e um tipo de discurso recorrente nos ultimos anos, na Bolivia, pois os opositores 

de Evo Morales ficaram sem argumento quando o referendum que eles proprios pressionaram 

para o governo realizar, demonstrou a elevaeao da aprovacao ao governo de Evo, em 

http://katari.org
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comparacao as eleicoes de dezembro de 2005. Isso favoreceu a defesa da "outra" democracia, 

a participativa: 

La democracia del capital de la blanquitud esta asediada por el surgimiento del 

legitimo pluralismo cultural y etnico que irrumpe en el pais. La tirania 

"democratica" de las hordas salvajes urbanas (de los comites civicos) ha sido 

desenmascarada por la mistica no violenta activa y perseverante de los movimientos 

sociales e indigenas. La democracia de los privilegiados se derrmnba como un 

castillo de naipes llevandose consigo a sus promotores y beneficiarios a la voragine 

de la desesperacion existencial. (Publicado em 12 set 2007. Disponivel em 

http://vww.katari.org/arcluves Acesso 24 dez 

2008) 

Num outro artigo, publicado em 23 de dezembro de 2007, Evo tambem e elogiado: 

Cada vez se lee o se escucha decir a algunas personas que se las dan de analistas 

politicos, o que son parte de la vieja politiqueria del pais, que el presidente de la 

Republica Evo Morales Ayma solo gobierna para su sector, para los indigenas y 

originarios, para las seis federaciones de cocaleros del tropico Cochabambino. Esas 

afirmaciones por supuesto que me parecen una falta a la verdad y veamos por que". 

(ANTELO, 2007) 

No decorrer de seu artigo, Antelo (2007) faz uma serie de consideracoes procurando 

demonstrar que as acoes do presidente nao visam a lucros pessoais, apenas para os cocaleros 

ou para o MAS. Tambem e publicado um artigo assinado por Daniele Mitterand, em 27 de 

dezembro de 2007 - "Carta abierta a los dirigentes europeos" - que defende enfaticamente a 

Evo: 

Se puede matar una democracia tambien por medio de la desinformacion. 

No, Evo Morales no es un dictador. No, no es la cabeza de un cartel de traficantes de 

cocaina. Estas imagenes caricaturescas se hacen circular en nuestros paises sin la 

menor objetividad, como si la intrusion de un presidente indigena y la potencia 

creciente de ciudadanos electores indigenas ruesen insoportables, no solo a las 

oligarquias latinoamericanas sino tambien a la prensa bienpensante occidental. 

Como para desmentir aun mas la mentira organizada, Evo Morales hace un llamado 

al dialogo, rehiisa hacer uso del ejercito y pone incluso su mandato en la balanza. 

Solemnemente llamo a los defensores de la democracia, a nuestros dirigentes, a 

nuestros intelectuales, a nuestros medios de comunicacion. ^Vamos a esperar que 

Evo Morales conozca la suerte de Salvador Allende para llorar sobre la suerte de la 

democracia boliviana? (MITTERAND, 2007). 

Entretanto, acreditamos que ha um elemento perigoso nesse processo e que remete ao 

uso da palavra democracia entre aspas, usada por Felipe Quispe em 29 de setembro de 2006, 

http://vww.katari.org/arcluves
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citada anteriormente e que propunha dois bragos de acao politica, o "democratico" e o da 

"luta comunitaria". A questao que a Bolivia coloca para outros paises de forte presenga da 

populacao indigena e: como conviver com a democracia liberal, estrangeira e representativa 

com a democracia originaria, participativa? E, mais do que isso, sera que e realmente uma 

democracia exercida nos ayllus mais remotos do mundo andino? Ou seria essa outra forma de 

"idealizacao" do passado como vimos no item anterior, em que o mundo aymara e visto como 

"perfeito", sem fome, exploracao etc? 

Essas preocupacoes sao reafirmadas no artigo de Norma Aguillar, de 28 de 

novembro de 2008, representante da Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas 

(CAOI): 

Porque saben que mientras subsistan los modelos de economia y de Estado actuates, 

la crisis, la exclusion y las desigualdades seguiran profundizandose; y junto con 

ellas se promndizara la criminalization de la protesta social (militarization, 

judicializacion, detenidos, desparecidos, torturados, asesinados). 

Por eso es que, desde sus raices, desde sus principios y practicas ancestrales de 

reciprocidad, equidad y complementariedad, levantan la option del Buen Vivir 

como garantia de supervivencia para la Humanidad, junto con la construction de 

Estados Plurinacionales Comunitarios. 

Ambos -e l Buen Vivir y los Estados Plurinacionales Comunitarios- reunen todo lo 

que los Pueblos Indigenas tienen y ofrecen: economia redistributiva, sistemas 

politicos propios, con autoridades que "mandan obedeciendo", identidad con 

education, salud y justicia mterculturales, lenguas propias, espirirualidad, 

vestimenta, armonia entre los hombres y con la Madre Naturaleza. ( Publicado em 

28 nov 2008. Disponivel em http://\vww.katari.org/arcmves/indigenas. Acesso 24 

dez 2008) 

A convivencia dessas formas pre-colombianas de organizacao social e politica com 

as atuais, da moderna nacao boliviana e que causa preocupacoes, como nos apresenta a fala de 

Gonzalez (2008) acerca da autonomia originaria dos povos indigenas: "Hemos de entender 

por Autonomia Originaria aquella que es preexistente a la existencia del propio Estado, que 

no requiere su reconocimiento y que existe aun antes del establecimiento de los Estados 

nacionales" (Disponivel em http://www.katari.org/archives/autonomia-originaria. Acesso 24 

dez 2008): 

http:///vww.katari.org/arcmves/indigenas
http://www.katari.org/archives/autonomia-originaria
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Os departamentos que compoem a "Meia Lua" - Santa Cruz, Beni, Sucre e Tarija -

tern enfrentado o governo federal exigindo autonomia que foi uma das bandeiras de luta da 

plataforma politica de Evo Morales. Mas e preciso distinguir essas duas autonomias: a da 

oposicao significa transferencia de poder do presidente a prefeituras e da respectiva renda de 

extracao de gas, que se concentra nessa regiao. Ou seja, na verdade e uma forma de pulverizar 

a autoridade do presidente e transferi-la para os governantes autonomistas, como entendemos 

nas falas dos aymara. 

Ja a autonomia originaria e aquela que vem desde antes do Imperio Inca, e a 

autonomia das comunidades indigenas andinas, onde as autoridades sao definidas pelos 

proprios moradores: 

En las comunidades indigenas y campesinas no se aplica el volo. personal y secreto. 

Rige para ello su sistema juridico: el turno. la gradualidad, el consenso. el merito. la 

tenencia de la tierra y su relation con el ejercicio de cargos, etc. 

La autonomia indigena ha existido y seguira existiendo, porquc no le debe nada al 

Estado. Su legitimidad no surge de una Ley o de la Constitution Politica del Estado. 

la democracia de las comunidades y sus organization es lo que Bolivia puede 

aportar como propio al mundo y a la actual modernidad. (Publicado em 12 out 2008. 

Disponivel em http://wvvwkatari.org/archives/autonomia-originaria acesso 24 dez 

2008 

http://wvvwkatari.org/archives/autonomia-originaria
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A autonomia originaria nao esta sujeita a autoridade do presidente, que nao pode 

depor uma autoridade andina - o "mallku", por exemplo -. E para essas comunidades que eles 

defendem que sejam transferidas rendas do Estado boliviano, saldando uma divida historica 

de exploracao: 

Entre los riscos de los Andes, el vuelo de los condores, los rugidos de los jaguares; 

entre la coca y la mandioca, el maiz, y los pututus seguira vigente y viva la 

autonomia indigena, como el espacio donde la comunidad vive su libertad y es el 

limite de cualquier Estado. (GONZALEZ, 2008) 

O autor critica a propria concepcao de nacao, que foi forjada para um contexto 

historico diferente do andino: na Europa, com a ascensao da burguesia, importante para o 

desenvolvimento do capitalismo. Da mesma forma e contrario ao uso do conceito de Estado 

Plurinacional para a Bolivia, pois afirma que tal conceito foi forjado para a URSS durante o 

stalinismo e significou apenas para justificar a dominacao russa sobre as demais republicas 

sovieticas. Para o caso boliviano o Estado Plurinacional nao interessa aos aymara: 

Lo plurinacional ni le suma ni le resta a la Autonomia Indigena Originaria, que es 

verdaderamente la estructura politica social que ha permitido el florecimiento y la 

supervivencia de las sociedades andinas y de las comunidades de las zonas 

orientales y amazomcas. Seguramente el Estado Plurinacional pasara como paso La 

URSS; pero, fuerte y fortalecida la estructura organizativa andina que se ejerce en 

los ayllus, las markas, los cabildos, las capitanias seguira vigente. (GONZALEZ, 

2008) 

Gonzalez (2008) afirma inclusive que o proprio sistema colonial teve de respeitar 

minimamente a autonomia das comunidades indigenas, suas autoridades e costumes, em troca 

de taxacoes e servigos, como o exercicio da MITA - tipo de trabalho compulsorio - os 

repartos mercantis etc. Ja o Estado Republicano pos 1825 aumentou a taxagao indigena e 

tomada de suas terras, notadamente com a expansao da mineragao. A Revolugao de 1952 

inaugurou nova fase nessa relagao, com mais respeito a autonomia das comunidades, 

sobretudo em mngao de interesses politicos. Entretanto, com a revolucao, o governo dar-se-a 

atraves dos sindicatos agrarios, como "campesinos" e nao como "indigenas", o que significou 

o desconhecimento das autoridades originarias, ou seja, nao e essa autonomia que requerem: 
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Bolivia es un pais democratico y comunitario, aunque no lo diga el texto 

constitutional, porque conviven la democracia liberal y la democracia comunitaria; 

esto nos hace a la vez universales y tambien profundamente particulares. (Publicado 

em 12 out 2008. Disponivel em http://vvww.katari.org/arcmves/autonomia-originaria 

acesso 24 dez 2008) 

Essa convivencia de dois sistemas e problematica e instavel, na medida em que tern 

dividido o pais, entre os partidarios do presidente e os da "Meia Lua", contrarios. Preocupa-

nos o fato da violencia que algumas vezes e vista como solugao para tal conflito: 

Que espera el gobierno central para ejercer el monopolio de la fuerza que la Ley le 

confiere? <<,Estara esperando a que dividan el pais en dos, como claramente lo 

proclamo el Alcalde de Santa Cruz, para recien actuar con mano dura?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 0  es que la 

mentirosa dictadura mediatica, en "defensa de la democracia" corrupta, tambien 

surtio efecto en el gobierno central? (QUISPE, Jubenal. Publicado em 12 set 2007. 

Disponivel em http://\vww.katari.org/arcfoves^livia-la-democracia-corre-peligro 

acesso 24 dez 2008) 

Com relacao a essa postura radical de parte do movimento aymara, que achamos 

perfeitamente compreensivel, gostariamos de completar com algumas observagoes do site 

www.willka.net acerca do ultimo referendum sobre governadores e presidente e da exigencia 

de autonomia da oposicao. O site apresenta os lideres do movimento pela autonomia como 

descendentes da "Meia Lua Croata" que enfrentou em 1482 o imperio otomano na Europa e 

que foram suporte do nazismo europeu ao acreditar firmemente na superioridade racial branca 

e eliminar a resistencia anti-nazista. Nos anos 50, gracas a programas de imigragao 

patrocinado pelos Estados Unidos em associagao com governo do Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR) que tinha em mente ocupar espagos dos territorios orientals, 

particularmente Santa Cruz, onde se encontraram com proprietaries de terras racistas e 

implantaram sistema de colonizagao de mao-de-obra indigena, muitas vezes forgada. 

http://vvww.katari.org/arcmves/autonomia-originaria
http:///vww.katari.org/arcfoves%5elivia-la-democracia-corre-peligro
http://www.willka.net
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ILUSTRACAO 27. (Disponivel em 

ttp://www. willka.net7index-filer/LOS%20B%C 1 RBAROS.htm 

Acesso 15 out 2008) 

Tais imigrantes foram privilegiados pela Reforma Agraria de 1952 que tinha por 

objetivo fornecer mao-de-obra barata para as cidades e colonizacao, propiciando o 

desenvolvimento do racismo: 

Los emigrantes son marginados en zonas muy parecidas a los ghetos en los que 

fueron confinados los judios bajo el nazismo. Los andinos son despcctivamente 

denominados "collas", los hijos de estos marginados asisten a las escuelas locales y 

alii sufren la discrimination y el aislamiento sistematico de sus coinpaneros que 

fomentan los mismos maestros, muy bien cntrenados por los programas de 

aculturacion que fueron impuestos por el Servicio Interamcricano dc Education 

SCIDE dependiente de EEUU. (Disponivel em http://www.willka.net/index-

filer/COME-KOLLAS. htm Acesso 15 out 2008) 

Essas pessoas sao vistas como recebendo incentivos do governo e permissao para 

plantar alimentos com fins de exportacao, como milho transgenico a ser exportado para os 

Estados Unidos: 

http://www.willka.net/index-
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ILUSTRACAO 28 (Disponivel em 

http://www.willka.net/index-filer/COME-KOLLAS.htm 

Acesso 15 out 2008) 

Acreditamos que nesse conflito reside tambem a opcao pelo tipo de "democracia 

boliviana", pois o presidente Evo esta cercado de pressoes, inclusive como as exigencias 

apontadas pelo site: 

1- Extincao da divida externa fraudulenta. 

