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A CLASSE OPERARIA 

DESMASCARAR AS MANOBRAS 

"REFORMISTAS" DE GEISEL 

- De uma hora para oytra, o diabo virou ermitiio. At4 M pouco, Geisel m @ v a  
soberana arrogancia quanto d execu@o de seus planos politicos. N b  admitia I&& a m  
de um gradualism0 lento e de aceitago incondicional. Agora o homem t o w  ares de 
democrata. Suspendeu a censura discriminat6ria que por tanto tempo i@ a 
determinados 6rgBos de imprensa, revogou urna pena de banimento, anunciou o 
pr6ximo retorno do habeas-corpus. Alardeia o envio de seu projeto de r e f o m ~ s  ao 
Congresso e insinua a possibilidade de adotar novas medidas pretensamente distensbrias 
nos meses vindouros. 

Que se passa, afinal, nos arraigis governinas? 0 s  at& detentores do H e r  
w b r a m  e tentam par rados os d s  gawtir suas 
a W a s .  0 s  velhos dtOBL1;5 at4 enao  utiliuLdos 
bastante desmoralixados. Criouse uma dtuaqb 
impulso da luta demowbtica. 01 phnos de Geisel encontram fortes resist~nciaa Seu 
caRdidato a governador de Sao Paulo wfmu duro r d s .  E dessa dwurrota, o ~ a r o  
contrapeso, saiu urn d d a t o  arenista dos mais corruptos e trampolineiros o que reio 
acirrar as divergdncias nas hostes oficiais. A candidatura Figueiredo perde subrtbnda a 
alhos vistos. 0 descontentamento B enorme com a indicaeo dos governadores de 
Ekados e a nomeago dos senadores banicos. Simultaneamente, a oposi@o artioula 
candidat0 alternative ao Paldcio do Planalto e la- a palawadeardm de 
DEMOCRATIZACAO,. JA que vem alcangando ampla repercussbo. Em tais 
circunst&ncias, o rem6dio 6 manobrar politicamente. Sem abandonar seus objetivos 
rnaiores, G e b l  procura ganhar tempo e ver se consegue esvaziar as propo&$es 
oposidanistas. Seus parceiros dizem abertamente ser necessdrio nZo deixar cair de suas 
mSos a bandeira das reformas, das supostas reformas constitucionais. 

6 evidente que o Sistema estii em crise profunda. 0 s  generais se CEO conta do 
isolamento em que se acham. Dividem-se na busca de soluqbs adequadas a uma saida 
"bonrora" que lhes garanta continuar, sob outras formas, a orientaqilo antipopular e 
aathwhd da arnmetida contra-revolucidria de 1964. Mas isto MO eseA Scil. 0 
movimqnto democr6tico adquiriu grande extenstto e continuad avanqando. N& hi4 de se 
d e m  em rneio do oaminho. 

As manobras de Geisel precisam ser desmascaradas. Neste sentido, tem toda 
oportunidade a palawadeardem de DEMOCRATIZA~AO, JA. Sua c o n c r e t i e o  exige 
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" ~nd: Ditadaia &&a, b ternrim. bnt*ur-de DUhues de pejsoar j6 i s m a m  
pelos aBrc8tes, qwse tsdas tontuadu Iniunsros patriasitr e remluciWM foram 
assassilMdos friamenta. Nessa lua, as. 

1 

p IE1013 Co#~mm no qualm Qbatem problcnrar da mulher e do smiahm 6 urn 
estimulo i luta clue se thva em t d ~  a mundo contra i explora@o e a optlldo, p8Aa 1"' vit6rla Bas fdBW prog~rsims. Embra urn pais pequeno, a AfbBda d rmemplo de 

, fidelfaade a mhre causa (la liberta* da HusMnidade, da aonquh de um mW$o de 
i' pgo e r o w  para todos. Que o p i s  das Aguias obtenha novos Wtos e as rnulhms 

albanem combatenter da"primair9 hora 'e da primaira @haJ alcru\casn glnda maitxes 
mass06 em ~ t b l  cazninhaba amnndpirdoai. 
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OUCA DIARIAMENTE : 

RADIO TIRANA 

Das 7:00 as 7:30 horas - Ondas de 25 e 31 metros 
Das 20:00 as 21 :00 horas - Ondas de 31 e 42 metros 
Das 22:OO as 23:OO horas - Ondas de 31 e 42 metros 
Das 23:OO as 23:30 horas - Ondas de 31 metros 
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0 EXEMPLO 
DO ABC PAULISTA 

0 proletariado de S5o Paulo, o maior oentro industrial do 
manifestar seu profundo descontentamento 
vigente. Cerca de 100 mil trabalhadores, 
entraram em greve. 0 movimento atingiu p 
empresas estrangeiras. Desde 1953154, Mo 
tamanha envergadura. Y . T ~ , . ~  O 

Este aoontedmento reflete a decomposiqilo c resd te  
& a k h i ~ s  lutaa continuas e sob diferentes forms do po 
$0 podem impedir o desencadeamento da luta operahia, 
@sent. E reflate m b B m  o amadurecirnento da conscibcia proletdria. Das pisdewas, os 
drabbadores passaram a a@o; dos movimentos isoldos 4 grew de p n d e  amplitude. 
wmo urn caudaloso rio que transborda, a classe operdria marcou sua pramqa no 
panorama nachal e transformou-se, durante vdrias semanas, no centro da vib politioa. 

