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Introdugao

Joie QUARTIM DE MORALS

Imre Marton nasceu em 1922, na Hungria. Doin anon depots
deus pals emigraram para a Franca. Bilingtie desde a mats tenra
infancia, despertou para a politica ao influxo da esperanga

emancipadora suscitada pda vit6ria do .F'Font PopuZafre em 1936.

No ano seguinte, aderiu is Jeunesses Communfsfes. Em 1940, ano

da vergonhosa capitulag5.o da capula militar e da politicalha
reaciongH.a francesa diante das tropas hitlerianas, era secretfrio
da base dos estudantes comunistas na Sorbonne. Logo juntou-se a.

resist6ncia clandestine, integrando-se aos BczfczfZZons de Za
Jeunesse, uma das primeiras formag6es de luta armada contra o
ocupante nazista.
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Jodi Quartim de Moraes

Em 1945, destrogado o nazismo, decidiu voltar a. terra natal.
Animavam-no, homo a todos os comunistas que haviam constituido

a espinha dorsal da resist6ncia antifascista, as mats generosas e
ambiciosas esperangas. Veterans de guerra, mas por ipso mesmo
atrasado nos estudos acad6micos, completou-os na IElungria,

empenhada entio em reconstruir o que a guerra tinha destruildo e
em construir uma nova ordem econ6mica em que a plani6lcagao

social prevalecesse sabre a 16gica da acumulagao do Capital.

Ao tempo das generosas esperangas sucedera, entretanto,
com o desencadeamento da "guerra Aria'lo da crispagao ideo16gica
Do dado comunista, o agravamento do confronto entre Stalin e Tito,

culminando na rupture entre amboy e na expulsa.o da Yugoslavia
do que entio ja se con6igurava como o ca/npo soufdffco, exacerbou
as tens6es entre os partidgrios da coesio monolitica e os

simpatizantes do autonomismo titoista. Aqueles, largamente
majoritarios e contando com o apoio de Stalin, passaram a aplicar
com mg,o pesada a consigna de cerrar Hileiras contra o inimigo
capitalista. Como nos tristemente famosos processor de Moscou de
meadow dos anon 30, a lute pda coesio do movimento comunista
foi conduzida com m6todos policialescos em climb de farsi
judiciaria. Na Hungria, o grupo dos dirigentes maid ligados a
Stalin e a Uniio Sovi6tica(Rgkosi, Gerd, Revai, Vas), decidido a

assumir o pleno controle do poder, tratou de remover quantos se.
colocassem no caminho. Entre des estava o Ministro do Interior,
Laszlo Rajk, um dos maid conhecidos e respeitados comunistas
h6ngaros. Transferido dente cargo para o de Ministro dos Assuntos
Exteriores, o que evidentemente ng.o constituila uma promogao,
antes um meld de afastg-lo dos centros decis6rios, Rajk foi prego
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In trodti gao

em mano de 1949. Enredado, como lantos outros, numb tramp bem

urdida de chantagens dilacerantes, tratado coco traidor da causa
que constitu£a sua razio de ser, psicologicamente alquebrado,
prestou-se ao "maier sacriflcio, caluniar a si proprio":. Atrav6s
dele, entretanto, Rgkosie deus parceiros, rigorosamente alinhados
com Stalin, queriam atingir Tito, o grande herege. Em suas
:revelag6es", Rajk acusou Tito, entre outros "crimes" e "traig6es'

de preparar, em colaboragao com os servigos de espionagem

estadunidenses, o restabelecimento do capitalismo na Yugoslavia e
em todo o Leste europeu

Marton, que concluila ent5.o deus estudos universitarios,
alinhava-se entre os simpatizantes de Rack. Foi preso. Era
demasiado jovem e distance das culmin&ncias do poder para
merecer tratamento demolidor. Foi impedido, por6m, durante
muitos anon, de dar auld na Universidade. Continuou membro do
Partido, mas sem assumir fung6es permanentes. A morte de
Stalin, em 1953, abriu caminho em todo o bloco sovi6tico para a
:desestalinizagao", que na Hungria ultrapassou os limited

considerados tolergveis pelts novos dirigentes sovi6ticos(des
pr6prios envolvidos em lula de vida e monte pelo controle do
poder). Em 1956, acionaram as tropas do Pacts de Vars6via
(replica comunista ao Pacto Atlantico) para retomar o controle da
situagao. Ato de forma que nio s6 traumatizou os h6ngaros, como
deixou seqtielas profundas entre os comunistas de dodo o mundo:
no Brasil precipitou a visio do grupo diHgido por Agildo Barata.

A expressao 6 do historiador social-democrats russo Nicolas Sukhanov,
processado durante o terror staliniano. Cf. Francois Fejt6, .Hisfofre des
ddmocraffes .popuZaf/'es, Paris, Seuil, 1952, pp. 253-254, note 2, que se apoia em
Victor Serge, Vida e marfa de Trotsff.
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Jo&o Qtxartim de Merges

Na liungria, entretanto, Kruschov, tendo ou nio lido Maquiavel,
soube aplicar com e6ci6ncia o princjpio de que o Principe deve
fazer todo o mal de uma s6 vez, para depots distribuir o bem em

pequenas doses. A "desestalinizagao" foi retomada, agora em ritmo
lentz e gradual, mas seguro.

Para Marton, abriu-se a possibilidade de retornar a pesquisa

acad6mica. As lutas anticoloniais de libertagao nacional atingiam

entg.o o auge. Em 1961, a leitura de Frantz Fanon, Aims C6saire e
outros escritores militantes da libertagao dos povos africanos
definiu-the uma duradoura e fecunda vocagao politica e intelectual:
o estudo das especinlcidades do "terceiro mundo", principalmente
da Africa em lula. deus estudos sabre Fanon ' foram adotados pele

P.C. argelino, tornando-o conhecido na esquerda marxista 6rabe e
africans. Em 1964, ingressou no ensino universitfrio hangaro,

como professor de ideologias do terceiro mundi. Em 1968,
defendeu sua sese de doutorado
ideolo ste mesmo ano, foi para a Guin6

como professor de Filoso$1a, Sociologia e Ideologia. asta
experi6ncia deixou-the grande admiragao pelo governo nacional-
revolucion6.rio de Seku Turf, artifice da independ6ncia guineana.

Esteve tamb6m na Arg61ia, em Madagascar, no Benin. Durante
muitos anon foi colaborador da Universidade das Nag6es Unidas.
Em 1973-1974, foi professor convidado da Academia de Ci6ncias de

Moscou

Sobre Fanon ver Renato Ortiz, "Frantz Fanon: um itinergrio politico e

g iG £l:$Bl:n ;
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Introdugao

Em 1975, quando o conheci num congresso da .Association de
SocfoZogues de .La/zgue Francaise, era diretor do grupo de
pesquisas africanas no Instituto de Economic Mundial e professor
na Universidade de Ci6ncias Econ6micas de Budapeste. Preparava
um estudo hist6rico-critico sobre as especiflcidades do Terceiro
Mundo, cujos resultados divulgou em 1978'.

