
*»• - «*«•**». »«• »--*■
re- U-mm ¿.n,ta mj' <!«.«<.«.«.!••* e«ta

itíi Wo» p--U cortil >*••••< r-»«¿ <*
1 ni m »••«;.> líe •«.•><<** Nba. fui» — a
ri r«' A f' KiVj Jo »<n'«'-í ur.r vende a

■ íc-hj »• -«/.'i <..»bo v<r»f<a, p.-vetear na
|t**if«<Jo u/h«w

J.-K .)«■ So«»'í Mjrl-ni, p'\'c*V>r n*
"■ ik's-í Je t'-. V.» P.mí't í t'O <Í:H
• ■. ■... «nc»cp'\ «-miJovn »Í>)!J.Jr»V f*l*

• >>:•.« i c «tJru a tn-

•r«j» »' ¿os Kvqmvv $<«•.
'•¡•i.cnj.Vt a-!j +iv4'R(^>..!ovK jsmer.varta

|q>'l' ii\...tí-i í\ 'O. í u «jo»"''! -J* n^.-f t"v-
<-«iv>.<fl>yfin> da" fc.,yer.i

<> >,'<• avo-.fJtl vji ■»*•' uh> rv.'n",
|>4m í«w- n< " .Vúv. a CM»í

« ..kevrL't JV¡i tilhHÜv t.'a lovAUTa
|dv vrl. nUrcrj, q»K u<vpfv Y<tb*crK to¬

pa elaborado <lc n?fuv«.»tv jots ep
Ipomm df_£\»ran^ul£rníti<») daevon<imo.

Ojn~aa '— Di t-»e «w-'ío y ttpltca po
<j'ic. rm ertq-o ptJt'toJii vub o i«HU
O^ói) rconumits", no i.ihulo de 5
Ppmfo t tni O <7jW«p, VcIUwí» te iba c0

c««o "TÍeoiíOM* teait^f cm 1V77 i

que itniiamm pec«mo para 1976" Nk
Ka du»ida di q««. no cavo. p jos c<►»
le ttd*mrle s »<m pf»ceivo do autotmci

Na vetdjJe. «ua f»rpffCM<v4#tvente &a
nhanJp lot<a o »vjs"*o fm* aDo vemt
Iba me s «m prrj«jn>i di íntcri-éne»;» —
um .paiotC de mcJrdiv t\vK vár» dctdí 4
tm tundió de qaajKtt.rU<rot de
«AspAcil^'icv (O 9U» pude/ta ttífX^ét í
btpJtcu- do raCMParRinlo di cnntbwm
ví)) st¿ t»»i"8 ifdeítnijio na polutca dr
«■ndai. Nctie CMC, o q^K ve penva i en
jjx,rf Ipmpme oí de *U*n ren
donervteu. fel+í8«d0'»< «e»wK+H-.fiUc r<

—temen do (»x«<fb>o Tafai
■bolo da jx5op>fv,a inKíi

«iprrKaJ.»»
W»f. fio*

«H i44 M d> bal
(t<me/<>il JuOjmcnlt |,-W tau»a «ÍJV »t
pTKn.,Vv ftipuvai rvn reirvr*. »• do

tan e-i»i' ma<« »ii»»irt'iiii
C"! ijftiit (omivJal ,n*'a
|.:«omi r, d".e «»k>í.

luít Kcia», ctw VíHovp A o/d<. ion
^U'-< » 0<r \i t:% i i rj

*4 it»« Qt-p a-Jfn .4» «49,'<i<ir
0..1. -v.nuiro.r. '**'0 ">"'•"•• *• V"»l »< W"»>" S>

.» ur/., W.,í, "»»'«•_ *1' «<!•>'>
»r, «rtioprtrtnore r« r>p< 3 - ¿:»>o dt4id«»i<M

ro-t, >uv/-- «>• pvl'r'í" e I-»- '« IfKJMtm* á» IV )••>

v(u<;r de »ri«f-o^án f»'« u.-«lo « »•* k*a "?p qw.l'- -J^nerjIJo Uanrto. faernAo o tfocrn* P'r-"
(HKiiudo paia »e iKcfar, f« I9)>» ao iro .41 o» c,-;..)a » <r,e a fcifUj ó* p«>ot«í »n)ofrr\4v/>t» «"}■•» i'
jv'.Oo de e<4a>l»Kfio enl/t ía.poeia^ócv < Jtr*Vneta arie» o» w >»o»d >» io\ íkíuic'oí rcpoi»eicu ni |<vrma d-. 0'"i
«ei.poKBy^eí ferdído»' B-"-. V i * t o o» »mbjeiia» nufi-i íoíKa »oUi d< K""».-

><)* JVlf oa ««♦ f <1 01 -Cffír Sl-'<tdÍ4K). p-.-pM.i
í'laoM — l'jia I9?1. í ní^ia í de ve r"flx af en* «r ea ¿l L'm í«nt>a, liártelo tniormou q,* C'tv >4»<it.-

eomtí o c free >H4cn<y do Híl eme* <'V »jri> n'.o/a n» <i> a'er.sí ooí ►erKaxia Ícho creo ¿m «: e VelPno íx'a j.'

> e Ji-e..r'a ui ' M,

Man n* .A'..11. i CUT '
r':-» »'a

r 5*V. eeduín o aftf1i{io ao a>»»el de do dtv'n^/pt,
l** • >0'¿ ' ,'""1" ' 1 Ulfc" dí »!•«■. trI»'.'tt.' «a« '»V»«»í*á*wc I " („ .....u,

rs::: — 1
COÍ.W3 bea M tijí.Lio» do wid v*:e*^ dl4ri«v, r A dr>><: píoNctna cbríl
¡■o, yool i s s» 7 *« »* P* to««c :s.t<-rikc»«. A* * »'="~ Cf3 9 ofv : ? 6 7" w? "* - ¿r« * rji ;^7 J« *** pvn<.< qivtí .SíMiímcn e \ciK-%of
i'<!,'.cl;«lí'*,rt4Íí'.wi-t4 f.c.y vr z.tz*:.\u Oáí '.'«/í'íí.a D.tOA t eagílmpe-ir «laitiHtoHir — í «apvenm"

pfiMdvíHC -- *1<»C O d»i I

i da fcnni'rnw d* isi.uu, qne v<, p»v
• rz.w

•* ' " - irar'Oco CMt.i

liua-t hcrai. cew V'eHovíi. A tarde, y
l»n*p enconted, »o qual ve jvnUru
■nonvoft. ,A)v m d<wt.

J obo. df«(d«iien tcu»* vva» o VP». retino
lie imítenla da IV<m Ion.«6. I)ni
■iviflerjlio ibfirtp, fjifrodo o j>Hernve-

puno de alguna'. jv«iwt&i tnfnrmí^iVfi
i-»qy«cKit KP4>|»?(«!, ni Irtrmí d'.

l>Hir<a,i'>ei Iwuds ÍO>KA M>II» de
|a|-M>dí<»fl

l!m iirms, ftíftetrt mle>tmOH q<it Oep
ii) b*N<t fcHo. cc<v> $intp;ntpvt N'e1t'-<ei>
i »va)'3{ío do dív'nrj'enlen da ecnwf'mw

■empicho Tor t*co>fdo» eví»e<ol» ve qo<
om coitt <Je ) bilhio de cJ^Iojc» op
»mportJ96e^ poderJ víf é rtpff>tnt»i
íüete qt«dj r*o «pjpeepo >n<Jwilfval

O eeMo * <5"e, 2 f>at;,f tooh-adk
tled-ntí). nov»j vueetttxv parí controla'
8 infla^óo e íechu?r# q dcÍK'll Ja )»o)am',
doowrctat, tm 1^71. c>re«dai¿t) wn ^
vrerueede. Pelo neemtt, e «n
te ano e$ú a envinar q^c, ene 1971. *■
pclilaat fue al. camhal e monoárra te

• t5' ' 'úv;. ijiAM» Vrc' <í/<K^it
Jadi N".i« i 4 omí fh.iAJ ó oírnii'.ifi

ti rn!ví»:i2%><oa VÍ!P<:
tu-iia í» M IC f'om da r>a

37 <í~ ovuhro )u«am«i>»f pn#
hal> |

V4i»j dav

ipp §z,ft5í> íf -Tí. .i ,rt J>.iATli n prw^p-j; >n¿ro, írv „d#H -*0)r4ivr lado para ve chcfar, rn

OOVCT h..j l.rtfimf «en»*) rj.u!,-ol1í l'lc.
V.odu» lnior.1 kuilu irlHi <» 1,0 *«">'«* p.mj.l) l«f»> «ra
-4«vV teni ^irfVOTTvn1 'StKJ'-eifjrJ enduviruv íM r •> ¿ cu» JM¿Jldccr»^
t«l.HV»xM»;jiejl!df>!* C <> ,JVi>',,JS »4< M' 4c
,.. »,«>r . ..• ,w.*» •».■.».» • • «<* l a/.o _'!ct pt.-o; c jcpija nórrade, M

- .— « « <íhc reo'.'.e
■ Ca r'jTcoo .Tveli}ípt''p td Loo;ido ü««r tí p
|dgr ?abliííi í iCiras * ¿inc pr

A rail-i q i4r o$ Ipvo'j ao tnovi.
■ cNP.ii.tv Ckpan^rvntü'íy^flaj!.
I) «o do hor w: ;
letrviso, ►Av*2ko
Ijinoa o Katd^<fcci\t¿-^» náfiTTFs.'í, ffTTc7?T r|r0í;
Jqt;»; s Urircrrcio i<i'.ft'.#ú, r*hp ?n D¿V< i pv'. OÍ

• .« fii JB< icvtitfc • j, jr< i-.joi».-,» Q. t,,- .

Ca aTrv c^dléoa r*vH«oV«i> "ti>do '¿*r
dar f-ullieo íiciras n dtNB e¿ tTr^vv

A ra:Sd <; »•* oe levou &o tnt-vi
CNP.tutv etpcptrwnto). fot a «:;y;».v -c ^ «= u. .rc^noro r> Viroi irv adnTd* Voi^vr «ÁdJ paTa ve chcfi
lio do hoc?i.0k .«.Ltnrn -jo-íp llb a? t'A'»:* da tegu->7 dPidv ive«-"ranvcno^Pi/ de euuilrbcio enirt tNXXwta^Ac
eervico. rrr3Hecf ict« aítatrtíA-c>.id ldl Teh **>,«, ^,s> vC.1» ur/.v. bniíarta^».
jvr.ta a *.»:■ rícente do unA p^rlt, ■ Pcla-rur.Wa flot'Jiv ^atutet r« nrej' - a:»#
av$; o bwrercfpcia íeitntfti, r"ft$4n.b¿?41 P^-0Í Aprii><'.xvir<P »' A vt'f'va frAT» >kJ,rr'« O; pvMc>»i* * l*io*v — Taro 1977. p uJ*ia i 6*
i pa ela^'JTOt íq <1 c aclw^iei jura ojvJmdr hj j'-i.'dwySv jvt clu.Wrt'v al<« r* 8¡'v*A ^nqualA 9 o cirtomcnJy do Pli) em« a.
?ontos dt üifj»jjular»eti4» da econ^ernia, ¡I*'v>Ik Mk'ncea,-c»'.|««^ Íc<íóv>. tttt>a f^'lro d* c-'i. Ja arfct .ajr, icCu/m • cuíla^ko ao i»»vc 1
i j{¿'.> de Octvcl parece indu'íi, da P»«<f i'e-iHa Mpv..»/v<M< nn-nd m ).a>4j, v}« Jírt/PCia ?p.trp 1>* I/Ukotd>» t )0'c f I,nitc.ir « I brlKao
áo governo. uw d40};nn>ijco. <í adíenle llín* »'f <¡fr\c mu rt.-alrtroJe. No (<rfv
Je vres criNc etofwSfmrp moj proirmnj Jó a \j>' m<n/(»nu|,N> rw»»» pr?.
rr>eve< tendero a traru/crir ao ccnáuc «<»•«» U-id.v aiod.e ma1 <Uie.r ijo p.vr e»ja
polílUo (rAiiJociona) poderovot ÍAtorc» 'Ii»?k,.»v« t.i<r:Kin puriluhme paea en
de ftriuibajio *3>»>s»nK'í¡o de < -vot n.íjav lr>.t« — 3
Encyntrt*» N« quarta-feira. Ooivel rH..pr-¿ i'-nd:,! Jo vinote we«e vende »

■e ic<tntkj, f>cÍ4 ni.vHh.'i dui.«o»r m»n Je 1«-'»íí í 'tu' i, c>.ív10 ventee, p.ncvar no
t Juat Kcra». ccw VfUcnp. A urde, un lí^tn.lo nrK.tno

'witom y.nt-itptm-0, i\< quaj ve j».ttari4 ü»' Jr So«»'a Mi'l-ni. -mo
<tc tkvc Al», nt do«». I wv-.: Je i' S'-o P.cul-v < vwn ~*ÍM <*"•.)■

1V1Í1rtil»l> <.'■« ' i.nlt
A

\tmt rJüLrm
4dt}-<LcAo»N:

nur.ecK» <«c!e;v rcpjiterca, ni /itrena d'. d'V «\.i.bv
w^i. br« lijíifat noíc.a íoíto tolo áe, rv.'iu.i "4.1

p'.'privi»

«e-f-orJ'.Jo»' VoU '<>»PV n defrcíí da l«b«na c»n»ric I
povitifM -O -vron;cr«Tlffr|oí rnM-Mle> , n.itoeJe do
í>ra» de einv :<r eídl
.vpi.ntA.jnJ.t í^bt»!*, j,m.vjr.tr.. a t >v. rr-* i-.
ííWAJJJS-íjh )iCi <1x-» :ham ^r^, )>r r t: ir :'o '*-4.1
pntam-RiKiv¿, p¿rí. WM'r ¿niuiU-.T
P««4:W«.

«lili

Oí M'tUk-A'.trv «íeN-Ji5}) fililíes y.'t n-

c íjíjítví'ir t1 r r.L-j' o•. c - 7.- •,
;>»rít ivh.)}-.ó;-.vj- >uo.s cO'.'' ríe \ ,t

fce/'/V'tlcsvjiv Jula; yo:cy. v:' ■ «.
Uu"l:í-í«:nÁi>é"n<í-;ho r-*•"■■• ••;- " ^ ,

Vo JW4«-' IVíVdlt 4- Oatt »p '. ' v ® ' lfí^ *' ' * 1
Aua» te v»»d»i.t:««vAi* t. vOatt'Jtaj fe ■•«;■♦• 2*

. .,4 0'0*r-'.;•{• j H • >-
a.Ur tuj*,r<t,v4.tVV. v Kj-híJi ^ _ ,

r 3v!r¿o 5« veto f.iiioí íe.1 ürvCa f ir '. L'i
;C.ra v 7^7 teft csfcVrai. LPc r»c;:,.-.»ep-;
ic¿:\izi¿*ie,.íü .¿.i:Talo e taa ftp.aosis', ? ;

tlaboratio <lc ipfus^^i j-jr» ©jvímJ-
• de enraripulanjctii)) da eera

; V»e Grivi
¿l^crnn. üj^

SecP criNcJ
■netr* tendero

■viwyi-v Jv-t c¡n.ya.í>
< v»iv «»'ñeca. inio-J í.
up'A .v»n<nt< flv»uf;M«

YífM Í.Ü4 ttín*,*» O aUí\.JV Cí inf" ^ o-J C4:< '>»; ;* v
<drntwi-'Aapci:?uidiiíi..7.. . v

... pr*f40cttíC.>ai.iJ>.Kvvv¡4«<,>t.%^.
i X4»¿ jti-AtP>PO»¿. ? O «W JU>!*CV bá >►« 1*» V-t
:»•• v»4> m<n<i»RVi;o f»j»v .j;., ...

tioí.cr. el 4 mlvj
| ittfic dvUwdv
V.-.J íbil

_ C,i'-' \* e>K'>>.:t:*Ai^libtiiWe4*4/-f]
Jó¡íí¿. cu.r.',r<.t.ie4itA'<« «r aI>."«n¿ lo. "p~>'j
I dj/or rom-r0:4 ¡<' vtp>tc®tr .*2<. quí n-
I filfTO (Pe nlv" íJlivotío dojj Cvtvr.i-via J

O »d.<ifiwio Jntí <í,rtcv->l^nrx> vnpUrt
Ib >)«. MI/M4 0T.4 t«»í, ■-HH4Í<4Í<5Ce tffA CdíJOW
| A<-r,\ ai t» Í4 vwb/ 5tícnvU (i< Ut.itt UiiHclt-dO;

>' i?.'l c.yí aju/A o tU\ri« de) p^itoalion :
|t.3< d'»>c*MCi*vt*. Ca folíreei tdíi¡W las üt
<»o ^$¡1 e ¡ fw«c lx.-eon»o).icAvv.« codopísS
I .W/rf-Ua R..«tirf4 «® H. \Qéi

fue ^^^cí■llJa
I b.-l.«tK«t tU- paganicnien peto h ttetto sftí '¿Ar> >u>^r- j,.-c-,,,, ±

: tr>c <v > * - t> •5 ÁnjtíM». <*v ti- -» €p **■?/<■+. rcr, Iíii-ícUj, nj aualrto dav cemccai>\o ^ - . .
1 cbeciHj iO k»» 'xY1..- w>'a>í,> CurH^^c f. «■© »YnJ (vtiNt ccon^eijic3t. Lncontí^Ux í vci- A ix>4<s< H'ocrs AÍi>^<! pfoWcpna Tbep»Ki^k^^t^^ ^ 4% 1

tempe» p<iij comceici ^ndj^n^ca de J> <a' pwttt» qini ^tftt'jnvw ( S^4K'nO_j.

w<ix;PV A V.Í-j'Xjl

>-o«v>yBí 38 lc-oi>P2* du mei;
ÍMt6 de ií'3 37 tíi oviuhrd
i O csot'&o C'^tí- f wtfc
rorxa o4<r \¡m
jwiro» «.m adn* dv-v»ir«ívr

. di
*j 9á

m. pd«aft'i»ftl«tSi' «•' mWliMítrf :w» «iü*»®«c t«maú» t^TÍ.A a-, t>«ixa
. inriftlif 3n c«7>átic <«-<' U'.iM ,.nj, m,' * V O.-"" <« i.

c. IrtlUBil-ai nr»i--irf,í,w.„,,..:i .r^».ííir.jSftf": «
dvr £0 JflOVAS Ó diN» *31 ít»arJ:4 L*- w»vka\ <

i íüsF.e «.a-.JT.*w ..
-)kS>4WO 1

ewr •».<3VpaA;4XJ ' j ,
IM M«X-V, .-««„«•, a «»*f.J ;a; ? ^ cej:*: „s ¿p ¡^vf, 1 va do nor;r
.OS.tw-.v» xa.i( v.«r*iCb* >4 irraKde, CPt■ N±ta.vririv»i TeCx

ea (itiV'A «1(;64 d iia'.B Tícente 4® uom B^rld,
.AaAWdjnaav: , 3vroerpc:n <«ítn'.N

. ..„ ,. -, n«. \ adnvdí'vvc# •"•"f*nt»Cbnvrfr^a.^»2«v^i;ní*v.Na.áeiyrt]'»aii5t** 0 'i o* iBe roVnipv - fc ic< d
. . vb-antbo. id-.n yr/.í» ¡bAaíJ w T. p.f,

trajei>íf«9 ent«va dr «.a.,,,, Pu «.„■ . " rtod-^í. r.n P*r.^rinopv ro np<a — A r<of>.ro PP4m iO fw rav-oUn*

DiHe mrxto y. e\pl»c3 j
q;<t puK>>eaJ<i >ob o <»<<

«iprofecov dv rconúnvtca", fr-) Lm.uIc dr
PtIa'Ha^í'mVó I1«rfriiev, ntenrece.» < >udo c en» t' Í7¿^4p. Vo|K>sq tr.vha

¿v^l o»;'cprpe■yieeq -- a vcPna fó.'íti>7¿ Kra -«o: TfectvinMW «ahuf tm íV77
976" K I

| Cfl4ltCCUl|\0
A iuii-.v>i?ocia problcm: j POÍ/4»'
.ai ;¿ »•' w-í;« r

> l'í ao.-í

7 Imnor cl.i
t»»t Jivlo í

íni C04itd
nmneo ni\el d» xe-^ritrjxi'^'J a»o p.
..dr. Ou. .If" l.E«i.ar.„i..« raKi>..f N- tOHM.*»* ítjsw « »:jr »;u«.
teaiiljJc, tn»hoia o* rmn»n<»- o» qrr. —— ■<
económica veJ^am
p.«l»liien. OAs»J»taoJ¿ lcnl:
5 ate i ¡rdtla;4Éi. X» tccn>i
tai» cu» itiJit >riV3fi»eHipcoh.cJi>t
cnt tyrec» íó«miu1jv roía rv-'iw/tr, Ae» . ltw,

„ „ .KI...I J. I.al»i.^f" '""'"""1 r,""'u ''•"J ldH'
__ _ —~ ' LK_i riii^ .n rn.r /s .i"'"""1» a-jjw».» ■«-••'•-- >.-ii,., ....... .. T.. ,

I,spvn*r rtT.'Cjí .^-.tÍ7Lj"A"-.
Pol'¿u

««tcxrnf;
intente l

/ —v inte -.mnacunt corea o ¿ifróaT) poí »T.'o temí t^O," VPJo para ve c cf«r, cm Ijiontí 9 om prnjnnu <k tote:.'•inc»a •" *'•••
,....10 d, ,,.,i.h„0 «ra., „1(
«i-|N»nv?de».«-**—— —. — . ^

COvt<
8 rrtCX. r t<i

csírvantent< j I
mbaetdt» íor^a a »'ps4" a';'° **"
^itíflií 8 yo prr,r*nu d< tn»c;.'itwi

- """Te ií<» d;w
ijvi«r-U»en i \

vrvt i tve-A-eéT vTiníétipneea^rKt TB q7rí"p"kKÍrf»a tefewvar
;ví*vttí».:d»v«t'J (cejiitv. tm> .JttpJtcic do iíCKiojrnrrtío di ermita

'.<• tr vór-s» lo. "r-»' 354:. Jf Cer>c) parce/tnifn'ít, da pjrit * '"f'Ha rip'iamonti n>Hjtf-an j>A»o. «t vdJ) 9ii utra redtlcniíoO na pidtiica
t*j&í*¿<iáiíá*ojrfnr^yN^fn0'! ^ NcUí cyío- °v,e w *1

pTP '■»*>■** Jorlcnrcut en ftupns de ihm r.
, ... «.i -í-liv, j».-r» <sja drirtcntOí. frteríMdo-vc teiwKíi-rw

'Ol i fu-o~ rAiTvto'ioíra* poJe.rovof^Átorci'b»^ -i-4 t* ?'>•)». ^ñv^>He T4<a e tnnoj <ío «ttriicmto para íutnvntar
líAxirna 'e pcriuibajJo. *s>r>rtti'il>j líe :rovnt SJiav frt.tt — ', bol<> <}a postpart^a cnvcceva 0> ttn<

Ewcuntfu» Na dttiéu-f'firb. ■GíkcI ^■ -

AC.tHh.V

-rrt^tlo t<Pl.J.n'-t qc,e wcMdf ¡ eJio ptonri>s. titas loa adtsao b-
~

»pr#, p«nttéar m ciak» de nu'rst mcd<Ji< <p»r moflí
rurti fivc frr'f-rane» dt tmtrjéneta •

^Í'ní« tr.-N,'cvv»r ni p<««ie d» tltutlot Íojj) do prendo I
.A»n>«. .4«. m Utrti. d-, V..I waíaiO"..1'™1 .

4wrf..<« ««..--<» » ««.«».»4... •«•«>.1- r»'- N?J4"">h *s-"" ' * ,Mm"
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demos supor. Vivia-se a euforia dos dissidentes, da agravatjao das divergen¬
cias dentro das classes dominantes acompanhadas de louva9oes as virtudes do
Estado de Direito e supunha-se - abusivamente e sem considerar o nivel
ainda precario da organiza<¿ao e mobiliza^ao popular - que o regime teria
que ceder. 0 fato é que hoje Fernando Henrique prega a transforma^ao do MDB
numa frente, embora, cauteloso, acrescente que seráo necessarios 6 meses,ou
3, para ver se o MDB poderá cumprir esse papel.

Para nao cairmos numa loteria ou, se se quizer, num jogc de azar quanto
ao futuro do MDB, para nao ficarmos imobilizados na expectativa da próxima
manobra da ditadura e da clarificacjao das ideias de algumas tendencias da o
posicjao e para podermos avan9ar na discussao quanto a unidade de do mo
vimento popular, e necessario ter como ponto de partida aquilo que deve ser
o objetivo político central hoje da oposÍ9ao popular: o fim do regime dita-
torial - a derrubada da ditadura -, a conquista de um regime democrático.

A Frente Popular Democrática

Nao se trata de pregar a divisáo do MDB, de rejeitar as propostas no sen
tido de depurar e popularizar o partido de oposiqáo consentido ou de recu -
sá-lo como frente das oposÍ9oes. Mesmo porque, em termos de legenda partida
ria o MDB é a única existente legalmente para a oposÍ9ao. Tambem nao se tra
ta de pregar a cria9ao de um partido popular ou de um partido socialista
sob o tacac da ditadura. No editorial do CB anterior criticamos extensamen¬
te essas tendencias.

A questáo política' central hoje pare a oposÍ9ao popular nao está em núm_e
ro de partidos ou em criar ccndiqoes para que um MDE democrático permita a
cristaliza9ao de tendencias dentro dele. Este movimento de diferencia9ao de
posÍ9oes dentro da oposÍ9ao vai se realizando na medida mesma em que avanga
a luta centra a ditadura. Isso e evidente.

0 perigo a evitar nao é tanto o da ruptura da "unidade" do MDB, pois es¬
ta nunca existiu, salvo para algumas atividades parlamentares. 0 perigo a _e
vitar está em condicionar a discussao e a luta pela unidade de a9ao do moví,
mentó popular a essa inexistente - embora hoje pretendida - "unidade" ^ do
MDB. Por exemplo, nao deixa de ser salutar a reuniáo de diferentes tenden -
cias - de oposiqáo ou nao - que convivem no MDB para urna discussao sobre a
situa9ao política no Brasil . Isto foi feito recentemente no Encontró Nació
nal pela Democracia, promovido pelo Centro Brasil Democrático no Hotel Na -
cional do Rio de Janeiro. No documento produzido ao final desta reuniáo des
taca-se a afirma9ao quanto a necessidade de "fortalecer de todas as formas
a unidade do MDB" pois o MDB "é o caminho natural para assegurar as aspira-
9oes nacionais". Quais aspira9oes nacionais? "0 Estado de Direito Democrati
co". Que MDB? 0 documento responde: "Para sanar o MDB de algumas de suas en
fermidades tópicas e imperioso fortalece-lo com novas filiaqoes. Ao inves
de,extirpar, crescer ... curar com refor9o e nao com cirurgia". Prega-se a
unidade em. torno ao MDB, procurando acomodar-se ao fato de que o partido de
oposÍ9ao consentido foi o beneficiário de voto popular, contra o regime. Es
se pragmatismo deixa de lado tudo que tem sido a pratica do MDB e que o tem
desqualificado como instrumento político para a interven9ao das massas, a -
fastado que está de suas lutas. Sob o pretexto de enfrentar as manobras do
regime para implodir ou explodir o MDB, para dividir a oposÍ9ao - coisa que
o regime sempre procurou fazer e agora com mais razoes - passa-se ao largo
a questáo da unidade de a9ao do movimento popular, a partir das frentes e
organiza9oes de massa. Bater-se por isso e menos promover reunioes para a-
firmar a importancia da "unidade" do MDB e mais empenhar-se a fundo ñas
frentes de luta das massas - nos sindicatos^ nos bairros populares, no cam-
poj ñas universidades, no MCV - e colocar ai a questáo da unidade -de a9ao
do movimento popular.
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A unidade de aqáo do moviraento popular em torno a luta pelo fim da dita-
dura é o objetivo que deve estar presente em todas as frentes e organiza¬
res de massa. Isto é, ali onde a classe operaria e as massas váo se mobili
zando, organizando, lutando por seus interesses e fazendo seu aprendizado
político, aprendendo a conhecer seus inimigos e seus aliados. Nesta tarefa
devem estar empenhados todos os setores consequentes da oposÍ9ao popular,
que entendem que para conquistar e assegurar a democracia e necessário a mo
bilizaijáo e organizaqáo da classe operaria e das massas, a unificaqao do m_o
vimento popular. A conquista das liberdades democráticas para os oprimidos
e explorados, a liberdade de organiza9ao e manifestaqáo, o direito de greve
e de organizaqáo no local de trabalho, dependem da evoluqáo concreta, tanto
em organizapáo como em consciencia,do conjunto do movimento popular. Na0 se

trata de estabelecer urna separa9ao entre as lutas cotidianas das massas e a
luta pela conquista de uní regime democrático, mas de ter a consciencia de
que o avanqo de urna é inseparável do avan90 da outra.

" Unificar numa Frente Popular Democrática o conjunto do movimento de o-
posiqáo sob um programa preciso: o fim do regime autoritario e a conquista
de um regime democrático, é dotar o movimento da forma política adequada pa
ra seu avan9b e desenvolvimiento político.

Esta frente nao é a agregaqáo pura e simples das diferentes tendencias
existentes no movimento popular. Sua estruturaqáo parte de dentro do movi¬
mento, pela aglutina9ao do conjunto das frentes e organizaqoes de massa e
das distintas forqas democráticas e de esquerda.

A unificaqáo da oposiqáo popular nestas bases permite um ampio campo de
manobras na luta contra o regime, evitando a dispersáo de^forqas e impedin-
do o isolamento do movimento. Amplia sua capacidade de aqáo política, ao a-
glutinar sob um mesmo programa as diferentes frentes e organizaqoes de mas¬
sa. Nao há forma mais consequente de considerar os diferentes niveis de
consciencia e organizaqáo existentes hoje dentro do movimento popular^ que
a criaqáo de condiqoes para que se desenvolva em bases reais, isto e, pe¬
la intervenqáo direta das massas, a luta política' e ideológica dentro do
movimento. A clarificaqáo política do movimento só pode se dar neste pro-
cesso, pelo embate concreto no seu interior, envolvendo diretamente as mas¬
sas" .

Assim colocamos a questáo da Frente Popular Democrática no editorial do
CB 23. Os resultados eleitorais em nada alteram essa colocaqáo. Pelo contrá
rio. Se a maioria dos candidatos populares foram eleitos isto cria melhore"s
condiqoes para avanqar nesta direqáo. Ainda no editorial do CB 23 diziamos
que: "É na direqáo de contribuir para a unificaqáo do movimento de oposiqáo
na Frente Popular Democrática que deve se orientar a futura atuaqáo dos can
didatos populares a se elegerem em novembro. 0 número elevado desses candi"
datos nessas eleiqoes, corresponde de certa maneira aos avanqos do movimen¬
to popular. É como expressáo parlamentar do movimento, como urna das frentes
de luta desse movimento, que deveráo atuar os que forem eleitos."

Se a prática dos candidatos populares eleitos,sob a legenda do MDB, tor¬
nar mais evidente aos olhos das massas os oportunistas, fisiológicos e ade-
sistas que infestam esse partido, tanto melhor. Mas será como frente ou blo
co parlamentar, como expressáo da Frente Popular Democrática, isto é, da lu
ta pela unidade de aqáo do movimento popular - e nao do MDB - que esses par-
lamentares populares estaráo cumprindo o compromisso que assumiram de fazer
do Parlamento urna tribuna de denuncia da ditadura e de defesa dos Ínteres -

ses populares, contribuindo altivamente, fora do Parlamento, para a mobiliza
qáo e organizaqáo da classe operaria e das massas, pela conquista de um re-
gime democrático.
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demos supor. Vivia-se a euforia dos dissidentes, da agravagáo das divergen¬
cias dentro das classes dominantes acompanhadas de louvagoes as virtudes do
Estado de Direito e supunha-se - abusivamente e sem considerar o nivel
ainda precario da organizagáo e mobilizagáo popular - que o regime teria
que ceder. 0 fato é que hoje Fernando Henrique prega a transíormagáo do MDB
numa frente, embora, cauteloso, acrescente que serao necessários 6 meses,ou
3, para ver se o MDB podera cumprir esse papel.

Para nao cairmos numa loteria ou, se se quizer, num jogc de azar quanto
ao futuro do MDB, para nao ficarmos imobilizados na expectativa da próxima
manobra da ditadura e da clarificagáo das ideias de algumas tendencias da o
posigáo e para podermos avangar na discussao quanto a unidade de agáo do m"o
vimento popular, e necessario ter como ponto de partida aquilo que deve ser
o objetivo político central hoje da oposigáo popular: o fim do regime dita-
torial - a derrubada da ditadura -, a conquista de um regime democrático.

A Frente Popular Democrática

Nao se trata de pregar a divisao do MDB, de rejeitar as propostas no sen
tido de depurar e popularizar o partido de oposigáo consentido ou de recu -
sá-lo como frente das oposigoes. Mesmo porque, em termos de legenda partida
ria o MDB é a única existente legalmente para a oposigáo. Tambem nao se tra
ta de pregar a criagáo de um partido popular ou de um partido socialista
sob o tacáo da ditadura. No editorial do CB anterior criticamos extensamen¬
te essas tendencias.

A questáo política' central hoje pare a oposigáo popular nao está em núm_e
ro de partidos ou em criar ccndiqoes para que um MDE democrático permita a
cristalizagáo de tendencias dentro dele. Este movimento de diferenciagáo de
posigoes dentro da oposigáo vai se realizando na medida mesma em que avanga
a luta centra a ditadura. Isso e evidente.

0 perigo a evitar nao é tanto o da ruptura da "unidade" do MDB, pois es¬
ta nunca existiu, salvo para algumas atividades parlamentares. 0 perigo a _e
vitar está em condicionar a discussao e a luta pela unidade de agáo do moví
mentó popular a essa inexistente - embora hoje pretendida - "unidade" ^ do
MDB. Por exemplo, nao deixa de ser salutar a reuniáo de diferentes tendón -
cías - de oposigao ou nao - que convivem no MDB para urna discussao sobre a
situagáo política no Brasil . Isto íoi feito recentemente no Encontró Nació
nal pela Democracia, promovido pelo Centro Brasil Democrático no Hotel Na -
cional do Rio de Janeiro. No documento produzido ao final desta reuniáo des
taca-se a afirmagáo quanto a necessidade de "fortalecer de todas as formas
a unidade do MDB" pois o MDB "e o caminho natural para assegurar as aspira-
goes nacionais". Quais aspiragoes nacionais? "0 Estado de Direito Democráti
co". Que MDB? 0 documento responde: "Para sanar o MDB de algumas de suas en
fermidades tópicas e imperioso fortalece-lo com novas filiagoes. Ao inves
de.extirpar, crescer ... curar com reforgo e nao com cirurgia". Prega-se a
unidade em. torno ao MDB, procurando acomodar-se ao fato de que o partido de
oposigáo consentido foi o beneficiario de voto popular, contra o regime. Es
se pragmatismo deixa de lado tudo que tem sido a pratica do MDB e que o tem
desqualificado como instrumento político para a intervengáo das massas, a -
fastado que está de suas lutas. Sob o pretexto de enfrentar as manobras do
regime para implodir ou explodir o MDB, para dividir a oposigáo - coisa que
o regime sempre procurou fazer e agora com mais razoes - passa-se ao largo
a questáo da unidade de agáo do movimento popular, a partir das frentes e
organizagoes de massa. Bater-se por isso e menos promover reunioes para a-
firmar a importancia da "unidade" do MDB e mais empenhar-se a fundo ñas
frentes de luta das massas - nos sindicatos^ nos bairros populares, no cam-
poj ñas universidades, no MCV - e colocar ai a questáo da unidade -de agáo
do movimento popular.
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A unidade de aqáo do movimento popular era torno a luta pelo fira da dita-
dura é o objetivo que deve estar presente em todas as frentes e organiza¬
res de massa. Isto é, ali onde a classe operarla e as massas vao se mobili
zando, organizando, lutando por seus interesses e fazendo seu aprendizado
político, aprendendo a conhecer seus inimigos e seus aliados. Nesta tarefa
devem estar empenhados todos os setores consequentes da oposÍ9ao popular,
que entendem que para conquistar e assegurar a democracia é necessário a mo
bilizaijao e organiza<jáo da classe operaria e das massas, a unificaqao do mo
vimento popular. A conquista das liberdades democráticas para os oprimidos
e explorados, a liberdade de organizaijáo e manifestaijáo, o direito de greve
e de organizaqáo no local de trabalho, dependem da evoluqáo concreta, tanto
em organizacao como em consciencia.do conjunto do movimento popular. Nao se
trata de estabelecer urna separaqáo entre as lutas cotidianas das massas e a
luta pela conquista de um regime democrático, mas de ter a consciencia de
que o avanqo de urna é inseparável do avanzo da outra.

" Unificar numa Frente Popular Democrática o conjunto do movimento de o-
posiqáo sob um programa preciso: o fim do regime autoritário e a conquista
de um regime democrático, é dotar o movimento da forma política adequada pa
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ra seu avanzó e desenvolvimento político.
Esta frente nao é a agregaqáo pura e simples das diferentes tendencias

existentes no movimento popular. Sua estrutura<;áo parte de dentro do movi¬
mento, pela aglutinado do conjunto das frentes e organizaqoes de massa e
das distintas forqas democráticas e de esquerda.

A unificaqáo da oposiqáo popular nestas bases permite um ampio campo de
manobras na luta contra o regime, evitando a dispersáo de^forqas e impedin-
do o isolamento do movimento. Amplia sua capacidade de aqáo politicai ao a~
glutinar sob um mesmo programa as diferentes frentes e organizaqoes de mas¬
sa. Nao há forma mais consequente de considerar os diferentes níveis de
consciencia e organizaqáo existentes hoje dentro do movimento popular^ que
a criaQao de condi<joes para que se desenvolva em bases reais, isto e, pe¬
la intervenqáo direta das massas, a luta política- e ideológica dentro do
movimento. A clarificado política do movimento só pode se dar neste pro-
cesso, pelo embate concreto no seu interior, envolvendo diretamente as mas¬
sas" .

Assim colocamos a questáo da Frente Popular Democrática no editorial do
CB 23» Os resultados eleitorais em nada alteram essa colocado. Pelo contrá
rio. Se a maioria dos candidatos populares foram eleitos isto cria melhore"s
condiqoes para avanqar nesta direijáo. Ainda no editorial do CB 23 diziamos
que: "É na direqáo de contribuir para a unificado do movimento de oposiqáo
na Frente Popular Democrática que deve se orientar a futura atua^áo dos can
didatos populares a se elegerem em novembro. 0 número elevado desses candi¬
datos nessas eleiqoes, corresponde de certa maneira aos avanqos do movimen¬
to popular. É como expressáo parlamentar do movimento, como urna das frentes
de luta desse movimento, que deveráo atuar os que forem eleitos."

