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A ideia liberal nao correspondia a uma perceps;ao que tivesse deitado raizes 
s6lidas na estrutura social hispano-americana, nem antes e nem durante o 
processo de independencia. 0 ethos latino-americano, com toda a ambigiiidade 
que esta palavra naturalmente carrega, nao tinha correspondencia com a ideia 
liberal. Portanto, esta tinha, em primeiro lugar, um cad.ter que e indiscutivel
mente ex6geno. Nao era um elemento end6geno da estrutura social. Ou seja, o 
processo de colonizas;ao e a ordem colonial, nao anteciparam o liberalismo como 
um elemento logicamente seqiiencial. 

Para comprovar esta afirmas;ao e preciso examinar o processo de independencia 
latino-americano. Este se caracterizou pelo fato de ter tido partes inteiras da Ame
rica espanhola que nao queriam a independencia. Houve outras partes em que os 
movimentos de independencia, que tinham evidentemente embutidos uma ideia 
liberal foram derrotados nos primeiros embates, dada a sua baixa implantas;ao na 
estrutura social, e s6 puderam ser retomados com exito, mediante auxilio externo. 

No caso chileno, por exemplo, o processo de independencia foi derrotado e a 
liderans;a desse movimento se refugiou na Argentina, que ja se tornara indepen
dente. Assim 0 exercito argentino atraveSSOU OS Andes e derrotOU 0 dom:fnio espa
nhol colocando no governo as liderans;as antes exiladas. 

No caso peruano, ve-se uma regiao inteira, o Vice-reino do Peru, que era fron
talmente oposta a qualquer processo de independencia. A independencia do Peru 
foi o resultado da juns;ao de dois conjuntos de forc;as: o argentino, que vem pelo 
Sul, e o de Bolivar - ja vitorioso na Venezuela, na Colombia e no Equador - que 
vem pelo Norte. 

No Mexico, que era o segundo ponto de sustentas;ao do imperio espanhol (o 
imperio espanhol girava efetivamente em torno do Peru e do Mexico), as elites 
nao queriam a independencia. E claro que as raz6es desse quadro eram diferen
ciadas. 0 Peru era, na America do Sul, a regiao que gozava de maiores privile
gios dentro da ordem colonial, porque 0 estatuto colonial dava a cidade de Lima 
e ao porto que flea contiguo a o Callao, a condis;ao de detentora do mono
p6lio das exportas;6es da America Espanhola. 

A irracionalidade dessa ordem colonial pode ser atestada por ai. As exporta
s;6es argentinas de Buenos Aires, que no inicio do seculo XIX ja representavam 
um fluxo razoavel de recursos, para chegarem a Espanha, em vez de pegarem uma 
rota direta pelo Atlantico, eram obrigadas a dar a volta pelo Estreito de Maga
lhaes, chegarem a Lima e dai serem reexportadas. Isto obviamente permitia con
dis;oes de acumulas;ao nas maos da oligarquia comercial limenha, que nenhuma 
outra regiao da America do Sul possuia. Esta situas;ao estimulava o contrabando 
por parte dos exportadores argentinos, que muito antes da independencia ja 
tinham s6lidos vinculos comerciais com a Inglaterra. 

Entende-se ai por que o movimento de independencia na Argentina nao criou 
conflitos internos. Nao houve guerra de facc;oes, umas querendo a manutens;ao do 
estatuto colonial e outras a independencia. A totalidade, ou a quase totalidade das 
elites argentinas, do Vice-Reino do Rio da Prata, como era chamada, estava 
efetivamente engajada num projeto de independencia, porque essa significava a 
autonomia exportadora do Rio da Prata frente ao monop6lio comercial de Lima 
e a possibilidade do estabelecimento de diretas com os mercados 
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consumidores, basicamente a Inglaterra. E possivel se emender as raz6es peruanas 
em nao querer a independencia. Uma vez que a ordem colonial o beneficiava em 
relas;ao as demais areas e territ6rios que constitui~m 0 complexo colonial da 
Espanha 1. 

Se olharmos o caso mexicano, as raz6es sao de natureza diversa. A elite mexi
cana temia que o processo de independencia significasse uma especie de sinal 
verde para o levante macic;:o do campesinato mexicano, que era de extrac;:ao 
indigena e que tinha sido expropriado da posse da terra durante o perfodo de 
implantac;:ao da colonizac;:ao espanhola. Nessas circunstancias, a independencia do 
Mexico se deu como conseqiiencia da revolm;:ao liberal de Cadiz, na Espanha, 
aproximadamente na mesma epoca em que se deu a revolu\:ao liberal do Porto, 
que aterrorizava as elites conservadoras mexicanas. Estas preferiam uma indepen
dencia para a manutenc;:ao de uma ordem conservadora do que a manutern;ao do 
Mexico na ordem colonial com uma metr6pole de natureza liberal. Tem-se entao 
um processo de independencia que ocorre por medo do liberalismo metropolitano, 
e nao em decorrencia de um projeto liberal interno. 

A questao que se coloca diz respeito ao significado que o liberalismo 
adquiriu na America espanhola. Nos momentos iniciais que se seguem a indepen
dencia, o liberalismo na America Espanhola correspondeu, muito simplesmente, 
a ideia de liberdade, que era negada pela dependencia a metr6pole. Nessas 
circunsrancias as elites nascidas na America Espanhola nao podiam exercer os 
cargos de direc;:ao das suas respectivas provincias ou circunscric;:oes administrativas. 
A ideia liberal misturava, portanto, o desejo da liberdade diante do absolutismo 
mescladQ com o desejo das elites locais de ocuparem, efetivamente, as posis;oes do 
governo, deslocando dos quadros a antiga administras:ao espanhola. 

