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A CLASSE OPERARIA 

TUDO COMO DANTES. .. 
S.m ixppactos nern surpresas, o general Figueiredo anun&u a - f o & ~ ;  dp 

ministerio que, com ele a frente, assumira os postos dii Administraq* Eederd.*partt 
de 15 de marqo. A nova equip ministerial n3o chega a wr popriamerxp;nova. 
Comp6e-se, na sua maioria, de nomes conhecidos, ja expwimentados e desgat&%dml$m 
governos anteriores. Gente cdejada na velhacaria political ,no dispf3ndin,ab&@. do 
dinheiro publico, na manipulaqao de dados estatisticos, no entre'@smo 
dessyverg9fhatdw Tdos afeipados as regime de &$trio. - , I r .  

@litam, do qual result 
&date. La estbo, lado a 1 

que d . a m ,  e est*, ligados a uma das dws camgirilhas dominantes-, NN~, &pal, equip, 
d o  falt-, em born numero, membros ,das Foqas Armau. DEZ dos @$pap$.s$o 
militaresda ativa ou ref~rmados. . . , , a : 

,* ' 7 >  ' . 
Quem anihou esperanqas de renoq30  no governo.4~ &hef4-.dd, @I &eve-se 

sentir bem frustrado. A renova 
do passado recente. Figueiredo 
duvida: a orientqao econbmic 
contra os intqresses .da nago; 
contenfgo ddos sddrios &p a.  r 
prosseguirai, passo a passo corn 
das causas fundam 
cambiais, supott~ das dividas 
& M a n o  "exportar d a 
agma cam a partic 
prenuncia mais acele 

0 ministdrio, urn dos mais reacion4rios e inexpressivos, rob o comando de 
Figueiredo e Golberi, tem, assim, por misilo principal seguir a trilha dos anteriores 
governantes de tbo funestas conseqiiencias 



A CLASSE OPERARI 

, face ao crescimento da oposiqiio 
o tentard "fazer politica". Para iss 

sr. Petr6nio Port&, o homem do "diilogo" de 
faz-de-conta-que4-elequem-faz. Nessa pasta, jogara com as - ar ias  marcadas da 
"conciUapiio national" e do "entendimento em alto nivel" de inspirag80 do s e w  da 
Dow Chemicai CO, ,$ua tarefa & Qntreter e buscar dividir os adve+os do governo, 
ganhar tempo, posarido'ds dezi~ocrata, a fim de que se consolide o mquema arbitrdrio da 
suceao; montado com o "pacote de abril". 

Nesta ordem de ideias figura a chamada continuaq:~ das reformas constitucionais. 
Psav8se a concessiio de uma pseudo-anistia, restrita e negociada, que mantera nos 
kceres e no ostracismo inlimeros patriotas e democratas. Fala-se na fixaqgo de eleiqbs 
diretas para o futuro (como falava Geisel no inicio do seu governo); na derrogaqao da 
Lei FalcSo; na limitaqiio do mandato dos senadores bibnicos. Isto no quadro da 
emendada e remendada Constituigo de 1967169. Tudo ficard como esti ate ... 1984 ou 
1985! 0 s  atos e leis de exce@o, a comeqar pela pn5pria Carta em vigor, irnposta por 
uma Junta Militar, assim como seus complementos reacionarios, sera0 conservados ou 
mudados apenas na forma. 

Nada, p r im,  salvard do fracasso e da derrocada o governo d& Figueiredo. A 
indi-o do seu ministerio ja suscitou reservas e descontentamentos na area politica. E 
as massas manifestam cacta vez mais ma firme deck30 de Iutar por seus direitos e suas 
reivindicaq6es mds sentidas. S6 os ce$a niio v6em que So os generais retr6grados que 

$ .  d30 as cartss, que pdem e di-m a seu talante dos destinos do pais, .a serviqo da reaqio 
interna e dm monopolies estrangeiroq E quanto mais insistem em tutelar a naq80, mais 
oe acltmuIam as dificuldades, mais duras d o  as condi@es de vida do povo, mais o Brad 
afuda-se na depend6ncia e na crise. 

A naeo exige mudanqas de profundidade e nbo aceita os planos continuistas do 
regime rnilitar. NBo admitira as manobras de protela@o e de concilia@o. Nem g 
permanencia por largo tempo no Planalto, nas governanqas estaduais e no Senado de 

i - intrusos da pior esp4cie. Por isso, erguerd mais alto ainda a bandeira _& luta pela 
liberdade politica, $eM anistia geral e irrestrita, pela aboliqiio imediata de todos os at- e 
leis arbitririos. A convocago, por urn governo democrdtico provbbrio, de uma 
Constituinte livremente eleita continua na ordem do dia. 

Figueiredo e seu ministerio teriio o fim que merecem - serzo destrqados pela 
qBo das grandes massas, da oposi@o democratica que ha de se ampliar e fortalecer. 

Urn povo que combate por seus direitos acabarii triunfando. 



QUE NAO PODE 
SER SUBESTIMADA 

Maria J o J  

0 s  assalariados agricolas constituem uma carga de alto teor explosivo que se 
acumula no interior do Brasil. Nos ultimos quinze anos seu numero passou de 3 ou 4 
para mais de 8 milh8es. Em 1976, so os assalariados temporarios eram 1 807 000 em 
Minas Gerais, 796 000 no Parana, 770 000 em SHo Paulo, 557 000 em Goias, 311 000 
no Rio Grande do Sul, 237 000 em Pernambuco. Estas cifras conferem nova dimensZo a 
um problem ainda pouco estudado. Ressaltam o papel do proletariado rural na 
revolug80 brasileira, na presente etapa democratico-antiimperialista e em seu 
desdobramento socialista. 