2- Denuncia dos danos socio-economicos, territorials e culturais da 

divida. 

3- Reconstituicao do Tawantinsuyu. 

E alem do mais, o site alerta ao presidente de elementos da Meia Lua infiltrados no 

MAS. Com isso, cremos que a situacao politica da Bolivia deve ser observada pelos demais 

paises latinoamericanos, tao conhecedores dos ciclos ciclicos de democracia e tirania, ou 

como dizia Simon Bolivar, na escolha entre homens fortes ou instituigoes fortes, a despeito de 

que as instituigoes pensadas por Bolivar eram as liberals e nao as comunitarias, propostas 

pelos aymara, a Autonomia Indigena Originaria que o mundo andino conhece ha seculos. 

http://www.willka.net/index-filer/COME-KOLLAS.htm
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CAPITULO 8 - O FUTURO: O PROJETO AYMARA E A R E V O L U C A O INDIA 

Alguns elementos caracteristicos das reivindicacoes aymara referem-se a temas 

desenvolvidos no presente assim como em projeto para o futuro e compoem aquilo que eles 

chamam de Revolucao India , se chegaram a tal ponto de militancia e de organizacao 

politica, que foram capazes de eleger um presidente que, se ainda lhe fazem criticas nao 

deixam de reconhece-lo como aymara e dar importancia a luta pela nova Constituicao 

Politica, e cada vez mais sua atuaeao se internaliza: "Ratificamos nuestro apoyo al hermano 

Evo Morales para Premio Nobel de la Paz, por su permanente e incondicional entrega de 

servicio al bien por la humanidad, los pueblos, el planeta y la paz mundial" ( Disponivel em 

http://www.katari.org/archives/pueblos-y-naciones-indigenas-originarios. Acesso 24 dez 

2008). 

Esse mesmo comunicado de www.katari.org traz as resolucoes do I Encontro 

Mundial de Indigenas "Por la Victoria Historica de los Pueblos Indigenas Del Mundo", 

realizado na Bolivia em 12 de outubro de 2007 e traz alguns pontos que devem garantir os 

direitos indigenas. Vejamos: 

1- Construir um mundo baseado na cultura da vida, com aplicagao 

de saberes ancestrais e autodeterminacao das nacoes. 

2- Salvar a natureza dos desastres causados pelo capitalismo. 

3- Utilizar novo modelo de desenvolvimento, com base na 

reciprocidade, diversidade cultural e uso sustentavel dos recursos naturais. 

4- Aplicar politicas nacionais sobre Soberania Alimentar, com a 

finalidade de produzir alimentos mais saudaveis e isentos de contaminagao. 

5- Combater o uso de biocombustiveis e sementes transgenicas. 

6- Valorizar e respeitar a mulher. 

1 Interessante chamainos a atencao para o fato de que essas categories usadas de tempo - passado, presente e 

futuro - muitas vezes se misturam. 

http://www.katari.org/archives/pueblos-y-naciones-indigenas-originarios
http://www.katari.org
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8- Construir sistemas e meios de comunicacao baseados na 

sabedoria ancestral. 

9- Elaborar politicas para nacoes originarias, garantindo a educacao 

bilingiie. 

10- Defender a utilizagao da agua como bem social da humanidade e 

incentivar a pesquisa com energias alternativas. 

11- Criar politicas de livre imigracao. 

12- Combater pela descolonizagao das Nacoes Unidas. 

13- Lutar pela nao criminalizagao das lutas indigenas, 

14- Exigir a libertacao de lideraneas indigenas. 

E interessante notar que os pontos abordam tanto questoes particulares aos 

movimentos indigenas quanto outras questoes que podem uni-los com outros movimentos 

universais; pacifistas, ecologicos, de camponeses etc. Isso nao so remete a uma tatica de acao 

de manter questoes especificas, mas tambem de defender outras mais amplas, o que e tipico 

das organizacoes em rede e transnacionais. 

Dessa forma e que sao "tecidas as malhas" das redes transnacionais com outros 

movimentos sociais, quando se luta contra o armamentisno, por exemplo, ou pela Soberania 

Alimentar, que e pauta de muitos movimentos camponeses, inclusive europeus. Ainda assim, 

pode-se lutar por questoes que dizem respeito a atores nacionais, como foi o caso da Guerra 

da Agua e da Guerra do Gas, pois exigir que os recursos naturais bolivianos sejam reservados 

para uso comum dos proprios bolivianos e nao privatizados, como estavam sendo ate entao, e 

algo que nao diz respeito somente as populagoes indigenas, mas a todos os cidadaos 

bolivianos em geral.A percepcao da possibilidade de efetuar essas aliancas e que tornou 

vitoriosas essas lutas. Mas, mesmo assim, pode-se manter uma pauta de reivindicacoes 

particulares aos grupos indigenas e, mais particularmente ainda, aos aymara. A Revolucao 

India nao perde de vista a riqueza da uniao de todas essas esferas de reivindicacoes e nem as 

coloca em contradigao: a internacional, a regional, a nacional e a local. Da mesma forma que 
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a militancia sindical nao e vista como contraditoria com a atuaeao nas comunidades onde a 

autoridade ancestral e preponderate, o que possibilitou que o "mallku" Felipe Quispe - titulo 

ancestral - se tornasse presidente da poderosa Confederation Sindical Unica de los 

Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB - . 

O dia 12 de outubro foi escolhido, como discutimos anteriormente - como marco e 

inicio das lutas pela defesa da natureza e, claro, pelos direitos indigenas, ao que 

complementou Rigoberta Manchu, Premio Nobel da Paz de 1992: "Esa declaration debe ser 

una manual que debe levantar la moral de nuestros pueblos, nuestra gente debe saber que 

tiene derechos y que debe luchar por esos derechos", aseguro la indigena guatemalteca" 

(Publicado em 11 out 2007. Disponivel em http://www.katari.org/archives/indigenas-del-

mundo-inician-lucha. Acesso 24 dez 2008). 

A luta indigena passa agora do nivel nacional para o internacional, as organizacoes 

indigenas freqiientam os foruns da ONU em fungao de pressionar pelo reconhecimento nos 

congressos nacionais da Declaragao Universal dos Direitos dos Povos Indigenas, ao mesmo 

tempo em que procuram aprofundar as lutas por questoes especificas, ao buscar 

reconhecimento internacional como nacao aymara, por exemplo, e reivindicar territorio 

proprio, o Qollasuyu, levando tal reivindicagao a foruns internacionais e a propria ONU. 

8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 A Nova/velha nacao: o Qollasuyu 

Um documento importante que marca a luta em fungao da criagao de um novo 

Estado, o Qollasuyu, foi publicado em 18 de dezembro de 2002, a respeito do Primer 

Encuentro Indigena, realizado em Cuzco, no qual os aymara desconhecem a autoridade de 

paises como Bolivia, Peru, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai, pois para eles sao apenas 

terras roubadas dos povos originarios e batizadas como "Republicas". Da mesma forma, 

dentro desses paises deve-se desconhecer estados, provincias, departamentos etc e adotar a 

divisao administrativa baseada em ayllu, marka, laya e suyu, advindas do periodo pre-

colonial. Para ser cidadao qollasuyano e preciso exercer uma fungao que se volte ao beneficio 

de todos, aprender a falar pelo menos tres idiomas - incluido ao menos um indigena -

apresentar um sinal cultual qollasuyano, embora seja possivel ser um estrangeiro 

nacionalizado. 

http://www.katari.org/archives/indigenas-del-
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Entretanto, tal cidadania nao e estatica, ou seja, tambem deve ser construida: 

Chimpu 23.- Todo quollasuyano esta obligado a la education integral en base a 

nuestra cultura. ciencia y tecnologia propia y la utilization de la ciencia y tecnologia 

occidental para nuestros intereses, que se imparte principahnente a partir de la 

familia a traves del idioma indigena y luego paralelamente en los idiomas o 

REGIMEN CULTURAL DEL QOLLASUYU. (Publicado em 18 dez 2002. 

Disponivel em htrp://www.qollasuvu.mdvmedia.org/es/2002/12/2.shrml. Acesso em 

23 out 2008) 

Tambem estabelecem simbolos do Qollasuyu, como a wiphala - bandeira 

quadriculada - e outros, tais como puma, jaguar, ankonda , folhas de coca, o hino "El Condor 

Pasa"; ficando tambem marcadas as autoridades: 

T ABEL A 24: Relacao de autoridades aymara em cada regiao geografica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AUTORIDADE R E G I A O G E O G R A F I C A 

Jilaqata Ayllu 

Mallku Marka 

Kuraca Laya 

Kinka Suyu 

As autoridades tern a obrigacao de possuir familia, experiencia e honestidade e, 

fundamentalmente, a trabalhar: 

Chimpu 43.- Cada qollasuyano esta obligado a trabajar rotativamente en el altiplano, 

luego en el valle, yungas, selva e incluso en la costa, distribuyendo su tiempo de 

trabajo por meses y por anos. Tambien trabajaran un tiempo en trabajos laborales, y 

en otros momentos en trabajos intelectuales y relativamente en el campo y en la 

ciudad. Nadie se debe estatizarse en su sola forma de trabajo. (Publicado em 18 dez 

2002. Disponivel em http://wwvv.qollasuvu. indvmedia.org/es/2002/12/2. shtml. 

Acesso em 23 out 2008) 

Isso merece uma pequena reflexao: em primeiro lugar, remetendo a uma antiga 

obrigacao das comunidades - ayllus - do imperio inca, de enviar colonos a todos os outros 

pisos geologicos - litoral, vales, altiplano - para complementar sua economia. Eram os 

chamados Mic Mac, que periodicamente trocavam produtos com os ayllus de origem, numa 

economia de complementaridade. Outro aspecto levantado e que as atividades de cada pessoa 

devem se alternar entre trabalhos manuais e intelectuais sem que haja uma concentracao em 

http://www.qollasuvu.mdvmedia.org/es/2002/12/2.shrml
http://indvmedia.org/es/2002/


309 

um so tipo de trabalho. Essa preocupagao aparece tambem na criacao de escolas e 

universidades aymara, conforme discutiremos posteriormente. Tal percepcao busca criar 

cidadaos o mais semelhantes possivel entre si e e uma tese que ja foi muitas vezes retomada 

por pensadores marxistas e, de certa forma, embasou a visao de Mariategui, a caracteriza-la 

como "comunismo inca". 

Ao mesmo tempo em que os aymara tentam criar o Qollasuyu, precisam combater o 

"modo estrangeiro de ser", seus simbolos, forma de administracao politica, herois nacionais, 

sistema educacional etc, e, caso nao seja possivel, deve valer-se de todos os recursos possiveis 

para resistir e usar a favor da "Republica Intigena" o conhecimento adquirido do estrangeiro. 