No seu primeiro momento, o liberalismo na America Espanhola estava 
fundado na ideia de liberdade, e teria a sua contrapartida atraves dos textos 
constitucionais capazes de organizar essa ideia de liberdade e dar a ela uma certa 
materialidade no modus operandi dos diferentes sistemas politicos. De um 
segundo ponto de vista, principalmente para as regi6es que nao eram favorecidas 
no sistema de articulas;ao comercial da America Hispanica com a metr6pole, o 
liberalismo correspondia a ideia de liberdade de comercio. A ideia liberal, 
portanto, tinha uma base que era indiscutivelmente economica e uma outra que 
estava mais no terreno valorativo, no terreno dos projetos de organizas;ao econo
mico-social. 

0 liberalismo tinha uma segunda fonte de impulso, que era o desejo das elites, 
em nivel local e em nivel daquilo que seria posteriormente o nacional de se apro
priarem dos cargos-chave da administrac;ao. A ideia de liberdade estava relacionada 
a liberdade frente a metr6pole. Em certos casos, o que se vai encontrar e simples
mente o desejo do poder para dele se extrair o conjunto de vantagens e beneficios 
que aumentassem a capacidade de controle dessas mesmas elites pela terra, 
minerac;:ao e pela agregac;fo de novas parcelas de forc;a de trabalho, criando-se o 

1 MEROU, Martin Garcia - Historia de la Republica Argentina. Buenos Aires: Angel Estrada Y 
Cia, 1905. 
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fenomeno classico do patrimonialismo latino-americano. Efetivamente, o projeto 
desenvolvido pelas elites nas antigas colonias espanholas ja continha, de forma 
extremamente clara e nitida, o fenomeno do patrimonialismo, ou seja, da ausencia 
de distincrao entre o interesse publico e o interesse privado. 

Esta questao nao se colocava unica e exclusivamente no terreno da constituicrao 
dos novas Estados. E preciso salientar o faro de que a independencia e esta mesma 
ideia difusa de liberdade, mal definida e mal conceiruada, geraram, durante algu
mas decadas e de modo quase ininterrupto, um fenomeno de formacrao de forcras 
centrifugas, no qual, em ultima analise, ninguem queria obedecer a ninguem. 

Nao se sentiam as elites hispano-americanas comprometidas com nenhum tipo 
de pacto, que implicasse num acordo para o estabelecimento de um poder central 
capaz de ordenar a vida nacional. A relacrao entre provincia ou depanamento, 
como em alguns casos da America hispanica se definia organizacrao provincial, e 
o poder central era tensa e aspera. As provincias nao aceitavam com facilidade o 
poder central. E esta especie de anarquia patrimonialista, paradoxalmente embutia 
uma ideia de liberdade. Ou seja, a ideia de liberdade aparecia, ironicamente, 
como a total desvinculacrao de cada uma das panes em relacrao ao todo. A liber
dade em muitos casos era Iida, entendida e percebida como a capacidade de cada 
sistema de elites em plano local desenvolver os seus pr6prios projetos sem adesao 
basica constitutiva a um Estado Nacional. 

No caso Hispano-Americano s6 o Mexico conseguiu manter a sua coesao 
territorial, e o Chile, por raz6es de tamanho de territ6rio. Ou seja, o territ6rio 
sendo relativamente pequeno (o Chile da epoca nao e o mesmo de hoje, era 
muito menor) e o faro de que nfo houvesse acidentes geograficos que interrom
pessem a vinculacrao entre o poder central e as outras panes do territ6rio facili
taram a edificacrao de um poder central. 

No caso mexicano, a rarefas;ao das populacr6es do none, ou seja, naquilo que 
e hoje a zona de fronteira com os Estados Unidos e que era tambem a regiao dos 
estados do sudoeste americano - a linha ininterrupta que vai do Texas ate a 
California- fez com que o poder central se fizesse presente no planalto mexicano, 
mas e esse planalto que concentrava a maior pane da populacrao do Mexico. 

A questfo da liberdade e a incapacidade de organizar um sistema politico e de 
relacr6es sociais a panir desta ideia vao ter conseqiiencias extremamente compli
cadas para o futuro politico dos estados latino-americanos. Gerou-se, por um lado, 
a anarquia, em vinude da 16gica de nfo reconhecimento da autoridade do poder 
central nos diferentes paises que emergiram das areas coloniais. Era a ausencia de 
reconhecimento de uma autoridade cuja legitimidade era de um modo geral 
contestada, pelas mais diferentes raz6es. Esta ausencia de reconhecimento de uma 
autoridade legitima movia as forcras centrifugas. Essas forcras centrifugas ou gera
ram novas paises ou simplesmente levaram a formacrao deste fenomeno que acom
panhou a trajet6ria dos paises hispano-americanos durante todo o seculo XIX e 
uma boa pane do seculo XX: o mandonismo local. 

Da mesma maneira, a introducrao e a aplicacrao da ideia libenaria na regulacrao 
das relacr6es sociais - aqui saimos da esfera do controle politico e das relacr6es de 
poder entre um nucleo central e as regi6es, e indo para o terreno da estrutura so
cial - foi extremamente dificil. Porque estamos lidando com populacr6es e grupos 
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sociais que, no perfodo anterior a colonizas:ao, estavarn subrnetidos a estruturas 
hied.rquicas extrernarnente rigidas. 

Liberdade, portanto, podia ser entendida corno liberdade para forrnar urn Estado 
Nacional cortando os vinculos corn a rnetr6pole; mas podia ser entendida tarnbern 
corno ausencia de controle do poder central sobre as provi'.ncias. Mas a ideia da 
liberdade, aplicada a concretude das relas:6es sociais e ao rnodo efetivo pelo qual 
essas relas:6es se davarn, dificilrnente podia ser acornpanhada pelo cornplernento da 
ideia de liberdade, quando batia na estrutura social, ou seja, a de igualdade. 