0 proletariado alcanpu urna vitbria, uma importante *ria. Ngio apenas sbtsve 
de imediato um aumento de sws remunerqes que varia entre 13% e 20% assh  oomo 
antecipaqties de reajustes e a readmiss30 dos despedidos Obrigou os patr6es e o govemo 
a ceder naquilo que, at4 agora, consideravam questao fechada - a eleva* dog &trios 
sob estrito aontrole estatal. Iniciada a greve, Geisel e seus ministms do Trabalho e da 
Famnda entraram em a* e aconselharam as empresas a nil0 negociar corn QB grsvistas. 
-do Weto, em dec1ar-s publicas, recorria aos velhos c h a w  intimidativos: "o 
govern0 ,tomaria provid6ncias para assegurar o direito ao trabalho de todss quantos 
desejassem cumprir suas obriga$5es1' - o que equivale a dizer, adotaria medidas de forqa 
a fim de p6r fim a greve. De seu lado os patrOes utilizavam sua policia interm para 
desalojar os operiirios das empresas em greve, demitiam dezesas de grevistas e 
negavam-se a negociar enquanto perdurasse a luta. Mas nada disto amedtsntou os 
opedrios. Em cadbia, a parede expandiu-se na regso do ABC pauUaa envolvendo 
dezenas de milhares de pessoas e contando corn o apoio popular e a simpatia de 
importantes setores politicos e sociais. Desse modo, as empregadores a o govern0 MQ 
tiveram outro jeito sen& discutir com os trababdores e fazer concessdes: 

0 s  aumentos obtidos do ainda pequenos se se cunsidera o cresdmento aceleado 
. do custo de vida. Mas estes nao chegam a ser o resultado principal da luta. 0 direito de 

fazer geve, de recorrer a essa arrna de combate para exigir a satisfa@o de ssus 
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de arrocho rralatial, basta de pmibiws de greve. Desde M algum tempo eler v&m 
apnorwtMdn wna s&ia b exighcb que vllo Q dmaada de mdhores coadiq6sr de 
-a& e da trabalho, da reform- da esmtura shdical at6 a p k a  democratW@o do 
pair. ,Vpltrr;rk, sem dtvida, ao combate, em nirel sernpra mPir: elevado, para exipir seus 
legit&mr direitoa e cumprir mu papel de forpi avanqada & sociedade brasileira. ?r 

Tentando minim- a vit6ria do proletariado padha e a dermta do gooerno, 
W d  e sew praportos pupalam que a cIpula estatal n8o se o m  d grew! puramente 
~condmica, sem infiltraq6es e interferdncias estranhas. Assim, segundo eles, teria 
oconjdo em SBo Paulo. Mas 6 inegdvel que a qeve foi essencialmente politica, ainda que 
m s  prineipab.reivindioatpes tenham se revestido de cardter econ6mico. Foi politica 
prque se dirigiu contra a orientago oficial que proibe qualquer aumento salarial fora 
dos pram e dos criterios fixados pela, ditadura; foi politica tambdm porque p8s em 
xeque a fa-ada lei anti-greve dos rnilitares. Alids, o Tribunal Regional do Trabalho 
de S. P W ,  cumprindo determinaq6es ministeriair, deolarou por 15 votos a 1, a 
ilegaMade da m e .  E foi politica ainda mair porque, objetivamente, essa luta se in- 
no quadm Qual do combate ao regime de ex-o, em pro1 das liberdades democtdtims 
que mobilia o pais inteiro. A presenqa da classe opedria, expresxada numa 
mmbsta@o inconformkt Ho podemsa, constitui fator de primeira grandem no 
desmantelarnento do Sistema, amplia as prspectivas do movimento popular e 
demo&tico, isola mais ainda o regime arbitrdrio impost0 pelas Forps Armadas. . 

. - 
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hi tambdm os que difundem, com evidentes prop6sitos de desorientar os 
trabalhadores, que a greve foi urn movimento pacific0 buscando harmonizar os 
interesses dos operArios com o dos empregadoret. PDr mais que a burguesia e os circulos 
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, orientaqso reformists de pelegos e agentes da burguesia. 
1. 

socialismo. 



A DESAGREGACAO 
DA DITADURA E A SITUACAO 

NO CAMP0 OPOSICIONISTA 

, - 4 "  

PLt&n sen$o, m o b m  examimmos a present@ conjuntura sob o duplo p r i m  
luta em gerd m t r a  a cli'tsdura @ da sSmu$o no interior do campo oposicionista 

A GREVE r q  METAL~RGXCOS 
c M ~ F w  DA DESA~REW@O DA DITADURA 

meMWkw tmmcmde em muito l & $ W  

emo lxwiccl par--? 
em&& lntpubs e produzir efeitos em dtiplas 
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dhq6es. No b M t o  oper&io, ela n& 16 estabeleceu o reencontrb d.'k;cidrr com urn. de 
suas principais formas de luta, como poderd constituir-se num marco. pra a 
reestruturapo do pn5prio movipento operdrio. Enquanto que, no plano poQdoo, 'a 
greve Oriou as con@@s su~&tivaa para a abertura de u r n  nova etapa da fntqfaqIo da 
clam operdria ata movimcmto d s ~ c r ~ ~  e g o ~ ~ d 6  lw cc(0ttg a dita$ura. , 

' , 

m mi4 ,gue a brp)l9rh m m d a  QuS m,wm* a mtC q@,cfwa 
eat0 d, luhr dm* luta td-tdria'" e .wpt&+& rul prp&&'pq6da 4 
incrg8yel. Pe itnodlato, ela ~mpahe 4 popultr g b'imsi%i? qu"(r bva* 
feChando o atimo elo & cadeta fonnada' vhnento dmp~c~iItl00. P;ldm;@ $&tar 
uma dose especial de combatividade e conseqll~ncia nasoa mq5linrerit0, q u ~  j1 me 

! comeqar a sent&-t-oe acrescentado de sua forqa prinaipal. Sobretuclo, na medida eqr qim o 
I hi to  grevl, seja canalipedo para a continuidade da luta reivindica 

fortal-to do movimento sindicd e para a cmscente politbq$o do 
idendficando-o profundamente cam as palirvras de ordem centraia da luw 
ditadura. 

Vista sob outro angulo, a greve abriu urn clardo altamente revelador da m l a @ o  
de f o p s  favoriiveis para o conjunto da opopic& popular, no atual estdgfo & luta 
antiditatorial. Tanto a ampla vit6ria da opamqdo grevista quanto a sua concretiaa#o d 
margem de uma r-o violenta dos brq8os repressivos demonstram a medida mat da 
detagregapo e fraqueza relatives da ditadura. 