Aqui encontramos uma citacao surpreendente, pois e a corporificacao daquilo que James Scott 

chama de "off stage", ou seja, e um discurso oculto que, como poucas vezes acontece, torna-

se explicito assumido enquanto estrategia de luta, sem se preocupar em ser descoberto: 

Chimpu 55.- Si al qollasuyano se le ha impuesto por fuerza y amenaza las leyes 

neoliberales, nacionalistas y colonialistas en general debe simular su relation con 

ellos, luego debe usar su dinero, mfraestructura y proyectos para volcarlos para 

nuestros intereses de independencia y soberania, tambien debe convertir la alcaldia 

provincial en un poder local para restaurar la L A Y A y debe relacionarlos con otras 

Layas para consolidar paulatinamente la Republica originaria e indigena. (Publicado 

em 18 dez 2002. Disponivel em 

http://\v\vw.aollasuw.indvmedia.org/es/2002/12/2.shtml. Acesso em 23 out 2008) 

Esse documento e bastante rico para nossas reflexoes, a Revolucao India explicita as 

taticas de resistencia que devem ser implementadas ate sua vitoria final: 

Chimpu 58.- debemos incrustarnos a la alta oficialidad del Ejercito, en la cupula 

mayor de la iglesia, en las altas jefaturas de los partidos politicos, en los altos cargos 

de las instimciones del Estado y los no gubernamentales, para informarnos de la 

politica colonialista del Estado boliviano, y con esa information y experiencia 

debemos advertir del peligro mminente en contra de los indigenas del campo y de 

las ciudades. (Publicado em 18 dez 2002. Disponivel em 

htrn://wvv-w.qollasu\-u.indvinedia.org/es/2002/12/2.shnnl. Acesso em 23 out 2008) 

Trata-se de utilizar todas as estruturas da sociedade branca contra ela mesma -

inclusive a Internet - penetrar em todas as instituigoes: Exercito, Igreja, Partidos Politicos, 

Instituigoes Estatais, Parlamento, governo etc e, se possivel, assumir a presidencia . A citagao 

anterior chega a ser chocante por sua sinceridade e, de certa forma, retoma a linha de analise 

2 Isso tambem se refere ao uso do pensamento marxista, da experiencia sindical de organizacao etc. 

http:///v/vw.aollasuw.indvmedia.org/es/2002/12/2.shtml
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de Thompson ao falar da "turba" que enfrenta a Economia de Mercado, mas que agora rompe 

com o discurso oculto que Scott analisou, partindo para um projeto explicito de 

enfrentamentos, revolucionario 

E ainda o projeto do novo Estado preve quase toda forma de acao militante 

Chimpu 59.- Toda mujer casada, soltera, divorciada, abandonada y viuda debe tener 

mas de cuatro bijos, para mantener vivo a nuestra poblacion, cultura y territorio y se 

debe luchar contra toda politica de control de natakdad, club de madres, alimentos 

de regalo transgenicos y otros que solo buscan reducir y exterminar a la poblacion 

indigena, para posibilitar migraciones europeas, y apoderarse de nuestro territorio y 

usufructuar nuestros recursos naturales. (Publicado em 18 dez 2002. Disponivel em 

http://www.qollasuyu.indvmedia.org/es/2002/12/2.shtml. Acesso em 23 out 2008) 

Ha aqui um importante elemento de mobilizacao de identidades que se radicaliza e 

que vale a pena ressaltar: se a atuaeao sindical via CSUTCB foi muito importante na luta 

camponesa e aglutinou como um "guarda-chuvas" outros movimentos sociais da sociedade 

boliviana, como anteriormente na metade do seculo passado havia realizado a COMTJBOL, 

agora no seculo X X I a etnicidade ressurge como uma forca mobilizatoria talvez nunca vista 

antes na historia latino-americana, pois o que impressiona e que os proprios atores tem clara 

nocao da forca de seu movimento: 

Es evidente que en los ultimos tiempos se ha visto el crecimiento cualitativo 

importante de los Pueblos y Naciones originarias del continente. Creo que los 

distintos pueblos indigenas, hoy en dia, en los diferentes Estados y Naciones de esta 

region, su presencia es innegable, nos hemos constituido en un actor fundamental 

dentro de las sociedades nacionales, estamos y estaremos siempre presentes. 

(MACAS & Y A T I Y A W I , 2007) 

Cientes de sua forca politica no momento atual, os aymara defendem a 

interculturalidade como forma de convivencia com outros povos e nacoes: 

A l hablar de Interculturalidad es necesario reconocer que las culturas que se van a 

encontrar, tienen la misma fuerza y el mismo valor: la moderna y la india. 

Si solo se va a pretender ensenar a los nifios de los pueblos originarios las ideas 

occidentales en nuestras lenguas maternas, es un grave error, que esta condenado al 

ftacaso (...) pero si van a hablarnos de toterculturalidad, lo primero que deben hacer 

es acercarse a nuestra cultura, verla desde nuestros ojos. aprender a respetarla y 

luego mostrarnos la suya, que pueden estar seguros, no tendremos el menor temor en 

aceptar lo positivo de ella, a fin de continuar haciendo vida... como siempre lo 

hemos hecho. (Disponivel em 

http://vvvvw.aollasuvu.ind\Tnedia.org/es/2003/07/200.shtinl. Acesso 15 out 2008) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UFCG/BIBLIOTECA 

http://www.qollasuyu.indvmedia.org/es/2002/12/2.shtml
http://vvvvw.aollasuvu.ind/Tnedia.org/es/2003/07/200.shtinl
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A Revolucao India parte do pressuposto que se deve re-indianizar os aymara que 

foram influenciados pelos costumes brancos e, a partir dai, seguros de sua cultura, eles 

poderao partir para uma convivencia com as outras, inclusive a branca, mas contanto que a 

diversidade seja respeitada, algo que nao aconteceu nem no periodo colonial e nem no 

processo de constituicao da republica boliviana. No futuro isso devera ser diferente: 

Otro elemento fundamental en el que debemos estar claros en el proceso de la 

mterculturalidad, es que, los valores, principios, conocimientos, sabiduria de 

nuestros pueblos no solamente deben ser recuperados y archivados, sino que deben 

ser ofrecidos como un aporte desde nuestros pueblos a la sociedad en su conjunto en 

funcion de cambio, como elementos sustanciales de un planteamiento alternativo. 

(Publicado em 04 jun 2007. Disponivel em 

htrp://w\vw.katari.org/archives/mversidad-y-plum Acesso 24 dez 2008) 

Eles estabelecem passos a serem cumpridos ate que a interculturalidade se torne 

realidade. Num artigo do site www.qollasuyu.indymedia.org que trata de um documento 

discutido num evento realizado na Guatemala em 2007: I I Encuentro Continental de Pueblos 

y Nacionalidades Indigenas de Abya Yala, foi inclusive tracado um calendario de atividades e 

objetivos a serem alcangados. A previsao da Revolucao chega a ser exagerada, com datas 

previstas para cada evento ocorrer 3 pelos proximos cem anos, ou seja, ate os 600 anos da 

chegada de Colombo ao continente. Comentemos brevemente essas fases, com a maxima 

fidelidade ao texto original; 

De 1992 a 2002, realizou-se o inicio do Pachacuti - a nova era - atraves de reflexoes 

acerca do colonialismo europeu e dos Estados Nacionais latino-americanos, promovendo a re-

emergencia dos movimentos nacionais indigenas. De 2003 a 2007 deu-se a reaproximacao 

entre diferentes povos de culturas originarias, criando-se espacos de articulacao entre eles; de 

2008 ate 2012 e o tempo de se criar uma proposta de transicao historica, de criacao de uma 

sociedade intercultural; entre 2013 e 2017 deverao comecar a ser postos em pratica projetos 

integrados para transformar estruturalmente a nova sociedade e combater o modelo 

economico dos Estados Unidos; de 2018 a 2022 devera ocorrer o fim do "sistema colonial 

republicano", assim como dos Estados Unidos em prol de regimes pluralistas que, supomos, 

devem ser os de respeito a individualidade de nacoes originarias; de 2023 a 2027 havera a 

emergencia dos Estados Andinos e de sociedades interculturais no resto do continente; de 

2028 a 2032 havera a eliminacao de antigos resquicios de praticas socio-culturais da coldnia; 

3 Alem do fato de sugerir uma nova configuracao geografica para nacoes originarias que empreenderia uma 

reorganizacao dos territorios dos atuais paises: Venezuela, Colombia, Equador, Peru, Bolivia, Paraguai, Uruguai, 

Argentina e Chile. 

http://www.qollasuyu.indymedia.org
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de 2033 ate 2042 surgirao os novos estados do novo continente, o TAW A INTI SUYU e de 

novas correntes economicas mundiais, embora eles nao especifiquem o que sejam elas; de 

2043 a 2092 ocorrerao as comemoracoes por cem anos de progresso comunal - desde o marco 

que foi 1992 - e a crise do sistema de economia de mercado. 

Mas a Revolucao nao termina nesse periodo, e as previsoes se estendem ate o seculo 

XXV: 

ANO 2093 AL 2142- Fin de la era cristiana, y proceso de re configuration cultural, 

en distintos hemisferios del planeta. Eclosion masiva de nuevas sociedades de 

proceso sostenible. 

ANO 2143 AL 2192- Elimination total de las injusticias sociales. Proceso de 

conversion tecnologica. Reversion progresiva de los niveles de contamination 

ambiental, Celebration de los 200 anos de transitar el tiempo favorable del Pacha 

Kuti 

ANO 2193 AL 2492- Auge de tecnologias sanas y equilibrio ambiental, paz y 

justicia social, entre los habitantes de este planeta, armonia espiritual. 

ANO 2493 En Adelante Exploration y aprovechamiento de nuevos yacimientos y 

recursos naturales de planetas proximos. Evitar el surgimiento de nuevas 

tecnologias, que provocarian un riesgo de extincion de muchas formas de vida y 

formas de poder que nos conduzcan al desequilibrio social. 

PROPUESTA GEOPOLITICA TAWA1NTISUYU ABYA Y A L A 

COIVIUNTDAD QOLLASUYU TAWA INTI SUYU 09.10.2006 19:08 

(Disponivel em http://www.qollasuvu.indvmedia.org/es/2006/10/2965.shtml Acesso 

15 out 2008) 

Vejamos, portanto, o radicalismo do projeto revolucionario, prevendo o fim da era 

crista, das injusticas sociais, das tecnologias perniciosas ao meio ambiente e a emergencia de 

um mundo de harmonia social e espiritual. Ou seja, o projeto supera em muito as formas de 

resistencia estudadas por muitos autores, que deixou de ser implicita para vir a publico com 

um verdadeiro cronograma de atuacoes bem planejadas que ja se encontram em realizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.2 A Base da Revolucao: a educacao india 

O projeto da futura sociedade aymara passa necessariamente pelo que Felipe Quispe 

chama de "re-indianizacao", ou seja, combater os vicios adotados por indigenas da sociedade 

branca e re-introduzir a cultura original. Para isso, e claro que o processo educacional torna-se 

fundamental, vejamos a Home Page de um dos sites: 

Objetivos Generates: 
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Rescatar las Ciencias y la Sabiduria de la Cultura Qulla mediante la creation de un 

Centre- de Formation Integral para mipartir la logica, lingiiistica y sabiduria 

cientifica cosmica. filosofica y mistica Qulla. 

Otro de los objetivo es, la "Reconstitucion de la Realidad Qulla", a traves de la 

facultades Y A T I (Saber Cientirico), LURA (Saber Filosofico), QAMA (Saber 

Cosmico), AJAYU (Saber Mistico). 

Tambien esta en su busqueda de logros a nivel Socio-economico saludable y 

sostenible de sus sistemas de produccion de la comunidades originarias. (Disponivel 

em http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm. Acesso em 30 jun 

2008) 

Isso nos faz lembrar das criticas de Jose Carlos Mariategui a educacao peruana em 

comecos da seculo XX: 

A heranga espanhola nao era apenas uma heranga psicologica e intelectual. Era, 

principahnente uma heranga economica e social. O privilegio da educagao persistia 

pela simples razao que persistia o privilegio da riqueza e da casta. A concepcao 

aristocratica e literaria da educagao correspondia totalmente a um regime e a uma 

economia feudais. (MARIATEGUI, 2004, p.75) 

Aqui podemos apontar dois problemas: em primeiro lugar, Mariategui critica a 

educagao elitista que nao inclui o indigena e, em segundo lugar, uma educagao ainda feudal, 

privilegiando a retorica, sem relagao com a atividade pratica economica, demonstrando 

desprezo pelo trabalho manual. Para ele, a universidade latino-americana corporificava o 

atraso na medida em que era formada por professores incompetentes e descompromissados 

com a mudanga: 

Na verdade, a colonia sobrevivia na universidade, porque tambem sobrevivia - nao 

obstante a revolugao de independencia e a republica demoliberal - na estrutura 

economico-social do pais, atrasando sua evolugao historica e esgotando seu impulso 

vital. (MARIATEGUI, 2004, p. 94) 

O diagnostico de Mariategui acerca da educagao peruana levou-o a aplaudir as 

greves universitarias de 1919 e, posteriormente, a se decepcionar com o seu fracasso, 

levando-o a acreditar que as mudangas educacionais so poderiam vir dos professores de 

ensino elementar, mais comprometidos com as classes baixas. Suas criticas vao no sentido de 

que a educagao peruana - nao muito diferente da boliviana - nao contribuia para o 

desenvolvimento do pais. 

Os aymara nao estao interessados na revolugao socialista tanto quanto Mariategui, 

mas tecem criticas semelhantes ao sistema educacional. Ou seja, se nao concordam com a 

solugao para o problema, estao em acordo quanto ao diagnostico, de que e uma educagao 

http://geocities.com/conseioqulla/castellano/castellano.htm
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voltada para os interesses de uma sociedade branca. Questoes como essa aparecem 

constantemente: a preocupacao com uma educagao voltada para a lingua nativa, com historia 

e cosmologias tambem nativas e recorrente entre os aymara. Podemos, inclusive, pensar num 

contexto mais amplo, pois na America Latina a luta de organizagoes indigenas por uma 

educagao bi-lingiiistica e realidade ha pelo menos uma decada, em especial depois que a 

CON ATE - Confederagao Nacional de Indigenas de Equador - tomou-a como bandeira de luta 

desde 1992. No caso aymara, vemos que os sites muito se orgulham de apresentar a 

experiencia da Escola Ayllu Warisata no inicio do seculo passado e a proposta atual da 

Universidad Intigena Tupaj Katari. Discutamos um pouco isso para encerrar com esse painel 

da visao de futuro aymara. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Warisata: Escola-Ayllu 

Em 1931, Elizardo Perez, funcionario do Ministerio da Educagao da Bolivia, chega a 

regiao de Warisata, no altiplano andino, com uma proposta de construir uma escola indigena. 

Apos um dificil comego, a escola indigena Warisata passou a ser modelo para dezenas de 

outras, implantadas pelo pais e Elizardo Perez tornou-se Diretor do Conselho Nacional de 

Educagao Indigenal. 