Se a prática dos candidatos populares eleitos,sob a legenda do MDB, tor¬
nar mais evidente aos olhos das massas os oportunistas, fisiológicos e ade-
sistas que infestam esse partido, tanto melhor. Mas será como frente ou blo
co parlamentar, como expressáo da Frente Popular Democrática, isto é, da lu
ta pela unidade de a<jáo do movimento popular - e nao do MDB - que esses par¬
lamentares populares estaráo cumprindo o compromisso que assumiram de fazer
do Parlamento urna tribuna de denuncia da ditadura e de defesa dos Ínteres -

ses populares, contribuindo altivamente, fora do Parlamento, para a mobiliza
<jáo e organiza^áo da classe operaria e das massas, pela conquista de um re-
gime democrático.
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Padre Franpois JENTEL (íifl)
No dia primeiro de janeiro morreu em Chamonix - Franga - o padre francés Fran-

gois JENTEL. Ele viveu e trabalhou 21 anos no Brasil, de 1954 a dezembro de 1975
quando foi expulso pela ditadura apos ter sido sequestrado quando saia da casa do
presidente da CNBB, d.Aloísio Lorscheider, em Fortaleza.

. Quando chegou ao Brasil, Jentel foi viver com os indios da regiao do Araguaia.
Posteriormente, foi trabalhar com 00 camponeses de Santa Teresinha que lutavam
contra as ameagas constantes de invasáo de suas térras pelos grileiros e polici -
ais a servigo da empresa CODEARA. Em 1972, quando os tratores da empresa destrui-
am o ambulatorio que estava sendo construido pelos camponeses, estes resistiram a
bala, ferindo alguns capangas. Na repressao militar que se seguiu, Jentel foi pre
so e em maio de 1973 condenado a 10 anos de prisao. Um ano depois a sentenga foT
anulada e Jentel viajou por alguns meses para a Franga. Retorno.u ao Brasil no fi¬
nal de 1975) sendo sequestrado, preso e expulso.

Na Franga, Jentel compartia a vida dos brasileiros
como um exilado, sempre esperando poder voltar para o
oprimidos e explorados do campo, sempre solidario com
no Brasil existentes na Europa.

No dia 6 de Janeiro foi realizada nos suburbios de
sente, celebrada pelo bispo de Pontoise, d.Rousset, e
400 pessoas assistiram o ato religioso, entre as quais varios brasileiros. Foram
lidas mensagens dos Comités Brésil pour l'Amnistie, France-Brésil .e France Ameri-
que Latine, dos exilados brasileiros e da CNBB. Foi distribuida urna carta de d.Pe
dro Casaldaliga que diz: "Pela causa do Evangelho e pelo amor aos pobres, ele ve-
io, po Brasil faz 21 anos. E pela causa do Evangelho dos pobres, ele foi persegui¬
do e condenado. Ele foi preso, ele foi brutalmente sequestrado e finalmente expul
so do país. Esta foi a causa que ele defendeu. 0 Evangelho de Jesús deve ser para
nos-, como para o padre Frangois, a lúz que nos indica o oaminho 'e a forga que nos

no exilio e ele mesmo vivia
trabalho e a luta junto aos
os movimentos pró-anistia

Paris a missa de corpo pre-
co-celebrada por 45 padres.

engaja até a prisao e a
^causa continua".

¡norte em favor dos nossos, irmaos oprimidos e pobres. Esta

HHTQRIAL BERRO Jornal Popular Independente N.° 1 DEZ/78 RJ

Multo se tiré dito sobre as última! eLelgóes terem servido
como um plebiscito onde o povo dlsse o que pensava do en¬
verno ao próprto governo. Mas será que esse foi' realmente o
resultádii principal que pode sen destacado, do último pleito
étdttfaR , . ;

Anosso ver ¿s coisas vito bem malslong®¿ e ciato que o
poVb qu&ndo votóu no<MDB,.e a malaria fej isso, votou por¬
que querta votar na oposlgáo. Era comum a pergunta: «Esse
candidato é do MDB? Ah, entáo eu vou 1er o que ele diz. Se
fossé da ARENA náo la ñera olhar.» Maa será que Isso fol
tudo? Será que essas eleigóes foram lguais a de 76, por exem-
plo? Acharaos que náo. Achamos que multa colsa mudou des¬
de éntáo.

De lá para cá o povo vem encontrando formas de delxar
claro ao governo que náo gósta dele; Estáo ai as greves de
Sáo Paulo que átlnglram quase 400 mil trabalhadores meta¬
lúrgicos, as greves do Rio, como a da Fiat, em 9 de novem-
bro passado, a da Belgo Mlnelra e a dos operários de Betim,
em Minas. Para mostrar que náo estáo satisfeltos os traba¬
lhadores ceramistas de Itu, os médicos, os professores do Pa¬
raná e Sáo Paulo, os motoristas de táxi, os estudantes, fa-
zem gréves, reorganizara ou retomara dos pelegos suas
entidades.

Se o governo aínda náo soubesse o que o povo pensa dele,
náo preclsava olhar o resultado eleitoral porque além de to¬
das as manifestares operarlas e populares estáo ai os mo¬
vimentos relvindicativos como o do Custo de Vida, os dos
conjuntos residenciáis e das favelas, onde os moradores lutam
contra a remogáo e os despejos, contra a política antl-popular
da CEHAB e pela posse da térra e dos apartamentos. Estas
slm, sáo manifestagoes de verdade, onde o povo deixa claro
o que pensa,' sem Leí Falcáo, sem corrupgáo e sem lenga-lenga.

Mas na® podemos apagar o fato de que as eleigóes de no-
verabro nos delxaram urna ligáo e um resultado que sem
delxar de ter um poüro de plebiscito-totara beM BiaiS além.
Um bora exeifaplo para avallamos o que signiflcaram as elel-
fióes de novembro é o que aconteceu aqui no Rio. Claro que
í> Mir® Teixelra e os demais «chaguistas» receberam multas
votos. Mas dessa vez surgiram outros. candidatos. Candidatos
que apresentaram um programa de lutas e reivlndlcagfiés. 1L

0 jornal BERRO é resultado da fusáo

jgadds aos Interesses dos trabalhadores e- do povo. Candidatos
que náo prometlam blca d'égua ou escada rolante pros morras,
candidatos que falavam dos problemas dos bairros, dos pro¬
blemas dos trabalhadores e apontavam para como resolvé-
los.'- Ou seja, mostrando que só os próprlos moradores, só*
os próprlos trabalhadores organizados em suas assaelagóes,
em seus sindicatos, contando com a forga de sua unláo e
sua organizagáo, é que poderáo resolvé-los.

E esses candidatos mostravaxn porque. Porque o povo»
é explorado,. porque os bairros populares náo. tém água, náo
tém esgoto e os bairros ricos tém tudo isso e multo iríais.
Os programas apontavam quem é a culpada* dlsSó tudo:
quem governa, quem manda, quem controla sáo os ricos e é
claro que eles defendem os seus Interesses. A partir disso,
alguns candidatos mostraram que só com o Governo dos-
Trabalhadores é que a situagáo val mudar mesmo.

Esse é o ponto central. Os candidatos que mostravam
essa realldade creseeram em todo o país, praticamente to¬
dos eles foram eleitos, seus comités creseeram nos bairros,.
ñas favelas e incentivaram a formagáo de associagóes, a
partlclpagáo nos sindicatos, ñas entidades proflsslonals. E
para bem avallar as eleigóes náo podemos parar nelas.. Pre¬
cisamos Ir além, ao que nos espera agora que as eleigóes
acabaram e que os resultados já foram divulgados. A briga
náo acabou, pelo contrario. Em multos lugares agora é qué-
ela. comega.

O que os programas dos candidatos apontararrr precisa
ser posto em prátlca e levado á frente. O voto náo substituí
a lita e nem é no parlamento onde se amontoam represen¬
tantes dos ricos e pr'vllegiados, que os trabalhadores e o
povo consegulráo realmente resolver seus problemas. O mo¬
vimiento popular continua crescendo, ocupando seu, éspagó,
alcangando vltórias. As oposlgóes sindicáis crescem, se estru-
turam e já comegam a se organizar a nivel nacional.' Q Movi¬
miento contra o Custo de Vida surge ñas grandes e ñas pe-
quenas cidades e ganha cada vez mais forga. A gteve deixou
de ser urna palavra maldita, para se Inscrever cada vez com
mals forga no dia-a-dla do trabalhador, como a sua principal
arma frente aos patróes. O povo que vem mostrando que
nao gosta deste governo, já comegou a mostrar do que gosta.

dos jornáis BERRO DA BAIXADA e ARRANCO
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eleupóes: RESULTADOS FINAIS
Oa resultados oficiáis das elei- deerescentes: 4,4 milhóes de votos

góes parlamentares deste ano, agora para o Senado e 106 mil para as
divulgados pelos Tribunais Regio- Assembléias.
nais Eleitorais de todos os Estados,
revelam a vitória do MDB'em núme-
ro de votos nao só para o Senado,

, A Arena venceu, também em
mas também para as Assembléias número de votos, apenas para a Ca-
Legislativas, embora eom diferengas mara dos Deputados, com urna dife-

renga de 152.817 a seu favor; e, em
número de cedeiras conquistadas,
venceu nos tres níveis. Esses resulta¬
dos ainda podem sofrer ligeira alte-
ragSo, pois o TRE doAmazonas ¡Miga¬
rá, boje, recursos de recontagem de
votos apreséntados pela oposito.

Para Senado, 4,4 milhóes a mais
Ñas eleigóes para o

jSenado, consideradas
plebiscitárias, o MDB
venceu com urna dife-
renga de 4.415.039 vo¬
tos; teve um total de
17.529.422, contra
13.114.383 para a Arena,
5.141.707 em branco e

3.013.985 nulos. Dos no¬
yes senadores, entre¬
tanto, 15 sfio daArena e
8 do MDB. Juntando-se
os eleitos em 1974, o Se¬
nado terá maiorla are-
nista simples: 42 parla¬
mentares contra 25 do
MDB. Essa composigáo
é assegurada pela indi-
cagáo de 21 senadores
biónicos pela Arena e
apenas um — o do Rio
— pelo MDB.

O senador líder em
número de votos é
Franco Montoro, de
Sáo Paulo, com
4.517.456, embora ele
náo tenha conseguido
superar a votagáo obti-
da por Orestes Quércia,
seu rival no MDB pau-
lista, em 1974: pouco
mais de 4,6 milhóes. Se-
guem Montoro, este
ano, outros trés emede-
bistas: NelsonCarneiro,
do Rio, com 2,1 mi¬
lhóes; Pedro Simón, do
Rio Grande do Sul, com
1,7 milháo; e Tancredo
Neves, de Minas, com
1,6 milháo. O candidato
arenista que, indivi¬
dualmente recebéu
maior número de votos
foi, paradoxalmente,
derrotado: Cláudio
Lembo, de SáO Paulo,
com 1,2 milháo. Dos
arenistas eleitos, Lo-
manto Júnior, da
Bahia, é o que recebeu
maior número de votos
(1,1 milháo).

Levando em consi-
deragáo apenas o per-
centual de votos obti-
dos individualmente
em relagáo ao total de
eleitores votantes no

Estado, venceu, entre
os emedebistas, o gaú-
cho Pedro Simón, que
sozinho obteve 55,9%
dos votos, contra os
trés candidatos da Are¬
na. Em segundo lugar,
vem Franco Montoro,
com 49,6% e, em tercei-
ro, Nelson Carneiro,
com 48,6%. Em Sáo
Paulo, os dois candida-
tps do MDB obtiveram,
juntos, 63,6%.

Foram expressivas
as Vitorias de dois are¬
nistas: Lomanto, na
Bahia, obteve sozinho
1.145.425 votos contra
629.967 dos trés candi¬
datos oposicionistas;
enquanto, no Mara-
nháo, José Sarney obte¬
ve 405.702 votos, contra
160.506 do candidato
único do MDB.

Houve vitórias apar¬
tadas da Arena em trés
Estados: Acre, onde a
diferenga entre os dois
partidos foi de apenas
57 votos; Amazonas, de
194 votos; e Pernambu-
co, de 38.905 votos.

Nos dois últimos Es¬
tados, essas diferengas
pequeñas levaram a
urna indefinigáo até os
últimos dias de apura-
gáo, pois individual¬
mente venciam os can-
didatos do MDB. Em
Pernambuco, Jarbas
Vasconcelos obteve, so¬
zinho, 654.592 votos,
contra 693.497 aos dois
candidatos da Arena
juntos. O vencedor foi
Nilo Coelho. No Amazo¬
nas, o oposicionista Fá-
bio Lucena teve 79.115
votos, contra os 71.030
do vice-governador do
Estado, Joáo Bosco Ra¬
mos de Lima, candida¬
to da Arena, que foi
eleito com a soma dos
votos de legenda.

A votagáo para a le¬
genda também levou á
eleigáo de um arenista

em urna das vagas do
Mato Grosso (padre
Raimundo Pombo, do
MDB, obteve 83.381 vo¬
tos, e o vencedor Vicen¬
te Vuolo, da Arena, ape¬
nas 47.565); e de emede¬
bistas no Paraná e na
Paraíba. No Paraná, o
candidato único da
Arena, Túlio Vargas,
obteve 1.083.573 votos,
e José Richa, do MDB,
eleito, 895.013; enquan¬
to rta Paraíba o arenista
Ivan Bichara recebeu a

preferéncia de 303.154
eleitores e o oposicio¬
nista Humberto Luce¬
na, também eleito,
269.795.

A Arena já tinha ga¬
rantidas, previamente,
duas vagas no Senado:
urna das duas em dis¬
puta no Mato Grosso e
a do Piauí. No primeiro
caso, o MDB náo apre-
sentou candidato em
urna das duas chapas; e
também náo participou
da eleigáo majoritária
piauiense.

O partido do gover-
no venceu para o Sena¬
do no Acre (com o can¬
didato Jorge Kalume),
em Alagoas (Luiz Ca-
valcanti), no Amazonas
(Joáo Bosco Ramos de
Lima), na Bahia (Lo¬
manto Júnior), no Cea-
rá (José Lins de Albu-
querque), no Espirito
Santo (Moacir Dalla),
no Maranháo (José Sar¬
ney), ñas chapas 1 (Be-
nedito Canellas) e 2 (Vi¬
cente Vuolo) do Mato
Grosso, no Mato Gros¬
so do Sul (Pedro Pe-
drossian), no Pará
(Aluysio Chaves), em
Pernambuco (Nilo'Coe¬
lho), no Piauí (Dirceu
Arcoverde), no Rio
Grande do Norte (Jessé
Freire) e em Sergipe
(Passos Porto).

CÁMARA

Para a Cámara dos De¬

putados, a Arena venceu
tanto em número de votos
quanto em número de ca-
deiras conquistadas: 231
contra 189 do MDB, urna
diferenga, portante, de 42
cadeiras. As eleigóes revela¬
ran! os seguintes resulta¬
dos: Arena — 14.938.606 vo¬

tos; MDB — 14.785.789; vo¬
tos em branco — 5.029.197;
nulos — 2.711.106.

As bancadas do partido
governista s&o majoritárias
em Í8 Estados e um Territo¬
rio (Roraima). O MDB con-

seguiu ser maioria apenas
em Sáo Paulo (37 deputa-
dos), Rio de Janeiro (35) e
Rio Grande do Sul (18).
Houve empate no Acre (trés
a trés) e nos Territorios do
Amapá (um a um) e de Ron-
dónia (um a um). O partido
oposicionista náo tem ne-
nhum representante ñas
bancadas do Piauí (ñas elei¬
góes de 74, a proporgáo era
de sete a um, agora a Arena
tem oito) e no Territorio de
Roraima (onde a segunda
vaga aberta nestas eleigóes
foi ocupada por um arenis¬
ta). No Amazonas, o MDB
perdeu a maioria que tinha
na representagáo federal (3
a 2), invertendo-se a posi-
gáo: 4 para a Arena e 2 para
a oposigáo. Mas em Goiás, o
MDB conquistou a nova va¬
ga, ficando com 6 deputa-
dos contra 8 da Arena. A
situagáo do MDB melhorou,
também, em Sergipe, onde
possuía apenas um repre¬
sentante, contra 4 da Arena,
e passa a ter 2 contra os
mesmos 4 da Arena.

ASSEMBLÉIAS
Ñas eleigóes para as As¬

sembléias Legislativas, a Vi¬
toria em número de votos
surpreeodentemente foi do
MDB, que obteve urna van-
tagem de 106.420 votos em
relagáo á Arena. Estes sáo
os resultados: Arena —

1 5.053.883, MDB —

15.160.303, votos em branco
— 4:569.565, nulos —

2.647.303. A Arena fica com

492 cadeiras, contra 353 do
MDB (maioria de 139), e é
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majoritária em 18 Estados.
O MDB ganhou em trés Es¬
tados: Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Sáo Paulo,
sendo que nos dois últimos
tem maioria de dois tercos,
o que lhe permitirá derra¬
bar vetos do governador.
Houve empate apenas no
Acre, onde cada partido
tem nove deputados esta-
duais.
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O número de senadores e deputados
ESTADO

SENADO CÁMARA ASSEMBLÉIA
ARENA MDB ARENA MDB ARENA MDB

Acre 2 1 3 3 9 9

Alagoas 3 0 5 2 14 7

Amazonas 2 1 4 2 11 7

Bahía 3 0 24 8 43 13

Ceará 2 1 15 5 33 11

Espirito Santo 2 1 5 3 14 9

Goias 1 2 8 6 21 17

Maranhao 3 0 10 2 31 5

Mato Grosso 3 0 6 2 18 6

M.T.Sul 3 0 4 2 11 7

Minas Gerais 1 2 28 19 42 29

Paró 3 0 6 4 19 11

Paraíba 1 2 7 4 22 11

Paraná 1 2 19 15 34 24

Pernambuco 2 1 14 8 30 16

Piauí 3 0 8 0 21 3

R.G.Norte 2 1 5 3 15 9

R.G.Sul 1 2 14 18 25 31

Rio Janeiro 0 4 11 35 18 52

S.Catarina
'

1 2
- 9 7 23 17

S.Paulo 1 2 18 37 26 53

Sergipe 2 1 4 2 12 6

TTAmapa - — 1 1 ,—

T.Rondonia — —■ . 1 ñ-- — —

T.Roraima — —
■

- 2 0 — —

Total 42 25 231 189 492 353

RESULTADOS NO PAÍS
CÁMARA

ESTADOS ARENA MDB Broncos Nulos

ACRE 32.532 31.658 3.854 2 224

AlAGOAS 204 574 112.937 58 191 36.394

AMAZONAS 128.382 86.967 45 058 20.810

BAHÍA 1.304.807 439 346 309.044 185.376

CEARA 965.273 316 169 169.026 78.948

ESPIRITO SANTO 273.110 197 782 93 377 48451

GOIAS 520886 447 846 143 914 54.364

MARANHAO 526.534 97.912 90.431 43 429

M T NORTE 151.236 57.906 44.937 19.798

M T SUl 134.031 116.043 74.172 19.231

MINAS GERAIS 2 060 196 1 442.082 673.585 284.275

PARA 337 418 216.158 166.953 69.693

PARAIBA 416 676 214 169 88.566 49 155

PARANA 1 216 666 925.875 329.619 166 890

PERNAMBUCO 760 472 416 810 260 357 89 587

PIAUÍ 327 725 39.850 69.102 29.943

R.G NORTE 276.998 185 477 60 544 41 913

R G SUL 1 197 828 1 488 926 313.534 128.892

RIO DE JANEIRO 884 226 2.602 232 554.066 . 453.566

SANTA CATARINA 682 055 • 522 075 152.745 71 350

SÁO PAULO 2 324 082 4 696 789 1.283 513 791.008

SERGIPE 149 441 75 135 • 42 452 18 639

T. AMAPA 18 543 15 642 672 1 580

T. RONDONIA 30 214 36 36:» 1 275 ■ i 109

T RORAIMA- 14 707 3 638 191 421

ASSEM BLÉIA
ARENA MDB Broncos Nulos

32.713 32.013 3.273 2.182

209 186 115.219 50.923 36.435

137 312 84.282 40.571 19.052

1.348.125 429.062 288.093 170.252

976 927 324.125 138.920 79.737

85 231 212 691 75.074'' 39.345

540 010 444.981 130.765 47.831

534.184 96.046 80.236 43.580

161.885 58410 36.203 17.180

179.750 123.630 58.602 16.673

2.083.134 1 431.674 654.121 284.124

369.314 224.859 132.523 63.115

425.831 222.705 66.783 49.376

1.259.853 914.121 304.301 ' 160.151

796.106 439 505 211.612 77.030

354.488 411.369 39.382 25.758

211.481 174.656 61.811 44.746

1 199 688 1 515.575 281.127 133.196

926 317 2.650.064 486.950 421.662

703.798 531.748 69 009 123.364

2.361.431 4 644 581 1.323.220 776.265

157.119 78.987 36.066 16 249
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O crescimento dos
auténticos

MOVIMENTO 27/11 a 3/12/78

De 36...
(Com 1.8 milhóas de votos)

Atual bancada dos
auténticos na CémaraC)

Votafáo
em 1974

Femando Lyra (PE)
Femando Coelho (PE)
Jarbas Vasconcelos (PE)
WaRer Silva (RJ)
J.G. de Araújo Jorge (RJ)
Jorge Moura (RJ)
Tarcíaio Delgado (MG)
Femando Cunha (GO)
Genervino Fonsaca (GO)
Ademar Santillo (GO)
Santilli Sobrinho (SP)
Freitas Nobre (SP)
Joáo Cunha (SP7
Airton Soarea (SP)
Lidovino Fanton (RS)
Joáo Gilberto (RS)
Odacir Klein (RS)
Jorge Uequed (RS)
Rosa Florea (RS)
Elói Lenzei (RS)
Getúlio Dia8 (RS)
Alceu Collares (RS)
Alvaro Días (PR)
Gamaliel Galváo (PR)
Jader Barbalho (PA)
Paea de Andrade (CE)
Walmor de Luca (SC)
Jayeon Barreto (SC)
Jerónimo Santana (RO)
José Costa (AL)
Mário Frota (AM)
Nóide Cerqueira (BA)
Antórtio José (BA)
Antonio Pontea (AM)
Antonio Carlos (MS)
Marcondea Gadelha (PB)

63.238
35.003
67.975
66.540
36.563
32.304
46.662
48.669
31.359
48.868
98.090
93.820
77.223
44.772
49.020
36.616
34.765
36.440
74.447
50.253
77.861
120.702
175.434
3.060
60.668
54.924
41.691
62.151
15.057
40.278
27.965
23.083
20.094
10.949
19.731
43.006

(") Eal* relttv'á" rofertt ao* int tarantea do antigu
gnipo auténtico e do grujió neo-auténtico e mais alguna
parlamentare* que wtmipre acoinpanham a poaigáo deatea
grupo*. Também Inlegravam eata fucváo maa foram caaaa-
nv* o* ex-di'putadix» Nadyr Rnaaeti (eleito t(?íP 73.261),
Amaury Muller 148.t>14). Marcelo Ciato (100.746), Alencar
Kurtado t^6.4lM), Lvaáneaa Mactel (97.726) e Marco* Tilo
(61.388).

...para cerca de 80
(com mais de 3,3 milhdes de votos)

Eleitos em
15 de novembro últimoC)

Fernando Lyra (PE) 60.000 ••
Femando Coelho (PE) 50.000 ••
Walter Silva (RJ) 38.736
J.G. de Araújo Jorge (RJ) 30.359
Tarcíaio Delgado (MG) 75.000 "
Fernando Cunha (GO) 45.000 *•
Ademar Santillo (GO) 70.000 •*
Santilli Sobrinho (SP) 44.176
Freitas Nobre (SP) 42.667
Joáo Cunha (SP) 70.272
Airton Soares (SP) 64.818
Lidovino Fanton (RS) 54.054
Joáo Gilberto (RS) 52.054
Odacir Klein (RS) 51.003
Jorge Uequed (RS) 51.157
Rosa Flores (RS) 59.706
Elói L-enzei (RS) 35.951
Getúlio Días (RS) 62.781
Alceu Collares (RS) 112.495
Alvaro Días (PR) 127.903
Jnder Barbalho (PA) 90.000 **
Paes de Andrade (CE) 60.000 *♦
Walmor de Luca (SC) 45.013
Jerónimo Santana (RO) 27.351
Antonio Pontea (AM) 7.424
José Costa (AL) 53.000
Mário Frota (AM) 23.000 **
Antonio Carlos (MS) 31.116
Marcondes Gadelha (PB) 65.000 •*
Marcos Cunha (PE) 35.000 "
Roberto Freire (PE) 45.000 ••
José Carlos Vasconcelos (PE) 40.000 *•
Délio Dos Santos (RJ) 25.472
Modesto da Sllveira (RJ) 73.680
Marcelo Cerqueira (RJ) 45.160

Edson Kahir (RJ) íHj'íjiT
José Frejah (RJ) 33.034
Jorge Gama (RJ) 38.347
Edgar Amorim (MG) 45.000 **
Ronan Tito (MG) 52.000
Fued Dib (MG) 40.000 •*
Fuad Sahione (MG) 28.000 •**
Benedlto Marcílio (SP) 41.279
Alberto Goldman (SP) 101.863
Audálio Dantas (SP) 58.602
Aurelio Peres (SP) 47.073
Ralph Biasi (SP) 79.699
Waldir Walter (RS) 58.513
Eloar Guazelli (RS) 39.846
Euclides Scalco (PR) 33.625
Heitor Furtado (PR) 32.896
Helio Duque (PR) 41.166
Oswaldo Macedo (PR) 50.101
Paulo Marques (PR) 43.007
Nivaldo Kruger (PR) 37.169
Mauricio Fruet (PR) 40.221
Amadeu Geara (AM) 22.195
Artur Virgilio (AM) 20.500 ••
Max Mauro (ES), 40.000 **
Carlos Bezerra (MT) 15.000 •*
Gilson de Barros (MT) 19.000 **
Jackson Barreto (SE) ,5.000 **
Tertuliano Azevedo (SE) 18.000 *
Jackson Lago ou Freitas Dinlz(MA)23.000
Francisco Pinto (BA) 150.000
Marcelo.Cordeiro (BA) 40.000 **
Elquisson Soares (BA) 30.000 **
Iranildo Pereira (CE) 28.000
Aluisio Bezerra (AC) 7.200

• Esles san '*> camlidatus ja identificados coro a cúrreme auténlica do MDB. Esla relavan - queja tero (¡9 mimes
certatnenlu chegaré a Htl ile,nitadi» quando forero reveladas as posicóes polilicas de candidatos menos condecidos elei-
toa em 15 de novembro pausado,

•• Estimativa, babeada no» votoa apurados até aexta-feira ó noite
•••De acurdo com aa apurayóea realizada* até sexta-feira á noite estavam praticumente eleilo* man aínda havia

um pequeño naco de ficarein de fura
•••• A segunda cadeira de deputado federal conquistada pelo MDB do Maranháo deve l'u'ur com um deatea d'/i»

candidatos, ambo* considerados auténtico*

Urna nova farpa no
Se a Cámara dos Deputados fossccompetida a redistribuir os 420

lugares do plcnário. para indicar
com mais nitidez as bancadas diluidas
entre os dois partidos, pelo menos 60
cadeiras estariam reservadas, a partir
de margo de 1479. ao mais numeroso
entre todos os subgrupos parlamentares
desenhados pelas eleigóes do último dia
15 e unidos por um mínimo de posigóes
ideológicas comuns — a ala esquerda
do MDB. As dimcnsócs dessa bancada
informal, que se integra entre a centena,
ou poueo menos, de congresistas el i tos
"auténticos" da oposigáo. nao sao aín¬
da numéricamente suficientes para as-
segurar Ihe o controle das decisóes par
tidárias. Mas já bastam para ameagar
vivamente a supremacía exercida, desde

a criagáo do bipartidarismo em 1966,
pelos setores "moderados" do MDB.

Seis dezenas de parlamentares, por
outro lado, fornecem um folgado quó
rum para se afirmar que a esquerda re-
conquistou ñas eleigóes de 1978 seu es
pago no Congrcsso, de onde fora vir
tualmente banida cator/e anos atrás.

Afina!, o que se chama de "ala es¬
querda do MDB" é um heterogéneo
conglomerado de diversos tipos de so¬
cialistas. social-democratas, trabalhis-
tas. marxistas — havendo mesmo quem
veja, como o deputado federal gaucho
(reeleito) Odacir Klein, lugar até para
"liberáis com preocupagáo social".

Na semana passada, em Brasilia,
políticos desembarcados de todos os

quadrantes do país traziam boas novas
para a florescente ala esquerda. No Rio
Grande do Sul, doze entre os dezoito
deputados federáis eleitos pelo MDB
sao ideológicamente vinculados á cor-
rente. Sao Paulo e Paraná contribuiram
com dez parlamentares cada um, en

quanto seis deputados comporáo a ban
cada da esquerda vinda de Pernambu
co. Somados, os Estados de Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná. Santa Catarina
e Rio Grande do Sul elegeram 39 depu¬
tados do grupo, com um total de quase
2 milhóes de votos (ou 20% da votagáo
do MDB nesses Estados); ñas eleigóes
de 1974, a mesma regiáo elegeu 29 de¬
putados "auténticos", dando Ihes 1,6
milháo de votos. No pleito de 1978. os
votos esquerdistas no Brasil representa
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ram algo como 8% dos eleitores de lo¬
do o país. No enlanio, a corrente va¡
abiscoitar cerca de 15% dos lugares da
Cámara. Esse alto índice de aproveila-
mento se deve á sele^áo dos candidatos
da esquerda — sao raros os que fica-
ram fora das relances de eleitos.
TORTURAS E IMLMDADES — Das

mais de sessenta cadeiras reservadas á
ala esquerda, varias continuaráo ocupa¬
das por deputados já temperados por
alguns anos de entreveros parlamenta¬
res — os gauchos Alceu Collares e Ge
túlio Días, os pauhstas Ayrton Soares,
Joáo Cunha e Kreitas Nobre, o para-
naense Alvaro Días, o baiano Francts
co Pinto, o pernambucano Fernando
Lyra, o cearense Paes de Andrade. o
paraibano Marcondes Gadelha Alguns
tiveram sua permanencia na Cámara
sacramentada por vota<;oes superiores a
100 000 votos, como Alvaro Días e Al
ccu Collares que. embora um tanto
estremecido com alguns antigos "aulen
ticos", por disputas no día a día parla
mentar, se define como "um liomem de
esquerda", que prega "o socialismo gra
dativo". Mas os meios parlamentares
de Brasilia observam com especial
atengáo a farta safra de estreantes adu
bada pelas urnas de 15 de novembro.

Farta e multifacetada. como se vé
por alguns nomes que emergiram sobre-
tudo nos Estados do sul, sustentados
quase sempre por macizas votaqoes nos
grandes centros urbanos. Na bancada
do Rio de Janeiro, por exemplo, figu
ram o deputado estadual Edson Khair,
que foi apoiado pela radical Conver¬
gencia Socialista, e dois conhecidos ad-
vogados de presos políticos — Modes¬
to da Silveira, que teve mais de 70 000
votos, e Marcelo Cerqueira, ex vice
presidente da Uniáo Nacional dos Estu
dantes em 1963 1964. Em Sáo Paulo,
o voto de esquerda foi distribuido por
figuras táo diferentes entre si como o
deputado estadual Alberto Goldman, o
jornalista Audálio Dantas c os opera
rios Bcnedito Marcilio e Aurelio Peres.

CRONOGRAMA POLITICO — A es

querda emedebista poderá mover se na
Cámara sob as bengáos de aliados in
crustados no Senado, onde o pernam
bucano Marcos Freire, até agora o soli
tário representante da corrente, vai ga-
nhar a companhia.do catarinense Jai-
son Bárrelo, do ama/onense Fábio Lu¬
celia e do goiano- Hcnrique Santillo,
vitoriosos ñas últimas eleigoes. Es'se pe¬
queño grupo seria substancialmcnte
fortalecido se o deputado federal Jarbas
Vasconcelos, um dos fundadores da ala
"auténtica", nao tivesse sido derrotado
por estreita margem de votos no pleito
para o Senado em Pernambuco. Na se¬
mana passada, todavía, mais que o in
succsso de Vasconcelos, eram os planos
e a estratégia para a próxima legislatu¬
ra que atraíam os pensamentos dos
líderes da esquerda.

O cronograma político em gestatjáo
já tem alguns pontos definidos. Em pri-
mcjro lugar, o bloco quer deixar o
MDB como está, combatcndo as idéias
de subdividir a agremiarán em mais de
um partido. Afinal, raciocina a esquer¬
da, o MDB é um partido agora forte,
e a esquerda um grupo forte dentro do
partido — mudar para que, entáo? Ou
tra meta é indicar o líder da bancada
da oposiifáo na Cámara — e o favorito
disparado ñas especulatjdes. até o mo¬
mento, é o paulista Freitas Nobre, der¬
rotado por apenas dois votos de dife-
rent;a, no ano passado, pelo atual líder
Tancredo Neves.

A esquerda pretende, também. au
mentar sua influéncia na repartitjáo das
71 vagas do diretório nacional. A re-
condutjáo do deputado Ulysses Guima-
ráes á presidéncia do partido será certa
mente apoiada pela esquerda, com
quem o parlamentar paulista dialoga
com bastante desenvoltura. É possível,
contudo, que o pre<;o cobrado para a
permanéncia de Guimaráes na chefia
do partido seja o afastamento do atual
secretário geral, o deputado pernambu¬
cano Thales Ramalho, há tempos na al¬
ga de mira da esquerda.

Os próprios "moderados" do MDB
divertem se com o que consideram urna
tendéncia ¡nevitável de todo "auténti
co": tornar se um moderado dcpois de
oito anos de mandato parlamentar. Es
sa travessia, contudo. nem sempre se
completa Pois Chico Pinto c Fernando
Lyra chegam ao limite dos oito anos
com a perspectiva de que nao só conti
nuaram "auténticos", mas até de for-
malizarem se na lideranga da agora for¬
talecida ala esquerda do MDB. Chi¬
co Pinto perdeu seu mandato em
1974 — pelo teor de um discurso con¬
tra o entáo chefe da junta militar que
gpvernava o Chile, general Augusto Pi-
nochet. Mas continuou morando em

Brasilia e no semestre passado teve um
papel decisivo no mosimento dos "au
ténticos" que empurrou a oposi^áo até
a fracassada campanha presidencial al
ternativa do general Euler Bentes Mon
teiro. Agora, ele volta a Cámara forta
lecido com os 120 000 votos que con
quistou na Bahia. E será muito difícil
evitar que sua energía e animai;áo do-
minem urna boa parte das iniciativas
"auténticas".

A verdade é que. pela primeira vez
desde 1964, a presenta da esquerda no
Congresso é admitida pelo governo sem
que se registrem maiores tremores no
Planalto — o que decerto configura
mais um síntoma de abertura política.
Tudo bem. entáo? Nem tanto: o gover¬
no náo gosta nem um pouco do que está
vendo, e inclusive emite sinais já ouvi-
dos em outras épocas. "Há pelo menos
dez extremistas nesse grupo", comcntou
para VEJA urna fontc do Palácio. "Isso
náo é bom." Espera se, de qualqucr for
ma. que esse desagrado governamcnlal
seja canalizado para o combate político
— e o melhor fórum para tal combate
é o Parlamento. Estatisticamente, a es¬

querda tem ali cerca de 15% dos luga¬
res. Nem o país nem o governo váo aca¬
bar por isso.

VEJA, 29 DE NOVEMBRO, 1978

EM TEMP0: 27-11 a 2-12

Folam candidatos populares eleitos
Rio G. do Sul

Copetti: socialismo colocado desde já.
E&re os candidatos com posit.'do tida como

mala a eequerda do MDB gaucho, o único eleito
fea Americo Copatu, com 19.630 votos, dez mil a
menos que em sua primeira eleipáo como deputa¬
do estadual — em 1974

A imprenaa local assegura que Copetti perdeu
a metade de seis votos «por ter se integrado na
Tendencia Socialista e propagandeado idejan soci¬
alistas» . Copetti, entretanto, discorda desaa inter¬
pretas*):

«Na minha primeira eleicáo ou diapara va
saautho, como o único candidato do MDB na
regido. Deísta ves o partido lanqeu urna outra
caratdatura que em sua campanha fazia questáo
de duaer que eu nao precisava de votos porque
eslava eleito por Porto Alegre, e aínda completa-
va afirmando que por ser socializa seria em um

adversario com esquema período de propagan¬
da e com multo dsnheiro para comprar votos. Ha
uinda um outro aspecto, esse de raioha inteira
responsabilidade: náo fago política do favores e
nem mesmo tinha sede eleitoral. Finalmente,
urna coisa que o Brasil inteiro nAo val acreditar:
so gaslei 15 mil cruzeiros na eieicáo para fazer
urti panfletos e pagar a gasolina de algumaa
viagens»

Outro problema grave apontado por Copetti foi
a impossibilidade oe usar a radio e a teíevisáo:
cEatou certo que faria mais 20 ou 30 mil votos se
pudesse fazer minhas ideias conhecidas, pois
acredito nelas».

Quanto a acusando da imprenaa de que sua
ligando com a Tendéncia Socialista do MDB o
tena prejudicado eleitoralmente, Copetti declara.
Pflnguem tem o direito de deixar de plantar urna

arvure por náo ter a expectativa de colher do
fUuro. E verdads que o socialismo aínda enfren¬
ta alguma resistencia. 0 socialismo tem sido
pintado como um bicho papAo. A Idaia equivoca¬
da de dlvisAo da frente de opoalcSo».

Entretanto Copetti está decidido s se mantor
na Tendéncia Socialista que por ter sido fundada
apenas um mes antes da eiei^áo teve urna parti¬
cipando bastante reatnta na campanha eleitoral.
Ele acha que «política se faz com paciéncia e
determinaedo».

Alem de Copetti, dois outros candidatos
tambem tidos como de esquerda, apesar nAo
terem conseguido se eleger, flzeram urna boa
votando no Rio Grande do Sul: Andre Foster,
com 16.334 votos, e Roque Steífen — com 8.644.
(Sucursal de Parto Alegre) ^
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Afinas Gerais SE®

Cássior nao sabemos
ainda que partido
vamos poder criar.