A PENETRACAO CAPITALISTA NO CAMP0 

A difugo do trabalho assalariado e o resultado mais significative e mais 
caracteristico da penetraqao capitalista em curso na agricultura brasileira. Faz parte de 
um process0 objetivo de transfonnaq6es aceleradas e brutais que estPo se operando 
tanto na estrutura fundieria como na estrutura de classe do campo, sobretudo ap6s o 
golpe de 1964. De Castelo Branco a Geisel, a ditadura sempre se pautou par uma 
politica de incentive a grande propriedade e a chamada lavoura empresarid Sob a dgide 
dessa politica, setores consideraveis do latifundio foram se aburguesando e passaram a 
empregar em ampla escala mzode-obra psalariada. Muitos grupos cap iwtas  e 
monopcilios estrangeiros fizeram o mesmo ao se estabelecerem diretamente na 
agricultura, em especial nas Areas de colonizaq80 recente, onde contam com total apoio 
do governo. 0 fundo de terras devolutas, submetido a intensa grilagem, reduz-se 
paulatinamente. Nas areas onde o capitalismo penetrou, acentuou-se a desagrega@o dos 
antigos sistemas de parceria, meia, terqa, colonato, etc., antes t io  disseminados. 
Aprofundou-se tambem o arruinamento das pequenas propriedades camponesas. 
Milh6es de farnilias de antigos colonos, rendeiros, mi@undiArios foram privados do 
acesso B terra. Incorporaram-se ao contingente dos que vivem da venda de sua forqa de 
trabalho, na industria e nos serviqos, mas igwlmente na agricultura. 0 proletariado rural 
mdtiplicou suas fileiras. 

0 capitalismo se apossa da agricultura brasileira reforqando o monopolio da terra. 
0 velho sistem latifundikio acomoda-se e sobrevive a implantagio das relaqdes 
capitalistas, assim como sobreviveu no sdculo passado a aboliqao da escravatura. A 
polarizagso social se acentua, e muito. Surge em cena, por exemplo, um verdadeiro 
monopcilio rural como o grupo Atalla, que controla a Copersucar com suas 66 usinas, 
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domioa 41 9 da produqdo nacional aquireira e ainda possui fazendas de cafb e de gado. 
Surge a figua sinistra de urn Daniel Ludwig, o emprexirio ianqw apadrinhado pel0 
Pakicio do Planalto, corn Sieu latifiindio incomensuravd onde rnais.de 10 mil pessoas 
trabalham na exploraflo madeireira, no cultivo de arroz e na gecuiria. Surgem 
empreendimentos agrqxcuirios como a Codeara e a Suid Missu, as fazendas da 
Volkswagen, do Bradesm,, da. Eletroradiobras, da Anderron Clayon. No polo dos 
expforadog .crese, .ao lado do campesinato, a massa dos praletdrios .rur 
caracteristico no. Brasil nib B a ezploraqdo do trabalho assalariado por uma c 
ou menos numerasa de arrendathrios e camponeses ricgs, mas por urn nume 
ie grades fazendeiros. o qus ocorre em geral no cultivo do apcar e 



grandes empregadores de assalariados; 4 o que suckde';amb6m-n 
em certas ireas rizicultoras e parcialmente na soja e no trigo. 

OS PROLETARIOS DO CAMP0 

0 s  assalariados agricolas G o  formam um conjunto uniforme. Existem diferentes 
rormas e gradaq6es intermediirias entre eles e os camponeses. Muitas vezes, a o  

neses pobres que se assalariam em certas dpocas. Em outros casos, sSo 
entalmente assalzlriados, mas completam seu sustento cultivando para si um 
de terra, propria ou alheia. Outros ja perderam qualquer vinculo com a terra. HA 
trabalham no c a m p  mas vivem na periferia das cidades, confinando corn rr e b s e  

- operiria e outros setores urbanos pauperizados. Uma parcela, tangida pela &sBria, 
b termina aproximand~se do lumpenproletariado. Alguns s8o assalariados pemanentes, 

mas seu numero reduziu-se nos ultimos anos. Atualmente a grqnde maioria e contratada 
k. -, por dia, por empreitada ou estaeo, para eximir pv empregadores de encargos 
1 trabalhistas. Somente esta irltima parcela correspondia em 1976 a 55% do total de 
k - trabalhadores agricolas. Uns dependem de um intermediario, o "gato", outros s6o 

empregados diretamente pel0 patrzo. Existem ainda distinqdes e nuances entre 
denominaqdes regionais como "boias-frias", "pebs", "v~lantes~~, "clandestinos", 
"avulsos", "safristas", "eventuais", "diaristas", "tempor&rios". 0 rinico elemento 
comaante ci a explora@o, mais btntensa ainda do que nos demais setores assalariados, a 
at&- da o t r i i b h  eWante  e md pago. 