Para sua implantagao, a escola contou com recursos federals vindos de decretos 

presidenciais, coletas publicas organizadas pelo Ministerio da Educagao, da sociedade civil, 

alem dos proprios comunarios que forneceram materials e trabalho coletivo (ayni). A escola 

deveria funcionar como um ayllu, educando indios em seu local de origem, longe dos 

latifundiarios e visando suprir as suas proprias necessidades. Desde o inicio, a escola contou 

com a estreita colaboragao das autoridades locais, como o amauta - sabio aymara - Avelino 

Sinani, formando-se o Parlamento Amauta para dirigi-la correspondendo uma ligagao entre o 

nucleo escolar e as autoridades campesinas, "elegidas entre representantes de los mineros, 

fabriles, padres de familia, el Director, maestros de cursos o de talleres" (VERA, p. 20). 

A Educagao Formal Indigena era composta por cinco segoes: 
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TABELA 25: Divisao de series Escola Warisata 
S E C A O IDADE DO ALUNO E M ANOS 

Jardin Infantil 4 - 7 

Prevocacional 7 - 1 0 

Vocational 10-13 

Profesional 13-15 

Normal 15-17 

ILUSTRACAO 29 (Disponivel em 

http://ww.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari.htm. 

Acesso 13 jun 2(X)7) 

Com excecao das duas ultimas secoes. com a duracao de dois anos. as demais todas 

eram cumoridas em tres anos. Desde os auatro anos de idade o aluno tomava contato com o 

conhecimento de flora, fauna, tioos de cultivo. criacao de animais. estudos de idiomas nativos 

e do esoanhol. alem de tarefas de oficinas. como carointaria. mecanica. tecelaeem. saoataria. 

pintura etc. alem de outras atividades especificas de cada resziao como refino de acucar. 

producao de cacau etc. Apesar da variedade de atividades Warisata se tornou modelo de 

produtividade e. talvez um importante elemento formador das ideias revolucionarias de 1952. 

Pautava-se oela nao dissociacao entre trabalho intelectual e trabalho manual, cuia base era a 

relacao entre auatro oolos: o primeiro era a aula, o momento em que se realizava o ensino 

teorico. deoois viria a Oftcina, quando se ensinavam tarefas oraticas aos alunos. tais como as 

de ferreiro. carpinteiro etc. alem de producoes artisticas - estatuas. quadros. portas. ianelas. 
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roupas etc - . O terceiro e quarto polos seriam tarefas integradas: cuidados com as terras de 

cultivo - "sembrio" - estudo e pratica de tecnicas de agricultura deixadas pelos antepassados, 

o experimento com novas culturas - trigo siberiano, por exemplo - e o sistema de trabalho 

coletivo - "ayni" - eram colocados em pratica: 

Aqui tambien se practico el Tupu, la Sayana y la Aynocka, que son mstituciones 

agricolas de reparto de tierras. El Tupu es una pequena parcela que se entrega a cada 

curso desde los infantes y la Sayana de caracter eminentemente comunitario para 

toda la Escuela en la que labraban alurnnos, padres de familia, aa"ministrativos y 

autoridades comunales. Debido a que solo contaban con 10 hectareas no instimyeron 

la Aynocka propiamente que es la tierra que obligatoriamente se debe dejar en 

descanso. (http://www.willka.net/Universidad%20Tupac%20Kata^ . Acesso 13 

jun 2007) 

Parte-se do pressuposto que a educagao necessita estar voltada para o interesse da 

comunidade em que vive o aluno, e que ela deva ser radicalmente diferente a dos brancos, 

para ajudar a promover a libertagao India: 

El maestro rural en su cuero indio tiene una mente blanca, que ensefia la cultura del 

conquistador asesino del Inka Atawallpa. El sacro deber del maestro rural debe ser 

arrancar de su cabeza a esa "mala hierba" de peregrinas culturas espurias, y volver al 

indio, que es una maravillosa cultura comunitaria socialista milenaria. 

La escuela rural en vez de practicar la "Pedagogia del Oprimido" de Paulo Freire, 

hace uso de la pedagogia del opresor. En vez de ser la pedagogia una "practica de la 

libertad", al indio se le suministra una "education" para la practica de la esclavitud. 

La escuela rural le inculca al indio los "mitos de los blancos"; y en vez de hacer del 

indio el sujeto de su historia, le hace el objeto de la historia de los expositos 

europeos. (Disponivel em 

http:/Av\vw.willka.net/U^ Acesso 14 jun 2007) 

A escola funcionava na forma de internato para alunos de locais distantes - e 

inclusive estrangeiros - e elencava tambem tarefas de externatos, alem dos Seminarios 

Integrals de Cultura, com exibigao de programas de radio, filmes, dangas nativas, leituras 

coletivas etc. Tambem previa-se para os domingos - ja que as aulas iam de segunda-feira a 

sabado, atividades de lazer e sociabilidade com as comunidades vizinhas: "Se instituye los 

"Domingos del Campesino", com el objetivo de atraer a la poblacion agraria hacia la Escuela 

para invitarlo a la superacion de su cultura. Los Domingos conprenden todo el dia con 

programa diverso" (VERA, p.23) 

Dessa forma pode-se verificar que a ideia era de uma educagao integral, buscando-se 

obter formagao formal e pratica ao mesmo tempo, voltada ao cotidiano e necessidades das 

http://www.willka.net/Universidad%20Tupac%20Kata%5e
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comunidades, exercitando nos alunos uma pratica comunitaria em torno de servicos coletivos, 

por isso funcionando como um ayllu. Ela era vista nao como parte de uma reforma 

educacional, mas como uma verdadeira "Revolugao Cultural Intigena": 

ILUSTRACAO 30 (Disponivel em 

lUtp://www.willka.nel/Universidad%20Tupac%20Katari.htm. 

Acesso 13 jun 2007) 

Los aspectos innov adores son en realidad los principios fundamentales que fueron la 

razon de ser de la Escuela Ayllu de Warisata, estos son: La liberation, la 

organization comunal. la production comunal, la solidaridad reciproca, la 

revalorization de la identidad comunal v la Comunidad como sustrato. (VERA. 

p.67) 

A educagao aymara esta voltada para a comunidade porque tudo gira em torno dela, 

eles fazem questao de ressaltar essa visao integral do mundo, que nao e incoerente: nao ha 

apenas o economico como mais importante, como lhes parece ocorrer na sociedade ocidental: 

http://www.willka.nel/Universidad%20Tupac%20Katari.htm
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El paradigrna logico andino corresponde en palabras sencillas a la estructura del 

pensamiento andino. Es decir, la forma de pensar colectiva y organizada y el actuar 

productivo profundamente identificado a las raices de la colectividad o sociedad 

andina. Esto era precisamente lo que se buscaba en esta parte de America, el ansiado 

secreto buscado por investigadores, cientificos, antrop61ogos, soci61ogos o fil6sofos; 

un solo elemento del mismo, la solidaridad y reciprocidad, fue motivo de tediosas e 

mterminables investigaciones. (VERA, p.67) 

A Escola-Ayllu Warisata foi fechada em 1940 devido a pressoes de fazendeiros e ao 

abandono pelo governo, mas ao mesmo tempo sua importancia foi notoria no I Congresso 

Indigenista Interamericano, realizado no Mexico em 1940, conforme o testemunho de Adolfo 

Velasco, professor mexicano que a visit ou em 1939: 

A fines del corriente ano se veran los primeros frutos efectfvos de la escuela a que se 

contrae la presente monografia. Diecisiete jovenes indigenas adquiriran el grado de 

maestros indigenales [...] Hasta la fecha, la escuela ya ha producido un buen numero 

de alumnos especializados en carpinteria, herreria rural, tejeduria y alfombraria, los 

cuales ya capacitados para el desempeflo de estas artes se nan derramado en sus 

propias comunidades y algunos han ido a escuelas centrales de micleos indigenas. 

(VELASCO, p.70) 

A escola nao visava apenas a formacao de alunos, mas tambem a producao de futuros 

professores indigenas que continuariam o processo, abrindo outras escolas-ayllus e isso foi se 

tornando perigoso numa sociedade racista como a boliviana. Portanto, veriftcamos que a 

atuaeao educacional que hoje e uma bandeira de luta de grupos indigenas nao e, de fato, 

novidade na historia aymara. O exemplo da Escola-Ayllu Warisata e retomado agora no 

projeto de Revolugao India na construgao das Universidades Intigenas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Universidad Intigena Tupaj Katari 

Conforme dissemos anteriormente, a educagao e um elemento muito importante na 

luta indigena pela construgao de uma outra sociedade na Bolivia. O primeiro registro que 

encontramos nos sites acerca de universidades indigenas e a respeito da Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indigenas, Awawtay Wasi quando de seu 

projeto de instalagao no Equador 4 : 

4 E interessante que uma universidade equatoriana seja citada num site aymara boliviano, demonstrando a 

unidade e interatividade do movimento aymara. 
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El nacimiento de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
Indigenas, Amawtay Wasi, se produce en marco de las luclias indigenas kberadas a 
lo largo de la historia, se inscriben en la orientation y la estrategia global, 
considerando la dimension de lucha a partir de su identidad, asi como la lucha social 
necesarias en la conception politica indigena. En el proceso de construction 
organica y la unidad indigena, el eje que articula la lucha indigena, es la education y 
la recuperation de los territorios de las nacionalidades indigenas, en este contexto. el 
tema de la education y la tierra ha sido una constante en la agenda reivindicativa del 
movimiento indigena, componentes fundamentales en la action hacia la definition 
de politicas del movimiento indigena contemporaneo. (Disponivel em 
http:/AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ Av-w.qollasuvu.indvmedia.org/es/2003/02/12.shtml. Acesso 23 out 2008) 

O autor comenta que tal projeto de luta pela educacao indigena nao e novo e que a 

institucionalizagao da educacao bilingiie deu-se ja em 1988 dentro do pressuposto de criacao 

de uma sociedade intercultural e que em 22 de agosto de 2001 a Comissao ligada ao Deputado 

National Luis Macas apresentou ao publico um pacote de documentos para a criacao da 

citada universidade. 

A Universidade Amawtay Wasi compreende tres programas: 

1- Formacao Comunitaria: nao exige titulacao previa e se divide 

em Formacao Basica, na modalidade semipresencial, durando 1,5 anos e 

Formacao Superior, que exige como pre-requisito a Educacao Basica, durando 

tambem 1,5 anos, e encerrando com defesa de monografia e emitindo diploma, 

na modalidade semipresencial. 

2- Graduacao: este programa se divide em tres ciclos: 

a. Ciencias Indigenas: dura dois anos, o primeiro sendo 

comum a todas as faculdades como orientacao a especialidade que o 

aluno podera seguir e o segundo ano com disciplinas especificas para 

cada curso. Este ciclo tambem exige a proficiencia de nivel quatro de 

uma lingua indigena. 

b. Ciclo de Ciencias Universais: estudo de dois anos das 

"Culturas Universais" quando o aluno tern acesso ao pensamento de 

autores classicos e e obrigado a obter proficiencia tambem em quatro 

niveis em uma lingua estrangeira. 

c. Ciclo de Interculturalidade Cientifica: um ano de 

duracao, busca a reflexao e estudo das ciencias vistas nos quatro 
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primeiros anos para que o aluno produza conhecimento com base 

nelas. 

Tres temas transversals compoem a graduacao: investigacao cientifica, pratica e 

linguas. 

O Programa de P6s-Graduacao e tambem dividido em dois ciclos: 

1- KALLARI AMAWTAY: compreende dois anos de estudos, 

destinados a alunos com algum dos titulos de Graduacao apontados 

anteriormente num projeto de especializacao e exige oito niveis de 

proficiencia de uma lingua indigena. Equivale ao titulo de mestre. 

2- SUMAK AMAWTAY: exige a elaboracao de um trabalho 

original que envolva investigacao cientifica de culturas indigenas - valendo-se 

da ciencia indigena com rigores cientificos - e exige proficiencia de oito anos 

em lingua indigena e mais oito em lingua estrangeira, outorgando o titulo de 

Doutor ou Amauta. 

A Universidade preve ainda quatro modalidades: 

Existen cuatro modalidades: ritmo libre, presencial, semipresencial y modalidad 
mixta (presencial y semipresencial). En la modalidad de ritmo libre el estudiante se 
matricula en cualquier momento y rinde sus evaluaciones y presente sus trabajos 
cuando desee. En la modalidad presencial se trabajara por cursos, seminarios, 
taUeres y pasantias y no por el sistema asignaturista. En la modalidad semipresencial 
el estudiante asistira a tres seminarios de carrera. La modalidad mixta comprende la 
metodologia de la modalidad semipresencial y presencial. (Disponivel em 
http://mw.qollasuvu.indvmedia.org/es/2003/02/12.shtml. Acesso 23 out 2008) 

O interessante e que como o basico do projeto educacional sao as ciencias indigenas, 

isso obriga a um trabalho da universidade em coletar tal conhecimento para comecar a 

funcionar, atraves de coleta de informacoes disponiveis, em livros, videos, colecoes de 

entrevistas, audio, CDs, assim como o recurso da memoria oral. Ou seja, a base educacional e 

a re-construcao da memoria e da ciencia indigenas. Tambem fica clara a necessidade do uso 

de tecnologia no ensino, eles apontam para o uso de computador, radio, TV a cabo, biblioteca 

virtual etc, em conformidade com a tese da uniao entre o saber indigena e o saber de outras 

culturas, a ideia da interculturalidade. Essa tese tambem aparece na selecao dos academicos, 

divididos entre sabios indigenas, docentes e investigadores. 
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Para a efetivagao dos estudos, a universidade se estruturaria em torno de Centros de 

Saber: Politico, Cultural, Rural e Tecnologico, que devem trabalhar em sintonia, fornecendo 

conhecimentos a todos os alunos, buscando-se uma educacao integral e interdisciplinar. 

