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Introdugao

JOAO QUARTIM DE Moms

A ll Parte do estudo de Imre Marton cont6m uma anflise

hist6rica da experi6ncia nacional h6ngara e uma tentative sint6ti-
ca de formulae propostas de refundagao da esquerda mundial.
Conclujdo em abril de 1990, o trabalho replete as circunst6ncias

daquele momento: ao leitor atento da I Parte certamente nio teng
escapado que Marton apresenta como inelutgvel o recuo para o
mercado como condiga.o para a retomada da perspectiva socialista.

Certamente tratava-se, em seu espirito, de aplicar o adagio Banc6s

'reculer pour mieux saucer". Ainda assam, percebe-se homo, na-

quele moments, mesmo para velhos lutadores coho Marton, a

' As notas explicativas sio de minha autoria(JQM), salvo a n ' 1, de autoria
de Pedro Scuro. As refer6ncias bibliogr6ficas, algumas incompletas, estio na
texts original.

3



Judo Quartfm de ]b/oraes

perspectiva do socialismo e portanto da emancipagao da Hlumani
dade estava no maid baixo ponto do horizonte hist6rico.

O auge da vaga neoliberal no Leste durou pouch, por6m. A
perplexidade da imprensa estadunidense(e portanto da brasileira

que se limita a macaquear aquela:) dianne da rapidez com que o

corpo eleitoral da Lituania, da Po16nia, da Bulgaria e: logo depois,
da Hungria criou anticorpos contra o virus reacionfrio da

:globalizagao" 6 divertidamente instrutiva. Assam, o semanfrio
Newsweek(menos exacerbadamente imperialista que Time) de 9

de maio de 1994 procurava explicar a previsivel vit6ria do Partido

No mais das vezes, nem a macaquear chegam. Apenas traduzem (tamb6m no
mais das vezes mal e porcamente). Um exemplo entre centenas de outros de
como pode it longe na tolice o jornalismo anticomunista este no Caderno de
Turfsmo de 27 de julho de 1995 da FoZha de .Sdo Paulo. IJm artigo traduzido
de The .Anew ybr.k Times anuncia no titulo que a "Hzzngrfa recupera a tradf€do
de seas caHHs'l explicando, no sub-titulo: "Fim do comunismo trouxe casas his-
t6ricas de volta". Quaid? Das tr6s cafeterias que o artigo menciona, a mais
importante, a Gerbeaud, nunca foi fechada. A Ruszwurm, "instalada desde
1826 e reformada em 1960" (em pleno regime comunista, esquece-se de
salientar o jornal) "era tio pequena que nio passou para as maas do Estado
durante a era comunista". O motivo alegado para a nao-estatizagao 6 cons
trangedoramente tolo. Com efeito, se o rata de uma empresa ser pequena ga-
rantisse que nio seria coletivizada, o bloch sovi6tico e seus aliados nfo teriam
cometido aquele que foi um de deus erros econ6micos maid 6bvios: inibir a
iniciativa independente dos pequenos produtores e prestadores de servigos.
Ainda que told nio fosse, confirmaria a mentira da jornalista estadunidense
(uma certs Florence Fabricant) retomada por seu colega brasileiro. Enfim, a
terceira das cafeterias mencionadas no artigo, o CaH# ]Vbw yore, foi transfor-
mado em restaurante, o que ngo chega a ser um fechamento. Tamb6m tira-
ram o nome New York, restabelecendo-o em 1989. A rigor, portanto, today as
casas mencionadas pda jornalista atravessaram inc61umes o regime comunis-
ta. Maid inc61ume ainda, infelizmente, tem permanecido o hgbito da falsifica
gao dos fates os maid triviais pelos sicofantas e plumitivos do neoliberalismo.
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Socialista Hangars(PSH) nas eleig6es gerais com um singelo ar-
guments: "0 faso de que os eleitores hUngaros podem estar que-
rendo o retorno dos antigos comunistas ao poder tem algo a ver

com o rata de que o comunismo de gulash da Hungria (a expressao 6

de Nikita Khruschev) foi provavelmente o ments repressive da Eu-

ropa do Leste". gerd.? Ao que consta, a intervengao sovi6tica de 1956
constituiu a maior vio16ncia ocorrida durante as quatro d6cadas de

duragg.o das chamadas democracies populares do Leste europeu

Longe de constituir excegao, a vit6ria da esquerda h6ngara
em mata de 1994 foia quarta de uma s6rie que comegara na Li-

tu9.nia e prosseguira nas eleig6es leglslativas balgaras e nas polo-
nesas de setembro 1993. O PSH obteve 208 das 386 cadeiras do

Parlamento, correspondendo a 54% dos sufragios. Em segundo lu-

gar, a Alianga de Democratas Livres obteve 75 cadeiras correspon-
dendo a 19% dos sufragios. O Forum Democratico, bloco de direita

que triunfara nas eleig6es de 1990, sofreu forte releigao por parte
da maioria dos que se haviam deixado iludir pda impostura neoli-

beral: obteve apenas 9% dos votos

De qualquer modo, o fen6meno que um ano e meir mats gar-
de. comentando a vit6ria de Aleksander Kwasniewski sobre o rea-

de semanfrio JVeewsweef (de 4 de dezembro de 1995) chamou de

'Red Renaissance" correspondeu a uma tend6ncia gerd (embora

Na presid6ncia, coerente com suas simpatias c16rico-fascistas, Walesa hama
logmdo inipor, em fevereiro de 1993, uma legislagao anti-aborts truculenta-
mente repressive, abolindo as leis avangadas adotadas pelts comunistas.
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Judo Quarffm de I/oraes

nio isenta de ambigtiidades e de alguns retrocessos) das antigas

democracies populares do Leste europeu. Com efeito, tr6s semanas

depois, os comunistas russos alcangaram notfvel vit6ria nas elei-

g6es legislativas de 17 de dezembro de 1995. gels memes mats gar-
de, foi necessgria uma vasta frente do centro e da direita agitando
o espectro do retorno do comunismo para garantir a reeleig5.o do
reaciong.rio etilico Boris yeltsin para a presid6ncia da Federagao

Russo. Obteve no 2' turno das eleig6es presidenciais, em julho de

1966, 56% dos sufrfgios. Cerca de 40% dos cidadgos russos, entre-

tanto, votaram em Guennadiy Ziuganov, principal dirigente daquele

mesmo comunismo que os sicofantas neoliberais haviam declarado
mono e enterrado.

Vale pris insistir: 16cidas e cor4osas no momento em que fo-
rum formuladas, as teses de Marton trazem a marco do golpe con-

tundente que haviam acabado de sofrer, naqueles primeiros memes

de 1990, os comunistas do Leste europeu. A perspectiva revolucio-

nfria, entorpecida pdas mazelas do Sores, parecia muito maid dis-

tance e fragilizada do que nos aparece hole, fete anon depots. Por
isso mesmo, por ter fido reiterada do fundo do desalento, a espe-
ranga para a qual aponta o depoimento de Marton constitui uma

bela expressao da connianga na capacidade humana de superar a
barb6rie.
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Os Novos Trunfos da Esquerda Mundial
ap6s o desmantelamento do

"socialismo" staliniano

Parte ll

IMRE MARTON

Perspectivas de renovagao de um bloco de esquerda apes a

mudanga da natureza do regime na IHungria

Engender as tentativas de reforma remete, na Hungria, a

uma longa tradigao de reflex6es sobre o dramftico destino e as

maldig6es hist6ricas que pesam h£ s6culos sobre o povo h6ngaro,

que procure, de uma parte, manter sua identidade, sua indepen-
d6ncia, mesmo sua exist6ncia como nagao, face ao expansionismo
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im,re Ma,non,

de turcos, austHacos, alemies e russos, a hostilidade das minorias

nacionais ao tempo da supremacia hangara nos quadros do reino

da Hungria ou, depois da Primeira Guerra Mundial, nos Estados
limiltrofes onde vivem forbes minorias hangaras. Por outro lada, hg.

os problemas relativos ao modo de eliminar o atraso do pals em
relagao a Europa ocidental. Ou sqja, como se tornar europeu sem

deixar de ser h6ngaro?