Cfessio G®«c»lve® iniclon a
mUitóoda, política bo esovimeato
ectudsnUI, sendo presidente do
DCE da Uaiverelácete Católica de
Alinas Gerais, na gesta® 58/59.
Depois de formado dedicon-se k
advocada sindical. Elecen-se
agora ' depntado estados!: sen

«En 1N4 toa wracqamaa Utaamsrae a votar
a dlacutlr poUUca, ceban# Que «aove es abríate
tan sopago qus datarla w prwnchlto. Easaa
soavaraae preUntaare» giravam multo era ton»
& fütesaa te ura novo partido político. A mana-
pa qm nte praaocbarlarass o ssjtss» político
peda articulante ton novo partido político, aínda
«us te» hnlveaoe viabilidad» te as eletlvar mm
oblativo. Beses (tacussteo «tao, acabaran) por
as *1"" ipsa candidaturas, a miaba s a do

Eu acto que s sudor parte dos votas itsam,
come a doa outrof, chamóte» populares, vtersm
tedaaaemASa. Apaaar de em totes os caaos lee
«ywiA. urna pteetra<*o boa, raaoável, em ciaste
pparáns. No orneo caso, «m parte corresponda
so tratattu tesanvolvido duranía s campaoha s
em parte e llderaneas iá existente». £ o caso
tipleo te Jodo Paulo, oote em Monievada nte
uvemos urna votacte mullo boa

De qualquor manolra, a proposta política
ym^ma fot da mator Importancia para o éxito das
.candidaturas, e púa fundamentalmente era s
proposta de crgojni&ftr o povo.

Atan dtoao, me parece que peeou mullo para
o titilo deesas candidaturas as peanas que
adariram a alia e qua atá caito ponto foram
rtópootovaU peto lencamerao dea mamas. Nte
éramos teosa poUticutenU teeoocbedtes. au e
Amortm, a ate Uvemos otnSure partidaria pora
garantir aaM auoaaso. '
Daqui pra frente a questío val ser a de dar

conttnuldada so oosao trabalbo. Nte Uveooi
mullos contatos, abrimos multas frente»; eu
teto que bá um espeto «norme a ser preemddto

e setumo» nos proponte Jé votar p todos oe
locáis oote tetivemos, nte sé para toser luna
atollas da campanto. mea para egnetomar a um
trabslho futuro,

Sobra a queette dos novo» partido» a Idéta qua
se lem á a te crlaqte de um partido afativamen-
te popular, nascido das baaea. ondi oa exarca a
democracia interna e finalmente que camlnto
para uip rumo socialista.

Hoje, com a nova legislado- t^9 »toMla too
tamos totes os dados na mesa; ote sabemos
que partido nte vamos lar emudete de criar
agora. Agora á o tempe corto pra otante dialogar
cora todas as torcas políticas que téra compró*
mimo popular, para ver se conseguimos oondi-
Ctes para criar um partido, que aínda too será,
i» meu entender, o partida tesl. 0 qua ote
queramos i o que surgirá de um trabad» politice
te organtoacte das baaes. Elas sáa qus Irte cnar
o 83U partido.'

Eu digo toso porque acho qus a (justóte parti¬
daria ainda ote ctogou á clases trobalbadora.
Hoja reinieto-se um trabalbo ds dtoblUsacte.
atittvte dos movimontoa gravistas; o°m laso
angatinba a ressurglmonto te um movlmonto
BíndlcnJ auténtico, coro algumas lldsrancas nal-
mente exprasslvas no Brasil. Mas os principáis
problemas para a clasae trahalbadsra aínda ate,
principalmente, oe problemas talarla) e o da
eatrutura eincUcal. O que nte quer «ser que nte
too vamos levar a disoiaste política atá a clas¬
es trabalhadora, é qm decorréqcia deesa discua-
ete eurgiráo oa quesiloa do um novo partido.

A queetáo da reorganúacte partidárta, coloca¬
da agora, será mais ao nivel te parlamento, m
nivel te Inlelectusi8, no nivel te políticos. Nte so
nivel dos trabalhadores. De qualquer forma esta
dfrausste Será que voltar ás basas que trabalha-
ram conoaco. Dentro diaao, estajamoa nte, boje
na MDB, nura futuro PTB ou numi futuro P8, su
acto que o trabalbo a sor fefto é continuar orga-
ntoando basas, a fim te que elas criem coqjdén-
bs política itni próprto partido.

Eu acto lambám que serla urna preclpltacáo
rosea, te Intelactuals, crlarmos por «ampio un
PS, atm socutarmos que receptividad» esas parti¬
do loria qa ctoaee irabadutdoraa.

Amorto: agora é voltar
aos núcleos e debater
os novos partidos.

Lgicioa a mili!,tecla política em
1M9, m Sindicato doa Bascárioo de,
Brío Horizonte, do qiutl foi um do®
dtaetares. Em 1992 partidpou da
camponln eleitorai do Uder opera¬
rio Joee Gomes Pimetala (Dszi-
oho), pelo Partido Demócrata
Gristóo. Em 1999 foi integraste da
comité eleitorai do depntado,
cuanarto, Edgar da Afata Atochado
- MDB, Eleito agora depntado
federal. Seu depoímentor

«A caodidilura, como a do Caado,
sutou no boto das discuMóes sobra a oo«s¿rttcáo
de un partido que poderla ser deAudo como
papular e democrático. Democrático, no sentido
£ur mecanismo que aaeegure a democracia
toan» 0 a participando das bases; e de corte

em candidaturas surgiram,
alai linhazn o objetivo da íé tomar um
Mrunmto qus vubiUraaa» a nucleacte testó
itótite E asesa- sentido cu acto que o salte e
poativn. Ficou al um mapa te grante parte teCáerlcr te Minas Gemía, te panosa que foram
motivadas a asaumir au reassumir urna
ailitánd* DottiCGu urna vos que Já csUvsm
pnKb^alM mas que dutcordavam da
cotnSura trodtóonaí do portido.

O nosao propósito agora o dar conttoidade ao
trabalbo iniciado durante t campanha. Esse

ooeraté yai se tranformar ouma anüdads perma-
nate,'« acredito que o trabalbo principal val ser
o de voltar aos grupos, e núcleos trabeUva-,
ram coneaco, para a discusséo do quesUo da
«formulando partidaria, tu tonto corto que o
roximo congreso. em 15 de marco, já vai M
«unir «ra termos dé bloccs qtsa v*o constituir oa
,wqí partidos. *

Do ponto de vista da prticulacdo propriamesste
parlaiñeotar a goite já esta tomando conheci»,
nasáo das heneadas que váo m íormamb no Rio,
ten S&o Pauio e Rio Grande do Sul, com urna
paxHKSJpBcdo inclusive de saber quam é quem. Ja
toé» programado um contato com um grupo em
Séo Paulo, que trabalhou em torno da candida*
tura do Fernando Henrique. Existe játuma sinta*
as da um documento inicial, feito la era Séo
Paulo a respeito do perfil dssse partido. Essa
alnteee qós jé estamos mandando para todos os
Rúdeos que conistamos no interior para um
iiécio do diacussáo, que tambera vai eo procassar
aqui-'

O mínimo para mm partido dev» ser. um
oqmprometimento com a transíormapéo social,
ocm a transformacéo do sistema capitalista.
Agora, elaborar toda a estrategia a ser seguida
so lomeo do procesao au acho que vai depender
da evoiucéo deose proosfflso e de multa discussSo.
Eu vejo Mae partido como, urna frente, mais
restritt, do que por fxampk) o partido propbeto
peio Ainon Sosres, que reuniría socialistas «trabalhlstaa. Seria urna frente, mas no sentido de
qua abrangeria socialistas de varios mstlzes.
todos realmente comprometidos com urna trans*
fonn&céo aociai*
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Raimundo de Oiivdra, engenheiro
e professor, é ® qnintó mais votada
do MDB para a Aszembléia Legis¬
lativa do Rio de Janeiro. Integran¬
do a Frente Popular Eleitoral, de
obteve 90.509 votos. Aqai, sen
depoimento a Fernando de Moraes
Córrela:

— Cama vate vtoettlará «a imaiih»» Oa
tepetate ka arfaiiaactes papalaraa »K »

— Devenios mlinter que a lula fundamental
ae dá mullo mala fon te que teatro te paria-
mato. Portento, a neau atuaqto deve ter em
víala, prioritariaraenle, contribuir para a foetate-
Ctmeito das otguázaqtes prdpriaa do povo como,
por «templo, axsoeiagte* de toirros populares,
bita sindical e aaaocúute» de profiteíonaia Ubo-
rmix. O iortaledmoto dosaa formu democráti¬
ca te povo se organizar Ifcn que aer o objetivo
fundamental do nosao tratwfl», A lula parlamen¬
tar i um dos Instrumentos para o fortzlecimeato
da arganizaqtes de tase. Cala dandoeia lata
•obre um bairro popular, por exempto, dsve ser
impíamente discutida e, surgir dos próprioa
moradora ao lnvéa de ser urna denúnria rinveo-
Udas pelo parlamentar. O fundamental da
dentaria é ó que tras de mnhilmqáo desee bair¬
ro e para quera lá ton trabalho potttico concreto.
O mean» potemos rtaer de qualquer projeto qua
diga reapeito a determinado olor da pyi'^an
Etae projeto deve pasear por profunda diacuaBío
tus bases e ter a «ua elaborado aompanhadi
de perto pdoa actor diratamente inleressado
inclusive,com sua proenpa Otaca na Camara.
Mais importanle que e projeto em ai á o que ele
tru te conscientizacto. Mesmo que nlo aeja
•provate, a vida do projeto contribuí para a
oooaáenüzacáo da neceaaidade da lula organiza¬
da para sua resolufto. Devora» explorar, ao
máximo, todas u poasibilidades do trabalho
parlamentar, na aem mixtifícate, Eaae trabalbo
too substituí a organizado do povo «n torno de
•una quextflea coocrabss.
- O tatas» paBBea Irito páa campeé

pan a oa oW«to eaotógate «ftaalar oemeatete
■ote ate barda argasáxaftea te

■ £ tora detxar clara que o papel do paría¬
lo á doar de presante organiágtes

pratasepara a actores nuda atrasados. O aoarn
papel deva aer o de langar a Ideia do trabalho
organizado, trazando experiánda te outrai luga¬
res como exemplo da pnolbilidate de um trabn-
fto conoequenle. Deverra» ter em mente qua a
gato precia encinar ao pora de masralra orgaai-
aada o que dele apicndniioe te BMueua deaorga-
nizadas, coma Ota Pauto Frebeu Pedagogía te
Oprimido. A kSfia te trabalbo organizado, te
fortaledmento te asaociapto quaalo Já existes»»
e da sua criapto quando too «dátente aenqae
etoeve no centro da nossu atecajtea durante
■a rampanha A oonUnádate désoe trabalho
tepente da Masa prátfca puriamEtar a ptincl-
pslmente. te deseovojvimevito das prteriaa hala
popularas.

— Existía a frente tea caodiMtos papubueaT
— Urna característica importarte deaau tta-

ítea, em cornparo^éo im anteriores, loi ■ mudaa-
qm qualitativa do trabalbo conjtaáo dos candida¬
tos populares. A freste foá sendo montada na prá-
tica. Os comidos, paueatas e panfletagens
conjuntas, ajixka mutua e diversas dobradinhas
entre os candidatos forana a tónica nova das
camp&nhas popularas.

Havia, no inicio da campaba, diferentes
formula<?5ea sobre a frente popular era termos
eleitorai*. Alguna eofocavam que esu frente
incluiría inclusive os rhapásta*. Na prática, a
frente ae formou apenas com os candidatos popu¬
lares, aem os chapistas e es representantes do
empresaríado. Essa aproximando t«n fundamen¬
tal importancia ao quadre da reformulanéo parti*
dária. Os candidatos auUntkns eteitoe, a oM
narional, conaütuirio o embriio de ion futuro
partido popular, mas aínda dentro de um espirito
de frente, portante, heterogéneo. Desata forma,
incluirá os elementos mais combativos e progre¬
sistas que normalmente iríam para um PTB.
Será constituida também por aetores que ji
entenderam que «ó com ti socialismo teremos
urna verdadeira democracia no BrasiL fren¬
te tem como ponto de cnidade a luta pelo fim da
regime repreanvo cote o máximo da participando
popular porque as trabalhadores representara o
actor que nfto tem cootratfi^Oes com a democra¬
cia. Levarflo a hita peia democracia até ás últi¬
mas conaequtedas, drixando claro que a luta
pdas liberdades democráticas para ser cooae-
quénte exige que «o povo esteja na cabega».
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Sérgio: EM TEMPO 4 A 10 DE DEZEMBRO DE 1978

Agora é fazer um trabalho muito ligado ao pessoalda periferia
O airetorio -do MDB na constituido num instrumenta
Freguesia do O em Sao Paulo ¿e organizando das carnadas
representa ujna experiencia populares que moram na

área.sui genens. E um dos poucos
onde o trabalho político nao é
realizado apenas em época
de eleigóes. além de ter se
Sergio ctos Santos, que agora faz novas propostas para avan¬
zar mais ainda no nivel de organizacao da populando dos bair-
ros próximos. Sérgio fala a EM TEMPO:

Como consequéncia desse
trabalho. o diretório elegeu

A mmte campanha surgiu como necessidade do trabalho
anterior. • Nao houve interrupcao do processo para participar
das eleicóes Travamos urna luta de oposicao em um determi¬
nado momento. Daí porque os moradores militantes do di reto-
rio acharam importante participar com um candidato proprio
do processo eleitoral. O resultado foi bastante animador, com
o surgimento de gente nova e companheiros que estavam
adormecidos e que despertaran!. Na campanha. sempre leva¬
mos a mensagem de «Comissóes de Moradores, de fortaleci-
mento do Movimento de Custo de Vida, da organizacao sindi¬
cal e de continuidade da luta

- Bom. quanto a minha atuacáo como parlamentar, estarei
permanentemente em contato com os grupos existentes nosbairros. Nao so eu. mas o Di retorio da Freguesia do Ó. que e
urna entidade política.Procuraremos fazer um trabalho combi¬
nado; inclusive fora da Freguesia ja marcamos reunióes com

Geraldo: «Acho fundamental
a formarán de um bloco dos
parlamentares populares».

estudantis. Durante a Sua

campanha. contudo. esta
tendéncia foi revertida e ele
conseguiu penetrar em areas
da periferia de Sáo Paulo.

Agora sua preocupando e:.

Ex-diretor e um dos reorgani¬
zadores do DC E ■ Li v re
Alexandre Vanucchi. Geraldo
Siqueira. iGeraldinho) era
visto antes dos resultados das
eleinóes como um candidato
com bases fundamentalmente
como dar continuidade ao trabalho. é sobretudo como manter
o seu comité organizado, a fim de estimular a organizando nos
bairros populares e ter um controle da sua propria atuando
parlamentar. Eis o ieu depoimento:

- Minha votacho naorieve um ponto de estouro e embora
dois tercos déla tenham vindo da Capital, nao cheguei a ter
um reduto. Estivemos entre os 10 primeiros em bairros da
classe media, como Indianopolis. Jabaquara e outros. mas
tambem na periferia, como em Brasilándia. Jardim Sao Luis.
Campo Limpo, Pirituba. Sáo Bernardo. Santo Andre e outros.
Naturalmente, fui melhor votado onde ja existia um trabalho
anterior, embora a minha explicitacao política em areas onde
antes náo tinha penetrado tambem tenna favorecido. E creio
que is»o aeonteceu porque náo fiz campanha apenas com
slogans gerais, mas com urna visáo política bastante explicita-
da. centrada no combate ao regime militar.

Créio que é fundamental manter organizado o meu comi¬
té. este entendido com as torgas que participaram da campa¬
nha e que necessitarao de urna coordenacao. composta de
representantes das varias frentes de trabalho organizado e que
vai procurar levar um trabalho de massas combinado com a
atuacáo parlamentar. Náo podemos ter a visao de que traba¬
lho no parlamento passara a ser a coordenacao das varias
frentes localizadas, pois estas necessitam de urna autonomía
propria. ao tempo em que devem ter tambem um controle da
atuacao no parlamento que e urna das frentes contra a dita-
dura.

- Alem desta via, havera a mobilizacao de massas. que
nao pode ficar restrita a qualquer limitagáo legal. E a tarefa
da coordenacao do comité seria fazer a ligacáo do parlamen¬
tar com o movimento"de massas; pois o parlamentar e repre¬
sentante de urna forca política, urna corrente. e como repre¬
sentante desta forca tera o papel de polarizar com suas posi-
Cóes. tanto no parlamento como na sociedade.

- Pór outro lado, acho fundamental a formacáo de um
bloco dos parlamentares populares, tanto para fazer avangar
a organizacao ñas fabricas e nos bairros. como para a atuacao
parlamentar propriamente dita. E necessario somar as forcas
de diferentes campanhas, que mesmo com todas as diferencia-
coes existentes estáo todas elas comprometidas com as organi-
zagóes populares. Urna das ideias em curso e a realizacao de
urna assembleia destes comités, que me parece deve ser ativa-
da como um primeiro passó

lideraneas que participaram da campanha para estabelecer
um programa de agao inicial. Nestes lugares da periferia, ha
interesse em formaeao de Comissoes de Moradores pelo fato
de as Sociedades de Amigos do Bairro estarem sendo mano¬
bradas pela^dministracao regional, que e um orgao do Poder
Executivo Municipal.

Agora a perspectiva e fazer um trabalho muito ligado ao
pessoal da periferia. Aqui na regiáo a ideia e fazer um levan-tamento da situacao urbana. Pensamos ate em realizar urna
assembleia popular ampia organizada pelos representantesdas vilas e dos bairros. que va: do Perus a Casa Verde, para
discutirmos nossos problemas. Tais como transportes, esgotos,
moradia. saude. etc. Esta e urna ideia que vem crescendo
entre os moradores e.e ideia nossa náo ficarmos apenas ñas
reivindicagóes pingadas.

Enquanto parlamentar de oposigáo, a minha primeira
bandeira e a luta pela conquista da democracia. Nessa eleigáo
teve urna característica diferente, pois boa parte dos parla¬
mentares eleitos para a Cámará ou Assembleia sao represen¬
tativos, tém um trabalho de oposicao e um passado de luta.
Isto vai pesar no MDB. Váo existir dificultades para urna
atuagao deste bloco novo, mas vai ser muito mais fácil,
porque já ñas eleigoes houve urna coincidéncia nos programas
de urna serie de parlamentares que foram eleitos. Temos urna
linguagem comum e isto vai solidificar a nossa atuacao.

Marco Aurélio: «O Parlamento
vai servir principalmente como

urna tribuna de denuncia».
Marco Aurelio Ribeiro. advo-
gado. trabalhou junto as
oposinóes sindicáis metalúrgi¬
cas de Sao Paulo. Sao Caeta-
no e Campiñas, entre outras.
Destacou-se pela participando
na luta dos moradores em

«loteamentos clandestinos» e

agora, eleito deputado esta-
dual. preocupa-se com a
organizando popular e com o
fortalecimento dos diretórios
do MDB. Seu depoimento:

O trabalho que permitiu a minha eleigao foi fundamen¬
talmente desenvolvido junto as carnadas populares, especial¬
mente os trabalhadores. E na minha plataforma, o que se deu
mais énfase foi a necissidade da organizagáo popular. Mesmo
depois das eleigoes. nos ja realizamos várias reunióes com
trabalhadores, principalmente nos locáis de moradia. dando
continuidade ao trabalho da campanha. Enfim, o trabalho
continua e deve prosseguir durante a legislatura, porque o
objetivo a medio prazo e conseguir urna organizacáo forte do
trabalhador e construir um outro regime. uma.outra sociedade
diferente da atual em que a gente vive.

- O parlamento vai servir principalmente como urna tribu¬
na de denuncia dos problemas da populacho e podemos utili¬
zar o mandato para fazer ressoar os problemas e as lutas dos
trabalhadores. Tendo em vista a bancada que foi eleita para a
Assembleia Legislativa, criou-se urna expectativa que a
principio náo eslava colocada, porque se conseguiu realmente
eleger urna bancada muito boa no MDB. Isto cria a possibili-
dade de se fazer um bloco dos parlamentares auténticos que
teráo urna atuacáo conjunta na defesa dos trabalhadores.
Quanto a projetos concretos a apresentar na Assembleia, eu
ainda náo me preocupei com isto, ate porque nao e atraves de
projeto de lei que a gente vai resolver os problemas do povo
Drasileiro.

Acho que a gente nao deve se esquecer do trabalho
partidario, principalmente em suas bases. Isto porque, se
fizermos um trabalho de base totalmente desvinculado do
MDB - para simplesmente daqui ha dois ou quatro anos langar
novos candidatos - quem estiver fazendo este trabalho de base
pode ter espago para langar candidatos. É necessario conciliar
as duas coisas. E importante fazer o trabalho de base partida¬
ria e é fundamental tomar, disputar e tomar'os diretorios do
MDB que estáo ñas ináos dos adesistas e fisiológicos, pois
temos que saber usar um diretorio como um instrumento de
trabalho.

- Isto náo significa carregar para dentro dos diretorios do
MDB todos os trabalhadores de base que existem hoje em Sáo
Paulo. Estes trabalhos independentes devem continuar
mantendo a sua independéncia em relagáo ao partido de oposi¬
to. Mas náo podemos deixar de ocupar o espago dos direto¬
rios. Principalmente agora, porque senao este espago sera
ocupado por outros. o que criara problemas no futuro.



io-os proposfQi da oposito Cb~24
Conjuntura Brasileira comega a publicar neste numero 2^+, um dossie sobre

as posigoes e propostas políticas Üe algumas personalidades, de representan¬
tes de Organizagoes e Partidos políticos, Comités e Sindicatos,
que representam diferentes comentes da oposigao ao regime ditatorial. Nosso
objetivo é contribuir para o conhecimento dessas diferentes posigoes. Para '
facilitar a apresentagao, formulamos 3 questoes que orientam as entrevistas.
As respostas a estas questoes foram extraídas de" entrevistas', declaragoes,pu
blicadas em diferentes jornais e revistas brasileiros.

0 material disponível nao nos permitiu organizar todas as entrevistas se¬

gundo as 3 perguntas formuladas por CB.
Análise da conjuntura brasileira
0 que propoem em substituigao a ditadura

encaminhar as lutas contra o regime

1-

2-
3- Qual a proposta' política para

SEVERO GOMES
Severo Gomes foi ministro ditas ve.zes nos úl¬

timos 14 nnos - da Agricultura, durante o governo
Gástelo Branco, e da Industria e do Comercio, du-

I- mobilizar a nagqo para assegurar
autonomía do capital Du¬
rante o periodo qué Vai de 1968 a 1973, mesmo que os em-
ptesónos nao tivessem capacidade de influir diretamente
ñas decisóes governamentais, náo havia perspectivas de
mudanzas muito profundas. A economía brasileira estava
se aproveitando do grande dinamismo da economía inter¬
nacional que vinha aa década de 60. Urna década única na
historia do capitalismo com relagáo á rapidez do cresci¬
mento náo só aa economía, mas também com o agiganta-
mento das grandes empresas. Urna época em que havia
uma'idéía mais ou menos difusa e pouco crítica ae que era
urna fatalidade a internacionalizagáo da economía, era
iuma fatalidade as grandes empresas multinacionais que
seriam as grandes responsáveis pela geragáo de tecnología
pelo desenvolvimento económico e até pelobem-estaraos
povos. Até que a crise de 73, com o embargo do petróleo,
veio desnudar a realidade, mostrando de que modo este
processo todo tinha gerado distorgoes internas multo gran¬
des e agravado o tipo de relagóes do país com os centros in¬
dustrializados. Entáo hoje os empresarios sabem que as
políticas nao seráo mais aquelas que podiam ser adotadas
durante o período que vai de 68 a 73, que eram pequeñas
puedidas quantitativas em torno de combater um jouco
mais a inflagfio ou nao conceder um pouco mais de incen-
¿ivospara este ou aquele objetivo, criar faixas de financia-
mentopara atenderá-um'tietor ou out.ro. Hojeastletisóes
sao de outra natureza, sao muito mais profundas e dizem
respeito até a urna reavaliacáo de nosso paseado, para ter
um pouco mais de clarividencia em relagáo ao futuro.
Acho que neste momento em que os einpresários sentiram
que as decisóes sao de outra natureza, sentem também a
necessidade de urna outra articularán da sociedade para
poder influir no seu próprio destino, que no fundo é aapira-
gáo de todos os grupos que compóem a sociedade. De urna
certa maneira se pedería dizer que é urna aspirado até de
seguranza em relagáo ao futuro.
M - Na sua opiniáo, esta aspirando atinge indistinta¬
mente o empresariado, ou ela é mais forte em determina¬
dos setores?

SG - Eu ucho que ela é mais forte na faisa doa empre-
bárioa do setor industrial, nacional, e preponderante na á-
rea da media e jiequena empresa. Isto nao excluí o fato de
existir ñas grandes empresas nacionais - na verdade sao
rarissimas as que poderiam ter este notne -, empresórios
que estejam dentro deste modelo de pensamento.

Acho que nao haverá govemo que possa amar.ha
tomar medidas no sentido de preservado da independén-
cia, de resistir a pressóes externas se nao tiver, á sua reta:
guarda, urna mobiüzagáo nacional. Ele será extremamen¬
te frágil. O ponto de partida é que vocé tenha mobilizagáo.
Se vocé tiver mobilizagáo, ai tudo é fácil. É fácil no sentido
de que vocé tenha um povo mobilizado, consciente do seu
projeto e entáo com poder para discutir oe seus termos de
negociado com os interesses externos. Esse é o ponto de
partida. É evidente que haverá tendéncias desestabiliza-
doras, mas eu creío que o nivel de consciéncia dos proble¬
mas, hoje, é muito maior do que no passado.

A cr¡Be de 73 vem mostrar o qué? Que esse tipo de
crescimento económico aumentou enormemente a depen-
déncia externa com relagáo á internacionalizado da eco¬
nomía, á presenta do capital estrangeiro no país, numa pe¬
netrado maior nao só em dimensáo como também em pro-

rante o governo Geisel. _ empresario li¬
gado d agropecuaria e d industria: é grande pro-
prietário de terras, criador de gado leiteiro e de
corte e dono da Tecelagcm Parayba, urna das
maiores fábricas do pais do setor de confecQÓes
téxteis.
fundidáde. Mas o'processo gerou outras distorcóes, como
aquelas que decorriam da concentrado de renaa.da divi-
sáo da sociedade, das distancias do desenvolvímentó entre
as regióes, do crescimento das grandes cidades, Entáo, o
país se enfraqueceu na medida em que o seu poder estava
perdendo vigor dia a dia nos diferentes campos. 0 poder
nacional se assenta básicamente no povo consciente que
deseja o seu futuro, a sua identidade como povo. Se a na-
gáo está dividida, se a sociedade está dividida, se os confli-
tos aumentaram, vocé tém a sociedade enfraquecida. A
economía ftcou táu dependente que o país nao pode contro¬
lar nem aa importacóes porque nós temos que importar
todo ano mais petróleo, mais borracha, mais aluminio e
mais cobre; e nao jrodemos deixar de importar, pelo peso
que tém, na industria, os setores modernos de ponta. Nós
nao desenvolvemos a nossa producá o de cobre, de aluminio
ou de borracha ou de fertilizantes e repousamos numa in¬
dustria de ponta que evidentemente só podia crescer na
medida em que houvesse urna concentragáo de renda. Fi-
cou claro para todos os setores e principalmente para aa
Porgas Armadas táo preocupadas com a seguranza nacio¬
nal, com o fortaleclmento do poder nacional, que esse mo¬
delo de dfcsenvolvimtnto acabou enfraquecendo o poder
nacional.

. jf tñanü*
tengáo deste modelo vai constantemente agravar o proble¬
ma da divida externa, mesmo porque toda a industria de
ponta. a industria de ben9 duráveis que vem sendo o carro-
chefe da economía brasileira, se renova á custa de novós ti¬
pos, novog modelos, novas engenhocas. Esses novas mode¬
los, esses novos tipos representam constantemente urna
drenagém a mais para fora. Um exemplo claro é a introdu-
gáo da televisáo em cores. Nós tínhamos 'a televisáo em
branco e preto, toda a América Latina só tinha a televisáo
em branco e preto. Cerca de 6077 do mercado, ou mais até,
65"% do mercado pertencia a empresas nacionais que pro»
duziam esses televisores. Entáo, com base numa série de
articulagóes de interesses se admite a TV em cores. E ela
significa o qué? Primeiro, pagamento de assisténcia técni¬
ca. importagáo de partes complementares; e, além do
mais, o predominio absoluto das empresas estrenaras
que hoje detém internamente o mercado de televisores na¬
cionais. Vocé nao pode é imaginar que seja control^yel
urna divida externa a longo prazo com a rúanutengáodo
modelo. Agora, com unía mudanga fundamental do mode-í
lo económico, ai vocé pode ter urna divida pesada, masie¬
ra um país capaz de negociar esta divida e, nfe curso (k>
tempo, reduzi-la a urna proporgáo saudável. O qué impor-í
ta fundamentalmente é a mudanza de modeló; porquef
mesmo que fosse possível hoje eliminar essa divida, no diá
seguinte ela continuarla a crescer novamente.."

. é preciso tés1 ümd
lei que permita ao governo o controle do capital estrangéi¿
r0i ' Hoje p capital estrangsifolem
liberdade de investir em qualquer área da economía brasi¬
leira, a nao ser naquelas que sáo vedadas pela lei, flBffio é o
caso da área de i omunicagáo. Com relagáo ao resto, ela
tem absoluta liberdade. Quando se ouve urna discussáo a
respeito de se foi aprovadoó?. nao um projeto deata ou da-
quela empresa estrangeira pelo governo, a aprovagáo signi¬
fica apenas concessáo de incentivos, só isso. . Entáo é pre¬
ciso que, preliminarmente, o uivestimento estrangeiro te¬
nha que ser aprovado pelo governo, é preciso que amanhá o
CD1 náo seja um órgáo que sirva para dar ou náo incenti-



os propoitqj dq oposipao-
que lodos devem ter a preocupagáo do exercício democráti-
co dentro da sociedade; a segunda é que dentro do. exercí¬
cio democrático, através do Congresso, vocé tenha leis que
regulumentem a acao dos diferentes grupos e as diferentes
formas de expressáo e de luta dentro da sociedade. Acho
que em tese vocé pode admitir que estas organizagóea ve-
nham a se constituir, mas o importante para sua sobrevi¬
vencia é a maneira como elas fortalegam o regime demo¬
crático; as instituigóes, a ordem jurídica do país e nao tra-
balhem no sentido até de se contrapor ás normas que ve-
nham a ser estabelecidas para o convivio da sociedade.

. Há pouco tempo Luís
Carlos Prestes, em urna entrevista a Isto É, fez um autocrí¬
tica de 64, e vocé encentra hoje um número muito grande
de torgas que estavam ao lado de Jango fazendo a mesma
autocrítica, reconhecendo que se precipitaram numa radi¬
calizarán no sentido de romper a estrutura jurídica do
pais, enfim, no sentido de fazer urna verdadeir^revolugáo.
Eu entendo que estamos no limiar de urna grande decisáo
nacional. Ou nós marcharemos para urna visáo diferente,
para a incorporagáo da grande maioria dos brasileiros, ou
estaró comprometida a sobrevivénciado próprio regime ca¬
pitalista dentro do país. O que nao se pode entender é a
sobrevivéncia de um regime onde a grande maioria seja ex¬
cluida, e com a grande maioria excluida a tendéncia dos
grupos dominantes é a identificagáo com o exterior nao só
no sentido dos interesses, mas até identificagáo cultural. E
os procesaos sao dinámicos, eles nao sao estáticos; entáo se
se pudesse imaginar a manutengáo, o congelamento da vi¬
da, aínda se poderia imaginar a manutengáo da situagáo
atual por um temjpo relativamente grande. Mas estamos
num dinamismo. Ou nós marchamos para a construgáo de
um projeto nacional, ou nós vamos ter a nossa dependén-
cia aumentada.

■ Eu acho que este momento se aproxima cada vez mais
nao só pelos acontecímentos internos - que vém marcan¬do a vida contemporánea - mas também em virtude da cri-
se internacional. A crise internacional abre brechas que
podem ser aproveitadas. O mundo industrializado, o mun¬
do desenvolvido náo poderó sobreviver tal como existiu até
hoje, se nao aprofundar a dependéncia, a dominagáo. E
ou os grupos dominantes, dentro da sociedade brasileira
tomam consciéncia de seu papel com relagáo á sociedade,
á sua historia, ao seu povo, ao seu futuro - e buscam urna
mudanga profunda - ou estáo condenados ao desapareci-
mento.

3 — Um partido reformista
Eu achó que o

fundamental é imaginar um partido que se proponna •realizar urna democracia' que incorpore a grande maioria e

§ue por isso mesnjo tenha condigóes de realizar um projetoe indeoendqncla.
Primeiro é preciso ver de que maneira váo

ser estabelecidas essas regras para a reorganizagáo parti¬
daria. pois elas podem ficar táo limitadas que aca,bam sen¬
da mais urna frustragáo. Mas imaginando que elas permi-
tam um grau razoável de liberdade, eu acho que as coisas
váo depender do resultado das eleigóes de 15 de novembro,
de como vai se compor a representagáo do MDB. A Vito¬
ria de 1974 fo¡ surpreendente para o próprio partido e ela
levou-o talvez a conflitos internos maiores, pela heteroge-
neidade da sua representagáo. E preciso entao saber como
é que vai surgir o MDB em 15 de novembro. É possível que
ele surja até com condigóes de ser realmente um partido, o
partido reformista do país, e encaminhar esses prqjetos a
que nos referimos. É possível que isso náo ocorra, daí a ne-
cessidade de surgirem entáo outros partidos. Q » 12/11/78

vos, mas um órgáoque aprove ou náo determinado investi-
mento, para verificar como ele vem, se traz o capital, se
traz tecnología, onde é que ele vai operar, se há iHteresse
nacional de que isso ocorra, e que amanhá essas coisas se-
jam debatidas e julgadas em fungió de normas que ve-
nham a ser estabelecidas num debate nacional a respeito
do qué nós queremos e qual será o papel do capital estran-
geiro no nosso desenvolvimento.

M - Com relagáo á questáo de um novo modelo que se
baseie mais no mercadq interno, ... S(j- Nós temos no¬

tado nesse debate sobre o problema rio mercado interno é
mercado externo a afirmagáo constante de que aexpansáo
do mercado externo náo conflita com-a expansáo do merca¬
do interno, pela simples razio de que se eu tenho amanhá
condigóes para ocupar mercados externos, essa ocupagáo
significa crescimento de nivel de emprego e da renda den-
tío do país; e que, portanto, representa a própria amplia-
gáo do mercado interno. Formalmente isso pode ser ate
verdadeiro, mas o que ocorre é que para nós exportarmos os
produtos industrializados temos que conceder tal nivel de
incentivos, que anda em torno de 50f <■ do valor, que o cres¬
cimento do mercado externo significa constantemente um
incentivo que é concedido através dos impostos, recursos
da tesouro que váo para as empresas e portanto sáo retira¬
dos do consumidor nacional. Entáo, na verda-
de, os incentivos mostram que o mercado extemo hoje é
conquistado com a redugáo do mercado interno. Eu acho
que o problema do mercado interno está intimamente liga¬
do com o problema da concentragáo da renda e o problema
de liberdade de organizagáo, liberdade sindical. Quer di-
zer, nós náo teremos urna melhor distribuigáo de renda se
náo tivermos urna organizagáo das trabalhadores comca-
pacidade de lutar pelos seus interesáes, e náo teremos upi
mercado interno se náo tivermos unja; melhor distribqig&Q
de renda. Entáo eu acho que o ponto fundamental é esse;
melhor distribuigáo de renda par? expandir o mercado in¬
terno.

Agora, com relagáo ao problema de estrutura agrária
do país, eu acho que ela é extremamente complexa, e as si-
tuagóes das diferentes regióes tém natureza diferente. Eu
creio que há problemas de estrutura, mas que eles náo sáo
preponderantes com relagáo á economía agrícola do país.
Eu acho que o problema da grande massa está muito mais
ligado á organizagáo sindical dos trabalhadores, a urna le¬
gislado aaequada para regular o trabalho do campo do
que ? questáo da estrutura agrária.
2 -A própria sobrevivéncia

dos empresários depende de
urna sociedade mais harmónica
Devemos saber ajustar os conflitos

. Nós precisamos reconhe-
cer que nós vivemos numa sociedade de classes, portanto
numa sociedade onde existe permanentemente o conflito
de classes. O que é preciso é legalizar, institucionalizar e
reconhecer esta realidade, e fazer com que tenhamos um
modelo político capaz de ajustar e resolver estes conflitos
permanentemente. Eu acredito que este problema da Cen-
i ral de Trabalhadores, como o da Uniáo ae Estudantes, es¬
tá muito ligado á forma de agáo. Vocé pode admitir até
que, em determinados momentos, o processo de luta políti¬
ca possa ser conduzido de fonna a comprometer a constru-
gáo de urna sociedade democrática. E entáo, acho que o
problema náo é fundamentalmente da existéncia ou náo
dessas organizagóes. O problema é de que elas tenham a
sua existéncia dentro de duas perspectivas: a primeira é de

FRANCISCO JULIÁO : Camponesas
l~ o capitalismo inevi
JULIÁO — Nao podemos absoluta¬

mente evitar que o capitalismo floresga
no Brasil, e por esta razáo náo se pode
fazer utpa crítica radical a este sistema
capitalista mais maduro. Devemos bus¬
car mecanismos para impedir que esse
capitalismo abale a própria soberanía
política do país, selecionando, por
exemplo, o capital que deve ou náo per¬
manecer no Brasil. No campo, no en-
tanto, minha posigáo é mais radical:
sempre achei, e continuo achando, que

tavel
a térra deve pertencer aos camponeses,
que ficaram com a parte desprezível do
banquete da sociedade. Ai está o fenó¬
meno dos bóias-frias demonstrando que
o camponés foi arrancado das parcelas
de térra que ainda tinha e transformado
numa especie de escravo deste novo
processo capitalista que avanga- pelo
campo. Neste sentido, acredito que a
reforma agrária deve ser feita para que
o camponés se sinta feliz e se realize na
térra, e náo seja expulso déla.

Volto a dizer que a entrega da térra ás
grandes empresas tende a agravar os
problemas no campo e também os das
cidades, pois dessa forma o éxodo rural
náo será estancado. A reforma agrária
continua sendo um desafio para o apro-
fundamento de urna auténtica democra¬
cia social no Brasil.