Tal universidade foi criada oficialmente em 5 de agosto de 2004 no Equador, tendo 

como patrocinadores a Confederation de Nacionalidades del Ecuador - CONAIE - e o 

Instituto Cientifico de Culturas Indigenas - ICCI -. Em seu site -

http://www.amawtaywasi.edu.ec/ - ela apresenta claramente seus objetivos: 

OBJETIVOS: 

• Crear un sistema de education superior con identidad, dentro de un marco de 
integralidad del conocimiento que permita superar la ruptura entre la practica y la 
teoria. 

• Formar tecnicos, tecnologos y profesionales con vision intercultural, que aporten a 
la solution de los problemas de las nacionalidades y pueblos. 

• Convertir el espacio educativo universitario en un ambito de conocimientos 
humanos de caracter intercultural que cobijen la gama de saberes de las 
nacionalidades y pueblos. 

• Brindar una formation de excelencia para los y las estudiantes y en directa 
relation con los requerimientos de las nacionalidades y pueblos. 

• Integrar los componentes investigativos, dialogicos, conceptuales y de 
emprendimientos con rigurosidad y profundidad. 

• Aportar en la construction de una nueva Sociedad Intercultural Convivencial. 
(Disponivel em http://www.amawtavwasi.edu.ee/. Acesso 16 mar 2009) 

Destacamos novamente a preocupacao com a interculturalidade, a convivencia entre 

os saberes de diversas nacionalidades, a preocupacao de formar tecnicos, tecnologos e 

profissionais. Os cursos efetivamente implantados no momento sao: Agroecologia, 

Licenciatura em Ciencias da Educacao, com enfase em Pedagogia Intercultural e Arquitetura, 

Arquitetura Ancestral. Vamos refletir um pouco sobre esse ultimo, a titulo de exemplo: 

O curso e composto por dez niveis: se o aluno cumprir os quatro primeiros recebe o 

diploma de Tecnico em Construgao, estando apto a produzir materials e objetos para uso das 

comunidades, desenvolver projetos de baixa complexidade no campo da arquitetura para 

comunidades, ONGs e entidades estatais. Tudo isso usando metodos ancestrais de construgao. 

Ja o tecnologo e aquele que cursa seis anos de universidade, tornando-se assistente 

de um "Arquiteto Planificador" - como eles o chamam - em projetos alternativos de 

construgao, desenvolvendo tambem projetos de mediana complexidade e servigos de 

planejamento e desenho para empresas de arquitetura. 

http://www.amawtaywasi.edu.ec/
http://www.amawtavwasi.edu.ee/
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O Arquiteto Planificador e o profissional que cumpre todos os dez anos de estudos, 

podendo desempenhar as seguintes atividades: 

Genera empresas productivas agroecologicas para si mismo y para otros. 
Consultor y Asesor tecnico: de las nacionalidades y pueblos, de instituciones 
publicas y privadas, de ONGs, en campos de la Agroecologia y manejo ambiental a 
nivel local, nacional e internacional. 

Promueve, disefia y ejecuta programas de desarrollo local en los campos de la 
Agroecologia y el ambiente para gobiemos municipales y provinciates; 
Ejecuta las politicas de desarrollo sostenible para nacionalidades y pueblos y 
entidades estatales; 

Asesora en el manejo, conservation y recuperation de suelo, plagas, en 
comunidades y predios publicos y privados; 

Disefia, planifica, ejecuta y hace seguimiento de proyectos y programas de 
investigation y emprendimientos de alta complejidad en el campo de la 
Agroecologia para Ongs, comunidades y entidades estatales. (Disponivel em 
http://www.amawtavwasi.edu.ee/. Acesso 16 mar 2009) 

Dessa forma, o aluno segue em uma carreira - Arquitetura - podendo escolher o 

nivel ao qual se dedicar, cumprindo quatro, seis ou dez anos, dentro da mesma universidade, 

associando o conhecimento ancestral indigena a outros o que torna o curso integral em termos 

de visao de mundo. 

Podemos ver como e interessante a grade curricular desse curso e como as disciplinas 

sao encaixadas de forma a permitir essa formacao universal do aluno no anexo 1. 

Retornando a Bolivia, vemos que a data de 02 de agosto de 2008 provavelmente sera 

muito lembrada pelos aymara, pois mais um degrau planejado por sua Revolucao India tera. 

sido alcancado: a assinatura, pelo presidente Evo Morales, do decreto que cria tres 

universidades indigenas, que funcionarao nas linguas quechua, aymara e guarani. Embora 

tendo como segundas linguas o espanhol e o ingles, as disciplinas serao totalmente 

ministradas nas linguas nativas, inclusive as defesas de trabalhos e teses. A verba para tais 

universidades vira do imposto sobre hidrocarbonetos 5 e o local escolhido para a assinatura do 

decreto foi exatamente Warisata: 

PGL - A escola indigena de Warisata, primeira escola indigena do pais, foi o lugar 
escolhido para a assinatura e apresentagao publica do novo Decreto Supremo do 
presidente Morales. Num emotivo acto publico com importante presenca de 
militantes dos Ponchos Rojos (Ponchos Vermelhos), o presidente manifestou que as 
novas universidades serviriam para descolonizar o pais ideologica e culturalmente. 

3 Esse imposto foi uma das razoes de disputas com a oposicao. 

http://www.amawtavwasi.edu.ee/
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Em Warisata funcionara a universidade Tupac Katari, que ministrara em aimara os 
cursos de Agronomia aluplanica, Industria dos alimentos, Industria textil e 
Veterinaria e Zootecnia. ( Disponivel em http://www.agal-
gz.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4583. Acesso 23 fev 2009) 

A universidade quechua, segundo o site "Portal Galego da Lingua" tera os cursos de 

Agronomia Tropical, Industria dos Alimentos, Florestal e Piscicultura e a Universidade 

Guarani ministrara Hidrocarbonetos, Florestal, Piscicultura, Veterinaria e Zootecnia. 

A Universidade Intigena Tupaj Katari e fruto de uma luta antiga, se ela e 

oficialmente criada em 2008 no governo de Morales, ja encontravamos referencias anteriores 

a ela em alguns sites. Em www.willka.net num artigo datado de fevereiro de 2003 -

http://www.willka.netAJniversidad%20Tupac%20Katari.htm - podemos observar os seus 

"principios ideologicos fundamentals", sobre os quais vale uma reflexao, lembrando que os 

elementos principais desses principios sao os mesmos da Escola-Ayllu Warisata: 

Debemos tomar conciencia que solo recuperaremos nuestra cultura con educacion. 
Es importante que la educacion asuma el caracter liberador de nuestra cultura para 
poder lograr la sohdaridad, la igualdad, la justicia y la dignidad de los pueblos 
originarios. Solo la educacion nos hara libres. (Disponivel em 
http://www.willka.net/Umvereidad%20Tupac%20Katari.htm . Acesso 14 jun 2007) 

O esforco de construir uma nacao em igualdade com o branco deve passar 

necessariamente por um processo serio de educacao, para buscar sua libertacao: 

Pero para liberarnos primero debemos empezar por nosotros mismos, por dar el 
ejemplo. Aunque es muy discutible el origen de la tetralogia, Ama Suwa, Ama 
Qhilla, Ama Llulla y Ama Llunk'u pues todas nuestras instituciones ancestrales no 
necesitan de ellas debido a que la moral y la etica estan imph'citas en ellas. 
Actualmente es imprescindible una nonnativa etica y economica que debemos 
seguir, demostrar un promndo respeto por el projimo y crear en la Comunidad urj 
clima de confianza pero de productividad tambien. De ahi que en Warisata una 
rigurosa homadez y esfuerzo multiphcaran magicamente lo invertido. (Disponivel 
em http://www.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari . Acesso 14 jun 
2007) 

Mas a universidade nao se propoe a ser isolada da sociedade6, como poderia parecer 

a primeira vista: 

6 Embora segundo Felipe Quispe a universidade deva ser instalada na zona rural, longe dos vicios da cidade. 

http://www.agal-
http://www.willka.net
http://www.willka.netAJniversidad%20Tupac%20Katari.htm
http://www.willka.net/Umvereidad%20Tupac%20Katari.htm
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Si la Universidad tiene una ideologia, un programa y objetivos propios en tomo a los 
cuales cohesiona al universitario Intigena con su comunidad, es muy dificil que el 
estudiante se aliene o copie otras identidades con las cuales necesariamente debe 
entrar en contacto, pues la clave del exito no es aislarse temiendo perder identidad, 
al contrario, el universitario adquiere seguridad en si mismo debido a la valoracion 
de su cultura y organization. (Disponivel em 
http://mw.willka.netAJniversiclad%20Tupac%20BCatari.htin . Acesso 14 jun 2007) 

A ideia e a da afirmacao de valores comunitarios para dai partir para a relacao com a 

cidade, a nacao e outras nacoes estrangeiras, sucessivamente. Trata-se de ajudar a integrar e 

organizar o trabalho comunitario incentivando a reciprocidade, ou seja, a universidade 

necessita fornecer ajuda as comunidades tanto na producao de saberes cientificos quanto no 

trabalho pratico em forma de ajuda mutua (ayni), ou seja: "todos devem produzir, quern nao 

produz nao tern o direito a comer". O sistema de reciprocidade tambem funciona entre o aluno 

e a universidade, pois ela sustenta o estudo integral, alimentacao, livros etc e, em troca o 

trabalho do aluno devera se voltar para o bem da comunidade, sem ser uma carga para ela, 

mas um investimento para o future O objetivo e melhorar a produtividade das comunidades, 

associado ao preco justo dos produtos agricolas, tanto como em Warisata: 

El secreto de la productividad en Warisata se expreso en la tetralogia: Aula, Taller, 
Tierras de cultivo y Ayni. Crearon una nueva pedagogia del trabajo por el arte y el 
sembrio. El Parlamento Amauta se dio cuenta de que necesitaban formar maestros 
que asumieran la realidad y el esfuerzo que requeria el campo, pues existia una sobre 
demanda de profesores ya que las escuelas se estaban multiplicando como hongos 
generando lo que se llamaron Nucleos. (Disponivel em 
http://mw.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari.htm . Acesso 14 jun 2007) 

Muitos principios de Warisata devem ser aplicados na universidade 7 Em termos de 

organizacao administrativa o site apresenta a defesa do Parlamento Amauta usado em 

Warisata, que ainda existia na decada de 1960 produzindo, inclusive, um livro das memorias 

da escola, por Elizardo Perez, Portanto, a proposta e que o Conselho Universitario esteja 

composto por delegados de subcentrais agrarias - geralmente os "mallkus" - direcao, pais de 

alunos, docentes, estudantes, funcionarios e pelo Comite da Universidad Intigena da 

CSUTCB. Os objetivos desse processo sao claramente assumidos no site: 

7 O "preco justo" para os alimentos produzidos com a ajuda de estudantes e tambem defendido para os aymara. e 
lembra a exigencia dos camponeses estudados por Thompson no seculo XVIII e aparece tambem em discursos 
de organizacoes campesinas atuais, como a Via Campesina, por exemplo. E um dos elementos fundamentals da 
Economia Moral. 

http://mw.willka.netAJniversiclad%20Tupac%20BCatari.htin
http://mw.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari.htm
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La historia oficial es muy diferente a nuestra lustoria que esta tenida de sangre india. 
ellos corren una cortina de mentiras para borrar las huellas de sus genocidios. El 
Estado Boliviano esta construido sobre crimenes, corruption y esclavitud, por eso es 
que nosotros debemos refundar otra nation sobre las bases politicas, ericas, valores 
culturales y espirituales que nos legaron nuestros antepasados. Tenemos que destruir 
su Constitution, sus simbolos, sus leyes malditas, sus himnos. sus organizaciones. 
sus templos, sus idolos y sus heroes, todo lo que ha contribuido a colonizarnos. 
Salvar lo que se tenga que respetar e imponer lo nuestro. Esa destruction debe 
hacerse con sabiduria, por eso es importante el estudio, la educacion y entonces 
podremos escribir nuestra propia lustoria desde nuestros propios qjos. (Disponivel 
em http://www.willka.netAjniversidad%20Tupac%20Katari.htm. Acesso 14 jun 
2007) 