Ao longo dos 61timos duzentos anon, em particular depots do

compromisso assinado em 1867 com a Casa d'Austria, uma carac-

ter:fstica essential da vida poll.tice e da ideologia 6 o corte, o div6r-

cio entre as exig6ncias da independ6ncia nacional e as da demo-
cracia, desvelando dubs viag principais:

A primeira 6 a via da preservagao da supremacia h6ngara

sobre as minorias, da integridade territorial, da rqjeigao dos ideais

democraticos, tidos como viciando o espfrito, a alma h6ngara. Tal

opgg.o corresponde aos interesses de clause da oligarquia fundifria,
das diferentes camadas da nobreza e aos interesses, regis ou ilus6-

rios, das amplas camadas que usufruem de vantagens em relagao

is minorias e que sio levadas, apes o desmembramento do territ6-

rio, a exasperagao, em bene6cio das Brandes pot6ncias e parses vi-

zinhos que se bene$iciaram com o Tratado de Trianon.:

Em seguida a derrota da Comuna H6ngara por tropas de intervengao
romenas e a uma s6rie de governor instaveis, um tratado foi assinado no
Grand Trianon de Versalhes (4 de junho de 1920), reduzindo grandemente o
territ6rio e a populagao da Hungria, a16m de impor restrig6es is suns forgas
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Os Nouns Trunfos dct Esquerda Mu natal.

lllyds Gyula menciona um autos de origem romena que maid
ou ments nessa 6poca caracterizava os hUngaros da seguinte ma-

neira

'Pensando bem, mesmo ao tempo do seu esplendor, des estive-

ram sempre sozinhos no meio da Europa, isolados na sua alti-
vez e nos seus lamentos, sem afinidades profundas com as ou-
tras nag6es [...] Ha, nesses mong6is refinados, uma melancolia
feita de crueldade reprimida da qual nio encontramos equiva-
lence em nenhum outro ]ugar [...]. Confesso ter invqja da arro-
gancia desses nossos vizinhos (sem ela, teriam des empunhado
as armas?). Invdo at6 sua lingua feroz entre today, de uma
beleza que nada tem de humana, com a sonoridade de um outdo
universo. de uma sa6de corrosiva, adaptada a piece, aos rugi-
dos, aos prantos surgidos do inferno para perpetual a entona-
gg.o e a estrid6ncia [...] 6 como h6ngaro que se deveria expirar
ou entao, renunciar a morse;

A outta via 6 a percorrida pelos liberals e os radicals de es-

querda que preconizam a justiga social, a igualdade das oportuni-
dades. a emancipagao humana e social, os valores democrfticos, o

internacionalismo, a modernizagao, uma Hungria europ6ia. Du-

rante os s6culos XIX e XX, encontramos as mesmas preocupagoes

na literatura hangara, nos cone'ontos politicos, filos66lcos e socio-

16gicos. Os projetos de reforms do conde Sz6ch6nyi, nos argos trinta

e quarenta do s6culo passado, os poemas de Pet661 e de Ady, os es-
critos dos fi16sofos e soci61ogos dos circulos radicais do comego do

armadas, deixando, todavia, em suspenso suns reparag6es de guerra (Nota de
Pedro Scuro).

9



Imre Mahon

s6culo mostram notgveis converg6ncias. Todos incitaram seu povo

a galgar cumes coda vez mats alton, embora temendo que ele aca-
basse caindo dentro de precipicios cada vez maid profundos. Uma

maldigao pesaria sobre a hist6ria de nosso povo '

Testemunho dos poetas'

Vdr6smarty:

'Que moinho infernal tritura this solugos?

Que lauGHs maas no c6u ocultas

Martelam-the a ab6boda? Um arcanjo negro?

Um ex6rcito vencido em busca de esperanga?

Toca, aproveita, Haig depressa, dais forte.

Amanh5. a madeira de teu arco estarg mona.

No coragao a magma, no capo a embriagu6sl

Vai em frente, Cigana, que morra a tristezal

tuau6s tio literalmente quao possivel
10
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Os !Vouos Tran/bs da Esquerda ]l/undiaZ

Ady, "Visio no pantano":

-Vg.o duran muito, v5.o ainda mantel-se muito tempo
O velho destino, a velha maldigao?
(...) Ngo query morrer encolerizado
Meu arco tenso e retido

Sem esperanga, no luto negro,
Com um coragao negro
Levanta-te, 6, levanta-te, Sol sagrado, Sol vermelhol:

Pulep Lajos, "Sobre Ady, £i16sofo e historiador da arte '
(artigo publicado em 1906):

Doravante, avangamos a seu lada, sob t6rridos sais,
olhando o c6u puzo e tropegando em monticulos de ter-
ra, esfolados pelts espinhos, caindo mil vezes, cobertos
de sangue, perdidos em areias movedigas, 4vidos de um
pouch de amor, privados de lar, sem no entanto ser es-
trangeiros, incapazes de encontrar nosso repouso, aqua
ou lg., entre Oriente e Ocidente, em todd parte nesta
terra" (Arian, p. 49, n ' lO).

Entre o racismo e o humanismo

As teorias racistas, a discriminagao racial elam armas privi-

legiadas. Exaltava-se a pureza da raga hangars que incorporava
uma solidariedade ativa e salutar face aos elementos estrangeiros

que negavam e pervertiam os valores aut6nticos da alma h6.ngara.

A raga se enraizava na terra, no campon6s, na nobreza rural. As

aspirag6es a uma modernizagao capitalista, a democratizaga.o, a

11



Imre Marton,

justiga social eram estranhas e transmitidas por estranhos a raga

hangara, se bem que s6ditos h6ngaros: judeus, opergrios alemaes,

checos, masons, socialistas. Distinguir-se-f entre h6ngaros aut6n-

ticos e h6ngaros assimilados, h6ngaros consistentes e hlingaros
inconsistentes, hiingaros enraizados e hangaros sem rafzes, os in-

telectuais saidos do mundo rural, que permaneciam ni6is, ligados
aos valores tradicionais camponeses.

Bajcsy Zsilinsky andre, que foi executado pelos nazistas por

ter fido um dos dirigentes mats valorosos na lute contra os ale-

maes, ainda escrevia, antes da guerra: "Pessoalmente nio vqo
uma minoria oprimida neste pals, a nio ser os h6ngaros:

No Hind dos anon trinta, escritos po16micos op6em os repre-

sentantes das concepg6es humanistas e das concepg6es racistas.