Durante o mesmo perilodo, publicou tamb6m 7 volumes de

autores da nova esquerda consagrados a emancipagao dos povos
colonizados. Mas, ao poucos, foi recentrando sua reflex5.o na arise e

nas perspectivas de renovagao da esquerda mundial e do
marxismo. A partir de 1984, recusou-se a ensinar a vulgata
marxists do curriculum oncial, participando da renovagao da
esquerda h6ngara reagrupada no Partido Socialista com o qual
atravessou os tempos d6bios do colapso do bloco sovi6tico. Sua
posture naquele momento este claramente expressa na
comunicagao intitulada dQ
lseGlaJ:isms:r staliniano, que apresentou num co16quio sobre as

"evolug6es das sociedades socialistas" ocorrido em Paris de 20 a 22

de outubro de 1989. O texto se fibre com a seguinte auto-
caracterizagao 6tico-politico

Pertengo d geraldo de conan,istcts que lessen,tem

dotoroscLmente o dilaceramento ent7'e as con,trcL-uerdades que
eks muitas uezes justiHcaram "intetigentemerLte" e as

oerdades mctis garde e identes que des ccntestaram de boa f%.

Perten$a a gerd o de comunistas qtLe sofrem dente profundo
diu6rcio entry o passado e o future. Afetiuamente, o futuro nos

Imre Marton, Pozzr une fnferprdfaffon scfenfj$que des spdcfPcffds du Tiers
.ll/once, Budapest, Organisation Internationale des Journalistes, 1978
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Jo&o Q,uartim de Hordes

e7zzpurra de uoZfa ao passado, enquanfo que feorfcamenfe, o
passctdo nos empurra, a' uma reuisdo ditacerante, a uma
re/Zexdo crrffca sabre as nouns aZternafiuas da conga nzarcha
da emancfpagdo social e humana.

Perfenfo a geraldo de comunfstczs em que conuluem
sen,ti,men,tos de cutpabiLidade, de orguLho e de

responsabUidade.

A/ide/fdade a causa que deu senfldo pro/i'ndo a massa usda
hoje nos obrtgcl u uma reflelao critlcu sobre o percurso acts
ten,tab.ucla de superaQao do capUalismo durcLn,te o perilodo

stalinhn,o, o perilodo p6s-stalin,ia,n,o e no curse do atual
esfdglo de desmanCeZamenfo do slslema sfaZfniano, das
refol'miLS empreendidas FLAB pcLises sociaLtstas, refonnas
organfcamente Zijgadas d mufagdo estrc&f4glca com a quad se
de#-onto a esquerda mundfat em seu co/t/urzto Tats processes
df reformcl suscitcLm rLouas esperanQcts. ctpagarLdo

progressiuamen,te os trctQos mats repulsiuos dct i;mctgem do
sochZfsmo e, ao mesmo tempo, nouns apreensdes, o femoz ' de

que o sociczZfsmo , em uez de encontrar nada fdenfidade, sq/a
puxctdo petra tr6,s, pa,ra, a, restauraQao do ca,pitalismo ou de
n.ours modalidctdes do stalinismo, de tal modo que em nosscl

dpoca a aZfernafft;a ao capftaZfsmo .permanecerfa o "soclaZfsmo
staZfnfsfa'l que desacreditoLZ os fdeais do socfaZismo.

Estive em Budapeste em fevereiro e em setembro de 1990.

Em fevereiro, a proximidadd das eleig6es que afastariam do

governs a esquerda(por ments tempo do que entio imaginava a
direita) era apenas perceptivel em conversas animadas e discretos

cartazes de propaganda. Nada que se comparasse ao super-
mercado eleitoral de tipo estadunidense. Nio tendo encontrado
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Marton(andamos em direg6es opostas: eu de Paris a Budapeste,
ele de IBudapeste a Paris), nio perdia oportunidade, estando de
novo em Paris em setembro do mesmo ano, de retornar a
Budapeste, desta vez com encontro marcado por telefone.

labia que o restabelecimento do capitalismo provocava forte
inflagao nio compensada por "correg6es monetgrias" a brasileira e
que o poder aquisitivo dos professores, pesquisadores acad6micos e
outras categories pro:6ssionais "fora do mercado" havia sido

brutalmente reduzido.(blarton me disse, maid tarde, que seus
proventos haviam caildo de cerca de 2.000 para cerca de 200
d61ares por m6s). Com Gertz relutancia, cujo motive, coma depois

compreendi, era sua completa pen6ria monetaria, que o impedia
de me convidar para um restaurante, aceitou meu convite para
almogar no hotel onde me aldara, situado na encantadora ilha de
Margot, perth da curve do Dan6bio entre Buda e Pest. Seguem,

condensadamente, as principais observag6es que dele registrei
naquela ocasiio.

Na min.h,a idade n.do tenho quito o que tenet quart,to a meu
pr6pTio futuro. Tempo ntuito peta futuro dcs ualares aos quaid
consagre! mfnha uf(Za. T€mo por mfnha pZha e por meu nato

Temor carregado de um sentimento de responsabilidade que
ele assumia com amarga ironia. "- Encor(dei mfnha #Zha a
estudar russo. Hole etch € professors de russo. Encorajei-a
barrLb6m a se interessar peta Africct. interessou-se a porta de

Na verdade, estimativas dente g6nero sio sempre enganosas, jf que o navel e a
qualidade de vida, no socialismo, dependem principalmente de servigos e
beneficios (moradia, educagao, transporte, assist6ncia m6dica, etc.) preservados
da 16gica mercantil. A afirmagao de Marton, sem pretens6es de exatidgo contfbil,
significa apenas que seu poder aquisitivo tornara-se irris6rio.
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Jo6,o (2txartim de Morals

amir-se a um esfudanfe mo€ambiquenho e com eZe fade um

Httho. Meu nato, Q queen me apego cano um uelho d radiosa

conffnuafdo de si mesmo, sabre hole dfscriminafdes por ser

pZho de um negro com zzma proHessora de russo e nato de um
comun£s£a '

Marton observava sem surpresa o desmantelamento do

:socialismo real". Consolava-o pouco ter sempre mantido distfncia

critics em relaga.o aos fulicos do poder. Nio era homem para
saborear mesquinhamente a confirmagao de subs critical
Criticara o "socialismo real" como marxista e nio como aprendiz de

feiticeiro. a. maneira de Gorbachov. Jamais teve a minima ilusio
sobre o signi6lcado da restauragao capitalista: talvez inevit6vel
dada a esclerose burocrftica do socialismo de Estado, mas quando
ao fundo um retrocesso hist6rico.

Tom,a,mos a, irLiciatiua, de elba,ndonar o monop6tio do coder

sabendo que terilamos tamb6m de abandonar o proprio porter.
Apes mats de quarenfa anon, carregan(Zo em nosso passtuo o
Uclumcl dct interuenQdo soui6ticct de 1956, ndo poderilctmos

euhar uma, derrota, electoral. Sem d&uidct, os democrcLtcLS e
i,iberais sinceros nos absolueHam potiti,ramen,te por termos

renuncfado cfofZfzadamenfe ao exerchfo de um .porter czdo
cardfer fZeg11ffmo ndo mats .podfamos negar, mas ndo a dfreffa
mats rancorosa e ufruZentamente anffcomunfsta".