A rnaior parte dos pai'.ses hispano-arnericanos efetuou a abolis:ao da escravatura 
rnuito antes que o Brasil. Pode-se discutir a irnportancia da rnao-de-obra escrava 
para a organizas:ao econornica dessas regi6es. Pode-se discutir o volume, a densi
dade populacional da rnassa escrava, em praticarnente todas as regi6es que se 
tornararn independentes. Deve-se a Boli'.var a luta pelo firn da escravidao, pois este 
nunca adrnitiu a escravidao corno ponto de partida para a forrnas:ao de urn Estado 
Nacional. 

A simples abolis:ao da escravidao, por decreto ou decisao legal, nfo estabelecia 
a igualdade entre populas:6es anteriorrnente escravas e os seus senhores, ou entre 
brancos que nao erarn senhores de escravos, mas que ja erarn hornens livres ha 
rnuito tempo. As relas:6es continuararn carregadas por preconceitos, por sisternas 
de irnagens que viarn em geral no negro urn elernento pouco apto ao trabalho 
produtivo. E pouco apto a urna econornia baseada no contrato, econornia esta que 
poderia tirar a America Espanhola da estagnas:ao em que ela se encontrava. 

Igualdade em relas:fo ao indio? Essa era rnais cornplicada, pois as ordenas:6es 
que de urna ou de outra rnaneira regerarn a vida da America Latina colonial, colo
cavarn o elernento indigena corno objeto de protes:ao especial da Coroa. A agenda 
de irnplernentas:ao desta protes:ao era a pr6pria Igreja Cat6lica. E nfo forarn poucos 

. os conflitos, durante o perfodo colonial, entre a Igreja e os grandes proprietarios 
territoriais. Porque a Igreja entendia que o elernento indigena era urna especie de 
propriedade tutelada, e que cabia a ela cornbater os abusos na exploras:ao da rnao
-de-obra indigena, seja na agricultura das fazendas, seja na rnineras:ao. 

Ora, a ideia liberal que tern corno cornplernento, do ponto de vista poli'.tico 
a questao da cidadania nao podia, obviarnente, respeitar este sisterna de tutela. Ele 
tinha que passar por cirna disso para que o indio pudesse ser considerado urn 
cidadfo. Mas de q ue rnaneira o indio podia ser urn cidadfo se em torno dele 
pesavarn, .rnutatis rnutandis, os rnesrnos sisternas de dorninas:ao, obviarnente nao 
do ponto de vista tecnico legal - o sisterna de dominas:ao sobre o indio nfo era, 
do ponto de vista tecnico-juridico, igual ao do escravo -, mas os rnesrnos sisternas 
de controle da fors:a de trabalho e o rnesrno sisterna de irnagens? Irnagens estas 
carregadas de preconceitos que se aplicavarn nao apenas ao Indio propriarnente 
dito, mas tambern em relas:fo ao rn.estis:o, ao cholo. Na classificas:fo etno-social 
da America colonial, o rnestis:o, em algurnas regi6es, era charnado de "salto atd.s". 
Ou seja, o branco deu urn pulo para td.s a rnedida que se cruzou corn urna india, 
ou vice-versa, e os filhos nascidos dessa uniao eram denorninados de "salto atd.s". 

E 6bvio que dentro desse sisterna de hierarquias rigidas, e de irnagens de super
-exploras:fo da fors:a de trabalho, a igualdade do indio poderia ser urn dispositivo 
legal e constitucional, mas dificilrnente poderia ser algo que ocorresse de fato. 
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Ou seja, nos estamos naquela logica do pensamento conservador, para o qual o fato 
legal nao tern nenhuma importancia se ele contraria 0 fato social, e a lei nao pode 
ser senao o reconhecimento do fato social. A lei a qual se op6e ao fato social e uma 
lei que tende a se tornar inoperante. Aqueles que se dispunham a modificar a 
situa<;ao real recorriam, entretanto, as leis. Legislava-se em abundancia. 

Nessas condis:oes, a ideia de igualdade era de dificil aplicas:ao nessa estrutura 
social, porque ela sup6e a igualdade com grupos etnicamente diferenciados e que 
nao tern, obviamente, a mesma perceps:ao da ordem politica e dos valores com 
que uma determinada ordem politica deve operar. 0 que aqui ocorria era inteira
mente diverso ao processo classico europeu, aonde a igualdade vai sendo lenta
mente conquistada, mas a partir de uma base mais homogenea da estrutura social. 
Liberdade e igualdade, na Europa, significavam, portanto, a inclusao ou nos 
direitos civis, num primeiro momento, ou na ordem politica, num segundo 
momento, de populas:oes em choque com sistemas de elites, o que nao era o caso 
da America espanhola. 

Na America as populas:oes nao se identiflcavam com seu sistema de elites, seja 
do ponto de vista de conflitos valorativos, seja do ponto de vista racial. Em suma, 
elas constituiam um universo diferenciado. So que esse universo diferenciado era, 
em muitos casos, extremamente majorit:irio do ponto de vista demograflco. Elas 
constituiam a nas:ao. Na medida que este sistema de imagens funcionava nega
tivamente, o que e que nos podemos ter? A existencia de uma ideia, obviamente, 
amputada de nas:ao, porque as elites brancas, que controlavam a riqueza e o poder 
e que se constituiam, ao mesmo tempo, nos grupos de status mais elevado, nao 
iriam aceitar a nas:ao, do ponto de vista das maiorias populacionais. Entao surgiu, 
desde o primeiro momento, uma ideia de Estado restritivo, de Estado que nao 
podia representar as maiorias porque estas eram etnicamente diferenciadas. Ou 
seja, a clivagem elite-massa na America Latina tern caracteristicas extremamente 
diferentes daquela que nos vamos encontrar na Europa. 