Por outro lado, o tipq de desenvolvimento capitalists em curso na lavoura 
6raideira imprime peculiaridades iis relaqdes de trabalho assalariado. Ao implantat-se no 
campo,' o capitalism0 encontra, subordina e conserva nSo so o monop6lio latifundiario 
da terra mas-tam- uma &rie de outros resquicios herdados do feudalism0 e a* do 
escravismo. E comum encontrar-se assalariados sujeitos ao sistema do "barrado", a 
retenqfio por dividas, a castigos fisicos. A imprensa registra periodicamente denrincias de 
pebs  submetidos a trabalho escravo em fazendas da Amaz6nia e outras regibes. Nestes 

, cams o jugo assalariado redobra devido k sobreviv6ncias pr4-capitalistas, que reduzem o 
trabalhador a um estado de semi-servidao. 

r; - 

. Estas caracteristicas particulares tem sua importhcia e exigem estudo 
apurado de cada situaqdo concreta. Mas nenhuma delas pode obscurecer o que O geral e 
principal: os trabalhadores rurais que vivem fundamentalmente de seus saldrios ski0 no 
essencial parte integrante do proletariado brasileiro. l? muito dificil, sen80 impossivel, 
encontra na lavoura o proletariado em sua forma "pura", absolutamente isento de 
qualquer t r a p  ndo poletiirio, identico ao que existe na grande indhstria. Isto nao 
invalih a constatwo de que se formou no Brasil um contingente de muitos milhas de 
proletaxios rurais, que vendem sua forqa de trabalho, arrancando da terra a mais-valia 
que reverte em favor dos donos do capital. A natureza da contradiqfio que op- por 
exemplo o "boia-fria" ao fazendeiro de cafO ou ao usineiro B objetivamente a mpsma da 
que op6e o operario ao industrial, b o antagonism0 entre o capital e o trabalho. E a i  que 
reside, acima de tudo, o potencial revolucion&rio dos assalariados agricolas. 

. . - 2:r < #  
L . .. - '9' 

. - + "5;: 2 " 



PERSPECTIVAS DE LUTA 

.a uanto parcela do proletariado, os asmMaclos da lavoura estao objeiivamente 
fate 08 em transformag8er, sociais de car- allcF democr&ico-popular mas 
wbdm sdalista. - , .  

. I .  

Elm g o  uma importante forqa motriz da m d & o  braskim em ma pn~nte 
etapa, popular e democrdtica, antiimperialista e antilatifundMdil. Nesta etagq 
cumbatem lado a lado corn o.conjunto do campesinato, cmtra,o monop&lb da terrg, 
contra os l&fund&ios de velho e de novo tip, wis os grandes senhores de terra S o  
tambarn c+q grandes exploradores da Mde-obra assaldada. 0 prpgrama agrdrio de 
mm kta md cqnsiste em realbar uma reforma ag&b radical, antregando a tewa am 
que a tramam. E portanto urn programa essencialmente demacr&iw e m h  nie as 
premissas e contenha os germens da transformaqio iosocialista no campo, prsvendo a 
formaeo de fazendas de propriedade coletiva e estatal. A concepqdo trotsquista que 
@era as etapas da revoluq~o, termina na pratica marginahando da luta d o  s6 o 
campesinato mas tambdm as massas assalariadas na lavoura. 

Ao memo tempo., cabe aos oper- industtiaio e ao sew d ~ ~ t o ~  de 
ymparda a tarefade despemr pasno a passo a cons@a& socialista de sew inMos.de 

docampo. A r , a s p o r o p m g t a m ~ d a ~ ~ d e m ~ t i o a ~  
, Lanin ind im:  "0 Partido coloca-se como tam&, em todos os casos e ' q a w  

que sejam as traxmhnqdes zydrhs dernoctdticas,, Nnder invariavelmente para a 
aganiqb cb&a indepembte do prohri+to a@*, explicar-lhe a conbadi@b 
itmmdihel entre sew interesses e os da b eoia Wd, preveni-lo c&# a3 ih&ks 
d6 sistema da pequena 8conomfa (...) el p o r z ,  a&@&r a neenridade da rev&q& 
socialists completa aodo Cnico rneio.de &dir toaa ds& e toda dploraq&o". 

- .  
t 
, No cumprimento desta tarefa, os comunistas partem do niwel de consrcigncia de 

classe existente com o objetivo de eWd-10 no decorrer da iuta, &- trabalho de r 
propaganda, de organhat$o das massas e do Fartido. Levam mmpm em mnsider@o 
que a grande massa dos assalariados rurais 6 composta @or antigos colonos, parceiros, 
minifundidrios, etc., que se proletarizaram mas conservam em difantes medidas 
vinculos, concepCges e a s p i r q h  de clam pr6prias de ltim ~61tdiq& anterior. A 
cons&n& socialista nunca surge espontaneamente, nem -b no pruietevliudb 

' 

bidustrial e-henos ainda no proletariado agricola. Edge tpabalho &mfilldco e tea& do 
Patido Comunista, no bojo dos embates de classe contra o awl. . 