Perguntei-the se achava prov6vel ou ao menos possivel nio
apenas uma vit6ria eleitoral dos neoliberais mas tamb6m, na
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trilha destes, a ascensio dos neofascistas ao poder. Ponderou que
numa virada hist6rica homo a que estavam vivendi, am.plea-se o
leque das possibilidades, inclusive das piores. lgnorava a forge
efetiva da extreme-direita, mas notava que o almirante worthy, o
'regente" da decr6pita monarquia h6ngara, que colocara o pals a
reboque de Hitler e participara da invasio da Uniio Sovi6tica,
estava agora sendo apresentado pelos nostalgicos da cruz gamada
homo um her6i nacional. Lembrei-the que Lech Walesa exibia em
seu gabinete o retrato do colonel Pilsudski, ditador fascists da
Po16nia na mesma 6poca em que Horthy o era da Hungria.

Walesa a um praduto h£brido de nossus falhas e dQS itus6es
suscitadas peta falaciosa prosperidade capitatista. Mlenos o
sod,alismo Feat era exaltan.te, mats as bugigan,gcts do
capitalislno de masses se tarnauam sedutaras. f assustadora
a infantilidade do Sotidariedade: querem chctmadcl

economic, de mercado, mcLS ndo querem pagan o petr6teo

sou 6tico a preQos de mercado. Querem empresas capt atistas
mas ndo querem o desemprego capitatista. A Pot6n.ict, com
Wa,Lisa e Sol,idariedade, este cumin.hcLndo para um mi,I,hdo de
desempregctdos. Mesmo com o au)c tio mctciQO dct diptomacia,

dc d61ar, uai ser diftci! Walesa gouernar u Pol6nia n& base da
dem,ctgogia CLnticomun,iota, que CLt6 agorct the Baram,ti,u sucesso
intern,o e sobretudo i,n,term,CLcion.cll".

Amboy est6vamos de acordo em que Walesa e Solidariedade
constituiam peculiaridade polonesa. Nos demais parses do Leste
europeu, o anticomunismo nio se apoiava, nem se apoiaria
principalmente no movimento operario, mesmo porque somente na
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Po16nia este assumiu a vanguarda da lula contra o poder
comunista. O catolicismo faz estes milagres... Na Hungria, o
anticomunismo seguiu a regra gerd: juntou a intelectualidade
liberal ocidentalizante, lada a lado com militantes da reagao, com
negociantes ansiosos por ampliar sua esfera de atividades, com
jovens deslumbrados pelos produtos "made in USA" ou "made in
Japan", en$1m por todos aqueles que do socialismo s6 viam as
frustrag6es. A vit6ria da direita, eleitoralmente agrupada na
.F'oran .Z)emocrdtico abriu caminho imediatamente a um furibundo

programs de "privatizagao". J6zsef Antall, chefe do governo de
restaurag3.o capitalista, acabara de anunciar a liquidagao de vince
grander empresas estatais, avaliadas em conjunto em cerca de um
bilh5.o de d61ares. Previa-se a venda das agnes deltas empresas

tanto a hUngaros quanto a estrangeiros, embora nio estivesse
claro o estatuto juridico que receberiam as empresas privatizadas.

Perguntei-the se elam muitos os investidores hangaros.

Mats do que Boca Fade im,agirtctr. O plot 6 que muitos doles
sa,ilram, do n,oslo Pa,rti,da. Diretores ou manctgers importantes

que ndo somente recorreram a,o m6todo bali,tHaI de
"acumuZafdo primftiua" rcdmbio negro de diufsas Hordes), mas
aproueffaram o cZfma de ZfberaZlzagdo econ6mlca .para cobras
todd sorta de "comiss6es" fndeufdas, aumenfar
descarczdamenfe sans saZdrfos, .premios e oufras

gratifha€6es", etc.

A maioria dos comunistas, felizmente, ng.o virou a casaca

nem foi uivar com os lobos neoliberais. Nio deixou, por6m, de ser
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Introdugao

afetada pele colapso do Sores. Mormente a prop6sito da avaliagao
hist6rica da primeira grande tentativa de conduzir a IEiumanidade

maid a16m da 16gica da va]orizagao do Capita]. 'L- ]Vdo podemos

esperar o}8etiuidc de nem sentido de justigcl hi.st6rica por pctrte da.
direi,ta,. Mets mesmo entre n6s, entry cam,arada,s, n,ota-se uma

tend€ncicl c{ reinterpretcbr os fates e cls iradas mats impartantes
dos [ZZfimos quarenfa amos de madeira a se p6r super#cfaZmente de

acordo com o esfado de espfrffo da opfnfdo pzZbZfca. Querem frocar
de .Faze, mas ndo .pczssam de camaZedes". Seguramente leu em

minha $1sionomia a expressao ir6nica ou maliciosa de um

inevit6vel pensamento: mudar de nome na hora da derrocada,
homo Slzera o ex-PC hungary, agora Partido Socialista, 6 tamb6m
um procedimento de camale5.o;. Marton, que, come notamos,
identificara-se a fundo com o novo Partido Socialista, respondeu a
etta objegao implicita lembrando ser este o quarto nome da

esquerda marxists em um s6culo e meld de trajet6ria: a Liga dos
Comunistas, fundada por Marx e Engels, os partidos opergrios
social-democratas da ll International, os partidos comunistas da
lll International e agora os partidos socialistas. "- Carla um messes

n,ames correspon,de a, uma situ,agro hist6H.ccl disti,n.ta. O

imporfanfe, clara, d aquino qzze ca(ia napa Base aceffou e aquino que
rejei,tou, do I,egado que recotheu.

O texto que reproduzimos a seguir foi elaborado entre o final

de 1989 e o inicio de 1990. A versio original, em frances, !&g
nouveaux abouts de la gauche mondiale auras I'efTondrement du

;socialismeTT stalinien, apresenta 48 p6ginas datilografadas,

A 4 de outubro de 1989, o Partido Socialista. ex-Partido Comunista. decidiu
suprimir todos os simbolos de deus passados vinculos com o bloch sovi6tico.
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Jodi Quanim de Morals

contendo correg6es a mao, sem d6vida feitas pelo autor e, no final,
a data "fin avril 1990". Marton falou-me do artigo em nosso
encontro de setembro daquele ano, mas por circunstincias vg.das

que seria longs e instil referir, s6 o recebie li no inicio de 1991'
Naquele momento (que felizmente ja pertence ao passado!), a
arroga.ncia imperialista atingira o climax no massacre pirot6cnico
do Iraque e a esperanga revolucion6ria sufocava-se sob os
escombros do Sorex, imenso colosso de p6s de argila. Por ipso
mesmo havia urg6ncia em divulgar uma reflexio lucida, corajosa,
purgada de ilus6es mas carregada das maid elevadas esperangas,
como a que s6 agora apresentamos. Falei de Marton a Pedro Scuro

Nets, pesquisador que se propunha publicar um volume expondo a
visa,o de alguns dos maid importantes autores da esquerda

mundial sobre o colapso do Sores, suas causal e conseqtienclas.