0 que se queria no caso europeu era que o sistema de dominas:ao se abrisse de 
modo a receber gradualmente novos grupos sociais. Primeiro, pelos direitos civis; 
depois pela abolis:ao gradual do voto censit:irio, ate que se chegasse ao sufragio uni
versal masculino e, no seculo XX, ao sufragio feminino, o que completou a 
formas:ao deste fenomeno que nos chamamos hoje democracia de massas. No caso 
latino-americano, 0 sentimento dominante das elites e que elas nao podiam permitir 
este processo inclusivo, porque os grupos majoritarios pertenciam a um outro uni
verso. Nessas circunsrancias, a questao da liberdade nunca pode ser materializada 
porque os complementos indispensaveis ao funcionamento da liberdade, igualdade e 
cidadania nao puderam ser implementados. A ideia de liberdade foi-se esvaindo. 

Torna-se mais ou menos claro nessas condi<;6es que o projeto liberal, mesmo 
que traduzisse os hons propositos de alguns pensadores, esbarrasse em obst:iculos 
que eram quase intransponiveis, dada a conflgurai;ao da ordem social que existia 
nas diferentes colonias. A ordem social tinha que ser, por isso mesmo, necessaria
mente excludente. E se ela tinha que ser excludente tinha que se basear, larga
mente, na violencia. 

Por onde entao, seria possivel se efetivar a mudans:a desse quadro? Atraves de 
transformas:oes na estrutura economica. Os pensadores liberais se debrus:aram 
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sobre essa tematica objetivando apontar os entraves existentes na estrutura eco
nomico-social da America Hispanica, que necessitavam serem vencidos de modo 
a tornar possivel a implementa<rao do projeto liberal. 

Em Sarmiento2, um dos apices do pensamento liberal hispano-americano, a 
questao basica pode ser enconrrada na cdtica que realizou apontando para 
ausencia de associativismo que as condi<r6es de vida do gaucho no pampa acaba
vam criando. Ele utilizou como elementos comparativos as condi<r6es de vida de 
outros grupos sociais em espa<ros igualmente deserticos (os beduinos do Saara, 
mong6is e tartaros das estepes da Asia Central), ainda que considerasse essas con
di<r6es de vida como representa<r6es daquilo que e uma palavra extremamente forte 
no texto dele, "barbarie". Ele identificava, porem, nesses grupos determinados 
elementos minimos de estrutura associativa: eles andavam juntos, viviam juntos 
e tinham uma estrutura hierirquica de obediencia. 

Era exatamente isso que, no emender de Sar~ento, faltava ao gaucho. Ele nao se 
associa, pode viver em bandos eventualmente, quando ha necessidade de fazer frente 
a um perigo comwn, a proximidade de indios hostis, por exemplo, obrigava os con
dutores dessas tropilhas a se juntarem; para fazerem face, de modo igualmente 
corn um, a fenomenos da narureza, co mo enchentes de rios... 0 pr6prio bando de 
gauchos, aquele que e liderado por wn chefe denominado normalmenre de caudilho, 
nao engendra rela<r6es permanentes de assoda<fio e de obediencia. 0 gaucho se junta 
a esse bando e estabelece uma especie de contrato verbalizado com a lideran<fa, de 
natureza obviamente caudilhesca, mas ele guarda a sua independencia de movimentos 
e a sua autonomia para que wna vez cwnpridas as condi<r6es contratuais que envol
vem obviamente o c6digo da honra e nao o c6digo de interesse - desligar-se do bando 
e manter as suas condi<r6es de vida em estado de isolamento social. 

Assim sendo, o gaucho, na visao de Sarmiento, era um elemento errante, sem 
domidlio fixo, o que o tornava, portanto, infenso a qualquer forma de vida social 
comunitariamente organizada e igualmente contrario a obediencia as normas e 
valores de conduta individual tra<rados por formas de vida comunitaria, qualquer 
que fosse 0 esragio material OU de base valorativa dessa COffiUnidade. 

Criava-se, desta maneira, um individuo que nao conhecia outra lei a nao ser 
a da sua pr6pria sobrevivencia, e que tern, por isso mesmo, nao s6 dificuldade, 
mas uma recusa obstinada em aceitar as normas e os fundamentos legais que 
regem uma sociedade organizada. Nessas condi<r6es materiais e sociais de 
existencia desaparece a no<rao de autoridade, inexiste a ideia de governo. A justi<ra 
e algo feito pelas pr6prias maos dos individuos, e nao por um sistema organizado 
que represente o poder central, visto que este mesmo poder central encontra-se 
extremamente diluido e fragmentado, para nao dizer, mesmo, inexistente. A 
rela<rao que Sarmiento estabelece com esta forma de vida, apesar de traduzir a 
amargura, o pessimismo e a descren<ra de que a partir dai possa-se constituir uma 
sociedade imbuida dos ideais de progresso, trazia, inevitavelmente, como pode ser 
visto em determinadas paginas de sua obra, uma admira<rcio mal disfar<rada pelos 
elementos constitutivos do gaucho. 