* Cdyrt. eWte, a Unsa contw#o do -mevhmdt~ opmbrb, mbmtido ar~t 
elevaitos 'hiveis de repreMa n a a s  quatome an=, fd D p- V i 0 ~ ~ M . b  'rim 
rrroQdlo ds scum-o capitslhii -t&da oobra uma ~Y@&XW#B demnfmck'da Wqa 
do trabdlho. Nessas c o n d f ~ ,  a grave, como iMm de r e s W b h  contra a ohidoa 
ebotr8mica do capital, tr~tllaformou-%e num verdadsiro .tab& -do por uma cfglda 
l@wW antigrevh e pel0 aparelho mpmdvo paWE.dW. Como a#rr 
wrreapndesse a um godar -1 da CQitadura, de  tenqinou por mr~ssimihdo pala drdu 
oparciria &a farmd oposta da um scmtimqnto de @30t8da e de d d d h  6m Wa 

b 
eapacidade organizativa e mobilfudora. De maneira que o ir~anper da Me09 el 
conseqlidncia de uma invetdo dersa rela* de foqas e sentimentos que v i i  se wr$ i? . a 
na tealidade presente. Pois, ao liquidar corn o tabu, os metal@$cOd damonstrsvani que 
jd havbm wperado uma I>eacbla importante de stia autwonfiaqa, hoje 
tremendamente fortalecida pelo sacemo da grew. Ao pam que, a ditadura, ndo- lhe 
restando senbo permanecar impotent* e imgraivel, tanto confirmo'u a debilidade do seu 
poder attaal quanto, compelida a nova derrota, viu aprofundar-se o fosso do seu 
enfraquceimento. 

Minada pela ampliaqao inintenupta do-mdvimento de massas e pdo ~ i i v o  
fartalochento da ofrodgo popular, bbagMgando-se em seu p6prio par 
crescentds e incontrolilveis ondas de dissen(;bes inteainas, a ditadura, em qw paDe nra 
deadbncia, permanece encastelada no p i e r .  E enquanto nao lhe for' dederido um 
golpe fatal, poderd valepse do aparelho de Estado e desfrutar de certa margem de 
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to, convdm examinar semnre a evolucdio das flexdes tdticas da kcpula 
' 

~'militar para recuperar uma situqgo que h e  seja favoravel no plano politico. ~ o k u e  
' 

para a oposiqSo popular 4 Msico des t~ i r ,  sew tdguas, todos os lances do inimigo, a fim 
>de o exaurir atd o mornento deeisivo. E fun-eatal jmais perder b vista que apenas o 
conjunto de foqas que compbm a o c$@o'popuhr tem &lidos interwses e wficiente 

. conseqU6ncia para e m & r  a luta bnfd&tzIrial i t 4  6s limites mddrnRI poaiveis. 

0 wnteddo ilihrsi@i$d' ; i s  @hi+. da &pila ini@aY 'pw&ece 
inalterah. C,@tta-se @XI* de .mtw.,c! -a- do qibvimqnto dem4cr;btico pa&&& 

I com um. propama de reformas @&ah Qplra p;d?rrtlitg B atadurn recompor 8 n ~ e : & W  J 
setores descontehtes m@ vacilantes e reacumular forqas para golpear as aspir&q!$w .. . , I  
democraticas das massas pplares.  Nesses terrnos, Geisel e a sua camarilha vSm jogando A 

mm certa destreza, na m d d a  em que outogam a "mirr8o Portel$' suficiente :. .I!,! 

i. flexibilidade para adeqw, a amplitude das "reformas" ao nivel das insatisfaqk pos 
. Bbres c b n ~ v d o & ,  Cos, isso, uma quantidade rwodvel de altetaqZIes vai sendo, ao 

que tudo Indica, incorparada ao anteprojeto gwernlsta. Fala-se num abrandamento da 
Lei de Seguranqa Nacional, no retarno pleno do habeas-corpus, de um maior equilibria 
naa relag6es entre o Executivo e 0 Legislative e numa nova Lei de Imprensa, enquanto jb 

; se retirou a censura pdvia dos jornais "Movimento", " S o  Paulo" e "Tdbuna da 
Imprensa". At6 mesmo, nesse vale tudo pragmAtico, j i  se fala em maiores "concessdes" , 

. ., - .  

q&to a anistia. ,<i -. ,. 
r A rigor, urna defesa nte da leghlq* de excec;So Mo 96 n30 seria mafs 

ivel d h t e  das pressdes oposic?-ionistas, c& Mrn ~dofereceria qualquq ei& 
para a diudura. M sentido de tentar. ~er%ec.ikpupnte mr 

ape- certas qwstaer  corn^ 'Q . m%ah&%cimento 
&d@W da lei antigrtwe, anit%& ,ampla e k~andk$ona 

"'3Sl~agiaqh~'" perm~xwcerfio, nab &p&ncia$, -catno divig~~es de @as entre o m m p ~  
r e d e m d t k o .  Portanto, ao ampliar o 
as mas '%$o0i8' a ditadura joga uma 
r i & r a  9 $4 nrat-ate, busca atqwiar 
congubyr a &ria conseroad~ra no 
nde apresanztar suas "concessps" nSo 

uma inclinaqiro espondnea para as 
mudanqas. Por fim, e fundamentalmente, empenha-se em obscurecer a probletwjtica 
essential da luta pelo poder politico que estd na base L s  contrdqClas entre o 
movimento democdtico e o regime militar. Ou seja, empenha-* em transferir, 
sutilmente, o centro nevrdlgico das contradiq6es para as "reformas": E nesse terreno 
intenta aparecer n8o como forqa antagbnica mas como uma forqa apenas rnais cautelosa 
que, como as dernais, almeja o restabelecimento do Estado de direito. Em suma, a 
ditadura desenvolve urn esforqo evidente para tentar reduzir a luta por um regime 

1 amplamente d e r n ~ t i c o  - implicita no program & oposi@o popular - a umaau'sera 
luta pel0 simples restabelecimento de certas franquias dernocrdticas. Todo esse esfomp 

.> r 
sera mais evidenciado no momento em que o gaptq das reformas for entregue para a 

, "aprovaq&" do C&ngresso. Nesse instante, cam ou sem o voto favoravel do MDB a & 
revelia da' im- malaria do povo brasileiro, a dftadura e o seu Partido apresentar&Mo 

I, como os paiadinos L "demomacia" e pracuarso injetar na esfera politica urn cIima 
,, ' artificial de "fim de processo". O pacote das refonnas serd entdo utjlizado comb 
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. atrativo concreto para magnetizar a kea conservadora e mesmo certos setores vacilantes 
a fim de empurrd-10s para uma solugHo de compromisso com as so1uc;des governantes jd 

' consumadas. 