Scuro compreendeu imediatamente a relevfncia do texto de
Marton e encarregou-se de traduzi-lo para o portugu6s.
Infelizmente, as editoras comerciais contatadas para publicar o
livro mostraram entusiasmo quase null para investor em
marxismo. A moda era outra... Tendo realizado a parte maid di6cil
do trabalho, mas sem tempo para prosseguir na decepcionante

cara ao editor, Scuro generosamente deu-me carta bianca para
publicar como e quando pudesse sua preciosa coletfnea de texton.
Sem renunciar ao projeto de publica-los todos(a saber, uma
Introdugao do pr6prio Scuro e artigos de Zygmunt Bauman,
Martin Jacques, Giuseppe Vacca, Martin Jay, Robert Hielbroner,
Samir Amin, Paul Sweezy, Wlodzmierz Brus e Christian Meier),

Gragas ao empenho de minha amiga, a jom.arista italiano Augusta Conchiglia e
do jornalista 6anc6s Gilbert Wasserman, aos quaid registro aqua meu
reconhecimento.
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Introdugao

comegamos pelo artigo de Marton, do qual publicamos aqua a
primeira parte, que sera logo seguida da segundo

No espirito da s6rie TEXTO,S .O.ZiOAZZCOS do
IFCH/UNICAMP, pretendemos, antes de mats nada, assegurar a
circulagao em nosso memo de estudos relevantes de autores
estrangeiros. E evidente, por6m, que o texto de Marton constitui
material de anflise e discussio da maior relev6ncia para o
CEMARX, nosso centro de estudos marxistas, notadamente na
medida em que oferece originais subsfdios te6ricos e hist6ricos
para pensar os dilemas e as perspectivas de nosso tempo.
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Os Novos Trunfos da Esquerda Mundial
ap6s o desmantelamento do

"socialismo" staliniano

Parte I

IMnE BlAnTON

Talvez deja um paradoxo tentar refletir sobre as

perspectivas de uma renovagao da Esquerda mundial, de uma
emancipagao socialista, justamente quando tudo deixa crer que as
esperangas suscitadas e as 6lnalidades proclamadas pda
Revolugao de Outubro descansam por toda uma eternidade no
cemit6rio dos escombros dos regimes dos parses do Leste.

Que fenix vai renascer das cinzas? Assistimos a uma

clesintegragao criadora, para retomar a f ormula de Edgar Morin?
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Im}.e Marton.

Ou sera que nenhuma alternativa pode opor-se ao capitalismo
hist6rico?

Hoje em dia, em meu pats, exists um pender natural de
falar e escrever exclusivamente sabre a ruina do socialismo e do
comunismo, kinda que a natureza, o funcionamento dos regimes
stalinistas ng.o correspondessem a 16gica do socialismo. Elsa
disparidade se revestiu de modalidades e de graus de intensidade
variada nas rages hist6ricas desde 1917 at6 os nossos dias

Aqueles que nio se deixam canegar pdas ondas da moda
ng,o devem contentar-se com denunciar as pervers6es, as exagoes,

as disfung6es do Partido-Estado no curso das 61timas d6cadas.
Mesmo os reformadores durante longo tempo limitaram-se a uma

an6,life critics de certas constelag6es de anomalias nas diferentes
esferas da vida social. A aceleraga.o dos acontecimentos, a confusio

que reyna nos espiritos a apatia, o desencorajamento dos
militantes da emancipagg.o humana, os perigos de uma grande
ofensiva das forges conservadoras e de direita nos incitam a
proUetar uma luz crud sobre o conjunto da dena, a propos uma
interpretagao global e sint6tica da crime que atravessa o conjunto
da Esquerda mundial, notadamente os parses ditos socialistas,
desembaragando as correlag6es entre os aspectos mundiais e
nacionais, econ6micos e socio16gicos, politicos e psicossociais, entre

a modernizagg.o e o atraso, emancipag5.o e alienagao, estabilizag5.o

e decomposigao.

Deve-se tamb6m prestar atengao nas incid6ncias
econ6micas, polfticas e ideo16gicas da nova rage de
nternacionalizagao do capitalismo hist6rico, para esquematizar as
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mudangas que ido se impor, nos anon que Hrao, ao mundo do
trabalho e ao mundo do capital, As forgas progressistas e is forgas
retr6gradas. Na rage de transigao dos parses do Leste haverf
tentativas de remover os obstg.culos que entravam a instauragao
de uma economic de mercado, inserida e subordinada a economic

mundial, dominada pda 16gica do lucio. Simultaneamente, no
entanto, tamb6m se derrubario as barreiras, os esquemas, os
preconceitos, os estere6tipos e as ilus6es que retardaram, frearam

e assorearam as vids de uma renovagao de um bloco de Esquerda
de componentes maltiplos e pluridimensionais. Da crime, da
fa16ncia, brotam novak esperangas respondendo maid
adequadamente aos obstfculos e is potencialidades de nossa
epoch

O individuo que procure dominar e dar forma a seu destino
abriga dentro de si uma fe rational -- um termo que romo de Erich
Fromm -- incitando-o a uma reflexgo critics sabre si mesmo e sobre

o mundo, que nio escape inteiramente a certas utopias, as quaid
ratiHlca e reforms sem cessar ao contato das inconstantes

realidades. A utopia que anuncia a renovagao primaveril n5.o 6

uma ilusio que acarreta desilus6es, mas a condigao pr6via da
sobreviv6ncia da humanidade. homo escreveu Rend Passet,

quando uat,Dyes aut&nticos n,6,o ma,is estruturam os son,h,os dos

homers, /reqaenfemenfe o cfeZfrfo os subsfffuf. Z)euemos enfdo

recear que o egos n6,o verthct CL en,cobHr esse outro sen,fido --

ext7aildo tamb6m da, mitol.ogia - de abismo ou de ucLzio

escancarctdo inuadido betas treucts ~

Rend Passed "l=a pohdque erie chaos", in I.?A4a &D@Zom ##g, blaniile de VQh n ' P. 27
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Da inelutabilidade do stalinismo

Porque a Revolugao de Outubro desembocou no fen6meno
stalinista? Tantas obras forum escritas sobre este fema, qantas
discuss6es se travaram a seu respeito, que me contentarei em
formular teses com refer6ncias e argumentos bem restritos.

Quads sio as causas profundas, decisivas do fracasso da
primeira tentative hist6rica de superagao do capitalismo? O
desenlace desastroso da Revolugao de Outubro foi resultado, em
iltima anglise, do fato das sociedades divas socialistas terem
permanecido na condigao de subsistemas do capitalismo hist6rico,
segundo a interpretagao de Emmanuel Wallenstein. O ergo capital
que comandou todd a estrat6gla da lll Internacional de construgao
do socialismo em um s6 pals, foia tele de Lenin, segundo a qual a

I Guerra Mundial, a guerra imperialista consecutiva a luta dos

parses imperialistas pda partilha do mundi, abria uma nova base,
a 6poca das revolug6es proletarias e de libertagao nacional, a 6poca
da vit6ria do socialismo a escala mundial.

No que diz respeito a possibilidade e necessidade de tomar o

poder, ao plano tatico, conjuntural, os acontecimentos
con6irmaram as teses de Lenin. Mas, a longo termo, as hesitag6es e

apreens6es de Kamenev e Zinoviev mostraram-se justin.ladas
Lenin ofereceu interpretag6es adequadas ao estfglo imperialista

do capitalismo por6m, a partir de teses justus teoricamente, tirou
conclus6es politicas sem legitimidade hist6rica, conclus6es que
reexaminou e de certo modo modificou levando em consideragao a

evolugao mundiale as contingencias da revolugao depois de 1917
Entre as dubs guerras mundiais, o curio dos aoontecimentos
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parecia dar legitimidade ao rompimento com a ll Internacional na
preparagao das masses trabalhadoras para a tomada do poder:

arise econ6mica, multiplicagao dos regimes totalitfrios na Europa
do Leste, ascensfo do fascismo na Alemanha e Italia, lula pda
partilha do mundi.