2 SARMIENTO, Domingo F. Fawndo: civilizarao e barbdrie. Trad., Petr6polis: Vozes, 1996. 
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Esta v1sao traduz um certo saudosismo de Sarmiento, e pode ser encontra
da tambem no tratamento que da a questao urbana. Se n6s abandonamos por 
um momenta sua obra central, que e o Facundo, e formos a um livro que ele 
escreve anteriormente, e que consiste, fundamentalmente, numa especie de 
autobiografia, Recuerdos de Provincia3 (Recordac;:6es da Provincia) encontramos 
a nostalgia de uma vida urbana regida ainda pelos quadros da administrac;:ao 
colonial espanhola, que era capaz de impor certos elementos minimos de auto
ridade que a independencia e a chegada de Rosas ao poder tinham dissolvido. 
A nostalgia desta vida urbana, ainda que tradicional, e extremamente clara neste 
trabalho de Sarmiento: 

As colonias espanholas tinham sua maneira de ser e passavam bem sob a tutela branda 
do rei; v6s, porem, inventastes reis de grandes esporas nazarenas e apenas desmonta
dos dos potros que domavam nas estancias, crendo que 0 mais incapaz e 0 que me
lhor governa. A riqueza dos movos modernos e filha s6 da inteligencia cultivada. Fo
mentam-na caminhos de fesso, vapores, maquinas, fruto da ciencia4• 

0 que e curioso e talvez ate mesmo paradoxal no pensamento de Sarmiento, 
e que elementos de nostalgia de um passado urbano comunitirio e tradicional e 
a admirac;:ao pelo individuo que tern de sobreviver em meio a condic;:6es extrema
mente adversas, somam-se ao grande projeto civilizat6rio de Sarmiento, que se 
expressava de modo nao convergente, mas superposto. Em primeiro lugar, na 
transformac;:ao do campo argentino, e em segundo lugar (mas insisto na 
supeiposic;:fo e nfo numa noc;:ao causal - causalidade que obviamente nao poderia 
deixar de ser temporal), ao fenomeno urbano. A transformac;:ao do campo 
argentino, eliminando o tipo social do gaucho, teria que se dar necessariamente 
pela urbanizac;:fo. Deste modo, a tensfo ou a contradic;:fo expressa no pr6prio titulo: 
Facundo. Civilizac;:ao e Barbarie nao expressava necessariamente uma contradic;:ao 
entre campo e cidade, mas sim, a contradic;:ao entre aquele tipo particular de 
campo, que produziu um individuo desagregado, um individuo que dificilmente 
poderia se integrar em processos comunitirios ou associativos. 

Nessa associayfo singular acontece tudo ao contrario. Os limites da sociedade nfo es
tao marcados: o gado, quanto mais numeroso, menos bras:os ocupa: a mulher se en
carrega de todas as tarefas domesticas e fabris. 0 homem fica ocioso, sem gozos, sem 
ideias, sem atens:6es imperiosas: o lar domestico o enfada, o expulsa, digamos assim, 
Ha necessidade, portanto de uma sociedade ficticia para remediar esta dissocias:ao 
normal. 0 habito contraido desde a infancia de andar a cavalo e um novo estimulo 
para deixar a casa5. 

0 campo pensado por Sarmiento era um campo associativo e que estava, 
indissoluvelmente, ligado a vida urbana. Nao estava em discussfo a questfo do 
tamanho da cidade. 

3 Idem - Recoi·dap5es da Provincia, Trad., Rio de Janeiro: ]vfinistirio das Relap5es Exteriores, Colerao 
brasileira de autores argentinos, 1952. 

4 Idem, Ibidem, p. 52. 
5 Idem. Facundo. ob. cit. p.106. 
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Os campos agricolas se subdividem e se disseminarn tambem na sociedade, mas em 
proporcrao muito reduzida: um lavrador limita com outro, e o conjunto de 
ferramentas para a lavoura e os muitos instrumentos, aparelhos e animais que ocu

pa, a variedade de seus produtos e as diversas artes que a agricultura charna em seu 

auxflio, estabelecem relacr6es necessarias entre os habitantes de um vale e tornam 

indispensavel um rudimento de vila que lhes sirva de centro6• 

Nao se pode atribuir no pensamento de Sarmiento uma que, em 
termos estatisticos, nos daria a ideia de que quanta maior a cidade maior seria 
a civilizac;:ao. 0 que era necessario e que existisse a cidade, porque a cidade agrega 
os indivfduos. 0 campo era visto unica e exclusivamente como um loteamento do 
espac;:o, onde cada um exercia um determinado tipo de atividade, que momenta
neamente podia isolar um do outro, apesar de que as circunstancias da 
"versinidad", ou seja, da vizinhanc;:a, atenuassem esse isolamento. Ao mesmo 
tempo, o individuo que trabalha no campo trabalha pr6ximo da cidade e tern 
como ponto de referenda permanente no seu trabalho individual a ideia da cidade 
como centro de agregac;:ao. 

A cidade nao pode ser encarada no pensamento de Sarmiento, simplesmente 
nos quadros de uma 16gica utiliraria que puxava para o mercado. Ele nao a via 
unica e exclusivamente como espac;:o fisico, onde as trocas se processavam ou onde 
os individuos se abasteciam daqueles frutos que nao produziam nas suas unidades 
agrarias (e nem poderiam faze-lo, porque Sarmiento nao pensava em termos de 
um campo repartido em unidades que fossem auto-suficientes). A cidade nao era 
s6 um mercado. A cidade era tambem - e ate fundamentalmente, na visao deste 
autor - um local de socializac;:ao de novos valores: coopera<;io, civilidade, polidez, 
hons costumes e, principalmente - e encontramos ai outro ponto basico do pen
samento de Sarmiento - a cidade e o sitio onde se da o processo educacional. 
Transformac;ao do campo, urbanizac;:ao e criac;ao de novos valores nao poderiam 
se dar, dentro desta linha de pensamento, sem o processo educacional, sem a exis
tencia da escola como instituic;ao. 