A experiéncia das Ligas Cam¬
ponesas está superada pelo próprio de¬
senvolvimento do capitalismo no cam¬
po. Hoje eu trataría de fazer urna cam-
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cb-24 os propo»tas do opo»igoo-i3
da realldadc brasilelra. atrlbui-se como
papel a formacáo (leste grande instrumento
político representado pelas novas geraeóes
Ressurglremos enriquecidos com a inte-
gracSo de correntes aflns, algumas Já exis¬
tentes antes de 1M-1. Com a experiencia
amarga que recaiu sobre nosso povo nesses
últimos 14 anos, surge a automática rieces-

ISTOÉ. Quais sao as tendéncias que se
reúnem etn torno do PTB?
Brizóla. Temos que surgir identifica¬
dos por principios gerais comuns.
E depois trataremos de elaborar o
programa, com o concurso das bases.
Eu me sentirei profundamente reali¬
zado e feliz se puder exercer o papel
de mediador dessas tendéncias, sem
nenhum projeto pessoal, e conseguir
com isso construir um grande instru¬
mento para as novas geragóes.
ivefe Vargas o ptb é. em
prímeiro lugar, Getúlio Vargas,

gente mais á
nossa direita comegou a faJar em PTB.
Fala-se em PTB com Ney Braga, Jarbas
Passarinho, Chagas Freitas, Antonio
Carlos Magalhaes, MaJuly etc e tal. Eu
acho grapa, porque, se elcs conseguLs-
sem por um acaso fazer esse grupo e ter
a legenda do PTB, a legenda nao ia
adiantar nada. Porque o prestigio da le¬
genda corresponde á expectativa de um
comportamento que eles nao podem
ter, pelos compromissos que tém, de ou-
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sidade de Integrar num grande partido
nacional correntes Junto ás quais eu venho
me empenhandopara estabelecer um clima
de compreensáo e respelto nessa fase inicial
de reestruturagáo.

. Sei que exlstem varios projetos de
crlacáo de partidos socialistas. K venho in-
slslmdo. em todas as oportunidades, como o
tra natureza. Um grupo mais á esquerda
do que o PTB também comegou a pen¬
sar em termos de PTB, o que igual¬
mente nao faz sentido. Eu nao tenho o

direito e o PTB também nao o tem de,
em nome dos interesses da classe ope-
rária, apresentar urna determinada pro¬
posta política. Ninguém estabeleceu que
a classe operária realmente é pela aboli-
c2o da propriedade privada, é pela
transformagáo estrutural do sistema. Eu
acredito que, hoje, todos os assalariados
exigem e reclaman! justiga, porque eles
foram roubados nos seus salários. Mas
eu acho que, no Brasil, o sentimento
ainda é de oportunidade de ascensao so¬
cial. Logo, é de humanizarlo e de refor-
mulagao do capitalismo.

O instrumento para promover a su¬
pe ragao do subdesenvolvimento ¿ a
burguesía nacional, é o industrial brasi¬
lero, que tem que ser prestigiado nesta
fase. Nós continuamos integralmente
solidarios com ele. Evidentemente espe¬
rando dele que compreenda a pressáo
social que cada vez mais se exerce e que

o que estamos
sentindo face á «frente emedebista» é urna atitu-
de aparentemente deliberada de obstruir as arti-
culagóes do PTB e isso é evidente a nivel nacio¬
nal, urna orientagáo das diregóes do MDB.

O MDB é urna frente que saiu vitoriosa e deve
ser prestigiada como frente, o que náo quer dizer
que a rearticulagáo do povo náo continué sendo
necessária. A divisáo da frente náo ocorrerá pelo
simples fato da rearticulagáo do PTB.
O trabalho de organizagáo do PTB marcha

paralelo com a luta pela democracia; um náo
excluí a outro. Esse é um processo dialético que
vai desembocar numa nova conjuntura que desde
agora deve ser perseguida.

Ha urna corrida pela legenda do PTB e e
obvio, que a hora náo e de «ficarmos atirando
pedras», mas o partido que nós pensamos náo e
o que pensa aex-deputada Ivete Vargas. O que
coíhi com o ex-guvernador Brizóla nada tem a
ver com essa proposta. O partido que pensamos é
um retrato do velho PTB em seus contornos bási¬
cos, mas o retrato está descorado, pois já passa-
ram quinze anos. A conjuntura mundial mudou a
Guerra do Vietná liquidou com os planos belicis¬
tas do Pentágono. O socialismo avangou muito
nesses anos.

liz recentemente em Nova York ao me en¬
contrar com o professor Fernando Henrique
Cardoso. que precisamos discutir ampia-
mente. e sem preconceitos. a questáo de
nossa unldade Isso porque acredito que
todos os projetos socialistas sao perleita-
mente compallvels com a.i/sáo que nós
trabalhistas, defendemos ftSJP- Hf/lú/ft

cada vez menos se possibilita ao indus¬
trial afrontar com sua riqueza toda a so-
ciedade. No momento em que pensa¬
mos fazer o PTB. nós temos urna pro¬
posta exatamente aos industriáis brasi-
leiros. A proposta nao é só de solidaric-
dade do nosso partido, é urna proposta
diferente das que eles já tiveram no pas-
sado: é de, conscientemente, convocar
os trabalhadores para serem inclusive
solidários com eles na luta contra as

multinacionals e no presü'gio ao indus¬
tria] brasileiro. Eu acho profundamente
válido o PTB ser um partido abran-
gente, um partido do momento brasi¬
leiro, um partido que veja na burguesía
e no empresariado nacional os agentes
do progre.sso, da libertagáo económica e
do desenvolvimento económico do Bra¬
sil. Um partido que veja nos trabalhado¬
res aqueles que merecem toda a nossa
solidariedade, porque sao fundamentáis,
com sen trabalho, para o progresso e o
desenvolvimento. Mas náo podemos
desprezar nenhuma categoría social; os
intelectuais, os artistas, a classe media e
os marginalizados, istoé 15/11/1978

Náo se pode construir um partido político hoje
sem ter mumaestratégia socialista. Agora, na
conjuntura atual, receamos um debate ideológio.
Este tem mais desunido do que unido o povo
Antes de construir um. partido de massas ja se
pensa em definir ideológicamente tudo. Esse
debate náo facilita a unidade, a destroi.

Devemos agora, sem maiores preocupagóes,
partir para a construgáo desse instrumento, se
fizermos ao contrário, teremos um partido quími¬
camente puro, mas náo teremos um partido
abrangente.
0 partido que imaginamos e um partido que

tenha como coluna dorsal a classe operaría. Isso
náo fecha as portas para o empresario nacional,
que sáo poucos no Brasil, mas a aceitagáo do
programa tornaría isso viáveh O programa deve
ser a expressáo da vontade de seus mttnbros, de
baixo para cima, e náo como na pessftdo, onde
apenas as cúpulas decidiam Com á
morte de Getúlio, o PTB passou por ama mudan-
ga qualitáUva a partir de sua Carta Testamento.
Aíi cqmegou a existir urna defínigao melhor da
ideología du PTB Este é o retrato do PTB para
mim. O PTB das reformas de base no quat eu
estive engajado

MIGUEL ARRAES I-
- cx-eo-

vernador de Pcrnambuco,

"Folba" — Quanto ao periodo que o
rcglme atravessa. O srnbor acredita
ter ocorrldo urna ruptura na a llanca
das torcas que o apolavam ou. ao con¬
trario, scu cnfraqueclmento resultar
das pressóes de setores anteriormente
niarglnallzados*
ARRAES — "Os dols fatores devora

ser levados em corita. E eles se dlmen-
slonam na medida em que o projeto
económico do rcglme fracassou. A
exagerada lntcrnaeionallzagáo da
economía subtrslu ao Brasil os írúgeK
dispositivos anteriores a 19S4 para a
deíesa das empresas naclonais (pie
poderlam nos levar a um capitalismo
autónomo. A intcrnaclonallzacáo lol
levada ao extremo durante a ditadura.

a dependencia aumentou
Esse processo, bascado no sistema de
Intercambios externos, agrava se por¬
que o Pais náo tem detesas suficientes
para inverté-lo. Já entregamos parte
dos minérlos aos estrangeiros. As ex-
portagóes de manufaturados nos cus-
tam, por cxemplo. um sacrlflcloenor-
me. O dólar para a exportocáo de um
automóvel é arbitrariamente cal¬
culado em 31 cruzeiros, o povo paga 14
cruzeiros por cada dólar de automóvel
exportado, estando em condlgóes idén¬
ticas mais de 3o ltcns de nossa pauta de
cxpnrtacóes A populacho arca com a
divida externa, e com as exportacóes.
Sem mais nuda o que entregar, ten¬
demos a entregar nossas turras para
cannilzi-las no circuito das exporta
góes."

Nesses anos de exilio, O
conseguí refletir sobre a sltuafáo do ^
Brasil no mundo De fura, lome! eons <
cjéncla de quantoo Brasil éum país es °-
iratógicainente.chave para a Arotrtca i/í
Latina e para o conimentE africano, ^
consiltuindo a innicr reserva cstra- o
lógica ríe nilncrnis de que dispórm os <
Estados Unidos. Compreendi os ina tL
canjsmor. de nossa dependéncla, e a q
manelra com que ela tende a aumentan u-
porque os norte americanos sáo cada
vez maili dependentes rio exterior na
obtencáo de produtos de base. A
chamada "interdependéncla" nos
limita a esse papel, em lugar de. In-
dependentes, auxiliarmos os outros
povos do Tercelro Mundo na luta por
urna nova ordem económica inter¬
nacional." ^
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E Enten-

do que a Independencia de meu Pausé
pode ser conquistada pelo povo. na
medida era que vasto» setores das cl*s-
ses dominantes assoclam se a grupos
nuiltlnaclonals e deíendem nina

política Internacionalizante."

2» novos partidos podem
3-levar á fragmentagáo

AfiUAES— "Creto que a unificado'
das oposIgOcs eleve permanecer até
que sejam liquidados todos os dispo¬
sitivos restrltlvos do reglme atual. A
crlagáo de partidos populares passa
pelo desmantclamento do -aparclho
represslvo. E esse desmantelamento
náo ocorreu e Jamals ocorrerá caso en¬
frentemos cssa luta desunidos." (•••)
Qunlquer abertura, por menor que
seja, representa um passo adlante 'em
direqáo ñ democratlzagáo. Um projeto
de democracia real exige urna Juta
bem mnls prolongada, pressupondo a
uniSo de todos aqueles que se prco-
cupain com os destinos do nossa po¬
pulacho como uní todo, c que para ela
desejnm dar Instrumentos de expres-
sáo de suas reivlndicagóes, para *n>--
exprimam' Inclusive suas dignidades
de seres humanos. Infelizmente, ausen¬
te de ampias carnadas da populacho
bíasileira.'W'O MDIt é urna "frente"
puramente elelioral Mas ha uultas
frentes náo cleitorais no Brasil."
"Folha" — O scahor se refere aos

sindicatos?

ARKAES — "A elcs e a outros

grupos que so organlzam. das asso-
ciacóes de balrro ás organlzncOes da
classe media como as que corgrettam
advogados e Intclcctuais. S3o grupos
que pressionam no sentido de llqui-
dagáo de tudo o que tem a ver com os
mecanismos oficiáis de repressóo.
Mesrno que entre cases s'-tores exls
tam diíercngas c contradlcóes. cíes ex
prirncin todos o desojo c'.e que o povo
possa se tornar proprietário de seu des¬
tino. O MDB é apenas um componente
de urna grande frente social, com
carnadas Interrclacionadas para pres-
sionar na mesma dircgácv a da de¬
mocracia." "Existe unía ampia
receptlvldade para urna luta nessa
dlrecáo. embora sua íormulncáo ráo
seja táo simples quanlo a de criar par¬
tidos. Para criá-los. basta ter urna

sigla que se val buscar na hlstórla,
val-se forjá-la a partir de tendencias
surgidas a partir de l'.ict. nu se trans¬
planta para o Brasil um modelo polí¬
tico externo, como a social-demo¬
cracia. Isso 6 simples pela identlfl-
eacño que as pessoas tem com urna
sigla, sem Identificareni se rom as
diferentes etapas de urna luta que
deveremos travar, e sem saber quals
sáo os Inlmlgos que devemos com-
bater."

C* "7 E a cnagáo dessa frente
nio constituí um projeto pessoal. Ela'
existe já na prátlca. Quem a crlou fol o
povo. quatirio se reunlu nos balrros,
quando criou niovimentos sindicáis

que se Interllgain, quando protoslou
contra a carestía, quando os advo¬
gados se lcvnntum ou quando a Igreja
trabalha no sentido da conscientlz.acáo
popular. Sao iniciativas que emer-
glram aclma dos partidos, represen- •
tando a base de pressño para exprimir
um desojo de mudanga. Ao querer
"regular" o rel.iclonamento Interno ás
elasses dominantes, o reglme verifica
ser imposslvel deixar de ceder ás pres-
sóes oriur.djs de baixo. Se quisermos
que seja nesse sentido que se formem
os novos partidos. Inexistirá urna frag¬
mentagáo das pressücs populares,
unidas espontáneamente. Urna fíente,
assim, deve surgir de balxo, sem que
precisemos colocar um "chapéu" par¬
tidario de cima<"'JQuando menciono ó.
projeto da frente, ten/io em mente a es¬
tratega do reglme uue procura nos
dividir. Interessa, ao governo, a
crlagáo de várlos partidos populares
para que nos dividamos, fonnando-se
faccües diversas que. a partir do lin-
guagens paralelas, compartlmentaráo
setores do povo. sem dar-lhes o sentido
exato do Inlmlgo a ser combatido
atualmente. E esse Inlmigo é a política-
económica desenvolvida a partir de
1964, mantlda á forga pelo reglme e
que, com ou sem reformas políticas,
tentara continuar a manté-las pela for-
ca para continuar servlndo os Interes-
ses dos grupos que se beneficiara desse
n.esmo reglme. Devemos Juntar-nos
para liquidar esse reglme. "osr/W>?

PRESTES A ditadura está em declíniosecretario geral
Partido Comunista Brasileiro

| — Sobre o regime
"A prini ípal característica do regime brasileiro, no mo¬

mento. é um isolamento cresrente da ditadura, que evo-
luiu desde 64 ntravés lie medidas fascistizantes. como o

Al-f), com o auxilio do capitalismo financeiro e reacionário.
Trata-se de um capitalismo monopolista de Estado, de¬
pendente e nssociado ao imperialismo. Como se sabe, o
neofascismo se «presenta de formas diferentes de Hitler e
Mussolini.

A ditadura está, de fnto, em declinio. particularmente
a partir de 74, gragas ñ derrota que sofreu ñas eleigoes, de
80' r ou tal vez. mais. Crescern as forgas progressistas, pa¬
trióticas, antifascistas, que exigem mudangas radicáis
(massn operaría, camponeses, elasses medias, burguesía
nao-monopolista. Mesmo os que sño ligados a monopolios
estrangeiros lutam hoje até pc.r uimena) de salários)."

2-3- O iUü apóia a
Frente Nacional dei Redemocratizacáo, de Magalháes Pinto
e Euler Bentes. Só através da demixracia é que se pode che-
gar ao socialismo. Por isso é preciso dar base de massas a
essa Frente. Nossa palavra de ordem, no momento, é: co-
missñes operárias e campouesas contra a carestía, pela
anistia." Futamos por urna democracia em que todas as
forgas sociais e políticns, principalmente a classe operária
e as massas populares, tenham assegurada a sua participa-
gáo, decidindo os destinos-da nagáo.

Em linhas muito gerais, e de modo a ccr,tribuir para o
debate, pensamos que seráo necessariamente medidas ca-
paz.es de inverter a tendencia que vigorou nos últimos 14
anos, de crescente mnnopolizagáo. desnacionalizagáo e de
aumento rin dependencia económica em rclngño nos países
imperialistas, e, sobretodo, medidas contra a brutal explo-
ragáo a que sao submetidos os trabalhndores brasileirns,

para se cTiegar ao socia¬
lismo, é cssencial a democracia. Um
regime democrático que avance, que
se amplié, onde o povo seja sujeito
das grandes trunslbrmagdes antimo¬
nopolistas. Um regime capa/ de reali¬
zar a reforma agraria e em que urna
grande maioria se ponha em marcha
para libertar o país do jugo imperia¬
lista. Capaz de garantir as liberdades

redu/indo a injustica da distribuigáo da renda, de maneira
a ampliar o mercarlo interno e tornando, assim. o país me¬
nos dependente do mercado externo. Esta? preocupagñes,
por sinnl, nao só sño nossas: a vtrdade é que hoje sñu mui-
tos os que, dos sindicatos a parcelas das Forgas Armadas,
da Administragño e do empresariado, compreendem o ca-
rñter exclusivista e lesivo aos interesses nacionais das polí¬
ticas desse regime.
Quais seriam as medidas a adotar? Há numerosas pro-

posigóes, nossas e de outras correntes políticas e de pensa-
mento, que merecem exame. Mas o problema ¡mediato da
nagáo, agora, é como conquistar um regime democrático
que permita, entre outras coisas, a livre agáo e manifesta-
gáo de todos os setores da populagáo. A ditadura nao aca-
bou, e para que nos vejamos livres déla é preciso somar,
unir, concentrar todos os esforgos na luta em tomo dos
pontos que interessam ó mais ampia maioria.
Sobre o PCB:

"Em dezembro de 67, no 69 Congresso do PCB, reali¬
zado na clandestinidnde, fizemos urna autocrítica que
apontou dois erres importantes do Partido em 64: a falta de
avalietcáo conjuntural e o abandono da bnndeira da defesa
da Constituigáo. Quais as pessibilidades que o Partido vé
para a sua legaliz.agáoT
Luís Carlos Prestes - Sabemos que a legalidade se con¬

quista. Sabemos que, para a c.aquista da legalidade, é im-
prescindivel a mobilizagáo das massas populares e do mo-
vimento de Oposigáo. Sem luta, -. i pressáo, os detentores
do poder nao faráo concessáo democrática alguma. Esta¬
mos convencidos de que a questáo da legalidade de no6so Par¬
tido interessa a todas as forgas empenhadas na luta pela
democracia Entendemos que só existiráefetivamente democracia no Brasil na medida em que to¬
dos os partidos políticos possam se organizar livrcmente,
inclusive o nosso. MOVIMENTO - J0/10 ■ 5/tV7S

necessárias a organiza- .. , ,digocs atuais do mundo, e possivel
chegar ao socialismo sem guerra
mundial. No mundo inteiro está J
sendo assim. Dcvido ñ lorg.i do pió-
prio socialismo. Quanlo ao Brasil, que 5
la e u 111 país capitalista relativamente °
avang.tdo, o cssencial agora c a'con- o

quista da democracia, para se la/cr a w
revolugao antimonopoiisia.

sindicáis, tao
gao do povo. Tudo com muito equili¬
brio e bom senso, para nao cometer
erros que levem a insueessos. Daí a
.necessidade de um governo em que
haja hegemonía da classe operária.
Esta é a etapa atual da revolugao bra-
sileira. Na medida em que se tomem
estas medidas, oproeesso democrático
avangará para o socialismo. Ñas con
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1 -O regime militar se desintegra

AMAZONAS
Partido Comunista do Brasil

JA - O regime político do Brasil é urna ditadura mili¬
tar, com características fascistas, que procura
transmudar-se em ditadura disfaripada, pseudoconstitu-
ciona!. Emana de fontes autoritárias e é sustentado direta-
mente por forjas reacionárias internas e, indiretaniente,
pelo capital estrangeiro espoliador.

Movimeitto - Qual a sua análise da atual conjuntura
politica brasileira?

Joáo Amazonas - O regime militar que pretendía
eternizar-se, ou pelo menos manter-se até o ano 2000, está
em evidente desintegrado. Por mais enfáticas aue sejam
ainda as afirmacóes de que a pretensa revolu?5o ae 64, per¬
sistirá, na realiuade, o sistema está em crise e em crise in-
superável. O povo brasileiro jamais aceitou a política anti¬
nacional e antipopular dos generáis. Há muitos anos pro¬
pugna a liberdade e se bate por ela. Seus anseios tém sido
sufocados com incrivel violencia, em particular pelos For¬
jas Armadas. Mas sempre os brasileiros voltaram á carga.
Desta vez, retornam mais decididos e conscientes. Tenno
para mirn que, quanto mais os generáis se aferrarem é or¬
dena opressiva reinante no Brasil, maior e mais próxima
será a explosáo popular, o choaue ¡nevitável entre os que
querem a liberdade - a liberdade verdadeira - e os que re¬
sistero ñas posi^ñes retrógradas. É equívoco pensar que a
napáo se conformará com o arremedo de constitucíonaliza-
qao á maneira de Geisel, Golbery ou Figueiredo. Urna
Constituinte soberana üvremente eleita, a abolifáo ime-
diata e total de todos os atos e leis de excedió e a anistia
geral, ¡rrestrita condensam, no momento atual, o mínimo
das exigencias das forjas populares e democráticas. Estas

exigéncias reclaman! a formado de um governo democrá¬
tico provisorio, representativo de ampias correntes sociais,
em substituifño a Geisel e no Sistema, um governo com-
promissádo efetivamente com o povo. Pode-se alegar que
já há um substituto oficializado. Nao dou nada pelo seu fu¬
turo. Chegaria ao Planalto mais desgastado, desmoraliza¬
do e odiado do que seus antecessores. Quem sabe, os gene¬
ráis decidam, outra vez, intervir nos acontecimentos mu¬
dando as regras do jogo, algo semelhante ao que fizéram no
fim do governo Costa e Silva. Tampouco teriam futuro. Só
fariam incompatibilizar mais ainda as Fpr^as Armadas
com a nafáo. Chegou a hora de mudanzas. E quem nao
compreender terminará arrastado na voragem da rebeldía
nacional.
q _ M - E a Frente Nacional de ítedemocratizafáo?^ JA - No meu modo de ver, ela exprime o crescimento
da oposifáo no país. Teóricamente, agrupa forjas que ul-
traüassam os limites do MDB, como os setores desconten¬
tes da Arena e mesmo fraijóes do esquema militar de Geisel
que reomperam com ele. A Frente carece ainda de base
popular, é urna organizacáo de cúpula. Mas reúne condi-
qoes - dept-ndendo da ampia participado de massas e da
aplicagáo consequente dos 10 pontos do seu programa - de
se desenvolver e tornar-se um reduto de combate a ditadu¬
ra. O PC do B luta por sua legalizado?
3-JA - Na o somos nem queremos 3er um partido das ca¬
tacumbas. Pugnando pela liberdade política a mais com¬
pleta, é evidente que o Partido reclama, como um direito
democrático da clnsse operária e do povo, a sua legaliza¬
do. Queremos expor a luz do dia nossas idéias e estamos
convencidos de que elas seráo aceitas pelas grandes mas¬
sas. Nao há nennuma contradigo entre lutar pelas solu-
yóes revolucionárias e defender a liberdade; sao questóes
interligadas.

CONVERGENCIA SOCIALISTA
2 «. 3 ■* Agravado na Con
veneao Nacional da Conver¬
gencia Socialista, realizada no
dia 19 e 20 de agosto, este é
o Programa do Partido So¬
cialista que queremos.
Se quisermos resumir em poucas frases
qual é a característica essencial do
programa para o PS que estamos
construindo diriamos o seguinte:
queremos trabar urna ponte entre os
problemas mínimos e democráticos pelos
quais as massas se mobilizam e a única
saída de fundo para a crise do pais: um
governo dos trabalhadores que inicie a
const rundo de um Brasil Socialista.
O regime capitalista, tanto em nosso país
como no mundo inteiro, é incapaz de
satisfazer as necessidades das ampias
massps e por isso sua permanencia leva
inevitavelmente ao aumento da miseria,
do desemprego, e á falta de liberdade. Por
isso a grande tarefa do PS é fazer
convergir a luta dos trabalhadores por
melhores condiqócs de vida e pela
democracia numq só corren te capaz de
acabar com o regime de explorando dos
trabalhadores e a submissdo do país ao
imperialismo.
A missdo do PS é portanto mobilizar,

organizar, unificar e ser a direndo das
luías dos trabalhadores por um Brasil
Socialista.
O PS COMO ALTERNATIVA AO
REFORMISMO, AO POPULISMO E
AO ESQUERDISMO
O nosso programa difere radicalmente

tanto das concepnóes reformistas ou
populistas quanto das ultru-esquerdistas.
Frente ao reformómo de todo tipo, nosso
programa enfutiza que nessa etapa
histórica é irnpossivel ao capitalismo
satisfazer plenamente as necessidades
elementares de Pon, Trabulho e Liberdade
que reclamara os explorados. Sustentamos
por isso que nenhum setor burgués, por
mais ''progressista'' democrático'' ou
"nacional" que se diga, libertará o pais do
imperialismo e garantirá dignas condinóes
de vida aos trabalhadores c iiberdades
democráticas.

o ps 1)1. si ;A'( 7/4
iscasisa vllmeate qua l.quer
testa tí va de dilvüfao das
Hitas dos te n i luadores ñas
di versas i \ /(.7.4 77 vas
Berg i 'esa s dl ' democratizando " ou
de "frentes populares", negándose a
pin ticipuv. com os partidos burgueses, de
qualquerfrente, para govemur o pais.
Entretanto, si/rnos os mais decididos
promotores da mais ampia unidudc de
ando em lomo de ¡tontos eslrit./mente
delimitados de caratcr democrático OU

a/tit-impcrialisla. Chamamos á mais
ampia unidade de ando co/n todo
partido. organismo ou persona/idade em
de/esa das ¡darribules democráticas,
libenando dos presos politicos ou outros
pontos de nosso programa.

Em resumo, nosso programa reivindica:
!) aiitplas egots coíhu/ís por questóes
democráticas ou anti-imperialiuas,
man tendo cada partido, organismo ou
grupo sua absoluta independencia política
e organizativa;
2) unidade num ampio Movimcnto
Sindical Classista de todos os setores

sindicáis disposios a lutar contra os
pal roes e os pelegos, eleger u/na nova
direndo classista para os sindicatos e
construir o CGT;
.?) Frente Unica de todos os trabalhadores
e ( ¡n imidos pura instaurar um governo
dos trabalhadores e construir um Brasil
Socialista. Para atingir este objetivo nosso
programa levanta a palavra de orde/n de
polo 0¡/erario e Socialistu.

O PROGRAMA DE AQÁO DO PS
O Brasil é um país capitalista

dependente do imperialismo. As imensas
d''sigfüldat/es económicas c sociais era
que vive a populando hrusdeiru sao. em
reedidade. reflexos desse sistema cujos
objetivos nunca foram a satisfagan das
nccc.wi'.JaJcs mínimas do povo. mas ido
v» '' lucro.
A explorando do pais pelo capital

estrangeiro /ido se prnduz contra a

MOV1MENTO * 30/W a S/ll/78

vontade e apesar da burguesía nacional
mas, através dos seus setores //tais
ahúmente concentrados, co/n seu apoio e
cu/nplicidnde.

O aito gran de concentrando e de
centralizando do capital no Brasil es/naga
económica e /udiiiiumente os setores de
media e peque/la burguesa:. Assim. estes
setores sao se/ni-explorados pelo grande
capital nacional c internacional,
carece/ido de toda possihihdade de
dcsenvolvimcnto indcpc/idctue, e por sua
vez sao ex/doradores dos trabalhadores em
suas empresas.

.4 estrutura económica e social do pais
i/npóc que a lula pela libertando nacional
da dominando imperialista se de
profundamente ligada á htfa dos
trabalhadores contra o regime capitalista e
a burguesía nacional.

carta aberta
JORGE PINHEIRO
M
K ao se colocar a qticstün do socia¬

lismo na mesa, se colocava tambem urna
volita disctissáo: c possivel cin nosso
pais tim partido socialista de cxpressüo c
que représenle de falo os Iralialiiadores?
O corlo é que a experiencia interna¬

cional l'oi Iransfonnaiido nina conversa

em projclo. ( eres em París, I.opes Car-
doso em Portugal, a Convergencia So¬
cialista na Pspaiilia (aillos da unificado
com o PSOi: — e para qticin nao salte,
o lióme vem dai, da experiencia madri-
Icitlia. encaliecada por Harón e uniros
companheiros). K em janeiro surgió o
nosso ilumínenlo, pigmentado de posi-
cues políticas — ou soja, ideológica¬
mente alicrlo —, n¡as prolmid.imenle
dinámico. Agora, após icr miado uní
programa de Irahulho — em sua primei-
ra conu'iicán —. com fins á sua legali-
racáo. a Convergencia Socialista moda
sua qtialidadc e passa de falo a ser o
Icrcciro partido, ¡á legitimado por minia¬
res de brasileiros de noric a sitl do país.
i; de repeine, eis que nos aetisam de

radicáis, de bolcheviques, Irolsqtiislas.
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lo 11 ¡ii¡s(;i>. Pode icr <g11o ilcnlro il.i Coii-
voriiónoin Sovialiila haja ci>nip:inlH'ir<K
UiniiLtas c 'oh IroHignistas. Mas (i 1111 o
pama o mmiíin'nl'o e o son programa I
t'in relavan á iili'ologin ole di/ apenas
ipte "aeeila o mar\ismc einiln iiielndo
líe d a a ¡¡50 nao dogma lien". ("•)
Sí-jamo-» sinceros. \ Conver "tocia 5o-

ciatisla nao ó um tikhimenlo ladical. cmú
— islo sirr. — sendo Iransíunnada cm

boi-(le-[!¡ran'.ia. Km móvil do crnne.
Ora. o concoilo radical hoie rm dia se

relaciona a tinas (|iicsio:-s básicas: o po¬
der o ás formas de se chegar a ele.

Nos últimos de/ anos a grande moda
das es(|iier<!a\ fo¡ o nuli; alisino — muís
cspeeil'ieanienle o anareo-krrorismo —
pile se Iradn/iii ñas gucrrillia» urbanas e
rurais pelo eonlinenie alora. I seeíiian io
a peculiar evoeriéneia (¡a Nicaragua —
onde o fenómeno loma earacleríslicas
insnrreeionais —. osles mi lodos fornm
(leí rolado-, na práliea. nao pelos apare-
¡lios de reoressáo. mas esalamenle pelo

conjunto da sociceiade, que riño os acei¬
to'.;.

( orno socialista sempre recbacei: o
ascnlnreirisino e o desespero pequeno-
bwrgiics. que qner resolver problemas
bislórieos com nlguns passes de mágica.
K se hoje eslon na Convergencia üoc'a-
lisla é esaianicnlc purqne ola procura a
fínica snlitgüc viámí. embora a rnaií di¬
fícil: a hila pela democracia e pelo so¬
cialismo airases de mu parlólo legal,
ampio, democrático e de cvpifssiio par-
lamenlar. M2TSUS 25 0UT'

3 - Lysáneas Maciei:expurgara sanear, lorpar o MDB umpartido transitorio
que seja um caminHo para o surgimento de um

verdadeiro— Lysáneas, como é que vocé está vendo
essas iniciativas que já sáo ná muito tempo notó-
rías no sentido da críagSo de novos partidos, no
campo das iniciativas populares, é claro?

— Em primeiro lugar, existe no Brasil urna
siraulacSo. até inscrita em nossas cartas básicas,
que pretende que já conquistamos as prerrogati¬
vas impresclfidiveia ao livre exercício de urna
atividaae pertktítria Liberdades consentidas náo
passam de unta folácia e um engodo, pois o povo
está totalmente desprovido de garantías adequa-
das para estas tentativas. O que aconteceu recen-
temente em Osasco. Sáo Paulo, é a evidéncia
disso. Urna simples assembléia sindical é cerca¬
da de um enorme aparato policial. Urna passeata
de um senador moderado, no Rio. também. e
assim por "diante. Toda a campanha eleitoral
serviu como um desmentido completo de procla¬
mada abertura. Com base na Lei Falcáo e em
toda urna série de instrumentos de controle da
participagáo popular está se reprimindo. pren-
dendo de urna maneira até.mais intensa que em
1974. A campanha dos candidatos populares foi
marcada por visitas, ás delegacias. enquanto os
operarios sáo intimidados com a automática
demissáo de todos os seus lideres grevistas. o
cerco policial a seus sindicatos apertando cada
vez mais. Após o dia 15 de novembro. os repre¬
sentantes das associapóes de bairro. no Rio.
voltaram a ser intimados a depor no DOPS. A
coisa vem de longe: jornalistas sáo processados
na Lei de Seguranza. jornais sáo apreendidos.
criou-se até urna lei para proteger o chefe do
esquadráo da morte. em Sáo Paulo. Alguém já se
esqueceu que foi o coronel Erasmo Dias quem
mandou jogar bombas MACE, proibidas em todos
os países, em cima .dos estadantes da PUC'/SP?
Tudo isso se destiná a impedir toda e qüalquer
foma de organizagáo e participagáo popular. E é
isso que_e preciso garantir.

A organizagáo de base, a organizado popular
está apenas embrionária, dando seus primeiros
passos. Nesse nivel o po'vo seria cooptado, sua
participado só se daría por adesáo. Apesar da
autenticidade e da sinceridade de algumas
propostas de criagáo de partidos populares e
democráticos no fundo, há'uma postura nítida¬
mente elitista Apresenta-se um pacote partidá-
rio. muito bem elaborado, e solicita-se ao povo
uma simples participado por adesáo. É isso ou
náo é? Um partido náo será realmente popular a
náo ser que seja o ponto de chegada de um
processo mais ou menos longo de debates envol-
vendo todo o tifio de organizados de base já
existentes, mas ainria engatinhando Os movi-
mentos sindicáis de oposigáo á CNTI. as oposi¬
tes sindicáis, as associagóes de bairro, de fave-
lados. grupos de estudos; clubes de máes. o
fantástico Movimento do Custo de Vida, comités
de anistia e uma infinidade de instrumentos pelos
quais o povo unido vai ocupando os espatos usur¬
pados pela ditadura. ■ 1

o MDB tem sido até hoje uma legen¬
da latente, que só vive em épocas de eleicáo.
como o canal de protesto, de manifestado popu¬
lar contra a ditadura. Num Congresso renovado,
e onde um grupo maior de parlamentares autén¬
ticos, com uma résponsabilidade renovada, com
novos poderes, sem o espectro' do AI-5. a compe¬
tencia política estara, náo só em manter a unida-
de. mas em elevar o nivel dessa unidade. consoli¬
dando-a. • Aqui no Rio. trata-se de expurgar o
«chaguismo», e assumir, nacionalmente, a

partido gppulaiv
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legenda, disputando os diretórios, travando a luta
política dentro da legenda. Botar pra fora os
Baíbinos baianos. Os Aloisios e Henriques Alves.
lá no Rio Grande do Norte, e. mais do que tudo,
sanear a secretaria-geral. onde o Thales nada
mais tem sido que executor das diretrizes recebi-
das do Planalto. de Golbery. via Cprd&ro de
Farias. Um MDB assim, que eu considero
possível, na atual conjuntura, poderá tórnar-se.
de partido de oposicáo consentida em partido de
oposicáo verdadeira. articulado á atividade
extraparlamentar. Seria, por assim dizer, um
«partido» (ainda entre aspas) de tran^áo. urna
via que, paralelamente, ou melhor. dando expres-
sáo política possível ao movimento popular, apon-
tasse para o surgimento de um partido (sem
aspas) com real expressividade popular. . E
tudo isso pode, reconhego, perfeitamente desa¬
guar em um partido trabalhista de inequívoca
inspiragáo socialista. Socialista e democrático, no
sentido de que náo defenda apenas o aspecto
igualitário do socialismo, mas também sua lace-
ta liberal. Cf\ O - 40
Fernando Henrique Cardoso

«lutar para que a frente emedebista abrigue
as forjas populares vitoriosas ñas elei^oes».

«..Eu ainda continuo achando, juntamente com
Almino Affonso. Plinio Sampaio e muitos outros,
que é necessário para as carnadas populares o
surgimento de um partido que seja popular,
democrático no seu interior, e que tenha o socia¬
lismo no horizonte. A proposta continua, portan-
to. Ocorre que agora, aqui. neste momento pos
eleitoral, a questáo dos novos partidos foi posta
pelo governo no intuito de esvaziar o protesto
popular revelado pelas urnas. E assim náo cabe
a nós vestirmos a camiseta que o regime oferece.
Por outro lado, quando pensávamos em um novo
partido a expectativa era de que a abertura viria
mais rápida, e o que vemos agora é unía simples
brecha. A legislagáo partidária é intolerável, pelo
seu criterio elitista e parlamentar para a forma-
gáo de partidos populares. Pelo momen¬
to eu acredito que e possível sobreviver dentro do
MDB. Mas para que o MDB corresponda aos
resultados eleitorais alcanzados ele deve passar
a terí mais nitidez no seu interior. Deve de fato
ser uma frente composta de desiguais.O momen¬
to agora é de digestáo dos resultados políticos da
eleicáo, e as forcas novas emergentes, as torgas
populares, váo ter que conquistar urna présenga
maior no MDB

Mas entab voce acredita que o MDB sobrevi-
verá enquanto uma real frente de upusiqóes. e
que assim será possível a convivencia no seu
interior de blocos diferenciados'.'

Dentro de seis meses, ou (¡fté menos.. . trés
meses acho eu. veremos se o MDB é capaz ou
náo de cumprir este papel. Até lá. o que podemos
e devemos fazer é dar continuidade ao trabalho
da campanha. E neste sentido eu acho que
poderíamos, por exemplo. promover uma reuniáo
de comités de candidatos afins para darmos
curso a atuagáo coordenada, tanto no Parlamento
como a nivel das bases que foram organizadas
durante a campanha

. E a nivel político, o que demarcaría os
contornos deste agrugamento de comités e pariá-
menlares'' HN
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Sao as toses que desenvolvemos durante a

campanha. Democratizar a sociedade e nao
súmente o Parlamento. Esta é urna tese sobre a

qual tenho insistido, O principal e a democratiza-
pao da sociedade e nao a simples democracia. É
centrar tugo portanto na questáo l'eminina. na
questáo negra, nos problemas ecológicos, ñas
reivindicares dos estuduntes. dos trabalhadores
etc. Ao mesmo lempo, no plano institucional,
lutar contra a l.ei Ealcáo. o pacute de abril, pela
anistia. pela Constituinte etc. Agora, a diferenga
estará sobretudo numa questáo de ritmo, em nao
dar treguas ao regimc. nao protelar o enfrenta-
mente dos problemas, na combatividade.

Mas fu insistí/. Concretamente ja hú propostas
variadas em termos de formarán de blocas,
corresporuiendo au <ampo popular dentro do
MDB Socialista, democrático ou popular sao
erpressnes hoie usadas para se referenciar
grupos, articulantes, retundes efe que insam
a desaguar eru distintos grupamenios dentro do
MlHi. Cum qual deles vocé estaría?