Por6m a decisio de violentar a hist6x'ia para empreender a
superagao do capitalismo em um pals atrasado e isolado,
redundou, maid tarde, em violentar as massas populates para
preservar um regime que nio correspondia kinda is possibilidades
hist6ricas

Toda tentative de definir a natureza dos regimes que ido

se suceder depois de um per:dodo de transigao maid ou menos bongo,

maid ou menos conflitante em relag3.o aquela que se descomp6s e
desabou nos pailses do Leste, permanecera muito discutivel
enquanto ngo se esclarecer a natureza das sociedades que se
haviam configurado no "mundo socialista". Os termos estatocracia,

despotismo, partido-Estado, economic com plani6icagao
centralizada, sociedade militar centrada no expansionismo e
burocracia, revelam as facetas de uma entidade (facetas que sio
maid conseqti6ncias de constrangimentos ou de opg6es

inadequadas do que causal primordiais) que tornaram
incontorn6vel, inelutgvel a formagao do sistema stalinista, suas

rages de avango, expansao, decomposigao e desmoronamento

Ernest Mandel. em Onde vaia URIS de Gorbachev.

defende a id6ia de que as aspirag6es da Revolugao de Outubro, do
socialismo, poderiam ter fido realizadas faso a revolug5.o nio
tivesse fido trailda. A contradigao que se a6irma entre a .purest/"of&a
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e a gZasnosf permite antever, escreve ele, que a clause oper6ria
sovi6tica despertarg de seu torpor e irf impor, gragas a sua nova
din6mica, a volta ao aut6ntico socialismo. Ele pretende que o
tremor que se manifesta na URSS fare tamb6m bremer o
proletariado americano. Essay dubs componentes essenciais da
clause opergria mundial, reencontrando seu dinamismo,
contribuirio para a extensio e a aceleragao da revolugao socialista
no plano internacional.

Por outro dado, Moshe Lewin analisa com maid finura a

apariga.o do fen6meno stalinista e do fen6meno gorbachovista em
dots ensaios de grande valor: e
A grande nlut9:fgo sovi6tica. Com mats perspicacia, na medida em

que associa o fen6meno stalinista a in6rcia da hist6ria imperial
russa. is modalidades de exercicio do poder czadsta que
engendraram grander redes hiergrquicas burocraticas, aos modos
de trabalho e de vida do mujique, is caracteristicas de sua
mentalidade, primordialmente religiosa, ao estado de atraso do

pals

Na 6poca do czarismo, a figura socio16gica dominance era o
mujique. Para Lewin, o fen6meno stalinista imp6s-se em
conseqti6ncia do estado de ruina da sociedade, homo resultado do

retardamento herdado da I Guerra Mundial, da revolugg.o, da

guerra civil, da rome, da desclassificagao da clause operfria, do
isolamento da Uniio Sovi6tica em decorr6ncia do rata que,

contrariamente i.s previs6es, a revolugao nio foia fagulha que

multiplicaria os cocos revoluciongrios no Ocidente e no Oriente. No

comego dos anon 20, o novo regime nio possuia bases econ6micas
nem bases socials. Era um regime que repousava sobre a pr6pria
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cabega, sobre o aparelho do partido e do Estado. Uma
superestrutura sem infra-estrutura adequada

A16m do maid, a cidade dependia do campo, de centenas de

milhares de pequenas propriedades onde prevaleciam formal de

trabalho e de pensamento arcaicos, patriarcais. Lenin pretendeu
debelar, gragas ao capitalismo de Estado, esse oceans de pequenos
produtores, de pequena burguesia, para logo em seguida buscar
um compromisso com os camponeses com a introdugao da Nova
Politica Econ6mica. Em lugar dessa estrat6gia de avangos a passos

curtos, Stalin optou por uma estrat6gia de fuga para a dente, de
saltos, de penetrag6es, impondo uma acumulagao forgada, uma
aceleragao na industrializagao e na coletivizagao, em sumo, um
desenvolvimento extensivo a qualquer prego. Da:io acentuado
centralismo no partido e no Estado, a implantagao de um sistema
hierfrquico, onde a c6pula ditz e os esca16es inferiores se limitam
a execugao das consignas e ordens recebidas.

Somente a ,vio16ncia e a intimidag5.o podium dar garantias

para a criagao de uma base atravessada pdas malhas da
superestrutura. A ascensio do fascismo, o perigo de uma nova
guerra mundial davam uma certs legitimidade hist6rica a tal
empresa, no curso da qual a natureza, o funcionamento, a
ideologia, a composigao do partido modi$icaram-se. Na minha
opinig.o, a m6dio puzo a vit6ria militar legitimou o stalinismo,
lara e Postdam conferiram a URIS o estatuto de grande pot6ncia

e favoreceram sua poliltica expansionista. A URIS possuia um
estatuto de extreme originalidade, coma subsistema do capitalismo
hist6rico. Aliava caracteHsticas de semiperiferia e de
superpot6ncia militar, de modernizagao de alto navel nas esferas,
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nos ramos relacionados a sociedade militar, e, de relative
retardamento, ou mesmo pronunciado, nos demais setores. Esse

complexo modernizagao-retardamento afirmou-se de uma maneira

desigual entre as repablicas e no keio de cada repablica, assim
como nos parses ligados a "comunidade socialista".

O capitalismo hist6rico comandou, regeu direta ou
indiretamente atrav6s de maltiplas mediag6es a evolugao das

sociedades que pretenderam se situar fora dele, de seu World
System. Apesar da politica de autarquia, de recolhimento em si
mesmo, o mundo socialista nio p6de escapar nem dos imperativos

da corrida armamentista, nem do modelo de industrializagao, nem
dos avangos tecno16gicos nem do modelo de consumo e de modo de
vida. das novas correntes de pensamento e da arte, nem a
multiplicagao de bases militares e de guerras locais(encorajando-
as ou suscitando-as, em parte), nem ao impacto dos novos

movimentos sociais, nem ao impacto ideo16gico dos mczss media.

O socialismo real permaneceu um subsistema do
capitalismo hist6rico, mesmo porque como foi obrigado a mantel a
16gica da acumulagao, extraindo a maid-valia(o excedente) da
desenvolvimento desigual entre as regimes, das relag6es mercantis
e monet6.das na esfera do consumo e em parte entre as empresas

pablicas, mantendo relag6es comerciais com firmas capitalistas,
alinhando-se de forma relutante a cotagao das principals moedas
de refer6ncia, dos pregos e das moedas em nigel das relag6es

comerciais entre os parses socialistas, atendo-se a divisio
internacional do trabalho, participando nas manipulag6es das

bolsas e dos mercados financeiros internacionais.
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A manutengao, enquanto subsistema no World System, do
capitalismo hist6rico 6xcou ocultada de uma parte, pelo faso de que
as estruturas e os mecanismos econ6micos existentes nio
correspondiam is exig6ncias de uma economia de mercado e o
funcionamento de uma sociedade poliltica militar pervertia a
reprodugg.o das relag6es sociais e as modificag6es entre os

diferentes ramos da economic. Na vida econ6mica e poljtica nio se
a$1rmou a 16gica do capitalismo nem a 16gica do socialismo. .A razdo
de IEstado man,ti,n,hcl a, irrctcion,alidade econ,6m,ica, e a Tact,on,at,ida.de

soZapaua a razdo de .Esfado. Submetida a. 16gica do capitalismo

hist6rico, a lei do desenvolvimento desigual nests zona especifica
de semiperiferia, a 16gica heter6clita, confuse reproduzia e
reforgava uma articulagao da modernizagao e pronunciado

retardamento, de um desenvolvimento end6geno e ex6geno.