Discute-se o que significa ser hangars, queen 6 hangars. Quaid sio

deus tragos maid caracterilsticos? Segundo o poeta Babits a apatia,

a in6rcia, a recusa de se engajar. "Para des, a missio 6 a oposigao

e a resist6ncia passiva". A apreciagao proposta por um tutor de
grande celebridade nos anon trinta, Dezs6 Szabo na obra .Romo ds

pro#undidades da nina conserva atualidade para parcels nio pe-
quena de nossos concidadios:

'0 trago negativo fundamental dos h6ngaros 6 o niihsmo, de-
vido ao faso de que o hangaro m6dio 6 filho do " hic et nunc '
absolute... Que espera o hangaro do destiny? Que hQje nada
venha perturbar minha exist6ncia, que o teto nio despenque
sabre minha cabega. Que hoje ainda, eu des#ute do pao, do

12



Os Hobos Trunfos da Esquerda Murtdiat.

prestigio, da riqueza. No passado, sempre nos aleitamos de
um modo ou de outdo. Para o futuro: as coisas vio ocorrer
coma ocorrerAO

Depois da I Guerra Mundial, depois da queda da Rep6blica
dos Conselhos e do desmembramento territorial imposto pelo Tra-

tado de Trianon(a Hungria perdeu dots tergos de seu territ6rio e

maid da metade de sua populagao), as correntes mats retr6gradas

mobilizaram a opini5.o publica em favor da modificaga.o das fron-

teiras, da recuperagao dos territ6rios perdidos (nas salas de auld

recitava-se: "a pequena Hungria nio 6 um pals; a grande Hungria

6 o Paraiso"). Prega-se a superioridade dos hUngaros, da raga hun-

gary sobre os eslavos e os romenos. Os sentimentos de humilhagao

nacional se transformaram em desespero, em agressividade, em

desejo de revanche, gragas a uma reaproximagao, uma alianga com

a Alemanha hitlerista.

Entre essen dots eixos principais se destacam e se reforgam

dual correntes que parecem subalternas, mas que desfrutam de

forma atrativa cada vez maier, se bem que sua composigao deja
heter6clita. Uma 6 sobretudo centrada na massa camponesa, no

mundo rural, nas camadas deserdadas de camponeses ou de pe-

quenos e m6dios proprietarios is voltas com os senhores feudais e

deus agentes e com as redes comerciais e financeiras dominadas

pda cidade onde se aflrma, nesse particular, uma preponderancia

dos judeus. Os representantes dessa corrente, por deus escritos e
sua atividade marcaram profundamente a nova geraga.o de intelec-
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Imre Marton,

tuais surgidos do mundo rural ou os jovens talentosos em busch de
ascensao

A essa corrente populista dos naples (o terms tem conotagaa

diferente de n€p, que significa povo: os ngpfes sio o povo pr6ximo
da terra, da gleba, por oposigao nio hostel, mas com muitas reser-

vas em relagao ao povo das cidades, dos urbanizados) devemos ro

manges, an61ises profundas, rivas de valor cientifico e liters,rio.

uma sociogrania deslumbrante do mundo campon6s, uma nova

abordagem socio16gica da sociedade hangara(as obras de Ferenc

Erd6i). Os n(gpfes oscilam entre os ideais do modmento socialista e

determinadas teses formuladas por ideologies nacionalistas e ra-

cistas, sempre evitando cair nos desvios do racismo e da patriotice.

Outra tend6ncia intermedifria foi inspirada no liberalismo

6anc6s e ing16s, baseado no desenvolvimento capitalists e na au-

tonomia cada vez maid pronunciada da sociedade civil em relagao a.
sociedade politico, num regime democrgtico.

lstvfn Bibb (1911-1979), polit61ogo que no curso das duas al-

timas d6cadas influenciou profundamente o pensamento politico e
socio16gico das correntes reformadoras, tinha ja, em obras escritas

antes do nlm da ll Guerra Mundial, oferecido uma rica interpreta-
gao cheia de nuances acerca do div6rcio entre a reivindicagao nacio-

nalista e a da transformagg,o democr6tica da Hungria, trazendo a.

luz o pano de fundo hist6rico e socio16gico da mentalidade h6ngara
e suas a6lnidades political e ideo16gicas.
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Os No os Trunfos da Bsquerdcl M.undiat

Bobo descreveu as diferengas que marcaram a formagao dos

Estados-nag6es na Europa ocidental e na Europa do Leste. Na

Franca, por exemplo, a monarquia e a nobreza colaboraram para

montar o quadro da exist6ncia nacional. Ao substituf-los, o ferceiro
esfado herdou "um aparelho de Estado, uma cultura politica ho-

mog6nea, uma organizagao econ6mica constituida e apurada, uma

capital, uma elite intelectual"'. De seu lada, as comunidades euro-

p6ias do Leste se viram na necessidade de friar, tio logo aspira-
ram a se constituir em nagao, um quadro estatal, de vez que depois

das cate.strofes politicos, da insurreigg.o da segundo servidao, sua

evoluga,o no sentido de um estado nacional e do capitalismo foi blo-

queada, pervertida.

A lista dos traumatismos, das maldig6es, antes e depots de

1945, 6 bem longa. Lembremo-nos da invasg.o dos tartaros, dos
turcos, seguidas pelo desmembramento do reino h6ngaro em tr6s

panes. A Hungria, para se libertar dos turcos, teve de aceitar a
Lutein dos Habsburgo. A revolugg.o de 1848 foi esmagada pecos aus-

triacos e russos. Em 1867, o Compromisso preserva a hegemonia

da Austria sabre a Hungria e a dos hangaros sabre as tr6s mino-

rias nacionais nos territ6rios do reino h6ngaro. Magnates, fidalgos

e oficiais, visando manger deus privi16gios de costa, impediram a

penetragao do capitalismo no campo e nas cidades. Etta 6 uma das

raz6es pdas quaid se opuseram ao regime democrgtico. Outra ra-
ze.o se referia a suas inteng6es de confer as aspirag6es autonomis-

' .Mfs&re des .petits Efafs d'Europe de Z'Zsf , Paris, L'Harmattan, 1986, P. 34.
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tas das minorias. A extens5,o dos direitos, o suafgio universal te-

riam favorecido as minorias nacionais cujos efetivos superavam os

dos hangaros. A democracia apresentou-se coma um perigo major e

sous partidarios farah considerados homo artesios do desmem-

bramento do territ6rio hUngaro.

Nestas condig6es a$irma-se e se torna mesmo preponderante

entre as masses populates uma corrente que Bibo designs homo
"nacionalismo antidemocrgtico". Bibo estabelece uma correspon-

d6ncia entre este nacionalismo antidemocrgtico e a histeria politi-

alimentam-se mutuamente

"Nio se pode aproveitar dos beneflcios da democracia num
clima de medo convulsivo que faz pensar que os progressos da

liberdade comprometem a causa da nagao. Ser democrats 6
esfar Zlberado do mead, nio temer aqueles que professam
opini6es diferentes, ngo temer a revolugao, as conspirag6es,
as astticias do inimigo, sua propaganda, e em gerd, todos os
perigos imagingrios engendrados pelo meds (...). Num clima
generalizado de medo e de ameagas, o estado de excegao que
as verdadeiras democracias s6 instauram no momento do .pe

rico, roma-se a regra: suspendem-se as liberdades pablicas, a
censure funciona, iomega a cara aos "traidores", aos
;mercenfrios a soldo do inimigo", a manutengao da ordem a

qualquer prego, mesmo se ela for apenas aparente e a imposi-
gao da unidade nacional is custas da liberdade."'

' ib., P. 166
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Os Nbuos Trun$os da Esquerda il/zzrzdfaZ

Emmanuel Terray, em suas reflex6es sobre os ensaios de

Bibb, resume com. 6idelidade e concisgo a nowa.o de listeria politico.