Para tal, o projeto de recuperacao da memoria novamente aparece com sua importancia: 

Hay que revalorizar los idiomas nativos como el aymara, guarani, quechua, con la 
educacion trilingue. Al mismo tiempo que debemos estudiar el espanol y el ingles 
que son las lenguas opresoras para poder aprovechar las ventajas que la 
globalization hoy en dia brinda por Internet. La grabadora y la filmadora seran de 
gran utilidad en el rescate de la tradici6n oral para los idiomas cuya escritura se ha 
perdido en la confusion de la invasion espaiiola. Es fundamental para su 
preservation y proyeccion al futuro el uso de estos objetos como parte de una 
metodologia de estudio. (Disponivel em 

http://ww.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari.htin . Acesso 14 jun 2007) 

Os proprios cursos universitarios serao discutidos em comunidade, em funcao 

daquilo que cada regiao necessita: 

Por ejemplo, la necesidad de contar con profesionales agronomos expresa la 
necesidad de mejorar las tierras de production, la investigation de pastos, el manejo 
o no de tractores, reemplazando por tecnicas andinas, etc. Necesidades que seran 
elevadas a la administration comunitaria para su aprobacion y posterior 
cumplimiento. Las clases deberan enfocarse desde el punto de vista practico y 
teorico. Las distintas carreras deberan ser sugeridas por miembros de las 
comunidades a las asambleas comunitarias, previa observation de las condiciones de 
desarrollo de la region. Tambien pueden ser enviadas estas solicitudes a la CSUTCB 
para ser remitidas a la respectiva Comision de la Universidad. En esta modalidad so 
visita las comunidades para observar, mquirir y reunir una serie de datos que 
permitan diagnosticar las necesidades de cada comunidad. (Disponivel em 
http://wwvv.willka.net/UniversidadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%020Tupac%020Katari.hto . Acesso 14 jun 2007) 

Dessa forma, eles propoem os seguintes cursos: 

Segiin lo expuesto es posible aconsejar las carreras de Agronomia, Agropecuaria, 
Turismo, Geologia, Medicina Natural, Comunicacion, Administration de Empresas, 
Economia, Linguistica, Comercio Exterior, Idiomas tanto Originarios como 
Extranjeros, Veterinaria, Ecologia, Astronomia, Arquitectura, Artesanias, Artes 

http://www.willka.netAjniversidad%20Tupac%20Katari.htm
http://ww.willka.net/Universidad%20Tupac%20Katari.htin
http://wwvv.willka.net/Universidad%020Tupac%020Katari.hto
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NaUvas, Tecnicas de Production Andinas, Politologia Andina, Ingenieria de 
Alimentos, etc. En resumen se pueden dar todo tipo de carreras que sean adecuadas 
para la region y desarrollen necesariamente una o varias industrias. (Disponivel em 
http://vvw.willka.netAJniversidad%20Tupac%20Katari.htm . Acesso 14 jun 2007) 

A universidade, tambem como a Escola-Ayllu Warista repousa sobre os cinco 

principios ideologicos; 

1 - Libertacao. 

2- Organizacao, 

3- Integracao. 

4- Produtividade. 

5- Revalorizacao Cultural. 

Novamente e clara a consciencia da necessidade da educacao como parte de um 

processo de construcao de uma Revolucao India: 

Conclusiones: Comprender las escuelas en su real dimension historica por la 
interaction entre intereses de comunarios indigenas y oligarcas significa devolver 
estas escuelas a sus verdaderos constructores e implica que los campesinos de hoy 
puedan volver a recuperar para si las funciones sociales de estas escuelas y entender 
de una vez por todas que la destruction de su obra por la oligarquia terrateniente no 
significo el fracaso del proyecto historico politico de los comunarios sino la 
continuidad historica del proyecto de reivindicaciones politicas y sociales lo que 
explica mas bien el fracaso de los objetivos burgueses. (Disponivel em 
http://\vw.willka.netAJniversi(tod%o20Tupac%o20Katari.hto . Acesso 14 jun 2007) 

Ou seja, uma Revolucao nao se dedica apenas a luta cotidiana, a resistencia 

observada por Thompson e Scott, mas tambem a participacao politica em sindicatos e partidos 

politicos, a usar ate mesmo o pensamento marxista, como fez Mariategui. A Revolucao India, 

aymara ou Intigena - com t e nao d - abarca todas as formas de atuacao: politica, social, 

educacional, religiosa, cultural, economica etc, parte de dentro da propria comunidade e 

contradiz Eric Wolf, pois usa o partido politico, em vez de necessitar dele, ou seja, o partido e 

um dos elementos da revolucao e nao o elemento primordial, como para Wolf. 

http:///vw.willka.netAJniversi(tod%25o20Tupac%25o20Katari.hto
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Os aymara dizem que a sorte dos indigenas esta jogada na Bolivia: concordamos com 

eles, a despeito do quanto dure a revolucao e do que ela venha a obter, reconhecemos nela 

uma verdadeira revolucao, indigena e nao somente campesina, com uma visao integral de 

sociedade e de projeto de futuro, sendo a interculturalidade um recurso importante na 

preparacao dessa revolucao, a relacao entre a diversidade de culturas, que esta ligado a 

interatividade entre as diferentes nacoes, apontando, por exemplo, para o parentesco entre a 

universidade equatoriana - Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 

Indigenas, Amawatay Wasi - que se propoe a ser "indigena" e a Universidad Intigena Tupaj 

Katari, aymara. 

Podemos, ao encerrar esse capitulo, veriflcar que a Revolucao proposta pelos aymara 

em seu projeto de futuro e extremamente bem articulada, nao se restringindo a a9ao politica 

de exercer o poder, mas de sonhar com um futuro que esta sendo construido passo a passo, 

cotidianamente. O futuro e uma projecao do que se esta trabalhando hoje, conquistando hoje, 

em todos os setores da sociedade boliviana. E isso que faz com que a Bolivia seja um outro 

momento na luta dos povos dominados por um outro tempo, em que eles finalmente voltarao 

a ter controle sobre o seu tempo. 
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CONCLUSAO 

Ao entrarmos no seculo XXI a questao indigena ainda continua a nos desafiar: 

aqueles a quern os conquistadores espanhois tantas vezes chamaram de "fracos" e "inferiores" 

persistem em sua luta para serem ouvidos e continuar vivos, insistem em nao ser esquecidos e 

sua arma mais importante para alcancar esse intento e atraves da memoria, cuja importancia 

sempre foi exemplar em suas comunidades. 

Os aymara constituem um belo exemplo de todas as formas de resistencia que se 

possa imaginar: de uma obstinacao notoria, desde antes da chegada dos europeus ao 

continente ja haviam resistido ao invasor inca, tentando manter viva a cultura qolla. Os 

conquistadores revelaram-se admiraveis inimigos que por quase 300 anos tentaram inculcar 

uma sociedade de valores ocidentais em geral muito diferentes de seus proprios valores: 

conseguiram-no parcialmente ja que, a despeito da obvia submissao militar, os aymara 

persistem em seu intento de construir uma identidade com base nessa memoria. O mesmo se 

da no periodo republicano, quando eles se vem as voltas com uma sociedade "criolla" que, 

segundo eles, nao difere da sociedade colonial, ja que faz parte de uma concepcao racista que 

trata os indigenas como cidadaos de segunda categoria. 

No final do seculo XX a situacao se torna ainda mais tensa na medida em que a 

globalizacao econdmica avanca pelo mundo e o neoliberalismo, introduzido em meados da 

decada de 1980 no pais, ameaca ainda mais as frageis condicoes de vida das populacoes 

indigenas e desnudam interesses comuns entre governos locais e empresas estrangeiras. 

Essa tensao atravessa o novo seculo, transformando-se em conflito aberto em 

algumas cidades bolivianas, quando se trata da luta pela manutencao de recursos naturais em 

vias de privatizacao a favor de empresas estrangeiras, o que ocorre com a agua e os 

hidrocarbonetos: exasperam-se os nacionalistas bolivianos e os qollas, para quern os recursos 

naturais devem ser utilizados coletivamente. 

Tal pano de fundo, autenticamente boliviano, assemelha-se ao contexto historico de 

outros paises e movimentos indigenas no continente latino-americano, tal como a acao do 

Exercito Zapatista de Libertacao Nacional, que fala ao mundo a partir da Selva Lacandona, no 

interior do estado mexicano de Chiapas ou das comunidades indigenas equatorianas 

articuladas pela CONATE, por exemplo. O neozapatismo - ao contrario do zapatismo - chama 

atencao para a questao indigena, abandonando a categoria de campesino e rompendo com a 

tradicao revolucionaria campesina mexicana. Assim, ele pode ser visto como um projeto de 
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revolucao nitidamente maya, mas que se associa a varias outras identidades dominadas, 

chamando-as para uma frente ampla de oposicao ao neoliberalismo. 

A partir de entao, a identidade indigena ganha ainda mais forca, dentre os 

movimentos sociais americanos, como e o caso aymara. Ou seja, o EZLN representa um 

grande impulso nesse processo, embora nao seja seu iniciador, se olharmos para organizacoes 

indigenas que se estruturam desde a decada anterior no Equador, por exemplo. Alem do que, e 

tambem inegavel que a adocao do neoliberalismo e o conseqiiente empobrecimento de 

comunidades indigenas, ajudaram a produzir uma melhor articulacao desses movimentos, nos 

quais 1992 foi um marco. 

Essa e uma questao nova posta pelos rebeldes aymara bolivianos: eles deixam de se 

auto-identificar apenas enquanto campesinos para afirmar sua tradicao particular aymara e 

pouco a pouco vao associando essa identidade indigena com outra, urbana, no chamado "ayllu 

metropolitano", que e a cidade de El Alto que reune uma enorme populacao aymara a apenas 

alguns quilometros da capital La Paz, sendo essa uma das razoes pelas quais quando realizam 

mobilizacdes sao capazes de sitiar a capital rapidamente. E tambem o local onde foi morto o 

heroi epico aymara, Tupaj Katari, seculos atras, o que faz com que o mundo urbano se 

comunique com o mundo indigena rural, criando novas redes de relacoes e confirmando a 

profecia de Katari: "volvere y sere millones". Trata-se da criacao de um senso de coletividade 

que estabelece um elo entre o mundo rural e o urbano, tendo como base a manutencao de 

parentesco com as comunidades indigenas rurais, seus ritos e suas tradicoes, que pode surgir 

nesse contexto de mobilizacoes populares representado pela transicao do seculo XX ao XXI 

em resposta a politica neoliberal. Ou seja, a novidade nao e exatamente a existencia de El 

Alto, mas sim a passagem de um potencial de mobilizacao enorme - via identidade aymara -

para uma acao pratica conflitiva, que leva o projeto de Revolucao India, para um outro 

patamar de viabilidade: ele e explicitado e passa a ser comentado publicamente, torna-se um 

importante elemento mobilizador para que os eventos de 2000 e 2003 nao sejam esquecidos. 

No caminho para o fortalecimento dessa nocao de comunidade aymara esta a 

valorizacao da memoria, que e um processo coletivo. Tomando-se como parametro o autor 

Pollak (1992) e sua visao acerca de tres elementos que constituem a memoria, podemos 

perceber que se aplicam inteiramente ao caso aymara, conforme analisamos via internet. 

Em primeiro lugar, o autor nos mostra a importancia de acontecimentos que as 

pessoas vivenciam, ou nao, mas que mesmo assim partilham dentro de uma comunidade. O 

caso aymara e exemplar: os acontecimentos de 2000 em Cochabamba e de 2003 em El Alto 

servem exatamente a esse proposito, pudemos verificar que falas de pessoas que os 
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vivenciaram dao conta de um senso de coletividade que estabelece uma especie de parentesco 

entre eles. Da mesma forma, eventos que ocorreram num passado distante, como por exemplo 

a conquista espanhola e o periodo colonial, e que nao foram vividos pelos aymara que hoje 

disponibilizam os sites, sao tratados de forma que o internauta se sinta participando das 

injusticas desse periodo, como diz Pollak: 

O mesmo pode ser dito do segundo elemento constitutivo da memoria: os 

personagens. Os sites estudados chamam nossa atencao para essa preocupacao constante em 

mostrar uma linha de continuidade entre os herois do passado, desde Tupaj Katari ate os 

herois do presente, como Evo Morales e Felipe Quispe, todos eles desfilam pelo ciberespaco 

como se fossem contemporaneos do militante aymara, como se defendessem as mesmas 

ideias, independente do tempo diferente em que operam, tornam-se simbolos de uma luta 

antiga e constante. 

Por fim, tambem os lugares sao importantes nessa construcao da memoria, para os 

aymara: de um lado, Tiahuanaku adquiriu uma importancia muito grande como uma categoria 

representativa da genese aymara, e o local de origem e, portanto, sagrado, sem que 

necessariamente essa referenda ancestral seja correta, pois mostramos no primeiro capitulo 

que estudiosos da cultura aymara duvidam que a cidade tenha sido construida por eles. Mas 

isso nao importa muito, pois la Evo Morales realizou uma cerimonia de posse da presidericia, 

paramentado com simbolos aymara sagrados. Da mesma forma, para o periodo recente El 

Alto remete a uma identificacao com os eventos de 2003, quando a populacao enfrentou o 

Exercito e conseguiu a renuncia do presidente Sanchez de Lozada. 