Ku aeho que ha urna tendencia que julgo
pobre e ate mesmo tomista que e no sentido da
categorizapau previa de posipóes. É saiutar que
surjam diferenpas no campo popular, trias se eias
assumem a prineipalidade ai quem ganha é o
innitigo. o regime. Hoje eu prefiro ficar numa

postura frentista quanto a estas nuanpas do
campo popular que vocé diz que iráo manifestar¬
se ou ja se manifestam dentro do MI)B. Prefiro
aguardar pelo surgimento das diferenpas em
cima das questñes concretas que iremos enfren¬
tar. É importante por exemplo saber quem é
quem na luta pi la amstia quando o problema se
colocar no Congresso; Igualmente na questáo das
comlssóes de l'abnca e da leí de givve e ass.m
por dijinte.

l'ma boa parte de adesistas e eventual míe
grante de um trabulhismu renascid'/ ¡la " tratxi-
Ihismo do Brizóla e o trahallusmo olienu. articu¬
lado ¡tintamente cotn o general (¡olhett/. e que
parece já estar em negociagóes avanzadas. Como
rocé araba estes proeessos de renuscimento do
trahalhismo

Como vocé mesmo enfatizou, o trabalhismo
que vira aínda nao esta claro-qual sera. Eu nao
tenho nada a opor ao nome trabalhismo. Mas se
o trabalhismo significar caudilhismo, atrelamen-
to dos sindicatos ao Estado, etc, ai eu suu clara¬
mente contra. Se. pelo contrário, trabalhisnic
significar participapáo dos trabalhadores, defesa
dos seus reais interesses, etc, neste caso eu sou
favoravel. Mas aínda assim, para ser consequen-
te um partido novo que surja lera que ter u soci¬
alismo no seu horizonte EM ftivtPO-4o

3- "A saída tem que ser popular"
O petroleiro Joáo Carlos Araújo é secretário eeral do

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Petroquímica de
Duque de Caxias, na baixada fluminense. Rio. Nesta entre¬
vista, ele comenta e critica as diversas propostas de reor-
dena^áo partidaria colocadas na mesa dos debates e faz
sua oppáo pela formagao de urna Frente Popular.

Qual sua opiniáo sobre as propostas
dos «auténticos» (MDB depurado)?
Partidos Socialista ou trabalhista?
Convergéncia Socialista?

Bem, com relapáo aos «auténticos»,
esses deveráo ceder lugar, por forpa do
avanpo dos movimentos e das lutas de
massas á Frente Popular, onde a unida-
de nao estará só em depuragóes, nao
terá apenas esta base. Seráo posipóes
políticas mais avanpadas que váo
nortear esta unidade. E posipóes políti¬
cas nao só em relapáo ao regime autori¬
tario, no combate a esse regime, mas
com relapáo, também, ao que possa
sueedé-lo.

A alternativa do PS e a questáo da
CS, eu gostaria de poder examinar em
conjunto. O tipo de proposta final que
apresentam é o mesmo. A saída populis¬
ta, ou social-democrata jamais será
urna saída para o Brasil. No limite só
representa a manutenpáo do status de
dominapáo, o aparelho de repressáo
dirigido contra a liberdade de organiza-
pao das classes populares. Aiém disso,
ambas as propostas (PS/CS) sáo elitis¬
tas, náo tendo maior penetrapáo na
massa, e sequer demonstram preocupa-
páo efetiva, no plano concreto, de criar
os instrumentos para atingir esta pene¬
trapáo. Toda a atuapáo política da
Convergéncia, em particular, de que eu
tenho noticia, é sempre como urna «coi-
sa feita», já aparece acabada, eles eolo-
cam as coisas na base de «pegar ou
largar».

E preciso deixar bem claro que a
unidade dos setores oposicionistas, hoje
em dia, está na luta contra a ditadura e

pelas mais ampias liberdades democrá¬
ticas, contra o arbitrio e as leis de exce-

páo. Ignorando isso, na prática, a CS
quer criar urft partido como se náo exis-

tisse ditadura, como se as massas náo
estivessem submetidas á mais dura das
repressóes.

Finalmente, para falar claro, o parti¬
do dos trabalhadores que deverá se!
criar neste País para conduzir toda a
luta do povo pela sua emancipapáo náo
surgirá assim, aberto e vertical.

O trabalhismo é diferente, tem de ser
examinado de outro ponto de vista. Eu
acho que sua volta levaría ao isolamen-
to da classe operária, num momento em
que ela deve estar aliada aos demais
setores progressistas que lutam contra o
regime. Esse isolamento facilitaría
muito a manipulapáo do sentimento
oposicionista das massas. Experiéncias,
no Brasil, relativas ao trabalhismo, náo
sáo nada positivas, com ou sem Brizóla.
Aliás, hoje, as propostas de Brizóla
estáo muito mais na esfera da social-
democracia, seguindo sua tendéncia
sempre populista. Eu sou contra um
partido trabalhista, embora, como
operario, isso possa parecer estranho.
Náo tem mais qualquer sentido histórico
jogarmo-nos na rearticulagáo do traba¬
lhismo como se fosse esta urna expres-
sáo política eficaz contra os setores
conservadores. A saída tem de ser popu¬
lar, e náo populista. A alternativa á
ditadura é um governo popular, onde as
carnadas populares deveráo participar
efetivamente, de forma a garantir, sem
renuncia de seus objetivos a longo
prazo, as mais ampias liberdades demo¬
cráticas, com o desmantelamento do
aparelho repressivo e a total liberdade
de organizagáo.

Só conseguirá penetrar na classe
operária o partido político que tiver
urna linha política justa, capaz de algar
as massas no rumo de sua plena eman-
cipagáo. Nesse sentido, as propostas

reformistas e populistas seráo rejeitadas
pela prática das massas, dentro da qual
torna-se, cada vez mais. importante a
luta, a discussáo e a luta entre as diver¬
sas propostas, tendéncias, etc.

Que interesses específicos dos traba¬
lhadores vocé considera devam fazer
parte de um programa partidário, boje
em dia? Isso poderia ser conquistado
sem mudanca do atual regime?

Na minha opiniáo, os interesses
específicos dos trabalhadores náo pode-
ráo estar desligados dos seus interesses
gerais, os interesses que, de resto, sáo
os mesmos da imensa maioria da popu-
lagáo. Náo se pode garantir liberdade
sindical sem as mais ampias liberdades
democráticas. Náo se pode ter pleno
direito de greve sem a supressáo dos
órgáos repressivos. É preciso que fique
claro que a CLT, o FGTS, o salário
mínimo, etc., foram criados ou manti-
dos pelo regime para engañar ou limitar
a consciéncia e os passos da massa
trahalhadora. O regime náo está preocu¬
pado em servir á maioria do povo brasi-
leiro, daí seu caráter antipopular. Só
um governo popular, um governo que
tenha interesse na mobilizagáo popular
poderá atender ás reivindicagóes da
classe trahalhadora, superando os inte¬
resses a que o regime serve, < ■ • ■;
poderá surgir um partida que seja
representativo dos trabalhadores?

Náo! Nunca sem a mais completa
liberdade de expressáo, manifestagüo e
organizagáo. Na situagáo atual, qual¬
quer partido que se arvore representati¬
vo dos trabalhadores terá de deixar de
fora a maioria da classe operária, ou
pelo menos, os setores que, desde já,
estáo demonstrando maior capacidade
de mobilizagáo e organizagáo, embora
ainda pequeñas, mais ou menos localiza¬
das. Esses setores tém reivindicagóes
precisas que náo podem ser «atendidas»
sem mudanga. Um partido que queira
representar em algum nivel os operá-
rios, terá, além do mais, de veicular
suas idéias de forma ampia, sem emba-
ragos, obstáculos, entende? € .T- 39
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ENCONTRO NACIONAL DEMOCRACIA
JORNAL DO BRASIL

Niemeyer
divulga documento
O presidente do Centro

Brasil Democrático, arquite-
tó Oscar Niemeyer, distri-
buiu ontem o documento fi¬
nal do Encontró Nacional
pela Democracia, que reali-
zou-se no último fim de se¬
mana no Hotel Nacional. O
texto, aprovado por acla-
magáo, diz que o encontró
fol "apenas um ato a mais
na luta do povo brasiieiro
pela normalidade da nossa
vida Institucional".

pela Constituinte
Concentrar os esforeos da Oposlgáo

r.a luta pela anistia e pela Assembléla
Constituinte e só pensar ein novos Par¬
tidos depois da conccssáu da anistia fo-
ram as principáis conclusñes do Encon¬
tró Nacional pela pcntocracia, encer¬
rado. ontem, e que reuniu cerca de 700
participantes que debateram, em seis
pninéis, totalizando 54 horas, O Brasil
Depois da Democracia.

As co-ncluscies do encontró forarn
reunidas num documento de 10 páginas
no qual se destaca que os tres últimos
pleitos de 74, 76 e 7? "demonstraran!
que o modelo político e "conomieo im¬
porto em 1964 e roforcado em 1968 está
r-gotndo" Outra observágáo foi a ríe
que "o desgaste do fantasma do comu¬
nismo e flagrante" e que ts.se fantasma
foi o grande derrotado ñas cleiqóes de
15 de novembro, "nao acrescentando
um voto a mais á Arena e nao privan-'
do o MDB de um único voto".

Objetivos imediatos
E o segulnte o trecho final do do¬

cumento do Encontró:
• Concentrar os esl'orcos num progra¬
ma mínimo: anistia » Constituinte.
• Sem anistia. e sem Assembléia Cons-
tituint" eieita pelo povo csnecificamen-
te cum esta finalidade, a sóbiedade bra¬
sileña nao será nacif'.cada nem enca-
minhada para urna democracia segura e
legitima. Estes sao os primeiros passos
indispensáveis para o estabelecimento
do estado de direito democrático, aspi-
ragáo que deve reunir todos os brasilei-
ros, independente das matizagóes ideo¬
lógicas e interesses sociais.
• Trabalhadores e empresários, agri¬
cultores e fazendeiros. doeas-de-casa e
politicos, estudantes e intelectuais, co¬
merciantes e comerciários, funcionários
públicos, religiosos e militares, enfim,
todos aqueles que se conscientizaram da
falencia do autoritarismo, dos atrasos do
obscurantismo e da necessidade de levar
o progresso a todos os campos de agáo
deVem ser atraídos para o MDB, que
acrisolado pelas perseguigóes se fez au¬
téntico Movimento Democrático Brasi¬
ieiro.
• O estabdecimento do estado de di¬
reito, isto é, do império da lei numa so-
ciedade pacificada pela anulagáo das pe¬
nalidades políticas que desqualificam
cidadáos e mantém no cárcere ou no exi¬
lio parte da sua cidadania e organizada
em torno de urna Carta Magna inspira¬

da na vontade- popular — abre caminho
para todas as franquías indispensáveis
á normalizagáo da vida politica, ao bem-
•eslar social, ao desenvolvimiento integra¬
do de todos os segmentos da nacáo.
• Fortalecer de todas as formas a uni-
dade do MDB. Ao invés da pulverizagáo
partidária concentrar-se na tarefa de
dar-lhe maior definigáo. Com suas bases
populares e sua legitimacáo através de
pleitos consecutivos, o MDB e o canal
político para a fornfagáo de novos qua-
dros. Pela legisiagáo vigente, a formacáo
de novos Partidos segue procedintento
elitista e antipopular. A ela se cont.ra-
póe o MDB', apto, habilitado e testado
para receber os iníluxos populares, con-
vertendo-os em agáo. política. Na atual
conjuntura, na atual circunstancia ciieo-
tómica — torgas democráticas de um lu¬
do e o regime ora no Poder por nutro -

o MDB e o caminho natural para asse-
gurar as asyiragúes nacionais.
• O vazio político nao foi preen: hido e
jamais o será, porque a dinámica das
idéias é incessante. Os novos valores, re¬
velados' na luta contra a ditadura ou as

liderapgas súbitamente ostracizadas aqui
e no exterior pelo arbitrio e a tiranía,
tém seu lugar garantido e consagrado
dentro das fileiras do MDB. Nao se pre¬
cisa de novos Partidos para que os no¬
vos talen,os e vocacóes possam aparecer.
• Um Partido que luta pela democracia
deve ser intrínsecamente democrático,
ab.rfo a todos. As Iotas internas sao
re udav is e vitáis, o monoíiiismo que se
combate. lio;e personalizado no sistema
(ic Pooer, ñau pode ser transferido para
iin Partido politico, necessariamente,
eontraditório porém disciplinado, ágil,
porém organizado.
• Para sanar o MDB de algumas de
suas enfermedades tópicas é imperioso
fortalecé-lo com novas filiagóes. Ao in¬
vés de extirpar, crescer. Ao invés de di¬
vidir. aumentar. Curar com reiorgo e náo
com cirurgia.
» Um Partido trabalhista ou dos tra¬
balhadores no atual quadro podeiia ser
prematuro. Aínda que certas coi rentes
se tenham pronunciado a favor de sua
oportunidad»! e necessidade. As reivm-
dicacoes opera rías no momento nao sáo
partidári.ts necessariamente. pociendo
inserir-so num contexto geral da luta
por franquías democráticas. O direito de
greve reconquistado em Sáo Paulo, de
forma memoráv»3l a partir de maio des-
te ano, encaixa-sc no quadro ampio de
democratizagáo. A lei antigreve come-
gou a cair com as greves de Sáo Paulo.
Um Partido de trata lhadores deve ser
montado sobr»e bases intersindicais, náo
devendo antecipar-se á organizagáo sin¬
dical, que somonte agora comega a es-
truturar-se.
• Novos Partidos só depois da anistia
para que sejam legítimos.
• As liderangas sindicáis atuais tém
sentido e anseio de autonomía, um sen¬
tido de autonomía que toma corpo nu¬
ma nova forma de postular a relagáo
entre os sindicatos e o Estado e entre
o movimento sindical e a vida politica,
as oiganizagóes político-partidárias e as
correntes ideológicas. Fazem politica,
participam do debate, opinam, mas náo
delegam a sua representagáo, íaiam em
seu nome próprio. Mas, a resisténcia da
maquma estatal será feroz ao anseio de
autonomia das novas liderangas sindi¬
cáis. Mais feroz será a resistencia de um

empre-ariaao conservador, reacionário
mesnio, que náo está acostumado ao dia¬
logo. a negociagao direta, ao confronto
direto.
• A democracia para a classe trabaja¬
dora nao pressupoe apenas a chegada
ao Poder. Para os que vivem de salários,
democracia e a melhoria de salários. Pa¬
ra os empresarios o interesse é demo¬
cratizar prejuizos. O trabajador está
cansado da espoliagáo. quer seus direi-
tos garaniidos. Democracia para ele é
o direito de participar diretamenle nu¬
ma nova Constituicáo, sem intermediá-
rios.

Ibirticiiuirao
Luis Ignacio da Silva, o Lula, parli-

cipou do painel sobre "Arliculacáo da
Sociedade Brasileira", juntamente com
o ex-lider ferroviário. Demisthociides
Batista; os presidentes dos Sindicatos
dos Metalúrgicos de Momevade; dos Ro-
doviários e Petroieiros do Rio; da soció-
loga da Unicamp Maria Herminia; e do
Dcputado Alves de Brito.

Lula, o último é mais aplaudido ora¬
dor, aoriu sua intervengan agradecendo
os organizadores do Enconi.ro pela opor-
tunidade que deram ao trabajador pa¬
ra falar o que entendem por democra¬
cia, "Mas — acreseentou — e milito fá¬
cil faiar em nome do trabajador, é
muito faci! engallar a classe trabajado¬
ra. E enquanto o.s trabalhadores espe-
rarein pelo Partido da Oposigáo náo
cóuseguiráo nada. A classe trabajado¬
ra deve construir seu próprio Partido e
náo deve participar apoiando, como vem
íazenao até agora, deve participar par¬
ticipando, e participando ñas grandes
questóes nacionais", completou."a classe
trabalhadora náo quer ser oposicáo pa¬
ra chegar ao Poder, mas sim para demo¬
cratizar o pais. A ciasse trabalhadora
náo deve apenas participar, mas exigir
e criar a democracia do trabajador".

"Mais rápido do que se pensa —

continuou — os trabalhadores criaráo
seu Partido político; participaráo da
elaboragáo de urna nova constituigáo;
exigiráo p respeito aos direitos huma¬
nos; a contratagáo coletiva de trabajo;
a garantía do emprego

"Quando se fala em manter a uni-
dade do MDB, me lembro do que disse
em setembro desse ano sobre a Frente
de Redemocratizagáo: é ampia demais
para o meu gosto. E' verdade que o MDB
é urna opgáó para o povo, mas desde que
seja vigiada essa unidade para náo so-
írermos decepgóes, elegermos patróes
como nossos representantes e acabar-
mos comendo gato por lebre".

O ex-líder ferroviário e ex-Depu-
tado Demisthociides Batista, o Batistl-
nha, outro que foi muito aplaudido, íéz
um histórico das lutas sindicáis no Bra¬
sil desde 1954 lembrou o periodo
enitre 51 e 54, quando os trabalhadores
tiveram urna relativa "paz social" e afir-
mou "no final desse periodo, o Presiden¬
te que assumiu, Café Filho, inaugurou
seu Governo com prisóes de trabalhado¬
res e intervengóes nos sindicatos, repri-
mindo violentamente a primeira greve
durante seu mandato, a dos ferroviários
da Leopoldina". 11/12/78
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3£ Congresso metalúrgicos de S.Bernardo
FOLHA DE,é. PAULO
"Eu náo tenho dúvida

nenhuma de que os -tra¬
bajadores unidos no 3.° Con¬
gresso daráo em alto e bom
som um náo a esta estrutura
podre que faz com que os
trabalhadores sejam con¬
siderados como máquinas.
Estrutura podre que interes-
sa muitomais ao capital mul¬
tinacional do que aos tra¬
balhadores brasileiros. Esta
estrutura podre que já vi-
tlmou dezenas e dezenas de
trabalhadores. A essa es¬
trutura podre que hoje, sem
prova nenhuma, demitiu
companheiros da Empresa
Shuller "
Foi com esse desabafo de

Luis Inácio da Silva, o Lula,
que foi aberto ontem, o 3.°
Congresso dos Metalúrgicos
de Sáo Bernardo que deverá
prosseguir neste fim de se¬
mana e no próximo, no
Guarujá, debatendo os
problemas da classe tra-
balhadora. O presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
garantiu que ao terminar o
encontró da categoría en¬
tregará, para um ampio
debate á Nagáo, um projeto
de reformulacáo da estrutura
sindical brasileira.

UM NOVO SINDICALISMO
Em seu discurso, Lula fez o

seguinte relato:
"Na quinta-feira da semana

passada eu fui chamado ao
Ministério do Trabalho por-<
que havia urna preocupagáo
por parte das autoridades de
que este Congresso tinha um
cunho meramente político, É

exatamente na frente de
vocés, é exatamente na fren¬
te de quem eu devo expli-
cacóes, é exatamente na
frente de quem eu devo ser¬
vir e náo ser servido, a quem
eu tenho que dar satisfacóes.
As autoridades quando me
chamaram para o Ministério
de Sáo Paulo para insinuar
de que o Congresso tinha um
cunho político, eu acredito
que ele terá porque a propos¬
ta de um modelo de opgáo
sindical que os trabalhadores
de Sáo Bernardo do Campo
iráo apresentar no final deste
3.° Congresso será urna
demonstracáo viva de que os
trabalhadores de Sáo Bernar¬
do do Campo e Diadema jun¬
tos com outros sindicatos ,do
País daráo ao Governo,
daráo a todos os trabalha¬
dores do B asil, urna nova op-
Cáo de «sindicalismo nesta
térra. Sindicalismo que sem-
pre se serviu da classe tra¬
bajadora, sindicalismo que
preferiu ser joguete na máo
das autoridades do que ser
representante das classes
trabajadoras. Sindicalismo
que é hoje, sem duvida ne¬
nhuma, um dos maiores an¬
tros de corr... ,üo desta
térra.
"Eu acredito que os com¬

panheiros trabalhadores que
estáo aquí presentes, que
comegaráo a partir de
amanhá (hoje) a discutir
urna nova opcáo de estrutura
sindical, também daráo um
náo ás autoridades. Au¬
toridades que tiveram a

coragem de manaar"p¡Sra o
Congresso Nacional, um
projeto de reformas que náo
interessam aos trabaja¬
dores. As autoridades que
quando falam em liberdade
noscolocamumaforcano pes-
cococom o decreto 1.632.
"Daráo também urna licáo

ás autoridades que sem
nenhum escrúpulo come-
caram a pensar em exportar
as criancas braslleiras para
a Franca. Autoridades que,
em nenhum instante fizeram
alguma coisa para beneficiar
a classe trabalhadorá. As
autoridades estáo táo do¬
minadas pelo poder econó¬
mico que sáo incapazes de
mover urna palha em prol da
classe trabajadora.
"Companheiros congressis-

tas eu acredito no poder da
classe trabajadora" de Sáo
Bernardo do Campo. Acre¬
dito no poder dos dirigentes
sindicáis que juntamente
conosco iráo participar do 3.°
Congresso, que nós teremos
condicóes de sobra de mos¬
trar a todos de que nós tra¬
bajadores estamos dispos-
tos a brigar. Estamos dispos-
tos a conseguir umaindepen-
déricia e náo adlanta nos
prenderem, náo adlanta nos
mandar embora dás em¬
presas, e náo adlanta ame-
car-nos da clandestinidade
do Sindicato deSáoBernardo
do Campo. Náo adlanta nos
sufocar com baixos sálárlos,
nos amordacar com a es¬
trutura sindical porque eu
acredito na classe tra¬
bajadora. Enquanto existir

um trabalhadoi*, um tra¬
bajador vivo, enquanto exis¬
tir urna trabajador sedento
de liberdade, enquanto exis¬
tir um trabalhador sedento
de dar á sua familia o direito
de viver com dignidade
poderáo nos prender, po-
deráo nos matar um a um,
mas enquanto existir urna só
viva alma, que seja tra¬
balhador, seremos urna
batalha imensa contra o

patronato, seremos urna for-
ca viva contra a expioracáo
económica, seremos ainda
mais urna ameaca constante
áqueles poucos que dominam
o País. Seremos ainda mais
os causadores da liberdade
do» trabajadores. Enquanto
na cabega de nós trabalha¬
dores existir a sede de liber¬
dade, essa minoría que do¬
mina espuriamente o Poder
correrá perlgo, porque a nos-
sa sede de liberdade, a nossa
gama por liberdade, é maior
do que o Sistema que nos
oprime.

"Saberá suprir todas as
coisas que se opóem contra a
gente. É maior ainda porque
nós queremos melhores dias
para os nossos filhos. E
melhor aínda porque náo
queremos que meia dúzla de
brasileiros tomem conta do1
Brasil. Nós queremos um
País dividido para 120
miIhóes de brasileiros. Nós
haveremos de conseguir, cus-
touo que custar.nemque com
isso venham a nos matar um
a um. Mas só assim nós
criaremos vergonha e, dei-
xaremos de ser submissos e
passaremos a mandar". 07/fo

MOVIMKNTO

Ó ENCERRAMENTO
Luís

Inácio, o Lula, tt-rido ao scu ludo urna
assessora do Dieese, leu as resolugóes
aprovadas nos 4 días de reuniñea e de¬
bates propondo urna contundente re¬
forma na estrutura sindical vigente.
Alein da grande novidade da Central
Unica dos Trabalhadores , tal sua im¬
portancia na organizag'áo dos trabalha¬
dores, contestada apenas por autorida¬
des governamentais como o ministro
do trabalho, Arnaldo Prieto, foi apro-
vada a criagáo das Comissoes de Fábri¬
ca, o que provavelmente náo sera do
bom agrado de muitos empresarios.
Negociag'óes diTetas com os patróes e
contrato coletivo de trabalho, aboligáo
¡mediata da contribuirán sindical, di¬
reito de greve sem restrigóes foram
também ,nutras das importantes deci-
soes a serem encaminhadas para as ba¬
ses, nos locáis de trabalho. Um dos
pontos de maior divergencia no plena-
rio, e que acabou sendo aprovado, foi a
criagáo de um fundo de desemprego,ti¬
rado dos lucros dos patróes.
Em seu discurso, dando por encerra¬

do o Congresso,Lula enfatizou a impor-
táncia do acontecimento e das resolu-'
góes nele aprovadas, que seráo envia¬
das aos sinaícatos de todo o país e aos
parlamentares na tentaviva de ampliur
esse debate, "de real importancia aos
trabalhadores". E para que todos os
presentes levassem essa discussáo para
as fábricas, esclarecendo e ampliando

Operários e dirigentes sindicáis, reunidos no III Con¬
gresso dos Metalúrgicos de Sáo Bernardo, propóeni a refor¬
mulacáo da atual estrutura sindical e reafirmam sua posi-
?áo de continuar lutando pela verdadeira democracia.
as bases, como se fossem membros de
urna comissáo de empresa, a ser criada
no futuro próximo. Como desfecho,em
^eu pronunciamento aftrmou: "A real i -
zagáo desse Congresso so vem a de¬
monstrar que quem tem medo da de¬
mocracia sao os donos do poder".
A última decisáo do plenário, apro-

Vada por unanimidade, fui a leitura do
documento em que, coerentes com aa
posicóes assumidus no V Congresso da
CNTl, os trabalhadores reafirmaram
sua posigáo de participar das questóes
noli ticas mais gerais: (...) "os traba¬
lhadores manifestam seu repudio ao
processo que culminou.hoje com a es-
eolha do general Joáo Batista Figueire-
do para a presidéncia da República. Ao
contrário do que o imposto presiden¬
te afirmou, sua escolha náo tem qual-
quer apoio do povo, pois representa
apenas a vontade e os interesses de
unía elite há 14 anos encasteladu no
poder". (...) "por ludo isso, os trabalha¬
dores reafirmam sua jxwigáo irreversí-
vel de continuar lutando |>elu conquis¬
ta de urna verdadeira democracia"
(Paulo Barbosa) 23 a 29/10/78

Varias outras entidades convidadas
também participaram do Congresso,
innferindo-lhe um aspecto de reuniáo
intersindical. Entre outros, estavam

presentes os presidentes do Sindicato
dos Metalúrgicos de Monlcvudc, Joáo
Paulo Pires Vasconcelos, e do Sindicato
do> Bancarios de Porto Alegre, Olivio
Iiutra. Também havia representantes
tía Opusigáo Sindical Metalúrgica de
Sao Paulo, e de sindicatos de jornalistas,
grábeos, médicos e outros. No final, Olí-
vio Untra manifestava seu entusiasmo
com o encontró: "Aprendí muito sobre a
realidade e sobre a organizagáo dos me¬
talúrgicos de Sáo Bernardo. As bases de
Sáo Bernardo confirmam as posigóes
que estáo sendo encaminhadas por di¬
versas categorías em diferentes partes do
país, que e a lula pela abertura política
para que os trabalhadores possain orga¬
nizar pela base o seu proprio modelo sin¬
dical". Joáo Paulo também comentou a
identidade de pensainento entre os tra¬
balhadores. "Do ponto de vista político,
,i. lio míe a posigáo e única - é a briga
contra isso que esta ai: um governo oli¬
gárquico, sempre fuvorecendo a vontade
da burguesía ".

t) 111 Congresso tíos Metalúrgicos de
Sáo Bernardo e Diadema, que terminuu
111. iilt uno domingo, também aprovou as
pn.pu-ias de criagáo. no futuro, de urna
,t i-Mi ra: Unica de Tra¬
bad. alores e de lurmagáo de comissoes
ib i laballiadores em todas as empresas.
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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos ' de Sao Bernardo, Luís
Inácio da Silva, respondeu que a criagáo
de urna Central era um direito dos tra-

balhadores, mas ela nao está sendo pro¬

posta para agora: "A partir do momento
que os trabalhadores comegarem a ter
voz e em que as decisóes neste país
saiam de baixo para cima, a Central tí¬
nica será irreversível. Sou o primeiro a ir
contra a sua criagáo nos dias de hoje,
porque ela nasceria sob a tutela do Esta¬
do mais urna vez".
Para os autores da tese apresentada

no Guarujá, a criagáo da CUT é que pos-
sibilitará aos trabalhadores urna luta
mais eficiente pela defesa de seus direi-
tos, por um estado verdadeiramente de¬
mocrático. Dizem eles em seu documen¬
to apresentado no Guarujá: "A unida-
de sindical é fundamental. Quanto mais
forte é, maiores sao as condigóes de bar-
ganha ¡mediatas, na luta por melhores
condigóes de trabalho e salários e tam-
bém maiores as possibilidades de interferén-
O ESTADO DE S. PAULO
<íd/?o

"O governo nfio permiti¬
rá a criagáo de urna Central
Única de Trabalhadores e
nem de oútras entidades
que eó serviráo para tumul¬
tuar a vida do sindicalismo
brssileiro", declaren ontem
em Sáo Paulo oministro do
Trabalho, Arnaldo Prieto, a
propósito da aprovagáo de
proposta nesse sentido, no

cía e participagáo política dos trabalhado¬
res no conjunto da sociedade. A pontrapro-
posta desta unidade, objetivo primeiro
das classes dominantes, é a fragmenta-
gáo das organizagóes dos trabalhadores.
Vemos que, em diversos países, a exis-
téncia de sindicatos por oficio, por em¬
presa, a existéncia de centráis sindicáis
de diferentes agrupamentos políticos, a
divisáo entre unióes nacionais de catego¬
rías e outras formas de organizagáo clas-
sistas, sob o aspecto pluralista, longe
de se constituírem em fatores de demo-
cratizagáo da vida sindical, se consti-
tuem em formas de fragmentagáo que
interessam, e muito, ao patronato.
Consciente ou nao, o diversionismo favo¬
rece a quebra de unidade dos trabalha¬
dores frente á unidade dos patróes, estes
sim coesos, na exploragáo de nossa forga
de trabalho e na garantia do lucro máxi¬
mo. Portanto, concluímos que, as condi¬
góes de vida e trabalho, a exploragáo dos
trabalhadores pelos patróes, é fator de
unificagáo. Trabalhadores, sejam so¬
cialistas, cristáos ou demócratas, sáo,
antes de tudo, trabalhadores".

. "Acima das divergéncias políticas e
ideológicas de cada um, individualmen¬

te, está a condigáo de classe. E com base
nisto devemos procurar a unidade sindi¬
cal. A unidade sindical, nacional e inter-
nacionalmente, é o grande objetivo dos
trabalhadores para sqa luta contra todas
as formas de dominagáo."

O grupo apresenta as seguintes posi-
góes, ao concluir sua exposigáo: "1.
Combatemos os sindicatos por oficio,
por empresa, lutando por um sindicato
único em cada ramo da produgáo; 2.
Propomos que, quando em urna deter¬
minada indústria houver mais de um

ramo de produgáo, a filiagáo á entidade
sindical seja deliberada em Assembléia
Geral dos Trabalhadores da empresa; 3.
Combatemos a divisáo imposta atual-
mente aos trabalhadores, lutando pela
livre organizagáo entre todas as catego¬
rías, horizontalmente, em nivel regional,
estadual e nacional; 4. Combatemos a
idéia de Centráis Sindicáis de diversas
cores, lutando por urna Central Ünica
dos Trabalhadores; 5. Lutamos por enti¬
dades de classe únicas, como importan¬
tes trincheiras da classe operária contra
os patróes, buscando como condigóes
para a unidade, a defesa firme de nossos
direitos, contra a exploragáo e a opres-
sáo, a luta por liberdades totais para os
trabalhadores e a mais ampia democra¬
cia sindical interna". j6 a 22/10/78

Governo nao admite
domingo paseado, durante
o m Congresso dos Meta¬
lúrgicos de Sáo Bernardo do
Campo e Diadema.
"Prieto diese que urna

Central Única de Trabalha¬
dores nlo apenas seria ile¬
gal, mas inconveniente,
lembrando a experiencia da
CGT, no período imediata-
mente anterior á Revolu-

gio, porquanto organismos
desse tipo resvalam com fa-
cilldade para o campo polí¬
tico: "E o sindicato náo po¬
de ter um sentido político-
parüdário".

Quanto ás comísate de
fábricas, com delegados
eleitos pelos trabalhadores,
o ministro opinou que "é
urna idéia a ser estudada".

MOVIMENTO

Comissóes de Empresa

O jornal O Estado de S.Paulo tam-
bém investiu contra a proposta aprova-
da no Congresso: "Nada indica, na reali-
dade dos fatos, que a consciéncia asso-
ciativa dos trabalhadores já tenha ama-
durecido o suficiente para que possam
ter urna organizagáo de ámbito nacio-
nal(...) Repetindo, ao que tudo parece
indicar, os mesmos erros dos "pelegos"
petebo-comunistas de 1963/64,as novas
liderangas sindicáis correm o risco de in¬
cidir em igual desvio óptico - arrestando
com seu malogro (e isso é pior) todos
aqueles que desejam construir, ainda
que lentamente, o Estado de Direito".

DepoN de debates que co'nsumiram
varia- horas, o 3" Congresso dos Meta¬
lúrgicos de Sáo Bernardo e Diadema
ISP), que terminou esta semana no Gua-
ruja, anrovou por unanirnidade a pro¬

posta cíe formugáo de comissóes de tra¬balhadores em suas fábricas.
Os objetivos sáo os mesmos do passa-

do: encaminhar as questóes específicas
da empresa, bem como favorecer a mo-
bilizagáo dos trabalhadores na luta pe¬
las reivindicagóes mais ampias da cate¬
goría. Os congressistas também manifes-
taram disposigáo de insistir até a con¬
quista de garantías para os participantes
de tais comissóes: de local para reuniáo,
de acesso aos trabalhadores e estabilida-
de provisoria no emprego.
Finalmente, o Congresso do Guarujá

resolveu mudar o nome das "comissóes
de fábrica", considerando que "nern to¬
das as empresas sáo fábricas". Passam
agora a ser reconhecidas corno "comis¬
sóes de empresa".
A aprovacáo da proposta pelos meta¬

lúrgicos de Sáo Bernardo e Diadema ser-
viu para esquentar um debate que vinha
senao feito, na pratica, desde o inicio de
maio deste ano, quando eclodiram as
greves em Sáo Paulo, as maiores desde
1964. Na época, como de outras vezes, as
comissóes surgiram de urna necessidade
objetiva, náo só dos trabalhadores, como
também dos patróes, conforme explica-
gáo apresentada pelos integrantes da
Oposigáo Sindical Metalúrgica de Sáo

Paulo no Congresso:
"Os patróes náo queriam falar com

todo mundo junto em usseinbléia dentro
da fábrica e tampouco que íossein todos
que decidissem. Náo subiam inclusive
com quem falar para negociar."
Foi entáo que ressurgiram as comis¬

sóes que, ou tinham desaparecido com¬
pletamente - já houve época, em Sáo
Paulo, que funcionavam mais de 100 co¬
missóes - ou viviam sob a mais rigorosa
elandestinidade:
"Todo mundo parlicipou. Do faxinei-

ro ao fcrramenteiro. E por isto todos os
problemas dos trabalhadores foram vis¬
tos", continua a Oposigáo Sindical.

As comissóes que
sobreviveram

O que aconteceu com estas comissóes,
de lá para cá9 A maior parte desapare-
ceu com o final da greve. Das que conse¬
guirán! sobreviver, poucas sáo efetiva-
mente as que funcionam, que conse-
guem superar as ¡númeras dificuldades
impostas pelos empresários e pela pró-
pria falta de motivagáo, em muitos ca¬
sos, dos trabalhadores. A verdade, po-
rém, é que os trabalhadores voltaram a
se aproximar de seu velho objetivo: a
criagáo de milhares de comissóes, capa-
zes de melhorar, de ¡mediato, a sua si-
tuagáo material, com urna perspectiva
de mudangas mais profundas na socie¬
dade. Mais ainda: abriu-se um intenso
debate sobre o assunto. Em muitos casos

afirma-se o seguinte: as comissóes de
fábrica, com estabilidade de emprego
tara os seus integrantes, seráo "ponto de
honra" nos próximos movimentos gre-
vistas.
A conquista da estabilidade
A tentativa das empresas, de absorver

as comissóes de trabalhadores, náo é, no
momento, o que mais preocupa. A maior
parte das empresas, atualmente, está
mais empenhada em impedir o próprio
nascimento das comissóes. Na Toshiba
do Brasil, por exemplo, tao logo termi¬
nou a greve, todos os membros aa comis¬
sáo foram despedidos. Na Barbará, um
articulador da comissáo foi despedido,
assim como os outros dois operários que
tentaram substituí-lo. Aliás, foi na Bar¬
bará que ocorreu a primeira demissáo de
um integrante de comissáo de greve. O
operário demitido naquela ocasiáo, Cle-
dom Silva, falou na semana passada a
Movimento:
"Quando constituímos a comissáo,

exigimos que ela fosse permanente e que
seus membros náo fossem punidos. Mas
ainda náo eslava na cabeca de ninguém
o problema da estabilidade no emprego.
Náo víamos isto como um objetivo a cur¬
to prazo, mas como um daqueles objeti¬
vos que vocé vai conseguir no ano 2 mil,
entende? Foi quando nouve a demissáo
que comegamos a falar em estabilidade:
Ño día seguinte, quando parou a Massey
Ferguson, os companheiros de lá já sa-
biam do nosso caso e exgiriam estabili-
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dade. Fo¡ a primeira a conquistar isto."

O controle pela base
Silva está convencido, apesar das difi-

culdades, que as oomissóes de fábrica cons-
tituem hoje o melhor caminho para a or-
ganizagáo dos trabalhadores: "As comis-
sóes sao a representagáo máxima ao
nivel de fábrica e, até segunda ordem,
sao estas comissóes que devem dizer
qual o sindicato que devemos construir.
E importantíssimo desenvolver estas
formas, inclusive tentando articular a li-,
gagáo entre as comissóes. Gostaria de

realfar um aspecto que considero vital

Cara as comissóes: é o seu controle pelaase. Urna assembléia de fábrica aeve

ser realizada pelo menos bimensalmen-
te, para fazer o controle da comissáo e
também para estimulá-la. Sempre que a
representagáo fica afastada das bases,
tende a apelegar-se".

O "apelegamento"
O controle da comissáo pelos traba¬

lhadores da fábrica, para evitar sua sub-
serviéncia á empresa, ou mesmo aos sin-'
dicatos pelegos, é urna das principáis

preocupagóes daqueles que hoie discu-
tem o asMinlo. A Oposigáo Sindical Me¬
talúrgica de Sao Paulo, no Congresso de
Guarujá, alirmava num documento:
"Era muitos lugares, durante a greve, só
a assembléia decidía. Km outros só a co¬

missáo. Vimos que nos lugares que a co¬
missáo só negociava e a decisáo era de
todos a luta foi mais firme. Ñas fábricas
onde as comissóes decidiain por conta
própria a firmeza nao foi a mesma. Por
esta razáo achsmos que a comissáo deve
negociar e só a assembléia de fábrica
deve decidir". (HO) 16 a 22/10/78

GREVE DOS METALÚRGICOS
Sao Paulo, Guarulhos e Osasco.
70% de aumento, reconhecimento das
comissóes de fábrica e náo-incorpora?áo
dos aumentos obtidos em maio/junho.
Pelo menos 200 mil dos 400mil
metalúrgicos paulistas pararam 3 dias
JORNAL DA TARDE 28-10-78

Em assembléias realizadas ontem á nolte, os sindicatos
dos metalúrgicos de Sfio Paulo, Guarulhos e Osasco

- decidlram
entrar em greve a partir da zero hora dé segunda-feira. Á
tarde, o delegado regional do Trabalho, Vinicius Ferraz
Torres, dizia n&o acreditar na possiblldade de um movl-
mento como este.