Comega citando Bobo:

"0 homem que, assustado, recua diante da tarefa a empreen'
der. mas se lorna fanfarrio e agressivo para desviar a aten-

gg.o de seu pr6prio medo, constituio modelo de centos
compor-

tamentos comunitfrios. Mas isto nio significa que a comuni-
dade tenha uma alma coma o individuo. (...) O processo co-
munitfrio adiciona e estrutura as reag6es individuals, o que

implica um maior n6mero de combinag6es possiveis'

Comentando este texto, pergunta quads sio os sintomas da

listeria politico. "Primeiro, a lembranga do traumatismo initial
terra-se dominante na mem6ria coletiva; todd a vida social nell se

axa e em torno dela se organiza". Quando surge um obstaculo, en-

tao, como notou Bobo:

A comunidade se refugia numb... solugao ilus6ria, inventan-
do uma formula ou compromisso para conciJiar o inconcihavel,
evitando cuidadosamente as forgas que na realidade op6em'se

a solugao e que serif preciso combater para atingi-la

Assam, a comunidade mant6m uma relagao coda vez maid

falsa com o real. Parte nio mats do que existe e do que 6 possivel,

mas de deus desdos e fantasmas; nutre-se nio maid de recursos

pr6prios, mas de deus temores e recriminag6es face ao mundi exte-

ib., P. 22
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nor. A comunidade hist6rica sofre de uma hipertronia autoavalia.

riva, combinada a grande fragilidade interior... A comunidade his.

t6rica tende a tornar maid opaca a cortina que a separa da reali-
dade"

Os partidos polilticos nas eleig6es de 1990

Se insisti nas correntes ideo16gicas e poll.ticks que marcaram

a sociedade hingara ao tango dos dais iiltimos s6culos(ressaltado o

car6ter demasiado elemental e fragmentario de minha exposigao)

foi para melhor sensibilizar o leitor para as reag6es das masses

populares is mudangas ocorridas apes 1945, de 1945 a 1948, de

1948 a 1956, nas diferentes uses do peHodo de Kadar, bem como

para os temps poliltico-ideo16gicos enfatizados pdas formag6es poli-

ticos durante a campanha electoral. E para trazer elementos de

resposta is quest6es levantadas pelos resultados eleitorais, pda

alta taxa de abstengao no segundo turno e pdas retic6ncias e espe-

rangas dos grupos sociais face a coligagao governamental que se

formar6 proximamente '. As correntes ideo16gicas e political que

mencionei ressurgiram em diversas dosagens, sob formal atenua-

Cf. Torray, ib., p. 43
; Vale lembrar que Marton datou o texts de abril 1990, logo apes a vit6ria
eleitoral do chamado Fora Democratico, nos fates um partido neoliberal reacio-
nario
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das e modi6icadas, combinando-se, de Testa, nos programas das di-

versas formag6es political.

N5.o encontramos partidos politicos reivindicando aberta-

mente ser continuadores da ideologia defendida pecos representan-

tes das classes sociais retr6gradas dominantes at6 1945. A corren-

te dos ndpfes e a liberal paulatinamente voltaram a cena politico
desde entao, por6m os valores e programas que passaram a pro '
clamar levaram em conte as mudangas ocorridas no mundo e na
sociedade h6ngara durante quatro d6cadas.

Todavia, o .Zero .Democrdtfco encontrou grande audi6ncia, fa-

zendo vibrar ao mesmo tempo os acordes dos valores tradicionais e

os maid modernos, : acentuando, sob formal atenuadas, aspirag6es

nacionalistas e conservadoras, sem ofuscar os partidgrios de uma

modernizagao baseada no respeito is liberdades democr6ticas, da

economia de mercado, da autonomic da sociedade civil, dos princil-

pios da ordem e da tolerfncia. Seu denominador comum foia rejei-

gg,o, a condenagao do regime stalinista, a negagao de qualquer
elements, mesmo positivo, das Ultimas quatro d6cadas. Numerosas

influ6ncias se entrecruzaram no keio do .F'oro, desde as correntes

de esquerda is de extreme direita.

A AZfanfa dos .Democrczfas, por outro dado, vincula-se de for-
ma maid aberta a tend6ncia liberal. Deseja fundir a sociedade

hangara no cadinho dos parses capitalistas desenvolvidos, acelerar

o processo de modernizagg.o, rompendo radicalmente com dodo es-

pirito provinciano A AZ£anga agrupa uma parte importance dos
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intelectuais maid europeizados, maid dotados. E um partido de
oposigao aut6ntica, que raz um jogo inteligente. Por interm6dio dos

intelectuais, dos especialistas, pretende irradiar-se em escala na-

cional e local, contando com o prestigio de deus candidatos.

No entanto, um terceiro #gurante a6irmou-se maid e maid no

cengrio de vida poliltica. E o Parffdo fndependenfe dos .pequenos

pz"opr£ef6rfos e dos .pequeno-burgueses que se dizem os verdadeiros

herdeiros do Parffdo dos Pequenos .Propzlefdrfos, que teve um
papel progressista nos 61timos anos antes e durante a ll Guerra e

que, por ocasigo das eleig6es de 1945, obteve a maioria dos votos

(60qo). Esse novo partido multiplicou seus adeptos no campo, exigin-

do uma reforma agrfria segundo o cadastro de 1947. Dense modo,

os camponeses deixariam as cooperatives e se toniariam proprieta-

rios de terras que poderiam legal a seus legjtimos herdeiros. Es-

sen 61timos, se bem que de maneira alguma atraidos pda vida
campestre, sentiram-se atraidos pda possibilidade de especulagao

imobiligria. Elsa palavra de ordem afetou mesmo parte nio ne-
gligenci6vel dos assalariados que antes exerciam atividades agrf-

colas e que kinda tinham lagos organicos com o mundo campon6s,

atrav6s de subs familial, uma vez que cerca de 50 por cents dos

assalariados na Hungria kinda moram e trabalham em zones nio

urbanas ou entio diuturnamente trocam o campo pda cidade.

Esse partido poderia vir a tornar-se um bator de desestabili-

zagao da vida econ6mica, politica e ideo16gica. A especulagao fun-

difria pode revelar-se maid lucrative que a produgao agricola, em
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detrimento do abastecimento das cidades. Confrontos entre cam-

poneses poderiam tornar-se maid agudos por ocasiio do desmem
bramento da propriedade coletiva, uma vez que se apresentasse

um quadro onde a questao seria saber quem Hlcaria com as terras
melhores e as de maid facie acesso. Sem excluir, ademais, a possi-

bilidade de reativagao da hostilidade entre as famillias, entre as

camadas pobres, medias e ricks do campesinato. Nio se deve es-

quecer que, por ocasig.o da reforma agraria de 1945, cerca de
283.000 camponeses sem terra n5.o tiveram acesso a propriedade

da terra porque ng.o havia glebas disponfveis em quantidade sufi-

de cinco arpenfes(circa de tr6s hectares).

O partido dos pequenos proprietgrios especula com o desdo do

campon6s por terras, com a ambigao do ganho facil dos futuros
herdeiros, com as contradig6es entre a ind6stria e a agricultura,

entre a cidade e o campo, entre os produtores e as redes de comer-

cializaga.o.