Estamos dianne de um regime h:(bride, na medida que n5,o

se a$1rmou de forma un:ivoca a 16gica do capitalismo nem aquela do

socialismo. Hlavia uma sociedade predominantemente politico-
militar cuja reprodugao bloqueava simultaneamente a via do
capitalismo e a via do socialismo. No entanto, o reconhecimento do
cato de que o capitalismo hist6rico na etapa atual ng.o pode ser
contornado nio quer dizer que a ftse hist6rica aberta pda
Revolug5.o de Outubro fosse, sob todos os pontos de vista, uma rage

instil, sem alcance hist6rico.

A Revolugao de Outubro significou uma ruptura, a maid
radical contestagao poljtica e a mats organizada no seio do
capitalismo hist6rico, origem de cortes convuls6es em escala
mundial. Ela encarnou o movimento anti-sist6mico maid influence

e um desaflo ao qual o capitalismo teve de procurar adaptar-se.
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Com o tempo verificou-se que a rupture politico n5.o

resultou em rupture econ6mica. Ocorreu, em ritmos diferentes,

segundo modalidades as mats diversas, um longo processo de
fagocitose politico-econ6mica, facilitado pele fato de que o regime
sovi6tico permaneceu, mesmo na sua base inicial, uma zona
marginal, mas turbulenta, do capitalismo hist6rico. O resultado 6
que, do ponto de vista politico e social, o papel, o desempenho, as
conquistas da Uniio Sovi6tica e de deus aliados ngo podem ser
apreciados segundo os mesmos crit6rios do seu "desempenho '
econ6mico. Durante suas diferentes rages, no plano pol:itico e
ideo16gico, a trajet6ria hist6rica da Revoluga,o de Outubro
estimulou, dinamizou, perverteu e desacreditou os movimentos
anti-sist6micos de emancipagao. Penso, por exemplo, na luta
antifascista, na desintegragao do sistema colonial. A Revolugao de
Outubro suscitou novak esperangas, anunciou a exig6ncia da
formagao de um novo mundo, de uma civilizag5.o nova, de um novo
humanismo. Sem tats ambiva16ncias, serra instil tentar
compreender as fases de atragg.o e de repulsao envolvendo a URIS.

O periodo que vem de 1917 at6 n6s, apesar dos fracassos,
dos desencantos, dos crimes, exprime que as forges anti-sist6micas

engendradas pele capitalismo hist6rico multiplicaram-se,
ampliaram-se e organizaram-se a escala mundial. Depois da
Revolugao de Outubro, a crjtica ao capitalismo, a parter da an6.life
de Marx, do pensamento marxists em gerd, adquiriu uma
dimensgo global e muitos elementos forum "assimilados" pdas
ci6ncias socials e inspiraram vfrias ideologias e movimentos de

emancipagao que se diferenciaram em vfrios aspectos do
marxismo, dos movimentos operarios revolucionfrios e do mundo

26



Os Novos Trltnfcs da Esquerda Mundiai

"socialista". O encaminhamento, os tropeg6es, os desvios da
tentativa hist6rica de superar o capitalismo dentro dos quadros do
capitalismo hist6rico tornam necessg.rio conduzir uma cHtica
frontal ao capitalismo e ao "socialismo" stalinista para tirar dai
lig6es te6ricas e politicos. Mesmo porque o encaminhamento da
Revolugao de Outubro, embora violentando a hist6ria, contribuiu
para compor centos tragos positivos da $isionomia do mundo
contempor5,neo.

A liberalizagao do sistema stalinista: causal, variantes e
limites

Depois da ll Guerra Mundial, os elementos bgsicos da

concepgao estrat6gica entre as duas guerras perderam aos poucos
sua legitimidade hist6rica. Stalin tentou justi6lcar a manutengao
da antiga estrat6gia, alegando que depois do 61timo grande
conflito, a reprodugao ampliada, no mundo capitalista, se realizava

sobre uma base coda vez maid desbastada. Dai as contradig6es
interimperialistas item se acentuando e desaguando no conflito

pda partilha do mundo, pelo fim da hegemonic e da dominagao
am.ericana

Todavia, a pr6pria Uniio Sovi6tica nio 6lcaria a margem.
At6 o comego dos anon 50, os pailses socialistas tinham se

preparado para uma nova confrontagao mundial que teria como
resultado o triunfo da revoluga,o mundial. Nos parses capitalistas,
o papel do proletariado, dos partidos comunistas era o de impedir a

guerra contra o mundi socialists e de se preparar para
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transformer a guerra imperialista em guerra revolucion6ria.
Lembremos o apelo de Maurice Thorez: "Jamais o povo frances

farc guerra contra o povo sovi6tico.

lgualmente 6 verdade que as pot6ncias ocidentais tinham
interesse em explorar o monop61io das armas nucleares, sua
superioridade econ6mica, o debilitamento da URIS depots da
guerra. Elam tiveram enorme responsabilidade no rompimento da
coaliz5.o antifascista e no trfnsito a Guerra Fda. Mesmo assam, 6

preciso ngo minimizar o papel da URSS nesse processo (a crime de

Berlim, a guerra da Cor6ia etc.). Houve encadeamento de
interesses, de objetivos dos complexos industrials militares,
americanos e sovi6ticos

Depois da morte de Stalin, muito em particular ap6s o XX
Congresso do PCUS, obsewou-se uma certa reti6lcagao estrat6gica

motivada pda tomada de consci6ncia de que n5.o ha alternativa a
coexist6ncia pac:i$1ca. Assim mesmo, a interpretagao de
coexist6ncia, da ddfenfe associou-se a teses que obstaculizavam o
curso da coexist6ncia e o processo de liberalizagao do regime.
Re6iro-me i.s teses:

(a)- A coexist8ncia 6 uma forma de luta de classes em escala
mundial. Somente a superioridade militar da URIS poderia

bloquear os efeitos intrinsecos do imperialismo. Preservou-se
uma interpretagao sectgria sobre a crime gerd do capitalismo,
segundo a qual a contradigao fundamental de nossa 6poca 6 a

oposigao entre socialismo e capitalismo. Nio se reconhecia a

prloridade dos problemas globais, afetando a sobreviv6ncia do
conjunto da humanidade.
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(b)- As forgas do socialismo determinam a evolugao social e
hist6rica de nossos tem.pos. asta tese im.plica na ilusio da
superagao do capitalismo em todos os domfnios num lapse de
tempo bem curio. A tele da coexist6ncia pacifica ng.o rompia
com a estrat6gia da acentuaga.o da luta de classes nos parses
capitalistas desenvolvidos e no Terceiro Mundi. Assim mesmo,

as negociag6es entre as grander pot6ncias foram retomadas,
compromissos forum assinados. Mas Brejnev vai enfatizar a
corrida armamentista e procurar ter garantias de
superioridade militar para obrigar os Estados Unidos ao
compromisso, a fazer concess6es, pensando que os americanos

tinham saido esgotados, enfraquecidos politico e moralmente n

guerra do Vietni. Gragas a. multiplicagao das guerras
localizadas, expandiu-se a rede de bases militares, cuidando-se

ao mesmo tempo de nio ultrapassar o limite que implicaria
em respostas inevit6veis

A liberalizagg.o do regime stalinista assume contornos
precisos na politico denominada "o novo curio". Estabilizou-se o
aparelho evitando expurgos, dando mais autonomia is instg.ncias
inferiores dos aparelhos pol:iticos e econ6micos que ido depois
fundir-se, criar grupos de press5.o, mfHias.