Chamo a atenc;ao para este fato porque sempre relacionamos a questao educacional 
ao processo que se desenvolveu na e principalmente em todo o ideario 
positivista, que assinalava uma posic;:ao fundamental para o processo educacional na 
constituic;:ao do tecido social. e na constrm;ao das relac;:6es entre indiv.fduo e sociedade 
inclusiva. Sarmiento, ja no final dos anos 30, afirmava que sem a escola nao se for
mam homens produtivos. Sem a escola nao se formam individuos capazes de absor
ver este novo sistema de valores que ele considerava indispensavel para a formac;:ao de 
uma sociedade moderna e que estivesse orientada para o progresso. 

Nao era s6 a escola que aparecia como ponto de difusao da cultura, pois em 
outros espac;:os tambem era possivel se adquirir os valores da civilizac;:ao. Dessa 
maneira, a cidade possuiria diversas instituic;:6es que possibilitariam a aquisic;:ao da 
civilidade e referindo-se a Cordoba, por exemplo, Sarmiento apontava para a 
inexistencia dessas instituic;:6es: 

6 Idem, Ibidem, p. 104-105. 
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Esta cidade dou.ta nao teve ate hoje teatro publico, nao conheceu a ainda 
nao tern jornais e a e uma industria que nao pode criar raizes ai. 0 
rito de Cordoba em 1829 e monacal e escolastico, as conversas nas salas 
pre sobre as procissoes e as festas dos santos, sobre exames 

sfo de freiras e a gradua\:fo de dou.tor7. 

A cidade era vista por Sarmiento como uma espec1e de sintese de suas preo
cupac,;:6es. Ela era, ao mesmo tempo, o lugar onde se adquiria cultura de varias 
maneiras: escola, biblioteca, teatro, opera. Era o lugar onde se criavam os valores 
da convivencia ordeira e padfica, o lugar onde os conflitos eram resolvidos por 
instituic,;:6es legais nas quais os individuos acreditavam. Na cidade era aonde, ao 
mesmo tempo, aprendia-se a polidez, os bons costumes, as boas maneiras e o 
estilo de vida, e nesse sentido o traje ocupava um lugar destacado. 

Com Alberdi8 temos talvez nao uma ruptura, mas algumas diferenc,;:as que sao 
bem significativas frente ao pensamento de Sarmiento. E essas diferenc,;:as podem 
ser explicitadas de maneira relativamente sintetica. 

Em primeiro lugar, e eliminada no pensamento de Alberdi a ambigiiidade que 
sem duvida alguma existia em Sarmiento, que se revela por uma mal-disfarc,;:ada 
nostalgia frente aquilo que foi o legado do iberismo, apesar de que Sarmiento 
tambem recusava a herans:a iberica. Em segundo lugar, esta ambigiiidade tambem 
se manifesta na definic,;:ao ou na caracteriza<;ao do ser individual, do ser concebido 
dentro de uma dada ordem social, que ele escolheria como o tipo ideal na re-fun
das:ao da sociedade argentina. E o homem pragmatico, utilitarista, o homem cujo 
comportamento derivava da 16gica utilitaria definida por Bentham ou por James 
Mill, ou e o homem dotado de uma visao mais universalista e que se aproxima 
da educac,;:ao, nao concebendo simplesmente esta educac,;:ao como um instrumento 
de mobilidade ou de ascensao, mas atribuindo a educac,;:ao um valor em si mesmo. 
Issa nao estava claro no pensamento de Sarmiento. Essas ambigiiidades subsistem. 

Em Alberdi nao ha complacencia com o iberismo. Da heranc,;:a iberica, advem 
todos os males, - e Alberdi nisto, chegou a um ponto de abrangencia maior do que 
Sarmiento nao s6 a Argentina, tomada singularmente, mas o conjunto .da Ame
rica Hispanica. 0 iberismo precisava ser removido sem nostalgias ou complacencias. 

E o que era necessario para que esta rem0<;ao tivesse exito? A substituis:ao 
daquele modo de organiza<;fo social particular do iberismo pelo modo de orga
niza<;fo social mais coeraneo e mais adequado, a ideia de progresso, que movia 
tanto Sarmiento coma Alberdi. E dentre os diferentes modelos societais que exis
tiam no mundo de entao nos estamos falando fundamentalmente de duas deca
das, as decadas de 1840 e ade 1850 -, do ponto de vista de Alberdi nao havia 
muita Ele era o anglo-saxao, mas nao do modo pelo qual ele se desen
volveu na Inglaterra, onde essa organizas:ao social, nao obstante a primazia inglesa 
na formas:ao do capitalismo e no advento da revolw;:fo industrial, guardava 

7 Idem, Ibidem, p, 163. 
8 ALBERO!, Juan Batista - Bases y puntos de partida pmara la organizacitin 

blica argentina, 4a ed, Buenos Aires: Plus Ultra, 1981. 
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fortissimos trac;os aristocraucos e elitistas. Isso aliado ao faro de que o campo 
ingles, principalmente depois da abolic;ao do sistema protecionista, que garantia 
uma agricultura ineficiente, dado o menor grau de fertilidade das terras, e cujos 
produtos eram, por isso mesmo, caros, expulsava a mao-de-obra. Era um campo 
que, necessariamente, obrigava as pessoas a se deslocarem para as colonias, visto 
que essa estrutura agriria que era o principal esteio, a principal garantia de uma 
aristocracia baseada na renda fundiaria, e q ue mantinha um mo do de vida e um 
ethos aristocratico que acabou, em longo prazo, se transformando num fator ini
bit6rio do desenvolvimento do capitalismo da Inglaterra e do pr6prio desenvol
vimento industrial ingles. 