0 6nico partido a proclamar em seu programa a possibilida-

de de reforma do regime de Kadar, preservando os valores do mo-
vimento comunista, o Partido Socialista Opergrio Hangaro obteve

quatro por cento dos votos. Enquanto na cidade e nos memos assa-
lariados alimentavam-se ilus6es com o modelo sueco e no campo

sonhava-se com o modelo dinamarqu6s, os resultados eleitorais

demonstraram que a imensa maioria dos eleitores (96%) rejeitava

o regime imposto desde 1948.
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Tal rQjeig5.o exprimiu os traumas causados pda virada de

1946, de uma democracia popular transfigurada em ditadura do

proletariado. Seguiram-se o esmagamento, pdas tropas sovi6ticas,

do levante de 1956 e a pol:inca de ngo intervengao das pot6ncias

ocidentais. A intervengao de 1968 na Tchecoslovgquia -- causando

uma interrupg5.o no processo de reforma econ6mica -- e o aprofun-

damento da chee durante os anon 80, levaram a perda da legitimi-

dade e credibilidade do regime

Depois do segundo turns, tr6s grander blocos politico-

ideo16gicos emergiram: o bloco abrangendo o Foro Democr6tico, o

Partido dos Pequenos Proprietfrios e o Partido Democrata-Cristao,

o bloco que vai da Alianga dos Democratas Livres ao Partido Socia-

lista H6ngaro, e o bloco dos abstencionistas. Coda bloco tem uma

composigao heter6clita e coda forma abriga no seu keio &ag6es ou
tend6ncias diversas. Um bloco nio 6 uma alianga, mas uma divisio

objetiva motivando aproximag6es e confrontos de ordem tgtica, ou

mesmo de ordem estrat6gica

A estruturagao poliltica ng.o corresponde a estratinlcagg.o soci-

al, que por sua vez nio 6 essencialmente determinada por relag6es

de propriedade, mas sim por um conjunto de fatores: posigao na

diving.o do trabalho, pertencer a aglomerag6es urbanas, rurais, de

importancia desigual; nilvel de escolarizagao, estatuto social

(fungal no aparelho politico, econ6mico ou cultural); fontes de ren-

da; en$1m, modalidades de reprodugao de desigualdades de toda

ordem. A grande maioria da populagao ativa pertence a um tipo
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original de clause media, com seus estratos inferior, m6dio e supe-
rior. A hamada pobre engloba antes de maid nada os aposentados e

as familial numerosas. Perfaz cerca de 20% da populagao (o Pico

do minimo vital 6 uma renda de 4.300 florins por coda membro da

familia, enquanto o salirio m6dio ultrapassa 7 mil).

O faso de que a revolugao na IHungria tenha fido pacifica ex-

plica-se por nio haver completa correspond6n
cia entre a situagao

. ..i .r3

material real ' dos trabalhadores ativos e a sua percepgao social. f

incontestavel que os salfrios reals estio perdendo seu valor e que

6 preciso despender coda vez maid esforgo e tempo para compensar

a queda do poder de compra. A16m do maid, a incerteza do dia de
amanhg. se con6irma na inflagao, no fechamento de f abricas, nas

convuls6es que se produzem em torno de n6s. Mesmo assim, entre

1980 e 1987, em plena crime, a quantidade de veiculos particulates

quake ddbrou, passando de 978.000 a 1.619.000. No principio dos

nUmero chegou a um milhio em 1989. O consumo de carne per ca-

pita passou, durante a d6cada, de 72 para 78kg por ano

O canter pac{6ico da mudanga do regime 6 conseqti6ncia das

concess6es fellas is reivindicag6es dos partidos de oposigao e dos

reformadores no keio do partido comunista. Depois da confer6ncia

nacional do partido, realizada em mano de 1988, forum desativadas

a maior parte das bombay politicos carregadas de explosivos acu-
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mulados pdas grander exasperag6es: reinterpretagg.o dos aconte.

cimentos de 1956, proclamagao do 15 de margo como feriado nacio.

nato, reconhecimento do pluralismo partidario, dissolugao da mili-
cia oper6ria, regulamentagao da poll.cia poljtica. As igrqjas recupe-
raram integra autonomia, a16m de um cerro nQmero de deus esta-

belecimentos escolares. Passou a hover total liberdade de associa-

gao e de imprensa. O partido no poder acelerou sua decomposigao,

o governo distanciou-se do partido. Tudo foi feito de modo a permi-

tir que o poder passasse is mios da oposigao nas condig6es mats

pacinlcas possiveis. Apenas o destino da minoria h6ngara que vive

na Eslovaquia e sobretudo na Transilv6nia galvaniza as apreen-

soes e as exasperagoes

A vit6ria eleitoral do Foro Democrftico repousa sobre bases

movedigas e instgveis. Sua diregao teri de enftentar parceiros que

querem modiHicar-the o curio, fazendo-o escorregar no sumo de po-

sig6es de direita, reativando em parte as tradig6es do nacionalismo

antidemocrftico, ainda que as bases econ6micas e socials denham

se modi6lcado radicalmente durante o periodo que vai de 1867 a

1945. A listeria politico a que nos referimos a prop6sito das angli-

ses de Bibo, s6 pode render dividendos por pouco tempo. A direga.o

do Foro teri., cede ou garde, que razer race a uma tend6ncia que

9 A 15 de margo de 1848 os patriotas hingaros desencadearam uma revolta
contra a dominagao do Imp6rio Austri.aco. As autoridades comunistas nio
permitiam a comemoragao delta data pele dogmgtico pretexto de que expri-
mia nacionalismo pequeno-burgu6s. Em 1988, mats de 10.000 manifestantes
comemoraram a data nas mas de Budapeste.
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priorizaria uma coalizio com a Alianga dos Democratas Livres
para estabilizar um regime democr6tico aut6ntico e tamb6m para
evitar uma reaproximagao tftica entre a pr6pria Alianga, o PSIH e
o Partido Social-Democrats. No primeiro turno mats de um quinta

dos eleitores deram seu aval a formag6es de esquerda e centro-

esquerda, sem contar o apoio dos sindicatos, uma forma que peso ou

poder6. pesar bastante no processo politico.

A alta taxa de abstengao no segundo turno 6 preocupante

para todos os partidos. Significa que estamos dianne de uma

"revolugg,o cansada, pessimists", mesmo na sua primeira rage. As

pessoas, uma parte degas ao ments, estavam desiludidas, nio ti-
nham con6ianga nos partidos politicos, kinda menos nos dirigentes

que suspeitavam estar preocupados maid com suas ambig6es pes-
soais do que com o destino da nagao. Durante o periodo de transi-

gg.o, as negociag6es entre os partidos dominaram a cent politico e
deixaram ao abandono a sociedade, sem dar respostas is quest6es

vitais, preocupantes.

A abstengao exprime a descon6ianga da massa rural em rela-

gg.o a cidade, aos intelectuais. Nio se acreditava mats nas promes'

sas dos partidos de oposigao, nem nas das pot6ncias ocidentais. O

aquie agora predominava nas mentalidades que, voltadas para si
mesmas, revigoravam um individualismo selvagem. Entre os abs-

tencionistas houve quem considerasse os partidos que disputaram

o segundo turno coco ngo sendo su6cientemente de esquerda ou
de dheita ou n5.o quisesse favorecer nenhum deles na partilha das

25



Im,re Ma,non,

vegas. Ngo o fervor, mas um desiludido esperar para ver caracteri-

za grande parte dos que estio ligados a um partido sem contudo

com ele se identificarem inteiramente, ou ent6o oscilam, flutuam

entre formag6es que mal sabem distinguir umas das outras. Ven-

cerio as pr6ximas batalhas polfticas aqueles que forem capazes de

conquistar o apoio dos eleitores que se abstiveram no 2' turbo.

"0 desmantelamento do sistema stalinists constitui um desa-

6lo para os partidos socialistas, para a International Socialista nos

anos vindouros. O papel da social-democracia pode ser o de contri-

buir para a elaboragao de uma mudanga estrat6gica da esquerda
mundial, de comum acordo com todas as outras correntes que pre-

tendem regular e infletir at6 certos limited a 16gica do capitalismo

e suas incid6ncias perniciosas.