A construcao da memoria mobiliza o grupo social: "cada vez que uma memoria esta 

relativamente constituida, ela efetua um trabalho de manutencao, de coerencia, de unidade, de 

continuidade, de organizacao" (POLLAK, 1992, p.206). A memoria "reforca a coesao social", 

como diz o autor, o que e fundamental para a realizacao de um projeto, criando uma 

"comunidade afetiva" que, via ciberespaco, se dispersa pelo mundo mas que nao se perde, ao 

contrario, conta com a militancia de seus membros, cada qual a seu modo, mas sem perder a 

referenda da comunidade. 

O trabalho de enquadramento da memoria se alimenta do material fornecido pela 
historia. Esse material pode sem diivida ser interpretado e combinado a um sem-
numero de referencias associadas: guiado pela preocupacao nao apenas de manter as 
fronteiras sociais, mas tambem de modifica-las, esse trabalho reinterpreta 
incessantemente o passado em funcao dos combates do presente e do futuro. 
(POLLAK, 1989, p. 9) 
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Ha uma relacao bem proxima entre a memoria e a identidade, que se quer construir: 

Podemos portanto dizer que a memoria e um elemento constituinte do sentimento de 
identidade. tanto individual como coletiva, na medida em que ela e tambem um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerencia de uma 
pessoa ou de um grupo em sua reconstrucao de si. (POLLAK. 1992, p. 204) 

E e nesse contexto que os aymara alcancam o ciberespaco, como um terceiro espaco 

de atuacao, depois do rural e do urbano. Geralmente capitaneados por jovens estudantes 

universitarios, professores e artistas, mergulham decididos nesse novo local que lhes expande 

muito o alcance de seu projeto: para lutar pelo direito de continuar sendo aymara, cultivando a 

sacralidade dos Andes, ganham o mundo. Os aymara estao manipulando identidades em 

contextos diferente, pois campesino, aymara, quechuaymara, boliviano, indio, indigena etc se 

alternam no ciberespaco. E assim que estao dando sentido a um movimento social em 

construcao, como os seus proprios sites indicam ao discutir questoes especificamente aymara, 

dos mapuche ou ainda ecologicas etc. Decadas atras, questoes etnicas eram tratadas 

secundariamente, abrigadas em organizacoes sindicais de mineradores, em especial a 

poderosa COMIBOL, personagem que, posteriormente perde sua grande relevancia para a 

CSUTCB, muito importante na elabora^o das manifestacoes de 2003 e que se volta para os 

campesinos mas que, ao mesmo tempo, ao ganhar prestigio com a renuncia do presidente 

Sanchez de Lozada acabou tambem favorecendo o "vir a tona" das organizacoes aymara. Ou 

seja, no jogo de forcas em que se da a relacao entre dominantes e dominados na Bolivia, a 

crescente pressao popular das ultimas decadas possibilitou que lideres hoje vistos como 

indigenas - como Felipe Quispe - tivessem de militar em organizacoes campesinas, como a 

CSUTCB. Entretanto, isso nao significa que organizacoes campesinas e indigenas se tornem 

inimigas, pelo contrario, sao tipos de organizacoes diferentes que parecem caminhar para um 

projeto semelhante, embora talvez nao identico. 

E nesse sentido que operam as redes na internet, apesar dos aymara terem 

reivindicacoes fortemente baseadas em suas localidades andinas, na manutencao de rituais e 

elementos de cultura material - como plantar e colher, por exemplo - eles tambem podem se 

unir a outros movimentos indigenas para lutar por questoes comuns - quando se identificam 

como quechuaymara, por exemplo - ou, num contexto mais amplo a indigenas, ou ainda 

quando esta em jogo a manutencao de recursos naturais enquanto bens coletivos - agua, gas -

associando-se a ONGs, orgaos da ONU, movimentos ecologicos etc. Dentro de um limite nem 

sempre muito preciso, os sites aymara tecem fios que os ligam a outros sites formando 
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verdadeiras redes, a "network", ou mesmo diversas "comunidades virtuais" e, dessa forma, 

eles tentam levar adiante o projeto de Revolucao India. 

Atraves do ciberespaco e possivel percebermos a criacao desse projeto: trata-se de 

criar uma comunidade imaginada. A mensagem de um passado glorioso povoado por herois 

incorruptiveis e traidos, por rituais que precisam ser valorizados e/ou re-ativados, caso tenham 

sido esquecidos, constroem mentalmente a imagem de uma civilizacao perfeita, organizada, 

honrada, honesta, onde cada um sabe o seu verdadeiro lugar e cada um tern seu proprio valor 

contrasta-se com a sociedade atual, neoliberal, marcada pelo estrangeiro, racismo e corrupcao. 

A discrepancia entre os dois mundos torna-se, assim, nitida demais para ser recusada e aponta 

para a valorizacao do mundo ancestral na construcao do mundo futuro. 

Da mesma forma, o tempo presente e encarado negativamente: e o tempo das trevas 

iniciado com a chegada do espanhol, no qual o sofrimento atinge o apogeu atualmente com o 

advento do neocolonialism© - visto como continuacao do colonialismo - e do neoliberalismo, 

ao mesmo tempo em que fornece determinadas armas que podem ser utilizadas em proveito 

proprio: elementos tipicos do mundo ocidental sao incorporados ao paiol aymara, tais como a 

organizacao sindical e o marxismo, e utilizados contra os governos neoliberais. Da mesma 

forma, pode-se desmascarar o projeto democratico "criollo" contrapondo-o a democracia de 

participacao direta dos ayllus, e invertendo o papel de submissao feminina no mundo atual 

para a sua valorizacao no mundo aymara e na sua revolucao. 

Dessa forma, no presente podem ser encontrados elementos de mobilizacao politica 

com fins de se construir um futuro diferente, o qolla: trata-se da Revolucao India, proposta 

por Fausto Reinaga, ideologo katarista do seculo passado. O futuro sera construido pela 

Revolucao que esta em marcha, esbocado pela atuacao politica partidaria vista como valida 

para a reconstrucao de uma nova sociedade, como diz o proprio presidente Evo Morales; 

atitudes que valorizam a antiga organizacao administrativa do Qollasuyu, como a reafirmacao 

do respeito aos "mallkus"; a defesa da natureza contra a exploracao predatoria que destroi os 

recursos naturais, vistos como coletivos; a educacao que precisa ser voltada para o interesse 

das comunidades e nao para os estrangeiros, com escolas e universidades aymara. 

Por isso, a analise dos sites nos permite verificar que a Revolucao India dos aymara 

talvez seja um marco numa nova fase de resistencia, mais proxima de algo que poderiamos 

chamar de "Revolucao do Cotidiano", na medida em que propoe uma re-indianizacao dos 

aymara que perderam contato com suas comunidades e tradicoes. Os trabalhos de Thompson 

e Scott nos apontam para a pertinencia da Economia Moral que luta contra a Economia de 

Mercado e acreditamos que essa batalha ainda continua a ser travada pelos aymara, so que 
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agora fugindo propriamente do discurso oculto, como analisado por Scott, e tornando-se 

publico, pois eles falam abertamente do projeto de criacao do Qollasuyu. O que, a nosso ver, 

parece ser diferente e a construcao de um novo mundo a partir de uma resistencia cotidiana, 

sem treguas. Ou seja, preparar-se a revolucao com atuacao diaria, mantendo-se os sites no 

ciberespaco, trocando mensagens com o mundo todo, participando-se de eventos nacionais e 

internacionais, levando-se ao ar radios comunitarias, elegendo-se politicos, construindo-se 

escolas e universidades, formando-se jovens que serao novos militantes, "re-aymaraizando-

se" aqueles que se afastaram das comunidades, valorizando-se tecnicas de producao agricola 

ancestrais, alimentos, musicas etc. O neoliberalismo permitiu que se abrisse contra si uma 

imensa frente popular que agora comeca a se individualizar e se conscientizar de que a acao 

cotidiana forma a militancia necessaria para a implantacao do projeto de uma sociedade do 

futuro diferente da atual, prepara-se uma rebeliao ao mesmo tempo em que ela se desenvolve: 

ao construir e reconstruir a identidade aymara atraves da Revolucao India, eles demonstram 

ter nocao de que reunir uma comunidade, recuperando seu passado e estabelecendo suas acoes 

coletivas no presente, e o que pode haver de mais poderoso para se criar o futuro. 

O presente aymara e constituido pelo conflito e pela revolucao, eles estao em pe de 

guerra. Mas isso nao signiflca somente ir as ruas e enfrentar o exercito boliviano: e reafirmar 

uma nova opcao de vida. O teatro da dominacao, como nos aponta Scott, esta cada vez mais 

vazio, as mascaras dos dominados tern caido constantemente na Bolivia, junto com 

presidentes "criollos". Personagens simbolicos tomam a palavra e atacam diretamente os 

dominantes: ha muito da Senhora Poyser nas falas de Evo Morales e de Felipe Quispe , So 

que, apos falarem, esses personagens continuam atuando politicamente, preparando dia-a-dia 

a sua revolucao, nao se escondem mais, pelo contrario, assumem seu lugar tanto nos gabinetes 

do governo quanto na oposicao. 

Por outro lado, essa Revolucao India tambem rompe com as esperanca de uma 

revolucao socialista, como pensada por Jose Carlos Mariategui, na medida em que nao projeta 

uma sociedade pensada pelo marxismo, mas pelo katarismo, que convive numa especie de 

equilibrio instavel com ele. Felipe Quispe constantemente tern criticado Evo Morales por 

acercar-se de intelectuais de tradicao marxista, vistos como "reformistas". Ela tambem nao 

coaduna com a visao revolucionaria de Eric Wolf - marxista - e esta longe de acreditar que 

precisa de intermediaries, vindos "de fora" do movimento e de um partido politico para 

1 A Senhora Poyser e a mulher que se volta contra seu senhoria e o ataca oralmente, rompendo o teatro da 

dominacao, como aponta Scott (2000). 
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preparar um processo vitorioso. Pelo contrario, o katarismo volta-se para dentro, vale-se do 

estrangeiro - a organizacao sindical, por exemplo - mas nao perde o controle sobre ele, a 

revolucao e voltada para o mundo aymara e nao a ideologia socialista marxista, embora 

corporifique a convivencia dessas duas correntes politicas. 

O que esta em jogo na Bolivia talvez seja muito mais importante do que aparece nos 

jornais: uma reordenacao do projeto de revolucao, que nao quer estabelecer compromissos 

com ninguem, a nao ser consigo mesmo, que nao se satisfaz em ser uma revolucao camponesa 

ou boliviana, mas que ao mesmo tempo nao se limita em ser apenas aymara, e tambem 

quechuaymara e indigena, pois seus alvos sao bem amplos ao contrapor-se a um tipo de 

sociedade implantada ha seculos por estrangeiros. Isso e, segundo Rojas (1998) um dos 

limites dos novos movimentos indigenas que, a despeito dessas relacoes com o exterior - e 

das redes - ainda e bastante centrada em seus proprios interesses: "A maior parte dos 

discursos dos dirigentes e radicalmente antiocidental, em clara contradicao com sua praitca de 

receber apoios financeiros e das ONGs". (ROJAS, 1998, p. 178). 

A memoria esta sempre pairando nos sites que estudamos: o mundo aymara e um 

mundo do passado, na medida em que norteia o presente criando, re-criando e re-descobrindo 

mitos, lendas, rituais. Ou seja, o passado ordena o presente e e re-ordenado e re-criado por ele 

em funcao daquilo que lhes interessa: o futuro. Nao se trata apenas de um retorno ao passado 

puro e simples. Nao e o caso de se re-criar a escola Warisata, mas de, a partir das licdes 

aprendidas com ela, criar a Universidade Tupaj Katari. Os tres tempos se entrelacam 

buscando impor a todos uma visao comum, ou melhor, uma militancia comum: viemos juntos 

de um passado distante, continuamos juntos, e em breve estaremos juntos no futuro. Por isso, 

eles nao esquecem de Tupaj Katari, de Fausto Reinaga, nem de "Che" Guevara, porque para 

eles o esquecimento e a morte. 

Cada vez que um aymara empunha a vviphala e o mesmo aymara de sempre: para que 

nada mude eles estao sempre mudando. Jovens saem de seus ayllus, frequentam escolas, 

universidades, tornam-se professores - alguns ate das proprias universidades onde estudaram 

- criam sites onde falam do ayllu, da agua que e de todos, da Pachamama. Para manter-se 

aymara, parecem viver como brancos. Outros abandonam o campo e vao para La Paz ou para 

El Alto, abandonam o ayllu rural e criam o "ayllu metropolitano", onde continuam a 

prevalecer os lacos de reciprocidade e solidariedade de seculos atras. 