0 modelo que Alberdi buscava era um modelo anglo-saxao baseado nos funda
mentos de. um liberalismo que, seguramente, foi ingles na sua origem, mas que 
encontrou a sua materializac;ao mais coerente nos Esrados Unidos. 0 modelo, entao, 
era o norte-americano. Referindo-se a necessidade da Argentina adotar um novo 
modelo de Constituic;ao, Alberdi fazia referenda explicita aos Estados Unidos: 

par sua indole e espirito, a nova Consitui~ao argentina deve ser uma Constitu_i~ao 

absorvente, atrativa, dotada de tal for~a de assimilac;:ao que fac;:a sua os elementos 

estranhos que se aproximem do pais( ... ) California, improvisa~ao de quatro anos, 

realizou a fibula e fez conhecer a verdadeira lei de forma~ao dos novas Estados da 

America ( ... ) nao foi o ouro que operou este milagre na America do Norte:e a 

libedade, que antes de criar a California, criou os Estados Unidos, cuja existencia 

representa um so dia na vida politica do mundo e a metade dele em grandeza e 

prosperidade9. 

Alberdi compartilhava com Sarmiento a ideia de transformas;ao do campo 
argentino da pecuaria selvagem para agricultura. Igualmente compartilhava a 
mesma preocupac;ao com a formac;fo de uma rede de pequenas e medias cidades 
que seriam os polos de aglutinas;ao das populas;6es que teriam os seus lores de 
terra em torno OU pr6ximos a cidade. Mas e evidente, tambem, que Alberdi nao 
atribuia a cidade a missao civilizat6ria no sentido de estilos, de normas de con
vivio elegantes e sofisticadas que Sarmiento atribuia. A cidade era um ponto 
associativo. Um ponto de identificac;ao dos individuos, de formac;ao de uma iden
tidade coletiva. A cidade era um mercado. 

Esta preocupac.;:ao com os estilos, - a cidade como sendo o local do fraque 
-, nao integrava a:s preocupac;6es de Alberdi. A existencia do fraque OU de rou
pas rusticas, mas que abrigassem efetivamente aquele que as usa, nao mudava 
nada, nao alterava coisa nenhuma numa dada ordem social dentro desta visao. 
Entao, a 16gica de Alberdi passava muito mais pela formacrfo de um erhos do 
trabalho, de um ethos que transformasse OS individuos, efetivamente, em ele
mentos produtivos. 

A instru~ao primiria dada ao povo foi, inclusive, mais perniciosa. Nao pretendo que 
deva ser negada ao povo a instru~ao primfria, mas trata-se de um meio impotente 

9 As citac;:6es foram traduzidas por mim do original em espanhol. ALBERDI - ob. cit., p.130-131. 
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de melhorar comparado com outros, que nao foram olhados ( ... ) A instru~fo para 
ser fecunda, deve limitar-se as ciencias e as artes aplicadas as coisas praticas, as 
linguas vivas, aos conhecimentos de utilidade material e imediata. 0 idioma ingles, 
coma idioma da liberdade, da industria e da ordem, deve ser ainda mais obriga

t6rio que o latim1o. 

Estas posi<;:6es diferenciavam, essencialmente, Alberdi de Sarmiento. A educa
<;:fo na visfo de Alberdi, nao podia e nao devia ter preocupa<;:fo humanista e 
universalista que aparecia, de modo bastante intenso, na visao de Sarmiento. A 
educa<;:fo era a educa<;:ao para o trabalho ou para formar homens aptos ao traba
lho e a produ<;:fo. Esta seria a func;ao basica do sistema educacional. A cidadania 
nao decorria da educa<;:fo e sim do trabalho. 

0 trabalho pode ser individualizado, ou seja, o agricultor trabalha no seu lore 
de terra, mas e 6bvio que, pelas rela<;:6es de mercado que ele e obrigado a esta
belecer, a estrutura associativa ter:i que se estabelecer. E, a medida que essa estru
tura associativa se forma, sem que haja perdas de individualidade, as bases de 
uma cidadania justa e saudavel estfo lan<;:adas. A ordem politica se assentaria mais 
no trabalho e menos na educa<;:fo, como queria Sarmiento, visto que a educa<;:ao 
era uma educa<;:fo de natureza pragmatica. . 

"O projeto de instru~fo deve multiplicar as escolas de comercio e de industria, ba

seando-as em povos mercantis. Nossa juventude deve ser educada na vida industrial, 

e para isso deve ser instruida nas artes e nas ciencias auxiliares da industria 11 • 

A questao a que Alberdi se referia nos lan<;:a numa outra dire<;:ao no que 
concerne ao seu pensamento. Ele reproduz, e talvez, como em outros pontos do 
pensamento liberal argentino na virada da primeira para a segunda metade do 
seculo XIX, ele talvez ate antecipe, a questao de ra<;:a. Nesse sentido, para Alberdi, 
a ra<;:a dotada para o trabalho era a branca. Com esta era possivel se fundar uma 
sociedade baseada na produ<;:fo. 0 indio era um ser absolutamente desnecessario 
como ate mesmo perturbador para esta ordem, pois o indio era um predador. 0 
indio era visto, portanto, como o ser que perturbava uma ordem social fundada 
no trabalho, na atividade produtiva, a medida que ele era um predador, que se 
rebela contra uma forma de organiza<;:fo social que era superior a dele, na visao 
de Alberdi. Esta concep<;:fo instituia, implicitamente~ uma especie de classifica<;:fo 
hier:irquica das diferentes etnias. 