Entretanto, esse rebuqamento tdtico traz implidto dries risaos para .a ditadu~a, 
~ d a  que os gawerais esteJattls aplccwdtan8~- o,rmo .para tentar r & d b a r - a  
proemso, tarn dtivMa, &b coniegwm supmar Q deterdeamzktmewlnpa 
do W g o .  Pois, m m  as refomas gar&& - 0-ente a m q t ~ . & ~ & ~ s  

wn0-s - jb abrem, inevitavelmmte, imcnsaa comportas que, ao inds dt  frctar, 
Me@& e & ~ a r - r t ~ d a m e n t 1 8  utn morirmmtoide lttassiw quq aontinue prwda+ I ndo pel0 ri pk mntinuid.de do procaw atd as mas 6ltirnar conseqikhdas. b 
ulna faoa de dois cpmes que tanto pods pinqar os setores mais atrasados quanm pgds 

um novo impulso para a radicalizaflo das massas. 

Logicamente, . a predominlncia dessa hltima alternativa -de 
findamentahente da capacidade e da unidade das lideranqas do movimento 
democrdtieo e popular diante da tarefa inalienavel, constante e indispensdoel de 
rnobibqh das massas para a luta. No fundo, o prbprio pacote das reformas pcdk serrvir 
para a reintensifleqilo do movimento de massas, na medida em que o mavimento 
d e m d t i c o  e popular consigs ofergcer-lhe, como contraparticla, a deflagraqilo de uma 
jornada de luta contra a ditadura, pela aboli@o integral da legislaqSo de exceqtSo e dos 
seus efeitos, pela Constituislte e por urn governo amplamente democriitiea. - 

I A 

Re qy&uer a pmbsta du "nformas"'~xigird.a wauten@o &~rqada 
dzj&m- gqsh a t r a  .e iwond'lcioraal e pelr: ~~ ap mtres .band&as 
induidw ou diso~cidas pelo pecote. Por autro lado, a real$&& pglitica a 
rwknar usn aqmento da hfase o o b  a 4 t a  perta Coastituinte EI iraaior at.enqho.na 
prpbMtba do W r ,  consuWan+a na liquidaq%o definitive do Sistema s mquis ta  
de um governo amplamente democrdtico. 

A desintegrqo da ditadura vai produzindo uma profus30 de dissid6ncias 

f intestinas, muitas das quais procurarao aproximar-se do movimento democrdtico e 

F: 
Com efeito, a crise do "milagre" econ6mico deflagrou um processo de 

fragrnentapo que rompeu com o monolitismo sobre o qua1 se erigira a ditadura. H6 
pouco tempo, essa fragmentaqSo ia-se desenrolando e se estendendo no herm4tico 
interior &s oenqos de poder do Sistema. At6 que, seje pelo seu agravanwnto, seja 
potque a estrutura do regime politico-militar nSo oferacme canais apropriados para a 
~ 1 ~ 0  das ecmtradiC(les intramuros, seja ainda porque a clipula d i t a r  insistbe e 
inslater em set aternbar eomo ftgedo reinants, o cnfiifo foi f-do alpicar d ~ e b : o  
fmpnento~ que aoabarm por se fundir numa £a@o autbnoma da oposlqtio 
consewaudura. Como jd ni5o se tratasrse, para esa fa+&, da b i t a r  sua hta pela 
hegemoaia politica ao reduto exclusive do Sistema, era Ibgiq qua @la tentasse ahgar 
seu esquema de aliaaqas, buscando somar forqas para o seu projeto com o c~lnmrso da 
corrente democrtitica e popular. Portanto, se vinhamos ass is ti^ ao desenvolvirnento de 
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paralelas da oposiqo political assiste-se hoje a uma tentativa de 
no mesmo carretel. 

Se analisannos essa problemdtica sob o esveito dnguio da dlwagmgaqilo e 
sub t rqo  de foqas da ditadura, o surgimenta derrsa taq& aut-ntb br sp&f& 
conscrvadora B um fato positive. Sobretudo se eb w i v e r  em eaeran~ OPOljQOO wa 
regime militar e niTo pwwnder SCcCionar a unddade do mavixm&o dmodtieo cr 
popular. 

As coisas se complicam mais, quando se analisa o nzesmo fsnbmeno sob o prisma 
da proposta de articulaqh da f a N o  conservadora com o movinsento demomdtiw e 
popular numa ampla frente oposicionista. Condm, portanto, aMlligar as impliqbes de 
urna alternativa desse tipo. 

A questgo que se coloca 4 dada pelo fato de que a liquidaqao da ditactua nbo B 
urn fim em si mesmo mas tambdm o inicio de uma etapa que cornporn objetivamente 
diferentes projetos de classe. Por seu turno, a oposigo popular entende que a nova 
etapa deva caracterizar-se nSo pof ama simples redemocratha* (~ollcabida coma 
recomposipao do esqueleto da legislaqb democriitica) mas sim cam nwa dtapa da 
pr6pria democracia (concebida co~no um regime politico que permita tuna ampla 
represenratividade popular e que garata a consecuqh dos principal8 ansdos sociais 6 s  
massas populares no atual estdgb): PorEanto, o qua Wb-a da f& r r f r b q I ~ $ b  '4 
ditadun nbo B um retorno ma8 tijp amnqo red. WE h, as palavm8-&dear d~ 
movimento demodnltico e DO- -BWann mla abdM(~ dmu'aWi21e eicbw& 'o ardath 
plena como urn pdnto zerol-coCOnts o ~ s t a ~ h t o  6 s  liljerdadds e garsntbs mRddSU, 
para enttio d e s s m b r  automdrka e indimsavalmente na oonvocaOBo de uma 

smo dessa concepqdo de wand#o entte a 
govern0 amplamente democr&tfca, qub a 
sa cofllpuseogm-se nwn vast0 movhnento 
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~d pp19 igenosum ano, o m o v i n i e % ~ m  rinha miitia&faiientes*iinais de 
recuperado.' No.Dbno $n&ual, iudFulav&m udrP cormate no* sen$do de rasgatar os 

de kpimte, a ten& acumulada nesses qctorze anos rompeu as amarras e; maWdo' que 
desabrochar, explodiu, sob a forma de uma greve surpreendeatemente madura. 