O mundo aymara existe porque se recusa a morrer, porque continua sendo militante, 

tendo a certeza de que e preciso relembrar a seus jovens dos seus herois. Por isso rapidamente 

percebemos que os nove sites escolhidos sao como que complementares, pois mesmo quando 
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eles falam de coisas diferentes parece que falam com a mesma lingua. Por isso vimos que se 

"entrelacam", se citam mutuamente e, cada um a seu modo, continuam falando de uma 

sociedade futura, de uma Revolucao India que esta se desenrolando para que nada e, ao 

mesmo tempo, tudo mude. Essa talvez seja a heranca aymara para todo o mundo: uma nova 

forma de adaptar o passado ao presente, colocando-o em xeque. O projeto aymara coloca 

tambem em duvida a propria democracia tal como existente na America Latina. Talvez desses 

novos movimentos indigenas surja um outro conceito em que ser democratico implique em 

ser militante, em assumir obrigacoes e responsabilidades para com o coletivo. Para isso e 

preciso continuar aprendendo e valorizando esses movimentos. 
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GLOSSARIO 

AB YA - YALA = Como organizacoes indigenas se referem ao continente americano. . 

ALCALDE/ ALCAIDE = Diretor de prisao ou fortaleza. 

AYLLU = Celula territorial primitiva incaica composta tambem por determinado numero de 

familias y regras de comportamento social. 

AYNI = Divida social, trabalho de reciprocidade. 

CABILDO = Conjunto de sacerdotes que Sao membros de uma catedral: corporacao ou grupo 

de pessoas integrado por um "alcalde" que se encarrega de administrar um municipio. 

corporacoes instituidas na America pelos conquistadores espanhois. Tinham por finalidade a 

administracao das cidades recem-fundadas pelos colonos. 

CHUNO = Processo de desidratacao da batata. 

MALLKU = Autoridade aymara, "principe" ou "lider". 

MARK A = povoado, cidade. Espaco transcomunitario que agrupa varios ayllus. 

PACHACUTI = Do quichuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pacha Kutiq "O que muda a Terra", ou "Reformador da Terra", 

Cusco, £1400? - 1471) foi o nono governante do Imperio inca e seu primeiro imperador, entre 

os anos 1438 e1471. 

PONGOS = Do vocabulo aymara punku, que significa porta, aquele que ficava atras da porta 

para servir; servo. 

PONGUEAJE = Si sterna de exploracao e servidao a que eran submetidos os indios ate a 

Revolucao de 1952; trabalho compulsorio. 

Q'ARA = Como sao chamados os brancos pelos aymara. 

QOLLASUYU = regiao do altiplano, onde viveram os aymara (antigos quollas); 

QUINOA = planta nativa da Colombia, Peru e Chile, que produz um grao indispensavel a 

alimentacao e a vida do homem no altiplano andino. 

SUYU = identidade cultural e espacial mais ampla que o marka; parcela de teritorio. 

TAWANTINSUYU = Imperio Inca, palavra Quechua que significa "As quatro Terras", ou 

tambem "Os Quatro cantos do Mundo". 

TUNTA.= O contrario do chufio. Processo de hidratacao da batata. 

VVTLLKA = Significa em aymara ou quechua rei-sol poderoso, guardiao das tradicoes. 
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ANEXO A 

CARRERA EN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, de 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indigenas, Awawtay Wasi 

(Equador). 

(Disponivel em http ://www. amawtaywasi. edu.ec/web/sp/general/pregradodos. php . 

Acesso 23. out 2008) 

CARRERA O TRAZA EN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CON MENCION EN PEDAGOGIA INTERCULTURAL 

(CENTRO MUNAY RURAY) 

OBJETIVO GENERAL 

Formar educadores proactivos que orienten e implementen un sistema de educacion 

intercultural plurilingiie, que mejore la calidad del servicio educativo actual, a fin de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los Pueblos y Nacionalidades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Formar docentes con un profundo sentido de las identidades; 

interculturales y plurilingiies. 

• Formar profesionales docentes practicos reflexivos y con una gran 

autoestima y seguridad. 

• Trabajar conjuntamente con las comunidades en investigaciones y 

emprendimientos de caracter educativo comunitario y motivar al uso de metodos 

activos de aprendizaje. 

• Contribuir a la construction de una pedagogia intercultural. 

• Impulsar la investigation como forma de aprendizaje y de generation 

de nuevo conocimiento. 

• Impulsar emprendimientos concretos como una manera de formar 

docentes emprendedores y organizar procesos educativos y de aprendizaje. 

TITULO 

• Licenciado en Ciencias de la Educacion, con mention en Pedagogia 

Intercultural. (8 Niveles) 

http://edu.ec/
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PERFIL PROFESIONAL 

Los profesionales que egresen como Licenciado en Ciencias de la Educacion, con 

mention en Pedagogia Intercultural, tendran el siguiente perfil profesional: 

Licenciado en Ciencias de la Educacion, Especializacion Psicopedagogia 
Intercultural Plurilingue 

Investiga diversos campos relacionados con la Educacion y la pedagogia intercultural 

plurilingue; 

Realiza programas de desarrollo educativo y pedagogico; 

Ofrece asesorias tecnicas en el campo de la educacion y la pedagogia intercultural; 

Gestiona y gerencia establecimientos educativos interculturales con valores bioeticos; 

Disefia, planifica, ejecuta y hace seguimiento de proyectos y programas de investigation y 

emprendimientos de alta complejidad en el campo de la educacion y la pedagogia. 

CAMPO OCUPACIONAL 

El profesional con el titulo de Licenciado en Ciencias de la Educacion, 

Especializacion Psicopedagogia Intercultural Plurilingue, puede tener los siguientes 

desempefios: 

• Genera, coordina e impulsa emprendimientos educativos publicos y 

privados; 

• Consultor y asesor tecnico: de las nacionalidades y pueblos, de 

instituciones publicas y privadas, de ONGs en campos de la educacion y la pedagogia 

a nivel local, nacional e international; 

• Promueve, disefia y ejecuta programas de desarrollo local en los 

campos de la educacion y la pedagogia para gobiernos municipales y provinciales; 

• Docente del si sterna de educacion media y superior en centres de 

educacion del sistema intercultural bilingiie o del sistema educativo nacional; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Disefia, planifica, ejecuta y hace seguimiento de proyectos y programas 

de investigation y emprendimientos de alta complejidad en el campo de la education 

y la pedagogia interculturales para Ongs, comunidades y entidades estatales. 

MATRIZ CURRICULAR DE LA TRAZA 

La malla curricular propuesta adopta una estructura academica y curricular basada en 

Cuestiones Problemico Simbolicas Relacionales (CPSR), saberes, haceres y cosmovisiones de 

las Nacionalidades y Pueblos, de la cultura occidental y de otras culturas del mundo. 

PRIMER NIVEL COMUN 



Centra C.P.S.R. Nivel Ambitos de Aprendizaje No. 

Creditos 

Modalidad 

Kausay 

Seminario Coyuntura Nacional e 

Introduc- International, los 

torio movimientos indigenas y la 

educacion 

A. Presenc 

Yachay 

Munay 
WAKA 

Munay 

Ruray 
CHAKRA 

Ruray 

Ushay 
WASI 

Ushay 

Yachay 
RUNA 

La Universidad y su 

estructura de funcionamiento 
A. Presenc 

La metodologia 

paradigmas 
y 

Modulo La Pachamanca 2 A. Presenc 

Inves. Sobre la pachamanca 1 

Emp. Realizar una Pachamanca 2 A. Tutorial 

Conv. La culinaria ancestral 1 A. Tutorial 

Modulo Ambiente Vital 2 A. Presenc 

Inves. Biodiversidad de la chakra 2 A. Tutorial 

Emp. Coleccion de plantas2 

medicinales y forestales de 

su entorno 

A. Tutorial 

Conv. Sobre ambientes para la vida 1 A. Tutorial 

Modulo Arquitectura ancestral 2 A. Presenc 

Inves. Vivienda ancestral 1 A. Tutorial 

Emp. Disefio y construction de un2 

fogon 
A. Tutorial 

Conv. En relation al fogon 2 A. Tutorial 

Modulo El runa y las diversas2 

culturas en el Ecuador 
A. Presenc 

Invest. La cultura de su entorno 1 

comunitario 
A. Tutorial 

Emp. Production y difusion de2 

material informativo sobre 

las culturas en el Ecuador 

A. Tutorial 

Conv. En relation al Runa y 

diversas culturas 
lasl A. Tutorial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Pre sen = 

A. Dirigid = Aprendizajes Tutoridles 
Apredizajes Presenciales 
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C. delC.P.S.R. Nivel 

Conoc 
Codigo Ambitos de Aprendizaje No. 

Credit. 
Modalidad 

Interculturalidad 

Y Educacion 
Modulo Mapas mentales: 2 A. Presenc 

R 

u 
Modulo Lectura critica: 2 A. Presenc 

n 

a 
II Modulo Testimonios: escritura 

lectura 
y2 A. Presenc 

Y 

a 
Modulo Procesador de palabras 2 A. Presenc 

ch 

a 

y 

Inv Mapas mentales en lengua4 

materna 
A. Tutorial ch 

a 

y 
Emp Mapas mentales para 

escuela de la comunidad 
una 8 A. Tutorial 

Conv Sobre temas ancestrales 4 A. Tutorial 

Buen Vivir 

Modulo Metodo activos 

aprendizje I: 
de2 A. Presenc 

III 

Modulo Movimiento indigena 

educacion 
y2 A. Presenc 

III 
Modulo Pedagogias ancestrales: 2 A. Presenc 

Modulo Graficadores 

computadora: 
por 2 A. Presenc 

Inv Materiales pedagogicos 4 

ancestrales. 

A. Tutorial 

Emp Production de materiales 8 

pedagogico para centros 

educativos de la comunidad. 

A. Tutorial 

Conv Sobre temas educativos 4 A. Tutorial 

Lengua Indigena I* 2 

Modulo Alfabetizacion 2 A. Presenc 

Sh Modulo Dinamicas motivacionales 2 A. Presenc 



Metaforas Modulo Paradigmas educativos I: 2 A. Presenc 

IV Modulo Educomunicacion I: 2 A. Presenc 

Inv Como realizar cursos 4 

pedagogicos cortos. 
A. Tutorial 

Emp Organizar y ejecutar cursos 6 

pedagogicos cortos. 
A. Tutorial 

Conv Sobre paradigmas y 4 

educacion 
A. Tutorial 

Sistematizacion de metodos 2 

activos de aprendizaje (u 

otro tema escogido por el 

estudiante) 

Lengua Indigena II* 2 

Modulo Infopedagogia. 2 A. Presenc 

Conocimientos 

Modulo Metodos activos II: 2 A. Presenc 

Conocimientos 
Modulo Paradigmas educativos II: 2 A. Presenc 

V Modulo Educomunicacion II. 2 A. Presenc 

Inv Metodo de investigation 6 

action en metodos 

pedagogicos. 

A. Tutorial 

Emp Constituir grupos para 6 

elaborar material pedagogico 

de investigation action en 

una escuela o colegio de su 

comunidad 

A. Tutorial 

Conv Sobre metodos de4 

investigation 
A. Tutorial 

Lengua Indigena III* 2 

Modulo Corrientes educativas. 2 A. Presenc 

Modulo Gestion educativa I. 2 A. Presenc 

Aprendizaje 

VI 

Modulo Experiencias innovativas y 2 

exitosas de aprendizaje. 
A. Presenc 

Modulo Curriculum. 2 A. Presenc 



36C 

Inv Sobre curriculos innovadores 6 

Emp Preparar y desarrollar una 6 

propuesta de gestion para un 

centro educativo de la 

comunidad. 

Conv Sobre corrientes educativas 4 

Lengua Extranjera I* 2 

A. Tutorial 

A. Tutorial 

A. Tutorial 

Educacion 

Simbolo 

VII 

Modulo 

Modulo 

Modulo 

Modulo 

Inv 

Emp 

Conv 

Modulo 

Modulo 

Modulo 

^ Modulo 

Inv 

Emp 

Planificacion educativa. 2 

Administration de2 

emprendimientos 

educativos. 

Gestion educativa II*. 2 

La interculturalidad y la 2 

educacion 

Sobre: 

interculturalidad 

pedagogia. 

$estion, 8 

y 

Construction de una 6 

propuesta para un centro 

educativo. 

Interculturalidad 

educacion. 
y2 

Lengua estranjera I* 

Los codigos ancestrales. 

Sistema y organization 

Pedagogias interculturales 2 

Paradigma oriental 2 

Sobre sistema educativo 8 

intercultural. 

Implementar sistema 6 

educativo intercultural. 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Tutorial 

A. Tutorial 

A. Tutorial 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Presenc 

A. Tutorial 

A. Tutorial 

Conv Sobre sistemas educativos 2 A. Tutorial 
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interculturales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trabajo de sistematizacidnl6 

de experiencias vivenciales 

o tesis de grado. 

Total Creditos 204 

C. del Conoc. = Ciclos del Conocimiento. 

C.P.S.R. = Cuestion Problemico Simbolico Relacional. 

*E1 desagregado curricular de la lengua indigena o extranjera lo desarrollara la casa 

de las lenguas, dependiendo de la lengua que elija el estudiante. 