3 , -  . . . .  - ? + 

0 proletariado rural brasileiro ainda B jovem. F o r m a d b ~ p r i n ~ m ~ ~ ) . ~  so$& %$k% 
de uma ditadura militat tirbnica, tem hdiciente expe&ncia de hta. Existe rleaetma 
revolta disseminada, mas surda, hte~te.  Somente nos W ~ Q O  hnos wrgiram os $ imdqs  

frias" de SQ Pado pasarm a realizar dbidios 
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julho pasdo,  1 500 trabalhdores de cinco fazendas .d ehtraram em 
greve contra urn atrase nm seus salirios. Durante a Qltima campanha eleitpral houve em 
artas &eag lrnt ameqo de m ~ ~ o  politica mais independente. E certo que o 
mbdbo, xrel$a f m t e  apmmtq enonnes difitddades. 0 fracio~~mento, a diqwtsh o 

or de dmttAal00 que ir6 urn esforqa pim?t&oJ 
s nralat~s'desafiwr que a ra&hde 
ern colocar de p6 essa 1- & 
~do,ogerbrj , iadustrfalr ,~ 

A f q a  dos assalarhdos agricolas n h  pode ser subestimada. Assim como a dam - 
o p e r e  wbma e o campesbato, eles constituem urn dos contingentes fundamentisis.do 
grade aixWto politico que promoved a uansfwnnaqii:~ revolucio~ria da st#dde 
'brasiEeira. 

Do MANIFESTO-PROGRAMA do PAR TIDO COMUNISTA DO 
BRASIL 

"Urn govern0 popular revolucionbio, procurando abrir caminho 
para o mais rapido desenvolvirnento do pais, reaIizarA uma refonna aqr6ria 
radical que acabe cam todos os t i p  de latifdndio e cam todas as fonnas 
feudais de explora@o. Desapropriard as propriedades latifundidrias e 
assegurarii a posse da terra aos que trabalham ou desejam trabalhar no 
campo. EstimularA o coopera tivismo. Garan tird aos camponeses cddito, 
a&da tdcnica, p y o s  mfnimos compensadores e facilidades para o 
armazenarnento e coloca@o de seus produtos. Com o fim de manter a 
unidade econ6mica dos grandes estabelecimentos ago-pecudrios de alta 
produtividade, entregard a terra e os pertences destes estabelecimentos aos 
trabalhadores agricdas sob a forma de propriedade coletiva e criard 
fazendas-modelo de propriedade do Estado." 



DA HORA PRESENTE 
Marta de Oliveira 

0 elevado custo de vida vem sendo fator de mobiiizaqZo de amplas massas para a 
luta. A classe operaria, por exemplo, vem-se empenhando em numerosas e combativas 
greves por aumento salarial para fazer frente a desenfreada carestia. Mas essa luta 
assumiu caracteristicas proprias com o Movimento do Custo de Vida, que englobou 
operarios, donaode-casa, carnponeses, cornerciarios, funcionarios pirblicos, estudantes e 
outros setores da populaqtio. Assim, o combate carestia que esteve presente nos 
movimentos operarios do inicio do &culo e tomou expresao mais alta nos anos 50 em 
S o  Paulo no vigoroso movimento da panela vazia, foi retomado agora com maior forqa. 

0 MOVIMENTO DO CUS'IQ DE VIDA 

Desde ha muita, as inurneras associqdes e organizaqdes de moradores dos bairms 
da periferia da cidade de S h  Paulo v4m hrtando por seus problemas sentidos, memo 
nos periodos de repressdo mais feroz. Nos ultimos cinco anos, algumzrs associaqm, 
sobmudo na zona sul de SZo Paulo, comqanun a se levantar contra a crescente alta do 
custo de vida, realizando assemblk, abaixo-assinados, jornadas de rua, etc. As 
donasdacasa desses diversos bairros populares passacam a formar grupos para comprar 

. no atacado e lutar pel0 congelamento de alguns ggneros essenoiais. Medidas idanticas 
foram sendo assumidas em outros bairros da cidade, e aqas  conjuntas comvram a ser 

I*.,,. 
..: empreendidas. Assirn a luta contra a carestia foi ganhando. amplo foro e se <.L+- 

transformando num fator de unificaqao das virias organizaqhs de bairro da periferia de 
S o  Paulo. Essa movimentaqdo contra a carestia foi-se alargando no bojo do recente 
processo de ascenso da luta antiditatorial, originando assim o atual Marrimento do Custo 
de Vida, que ganhou maior expressiio na capital paulbta em m q o  do an0 p a d o ,  

' nurna manifestaqso da qual participaram cerca de sete mil passoas. Powo a pouco 
espraiou-se pel0 interior de SBo Paulo, atingindo depois outros Estados, onde adquiriu 
caracteristicas pr6prias. Em Feira de Santana (Bahia), por exemplo, o Movimato do 
Custo de Vida fundiu-se ao movimento contra o desemprepo. Em vbsias ddades de 

am com predominante participaqao de lmradores: 
mais importantes do W e s t o  contra a alta do cum 
scentou outras referentbs aos problemas do Estado, 

o para 0s pequenos lawadores e podilidades para eles 
seus produtos. Em SZo Paulo, onde adquiriu maiorOT 

iu estreitamente ao movimento v i s t a ,  exercendo 
e arnpliaq8o das aqbs $ d t a s  das fabricas para os 



bairros eaviceversa. Ainda em SZo Paulo, .o Movirnento ousou enfrentar constantes 
arneaqas repressivas da reaqio e promoveu manifestaqhs de grandes propo~bes como a 
de vinte mil pessoas na Praqa da S6. E atraves de jornadas realizadas em diversas cidades 
foram coletadas mais de um milhgo de assinaturas contra a carestia. 