. . 
Pois kb;. wdar M ~~s - fruta  de um penaamen'to coluivo pw se 

fotqwa txdamme e que ye& d rona rransfonnado ann a$% de marwas - t8m-nos 
foraecido kqprwntes ~ ~ f i s i d h ,  as vezes imgwmptlveis na pdtica d k h  e 
fragmqttada, M a .  uma a ~ ~ p r ~  do ittual niml de m e c i a  de elam do 
operat@do ;br@dm. 

Muitos desses subsidies apresenfam-se embutidos ern certas reiuindicagbes mais 
gerais da classe. 6 o caso, por exemplo, das propostas insistentes e bem fundarnentadas 
para uma reestruturaqh 'em bases autbomas da organizapo sfndical, ou seja, 
definitivamente liberta da tutela ara represdva ora paternalists do Estado. 

Dificilmentq esse avanp da ooncepgb dndicabta ngo terd resultado de am certo 
amadurecimento na esfera politics-kleol6gica. Pois, d praticamente irnpossivel elaborat 
uma contestasl&, a esoa reino da bumcracia "pelega" sem partir, ao menos, de uma 
perspettiva de elam bem dwnarwda. 

Na -verclirde, a30 qua= quarenta anos de um mesmo arcabouqo sindical. 
Sobrqyivente do Estado Now, bpirado por Oetfio Vargas, ele fai -tido, sera 
altaraqpes substanciais, por todw as formas subseqtlentes da dorminagHo 
politico-ideoldqica burguesa, apesar &os esforgos em contririo feitos pelos setores mais 
combativos do proletariado- Todas essas forqas preservaram-no zelosamente sob a* 



Mas o simples cmnh-& &S vwdade fundamental, 
na proposta de luta por idb&!mt~. o;t6tl$)wb, 13- 4 

op&iirio jri vem dotado de uma CO- ds now t ip .  ~-kamade xm~ oqnPci%m& 
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am, entgo, com o 
objetivo de organbar siadbtos_livres, mas o refluxo geral do movimento de massas q o  
prmitiu que se afirznarsem. Do maneira que, hoje, nos primeiros gritos do mo3imento 
oprdrio, distingue-se quase como urn desabafo, sssa justa palavradeordem de 
reestrutura@io sindid, por sindiatos livres, authornos r authdcos. 

Em sum& a pm1onqa de uma aonociincia qw sa prsjetii para muito aMm do 
inwdiao e qw qmstiona o prrssada .do movhente sindi*al jB nor permite siw o atual 

, ewe d~ movimento opedrio gurn patalnar supedor ao do simples espontaneismo. 

Convdm ainda exarninarmos com cautela as irnplicafles, no terreno 
politico-ideo16gico, de certos pronunciamentos que d m  sendo interpretadas pela 
fmpra'ir?ra bmguesa como uma tenddncia isoladonista da classe opedria. Dado que esses 
pronunciamentos insistem em querer manter o movimento operdrio l o w  dm 
influ&ncias das organbaq6es politicas e de todos os setores nbo excluiwment+ 
,operaios. 

- -  Nesse cam, urecisamos nos linha de uma tend4ncia 
extremamente Gsi'tiva nio estaria eme'igindo s6b u k  forma aparente ainda Gastante 
d@torcida. Clam, essas aparincias distorcidas, que desembocam num obreirismo 
p M o ,  MO podem deixar de ser reorientadas. E certo, inclusive, que elas podem servir 
a burgurrh e aos mu agates para deopalitkr o movirnento oped* pqra &&auk 
nu' relq3o cgn a totalidade, bloqueando, a s h ,  sua articubqo corn a op@@o 
drrmcja&ica e l p p u b .  d o  basta aoanbrter roe dosh era d m e ,  4- 
b& e ~Contrai  sua asdhrlda. P ~ q u e  d e  tanto pode ser fruto de um combado 
pes& nar @ass turvas da ideologia trade-unionists, quanto pode ser corlgeqU8ncda de , 

um aen@exato operdrio inegadmente legitimo. 

NSo seriam, por qcemplo, esse comportamento e&Mistante, esse apego d. 
independbnoia, nroultantes de uma forte suspeita motivada pelas sutswivas manipulq6es 
e traces experimentadas pela classq opsrhia brasileira, ao longo de sua histbria? Nbo 

\ seria que, ao mesmo tempo em que se reaorre a histbria do sindicalismo para oe propor 
urna transforma@o radical, apela-se tambem para a hist6ria do movinonto, operdrio 
corn urn todo a fim de situd-lo adequadamente no presente? E o que revela essa 
histbria, a l h  de uns pouw e importantes momentoe gloriosos? P Q ~  acaso n8o revela, 

v melancolicamente, longos periodos de instrumentaliza@o pelo populisrno burgub fosse 
ele reformism (de Get6lio a Jango) ou fisiolckjco (de Ademar de Barros a Jiinio)? E d o  
dembre tambam o d u  & grande traiqiio do revisionismo presrista e do seu PCB que 
empurmu e classe operkia para o atoleiro do reboquisrno a burguesia, conduzindo-a a 
dramdtica derrota de L964? Niio seria, por conseguinte, a consci8ncia de todos os 
rwms  sofridos peh classe operairia - que a transformaram num instrumento a servigo 
dos &t(~testm de outras classes - a  principal geradora dessa atitude de cautelosa 
desconfiany face a possiveis e novos assaltos de forps emanhas? El se a s h  for, cr 
manifesto desejo de independincia Mo pode ser aompreendido como um momento, 
embra tdcamente desarrmado, em que o movimento operdrio busca ansiogamente 
uma identidade aonsigo memo, com os seus interesses reds? E esse n&o B o ponto de 
pattida fundamental para o longo process0 que conduz o operariado da condiqSo de 
chsa em si P amdi@o de classe para si? 