Na Europa, em particular, a social-democracia precise for-

mulae uma solugao original para as modalidades de insergao dos

parses do Leste na Comunidade europ6ia. Mas qual pode ser a con-

tribuigao para evitar que essen parses nio vejam sua democratiza-

g5,o desembocar em um totalitarismo de direita e a modernizagao

em um processo de terceiro-mundializagao? Poderf a social-
democracia constituir o elemento mats flexivel e mats habil na sal-

vaguarda da ordem mundial capitalists ou entio o espago de rea-
grupamento e converg6ncia de sodas as tend6ncias interessadas
em uma nova ordem mundial?

A social-democracia h6ngara poderia quem gabe obter a ade-

sio da maioria; dos sindicalistas, de uma parte considergvcl do
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POOH, adeptos dos valores tradicionais do movimento operario e
dos reformadores comunistas favor6veis a uma certs social-

democratizagao do partido. No sentido inverso, por ocasigo de seu

congresso, a social-democracia optou por uma orientagao centrists

de tend6ncia neoliberal o que motivou a maida de um pequeno gru-

po de jovens favor6veis a uma orientagao centrista tendendo para

a esquerda.

As tergiversag6es da social-democracia e dos reformadores do

POOH trouxeram decomposigao, desintegragao e o esboroamento

da esquerda h6ngara. O mesmo ocorre com o PSH, nascido do 61-

timo congresso de outubro de 1989, que n5.o chega a encontrar uma
nova identidade, quando poderia ter construido desde o inicio uma

alianga original com os novos movimentos sociais. Da sua parte, a

social-democracia hangars se prop6e a ocupar um terreno que Ja

foi muito arado por outros partidos

O Foro Democrg,rico 6 certamente o maid habilitado a ser

esse forge politica centrista que a social-democracia queria ter
fido. O neoliberalismo ja tem seu estado-maior, a16m de um im-

pacto ngo negligencigvel sabre a parte dos cidadg.os que desejam

uma rupture rigorosa e violenta com o socialismo. Na face de
transigao, todavia, o Foro nio pode tornar-se uma forge hegem6ni-

ca. ou mesmo constituir-se em palo de atragao reunindo sob suas

bandeiras a maioria dos assalariados e a pequena burguesia tradi-

tional
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A esquerda h6ngara deverf conhecer nas pr6ximas eleig6es

uma severa derrota. Nem o partido social-democrats hangaro nem

o PSH foram capazes de concentrar em torno de si ou no seu keio

as amplas camadas da populagao cujos interesses nio coincidem

com a modernizagao neoliberal, nem tampouco com um retorno a

um regime autorit6.rio ligado a tradig6es reacion5.das hortystas ou
stalinistas

A esquerda tirarf talvez bong ensinamentos de um tal fra-

casso. De qualquer forma, deverg ter a coragem de expos-se is in-

temp6ries, sem pensar, no futuro pr6ximo, num abrigo para se

proteger, repensar a hist6ria do seu descr6dito e elaborar um novo

proDeto para a sociedade".:'

Perspectivas para o renascimento da Esquerda hangara

Quais sgo as perspectivas da esquerda na Hungria? Vivos

debates e po16micas se realizam sobre o que diferencia as correntes

de esquerda e de direita, sobre a legitimidade da esquerda, sobre a

correspond6ncia ou incompatibilidade entre pertencer a esquerda e

aderir a democracia. O fi16sofo Miklos Tamil Gaspar 6 o represen-

tante maid conhecido dos que denunciam o atrelamento da esquer-

:' Todo o trecho entre aspas foi tirado do artigo "Os handicaps da social.
democracia, in JornaZ das EZeffdes, n' 11, fevereiro de 1990.
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da a. tradigao filos6Bica iluminista, ao pensamento hegeliano, que

preparou a formulagao de uma visio de mundi, de uma corrente

politico e de um regime moldado segundo os ensinamentos de
Marx e de Lenin, cuba realizagao se exprime no regime stalinists.

Segundo ele, somente o liberalismo 6 compativel com os id6ias e a

pr6tica da democracia. Ou deja, distanciar-se da Esquerda 6 dis-
tanciar-se do stalinismo.

Na propaganda dos partidos de oposigao, tal concepgao 6 rea-

6lrmada com energia. Silencia-se acerca desses serem precisamen-

te os ideais e bandeiras da esquerda que, historicamente, estende-

ram os direitos democrfticos a todos os cidadaos, obrigaram os
conservadores a se aproximar dos liberais e estes de centos valores

formulados pda social-democracia: por exemplo, oferecer correg6es

is desigualdades e pervers6es engendradas pda economia de mer-

cado, a $1m de realizar um consenso entre o mundo do capital e o
mundi do trabalho. Negam os graos semeados pda esquerda, mas

querem armazenar as colheitas das longas lukas empreendidas

pda esquerda desde a Revolugao Francesa. A negag3.o absolute do

capitalismo proclamada peso movimento comunista, respondem

com a negagao absoluta do socialismo e da esquerda. O stalinismo

desacreditou o socialismo e a esquerda. E natural que na rage

atual explorem contra n6s as humilhag6es, os 6dios e as decepg6es

acumuladas.

Para retomar vida e vigor devemos e deveriamos ja ter troca-

do o pa16cio bem abrigado peta choupana onde nio estaremos tio
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protegidos das tempestades. Quaid sio os perigos que nos esperam

e que devemos evitar para nio sermos obrigados a deixar a chou-

pana e it morar num gueto politico? Como fazer face a estes discos.

para assegurar, nos anon por vir, o renascimento, o soerguimento

de um bloco de esquerda que teri homo oljetivo um proDeto social

em favor da humanizagao e socializagao do homem, a instauragg.o
de um novo quadro mundial, e, no quadro nacional, evitar o retor-

no de um nacionalismo antidemocrg.tice, a uma hysteria poll.rica

levando necessariamente o pals a um prolongado apodrecimento, a

desagregagao do tecido social, a um isolamento em relaga.o a. co-

munidade europ6ia, como se fossemos leprosos em um mundo que

se civiliza? Como barrar o caminho a reanimalizagao de nossa soci-

edade, onde as camadas de carentes ido vicar dada vez maiores?

Defender a prioridade dos interesses nacionais, mesmo se,

provisoriamente, tal orientagao nio trouxer retornos. Evitar coda

demagogic social face aos que este.o no poder. Exigir deles aquilo

que historicamente este no terreno das possibilidades e aquilo que

n6s mesmos poderiamos realizar se estiv6ssemos no poder.

A defesa da democracia, mesmo se ela 6 burguesa, porque 6 o

respeito is instituig6es democrg.ticas, o espirito de tolerancia, que

constituem as condig6es pr6vias para a recuperagao da Esquerda.

A Hinalidade n5.o 6 fazer crescer a dodo prego o nQmero de votos,
mas sim contribuir para o aprendizado das masses na vida demo-

cratica, para tornar maid forte a sociedade civil. Numb situagao de

crime, a solugao maid simpler seria manter e acelerar o processo de
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desestabilizagao. A tarefa hist6rica 6 trazer nossa contribuigao,

nossa participagao para tirar o pals do impasse.