Na oplniáo do delegado do Trabalho, n&o há motivo
para greve porque os metalúrgicos conseguiram um "ju¬
mento razoável, inclusive com 13% a mais do que o Índice
oficial (43%)". Naturalmente n&o era isto o que pensava a
exaltada multld&o de metalúrgicos que ocupava na noite
de ontem a rúa do Carmo, desde a rúa Tabatinguera até a
rúa das Flores, espalhando-se pelas vias adjacentes, na
tentativa de participar da assembléia que se realizava no
interior da sede do sindicato.

Na verdade, o presidente dos metalúrgicos paulistas,
Joaquim dos Santos Andrade, nem consegulu 1er a contra-
proposta dos empregadores &s reivindicagóes apresenta-
das. O auditório, lotado, n&o deixava: gritava em coro
"greve, greve" e "rúa, rúa". Grande parte dos presentes
desejava que a assembléia fosse transferida para a rúa,
com o que Joaquim dos Santos Andrade n&o concordou.

A contraproposta que o presidente do sindicato n&o
consegulu 1er é a seguinte: aumentos de 56%, para quem,
em 17 de novembro do ano passado, ganhava até Cr$
4.680,00; 52% para quem recebia de Cr$ 4.681,00 a Cr$
9.360,00; 50%, de Cr$ 9.361,00 a Cr$ 14.040,00; 48% de Cr$
14.041,0 até Cr$ 18.270,00. Além disso, o piso salarial seria
elevado para Cr$ 2.448,00 (Cr$ 10,20 a hora trabalhda);
íixag&o da data-base para negociag&o salarial em 1° de
novembro, reajustes salaríais a cada seis meses: em abril
do próximo ano, um aumento equivalente a 40% do índice
oficial flxado para o més.

As reivindicagóes dos trabalhadores eram de um au¬
mento de 70% (27%_acima do nivel oficial), para toda a
categoría; piso salarial de trés sal&rios mínimos (Cr$
4.680,00); reajustes trimestrais; elelg&o de comissóes de
fábrica, com estabilidade no emprego para seus membros.
Os empregadores, no entanto, recusaram-se a dar cobertu¬
ra a estas comissóes, delxando a cada empresa a decis&o de
autorizar ou n&o a sua formag&o.

Segundo Joaquim dos Santos Andrade, a contrapro¬
posta poderla até ter sido aceita, n&o fosse a insisténcia
patronal em conceder aumentos extras apenas para os
salárlos anteriores a 17 de novembro do ano passado. Ñas
quatro horas de infrutíferas negociagóes realizadas pela
manh& na Fiesp, os dirigentes sindicáis procuraram mos¬
trar cyie aqullo n&o seria aceito, porque impllcava em
compensar os aumentos conseguidos por mobtlizagóes dos
empregados depois daquela data. De fato, ao saberem que
haverla compensag&o, os metalúrgicos nem quiseram ou-
vir a contraproposta. E logo surgiu o coro: "greve, greve".
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FOLHA DE S. PAULO
"ESTAMOS EM GREVE"

Terminada a assembléia de sexta-feira, um
grupo de metalúrgicos de Sáo Paulo elaborou
o texto de chamada para a greve. Durante a
madrugada de ontem mais de 120 mil impres-
sos já estavam prontos com o titulo: "Esta¬
mos em Greve". Além disto, os panfletos tém
como objetivo orientar os metalúrgicos
durante a paralisagáo.

O sindicato esclarece aos grevistas que
devem marcar o cartáo de ponto e perma¬
necer ao lado das máquinas, sem contudo.
ligá-las. Informam ainda que os trabalha¬
dores devem realizar assembléias dentro das
empresas, escolher urna comissáo para a
negoclacáo, porém, náo negociar em se¬
parado, procurando buscar no sindicato todas
as informacóes possiveis.

INTRANSIGENCIA
Durante as quatro reunióes realizadas no

saláo nobre da Federacáo das Indústrias,
visando a "histórica" Convengáo Coletiva de
Trabalho, as duas partes, empresários e
trabalhadores, apesar da cordialidade ñas
conversagóes, hoje se acusam mutuamente
de intransigentes.
Os representantes patronais acham que

foram flexívels, pelo fato de apresentarem
várias contra propostas de acordo a cada lan¬
ce da negociagáo. Entretanto, dlzem que os
trabalhadores tomaram urna altltude rígida,
náo fazendo sequer urna contra proposta, a
náo ser no último dia, na sexta-feira de ma-
nhá, onde ofereceram 65% como alternativa
para acordar.
Por outro lado, os dirigentes sindicáis tém a

mesma critica aos empresários. Para eles,
"os patróes náo querem aceitar as comissóes
de fábrica, que para nós significarla um gran¬
de passo para o aperfeicoamento do moví--
mentó sindical",informou Henos Amorlna.do
sindicato de Osasco.

Henos Amorina disse ainda que os
operários váo brlgar por dois pontos nesta
negociagáo: salário e comissáo de fábrica. "O
primelro trata se de urna conquista econó¬
mica, mais do que justa, a segunda é o nosso
avanco político, na organizacáo dos tra¬
balhadores dentro das fábricas."

Apesar das assembléias dos trés sindicatos
decidirem pela greve, nenhum dos dirigentes
sindicáis vé a negociagáo já encerrada "Pelo
contrário — afirmou Amorina. mai^ do que
nunca a negociagáo deve estar de pé. "

BRACOSCRUZADOS
Conforme decisáo das assembléias de sex¬

ta-feira, os operários que parallsarem o
trabalho deveráo desligar as máquinas e
ficar do lado délas de bracos cruzados, sem
"aceitar nenhum tipo de provocagáo dos
chefes e da seguranga".
Teobaldo De Nigris acha que esta atitude é

absurda, "urna chantagem a fim de ganhar o
día sem trabalhar". Segundo afirmou, "se
depender de mim isto náo val acontecer''
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Mullos suspensos,
ifosilf idos , presos

JORNAL DA

TARDE

31-10-78
Dlanté do Impasse — os empresárlos n&o

aceltam elevar sua proposta (aumentos de 56 a
43%, dependendo das faixas) e os metalúrgi¬
cos querem 70% — a Federagáo das Indústrlas
do Estado de Sáo Paulo, do qual faz parte o 14'
Grupo (empresárlos dos setores metalúrgicos
mecánico e de material elétrlco), tomou duas
declsOes:

1°) desistir da negociagáo direta — hoje
cedo deverá ser oficialmente Instaurado o
dlssidlo coletlvo no setor metalúrgico de Sáo
Paulo, Osasco e Guarulhos (o requerimento
está na DRT desde amanhá de sábado, mas os
empresárlos concordaran! em reté-lo até on-
tem); 2°) pedir a mediagáo do ministro do
Trabalho, alvo de multas queixas, ontem, por
urna Indlferenca quejol chamada de omlssáo.

(O telex, assinado pelo presidente da Flesp
e enviado a Prieto, diz o segulnte: "Pace á
gravldade da sltuagáo criada com a déclsáo
dos sindicatos dos trabalhadores metalúrgi¬
cos desta Capital, de Osatfco e Guarulhos,
deflagrando greve, encarecemos se posslvel a
presenta de v. excia. em Sáo Paulo, com o
objetivo de restabelecimento da normalldade
do relaclonamento entre capital e trabalho,
indlspensável á harmonía social, seguranga e
desenvolvlmento do País".)

Antes de chegar ao ponto de escolher o
caminho do dlssidlo, os empresárlos tentaram
outros melos. Prlmelro, colocaram em execu-
gáo O chamado Procedlmento em Caso de Gre¬
ve, organizado pela Piesp (ao qual, obviamen¬
te, o advogado da entidade, Jaime Gamboa, se
refería ao dlzer que "no meló do ano, as
empresas e o governo náo tomaram providen¬
cias . Havla total falta de experiéncia, o que
náo ocorre hoje. Amanhá voces" — ele prome-
teu aos Jornallstas — "váo ver"). O Procedi-
mento aconselha punicóes (que aconteceram
em multas empresas), o náo pagamento dos
días de greve, e demissfies "

Além dlsso, passaram o día em reunlOes.
Depols da mesa-redonda na DRT, os empresá¬
rlos tiverqm um encontró reservado na Flesp,
&s 13h30. As 15 horas, o coordenador da comis-
sáo de empresárlos que está negociando o
acordo com os metalúrgicos, Alberto Villares,
teve também urna reuniáo sigilosa com os
presidentes dos trés sindicatos (Sáo Paulo,
Osasco e Guarulhos), com os representantes
da oposlgáo desses trés sindicatos e com o
diretor do Dieese (Departamento Interslndi-
cal de Estattstlcas e Estudos Sócio-
Econñmicos, Valter Barelll.

Das 13 mil empresas metalúrgicas de Sáo
Paulo, pelo menos 80% náo trabalharam on¬

tem ou sofreram paralisagfleá temporárias,
segundo as Ihformagdes levada^ ao sindicato.
"Além das grandes empresas, pararam tam¬
bém as pequeñas, onde o poder de pressáo do
empregador é bemmalor", assegurou o diretor
Orlando Malvezi.

Entretanto, a malorla dos operárlos que
procurou o sindicato, ontem, náo quería ape¬
nas lnformagfies sobre a contlnuagáo da greve
Eles querlam saber também como ficarla a
sltuagáo dos punidos, que sáo multos.

Prlmelro, terá de se resolver a sltuagáo dos
empregados da empresa Valma, no Belenzi-
nho. Sua dlretorla escolheu sete operárlos da
segáo de furadelra e despediu-os. Deu certo;
Intimidados seus 600 metalúrgicos voltaram
ao trabalho. E o caso de Edén Ponclano da
Silva, da Industria Elétrica Italm, no Embu,
também demitido por ter pregado a convoca-
gáo do sindicato á greve no quadro de avisos
da empresa.

O sindicato lníormou que agora, entre as
relvlndlcagOes a serem negociadas com os
patróes, lncluem-se a reconsideragáo das de-
mlssOes e o pagamento dos días de paralisa-
gáo, por greve ou suspensáo.

E a suspengáo por dols días fol aplicada na
Fillizola, na Tecnoforjas (apenas por um día),
na Villares, dlvisáo de elevadores (que tam¬
bém tlrou de clrculagáo os ónibus que trans-
portam seus 4 mil empregados), na Siemens,
na Albs, na Metal Leve (apenas por um día e na
Predtolite, pelas lnformagóes que chegaram ao
sindicato.

Em Guarulhos, onde o Sindicato dos Me¬
talúrgicos calculou 95% dos 46 mil operárlos
do setor em greve, apenas a VDO do Brasil e
Relsch decidlram suspender seus empregados.
As outras egnpresas preferiram slmplesmente
dlspensá-los até que se chege a um acordo. O
prlmelro día de greve em Osasco correu aínda
mals tranquilamente, embora aproximada¬
mente 23 mil operárlos tenham aderido (70%
do total de metalúrgicos do municipio). A náo
ser o caso da demissáo na Industria Elétrica
Italm, náo houve punigóes.
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Empresários
propoem 58%
de aumento

Houve brlgas ontem á nolte,
no Sindicato dos Metalúrgicos
de Sáo Paulo, entre trabalhado¬
res favorávels e contrárlos ao

presidente Joaquim dos Santos
Andrade. Este chegou ao sindi¬
cato ás 20 e 15, com a nova
contraproposta patronal, sobre
a qual os trabalhadores deve-
riam manifestar-se. Fol muito
valado e, ao final da assembléia,

1 realizada na rúa do Carmo, ope¬
rárlos chegaram a invadir o sin¬
dicato, querendo agredir o pre¬
sidente, fechado em sua sala. A
contraproposta patronal náo
aceita as comissOes de fábrica.

O presidente do sindicato
fol bastante valado pela grande
multldáo, ao 1er os termos da
última contraproposta: 58% de
aumento para quem recebe até
3 salários mínimos; 54% para
quem está entre 3 e 6 mínimos;
50% de 6 a 10 mínimos; índices
oficiáis acima desse teto; piso
de Cr$ 2.520,00; descontos dos
aumentos concedidos hámenos
de 12 meses— fora os decorren-
tes de promogáo, aquislgáo de
maloridade e equlparagáo sala¬
rial; revlsóes semestrals dos sa-

Comissoes de fábrica já
Os metalúrgicos decidiram que, em cada fábrica, a partir desta segunda-

feira, urna assembléia geral dos grevistas deve escolher um representante por
secáo e formar, ¿ forga, as Comissoes de Fábrica que os patróes pediram " tem-

MOVIMENTO - 30/10 a 5/11/78po" para estudar.
A diacussáo sobre as Comis¬

soes dse Fábrica foi urna das
rnais sugestivas ñas negocia-
fóes diretas entre os patróes, o
sindicato e os metalúrgicos.
Joaquim dos Santos Andrade ,

o dirigente sindical dos meta-
lugicos de Sáo Paulo, nao é fa-

vorável ó criagáo das Comi¬
ssoes- "Eu náo vou transfer-
rir para as comissoes de fábri¬
ca as prerrogativas que aáu do
sindicato, senáo desaparece a
figura jurídica desse", diz ele.
Joaquim propóe delegados
sindicáis, representantes do

sindicato ñus empresas, com
estabilidade reconhecida po'
estas. As comissoes sáo o opos-
to. representan) os operários
da empresa, sáo eleitas dire-
támente por estes e náo tem
de necessariamente estasr li¬
gadas ao sindicato.



cb-24 movimentos sociais^opercír¡os- 19
lários; anteclpagáo de reajuste
de 18%, em malo de 79, cora
base nos salárlos de abril do
próximo ano.
Militas empresas fecharam suas
portas, ontem, ante a dlsposi-
?áo de seus empregados de
prosseguirera de bracos cruza¬
dos. O ministro do Trabalho,
Arnaldo Prieto, náo aceltou o
convite da Fiesp para vlr a Sáo
Paulo servir de mediador.

"Santos Andrade íol intensa¬
mente valado, ao informar que
a gráfica do sindicato imprimi¬
rla de madrugada as cédulas
"sim" e "n&o", para serem usa¬
das hoje cedo, no sindicato, em
escrutinio secreto sobre a con¬

tra-proposta patronal. "Greve,
greve, 70% ou greve", gritavam
os operarlos.

üm orador foi contra o pre¬
sidente do sindicato, dizendo
que a resposta dos trabalhado-
res estava sendo dada naquele
momento, em pra?a pública,
sem necessidade de votagáo: o
prosseguimento da greve pela
conquista dos 70%.

CONCENTRADO
Desde as 17 horas urnamul-

tldáo comegava a concentrar-se
em frente do Sindicato dos Me¬
talúrgicos de S5o Paulo, na rúa
do Carmo, 171; e quando a chu-
va dlminuiu, chegou mals gen¬

te. Aguardavam o inicio da as-
sembléia, marcada para as 19
horas, enquanto os dirigentes
sindicáis aínda se encontravam
no tribunal.

A rúa do Carmo, ás 19 ho¬
ras, estava intransltável, desde
a rúa Tabatingüera, perto do
sindicato, até a rúa das Flores,
uns 200 metros além. Falava-se
em 10,15,20,30 mil pessoas na
rúa. Palavras de ordem eram
cantadas, como "Olé, oló, o sin¬
dicato está botando pra que-
brá", ou gritadas em unissono,
como em urna marcha: "Um,
dois, trés — chegou a nossa
vez".

A grande trai^áo do pelego Joaquim
cbContrariando a afirmacáo feita na

véspera, durante a assembléia geral,
com 30 mil trabalhadores, de que todos
poderiam votar, o presidente do Sindi¬
cato dos Metalúrgicos de Sao Paulo,
Joaquim dos Santos Andrade, proibiu o
voto aos trabalhadores náo sindicalisa-
dos.
— Pensamos melhor e decidimos que

náo seria justo que aqueles que náo par-
ticipam do Sindicato, que náo pagam o
imposto, tenham direito a voto. Além
do mais, o nosso estatuto náo permite
que os náo-sindicalizados participem
das decisóes do Sindicato.
A decisáo de Joaquim dos Santos An¬

drade, contudo, desagradou os oito mil
trabalhadores náo-sindicalizados que,
desde cedo, se concentraram na porta
do Sindicato portando faixas e cartazes
pelo prosseguimento da greve. Por vá-
rias vezes, a multidáo — ¡solada por
cordas atadas aos pilares da porta prin¬
cipal do Sindicato — gritou "por liber-
dade sindical", "contra o arroucho" e
"fora com o pelego".
Diversos policials acompanharam a

manifestacáo de rúa dos metalúrgicos,
á distáncia.

OSASCO

Os metalúrgicos de Osasco mostra-
ram bastante desapontamento com a
decisáo dos trabalhadores de Sáo Paulo
e Guarulhos, que preferiram aceitar a
proposta dos patróes.
"Eles nos deixaram órfáos", comen-

tou o presidente do Sindicato dos Meta¬
lúrgicos de Osasco, Henos Amorina,
referindo-se á decisáo dos Sindicatos de
Sáo Paulo e Guarulhos de entrar em
acordo. "Por outro lado — continuou —

estamos agora com maior liberdade de
agáo, já que as decisoes seráo apenas
nossas".

FRAUDES

Logo que comeqou a apuragáo dos vo¬
tos — através de representantes das co-
missdes de salários — o operário Clovis
de Castro, que participava da apura¬
cáo, denunciou que "o presidente do
Sindicato quer desmobilizar a greve.
Foram colocadas ñas urnas dezenas de
cédulas em jacote a favor da proposta
patronal" —disse. oGLOBO . 2/11/78

OS RESULTADOS DAS VOTARES
SBo Paulo Guarulhos Osasco

A favor da proposta da Fiesp 4.545 1.326 35

A favor da continuagOo da greve 1.976 221 2.630

Em bronco 13 2 2

Nulos 78 17 6

TOTAl 6.612 1.566 2.674

MP- "Quem decide é
vocé", iniciava o impresso,
no qualmuitos viram urna in-
ducáo do Sindicato a que os
associados votassem pela
proposta patronal, porque
continha" o seguinte trecho:
"ou aceitamos a proposta e
celebramos urna convencáo
coletiva ou rejeitamos e fi-
camos com a proposta do
Tribunal de apenas 43%".

Dez mil continuam em greve em Sáo Paulo
SAO PAULO (O GLOBO) — Pelo

menos 10 mil trabalhadores continua-
ram em greve ontem na cidade de Sáo
Paulo reivindicando 70 por cento de
aumento salarial e estabilidade para
as comissSes de fábrica.

O procedimento que os 10 mil gre-
vistas adotaram para a continuidade
do movimento reivindicatório é o
mesmo da greve geral: batem o car-
táo.de ponto e permanecem parados
noi seus lugares. A negociacáo com os
empresários é feita através das co¬
missSes de fábrica depois de assegu-
rada a sua estabilidade.

Entre as principáis empresas que
aderiram á paralisacáo ontem estáo a
Caterpillar (3.500 empregados) e a in-
dústria Villares (4.500 empregados).
Também pararam a metalúrgica Ju-
rubatuba, a indústria Romei e a Nis-
sei (parcial).

O comando geral de greve, órgáo
da oposicáo sindical dos metalúrgi¬
cos, que assumiu a responsabilidade
pelas paralisacSes de ontem, infor-
mou que "esperava que um número

maior de trabalhadores entrasse na
luta pelos 70". Para isso, o comando
distribuiu, pela manhá, na porta das
fábricas, folhetos em que acusam o
presidente do Sindicato dos Metalúr¬
gicos de Sáo Paulo Joaquim dos San¬
tos Andrade, de "traidor da classe
operária" e sustentam "a necessida¬
de de que todos os trabalhadores se
unam em torno de suas justas reivin-
dicacdes".
Na Villares, 4.500 empregados tam¬

bém optaram pela greve, enquanto
urna comissáo de trabalhadores nego-
ciava, sem sucesso, um acordo com os
diretores da empresa. Na reuniáo de
ontem ficou decidido que a Villares
náo descontará o aumento conseguido
pelos metalúrgicos durante a greve de
julho, da ordem de 15 por cento.
Na Metalúrgica Jurubatuba, os ope-

rários devem voltar ao trabalho hoje
cedo depois que conquistaram 73 por
cento de aumento para os que ganham
de um a trés salários mínimos, 63 por
cento na faixa de 3 a 6, e 55 por cento
paraosdemais! oa./4f
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Entre as multas faixas ta¬
lando de salários e de sindicalis¬
mo, duas chamavam a atengáo,
no meló dos trabalhadores, bem
em frente do sindicato: "Todos
unidos contra o governo".

Motoristas náo ousavam

chegar perto da multidáo, des¬
viando seus carros para a ladel-
ra da Tabatlnguera. O clima
emocional relava urna disposi-
?áo geral de continuar a greve.
A certa altura— aínda á espera
dos dirigentes sindicáis —
anunciaram-se prisóes de traba¬
lhadores, em portas de fábrica.
O grito unissono e compassado
da multidáo foi: "Solta, solta..."

UM ANO SEM GREVE
Dos 18 Itens do acordo fir¬

mado ontem entre os sin¬
dicatos de Sáo Paulo e
Guarulhos, o de número 17 fol
o que mals causou estra-
nheza. Por este Item, os
metalúrgicos de Sáo Paulo e
Guarulhos náo poderáo fazer
greve durante um ano, até
novembro de 79.

Os 17
julzes do TRT decidiram
também estender o acordo
para os metalúrgicos de
Osasco que, ao contrário dos
trabalhadorés de Sáo Paulo e
Guarulhos, votaram ontem

O pela rejeigáo da contra-
"- proposta patronal.

Protestos coiotra o

acordo de Sá\o Paulo
Os metalúrgicos do s etor Sudeste de Sáo

Paulo decidiram soltai" á imprensa a se¬
guinte nota de protesto ao acordo firmado
pela diretoria do sindica, to com os represen¬
tantes patronais:
"A diretoria vendeu o dii "elto de greve con¬

quistado pelos trabalhadoi fes , ao incluir no
acordo a proibigáo dos me talúrgicos de Sáo
Paulo e Guarulhos de fazt \r greve,/Jurante
um ano; a diretoria náo aca tou a decisáo da
assembléia de 30 mil metal, úrgicos, alegan¬
do que esta náo representa va a categoría,
mas no dia seguinte só peri nltiu que 6 mil
sindicalizados votassem, ni ima categoría
de 350 mil metalúrgicos; o Índice reivin¬
dicado pela categoria era de 7 0% para todos
e o acordo firmado foi de 589¡ >, 54% e 50%,
segundo as faixas salaríais; s ,eráo descon¬
tados os aumentos pelas grevt :s de maio; o
piso salarial reivindicado era q le 4.680,00 , e
nos foi dado apenas 2.520,00; o i aumento a
cada trés meses náo foi dado e as horas
paradas váo ser descontadas; a diretoria
impediu a entrada dos trabalhad ores no sin¬
dicato no dia da votagáo, mas ab >riu as por¬
tas para a policía com o objetb vo de inti¬
midar-nos."
"A partir de hoje o presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos de Sáo Paulo, Joaquim
dos Santos Andrade, deve ser chamado de
"Judas" dos Santos Andrade, por ter se
vendido aos patróes, traindo a categoría.
" Por tudo isto, náo aceitaremos o acordo e
nem representativa a votacáo realizada.
Estamos dispostos a continuar a luta por
nossas reivindicacóes, e chamamos toda a
categoría a tomar a mesma posigáo, se
mobilizando pelas seguintes propostas:
realizagáo de abaíxo-assinado ñas fábricas
contra o acordo e pela destituigáo da
diretoria, realizacáo de urna concentraqáo
em frente ao sindicato na semana que vem,
em sinal de protesto." 03/11
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Todos ao trabalho
1-4Í.-W
SAÓ PAULO (0 GLOBO) — "Se os me¬

talúrgicos de Osasco náo voltarem ao
trabalho até o meio-dia de hoje, a greve-
será considerada ilegal e seus responsá-
veis enquadrados na Leí 4.330 (Leí de
Greve) e sujeitos ós penalidades legáis".

Esta advertencia foi feita na tarde de
ontem pelo delegado regional do Traba¬
lho em Sáo Paulo, Vinicius Ferros Tor¬
res, a todos os membros efetivos da dire¬
toria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Osasco, convocados no comeyO da tarde
á DRT,
Explicou Vinicius Ferraz que os meta¬

lúrgicos tomaram conhecimento dos ter-
mos da lei e que ele agora espera que "t.e-
nham bom senso suficiente e transmitam
isso a categoría, aos associados pois, em
matéria de lei de greve sé deve compare¬
cer a votar aqueles que pertencem ao
sindicato".
Segundo o titular da Delegada Regio¬

nal do Trabalho, se estas medidas nfio fo-
rem agora acatadas ele será "obrigado a
tomar as providéncias previstas por lei".
As punicSes, de acordo com o Artigo 29,

capitulo II da CLT, podem incluir reclu-
sfio de seis meses a um ano para os diri¬
gentes sindicáis, destttuicáo da diretoria
e aínda intervenefio no sindicato pela De¬
legada Regional do Trabalho.
No entanto, segundo Vinicius Ferraz, a

DRT ainda nSo pensou em intervenefio,
podendo aplicar outras penas caso os me¬
talúrgicos nfio retornem ao trabalho.

FOLHA DE S. PAULO
A diretoria do Sindicato dos

Metalúrgicos de Osasco en-
tregou ontem ao meio día á
Delegada Regional do
Trabalho em Sáo Paulo a ata
da assembiéla da categoría,
realizada anteontem, em que
o sindicato pediu aos me¬
talúrgicos o retorno ao tra¬
balho. Em Osasco todos os
operáríos em greve aca¬
taran) a solicitacSo do sin¬
dicato, e segundo informa-
góes de trabalhadores da
base, todas as fábricas fun-
cionaram normalmente.
O sindicato informou on¬

tem que durante o movimen-
to grevista 112 operários
foram demittdos por Justa
causa, através da utllizagáo
da lei 4.330 (lei de Greve),
pelas seguintes empresas:
Clnpal (5); Arbami-Mallory
(28); Environtech (11); Itaim
(1); Sampson (20); Norma
(3); Mee. Pauiista (1); Same
(25); Meridional (15); Cum-
pro (6) e Arwey (4). Henos
Amorina, presidente do sin¬
dicato disse que vai entrar
com um processo junto á DR-

.(ce)
T para tentar a readmissáo
dos operários, com base em
um dos itens do acordo, em
que os empresárlos se com-
prometem a náo punir ne-
nhum grevista.

AMORINA EXPLICA

"Acho que nós agimos cer-
to. É preferível dar um pas-
so para trás, e depois, no
momento certo, darmos 2 ou
mais passos para frente".
Assim o presidente do Sin¬
dicato dos Metalúrgicos de
Osasco, Henos Amorina, ex¬
plicou ontem a declsáo de
pedir aos metalúrgicos . o
retorno ao trabalho, acres-
centando ainda que "a sl-
tuagáo chegou a um ponto,
que o mais Importante era a
preservagáo do nosso sin¬
dicato de mais urna interven-
cáo do Ministério do Tra¬
balho".
Amorina afirmou ainda

que "se levassemos os tra¬
balhadores de Osasco a um
confronto direto com a

Delegada do Trabalho es¬
taríamos assumindo urna

Onde estáo os metalúrgicos?
Em apenas 17% dos estabelecimentos, estáo concentrados 61% dos metalúrgicos

Número de
pessoas ocupadas
por estabelecimentos:

Número de
estabelecimentos:

Pessoal
ocupado:

de 1 a 19
de 20 a 99
de 100 a 499
500 a mais

5.739 (42%)
5.296 (39%)
2.031 (15%)
398 (2%)

61.608 (4,5%)
239.875 (¡7%)
425.791 (31%)
415.137 (30%)

Fonte: Pesquisa Industrial, IBGE, 1974
A categoría dos metalúrgicos constituí a ca¬

rnada mais numerosa do proletariado brasi-
leiro. Incluí oa trabalhadores dos setores de me¬
talurgia mecánica, materiul elétrico e mate¬
ria] de transporte (1). No Brasil este setores
ocupam mais de 1 milháo de pessoas, a gran¬
de maioria sendo operáríos de fábrica. (O pes-
soal de escritorio e os técnicos e dirigentes li¬
gados ás atividades de controle e planejamen-
to de produfáo constituem parte também ex-
pressiva do pessoal ocupado. Um exemplo: a
Caterpilllar, fábrica de tratores de Sáo Paulo,
tem 3.600 empregados e cerca de 1/3 é forma¬
do por gente de escritorio, técnicos e pessoal
de direpáo e controle.)

A grande massa dos metalúrgicos está ñas
grandes indústrias (61% ñas industrias que
tém mais de 100 empregados, e 30' ó ñas que

JORNAL DA TARDE
GRAFICOS

Na próxima segunda-feira, o presidente dos Gráficos de
Sfto Paulo e o presidente do Sindicato da Indústria Gráfica
de Sáo Paulo, assinaráo o acordo, aceito na quarta-feira,
que pós fim á greve que teve a duragáo de dois dias,
parausando total ou parcialmente 60% das empresas do
setor. O acordo proposto pelo sindicato patronal foi apro-
vado, por aclamagáo, em assembiéla que se realizou no
sindicato dos gráficos de casas de obras de Sáo Paulo
(aquelas que náo trabalham para jomáis e revistas, mas
para editoras, tipografías, num total estimado em 25 mil
trabalhadores).

Os reajustes seráo os mesmos concedidos aos metalúr¬
gicos: 58% para quem recebe até 3 salários mínimos; 54%
para os que recebem entre 3 e 6 mínimos; 50% para os que
recebem de 6 a 10 mínimos e 43% (Indice oficial) para os
que ganham acima desta faixa. ^

tém mais de 500), que sáo as menos numero¬
sas, mas as que ocupam a msior parte de
máo-de-obra. isso enconga a luta colativa e
facilita as graves. As greves de maio a julho
ocorreram especialmente ñas grandes indús¬
trias.
O Estado de Sáo Paulo concentra cerca de

70% do pessoal ocupado no setor metalúrgico
e igual porcentagem da sua produgáo. Por ou-
tro lado, em valor de produgáo, o setor meta¬
lúrgico equivale a cerca de 1/3 da indústria de
transformacáo, que por sua vex constituí
76,6% da indústria em geral.(l) Inclui as¬
sim: fundigóes, forjarías, estamparlas,
caldeirarias, fábricas de máquinas opera-
trizes, ferramentas, elevadores, eletrodo-
mésticos, material de comunicaráo,,moto¬
res marítimos, pecas e acessórios de
veículoe. MOVIMENTO - 6 a 1VI1/78

postgáo Idealista e vanguar¬
dista", porque naquele
momento, "nós sabíamos que
náo tínhamos mais torga
para responder A altura as
ameagas que a DRT nos fez".

JOAQUIM ERROU
Para Henos Amorina, o

"desastre" do movimento
grevista comegou em Sáo
Paulo, "com o recuo que o
Joaquim (presidente do sin¬
dicato de Sáo Paulo) deu na
última assembléia da sua
base". Henos acrescenta ain¬
da que o presidente do sin¬
dicato de Sáo Paulo "perdeu
a grande chance de tirar a
máscara de pelego, e se tor¬
nar um auténtico líder sin¬
dical". J-11-78

(■■ ■) Cerca de 60 fun¬
cíonários da Meridional S/A,
que haviam participado do
recente movimento grevista
dos metalúrgicos, reivin¬
dicando melhorias salaríais,
foram despedidos ontem.
Logo ás 6 horas da manhá, no
inicio do primeiro turno, os
funcionános foram avisados
um a um, pela diretoria da
mpresa, que

A mita na

Caterpillar
O diretor da Caterpillar do

Brasil, Sérgio Muniz de Souza,
Informou ontem que os últimos
1.298 funcionários da empresa
que estavam em greve retoma¬
ram ao trabalho, apóa cumpri-
rem dois dias de suspensáo im¬
postes. Disse, ainda, que a sus¬
pensáo e os dias paralisados
náo seráo pagos, embora a em¬
presa esteja estudando a possi-
bilidade de reposigáo das horas.

Muniz de Souza afirmou
que ontem a "Caterpillar demi-
tiu 16 funcionários e na última
terga-feira, 4, totalizando 20
(seis perteciam á comissáo de
fábrica) por Justa causa".

(.■■ ■) "Somos urna cate¬
goría de baixos salários; 56%
dos metalúrgicos ganham
menos de 2 salários mínimos
CrS3.120,00); 74% dosmetalúrgi¬
cos ganham menos de 3 salários
mínimos (Cr$4.680,00); o salário
medio dos metalúrgicos é de
CrS4.030,00; no entanto, 69% dos
metalúrgicos ganham abaixo da
média". SJo-78

ESTADO DE S. PAULO
Os operários da Fiát-Diesel

do Rio, antlga FNM, decidiram
em assembléia, ontem á notte,
suspender a greve iniciada há
dois dias, retomando ao traba¬
lho esta manhá. A declsáo fol
tomada após aprovarem a pro¬
posta da diregáo da empresa,
que lhes garantiu aumento es¬
calonado de 7 a 15%, além dos
41% concedidos em agosto últi¬
mo, bnunldade sindical, condu-
gáo noturna e pagamento de

FIAT-Rio
mais 15 horas mensais — perfa-
zendo 240 — sendo cindo agora
e as outras dez em agosto.

A principio os empregados
tentaram insistir na proposta
Inicial, de 20% de aumento para
todos e pagamento das 240 ho¬
ras mensais de trabalho desde
já. Mas as adverténcias dos diri¬
gentes sindicáis, lembrando os
riscos que corriam caso náo
abandonassem a greve, acabou
demovendo a todos. 40 14
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O ESTADO DE S. PAULO
Cerca de tres mil operários

da Krupp, Fiat e FMB (fundl-
gáo da Fiat), reunidos, ontem á
nolte, em assembléia no Sindi¬
cato dos Metalúrgicos de Be-
tlm, decicUram continuar em
greve, a qual havía sido iniciada
ás 12 horas de ontem. Eles rei-
vlndicam 20% de aumento áci¬
ma do Indice do governo, a par¬
tir de Io de novembro; salftrio
mínimo de Cr$ 3mil; lmunldade
para as comissáes de (ábrlca;
pagamento dos días que perma-
necerem em greve; e readnns-
sáó de quaiquer operário despe¬
dido por causa da greve.

A greve abrange 9.500 meta¬
lúrgicos da Fiat, 2.300 da FMB e
700 da Krupp, segundo informa-
ram dirigentes sindicáis.

Na assembléia geral, eles re-
cu garam a proposta dos pa-
trfles, a qual, básicamente, pro-
poe aumentos de 3 a 12% acima
dos Indices oficiáis, por faixas
salaríais. Óntem de manhS, no
Tribunal Regional doTrabalho,
empregadores e dirigentes do
Sindicato dos Metalúrgicos de

e
Betim flzeram urna reuiüfto,"
mas n6o puderam firmar acor¬
dó porque os representantes
sindicáis náo estavam autoriza¬
dos pela assembléia da catego¬
ría a chegar a um entendimento
final.

____

25 DE OUTUBRO
Prossegue a greve de 13 mil

metalúrgicos em Betim, na
Fiat, Krupp e FMB. A mesa-re¬
donda realizada na Delegada
do Trabalho, ontem, náo pro-
porcionou um acordo e desde ó
Inicio do turno da tarde, ás
14,30, que aPolicía está ocupan¬
do a Fiat, a pedido da empresa,
segundo informagáo do coronel
José Abreu Soares, chefe do Co¬
mando de Policiamento da
CapltaL

"A PM nada tem a ver com

a greve. É um problema da De¬
legada do Trabalho", disse o
coronel José Abreu Soares, es-
clarecendo que a PM estava all
a pedido da diregáo da Fiat,
"para garantir o patrimonio da
empresa". A mesma explicagfio
foi dada pela diregáo do DOPS,
para justificar a presenga de

scus oito agentes na fábrica da
Fiat pm Betim.

MESA-REDONDA
Na mesa-redonda convoca¬

da pelo delegado do Trabalho,
OnésimoViana, os representan¬
tes das empresas, arriesgaran
dispensar os trabajadores e os
da Fiat foram mais longe, afir¬
mando que náo cederlam e até
mesmo poderiam transferir a
fábrica de automóveis para ou-
tro Estado.

O advogado da Anfavea,
Messlas Donato, acusou os gre-
vistas de daniflcarem equlpa-
mentos da Fiat Aflr-
mou que o movimento grevista
é ilegal e acusou os trabajado¬
res de ocuparem a fábrica, pelo
fato de permanecerem ociosos
diante das máquinas. E pediu
ao delegado do Trabalho provl-
déncias para desalojar os operá-
rios da fábrica.

Jé os dirigentes sindicáis
acusaram a Fiat de manter um
clima de inquietagáo na empre¬
sa, com prisóes de operários e
de, nos casos de demissOes, fa-
zer os demitidos saírem acom-

panhados por agentes de segu-
ranga, como se estivessem pre¬
sos pela Policía. 22-1o-ra

MOVIMENTO - 30/10 a 5/11/78

Com a criagáo do Insti¬
tuto de Desenvolvimento
Industrial (INDI),o govemo
mineiro montou um esque¬
ma de atragáo de capitais
estrageiros inédito ñas eco¬
nomías estaduais. Ao INDI
cabia descobrir ou criar
grandes oportunidades,
encaminhá-las aos empresa¬
rios estrangeiros e cortejó¬
los.
Ao mesmo tempo foi

criada a Companhia de
Distritos Industriáis
(CDI), encarregada de ofe-
recer a prego de banana, ou
até de graga, toda a infra
estrutura necessária á ins-
talagáo das grandes empre¬
sas como terrenos, terra-
plenagem, energía elétrica
agua e tudo o mais. E, para
completar a mamata,jó es¬
tava ativado o Banco de
Desenvolvimento de Mi-

O paraíso da FIAT
i» (BDMG), para até a instalagáo da linhañas Geraia (BDMG), para

fornecer seus préstimos na
área de financiamento.
Assim os govemadores

Rondon Pacheco e, mais
tarde Aureliano Chaves
puderam viver o que cha-
maram de "milagre minei¬
ro" cujos santos eram eles
mesmos, os distribuidores
de benesses e privilégios
para as muitinacionais.

Entre ou-

tras coisas, o truste italia¬
no foi aquinhoado com
urna isengáo de 25,6% no
Imposto sobre Circulagáo
de Mercadorias (ICM) du¬
rante 5 anc«, assim como
de todas as taxas e impos¬
to» municipais até 1985.
Além disso, o Estado se

comprometeu a garantir a
realizagáo de toda a infra-
estrutura da fábrica, desde
a construgáo de estradas

de telex. A Fiat recebeu
também gratuitamente
energía elétrica, agua potó-
vel, água industrial, linha
telefónica, esgotos e, aínda
um terreno de 200 hectares
urbanizados, a ser pago em
45 suaves prestagoes
anuais de 700 mil cruzei¬
ros, sem juro^corregáo mo¬
netaria ou quaiquer outro
ónus desde 1977 até o ano

2022.
Estes beneficios, possi-

bilitaram a empresa conse¬
guir lucros em seu primeiro
balango, em plena fase de
implantagáo.
E, para fechar com cha¬

ve de ouro o negocio, o go¬
verno mineiro avalizou um

montante de 60 milhóes de
dólares, correspondente a
20% do emprétimo obtido
pelos italianos junto a um
pool de 7 bancos europeus.