I L  ' 
, . . .  

1' 
-. 
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@b&iva, aorno umsfoqiu ubafd.aarrdk, M,mzao frgamadutetaa- - qere pale e d m  ser, seja do movimato dami&r&iis e popular oonm a Bitadd, @a , 
das etapas subseqUentes do processo revolucion8rio. 

1 
"E eabido que nos paises explorados peb imperi-o, nos p i s s  da &a, 

. Africa e AmMca Latina, os povos que amam a liberdade desenvolvem uma 
acirrada luta por sua ernancipaqb, sua independ6ncia e ma soberania national, 
contra o veho e o novo colonialiuno. Esta B uma justa luta revolucida e de 
libertapio, que goza do apoio sern resewas dos marxistas-leninistas, dos paises 
verddeiramcrnte socialistas, do pm1e+tariado mundial, de todas as forpas 

, 
progressistas. Esta luta estd din'gida, e n80 pode deixar de &-la, contra vddos 

aos W g o s  internas, &ado5 e colaboracbm db Znr~als~smo, a todos a fatoms 
que obstaculieem @fa luta. Atd o premnte jiumfs exfstiu luta de hrtaqiio nem 
se desenvolveu qualquer revolu@o nercionaldmocrdtica e antiimperialista quq 
n20 se tenha enfFsntado cam hemas, corn maciondn'oj e tmidetes, 
corn. elernentos wndidos e ~tinacio~lais. E impossivel identificar comb foqa 
antiirnperidista, e oorno base e fatoies que Jevam adiante a luta cufitra o 
imperidismo, todas as camadas da burguesia sern exqdo, incluindo a bmyuda 
compradora, como f a  a chamah teOria dw "tds mwndap". S& esta k m i a  
dgnifica afastar o rnovimento revduciondrio do camfnho justo, d e h r  a 
revoluqb a rneio caminho, dhxid-la da mvoi@o proletdria que se dbodnvolve , 
em outros paises, oribntar a tuEl dos povos e do proletahdo pow m eaminho 
antimarxista e reon'aiaaka." + 

(A TEORIA E A PRA'PICA DA R E V O L U ~ ~ O  - ~dit~rialde 7/7/77 do 
drgio do CC. do Partido do Zbbrrlho da AlMmia) 

t. 

I 
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I 
  as^ NEVITAVE L 0 AUMENTO 

DAS TENSOES NO CAMP0 

Faz mbios anos que as aqties dos camponeses v6m nun crescendo, paulaaino, mas 
,. , continuado e de longo falego. As estatisticas a reopeito sSo de uma prscarhdade 

lanimdvel. A Asmchqilo Brasileira de Reforma Agrdria divulga anuahmpnta urn 
levantamento baseado apenas no notiddrio da grande irnprensa, cujos dados, sqmdo 

. seu presidente, deveriam ser multiplicados por 20 para refletir a realidade. Contudo, .o 
estudo da ABRA d6 uma viGo aproxirnada da cad6nci.a dos conflitos rurais no Bra&. 
Seus resultados sSo os seguintes: 

(Neste quadro, devido 4 censura, n8o estd incluido o confiito atmado dii, I Araguaia) , - : F*;;-,~$ . . '.* i I 
Dois elementos saltam aos olhos neste quadro: primeiro, o niunero de conflitos . 

aumenta pntiounente de ano para ano; e segundo, cmscem tamMm as baixas nos i$#Y 
choques entre os carnponeses e seus inimigos, indicando a radicakqao da luta. Nem os 
paliativos, nem a demagogia, nem a repress0 policial-rnilitar do regime pr6-latifbdio 
conseguirarn deter m e  processo ascendente. 0 exame de suas caracteristicas e raizes 
permite prever com seguraqa que ele tera continuidade. Seu rumo determinard, em 
grande me&&, a sorte do movimento democrdtico e patri6ticpo. V 3  - 

A LINHlj DE FRENTE DO COMBATE PELA TERRA 

v Desde o ciclo de q6es de massas no sextilo nordestino durante a grande seca de 
70/71, o centro das lutas camponesas se deslocou nitidamente para as drear dr posseiros. 
Essas zonas se esthdem um pouco por todo o Brasil, mas sobretudo ao longo da f a h  
de ocupaMo mais recente, que acornpanha aproximadamente os limiter da Amazbnia 
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freqiientemente a forma de escaramuqas armadas. Foi numa repiiio de posseiros que se 
desenvolveu a resisthcia guerrilheira do Araguaia. 

0 passeiro 8 and @em peculiarr tie c a m m s ,  tipbamente 'braalleh, & fruto, da 
urn lado, do monep4lio da terra, e, de outro, $a mQs6ncia de urn -B\Qdo ainda 
considerqvel de dm& devolutas no *is. 'hn prai 6 pbre,  e m h a  haja tam- 
rembrtiados. Tocado pel0 lati&adi~~ a-se p a  regiass inwitas e ali se wabelece 
como pequeno pmdutor indepmdente, plantando para conourno -0 e 
principalmente o meredo. Vive no ahdono ,  entregye h prbpria so*. Do 
gbverno, s6 conhece dois personagens: o coletor de impostos e o policia ou "bate-pau". 