Romper com a tradigao politiqueira de encorajar aproxima-

g6es, aliangas, com a segundo intengao de maid redo ou maid garde

engabelar os parceiros. Em politica nio existe lua de mel, somente

a6inidades, interesses comuns a curto ou m6dio puzo e discordi.n-

Apegar-se i.s tradig6es nacionais, a sensibilidade nacional,
sem cRiT no nacionalismo, ao qual devemos renunciar. (Por exem-

plo a denunciar o nacionalismo rumeno e silenciar acerca do na-
cionalismo h6ngaro)

Inserir-se no contexto mundial, resistindo ao mfximo a su-

bordinagao aos palos de poder. Acentuar nossas pr6prias condig6es

de responsabilidade na exploragao de nossas riquezas e possibili-

dades disponiveis.

Desfazer-se de toda tradigao obreirista. Aprender a ser

igualmente porta-voz dos intelectuais, nio somente dos de genome,

mas antes de mats nada daqueles que por sua atividade pronlssio-

nal t6m por parceiros constantes os oper6rios, os camponeses, os

pris, os enfermos. A forma do Fora Democr6tico foi ter obtido apoio
dos intelectuais de provincia, aqueles que estiveram mats a merck

dos detentores do poder em n:ivel local e regional.

O aprendizado de democracia dever6. ser acompanhado de

um novo militantismo, servir uma causa sem tornar-se servigal
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dela. Encorajar, trabalhar em favor de coda forma de solidariedade

que contribua para criar uma comunhio entre os homens. Ter
muitos amigos que respeitamos e nos respeitam, que se sentem

pr6ximos de n6s

A curto puzo seria melhor para a Esquerda hangara ou uma
coaliz5.o entre o Foro democrftico e a Alianga dos democratas li-

vres, para formar um governo estgvel, respons6vel, salvaguardar a

democracia, ou uma aproximag5.o da Alianga com o PSH e outras

forges de esquerda. A estruturagg.o social, o fortalecimento da soci-

edade civil, os valores e ideals da Esquerda hist6rica, o contexto

international n5.o deixam que trig aspirag6es sejam meras ilus6es,

na medida em que o pr6prio capitalismo as atraie repele, simulta-
neamente

A curto puzo, o perigo maior seria a implosao dos principals

partidos, inclusive o PSH, o que tornaria a situagao inextricgvel e

provocaria todd forte de arise governamental. A anarquia 6 o ter-
reno maid favorfvel aos partidgrios da ordem, de uma ordem des-

p6tica.

O periodo de transigao ngo pode limitar-se a eterna den6ncia

dos crimes, dos desvios acumulados nos Ultimos quarenta anon,

mesmo porque o periodo Kadar teve rages que produziram conquis-

tas ainda hole atraentes. E preciso que o pals gaia do ramerrao,

uma tarefa com a qual devemos todos nos comprometer.
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A Nova Esquerda Mundial

A esquerda precise, em todos os raises, rede6lnir sua nature-

za, seus componentes, suas fronteiras e as clivagens que a divi-
dem

1. Pertencem a Esquerda mundial o conjunto dos movimentos

operarios e sindicais, os movimentos de emancipagao nacional,

de renascimento nacional dos povos do Terceiro Mundo, as asso-

ciag6es e tend6ncias laicas e religiosas que denunciam e se

op6em a coda forma de exploragao, de alienaga.o, de desigualda-
de, de discriminagg.o, de degradagao da vida cultural, cient{6lca

e das conquistas sociais dos diferentes regimes do Oeste, do Sul

e do Leste, os novos movimentos socials, todos aqueles que re-

cusam os regimes autoritfrios e os integrismos, todos aqueles

comprometidos com uma solugao, um regulagao dos problemas

mundiais atrav6s de uma nova disposigao dos interesses maio-

res do conjunto da humanidade.

A Esquerda 6 uma frente ampla de concentragg.o, um bloco ngo-

homog6neo de &onteiras imprecisas e permegveis. Ela se define

em relaga.o is correntes political e ideo16gicas, i.s $1nalidades e
aos valores com os quaid ng.o se conforma.

2. A Esquerda se vincula a tradig6es, a valores comuns que sao, de

uma parte, fungao dos perigos que ameagam o conjunto da hu-
manidade e, de outra parte, fungao das especificidades cultu-
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raid, religiosas, hist6ricas, socio16gicas das diferentes comuni.

dudes humanas. A Esquerda tem identidade com um porvir his-

t6rico, uma identidade que se remodela e se recomp6e sem ces
sar

3. A estrat6gia da Esquerda deve antes de maid nada deHinir-se a

parter de uma abordagem mundial. A mundializagao crib uma

rede de interdepend6ncias ainda submetidas a relag6es de do-

minagao e subordinagao. A mundializagao n8o 6 uma totalidade

organica, mas sgo os desa$10s, os constrangimentos impostor

pelos p61os maiores, que determinam em grande medida a mar-

gem de manobra dos fatores nacionais, cujo efeito de retorno so-

bre a dena mundial nio pode ser neglicenciado.

No estfgio atual, a tarefa fundamental serif detectar as trans-

formag6es e mutag6es que se imp6em no mundo do Capital, no

seu conjunto, nos deus palos hegem6nicos. Estudar as incid6n-

cias socio16gicas, culturais, politicos e sociais das mutag6es em

curso para contribuir com respostas pertinentes, adequadas

a6im de que a Esquerda ngo de8ina objetivos indo contra a cor-
rente dos acontecimentos.

Nessa perspectiva, serif preciso analisar com seriedade os efei-

tos do desmantelamento dos regimes dos pailses do Leste sobre o

mundo ocidental e as respostas de ordem t6,rica e estrat6gica

que ele vai prever, propiciar, definir. Optar-se-6 por uma estra-

t6gia de reequilibrio em escala europ6ia e mundial ou por uma
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6nfase na confrontagao, visando a uma nova partilha do mundo?

O curio que os acontecimentos tomarem na ex-Uniio Sovi6tica
certamente sera um favor determinante .

A Esquerda mundial nio pode scar passiva, aguardando o des-
fecho dos acontecimentos nos antigos parses socialistas. Nossos

destinos este.o ligados. Nio deixemos is forges reacionfrias a

iniciativa de explorer, de seu modo e de acordo com deus inte-

resses. "o fracasso do socialismo" e "a derrota do comunismo '

Os pa:ices do Leste ofereceram a Esquerda novos trunfos, de-
sembaragando-a de uma heranga atravancadora que a havia de-

sacreditado. O desabamento dos regimes stalinistas n5.o foi uma

derrota para a Esquerda, mas sera se nio dermot suficiente

atengao is novak aspirag6es das masses que desejam presewar
os trunfos da Esquerda.

4

Stalinistas e neo-stalinistas nio se situam a Esquerda; em nu-

merosos parses do Leste, alias, fazem parte do bloch das forgas

maid nacionalistas, maid reacion6,das, para travar o processo de

democratizagao, a emerg6ncia de novos valores, as iniciativas

das masses: multiplicagao das associag6es, conselhos opergrios,

autonomia dos sindicatos, controle efetivo das administrag6es

locais, etc

A Esquerda mundial deve retomar a reflexio sobre as discus-

s6es e as po16midas acerca de como interpretar a negagao do ca-

pitalismo, sabre as nog6es de revolugao e de reforma. Quaid sio
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as reformat que desmobilizam e as que dinamizam, unem as

massas? Quaid sio as refarmas que permanecem no iimiar da

compatibilidade com o sistema, exigem mudangas substanciais,

e as que estabilizam o sistema?

6. homo redinamizar o patriotismo no contexto da mundialidade?

Como afirmar os interesses nacionais que vio no sentido da ins-

tauragao de uma nova ordem mundial?