OS PROF~SITOS DO MOVIMENTO 

0 manifesto tornado public0 pela coordenaqao do Movimento dc Custo de Vida 
de SZo Paulo tem arnplos horizontes. Nele se diz que a carestia n8o se restringe apenas 

I aos gtneros alimenticios, mas tambbm atinge as tarifas dos transporter, os alugudis, o 
semiyo sanitaria, as taxas de energia eletrica, de agua e outros sem' os de utilidade 

1' publica. As trk exigencias mais importantes apresentadas: abono st-, 7 e sem dewonto 
para todas as categorias de trabalhadores; aumento salariil superior B elevaflo do custo 
de vida; r congelamento dos prqos dos produtos de pfimeira nzcessidadr traduzem os 
anseios sentidos de todos os trabalhadores e das massas populares. Ao fundamentar essas 
trts exigtncias, o manifesto nlb se limita a denuncia pura e simples da carestia. Com 
justa razso, vincula o combate ao elevado msto de vida a luta contra a nefasta atuaqao 
dos monopdlios estrangeiros, que arrancam polpudos lucros com a exploraqao dos 
trabalhadores brasileiros, a luta contra a politica econbmica da ditadura voltada para a 
exportqSo e destinada a conseguir dolares, que depois voltario em maior propoq8o 
para o exterior com o pagamento das dividas contraidas pel0 governo. 0 manifesto 

. tambem se posiciona contra os grandes latifundidrios que emperram o desenvolvimento 
do campo brasileito e prejudicam os pequenos lavradores, fornecedores de giineros de 
primeira necessidade, bem como contra a a930 ambiciosa dos apmbarcadores 
intermedikios. 0 manifesto vai mais adiante ao condicionar o atendimento de suas 
exiHncias B conquista da plena liberdade, premissa b a c a  para a livre participaqa do 
povo nas quest& politicas, econbmicas e sociais da naqio. 

p 

Acertadamente, portanto, o manifesto esclarece que a carestia de vida nao 6 
resultado de reajustes salariais, de fatores acidentais como as enchentes e mudangas 
climaticas ou da crise do petr6le0, como pretendem os prepostos da ditadura. Na 
verdade, as causas desse fenbmeno angustiante para o povo brasileiro sbo estruturais, 
estreitamente ligadas a formaqao e ao tip0 de expanlo do capitalism0 no Brasil, ao 
controle exercido pelos monopblios estrangeiros e nacionais sobre o pais, a expanlo do 
sistema latifundiirio-exportador, fartamente favodcido pelos generais no poder, enfim, 
ao modelo de desenvolvimento econbmico dependente. Esse d e l o  implantado pel0 
regime ditatorial, por muito tempo endeusado pelos imperialistas, estimulou os 
1 a t i  fundiarios aburguesados, e mais recentemente os poderosos monop6lios 
agropecuarios, a produzirem intensamente para a exportqilo, secundarizando a 
produqao de giineros de primeira necessidade como o feijilo, arroz, leite, entre outros. A 
oferta desses generos foi grandemente reduzida, sobretudo se levarmos em conta o 
crescimento da populaqilo e a crescente alta dos pnrqos. A isto devemos agregar, entre 
outros fatores, a anarquia que se verifica na esfera da produqilo e da distribuiq30 devido 
a falta de planejamento econbmico de cardter democrdtico, fenameno pr6prio do 
sistema capitalists. Aldm dos fatores fundamentais que influem na tipo de propriedade e 
produggo agricolas capitalistas, beneficiando os latifundiirios em detriment0 do povo, 
como a renda diferencial e a renda fundiaria absoluta, outros elementos decorrentes da 



pr6pria especificidade do desenvolvirnento capitalista no Brasil v6m influir agora sobre 
todos. As constantes estiagens e a pouca capacidade das terras em reter a agua, situago 
que vem sendo constante nos Estados do sul do Brasil (prindpais centros agricolas do 
pais), deve-se ao desmatarnento indiscriminado e descontrolado que se pratica hoje em 
dia em todo o territbio nacional. Ha menos de 30 anos, o Rio Grande do Sul, para citar 
urn exemplo, tinha 48% do seu territorio coberto de florestas; atualrnente, as florestas 
MO chegam a cobrir 2% do territbrio rio-grandense. Ao imbito da distribuiqa dos 
produtos tcda sua estrutura e instrumentos reguladores visam principalmente o 
favorecimento dos especuladores, empurrando os preqos para cima. Enquanto isso, o 
povo tem cada vez menos acesso aos g6neros alimenticios, milhares de litros de leite SSO 
lanqados nos rios, toneladas de tomate e de cebola g o  destruidos pelos grandes 
aqambarcadores a firn de foqar a alta dos preqos, milhares de pintos SZO mortos logo 
depois de nascidos. 0 s  pequenos produtores, por sua vez, ficam com sua mercadoria 
empatada, e muitas vezes se arruinam por falta de armazenamento e transportes para 
seus produtos e de outras condiqdes que o governo s6 concede aos grandes produtores. 
Paradoxalmente, o governo importa leite em pol feijio e cebola a preqos inacessiveis 
para o povo. E isto torna-se ainda mais escandaloso quando se sabe que o Brasil possui 
urn imenso fundo agricola. Por outro lado, como o povo costuma dizer, enquanto os 
prqos sobem de elevador, os salarios arrastam-se pelas escadas, segurados pel0 arrocho 
salarial impost0 pel0 regime militar. Em recente pesquisa realizada pela "Folha de 
S. Paulo", 19 produtos alimenticios indispens6veis comprados h i  quase um ano, 
dobraram de prqo, ou seja, aumentaram em 100%. Segundo a DIEESE, para atender as 
exig6ncias previstas pela prbpria ConstituiqBo vigente, o d r i o  m'inimo, em Sgo Paulo, 
deveria ser de Cr$ 5 300,00, em 1978, quando hoje ele ainda se ~itUa em Cr$ 1 560,OO. 
Recentemente, a Federaqio dos Servidores Publicos de Brasilia denunciou em carta 
aberta ao general Geisel, que nestes ultimos cinco anos o aumento dos vencimentos dos 
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ztmpregados pdbhcos' foi de l%$, ,enquanto que o custo de vida, segundo os dados 
oficiais atingiu 21 1 $. 