Mas no r a m  do pooseiro chew o grileiro, uma categoria tambdm peculiar de 
la-0. Sua 4 expukslr kvtadoxas pau cleitac as maoJ em suas tenas. 
Muitas m. a de grupor capitalism podnon, wdiadus nas grand- 
cidades ott no exterior. Se b m  que seja fen6mdno antigo, alwtrou-se IKM dltfms an-, 
corn a abertura de novas rodovias e a cobertura propordonada pelo regime militar. 0 s  
metodos de grilagem vao desde os ardis judiciais atd h mobiUaw$o de bandos de 
jagunqos, da Policia Militar e mesmo do EHdrcito contra os lavradores. Awh,  a 
contradigilo geradet pelo latifdndio manifests-se nas zonas de posseiros em rua fonna 
mais aberta e violenta. 0 campon& d praticamente obrigado a resistir ao grileiro e seus 
contparsas, para nib perder tudo que mi. 

DaS o w&r rmir ndid do hta n e m  &as. Cada uma d e b  p s d  sua Bist6ria, 
mais ou menos kaga e vialent., d@c&aqt mtce cunpcl~~~at e gdtoia~, ~ ~ o s ,  
empnnres agropem&h 8 6r coqos 8qm&woa a mu e. 01 exempbs nil0 faltam. 
Em Pontes e L a d a ,  Mato Gmm, a embxcda de maqo qw resultou na 
morte de dds  pdkkis e 
e enfmntarnentos a m d ~  
Estado, o gdlairo Sat& Kumyanagi - h m m  -0 aoa "Peace Corps" dm 
ianques- vinha cometendo uepehfi do tab a ocdem desde 1974, at4 quo 
200 camponeses armador tometam de d t o  a W de ma f d .  Em Paragumhas, 
Estado do Pard, o fazendeiro americano John Dads e dois de seus filhos encontraram a 
norte depois de vdrios anos de hartilklades com iap maradores do Iugar. Tam- faz 
muito tempo que os choques se sucedem ern Santa L d ,  Lago da F&a, Pau Ferry30 e 
outras localidades do Vale do Pindad, no MannMo. A d W c a  das cbnRitos $ a h  C 
lugar para lugar. No Parand, pot exemplo, atd recentemente havia dreas devohtas, 
intensa grilagem e lutas encarniqdas pela terra. Com a expansgo do culdvo ds &&a nos 
itltimos anos a terra foi toda ocupada e os conflitos por sua posm -. A 
corrente migrat6ria de camponeses pobres rurno ao Estado se invarteu; agora s& os 
paranaenses que partem para Ronddnia, Mato Grosso, etc. As 
feieo diferente, envolvendo n m s  personagens, como os 
contrapartida, despontaram outras zonas de tensao e lutas vigamsas de pamirot, 
destacadamente no mddio S o  Francisco, Bahia, e at6 mesmo no litowl do IUo tie 
Janeiro. 

Na parte paraense do vale do Rio Araguaia os embates entre Uvradoras e gci lebr 
ganhararn dimensao sobretudo nesta decada, corn a construflo da rododa 
Transarnazwca. E a experiencia guerrilheira que teve essa Area como epicentro 



repmt iu  e repercute de forma mcante  e duradoura nas lutas dm mires de boa 
parte do Pard, Goids, Maranhaoa Mato Grosso. 4 guertilha representou a e1&vaq& do I 

movirnmto campon& a um nivel su dor. Dawortim pn o povo i a t s&Wd ,i 4 pentpectivanovadeoOiu~odQpr ~ d a t d l r t a e a ~ o u o r r s l n i n h o d a g a r ~ d e  , j  
guerrifhas oontra mo Wrdgm. N%o d &id - -1. hs 

a w ~ h u n t t ~ ~ u a ~  
amadcur que * ,  v-_ A -. 

r! 
1 '  

PANOW C m L m  

As mobilizaq6es das massas rurais d o  se limitam aos mi"". Em nosso pais a 
questao mmponesa - problema-chave da revolu* - 6 W t o  vasta e c-. 

importhcia em curso na estrutura fundidria e nas relaq&s de prodqb,  irtg 
conseqiiCncia da politica agrdria dos generais. Todos esses aspectos merecem aten#o, ii 
pais todos contribuem para criar as prernissas das convulsdes r e v o l u c i o ~ s  qua 
amadurecem no conjunto das regides rurais. 

0 s  indios sofrem com a grilagem, como os posseiros, e esao sob ameaqa de 
extinqao. Frsqiientemente pegarn em nmas, a exemplo dos xavantes dr S o  H a m s  e 

,,! Couto MagalWs, e prowam anir seas esforps contra os invasam de seus territbda. 

&s m~aor pdipiot&iw W sufmdas pew impstode roubedos a rmie'ndo 'I\ 
poder pel011 i n t e d r i o a  A m&r parte tem de t r a b d k  tarnWm. em a b k  para 
garantir mu sustento. Renddros, parmiros, colones, agregados, etc., veQm boa parts do -i 

produto do seu labor ~ambareada pelos aenhores de t e rn .  Mews agri 9 
certas poses atravessam grandes dificuldades atualnhate. A qmnde Wn;r ( 18 do 
total) n3o tern acesso a ddi tor  nem agsitrr8ncEP tdcnica, memados am qpis j 
ricos. Qwm carece de terra passa f m e  2 q u a  a tern carre o rise0 psrmyenw de ., 
per&-la para o 1atifWo. Por isso memo a inquietude toma danta de boa parze Wms 
setore, fazendo aurnentar os reclamos par p r e p  m i h s  satirfatdrios e outmi 
reivindiq6es. 0 sentimento de oporPiCdo a ditadura tambdm gnha corpo no interior. 
05 media proprietatios e nandeiros mais aconmdadof4 manifestan As vebs tand8krola 
para unir-se aos Iatifbndidria, com quem partilham certos intmesses. UaJ a grande 
marma dos sem terra ou com pouca terra tends a mabar lutas de feitio radioal, que 
coloquem em questdo a estrutura agrSria atwl e o regime qua a sustenta. Si%o mas 