As repress6es tornam-se menos massivas. Uma
consolidagao e uma seguranga sio exigidas pelo cato de que a
Uniio Sovi6tica tornou-se uma pot6ncia mundial, precisando entio
de um respaldo inferno maid est6vel. Procurar-se-g. aumentar o
navel de vida da populagao concedendo-se fundos maiores is
esferas nio-militares. Procurar-se-6 igualmente aliviar a
dominagao da URIS sobre seus aliados.
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A liberalizagg.o permanecerg limitada, freqtientemente

bloqueada. Assim, a evicgao de Kruschov, a tentativa de reabilitar
Stg.lin, a nova onda de culto a personalidade centrada em Brejnev.

A liberalizagao nio arranha o dominio da ideologia, nem mesmo o
da cultura. Procura-se entravar, bloquear, diminuir a velocidade
das reformat nos parses onde o processo estava mats acelerado.
Nas palavras de Moshe Lewin:

a periods p6s-stalinists choccl o obserucLdor por seu
graaualismo, sua trctn,q&itidade, seu desacetercLmento e
m,elmo centos el,omen,tos de eshgnaQao, quctse um perilodo de

weren,idade, sem Brandes subuers6es n,em bruscas uiragens.

Corrzo se #o$se possfueZ discernir s£nais de enueZhecfmenfo no

qtze hausa de modo na hist(5rfc}. AZfds, eases sinais .podiczm
indica7" que o modelo se aproxirrvlpa,uct de umcl idade once CL

m,aturida,de tin.ha. side uttrctpassctda e o modelo carecict de

nouns frans6orma€6es
#

A liberalizagao do sistema stalinists compreende inQmeras

variag6es no mundo socialists e no keio de um mesmo pails, de
acordo com a rages hist6ricas que vio desde a monte de Stalin at6

os dias de hoje. Na Uniio Sovi6tica, mesmo no tempo de Kruschov,
as variantes se alternam e se combinam. Face de recuo com
Brejnev e Tchernenko, base de progresso com Andropov e
Gorbachov.

A variante gorbachoviana tentou e kinda renta combinar
uma mutag5,o fundamental de estrat6gla politico exterior a uma
politica de reformas internas mediando entre liberalizagao

Moshe Lewin, op.cit., p.17
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desmantelamento do sistema stalinista. Na Hungria, o m6rito
hist6rico de Kadar foi de ter levado a deus limited extremos a
liberalizagao do sistema stalinists e de ter empreendido iniciativas
no sentido de seu desmantelamento. O kadarismo terminou em
fracasso e por ipso mesmo demonstrou que se con6lnar a uma
liberalizag5.o tgo somente acelera ainda maid a decomposiga.o do

regime, pols o processo de reforms nio pode ser apenas partial,
6lcar a meio caminho acumulando tens6es e cofgulos coda vez mats

perigosos. O controle, a regulag5.o desses problemas torna-se
impossivel se sio mantidas as estruturas polfticas e econ6micas

convencionais, as modalidades essenciais de seu funcionamento.
Nessas condig6es, o processo desemboca em arise econ6mica, crime

ideo16gica, arise politico que solapa a legitimidade do poder, a
connlanga e o apoio das massas, suscitando movimentos de

oposigao na sociedade e correntes alternatives no keio do partido.

Lewin sentra sua anflise da formagao da sociedade

sovi6tica na aceleragao do processo de urbanizagao e suas

conseqti6nciag de cara,ter socio-politico, politico e cultural, tanto a

escala macro quanto microssocial, justamente para explicar homo
se constituiram as bases das mudangas que se operam na Uniio
Sovi6tica, a nova orientagao preconizada e buscada por Gorbachov.

Segundo os dados fornecidos por Lewin, a populagao urbane

representava antes da guerra 32qD da populagao total(into 6, 52
milh6es de pessoas), elsa porcentagem subiu para 49% em 1950,
58% em 1972 e 65% em 1985. Atualmente, 168 milh6es de
sovi6ticos vivem em aglomerag6es urbanas, um tergo dos quaid
concentrando-se em cidades com maid de 200 mil habitantes. O
nQmero de trabalhadores que vivem nas cidades tinha passado de
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dais a 81 milh6es entre 1939 e 1983. O n6mero de intelectuais e

especialistas atingiu 35,5 milh6es dos quaid 13,5 milh6es com
diploma de curio superior. Da ruralizagao da populagao passaram
ao estagio da urbanizagao dos rurais instalados na cidade, nio
obstante um em dada dots cidadgos kinda hoje tenha nascido no

campo.

Formal de solidariedade as mats variadas se entrecruzam:

religiosas, 6tnicas at6 aquelas no keio dos grupos de oposigg.o. A
cidade estimula cada vez maid a autonomia, a formagao de canals
informais no &mbito dos bairros, das pro6iss6es, das a$1nidades

pessoais, o que limita e desagrega o monolitismo, os valores e as
normal impostas a parter da c6pula. A livre circulagao das id6ias,
das informag6es, dos texton nio-o6lciais 6 muito mats diflcil de ser
controlada nas cidades do que nas pequenas aglomerag6es urbanas

ou vilarejos. Nas cidades sovi6ticas, encontrgvamos os tragos da
urbanizagao do mundo ocidental e do Terceiro Mundi, o
entrelagamento de identidades de Lipo diferente. Apareciam
embH.6es de sociedade civil ou, mats exatamente, acentuava-se a
dualidade entre sociedade oficial e sociedade informal.

Conclui-se que o surgimento do fen6meno gorbachoviano
resultou da modi6lcagao produzida pda estrati6lcagao social que se

seguiu a industrializagg.o, urbanizagao, elevagao da formaga.o

escolar, professional e cient{6lca. Todavia continuavam a
interpenetrar-se e a coexistir tend6ncias a integraga.o e a
periferizagao dos rurais, a desqualificagao e a promog3o de modos
de vida, de mentalidades, de solidariedades, mantendo a
reprodugao do complexo de modernizagg.o e de retardamento. A
burocracia e a pen6ria favorecem solidariedades baseadas em
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relag6es hierfrquicas, mant6m a corrupgao, a transgressao social,
o espfrito servil, o individualismo selvagem e as aspira96es aos
valores democrfticos e as condig6es propicias a auto-realizagao da
personalidade.