AMPLIA-SE A LUTA 

A otioe eco&IlDica aprobda-se. A inflag0 passa da casa dos 40% hi t d s  anos 
' 

sepidos. A agridtura no atlo passado cresceu wagaivamente em torno de 3$, segundo 
dados oficbis. Voltam ou nos mais alrort!gmos de gwerno os memos 

. prqmtos do regimcv tiitatorid, destacadc$ WotetorGs do capital estrangeiro e do - 

o, respondveis por essa situat#o catasu6flca de creseente endividamento, 
concentra@o da m d a  em mHos de unr punhado de parasitas, desbragda 
, arrocho salarial e agravamento das condiqtks sociais. No futuro governs, as 
kndamentais ergo as mesmas e os horbens sera0 os mesmos, apesar das . 

demag6gicas prdprias de cada momento de renWBo de guarda, 
e o posto da prepsidf cia em substitu&bo a 
os esodais tendem a r agravar. kICFq 

. . ,;'---&A ' ' 

om justa r&o, wtantd, i s  -massas 'popul~red'~mpexinani~~'~ 
Esta 6 a sua reaposta aos falsos argumentos do regime sobre o 

m c u l a r  pelo Movimento do Custo de lfida dbo o 
oportunidade, que o regime militar n8o pode nem estd ,, . 

a da carestia. AliBs; as autoridades gwernarnentais de 
- 

We"& pauco caso dag teivhdka@m populares, no msrlhor 
estilo 6 p e c b n w  e amgbda dos oprswrores. Essa'atitude, por&, lange de faeer 
arrefemr o moviffretito sendti para revelar ainda mais o oardtinr antipopular do regime 

, militar. Em wdrias w e s t a q 6 e s  contra a c#uurstia, realbadas desde outubro do ano 
paw6 no leste &a gb SPo Paulo e em Cidade Dutra, Vila Brazilbdia, Mauii, etc., 
inberos partitipantes se posicionaram adm: "Por que eles t6m mpdo da gente? 
Pbrqus o'povo consciente na'o e explorado. Temos uma foqa que nZo sabiamos e que 
agora estamos descobrindb". Muitas das assembldias populares eram iniciadas com a 
musica do "Peke Vivo", cuja letra, modificada, djzia: !'Corn0 pode um presidente 
ofander a tanta gente". . I %  i 

9 s  combatentes da carestia ptosseguiram ainda mais decididos em srta luta, que se 
radicdizou e adquiriu feieo ainda mais politiw. Foi o que ficou patente, nos comicios 
organizados pelo Movirnento do Custo de Vida em cinco h a s  da capital de S o  Paulo, 
em apoio a grew dos rnetalbgicos desta c e d e  e dos suburbios de Osasco e Cruarulhos. 
Agitando frigideiras vazias, os manifestantes protestavam contra o elevado custo de vida *- 

e daundavam a recusa do govern0 em atender as exigbncias de congelamento dog 4 +' 

. prqos e auknentos de saldrios. Em SBo Mfguel Paulista, por sua vez, 1 500 pessoas . 
'realimam uma manifestat$o onde gritavam "Abaixo a repmssaO", "Mais arroz, mais -.,SF 
febjgo", "T~~abaihamos muito e estamos com forne", "Empregos e sal&h justos". Tudo 
isso c@w&hdo as bmps repressivas da ditadm que lpoliciavam ortensivamenta o local. 
.O Mowigsento do Custo de Vida d u - s e  a ~ i  viQlos contingentes populares na luta pela 
Iiberbade polftica e d o  ativa nas eLi$b parlamentares, apoiando 
candidates populares e elegendo representantes seus para o Congresso Nacional e 
AssembMias Estaduais. Ultimamamte, o Movimento fez o I Encontro Nacional de seus 

i representantes nos dias.27 e 28 deste mas, . . 
' *. 
% 2; - + r .'u 
", 

, . .' ,-. 



aflu&icia de representantes de varios Estados do ~rasil. Esta i m d t e  in&ativa 
seguramente sera um passo decisivo para a ampliaqso do movimento a escala nacional. 

A LUTA CONTRA A CARESTIA 
PODE REUNIR AMPLAS MASSAS 

*. 