' camadas pobres que concentram em maior grau o potendal rwolucioddio do 

<- 7F' 0 s  aasakriados agtr'colas, pemanentes e tempordrios, mawem uma referQncia $ 
me. Alguns posouem ainda wu min5sculo lote de terra, ou urna pmh quq eultivam 
pava sumat0 idmrio nas 0-das o d e  habitem, e sofntm relaccks de debmd&wh. Sao 
semi-amalados,- uma categoria de timsiqiio; um p o w  zcampaneJves+ run pow 
pr&tdrics. Outros fo rm privados de qualquer vinculo com a terra e atimdos ma 
meria das eidades. Possuem apenas a forqa de seus bra~os e qurando mu3to dgum 1 
insarmento de trabalho (enxada, foice, facbo). Em es&ncia, fonnam urn9 pmla do 
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'que sbfram juntamate earn or 1*Bmponeses os efdtos 

Sgu ~iunero atmenmu muiM dopis ckr .@lp milits 
de 1964, sobretudo no Centra-Sul, onde a figura do "boi&ia" 
interioram. S o  o produto tlpico o do capitdkmno 

clam, ela terd um 

super-la@- can laais de cem IAil- kdCtacm EQda ran posaem mdis tern do qw 
2 61 7 QOO muenos proprietdrios. A ditadura esta conduxindo o pais de wlta ae  tarn* 
das s g s m .  

Isso h fnttd'th b a  .pblitioa ditada pelos interes#cs de clam dor la-% 
tradidonais e sobretudo dos abucguesados, dos capitalistas e tlurrtes 
.que penetraram na agI4dltura. A prgnde propriedade territorial recek hofs tlnr dta W a  
sorte de incentivosi sob .a fonna de isenws fiscais, crdditos e fim~dam8ntos, r k t u r a  
de estradas e, o que d muitd it3rportante, repress& ao mov$meato campdah 

j . I  

Mas 0s generais n& se dBo por c9atenm. 0 3 
Fiaueiredo, manifercou a iatsnGdo de t ~ d o n n c u  o * , /  

I 
8 3 

a6av6s de novas estimulos &' petrag80 eke e m p k  W 
destaque para as estrangeiras. Sqa dito de pasagem qu3 em tsrmor da prsdu@o, essa 

i 
orientaq80 tern se revelado wn vecdadeiro desastre. 0 Brodl r8m 40 0bn:gado a 
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importar milho, feijso, carne, leite, enormes quahtidades de trigo e at6 cebola. Com os 
planos do general Figueiredo aumantardo &da mais a polariza@o e o antagonisrno 
entre a maioria carente de terras e a minoria de grandes proprietairios fundiaos; se 
acelerard o processo de pauperha@o e proletarizaq80 do campgsinato, inclusive de, 
camadas mddias e superiores; completar-se-d o retabmento da Amaz8nia em grandes 
projetos agropecudrios, atiqando a curto prazo as lutas de posseiros e suprimiado a 

ddio e longo prazo uma traditional vPvula de escape dm tens& no camp, que 4 a - .&paq80 da excigdsnte populational sem terra em dir@o 4s &as dcvolutaa 

be  h t r o  lado, o plano do mdidato a ditador bclui tambrim uma maado 
' 

especial ao papdl cjas empresas estrangeim na agricultura. Como se sabe, isso tamqm 
nSo t5 propriamente uma novidade. Ja vem ocorrendo desde 1964, em escala Go rplr 
que chega, a constituir uma arneaqa t solmania national. Figueirdo pretende saebrar 
esse pracesso. E o resultado seria a multigliqiio de qbee c a m  as dos assalaria&s 
semi-escravizados da Fazenda Jari, dos posseiros de Itamari, na Bahia, conIb a 

Desta forma, 6 
latifundio continuard 

dos proletrOrios e semiproletdrbs ruais), contra a ditadura militar, a Policia e o Edrcito 
' 

da reaqilo. 

Fa quatorze anos qus os generais mmeiam ventos por todo o interior do paisi 
crolhaiio tempestades, cujas prirneiras lufadas jd se fheram mt i r  na jornada pianeira do 

ENTREGA DAS 
RIQUEZAS PETROL~FERAS 

Recentemente, a Petrobrds decidiu entregar as cornpanhias estrangeiras - segundo d 

declaraqties do presidente da Petrobri4s1 general Araken, e do ministro de Minas e < Bnergia - toda a plataforma continental brasileira, i e x c q o  da Bacia de Campos, para 
*a explaraqilo petrolifera atrav6s de "contratos de risco". Porbrn, poucos dias depois, o 

mesmo presidente da Petrobrib dementia suas prciprias palavras e as do rninistro a esse 
respeito. 
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tar, em sua a+escente esoalada entrequigta, rm1w .1 
vastas dreas do territbrig nadonal a Bm da ~ u a  &a ,+ 

explorassem .e produzissem pltrblm, as mmbrcs, BI pctlaw~. de,fiw,o,'mi@@, 06 4 udasmentidos" vbm sendo uma constante. Tais admh viraat tmatbw a ~rdablm . r  

* 

L 

t 

! 

Maranhi50 e do M&io Amasonas. 

mi0 impesrsndo d&e 
so- geolbgiea, e explo 
os meios Be comercializa~ e 
diu Retrobrda e de certos hm 
Tudo h, csiou urn nsie e 
do pgtrbleo no pis .  
e ~srhbk pmandunos fatot oclm a rsdtwobrta de paws que jB tinhapa $do , 
desocrkms em meadas Q &cat% m a ,  abandonadas oom o rbtulo Be 
"suboomercial". Exemplo disso & a norida da redmobem do pogo 39 no litoral 
baiano, perto do camp dp Arraia; reativado agora porqus prrs sua imedia$hs fai 
desaaberto outro pow qua jli poderia ter siaa 1- M tempos. 

Essa B apenas uma rnostra do qua&o 
Neste decisive setor da economia nacional a 
valorosas conquistas populares em d&frsap 
longo pwiodo de luta. A campanha do "pe 
extensas parcelas populares, permitindo o 
ameaqada das nossas riquezas petroliferas. 

Samente a derruba& & ditadura militar 8 a 
popular possibiIitar20 inverter o rumo dew poilitb 
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