BELO HORIZONTE (O GLOBO) —

Os operários da Fiat, Krupp e FMB vol-
taram a trabalhar, ontem, apesar de
haver ocorrido, na Fiat, a demissSo de
12 operários "por falta grave", segundo
a empresa, que náo informou, no entan-
to, que faltas seriam essas. Na FMB é
na Krupp náo houve demissoes e essas

empresas reafirmaram que nao toma.,
riam nenhuma medida contra os operá¬
rios que, na semana passada, se manti-
veram em greve.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Be¬

tim denunciou, ontem, que cerca de 22
funcionários da Fiat haviam. sido -us-
pensos por um prazo de 14 ;dia^'« que.
um prensista da empresa, ládir Bueno:
Santos, havia sofrido violencias da se¬

guranza da Fiat. (...)
a produgáo de automóveis na fábri¬

ca de Betim já está normalizada, com a
media de 400 veiculos por dia.
Dois anuncios, ocupando meia pági¬

na, foram veiculados hoje, pela Fiat,
em todos os jornais da capital mineira.
Em um deles, é dito que a empresa "es¬
tá admitindo prensistas, operadores de
máquinas operatrizes, ferramenteiros,
operadores de caldeira e funileiros", o
outro anuncio convocava "com urgen¬
cia os candidatos a emprego, já selecio-
nados, tendo em vista a normalizacáo
dos trabalhos na fábrica". M1-18

istoé 08/11/1978 (•■■). Ao contrário de
seus companheiros de Sao Paulo, os
trabalhadores mineiros nao consegui¬
ráni éxito ñas negociares diretas com
as empresas e tiveram que se confor¬
mar com a decisáo clássica para a
greve: o julgamento do dissidio coletivo
pela Justina do Trabalho. É verdade
que esta Ihes concedeu aumentos sala¬
riáis de 12% a 13% acima do índice
qficial (43%), mas sequer considerou a
proposta dos trabalhadores, que plei¬
teavam 20% acima dos 43%0 oficiáis e
o reconhecimento da estabilidade das
comissdes de fábrica.
Culpa de quem? É claro que o malogro
da greve foi conseqüéncia, em boa
parte, da apao das empresas: a Fiat,
por exemplo, já no segundo dia de pa-
rali.sacáo, a pretexto de "preservar seu
amestrado.s, postaram-se no interior da
fábrica. A mesma empresa divulgou
boletins informando que o aumento
concedido totalizaría 73%, enquanto,
pela TV Globo, anunciava-se o fm da
greve, antes que ele tjvesse ocorrido.
palrimónio", convocou a policía — e
soldados da Policía Militar, armados
de cassetetes e acompanhados de caes

Prisóes, aqressóes, assassinatos
C D A l II CN A A A 4 *3 Q ,¡3s&FOLHA DE S. PAULO 11 ■ 4 3-30

Cinco metalúrgicos que es¬
tavam distrtbuindo comu¬
nicados na porta da Bosch
foram presos ontem á tarde e
levados ao Dops. Depols de
Interrogados os operárfos
foram liberados, mas os im-
pressos ficaram retidos no
Dops.
Segundo tnformagóes de

um dos,operários detidos, os
panfleetos eram de es-
clarecimento sobre o acordo
firmado recentemente entre
o Sindicato dos Metalúrgicos

de Sao Paulo com o sindicato
patronal. Por náo concordar
com os termos do acordo, a
comlssáo de trabalhadores
ligados á empresa resolveu
marcar urna reuniáo no día
12 de zembro, na Paróquia
Cristo Rei, As 15 horas, para
discutí—lo.

No documento os operários
denunciam a situacáo em que
se encontra a Bosch hoje,
depois de feito o acordo.
Segundo aflrmam, a em¬
presa, além de demitir a

comissáo "fez da fábrica um

campo de concentracáo, com
multo policiamento lá den¬
tro".

A principio os trabalha¬
dores foram levados para o
30.0 DP, e de lá enviados para
o Dops. No interrogatório,
narrado por um dos
operários, eles responderam
que o boletim fol felto por
operários da Bosch e que a
Frente Nacional do Tra-
balhor imprimiu.

Aumentou de 150 para 270 o
número de operários punidos
com suspensáo por dois días na
Equlpamentos Villares, de SSo
Bernardo do Campo, em virtu-
de de greve de solidariednde a
um companhelro agredido por
seu contramestre e posterior¬
mente demltido do emprego. O
delegado regional do Trabalho,
Vinlcius Torres, disse, ontem,
que hoje o trabalho deverá ser
normal na fábrica, mas os 270
punidos consideram-se em gre¬
ve. Reunidos ontem cedo no
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patrao mata"
operario

O advogado Cásslo Scate-
na, díretor da metalúrgica Alfa,
localizada na rúa 21 de abril,
127, no Brás, matou ontem de

. manhá, com quatro tiros, o ope-
rárlo Nelson Perelra de Jesús,
de 21 anos, que reclamara do
seu pagamento, alegando ¿ fal¬
ta de quase 600 cruzeiros.

Súmente com a chegada de
urna Rádlo Patrulha, Nelson
Perelra de Jesús, póde ser leva¬
do ao Hospital Municipal do
Tatuapé. Antes, porém, os poli-
clais militares ílcaram mals de
cinco minutos procurando jor¬
nal velho para forrar o banco
traselro do carro, "porque náo
queriam sujar a viatura".

Por causa da perda de san-
gue e da hemorragia Interna, o
operário morreu alguinas horas
depois de internado.

Romulo Magalháes Costa,

Sindícate dos Metalúrgicos de
Sao Bernardo do Campo e Día-"
dema, os trabalhadores decldl-
ram continuar em greve, caso a
empresa nao demita o agressor,
nao pague os días de suspensáo
e náo readmita ou pague todas
as verbas trabalhlstas dos olto
operarlos demltldos por justa
causa, anteontem.

Em principio, os operarlos
grevistas queriam apenas a de-
missao do contramestre Anto¬
nio Carlos dos Reís, conhecldo
pela alcunha de "Bate-Estaca",
mas a negociagáo das demis-
s5es de colegas que participa-
ram da greve surgiu como nova
reívindlcagáo. 6-iS.lfi

^ 4-41 78
Os 8 800 operános que co is-

troem amalor forjarla de acó da
América do Sul -- a da Villares,
em Pindamonhangaba — foram
obrigados a almocar em pé, on¬
tem, com as marmitas na máo.
VEJA, 22 DE NOVKMBRO, 1978

Ne.sta segunda fetra, a Delegada Regional do Trabalho de Sao Paulo
deverá sacramentar um acordo inédito
no Brasil. Pelo documento a ser assina
do por empregadores e empregados da
Metalúrgica Alfa — fabricante de fo
góes —, estes últimos teráo o direito de

Na nolte anterior, esses
mesmos operários — revoltados
com as condigóes de trabalho, ■
os baixos salários e a péssimai
qualidade da comida razerta,
fedida é aínda por cima cara",
segundo eles) — provocaram
um tumulto de mais de trés
horas, durante o qual depreda-
ram todas as dependencias e
atearam fogo no malor dos re-
feitórios. Ao tentar acabar com
a coníusfio, os guardas da segu-
ranga da empresa balearam trés
operários, um deles — Geraldo
Dias da Paz — internado em
estado grave no Hospital Santa
Isabel, em Taubaté, com urna
bala de revólver 45 no peito.
Isso, na versáo da Logos Enge-
nharia. administradora da obra.

Os peóes. porém, garantem
que viram mals de dez feridos e
dois mortos, um deles com um
tiro na testa, segundo o pintor
Zeferino Vicente da Costa.

rftrabalhava no mesmo se-
tor de Nelson Perelra de Jesús

rontou que Nelson,
"que eramuito brincalháo e ex¬
trovertido", falou para o advo¬
gado pagá-los, pois tlnham con-
tas atrasadas em vários lugares,
Inclusive o aluguel: "mas Cásslo
estava nervoso e disse que náo
pagaria". Nelson chegou — se¬
gundo Rómulo — a bater leve¬
mente com a máo direita ñas

costas do patráo e, na entrada
da fábrica, Cásslo Scatena tirou 2
um revólver na cinta e deu dois <

tiros no empregado. Mesmo fe-
rldo, Nelson Perelra de Jesús ">
agrediu Cásslo derrubando-o o
com vários pontapés e, recebeu q
outros dois tiros. §

Nelson Pereira de Jesús tra- ^
balhava há quase dois meses na ^
Industria Alfa. Recebia Cr$ °
1.560,00 por més. Mineiro de <»
Montes Claros, estava em SSo ¿
Paulo desde 1974 e m.oravá sozi- T
nho num quarto da casa 8 da "*
rúa Iracema, no It.aim Paulista.

elegcr, entre si, um gercnie de relayoes
industriáis, encarregado de intermediar
os contatos — tradicionalmenic difíccis

entre os trabalhadores e os donos da
empresa. Além disso, os empregados
poderao formar urna comissáo de fabri
ca, cujos membros deverao ter um ano

de cstahilidade no emprego.
O anuncio desse cniendimento pos

lim ti greve de 26 dias, iniciada pelos
operarios no último dia 12 do outubro.
quando um dos socios proprietários da
empresa, Cássio Scatena, matou a tiros
o metalúrgico Nelson Pereira de Jesús,

Sindicatos protestamrv ccrincs nc s paiiid •O ESTADO DE S. PAULO
Vários dirigentes sindicáis deci-
diram divulgar um documento
pará protestar contra as demis-
3óes em massa por causa das
greves, do assasslnato do operá¬
rio Nelson Perelra de Jesús e
das demissóes dos sindicalistas
José Pedro da Silva e Anislo
Batista de Ollveira.

O documento é asslnado
por dirigentes dos Sindicatos
dos Metalúrgicos de Sáo Ber¬
nardo e Diadema, Santo André,
Osasco, Santos; dos Jomalis-
tas, dos Gráficos; dos Petrolei-
ros de Campiñas e Mauá; dos
Padetros de SSo Paulo; pelas
oposlgóes sindicáis dos Meta-

so lúrgicos de 8áo Paulo e de Osas¬
co; e dos trabalhadores na

^ Construyan Civil de Sáo Paulo;
, Comissáo de Justlga e Paz de
Sáo Paulo; Frente Nacional do
Trabalho, Pastarais Operárias
de Sáo Paulo, ABC e Osasco,
Secret.artatí Nacional da Justi-
ga e Nao Violéncla de Sáo Pau¬
lo; Agao Católica Óperárla da

nj

Regláo de Sáo Paulo, Centro de
Defesa dos Direitos Humanos
de Osasco, entre outros.

"A organizagáo da classe
Operárla, por mals que demore,
porá abalxo as injustlgas, a ex-
ploragáo e a dlscrimlnagáo ins¬
talada no País. Nlnguém pode
explorar urna maioria indefini¬
damente. Nem prisóes, nein dís
pensas, nada deteré nossa luta^

S. Bernardo
O Sindicato dos Metalúrgi¬

cos de S5o Bernardo do Campo
e Diadema emitiu nota á im-
prensa, ontem a noite, "cha¬
mando a atengáo das autorida¬
des para a situa.gáo de tnsegu-
ranga no emprego reinante no
Faís

"O sindicato, em qualque:
democracia, é reomiheoldo co¬
mo a reprpsentagáo legítima
dos trabaliiadores. Este reco-

nhecimento cortduziu a pratlca
saudável das iieíticíacóes dirp-
ta? dos principáis prnpiernas

trabalhlstas. E natural o con¬

fronto do Interesse empresarial
com as aspirares da clase
trahalhadora. O Importante é
que se abram canals de entendl-
mento, sem radlcallzagóes e
desmandos", diz a nota.

"Os trabalhadores brasilei-
ros estáo despertando de se¬
cular sonoléncla e passam a lu-
tar pelos seus Intereses de for¬
ma mais consciente Foi o bas¬
tante para que se organtzasse
em nossa base territorial um

sofisticado sistema de reores-

sáo á vida sindical e á organiza¬
gáo di¡ rranaiho. Participar das
campanhas reivindicatorías cié
congressos sindicáis ou mesmo
a freqüfincia ativa ñas assein
biélas passou a ser motivo para
dispensas sumárias, acompa-
nhactas de urna única expnca-
gáo ordens superiores "

"Desde o I Congressc da
Mullier Metalúrgica ae SSo Bet•
nardo cío Campo e Diadema, até
o III Congresso de nossa catego¬
ría, realizado em outubro próxt-
mo passado, tornou-se praxe
ñas empresas a dispensa de
seus participantes O que elas

A greve dos taxis
Setenta e oito motoristas

de táxi foram detidos ontem
por agentes do DEOPS durante
a greve de protesto contra o
aumento de 3 cruzeiros sobre a

bandeirada dos táxis comúns.
Ontem mesmo a Federando

Nacional dos Motoristas Autó¬
nomos entrou com um oficio no
CIP solicitando a revisáo do
aumento das tarifas.

(...) a categoría reivindi¬
ca aumento da bandeirada de 7
para 9 cruzeiros; do quilóme¬
tro rodado de 2,70para 3,30 e
o prefo da hora parada de 54
para 65 cruzeiros. 25 mjí dos
35 mil táxis existentes em Sáo
Paulo deixaram de circular.

O delegado
Romeu Turna, diretor do Deops, mon-
tou um esquema que foi colocado em
prática junto com a Policía Militar
desde as primeiras horas da madruga¬
da de ontem, vtóando impedir "o ex-

náo toleram é que seus traba¬
lhadores se organizem e tomem
conslcéncia dos seus direitos."

"Esta é amais cruel e retró-
gada forma de repressáo: langar
o trabalhador e sua familia na

perspectiva do desemprego e da
fome O processo está organiza¬
do científicamente, com a partí-
cipagáo ostensiva das multina-
ctonals, de tai modo que o tra¬
balhador que aprésente qual-
quer capacldade de lideranga
ou disposigáo de participar seja
[mediatamente dispensado do
emprego e sistemáticamente
barrado em outros "

"Tuao isto mos-
tra que hoje a iuta dos trabalha¬
dores n&o se resume a rtovos

aumentos. Nós queremos ga¬
rantías de emprego. Sem eia, os
próprios aumentos salaríais se¬
rán ilusorios. Deixar funcionar
o arbitrio patronal é comprome¬
ter a própria construgáo de urna
sociedade democrática".

A nota finaliza: "Ao mesmo

tempo. prometemos preparar a
categoría para todas as formas
de luta que ponham fim aos
excessos patronais e as dispen¬
sas arbitrárias". 5-12-7b

cesso dos motoristas e fazer com que
se maniíestassem na sede do sindicato
de classe". As prisóes foram feltas em
vários pontos da Capital principal¬
mente ñas proximidades das estaqóes
do metró e rodoviátía, do Jabaquara.
Em grupos de no mínimo 10, os moto¬
ristas pararam os táxis, pediram aos
passagelros que descessern e orienta-
ram os colegas para que aderissem ao
movlmento

O DEOPS está de prontidSo com
a policía oferecendo garantías ao mo¬
torista'que pretenda trabalhar.5-12-78
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A FALSA EMANCIPACÁO
0 Estatuto do Indio, criado em 1973 estabelecendo o regime especial de tutela á que

sfto submetidos os indios brasileiros define que: " qualquer indio poderá requerer ao

juízo competente a sua liberaqáo do regime tutelar previsto nesta lei, investindo-se
na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes:

1 - idade mínima de 21 anos

II - conhecimento da lingua portuguesa
III - habilitado para o exercício de atividade útil, na comunhSo nacional
IV - razoável compreensdo dos usos e costumes da comunhdo nacional"
Por outro lado, prevé o estatuto a possibilidade de ser declarada a emancipado co-

letiva desde que "requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquéri.
to realizado pelo drgño federal competente, a sua plena integrado na comunh3o nació -
nal."

Ja' o absurdo das colocaq&es acima mereceriam um ampio debate. No entanto, focaliza¬
remos apenas a matéria amplamente divulgada pela imprensa brasileira nos últimos meses
sobre o controvertido decreto-lei elaborado pelo ministro do interior, Rangel Reis, a-
nunciado em janeiro, e que pretende"regulamentar" o processo de emancipado indígena
previsto pelo Estatuto.

Cuidadosamente mantido em sigilo, o "secreto-projeto" excluía a necessidade de urna
ampia discuss&o nacional(o que náo causa surpresa pois é mais um exemplo da náo-parti-
cipagÉo dos interessados ñas decisSes que os afetam) mas nSo pode impedir que suas in-
tenqOes macabras fóssem alvo de urna oposijáo manifesta de varios setores. Entre essas
manifestares destaca-se o Ato Público Contra a Falsa Emancipado das Comunidades In¬
dígenas, organizado pela Associad0 Nacional dos dentistas Sociais e realizado no dia
8 de novembro no TUCA em S3o Paulo. 0 ato foi apoiado pela AssocianSo Nacional de A -

poio ao Indio, que divulgou em Porto Alegre um manifestó onde diz que:"Grabas a malfa-
dada medida o ministro do Interior pode estar certo de passar a historia como o fez Hi
tler". Antropólogos e socio'logos publicaram um manifestó de repudio ao projeto; o dir£
tor do Parque Nacional do Xingu afirmou que o decreto é urna forma aberta de legitimar
o etnocídio; o CIMI condenou o projeto e na reunido da SBPC foi divulgado um documento
denunciando o projeto pelos participantes do simposium sobre etnologia. Também do ext£
rior do país vieram varios protestos contra o projeto.

0 qué está por tris da argumentado ministerial de que "o indio tera direito de ser
como nds"(donde é oportuna a questdo: n<5s quem? o favelado? o bo'ia-fria? ou o minis¬
tro?) e a de que "a condiqdo de tutelado é humilhante"?

A idéia de emancipar é aparentemente generosa, pois significa conceder a plena capa
cidade aos que pelo Cddigo Civil Brasileiro sdo tidos como relativamente capazes. Sa-
lientamos porém os equívocos a que podem conduzir a conota^flo de "liberado" contida 1
no termo emancipado, na medida em que esta ndo permite apreender suas implicantes fun
damentais.

Emancipar, através de decreto, comunidades indígenas equivale no atual panorama in¬
dígena brasileiro, á atitude de, por um lado, "lavar as mdos"e, por outro, traduz urna
forma sutil de resolver as questtes em torno da térra que se acentuam com o indiscutí-
vel avanqo das frentes de colonizando, satisfazendo sobretudo aos interesses das gran¬
des empresas agrícolas.

Assim sendo, é o problema da térra o ponto crucial em torno do qual se articulam as
reais intenqdes do projeto, ou seja, despojar os indios das suas térras, convertendo -
os em mdo-de-obra barata e introduzindo-os mais rápidamente no mercado de trabalho a
disposiqao para a mais selvagem exploran&o.

Trata-se de urna situando que anl&na ndo sórnente a populando indígena, como o ampio
contingente de posseiros e boias-frias. Porém; ndo parece justo admitirmos urna preten¬
sa soluq&o dos conflitos agrarios & custa dos indios.

¿ importante lembrar que o projeto inicial retirava as térras indígenas da posse da
Unido, transformando-as em propriedade da tribo ( ou de seus individuos), entregando -
as deste modo á especulando fundiaria, prevendo inclusive que as térras poderiam ser
gravadas para obtenido de crédito e que os critérios para sua explorado seridm estabe^
lecidos pela FUNAI. Face á mobilizando e á reaqdo, o projeto hora em mdos do presiden¬
te da república sofreu algumas modificantes, sendo incluidas emendas que impediriam a
doasSo individual das térras e rejeitariam a interferencia da FUNAI ( ja' que sua pre -



22-movimenfos sociais/campo Cb-24
senga seria contradito'ria com a autodeterminag&o dos grupos emancipados) como também1
evitariam a gravado de térras para obtengo de créditos.

Finalmente, decidiu-se a apresentagSo antecipada do projeto, publicado na sua ínte¬
gra pela primeira vez no dia 17 de novembro, ja' bastante modificado do seu caráter ini.
cial, prevendo a criag&o de urna comissto interministerial com o objetivo de elaborar
um Plano Integrado de AgSo de Desenvolvimento das Comissbes Indígenas, que "mediante a
integragSo ou a emane iafpagSo" pretende incorpora'-las á comunidade nacional. ( abaixo 1
publicamos a íntegra do projeto).

Parece claro que a ampia oposigSo e debate que se estabeleceu em torno ao projeto
de emancipado, esta' longe de refletir a satisfagSo com os moldes nos quais se tem rea
lizado a assistSncia as comunidades indígenas, através do drgáo competente, a FUNAI.Em
recente declarado, mani.festou-se o padre Antonio Iasi, ex-secretario do Conselho Indi
gena Missionario e ferrenho denunciador dos abusos praticados pela FUNA.I, sugerindo ' '
que Rangel Reis "ainda podera' dar urna guiñada de 180 graus e ser lembrado para sempre
como o maior amigo do indio por ter emancipado a FUNAI, livrando-a do poder dos buró -

cratas, dos tecnocratas, dos carreiristas e pelegos, que se encontram infiltrados den¬
tro déla por via de consanguinidade, parentesco tripingado, coleguismo de arma ou nepo
tismo de toda espécie. Basta lembrar que seu ex-preseidente, general Bandeira de Mello
esta' á frente de um projeto envolvendo os Kulinas (Acre) cujas certidbes negativas das
térras foram concedidas pelo atual presidente, general Ismarth de Oliveira".

Finalizamos portanto com a convicgáo de que certamente náo é este o momento de se '
pensar em emancipagto e esta jamais devera' vir "de cima para baixo" mas ser fruto de
um processo que possibilita as comunidades indígenas a construgáo de instrumentos efi-
cazes de defesa de seus interesses e possibilitar-lhes meios para que no momento dado
possam deliberar sobre sua participagSo na "comunháo nacional".

E o momento em que se deveria dar prioridade absoluta a demarcado das térras, cujo
prazo estabelecido pelo Estatuto de 73 se extingue no final deste ano, com menos de
um tergo das térras demarcadas e repensar profundamente a política indigenista brasi -
leira e as responsabilidades do o'rgSo de tutela.

0 artigo acima é urna contribuigáo de um leitor de Conjuntura Brasileira

Indio preso
A Fünal está Investigan¬

do as causas da prisfto ilegal
de um indio Macuxi, em
Boa Vista, Roraima, feita
pelo delegado do órgSo nes-
te território, Diñarte Nobre
de Madeira. O indio foi in¬
terrogado durante quatro
horas na delegacia da Funai
sobre a carta que seu pai, o
tuxaua Filismino Raimun¬
do Pereira, enviou aos diri¬
gentes do Conselhfr Indige¬
nista Missionário—Cimi de¬
nunciando a ocupaQfto ile¬
gal de suas térras por fazen-
deiros.

Nomeado para apurar o
envolvimento do delegado
na prisfto do indio, o serta-
nista Apoema Meirelles aíir-
mou, depois de ouvir os.im-

ilegalmente
pilcados, que a origem de'
todo o problema é de ordem
estrutural, pois a Funai, até
agora, nfio providenciou a
demarcacfto das torras indí¬
genas de Roraima, embora
exista urna comissfto espe¬
cialmente criada para este
fim.

"Kxiatem no território
cerca de 20.000 indios —

allrmou o sertanista — e as

poucas térras ainda livres
de invasores já estftó amca¬
sadas." 18-11-78

mmsacr® na AM
Cerca de 49, indios da tribb

juma, do Amazonas, foram
massacrados, em abril de 1964,
por um grupo de brancos, co¬
mandado porDaniel Albuquer-
que, atual preíeito do munici¬
pio Amazonense de Tapauft, e
pelo comerciante Orlando
Franga, representante da firma
Souza Anaud em Lábrea. O epi¬
sodio até agora desconhecldo
pelas autoridades, foi denuncia¬
do ontem, em Golánia, pelo pa¬
dre Paulo Suess, secretario re¬
gional do Cimi no Amazonas e*

responsáve! peto JoraaTPoran-
tlm", de ManAus qué, em seu
número S, que circula esta se¬
mana, traz um relato pormeno¬
rizado do massacre.

O padre Paulo Suess dlsse
que consultou o presidente da
OAB-AM, Félix Valols, um dos
mals conceituados criminalis¬
tas daquele Estado, sobre a pos-
islbiUdade de processar os doto
mandantes e os seto jagun^os
jque tomaram parte direta no
massaerfe, e teve resposta afir¬
mativa. ' , .

2-11-78

tonda ocupadaAs 150 familias de remanes- os indios afirmam que as térras ¿ ficar aquí, dlsse <

L Alvorada nov./78

eentes das tribos xocó e carlrl—
aproximadamente 900 indios
¿culturados e caboclos — que
ócuparam, na madrugada de
terca-felra passada, a fazenda
Modelo, da Companhla de De¬
senvolvimento do Vale do SAo
Francisco (Codevasí), no muni¬
cipio rlbeirinho dePortoReal do
Coléglo, em Alagoas, na frontei-
ra com Serglpe, JA rasparam,
com talhadelras, as inscricOes
da empresaqueexistían»nopor-
tfto de entrada da fazenda, es-
crevendo, no lugar "aldela indí¬
gena cariris-xocós", em letras
vermelhas trabalbadas petopin-
torEdmundo Pereira da Silva.

Os indios afirmam que as térras
foram dos seus antepassados
até a década de 20 e, portanto,
sAo de sua proprledade.

5-11-78
jLievsvam ascos, He¬

chas, paus, fassto «'foices, ©
os terés vigias ds Codevasí,
surpresos a Impotentes, vi-
rana os homens © mulheres
enteaire tomar posee da ter-
ra ¿em vloléncia.

No mesmo dia, a Code¬
vasí deteradnava a salda
dos seus homens da fazen¬
da, enquanto os indios mog-
travam disposlgfto de per¬
manecer na Area: "Vamos

I
o

2
£

car aqui, dlsse o cacique
Cicero Santiago. Nós só sal¬
mos daqul aos pedamos, de¬
pois de mortos."

Os indios faziam ques-
tfto de explicar que nfto ti-
nham inyadido a torra; ape¬
nas tinhsun retomado o que
era deles.

Sobre a vida em Porto'
Real do Colégio, o cacique
Cicero Santiago explicou:
"A cidade estava nos opri-
mindo. E a gente nfto tinha
mato,onde apanhar ó barro
para a nossá cerámica, tra-
dlqfto qué nfto podemos
abandonar." _

7 DE NÓVfeMBRO DÉ 1978
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JORNAL DA TARDf A emancipagáo, na íntegra.
•""O presidente da República, no uso das suas

atribuigóes que lhe confere o Artigo 01, ítem III,
da Constituigáo, e tendo em vista o que dispóem
as leis de número 5.371, de 5 de dezembro de
1967, e 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

decreta:
Artigo 1*— Fica criada, sob a coordenagáo do

Mlnistério do Interior, urna comissáo de apoio
aos indios e ás comunidades indígenas, integra¬
da por representantes da Fundagáo Nacional do
indio (Funai) e dos Ministerios da Educagáo e
Cultura, da Agricultura, do Trabalho, da Saúde,
da Pievldéncia e Assisténcia Social e da Secre¬
taria de Planejamento da Presidéncia da Repú¬
blica.

Parágrafo Io - A comissáo, de que trata este
artigo promoverá a elaboragáo e a execugáo de
um plano integrado de agáo de desenvolvimen-
to das comunidades indígenas, a ser desdobrado
com medidas de curto, médio e longo prazos,
para permitir maior assisténcia técnica, econó¬
mica e social áquelas comunidades, e aos silví¬
colas, visando a incorporá-los, gradativamente,
á comunháo nacional, mediante a íntegragáo ou
a emancipagáo, de forma a assegurar-lhes, con-
seqüentemente, o pleno exercício de seus direi-
tos civis.

Parágrafo 2o — Os representantes dos rrünis-
térios e da Funai para integrarem a comissáo de
apoio aos indios e ás comunidades indígenas,
seráo designados pelo ministro de Estado do
interior, após indicagáo a ser feita pelos titula¬
res dos órgáos e entidade referidos no caput,
deste artigo.

Parágrafo 3° — A comissáo de apoio aos
Indios e ás comunidades indígenas deverá cons-
tituir-se e instalar-se no prazo de 10 (dez) dias a
contar da publicagáo deste decreto.

Artigo 2* — A tutela dos indios e das comuni¬
dades indígenas é exercida, nos termos dos
arigos Io, parágrafo único, da Leí 5.371, de 5 de
dezembro de 1967, e 7o, parágrafo Io, da Lei 6.001,
de 39 de dezembro de 1973, pela Fundagáo
Nacional do Indio.

Artigo 3# — Á Funai, além dos poderes ine-
rentes ao exercício da tutela, conferidos pela
legislagáo comum e pela legislagáo especial, e
das demais finalidades previstas no seu estatu¬
to, incumbe, especialmente, assegurar aos in¬
dios e ás comunidades indígenas:

a) a posse permanente das térras que habi-
tam, bem como o usufruto exclusivo das rique¬
zas naturais e de todas as utilidades nelas
existentes;

b) condigóes de saúde;
c) assisténcia educacional e oportunidade de

trabalho, respeitadas as peculiaridades de sua
condigáo (Lei 6.001, artigo 2°, III);

d) a integragáo progressiva e harmoniosa á
comunháo nacional.

Artigo 4o — A Funai manterá atuaiizados os
registros a que se refere o artigo 13 da Le; 6.001.
de 19 de dezembro de 1973, bem como a relagáo
dos indios eieitores, ou que tenham conccrrido a
cargos eletivos, daqueles que tenham prestado
jervigo militar e dos que tiverem concluido
turso süperior, visando a instruir, na devida
)portunidade, processo de emancipagáo ou in-
egragáo.
Artico 5- -- Mediante suprimento Judicial, na

conformidade do que dispóe o artigo 7°, parágra¬
fo Io. da Lei 6 001, de 19 de dezembro de 1973,
aplicar-se-á a legislagáo comum, para eíeito de
emancipagáo, ao indio maior de 18 (dezoito)
anos que satisfaga qualquer das exigéncias do
artigo 9o, parágrafo lü, do Código Civil.

Parágrafo l* — o suprimento judicial será
requerido, ouvido o indio, pela-Funai.

Parágrafo 2* — a sentenga concessiva da
emancipagáo será transcrita no registro civil.

Artigo 6* — A requerimento do interessado,
ou ex-oíficio pela Funai, ouvido o indio, será
declarada a sua condigáo de integrado, desde
que o mesmo, comprovadamente, preencha os
seguintes requisitos estabelecidos no artigo 9o
da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973:

I — ldade mínima de 21 (vinte e um) anos;
II — conhecímento da Língua Portuguesa;
III — habilitagáo para o exercício de ativida-

de útil, na comunháo nacional;
IV — razoável compreensáo dos usos e costu-

mes da comunháo nacional.
Parágrafo único — a validade do ato formal,

que reconhega ao indio a sua condigáo de inte¬
grado. depende de homologagáo judicial e de
inscrigáo no registro civil.

Artigo — A emancipagáo de comunidade
indígena e de seus membros poderá ser declara¬
da. por decreto do presidente da República, a
requerimento da maioria dos membros do
grupo.

Parágrafo único — a expressáo maioria da
comunidade deve ser entendida como a repre-
sentagáo, no mínimo, de 2/3 (dois tergos) dos
seus membros, maiores de 21 (vinte e um) anos,
residentes ñas térras habitadas pelo grupo re-
querente, e que satisfagam os requisitos do
artigo 9-. da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973.

Artigo 8° — A emancipagáo de comunidade
indígena e de seus membros a requerimento da
maioria do grupo, dependerá, conforme deter¬
mina o Artigo 11, da Lei 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, de tnquérito procedido pelo órgáo fede¬
ral de assisténcia ao indio, destinado a compro-
var o preenchimento dos requisitos legáis exigi¬
dos para a liberagáo do regime tutelar.

Parágrafo Io — O inquérito, de que trata este
artigo, será efetuado, no prazo fixado. por pes-
soas especializadas em matéria indigenista rela¬
cionada, de preíeróncia. corn a comunidade re-
querente, designadas pelo presidente da Funai,
culos estudos e formu'.ários próprios. por elas
preenchidos, seráo encaminhados á presidéncia
da Fundagáo Nacional do indio, com reiatório
opinando pela efer.ivagáo ou náo da emanci¬
pagáo.

Parágrafo 2o — Os formulários próprios, refe¬
ridos no parágrafo anterior, seráo elabcados
pelos órgáos competentes da Funai ccm a au-
diéncia do conseiho indigenista, que poderá
ouvír, para esse fim. e e. seu critério, pessoas de
not.ório conhecimento em assuntos indige¬
nistas.

Parágrafo 3C — ao receber o inquérito, efe¬
tuado na forma do parágrafo 1'. o presidente da
Funai, após a apreclngác do conseiho indigenis¬
ta, designará comissáo especial, para manifes-
tar-se quanto á sua validade e a conveniencia da
aciogáo das medidas prepostas ñas conelusóes
do reiaforio.

Parágrafo 4° — a comissáo especial, de que
trata o parágrafo anterior, concluidos os seu¿
estudos, encamlnhará o processo ao presiden
da Funai, com parecer conclusivo opinar.ee
pela llberagáo ou riáo do regime tutelar cia
comunidade indígena.

Artigo 9* — O presidente da Funai. decidinclo
pela llberagáo do regime tutelar da comunidad!
indígena e de seus membr'-s. encamlnhará «
processo ao ministro de Estado do Intenc:
anexando exposlgáo fundamenta das razóes di
seu convencimento, bem como projeto de decre¬
to declaratorio da emancipagáo. a ser submeti-
do ao pesidente da República.

Artigo 10° — Caso, da apreciagáo do conseiho
indigenista prevista no paráeraío 3o, do artigo tí»
des-e decreto, resulte parecer íavorável ao iv-
quierimento da comunidade indígena, procecwr
se-á de imediato á elaboragáo de um plano d«
assisténcia económica e social, com a participa-
gáo direta de membros da comunidade interes-
sada na emancipagáo, e por ela indicados

Artigo 11° — A Funai continuará prestando
assisténcia técnica e social ao Indio emancipado
ou integrado, bem como á comunidade indígen/:
emancipada e seus membros.

Parágrafo único — o Ministério do Interior
manterá entendimentos com outros ministério*
no sentido de que se desenvolva urna acr:-.o
integrada de apoio ás comunidades indígenas
emancipadas.

Artigo 12* — O reconhecímento da condigáo
de Integrado e a emancipagáo de indio ou ü«
comunidade e seus membros náo impiieam n*
anulagáo da identidade Indígena.

Artigo 13' — Decretada a emancipagáo de
comunidade indígena e de seus membros, cabe-
rá. á própria comunidade. com a assisténcia
permanente dos órgáos governamentais, a res-
ponsabilidade sobre os menores neia existentes

Artigo 14* — As térras delimitadas e demar¬
cadas, ñas quais vivam e trabalhem as común;
dades indígenas que vierem a ser emancipadas
continuaráo a constituir bens inalienáveis cía
Uniáo, na forma do Artigo 198, da Constituigáo 1
cabendo, aos silvícolas, a sua posse permanente
e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de todas as utilidades nelas exisu
tentes.

Artigo 15- — A Funai pleiteará a doagáo
térras referidas no artigo anterior, á comunica
de indígena emancipada, se a providéncia me
lhor atender aos interesses des ta. e desde q-.p
constem do ato de liberalídade cláusulas cia
inalienabilidade, de proibigáo de a'rrendamen'oj
ou de qualquer ato ou negocio jurídico quej
restrinja o plenu exercício da posse dlreta peia¡
donatária.

Artigo 16' — Cabe, á comunidade indígen^
emancipada, decidir sobre a forma de explora -

gáo das térras, se coletiva, individual ou mista
cumprir.tio. á Funai e ás entidades e orgáoft
públicos especializados em. assisténcia técn.ca
ás at.ividadcs agropecuarias, proporcionar apoio
ás refeiidas Comunidades, mediante plano inte¬
grado promovido pelo Ministério do Intener.

Artigo 17* Este decreto entrará em vigor n;•
data de sua publícagá<-. :•«. verana* as hispo?;

.... i7-.il»78

Paraná contra cooperativa
de trabalhador %óia-fria"
MARINOA (do correspon¬

dente) — Demonstrando,
preocupadlo quanto á anun¬
ciada criagáo de coopera-
Ovas de "bóias-frias", a
Federagáo dos Trabaja¬
dores na Agricultura do Es¬
tado do Paraná, envlou telex
ao ministro do Trabalho Ar-
naldo Prieto, denunciando
que sob o aspecto iegal, "es-
sas cooperativas constituem
urna verdadelra aberracáo
Jurídica,» contrariando
pteceitos da lei 5589, a
consolidacáo das Leis do
Trabalho e inclusive Direito
Internacional, defendidos na

Organizacáo Internacional
do Trabalho".
Acrecentando que a

criacáo de cooperativas de
"bóias-frias" representa a
legaiizacáo de urna imorali-
dade, permitindo o uso e
abuso de máo-de-obra volan¬
te em trabalho que, por
dlreitq e justica, deve ser
orerecido por máo-de-obra
efetlva, a Federagáo lembra
aoministro que a preoupagáo
do movlmento sindical de
trabalhadores rurais
paranaenses em relacáo aos
"bóias-frias" é de longa data,
reivindicando sempre uma_

retomada de posigáo no sen¬
tido de que sejam os mes-
mos fixados na térra, até a
extincáo total dos volantes.
Essa medida representa a

oficializagáo do "gato" e
vem em detrimento do
próprio trabalhador volante
que sobrevive em condigóes
multo aquém das ideáis.

Hoje o Paraná estarla com
cerca de 600 mil "bóias-
frias", e de um estudo aínda
náo concluido oficialmente,- a
FETAEP levantou os seguln-
S dados sobre a procedéisdos "bóias-frias", quanto

. FOLHA DE S. PAULO

18-11-78

ganham, como vivem e o que
comem:_
IDADE MEDIA: 42 anos
ORIGEM: 23,3% paranaen¬

ses; 21,3% paulistas; 28,3%
mineiros e 21,2% nordestinos.