Em todos os pai.ses do Leste encontramos esse quadro
complexo de componentes contradit6rios que impulsionaram com
intensidade desigual a liberalizagao do sistema stalinists e
favoreceram a atragao e a extensio do modelo de consumo

ocidental e a coexist6ncia conflitiva entre a sociedade o$icial e a
sociedade paralela, subterrfnea

Incertezas e alternativas

Os mczss medici confundem o exame das transformag6es do
ponto de vista da formagao social com a apreciagao das correntes
ideo16gicas e polilticas que se tornam dominantes no decorrer do

periodo que acompanha e sucede a ruins dos regimes que tinham

funcionado segundo o modelo do sistema stalinists que
desacreditou o socialismo e o conjunto da Esquerda. Nos parses

capitalistas tradicionais as formag6es political de Esquerda ou de

Direita podem administrar o sistema, exercer o poder, former
governor: distanciar-se do stalinismo em si ng,o signinica fair no
campo da Direita. Ser um partido de oposigao nio quer dizer ser
automaticamente uma formagao de Direita, ainda maid porque os
partidos que se formam sio maid bIoGas politicos de composigao
heter6clita do que propriamente partidos com uma identidade
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definida em relagao aos outros, e mesmo em relagao a deus $1liados

e simpatizantes.

Cuomo ja. disse, as sociedades do Leste constitui.am um
subsistema original do capitalismo hist6rico, na medida que nelas

a 16gica do capitalismo s6 se a6irmava de maneira restrita , em
raze.o da extrema limitagao da propriedade privada, da economic
de mercado, da racionalidade econ6mica do capitalismo e da
sociedade civil. Tratava-se de sociedades onde se combinavam

tend6ncias a. modernizagao e ao atraso, assegurando-se prioridade

a esfera militar gragas a uma planinicagao imperative, a uma
redistribuigao administrativa da renda nacional, a uma
acumulaggo intensa, ao desperdicio de recursos naturais e da forge
de trabalho

Essay sociedades garantiam conquistas de carfter social,

mas sem poder garantir a bongo termo a reprodugao ampliada dos
fundos para preserver e enriquecer essay conquistas. Tratava-se
de sociedades capazes de abafar as tens6es, as contradig6es, mas
incapazes de instalar mecanismos para regula-las. Os fatores de
autodesintegragao se acumulavam, todd crise mats forte sacudia o
ediacio, de forma que o desabamento final deu-se em questao de
horan ou de dias.

Foram regimes que colocavam obstfculos ao livre
desenvolvimento do capitalismo, sem poder no entanto garantir a

transigao ao socialismo. Consideradas as incertezas e as
conting6ncias, procurar esquematizar as alternatives possiveis
para o perfodo posterior ao desmantelamento do "socialismo"
stalinists torna-se uma empress olde se confundem reflex6es e
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imaginaga.o. Uma opgao presidida por afinidades e inclinag6es,
apreens6es e esperangas pessoais. Som.os cegados por n6s m.esm.os

e pda confusao, pda dispersao dos tragos de uma imagem ainda
muito turva.

O leque de alternativas abre-se a partir de um conjunto de
pontos comuns:

a) um funds similar de herangas, de estruturas e de
funcionamento das esferas politicos, econ6micas, socials e
ideo16gicasl

b) concepg6es e m6todos necessfrios para desmantelar o regime
stalinista, propiciando ao mesmo tempo condig6es de transigao

a uma economic de mercado, um regime parlamentar, a uma
determinada adaptagg.o aos imperativos e possibilidades de
estabelecimento de novak relag6es entre o Estado e a sociedade

reestruturada e a uma insergao particular na economia

mundial, sem que com ipso se comprometa a reprodugao mats
equilibrada da economia e a regulag5.o das tens6es socials que
sustentam as bases das instituig6es e do comportamento
democrftico=

c)

d)

e)

a game das respostas a serem elaboradas pdas pot6ncias

ocidentais ou por coda um dos palos hegem6nicos is diversas
conseqti6ncias do desabamento dos regimes do Leste;

o curio dos acontecimentos na aRgS e seu impacts
relag6es internacionais;

a remodelagem das relag6es Leste/Sul, INorte/Sul;
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D a reconstituig5.o de uma Esquerda renovada no espago politico
dos parses do Leste. Qual serf o bloco, o movimento que
preenchera o vazio, depois do descr6dito, do esboroamento, da

marginalizagao dos partidos que pretendem, at6 aqui, situar-
se a Esquerda?

g) a conciliagao da mundializagao e das situag6es ou tradig6es
nacionais especificas.

Nada 6 previsivel, por6m judo 6 imaginavel

Dense modo, podia-se supor que no esforgo de conter as
tens6es socials, mormente na ex-Uniio Sovi6tica, instaure-se um
regime bonapartista de novo typo, no esforgo de conseguir a adesio
das forgas de coergao e recuperar os patriotas reformistas,
apresentando afinidades entre o poder czarista e stalinists --

embora ngo centrado no expansionismo imperial -- concentrando
esforgos na modernizagao do conjunto da economic. Uma forma de
atingir objetivos tomando o faldo pdas bordas.

Mesmo no caso de uma tomada do poder pdas forgas
armadas, de uma coalis5,o entre neofascistas e neo-stalinistas.

levando a um novo periodo de confrontagao, atrav6s de uma
ideologia para galvanizar grande parte da sociedade russo, n5.o se
chegaria a nada de positive. Um retorno is invariantes da hist6ria
russo, nas condig6es nacionais e internacionais da atualidade.

resultaria em putrefagao coda vez mats pronunciada da pr6pria

36



Os Novos Trunfos da Esquerda Murtdial

sociedade, em revoltas nas rep6blicas, em guerras avis onde as
forgas armadas se juntassem aos opositores do poder central, a16m

de guerras locals no Terceiro Mundi e no retorno a guerra foia

Prolongar o periodo stalinists ou mesmo o pedodo de uma
liberalizagg.o do sistema stalinista conduziria o povo sovi6tico e
toda a humanidade a um impasse, e mesmo aos umbrais de uma
nova conflagragao mundial

Uma alternative maid otimista, no entanto, se apresentaria
aos parses do Leste na medida que -- mesmo atravessando um

periodo maid ou menos bongo e relativamente agltado e exigindo
sacri6cios de uma importance franca da populagg.o -- possam
consolidar um regime democr6.tito e instaurar uma economia de
mercado adequada a sua modernizagao e adaptagao a economia
mundial

Seria precise, nesse cano -- supondo que a economic mundial

nio sofresse grander perturba96es --, que a nova equipe dirigente e

os partidos de oposigao estivessem a altura da situagao e que as
tend6ncias extremistas e os patrioteiros nio conseguissem
canalizar o descontentamento, o desespero das camadas fadadas a

pauperizagao. Uma condigao pr6via para esse alternativa seria um

reequilibrio progressivo das desigualdades entre as nag6es ao
menos no continente europeu

No que diz respeito aos parses do Leste os imperativos
comuns sio: garantir o mercado de bens e reconstituir os mercados

dos fatores de produgao, capitais e de mio-de-obra.

Data necessidade de se transformar a estrutura da
propriedade. homo ngo sou economista nio me proponho
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elaborar uma peoria global da transigao a uma economic de
mercado.

N5.o se pode generalizar as experi6ncias de diferentes

parses que, de um modo gerRI, nada maid fazem que adentrar o
periodo de transigao. Infelizmente, as discuss6es entre os
economistas muitas vezes se referem ao que deveria ter fido feito

para evitar o que foi feito, o que deixou as cartas embaralhadas, e
n3,o acerca das medidas sucessivas que devam ser tomadas para
realizar os objetivos sobre os quaid estamos de acordo.

Para comegar, pretendo analisar as quest6es pr6vias e as
caracteristicas do movimento pol:itico e ideo16gico na Hungria.

(Termina aqui a Parte I)
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