Outro ponto-chave no pensamento de Alberdi, e que tambem aparece em 
Sarmiento, s6 que de modo difuso, e a questao da propriedade. A questao basi
ca na constitui<;:fo argentina, na visfo de Alberdi, era a garantia de propriedade. 
Onde esta estivesse garantida, a sociedade poderia encontrar, pelo trabalho, o seu 
caminho para o progresso. Onde houvesse indefini<;:fo ou formula<;:fo confusa da 
questao da propriedade, a trajet6ria da sociedade estaria necessariamente contur
bada e dificultada. 

10 Idem, ibidem, p. 76-77. 
11 Idem, ibidem, p. 78. 
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Alberdi jogava, portanto, com aquilo que era um dos elementos-chave na for
mas;ao do ethos americano: a expectativa da propriedade. Era a expectativa de se 
tornar proprietirio que movia o individuo, porque era na garantia da propriedade 
que repousavam todos os demais pontos de equilibria da ordem social, que se 
projetados na ordem politica, seriam capazes de garantir uma ordem eficaz e justa, 

porque derivada de uma sociedade de produtores livres. 
0 que Alberdi fez, portanto, nas Bases foi uma analise comparativa das dife

rentes Constituis;6es dos estados americanos. E como o livro foi escrito anterior

mente a guerra de secessao, a comparas;ao estabelecida por ele entre os estados do 
Norte e os estados do Sul, era extremamente clara e sintomatica. Onde a expec
tativa de se tornar proprietario, que o homem - e o homem ai visto de forma 
universal - traz dentro de si era garantida pelo texto legal, existia 0 respeito a lei. 
Porque esta lei, em ultima analise, garantia aquilo que era mais earn ao pr6prio 
homem. Nao se criava conflito entre ordem legal e individuo. Nao se estabelecia 
conflito entre a instincia juridica - representada em ultima analise pelo Estado 
e pelo conjunto de instituis;6es que configuram o Estado - e o interesse indivi
dual. Um se torna necessariamente o complemento do outro. Mas para que isso 
se desse - insistia ele - . era fundamental a garantia da propriedade (da proprie

dade privada, da propriedade individual). 
E importante ressaltar que o projeto liberal mais fecundo, coerente e sistema

tico que a America Latina conheceu foi o argentino. Agora, seria talvez um erro 
- no minima precipitado - atribuir tal fato unica e exclusivamente a genialidade, 
a erudis;ao OU a capacidade intelectual tanto de Sarmiento quanta de Alberdi. 0 
que ocorreu foi, na realidade, que a Argentina, mais do que nenhum outro pais 
da America hispanica prestava-se a um projeto liberal q~e reproduzisse, ainda que 
com a originalidade inegavel dos autores citados, a pureza da sua matriz. E isto 
por que? Pelo simples fato de que o ponto de partida da analise de Sarmiento era 
um ponto de partida correto. A Argentina era um deserto. E, como tal, a trans
forma<_rao daq~ilo que existia na Argentina com vistas a edificas;ao de um projeto 
liberal se daria, ao mesmo tempo, pela ocupas;ao efetiva da terra e, obviamente, 

por meio de uma imigra<_rao europeia que introduziria neste deserto um novo 
ethos, em torno do qual este projeto poderia ser construido. 

Este nao era o caso dos demais paises da America Hispanica onde se procu
rou desenvolver um projeto liberal. Porque nos outros paises, ainda que existis
sem descontinuidades no que se referia a ocupac;ao do territ6rio, ainda que os 
bols6es demograficos fossem escassos, havia um sistema de ocupa<_;:ao da terra e 
de formas;ao ou de existencia de hierarquias de autoridade e de poder existentes 
desde os tempos coloniais e que ofereciam resistencia. 

Nestas condis;6es, o projeto liberal, naquilo que se refere a organizas;ao soci
al e a um sistema politico e juridico legal, perdia o sentido e o significado. 0 
liberalismo tinha que se reduzir, tendo que estreitar o seu escopo, para uma 
vertente que fosse quase exclusivamente economica, ou seja, a adaptas;ao das eco
nomias hispano-americanas as novas condis;6es do mercado internacional, carac
terizadas pelo livre-cambismo, pela divisao internacional do trabalho e pela lei das 
vantagens comparativas. 
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0 projeto liberal endogeno atingiu - como foi dito acima a sua forma mais 
integral e pura na Argentina. Nos demais paises, a pressao conjunta dos mercados 
internacional e das elites agririas locais ou dos segmentos de elites que tivessem 
interesse em algum tipo de exploras;ao mineral, produziram uma reforma liberal. 
Mas esta reforma liberal nunca e demais frisar ou insistir sobre este ponto -
ganhou uma configuras;ao que era fundamentalmente economica. Ou seja, os 
efeitos que ela produziu foram, em primeiro lugar, o de aumentar a pressao sobre 
as formas de propriedade comunitiria da terra, de modo a aumentar a oferta de 
terras que poderiam, eventualmente, serem destinadas a algum produto exportivel. 
Ao mesmo tempo em que essa pressao se desenvolveu, atingia-se um segundo 
efeito necessario e correlato: desvinculava-se, pelo menos parcialmente, a mao-de
-obra indigena, ate entao contida nos quadros da propriedade comunitiria e que 
se torna disponivel para o trabalho nas unidades exportadoras. 

Nao atribuamos uma caracteristica unicamente economica a este processo. 
Num sistema politico caracterizado pelo patrimonialismo, por uma baixissima -
em alguns casos ate mesmo inexistente - participas;ao popular, e evidente que o 
maior numero de terras e individuos que estivessem enquadrados na proprieda
de terrfrorial significava para as elites agrarias, exportadoras ou nao, um maior 
volume de recursos de poder que, obviamente, no jogo politico. 
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