0 Movimento do Custo de Vida vem assumindo papel importante na unifiqao e 
mobilizaqao dos moradores dos bairros populares e na ligaeo estreita com qutras lutas 
do povo. Em SZo Paulo, onde primeiro despontou, esse Mov-imepto uniu todos os 
bairr~s da periferia para a luta contra a carestia como t a m b h  relacionou-se com 0 
movimento operArio nas fabricas, dando-lhes ajuda de diversas formas, inclusive 
fundando cpmitgs de ap0io.i greve no lmbito dos bairros. Durante as initmerag , 
manifesta$ks realizadas pelo Movirnento em SZo Paulo tornam-se freqiientes os apelos 
em p+ .d% re!orma airark vindos,dos trabalhadores rurais que agora vivem na cidade. * 

Eles edgl&anZ~&Jm'l~ ' t~ i i red~~ "'EFpreciso dar terra para plantar arroz, feijSo e milho, 
para p 5 '@@&$a, aq~.ra@leiros1;. Mas diversas regides do pais onde o Movimento do &\ custd o Via& vem+;* implantando, logo se liga manifestaqaes-populms em curso, 
fornecgndo-lhes maior-amplitude: Em cidades mbdias e pequenas tern-se vinsuldd AS 
reivindicac;&s da luta pela tesra, contra o desemprego e por  e&@n&s pophres  
proprias de cada local. ' 

E tarefa importante unir cada vez rnais esse importante Movimento a lurta,pe@ 
liberdade politics, contra o regime ditatorial- anseio geqal%do povo. E elevar o nivel da. 
participaqao popular nas lutas em todos os recantos do pais.." 

Certamente, a luta contra a carestia,.contra a alta do custo de vida, deve continuar 
se estendendo, galvadzandb milhks de brasileiros. Precisa unir-se ainda mais A luta dos 

I trabalhadores por melhores sal6rios, por terra e por direitos politicos, contribuindo - 
ainda para apressar-.,a derrubada da ditadura e para a conquista da liberdade .politics, , -- 
carninho seguro para alcanqar a deqmcracia popular, 6nica capaz de acabar com a -, 

- carestia e garantir melliores condiqaes de vida para ~s~trabalhadores. I . C L L  i -2- t ? .  i , 
- . .- 
. f 

1 
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4 " " &'Patti& Cmu&th Peef~diiio, marxkka-Iednista, ,b,et& meio sectlb ;b 
e%i@g&cifi. Fundado em 7 de bitubro de 1928, $r 'Sos$Carilos Ma&tbgui, adetiu l&jo' 
depds,' em maqo de 1929, 4 I11 Internacioiral Comunist'a. W d o  combatfvtz do 
probtarhdo, mantie sempre no alto a bandeira da g~ande donirina da clam operdtia; ir' 
bandeira d& luta @la librtac$d widnal e pelo socialisp2u. 
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generais, cuja aplicaqso trouxe maior pauperizaqSo no campo e a crise dimenticia que se 
agravou no pais". . . 

, % 

Deste 4- 4 P ~ - ~ ~ o r n u n i m  
reacion5rios que pretendiam inrpot ao Pe 
d i -  de c l i t n d e s t M b d e , ~ t k b  
massas, tend6 4$c&pd:o 1 rSv& 
wponeses. Recentemekte, pad&ipou, 
Co~stituinte, elegendo virios deputados comunistas, entre os quais o cam 
Saturnino Paredes. 1 

Defendendo o mamismo-leninismo e os interesses da revolug30, o Partido 
Comunista Peruano tomou posiq3o clara e fundamentada contra a teoria dos tr6s I 
mundos. Numa importante declaraqso politica do Cornit6 Central, sublinhou: "0 PC '" 

Peruano, marxista-leninista, expressa sua condenaqso a Teoria dos Trds Mundos por sua 
edncia contra-revoluciondria que atenta contra o mamisma-leninismo e o 
internacionalisrno proletArio. Ao mesmo tempo, reitera sua cond-0 ao imperialismo 
norte-americano, ao social-imperialism0 sovidtico, ao revisionismo iugoslavo, ao 

**. 
chamado 'eurocomunismo' e a todos os reac@&bs do mundo e declara q y ~  aa luta q 
Contra esses inimigqs da revolu@o mundial, e s t d  ao M o  dor pmddos comu&tas qye 

, $$ be adem Bs iddias cientificas de Ma% Engels, Libin e.S?aW s pershtqi'n -- #m~z&)a..~ . - 
Wer arevduGgo". . ) , ,' .:"J e * + < a  

d . ,..#. .' 
I '. + - .  

0 s  wmunistas perwmw, marxistas-leainisre ' .ti 's@ &-o & 
fandam do seu Partido, lutagdm p e b  li+&es, ccmt@!o ragbe ~ t h a ~ ~  
em favor 4a v@da&eira indepndboia &mJ, contra 0 imgperialSBrmo m~e-, . 
e sew a p w ;  pugnando pelos bite- da clarae ope- e de todq o povp 
trrabalhid~~, cmra  . a burg~esia~rsaci~nbria e os senhores de terra; defendendo as 
revoluq& e, o sodalisno, contra os oportunistas de todos os quilatesb 

OUCA DIARIAMENTE : 

RADIO TIRANA 
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0 PARTIDO - UMA 
NECESSIDADE HISTORICA 

I ., 

I 
'7 

0s c iq~en ta  anos de existhcia do Partido Comunista do Brasil ensin& que o 
Partido 8 uma exi@ncia histcirica do desenvolvimento da Medade brasileira. 
Unicamente a organbaqdo de vangwrda do proletariado pode conduzir o povo d sua 
libertac$o e $ conquista do socialismo. 