7. A transigao para regimes democr6ticos nos pailses do Leste vai

permitir uma definigao mats precisa dos valores autenticamente

democrfticos dos regimes ocidentais, e tornar patented subs li-

mitag6es e debilidades internas. Passamos, com efeito, de uma

oposigao global entre regimes democrg.ticos e regimes autoritg-

rios a uma anglise mats sunil das modalidades de funcionamen-

to das variedades maid ou menos populares dos regimes demo-

crgticos. Existe, por exemplo, uma ligag5.o organica entre os

problemas das minorias nacionais, entre a discriminagao racial,

nos parses do Leste, do Sul e do Oeste e as situag6es de car6ncia

social nos pai.ses mats industrializados e naqueles menos des-
envolvidos no Sul e no Leste.

Como tornar real a liberdade de circulagao de id6ias, pessoas,

bens, quando ja. n5,o for maid o faso de denunciar, de forma

univoca, os atentados a liberdade nos regimes totalit6rios do
Leste?
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A Esquerda precise retomar o exame das incid6ncias acidentais,

positivas e negativas, mundiais e nacionais da economic de
mercado em uma nova fase de internacionalizagao. Como har-

monizar economic de mercado e democracia aut6ntica, econo-

mic de mercado e desenvolvimento do individuo?

A Esquerda deve insistir com vigor na democratizagao da media,

que se transformou em um dos componentes essenciais da esta-

bilizagao do regime

A Esquerda tem de mudar o centro de gravidade de suns ativi-
dades, ao menos no hemisferio Norte, no que diz respeito a nova

clause media que agrupa oper6rios altamente quali6icados, qua-

dros inferiores e m6dios, a grande massa de intelectuais que de-

sempenham um papel cada vez mats importance na reprodugao
da economia, do social e do cultural.

A crime da Esquerda decorre antes de maid nada de sua incapa-

cidade de se adapter is mudangas que se realizam hole no

mundo, de analisar a nisiologia e a patologia do mundo contem-

pora.neo, as clivagens entre as gerag6es, de entrever o novo que
intervirf no movimento social e politico nas d6cadas futuras. A

Esquerda este dividida entre um passado que a hist6ria supe-
rou e as ambig6es pessoais de muitos de seus dirigentes, o indi-

vidualismo de deus membros e simpatizantes.

A problematica do socialismo se decantarf se a Esquerda che-

gar a oferecer respostas e solug6es aos problemas aqua coloca
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as, da fragmentagg.o do homem, impostas pda sociedade burguesa.

Alimentava meus sonhos e exaltag6es no contato com acontecimen-

tos que se desenvolveram a parter de 1936 (Front Populaire, Guer-

ra da Espanha, Resist6ncia antifascista...). E nos escritos de

Baudelaire, Rimbaud, dos .Zb/anuscritos de .2848 de Marx, das pri-

meiras obras de Henri Lefebvre. Como pode o homem foqar seu

destiny individual no seko de uma comunidade que o encoralara

materiale moralmente?(Makarenko)

Devo inclinar-me diante da evid6ncia: as alienag6es engen-

dradas pelo sistema stalinista sio maid repulsivas que as engendra-

das pelo sistema capitalists. No primeiro faso, tentgvamos justificar

o mal que estava por natureza de nosso lado para repelir e comba-

ter com maior eficfcia o mal que nos cercava e se in6lltrava em n6s

e em nosso meir. No mats das vezes, os dissimulavamos, os masca-

r6vamos. No segundo, o mal correspondia a 16gica natural do sis-

tema. O desvelamento das realidades do socialismo stalinists incite

a renegar a pr6pria fe. O das realidades do capitalismo a mantel a

aspiragao a mais justiga, maid humanismo, maid solidariedade

f preciso habitual-se a id6ia do dilaceramento inferno

avango no sumo da emancipagao das sociedades do Leste imp6e,

por enquanto, afastar os obstgculos que entravam o caminho que
leva a. democratizagao, a uma economia de mercado dominada peta

16gica do Capital, afim de garantir as condig6es pr6vias da renova-

gg.o da esquerda. Concentrar a reflexio e a agro na critics das no-
vas ilus6es, dos novos milos e dos novos idolos.
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A apreensao face a possibilidade de que a democracia sega uti-

lizada para flnalidades antidemocrgticas nio pode justinlcar o ques
tionamento da necessidade de desmantelar o sistema staliniano.

Devo lugar dentro de mim, contra mim, para que o fracasso

nio me leve a interiorizar o vazio provis6rio da esquerda no espago

poliltico hingaro. Estaria afundando o banco antes mesmo de lan-

ge,-lo a. descoberta de um mundo novo, do novo mundo.

Ngo se deve procurar consolo buscando argumentos para de-

monstrar que a hist6ria n5.o tem sentido, que os homens merecem

ter fido expulsos do Paraiso por causa de sua ingratidao, do seu
egoismo e que, por ipso mesmo, jamais ascenderio a nenhuma ou-

tra terra prometida. Nio se deve admitir nenhuma variance do pe-

cado original.

O militante decepcionado ngo deve recitar as lamentag6es

proferidas por Job. Nio deve se prosternar, mas se reaprumar,

ainda que ress6e em n6s intensamente o poema de Ady cujo t:itulo

e ImprecaQ6es de um poets atuat

Mlais humid,h,ctdos que os humithados
E cctdct ag o 6 um son,h,o crispado

B carla, sonho f umct agate cHspcda

O mal, cuja presenga no mundo 6 ainda tio pesada, deve nos

espicagar nio para aceitar o mundi tal come ele 6, mas para mu-

dd-lo. Neste perl.odo de crime, de desilusao, em que qantas energias
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se paralisam, em que se acumulam lantos pontos de interrogagao,
a hum.anidade precise, mats do que nunca, do aguilhao da esquer-

da mundial contra judo o que envilece o homem. A humanidade

precise do mel de seu humanismo.

Retomemos a bela id6ia expressa pelo 6i16sofo martiniqu6s

Rend M6nil, que se aplica tamb6m a missio da esquerda renovada:

'Em verdade, um homem s6 6 grande pda grandeza daquilo que
recuse '

Como indict Paul Ricoeur num cativante estudo, o mal mere-

ce ser chamado um desafio.

Um desafio, 6 cada vez um fracasso para as sinteses prema'

auras e uma provocagao para pensar maid e diferentemente
Para a agate, o mal 6 antes de tudo o que nio deveria ser, mas
deve ser combatido(...). Devemos amir 6Hca e politicamente
contra o mal. O lute (perda do objeto de um amor como perda
de n6s mesmos) nos torna livres para novos investimentos
afetivos:

Se a condigao humana foi modelada no curio da hominizag5.o

do homem, da sua pr6-hist6ria, no curso do processo hist6rico pode

ser remodelada pda converg6ncia de todos os esforgos no sentido

de um desenvolvimento maid rico da condigao humana, em todos

os centos do planeta.

': P. Ricoeur. Le JI/aZ, de/id Za phjlosophfe ef d [a thdoiogfe, Genebra, Labor et
Hides, 1986, PP. 39-41.
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O distanciamento coda vez maid pronunciado do homem em

relagao a sua origem animal 6 a ess6ncia do progresso em diregg,o a

um socialismo que ainda 6 preciso inventar, a parter dos fracas-

sos e dos sucessos parciais, da sucessio dos avangos e dos retro-

cessos. E preciso aprender a pensar Haig e, por outro lada, a re-

lacionar de forma mats harmoniosa a poliltica e a moral, o progres-
so cienti$1co e o progresso social e humana.

Imre Marton

6im de abril de 1990
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