0 Partido fui a foqa impuldonadora das principaSs lutas de massas de sentido 
progressista tipie se *no pais. qjudou a classe ope& a organkwse e a pugnar 
par conquistas m%pcb&i o ~ w $ o 1 i t i c a  do pids que demonmcu m o 
latifaedio .rtma des cawa do.rt;lrascr do B r d  e tmSbB*a p & m b  ,a rechmar a en* 
da terra a@ campwesets, &p&mt@ foi o Fartido que, .em prheico lugar, denunciou a 
dothaqdo mch#aa e r ~ e i o u  h dihrentes ped@~s o promso de espoliaqb 
cremeate do pow bt&Wro @os monopblios internacioaaig. AtravC de longos anos de 
luta 4e focjou u m  cons&ncia national, antiEmperiabta. As campanhas em defesa do 
petfile0 el em geral, dm dquezas nacionais foram inichdas e conduzidas pe40 Partido. 0 
PC do B r d  twe pmda eaplsao nzr luta pelas libcrddes demdticas. Pugnoa pelo 
didto de p v e ,  de ocganhaI$o independente do proletariado, dos camponeses e dos 
estudantes. Reclamou a completa emandpaqdo da mulher. Defendeu a livre 
manifestapo do pensamento e a liberdade de crh$o artistic& Denunciou e wmbateu 
sem descanso o regime de oprem-o vigorante no pais. Difhndiu a id& da transfomI$o 
radical da sociedade brasileira e definiu o cardter da revolutpo no Brasil. Partidarmenta 
em 1935 el agora, ap6s sua r e o ~ ~ ,  ergueu bem alto a bandeira da revolm~o. 

- 1  . 
0 Partido Comunista do Bradl 8, a s h ,  uma exi#naia da evoluc$o &. Sua 

presenqa ~ra vida do pais n40 d fenbmeno acidental aem artificial. Par isPo mesrno, 
nenhuma foqa reaciondria p& destsui-lo. No curso. das irltirnos cinqiienta anos, o 

1 Partido so%m; tgaw ,per parse dq mqSo coma &hkigos de ulPlPse nele infiltrados, 
I s t $ c k s e  mas ouca foi . Em 4939J40, a feaCdo f-ta comquiu 
i dwmgar.ma b@08 didgentes ~i q u a ~ e ~ w h  ~t tas  o . Em wta pcnriodo, 6 
. w o  r napurn Em 1943/45, id rmupdo W-ionisEas, po* d o  a 

deixou e b n b ~ .  Quado em 1957t58, a6 revisionijtas avassah;u9st 1 filehas pacticlii!&s 
el w mpis  rave rcnrtativa de liquida@o do Partida, pcocuracam tmnsf~n@-Io n u 9  
opga&@o oorEaldehociata, encontrou f o q s  para prosseguir em seu aha. St ~~ e uan salt0 adiante. 
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Estes cinqiienta anos de vida politica vieram mostrar de maneira convincente que 
D Brasil precisa de urn partfdo autenticamente proletkio, verdadeirmente 
nvolucion$dq urn &d~' de 1 
pqda dar q n b  eqdiieate d 
dmanstradb, a &f#b& nio 

itulabvel. Corn freqiigncia assume posiqbes extremadas, ora a reboque da burguesia, cxa 
engajada nun mdidismo fora da realidade. A dirqlo do movimento revoludon&io 

> pel0 proletariado 6, hoje, uma imposi@o da histdria, uma lei objetiva do 
t demnvdvirne~m social. Quanto mais se aprofuqda a crise getal do capitalismo, mais 

eViQeate se toma a tenencia para o socialisrno, que s6 pode ser alcanqado sob a 
hegemonia da classe operdria, com a derrota da burguesia e a instauraqzo da ditadura do 
proletariado. A m e  cabe dirigir ndo sd a luta de fibertap80 nacional como tarnbem a 
revolupa'o em todo o period0 de transiqzo do capitalismo ao socialismo, a firn de levar o 
povo brasileiro ao comunismo. 

Mas a diret$o do prdetariado so sera assegur* se ele,p-ir s+ m d o  de 
dasse, independente, efetivarnente ryolucionario, orkntada por uma borgjil. de 
vapguardg. Esse tipo de partida, -_ .... pelo . qua1 se luta ha dnqtienta anos, 6 o P.6$ti& 

- ~ d u h i s t a d o  Brasil. . -. , . . -is , -,c~, . 

Do MANIFESTO-PROGRAMA do PAR TIDO COMUNISTA DO 
BRASIL 

"E imprescindivel que todos os que desejam mudar o atual estado 
de coisas se congreguem estreitamente. 0 s  operdrios e\os camponeses, 
nticleo fundamental da unidade do povo, junto corn os estudantes, os 
intelectuais progressistas, os soldados e marinheiros, sargentos e oficlais 
democratas, os arteszos, os pequenos e d d i o s  industriais e commiantes, . 
os sacerdotes ligados is massas e com ouuos patriotas constitu~'ra'o o 
elemento indispensdvel' para conseguir um governo populw que realize urn 
programa revducionan'o. A unidade da emragadora mdoria clrl Naga'b;O 
neces&a e poss1'vel e, sob a dire~a"~ da classe oprdria, serd a foqa capaz 
de varrer todas as. bdrefras que se ergam no caminho da emancip;rqZo - 

nacional e social do povo brasileiro. " 
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