. Com tempo bom, trá^
balham em média de 20 a 30
alas por més e, se chove,
trabalham por vezes somen-
te de 5 a 10 dias, em conse-
quéncia, a renda familiar de
cresce.
A alimentagáo tem base

em arroz, feijáo e "matinho
verde", sendo as variagóes
de pao ej>olenta.
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"h.vis um TRABALHADOR assassinado
•—. \¡i , ~

Piaui foi vaquciro c cmpreitciro quasc
2 wioa na Fazenda °anta Lucia. Acabou o cei

vigo, eaiu da iazenda, serapre reclamando
que até ho je nao tinha recebido. Diziai
"Se aoordo oom a lei, tenho direito de re-
cebor a de roelamar."

Parou, ponsóu, e foi ao Ministerio do
Trabalho de Luciara o fes a denuncia* Has
falaran assim pra eloi "Piauí, vooa nao de-
veri a denunciar, a fazenda pode botar pie-
toleiro..." Blo respondcui "Estou dentro da
Lei, l-de mcu. direito, podo esc rever a de*
núnoiaj"

Uns mooee dopoie, soubemoa que foi mata¬
do» Ja estova trabalhando na Paaenda Serva-
po» Sisom que nao houve brigaa nom discus-.
sao, atirarom 3cm motivo.

0 matador foi preso no outro dia, cora a

seguínte rocomendagao i "Nao levem pro Por¬
to Alegro, levem pra Barra do Bargas, por¬
que fica mais fáoll do tira-loj"

Pensamos que se todos ja soubessom o que
ó Sindicato, c fossem socios, haveria urna
resposta dos trabalhadoroa, tanto da Serva-
pe, quanto da.Santa Lueia, para eete caso
e todos os outros onde os tr&balhadores -

sao injuatigadoa. Alborada nov/78
poaaaaós impedirá cerca «a FAzmai

A fazenda dos AMolla, no Santo An¬
tonio do Rio das Mortes, tentou maiá li¬
ra vez avanzar nos direitos do pavo.

ELa tentou botar urna cerca pa3sandc
bem pelo meio da3 térras dos posseiros..
na Serra do Roncador* ELa ia cortar a

roga do Jerónimo, bem no meio,
É urna cerca fora de lei, porque no

titulo do estado, é para ter 28 quilo-
metros e eles queriaín puxar mais 2 qui¬
lómetros e trezentos metros, so para a-
vangar em cima dos posseiros.

ílas ns coisas nao sao assim, Hao e
so a fazenda querer, Tambem tem a von-
tade dos posseiros. Os moradores se reu
nirnm e fizerom a ce^ca parar.

Alvorada out/78

G R E V E

Nos bañaríais,
a mesma historia
Pela segunda vez. este ano, os pro-
prietários das fazendas Birigui. Ba
naurea e Mambu, trCs das maiores
produtoras e exportadoras de baña
ñas no litoral de Sao Paulo, estáo lu-
dibriando seus empregados. Nao pa-
gam os salarios há trés meses e os
obrigam a comprar alimentos nos ar-
mazéns das prúprias fazendas. onde
vendemfiado mas a presos 53% mais
altos que os dos supermercados de
llanhaém.
A situafáofoi denunciadapelo pre¬

sidente do Sindicato Rural de lla¬
nhaém. Arnóbio Vieira da Silva, para
quem as fazendas "atrasam o salario
para o pessoal nao poder fazer com¬
pras na cidade, e, enlao, ficar de¬
vendo ao palrao e nao poder deixar o
servifo, porque, no fim das contas, o
trabalhador sempre deve mais ao pa-
tráo do que tem para receber".
Foram estas as razoes que leva-

ram os bananicultores. em junho pas-
sado (1STOÉ n? 85), a fazerem urna
greve, a primeira no campo desde
¡964, porque nao recebiam salarios
há 3,7 e 16 meses, respectivamente,
da Mambu. Banaurea e Birigui.

José Meirrites Pasaos
esrot ífifotw©

denúncla
O presidente do "Sindi¬

cato dos Trabalhadores Ru-
rais da cidade gaücha de
Erexiih, Sadl Angónese, en-
vlou telegrama ontem ao
Inamps, denunciando "o
péssimo atendimento médi-
co-hospltalar" dispensado
aos associados da entidade e

comunicando que o agricul¬
tor JoSo Castanha, de 56
anos, morreu em sua própria
casa, depois de ter sua inter-
nagfio recusada pelo hospi¬
tal de caridade local, porque
o beneíiciário nfto dlspunha
de Cr$ 2milparapagamento
de caugfio. Segundo a men-
sagem do presidente do Sin¬
dicato Rural, o agricultor es-
tava aposentado por invali¬
dez e, atacado de broncopa-
tia, procurou Intemar-se no
Hospital de Caridade de.
Erexim no último rija 14 de,
setembro. 24-9-78

NA fazenda jau

Taragüaia)
A Fazenda Jaú fica na beira do rio Suiazáo, a 200 Kma do Ribgirao Bonito. No como

50 do outubro 40 trabalhadores terminaram a emprcitada. 0 quo aoontecou mestra ate on¬
de chegara as coisae, quando as pessoas conhocom bous direitos e se unem.

0 Sr. Batistério, gerente geral da Fazenda, resolveu sonegar o pagamento dos tra¬
balhadores. Diziai "0 erapreiteiro geral esta sem saldo. Ninguem tem. mais nada pra re¬
ceber"."Isso é duro,a gente que trabalhou e sabe que ganhou escu. essas coisas."

0 que aoontecou? Os trabalhadores passaram a noite sen dormir.Logo de madrugada,
tonara® a porta do escritorio e fecharan o campo de aviao pra nao doixar ningue® oair
Falavamt "Voces pagara nos todoB, ou o esoritorio vni ser todo quebrado".

0 resultado dessa uniao • firmeza dos trabalhadores da Jsu, foi quo todos sairara
de 1» oom seu dinhoiro no boleo. Alvorada nov/7

Proibidos Atos

Religiosos - P A
A Regional Norte II da

CNBB, com base em relatório
íeito pelo hispo de Marabft e
vicepresidente regional da en¬
tidade. dom Alano María Pena,
denunclou que os padres estáo
sendo impedidos de dar assis-
téncia espiritual aos moradores
«1a regi&o de influftncla da OP-3,
urna estrada operaclonal que
parte do quilómetro 66 daTran-
«amazónica (trecho MarabA-
Estrelto) ns diregáo de S&o Ge
raido do Araguaia. no sudeste
Ido Paré.

Segundo o relatório, a proi-
bigáo partíu de um major de
Exéreito, conhecido apenas por
doutor Curió, que provavelmen-
te está ligado a órgáos de segu¬
ranza e tem sua base em Brasi¬
lia. Ele estaría obligando a po¬
pulado da ¿rea a náo aceitar a
presenta de quatro religiosos -

padres Roberto e Jorge, Irmáo
Emanuel e irmfio Llana — da
Prelazia de Marabá, que ele
acusa de serem comunistas.

A OP-3 é urna estrada de
térra batida construida entre
1872 e 1973 para permitir o me-
Ihor combate das tropas do
Exéreito eos grupos guerrilhei-
ros aue operavam no Araguaia.
numa agáo que se prolongou
até o inicio de 1975. A margeno
da rodovia, em térras devolutas,
opróprio Exéreito assentou la¬
bradores, que Ihe serviram de
"guia" na luta contra os guerri-
Ihelros, além de outros possei¬
ros sem tora que vlviam na
regiio. Cada um receben um
lote de 100 hectares e alguna
deles estavam incluidos na rela-
S&o de lavradores aos quals o
Incrs entregou títulos na sema¬
na passada, em solenldade da
qual participou o presidente da
RepúDlioa. 17-10.78

violéncia
em

A protesto de cumprlr um
mandato Judicial de reintegra¬
do de posse, cele soldados da
PoHda Mtutar de Mato Qrosso
é um bando de 18 plstolelros
tob o comando de um sargento
da PM—espancaram dois adul¬
tos e duas crianzas durante a
expuls&o de cerca de 30 pessoas
que trabalhavam 11a fazendaAl-
.varada, no munldplo de Dom
Aquino, a 150 quilómetros de
CulabA 5-1&-78
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MOVIMENTO DO CUSTO DE VIDA
NOSSA LUTA CONTINUA

ASSEMBLÉIA CONTRA A CARESTIA
FOLHA DE S. PAULO
Diversas assemblélas do Movimento

do Custo de Vida, contra a carestía,
reallzaram-se ontem em várlos balrros
da Capital, do ABC, Osasco e Cam¬
piñas, de forma pacífica. As donas-de¬
casa compareceram com suas panelas
vazlas e, em todas as concentracOes,
foram cantadas cancóes populares
com letras trocadas, protestando con¬
tra á carestía e prestando solldarie-
dade a todos os trabalhadores em

greve por melhores salárlos, bem
como contra o náo recebimento, em
Brasilia, de urna comlssáo represen¬
tativa do movimento, levando um
documento com mals de um milháo de
asslnaturas.
Asslstidas á distancia por um poll-

clamento ostensivo — PM e Rota — e
mals agentes do Deops á paisana, um
único incidente fol registrado: a prlsáo
de um operárlo conhecldo pelo nome de
Dorival, que estava acompanhado do
padre Francisco Moser. Eles partl-
clpavam da assembléla na Igreja
Matriz de Sáo Miguel Paullsta. A
prlsáo ocorreu á nolte, logo após o en-
cerramento da manifestacáo, num
ponto de ónlbus diante da Matriz,

ZONA LESTE
A manifestacáo das panelas vazlas

contra a carestía, marcada pelo Mo¬
vimento do Custo de Vida na Zona Les¬
te, no Pátlo da Igreja Matriz de Sáo
Miguel Paullsta, fol realizado dentro
da igreja, ao Invés de ao ar llvre, como
estava combinado.
Mas nao fol apenas a chuva que

provocou essa mudanca no programa.
Pouco antes do Inicio da manifestacáo,
cinco ónibus da CMTC trouxeram cer¬
ca de 200 pessoas do Culto Evangélico
da Igreja Brasil para Cristo,
para rezarem e ouvírem as prelacóes
de seíls pastores em plena praca Pedro
Aleixo Mafra, ao lado do patio da
igreja.
Ao som de alto-falantes, os pastores

da Igreja tentavam encobrir o coro de
protestos dos participantes do Movi¬
mento do Custo de Vida, que no pátlo
da matriz, empunhando falxas, gri-
tavam: "O povo unido jamais será ven¬
cido''.
Mesmo assim, as tentativas de es-

vaziar a manifestacáo contra a cares¬
tía náo deram resultado: enquanto na
praca, 200 p,essoas ouviam os pastores,
cerca de 1.500 lotaram a Igreja de Sáo
Miguel.
O pronunciamento mais ovacionado

pelos participantes foi o do presidente
da Comlssáo de Justlca e Paz, José
Carlos Dias, que eloglou o Movimento
do Custo de Vida, e salientou sua im¬
portancia como canal legítimo de par-
tlclpacáo do povo, cujos principáis ob¬
jetivos sáo "Lutar pela democracia no
Brasil, lutar pelo Estado de Direito". A
fala de José Carlos foi interromplda
várias vezes pelos manifestantes que,
orguendo falxas e panelas, gritavam:
"Abalxo a carestía", "Abaixo a re-

pressáo, mais arroz e mals feijáo".
O vlce-presidente do Sindicato dos

Jornallstas de Sáo Paulo, Francisco

Pinhelro, manifestou o apoio da classe
Jornalistica ao Movimento do Custo de
Vida, dizendo que "nossa categoría
também briga pelos dlreitos do cl-
dadáo brasilelro. Estamos aquí for-
talecencfo o poder de vocés, para que
náo tenhamos mals panelas vazlas e
assasslnlos como o do Jornalista
VladimlrHerzog".
Um dos representantes dos operárlos

da Metalúrgica Alfa leu um documento
elaborado pelos trabalhadores daquela
Industria, relatando que todos, estáo
em greve pelo assasslnato do operárlo
Nelson Pereira de Jesús, que no dia 11
de outubro passado foi morto a tiros
por um dos patróes, numa brlga por
questáo salarial.

CIDADE DUTRA
A manifestacáo do Movimento do

Custo de Vida na zona sul reuníu, on¬
tem durante duas horas, mals de duas,
mil pessoas no ~saláo da Igreja prin¬
cipal da Cidade Dutra. Ali, a Igreja,
representanda pelo Padre José, que
falou em lugar de Dom Mauro Morelli,
se definlu mals urna vez "pelo lado do
oprimido". A Assoctacáo dos Profls-
sionals de Asslsténcia Social aflrmou-
náo pretender mais confundir o papel
do asslstente social com o da Policía,
ajudando a expulsar favelados de seus
barracos. Um representante da opo-
stcáo metalúrgica pedlu apoto do
Movimento á greve que comecou on¬
tem, á mela-nofte. Todos arrancaram
aplausos da multidáo, enfeitada como
em días de festa.
Panelas vazias para o alto, um mi¬

nuto de silencio, palavras de ordem,
marcaram o ritmo da assembléia con¬

tra a carestía. Um senhor, pal de dez
filhos, que velo há muitos anos do cam¬
po para Sáo Paulo, pedlu a reforma
agraria. Pedlu térra para plantar
arroz, feijáo e milho, comida para os
braslleiros. Sua fala velo a calhar e foi
aproveitada pelo coordenador do
Movimento, Aurelio Perez, que tam¬
bém é candidato a deputado federal
pelo MDB. Ele lembrou em seguida
que urna das sugestóes do Movimento
de Custo de Vida é a reforma agrária. o
flm do latifundio.

Aberta a palavra ao público, urna
mulher falou e.m nome dos favelados,:
exiglndo que sejam reconhecidos corno'
cldadáos. Um moco clamou contra
loteamentos clandestinos e urna se-

nhora chamou as mulheres a ingres-
sarem na políiica, aabandonareín "a
posicáo de objeto de uso do homem e da
sociedade", e a votar na legenda do
MDB. "Náo que no MDB só tenha gen¬
te boa, mas é ali que concentram ai-
guns candidatos populares, chega de
candidatos de patróes". Ela falava
com mulheres "da periferia, -com a
mulher do povo, pobre, que tem que
lutar para se emancipar. Náo'com as
grá-finas de sociedade".
Estavam presentes representantes

do Centre, de Defesa dos Direitos

Humanos, da Comlssáo de Justlca e
Paz, da Comlssáo Arquldlocesana dos

Marginalizados, da chapa 2 dos Profes-
sores, do Movimento Brasil Mulher.
Todos inslstlram no mesmo tema:
panelas vazlas, carestía, arrocho
salarial.
"O Governo roubou do salárlo do

povo o equivalente a urna pessoa que
ganhasse sozlnha na Loteria Esportiva
durante 180 anos", parodiou o repre¬
sentante de Cupecé. A posicáo geral é
de que o Governó diz que náo aumenta
os salárlos para conter a lnflacáo, que
continua sublndo apesar do arrocho. E
para quem fica o dinheiro? "Para os
tubaróes das empresas, principalmen¬
te das estrangelras".

VILA BRASILANDIA
A assembléla do Movimento do Custo

de Vida, realizada na igreja de Santo
Antonio, em Vlla Brasilándla, reunlu
400 pessoas e manifestou seu apoio á
greve geral dos metalúrgicos, decidida
na sexta-felra última. Um membro da
Oposicáo sindical sollcitou que os par¬
ticipantes do Movimento prestassem
solldarledade aos metalúrgicos, fun¬
dando comités de apoio á greve nos
diversos bairros da regiáo.
Segundo o representante da Opo¬

sicáo Sindical Metalúrgica, "o Mo¬
vimento do Custo de Vida" precisa se
unificar com o dos trabalhadores'quan-
do estes fazem urna luta concreta con¬
tra as pésslmas condlcóes de vida. Só a
uniáo de todos os trabalhadores pode
fazer frente ao arrocho salarial". Ao
final da manifestacáo, reunlu-se um
grupo que irá coordenar a formacáo
dos comités de apoio á greve metalúr
gica

MAUA

Com a presen-
Ca de cerca de 500 pessoas, sem pa¬
nelas vazias, a manifestacáo fol Ini¬
ciada com a música "Petxe Vivo",
cuja letra modificada dizia: "Como
pode um presidente ofender tanta gen¬
te", referlndo-se á afirmacáo do gover¬
no de que o abalxo-assinado contena
asslnaturas falsas ¡ . 50-40-18

A

gsYá m

M
Panelas vazlas ecartazes ñas assemblélas.
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CARTA -A BE ILLA A LUTA CONTRA A CARESTIA CONTINUA

(...) A resposta do Governo ao aba ixo-assi nado com um milháo e 300 mil/
assinaturas, a assembléia de 20 mil pessoas, as medidas propostas contra a carestía, aos
traba 1hadores e donas-de-casa que foram á Brasilia, foi urna só: o Movimento do Custo de Vi¬
da é desonesto, as assinaturas sSo falsas, nio fagam propostas mágicas. Sobre as 3 reinvi-
dicagoes exigidas: nenhuma palavra.

Diante disto, novamente o povo se reúne para dizer um basta á ca¬
restía e dizer que continuará na luta, até que as 3 re invidicagoes sejam atendidas.

Dessa forma", a participagao ñas campanhas salaríais de diversas /
categorías de trabalhadores é urna forma concreta de exigirnos o aumento de salário. 0 Movi¬
mento do Custo de Vida se propoem a divulgar nos bairros essas re invidicagoes , estimulando
na periferia, a participagáo dos traba 1hadores e donas-de-casa ñas campanhas salaríais e sin
d i catos. Levaremos adiante a luta contra a carestía, exigindo o congelamento dos pregos dos
géneros de primeira necessidade, para que os aumentos de salários arrancados pelos trabalha
dores, nao sejam engolidos pelo aumento do custo de vida.

0 alto do custo de vida e os baixos salários sao problemas que a -

tingem a grande maioria dos brasileiros. Por isso, o Movimento do Custo de Vida busca unir/
todos aqueles que nao concordam com essa situagaop para que juntem as forgas em todas as /
lutas por melhores condigoes de vida. Os trabalhos que reindicam a solugao de problemas //
concretos dos bairros, como as lutas por água, transporte, legalizagáo dos terrenos, saúde,
creches, etc., precisam ser fortalecidos.

A uniio do povo já é urna realidade. 0 Movimento cresce em Goiás ,

Rio Grande do Sul, Belem do Pará, Bahía, Ceará e em outros pontos do paTs. Construiremos/
juntos , um Movimento Nacional Contra a Carestía.

Reafirmamos: é justo e possfvel o congelamento dos pregos, o abe-
no salarial sem descontó e o aumento dos salários acima do aumento do custo de vida.

0 povo exige que as autoridades levem em conta as medidas concrt-/

tas que propomos para diminuir nossos problemas.
0 movimento contra a carestía continua com firmeza e persistencia.

A continuidade é urna exigencia, é o compromisso que o povo assumiu.

POR MELHORES CCNDNjOES DE VIDA E TRABALHO MOVIMENTO DO CUSTO DE VIDA

ABA I XO A CARESTIA 29 de outubro de l'j'/B.
DEPOIMENTO DE UM REPRESENTANTE OPERARIO DO SETOR DE CUPECE NA MANIFESTACAO DO
MCV NA CIDADE DUTRA
"Em primeiro lugar, quero repudiar a atitude do governo, de dizer que o Movimen¬
to do Custo de Vida é um movimento falso. E o que é que a gente diz: que depois
de 196^ foi criada urna política anti-povo, urna política anti-opera'ria; por isso
ele fala isso; porque ele nao tem interesse em resolver os problemas do povo e
dos trabalhadores; entáo é muito mais comodo ele dizer que o movimento do custo
de vida é falso; dou todo repudio a esta atitude, a esse desinteresse pelo povo e
pelos trabalhadores.
A nossa categoría vai entrar em greve amanhá, vista a situaqáo que foi criada; e
é por essa política anti-povo e anti-operária que os metalúrgicos e o povo estáo
reunidos aqui; para lutar contra essa situaqáo.
Nós vamos entrar em greve amanha, nao porqué echamos bonito;- mas porque a sii.ua-
qao nao da; a situaqao esta insuportável; porque os patróes náo quizeram nos ou-
vir; eles nos imporam e estáo nos impondo a toda hora a miseria e a injustiqa
dentro da fábricas; tentamos negociar de todas as formas; mas o que ele nos ofe-
receu foi 56%, mas que fosse descontado o - nós já conseguimos no principio do
ano; quer dizer, é um meio de desmoralizar o movimento e a categoria; nós náo a-
ceitamos: nem essa desmoralizagao ñera essa desuniao que eles querem nos impor.
... a nossa luta, dos trabalhadores e donas de casa é a mesma luta; nessa luta d£
vemos nos unir; para isso estamos aqui; pedindo apoio ao MCV; porque sabemos que
a nossa luta tem que se casar: a luta operária e a luta do povo para acabar corr
essa situaqáo de miseria e de falta de liberdade!



Cb-24 movimento custo de vida-27
Como o movimento do Cústo de Vida pode ajudar? Nos temos urna proposta; nos achamos
importante que o Movimento tire urna comissáo de apoio aos metalúrgicos, que leve
a divulgagáo dos 70%, a luta pelo piso salarial de 3 salarios-mínimos, pelas comis
sóes de fábricas, pela estabilidade; porque é importante a estabilidade? Porque a
maioria dos companheiros que fizeram greve, no meio do ano, muitos foram embora.
E o nosso emprego é um direito de todo ser humano.
Temos que ter direito -tanto o operario como o povo- a urna vida digna; urna vida
que só vai ser vida no dia que todos nos se unir; no dia que todos os trabalhador
res e o povo lse derem os bragos e cáminharem juntos.
Eu acredito muito na sabedoria do "povo e dos trabalhadores; eu acredito muito na
uniáo e na organizagáo do povo; para isso, vamos dizer um basta a essa situagáo.

CONTINUAMOS FIRMES ÑAS NOSSAS REIVINDICALES
Hoje vamos lembrar algumas coisas que achamos importantes para mostrar porque nos
sas exigencias sao justas e possiveis. Em primeiro lugar vamos falar de urna ques-
táo que achamos a mais importante e decisiva para mostrar a justeza das tres rei-
vindicagóes.
Nos operários, trabalhadores da lavoura, donas de casa, comerciários, funciona¬
rios públicos, professores e estudantes, intelectuais profissionais liberáis, pe¬
queños comerciantes e demais _trabalhadores somos e representamos os interesses do
povo brasileiro, e a nagáo brasileira so' existe e tem razáo de ser por n'qssa cau¬
sa. SOMOS NOS QUE CRIAMOS AS RIQUEZAS, QUE PLANTAMOS E COLHEMOS OS ALIMENTOS, QUE
TRANSPORTAMOS 0 QUE SE PRODUZ, QUE ENSINAMOS E QUE CUIDAMOS DO PROGRESSO DESTA NA
QÁO. SE NOS CRUZASSEMOS OS BRAQOS, QUERIAMOS VER OS HOMENS DO GOVERNO, OS TUBARÓES
E OS ESTRANGEIROS COMEREM E LUCRAREM NESTA TERRA. 0 BRASIL EXISTE COMO NACÁO POR
NOSSA CAUSA, PELO TRABALHO DE SEU POVO. PORTANTO SE SOMOS NOS QUE CRIAMOS TUDO QUE
SE PRODUZ NESTE PAÍS, 0 QUE EXIGIMOS NAO É NADA MAIS QUE OS NOSSOS LEGITIMOS DI-
REITOS. NAO E NADA MAIS QUE A DEVOLUCÁO DE PARTE DO QUE PRODUZIMOS COM NOSSO SUOR.
So' por este motivo que é o mais forte efe todos, é que o governo tem que atenderlas
exigencias do nosso abaixo assinado. (...)
Por tudo isso, nossas tres reivindicagSes sao cada vez mais justas e mais urgentes
ainda.
No's exigimos abono salarial imediato e aumento do salário acima do aumento do cus¬
to de vida.
0 governo fala que nao pode dar o aumento dos salarios acima do aumento do custo
de vida pona isso aumentaria a inflagáo. Mas o que acontece é que o nosso salário
vem sendo arrochado desde 1964, e a inflagáo nao baixou e sim continua aumentando
ca-da vez mais. (• • •)
Exigimos o abono, para que seja devolvido o dinheiro nosso que foi para outras ma
máos.
0 que o governo devia controlar nao é os nossos salários, mas sim os lucros das
grandes industrias, os juros dos banqueiros e as rendas dos grandes proprietários
dé térras, pois esses sao os males que causam inflagáo.
Mas o governo em vez de atender essas exigencias o que faz? Manda ocupar as fabri
cas com tropas militares e cachorros como esta fazendo na FIAT em Minas Gerais,
faz isso porque os trabalhadores pacificamente fazem greve para conseguir aumento
de salário, que é urna exigencia do nosso abaixo assinado.
Nos exigimos congelamento dos pregos dos produtos de primeira necessidade. Isso
porque nao adiantaria o aumento e o abono se os pregoe na mesma medida. Vimos em
urna pesquisa feita no meio do povo que essa reinvidicagáo é possivel, desde que o
governo tome algumas medidas de ajuda ao povo.
Urna délas é nao cobrar impostos nos alimentos, e cobrarmais caro em produtos de
luxo como carro wiski, buate... Outra maneira que vemos de congelar os pregos, é
ser dado incentivo á plantagáo de alimentos básicos juntamente com subsidios ao
arroz, á carne; ao oleo, ao feijáo e ao leite pelo menos.
Essas idéias estavam no documento do MCV, mas o governo nao nos atendeu e conti¬
nua subsidiando os produtos de exportagáo. Mas para o lavrador^plantar é preciso
ter térra, térras que hoje estáo ñas máos dos grandes latifundiários.
Como todo povo viu nos fomos á Brasilia e o governo fechou a porta na nossa cara.
Mas em compensagao recebe a qualquer hora os representantes das empresas estran-
geiras que vao ao palacio do Planalto com seus planos de rou bar cada vez mais ter
ra. Essa é a dura verdade que nos brasiíeiros entendemos de forma mais clara de-
pois que fomos entregar as assinaturas as autoridades. Por tudo isso chegamos á
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conclusáo de que para o governo atender nossas tres reinvidicagóesele precisa fa¬
zer urna escolha. ESCOLHA ENTRE CONTINUAR PROTEGENDO OS TUBAR0ES, PRINCIPALMENTE
OS ESTRANGEIROS OU PASSAR A DEFENDER OS INTERESSES DO BRASIL E DO SEU POVO.

Mas sabemos que para impor esta escolha e para resolver todos os nossos problemas,
nos precisamos é de liberdade. So com liberdade é que poderemos participar livre-
mente dos nossos destinos e dos destinos do Brasil.

¡LuSTRfiOfiD QO TexTo PRtefiZfidO f£Lfí MOVIMENTO DO CUSTO DE VIDA

| GOM /SSfiO OXGfiA)!Xfi00
Vo% coAJDtcoes

2)0 €A>CO/OT#0
¡X SfiúX

/OSK.euH \
( h«wfM ooair?

W
X.ct'

BH também quer entrar
na luta da carestía

seu estajo N
DC Sue«.)uTKipA")
t€ VÍVÍ AO (T)

- S£u SALÁAIOS-^
vce

s>~

T>€vlJX> ASFESSI-
Mó c&uoicóesM
HituEice ce s*

HA6iTA^»O IM-
PROVIÍAW» SUA I

SAúce Afvss&siA-J

iÍD

A ASM DA Qt*K
CSÍ 5E SWí
SSfA' Ce ,

o que mí teouccA
TcCA SafTc Di

®*aS

j6*Ml ©e» SAHltot - ®«* >6
O alto cuito tic vid.: efté, cada ciia

mais, otirig.tncio & populadlo traba !ha-
dera a fazer grandes sóc.t• ii'crcs Oíante
dessa rituapüo f.'.uns moradt tí -iqui do
SU viro deíc,-t:rcn a ¡de ia fía rpit a
única maní-ira do rovo enfrentar a c:ros¬
tia é partieipt-r-Jo ¡tarto effl uní Mitvi-
martte que finita eoiv.o priraip I oo,et¡-
vo a 'Uta cor:ti a o curto de vida.

Enes moradores, que sao prinsipal-
S£Rvi<;o D¿ TRmc operados e donas de cata, lein-
PD4¿£5 cae- bram que a reg."o tic Dolo horizonte

"fi apresetna a vida iritis cara do E,
ao cciitiái¡o do cuitas ciegues br.rsiiúi-
ras, como 35o Fudlo, So'vaiiot, Bc'ém

'^L/T&S^sí do Pará, Goi'nia c Porto Abqrc, two'
exista r?. Grenda BH ncnbum íV:o-'irnen-

j p Causa Pkovám
\rniHCif'Am<£ure,
UVbí cOfJhpóbS
\óu¿ -HMAA'Aj ■PO

to Contra o Cu.;o de Vida.
Pera e.-ws murieres a história do

Movimento Custo de Vida da Sao Paulo
6 utn «¡xen.pia do qr ■ c; povo pode con¬
seguir quirico ir ciq.-nira' para lutar
por m"if'(.:éi condifocs.de vida. O Movi¬
mento, sumido en 1973 por iniciativa
cios Clubes de M3es dos bairros oprrá-
rios de Sao Paulo, fui pui.ro a pcuco
re, abundo o firme epoio da todos os
que r.e sentiom atingidos pela carestía,,
principalmente e classo tra'.salli.tdnrj.
Foi essa participadlo gera! que deu con-
dicüus ao Movimento de Sao Paulo de
'aprosent.t'. no día 27 de e_;o:tc, um
abfiv.o-a'i'inado contra o cutio de vida,
ccpíendo muís i'e um mühao e tremen¬

tes mi! assioaturas.

20 bairros discutem as condicoes de saúde
EM TCMfD <0*39

AS DCHauxuAS .

so APAKLHO KSS» -
'CATOAIO, das
L£?/cees De TRAóamo
\ sen CfDTefsfó fiD€1" jaja fSSo J Estarnos aquí reunidos para ver como esia a
kutí**\éciA*h / saúde. Nossa regiáo esta contaminada de tifo,
JA ft>kvi<;40 paralisia infantil, verminosos Por que? Porque a
Vsaúde da Kegiúo I<oste. de Sdo Paulo, do Brasil.

^ está esqueeida pelas autoridades. Sabemos quequase nietade da populacho
desnutrida. K por isto (jue no Brasil a cada de/,
minutos morro urna enanco do torne. Por que'.' O
povo núo sabe comer? Nüc». o po\o 11A0 ganha o

@J

RfSu'i. ta2¡ Wífos 3lK' d;l i'ra 's,n ■v'0 "r;'^il » cada meia hora
íKAaeAAíos DOS marre uní dr tubereuluse. S8'< das casas da peri-
PHocyTOS V£ A* ve- li ria sao eonsiruidas pelos próprios moradores.
cessimee, cal^a- b'oino ter saúde seni ¡azor, som ferias? K o que
VCS ivCífSi-

_ . Uan .¡do feito?As autoridades l'.'iíi tem feito nada.
NVio há medico ou sanio que Jé saúde ao povo. É

vyji precisa que se reeslruture as condicrtcs de vida o
traliaifio Ja populacho. As autoridades ronslrocm
.spilais para dar lucri.. os que tém e os que níio

Iciu convenio com o ÍNI'S. (i hometn f|iie constroi
a l'raca da Se vem depois inorar na |>enfena
di Sao l'aulo. So se valorizam os grandes..

iiesta maneira o medico Julio César abnu a I
Ucuniáo de Saúde da Zona i .este, na periferia de
Sáu l'aulo l'releiidendo Ser o primeiro eueontro
de urna sene anual quaso setccentas pessuas esti-
vorain na Igreja do Caiigaiba para aprcsi'ntar e
disentir o traballi» (X'la melhoria da saúde. que
se \em lisenvolvendo há tres anos.

A Zona Leste é milito concentrada, com 1.5
milháo de moradores . c. como toda porifeira de
Sao l'aulo. possui pessimas condiedes de vida.

»Vüa Ainioré e llaim organizaram a assem-
tileia corn mais de 2 mil moradores e foi conse¬
guido o recollliiiienlo do liso das rúas»; iniciou-se
assim. no paleo um verdadeiro desfile de repre¬
sentamos dos moradores portando cartazos e
aprcscnlando as Vitorias dos diversos grupos de
saúde ja formados. ^

«Km Vita Curuca conseguimos agua encana¬
da.,. «Km (taquera e Vila Nordeste tutumas e
conseguimos uin i'osto de Saúde e a oleicáo de
sua direloria»; «Km V i la Humana conseguimos
mais únihusv, prosseguiram o a assembicia
aplaudía vibrante: «0 povo unido jumáis será

. ...<T^qa veueido'e »
, ( sla a resposta do ¡xivo ao esqueeimenlo

di- autoridades», eoneluiu Julio César
epja- ^4»»* Se existe rico, é

porque existe pobre
Falou o Padre Chico, da Vila Granada:

«Micha gente, temos que conseguir com que as
autoridades devolvam pra nos o que c nosso.
Tomos que contgustar nosso lugar tornar corita

de nossas vidas, tomar corita das fabricas, exigir
assistéíieia medica pra todos e as nossas Ierras.
Se existe rico é porque existe pobre. O Brasil é o
niaior exjx^rtador de alimentos primarios, arroz,
leij.V) e soja, e o povo morro de fome! Precisa-
mos comecar a gritar pra incomodar o ouvido
das autoridades. Temos mais de 2<i mil marcas
de remedios, só de rótulos, e aínda som<v.s cabal¬
as das farmacéuticas. Vamos fazer do evange-
lho nossa espada. A igreja tem que cubrir suas
portas, está abrindo e hoje cá estamos. Temos de-
denunciar corn coragern o sistema capitalista que
e opressor, o imperialismo. Temos que dizer
basta. Vamos levantar e gritar juntos: Saúde
para o povo' Basta de opressáo! Abaixo a
carestia!»

Na reunido foi aínda muito aplaudida e ouvia
atentamente urna representante do Movimento do
Custo de Vida, que fez um histórico ressaltando
como se conseguiu unir tantas e tantas pessoas
em torno ás suas reivindicacóes.

ITn representante da oposigao sindical meta¬
lúrgica da regiáo relernhrou a recente greve
salarial, denunciando a diretoria do sindicato que
traiu a categoría (¡uando encorrea» a greve som
consultar os metalúrgicos. <'Agora estfio nos
despedindo, as empresas esíAo mandando embo-
ra quem lutou. Mas isto so serve de incentivo,
serve pra dar mais coragern pra continuar a
lula ». K conluni A'os coustutamos que só nossa
unido pxle miniar ludo isso. Pico per isa corno
neo Pobre tem que pensar com pobre, tem que
se unir, dar as indos. Kles podem fazer o que
quiser. até tirar nossas vidas, mas ndo tiram o
que ta na nossa cabega. a nossa vontade e cora¬
gern. K ningucm nunca \iu um ministro ir á
íeira com sacóla na indo», e a platéia coi na
risada.

Agora chegou o bispo I> Angélico Bernardino
Súudulo: «.Costaría de transformar a ¡Tesenva de
todos nos aquí num conipromisso, para que tudo
que aplaudimos se transforme em realidade. Ndo
é fácil o povo ter tudo aquilo que ele tem direito.
Isto tudo iremos conquistando com muito traba-
Iho e iuta: Ndo sel st lodos que esldo aquí apluu:
dindo ja estdo num grupo de base. O povo nao vai
conseguir iibe-rtar-se se ndo tiver organizado na
sua rúa, no bairro, na vila. na fábrica. Vamos
sair daqui com o compromisso de que quem ndo
estiver engajado num destes grupos, que faca
isto e venha conosco levar tarefas adíaule-).

Para animar a manifestaedo um conjunto
musical e quatro garatas cantaram junto com

os presentes o hiño do Movimento do Custo

de \'ida, o Peixe Vivo, e a música de Chico Buar-
(jiie, só agura liU-rada, Apesar de Voce.

O encerramento foi com urna divertida apre-

seníacdo de luna p^-Qa teatral, onde se encenou a
entrega dos abaixo a.ssmados do NK-V em-
Brasilia No «jorre-torre das autoridades no pala¬
cio. dimite do que fa/or com os representantes do
MCV. Kiguciredo entra cavaigaado e arranca
largas risadas da pialóla Um curta-rnetragcm
feito na regiáo moslrou as pessimas condicóes de
higiene, ¿issisíéncia médica e lazer kx-al
Um balando, um impulso
,>Koi um sutr.sso tulul», ora o ciiniviitano Jo

drupo rfus méJicos que estos anos todos traba-
Ihani na roqiúo. ! vj ¡ícordo com Juiio César,
«apesar cía (llfK'liliiailc de dictar alé aquí. Kxios
clit'ítaram. Tueinos vinle bairros aquí presentes
qni lém IrsLilho c!e saude na Zuna ix-sto. A^ora
vamos continuar o trab-iífio iniciado há tres anos,

fazeiido as reunides (sir bairros. forn.aaiio tjru;ios
de saudo. K.sta foi urna (¡rundo reunido para
lazer um balailco. dar um novo impulso K
eumpriu otimamente este papel. O movimento
sernpre foi setorial, hoje foi um salto, unificou.
saiu somonte da reivindica!,-So «mediata cuando
uniu com o Movimento do Custo do Vida, corn o
movimento sindical, quando discutiu a greve dos
metalúrgicos, criando inclusive urna coiiseienciu
colativa*.

A I KeuniSo de Saúde fot organizada pt'la
Pastoral de Saúde da Regido Leste 11. Silo do/e
médicos e dezenas de populares nos grupos de
saúde por bairros. O médico Vallar Kaseimetifo
tala do trabalho do grupo de médicos: «A r.o-sa
[iretK-upaeáo ó fa/er um trabalho que eumpia
dois objetivos: o primeiro é o de pegar a realida¬
de da saúde no Brasil, em SSo Raula. na regido,
e colocar para a populacho Naturalmente, esta
taróla fiea a cargo dos profissiot uis de ssudi'
Segundo, contribuir para a populacdo se moá'Ve
em tornodesta realtdade. ela prúpria eooslruindo
as mclhorias de condiqúes e eresetniio na »ua
organizaeáo». lim exempio deste trabalho fui
quando há ditas semanas a regido de
Arthur Alvim foi invadida pela encher.te das
fortes chuvas e cinco familias ficaram desabriga¬
das. A Pastoral de Saúde conseguiu novas casas
para elns «Agora é continuar prcssionard». f»as
a U/hab prometen as casas c está enrolando.
Mas oles foram obrigados a reeonheetr a i', :,¡o
ral. Estamos vendo que a unido firme dos mora¬
dores ó que vem dando esse poder de tiargaiiha-,
afirmou um dos moradores do local.

Samiru Zaidan
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CONGRESSO NACIONAL PELA ANISTIA
NOVEMBRO 1978 SÁO PAULO

Congregar todas as entidades que lutam
pela anistia no i'ais, para tentar avan¬
zar na organizaqao comum e estabelecer
tarefas para urna campanha nacional pela
anistia, é o objetivo principal do Con-
gresso Nacional pela Anistia realizado
em Sao Paulo, nos dias 2,3,4 e 5 de no-
venbrc„

Do Congresso partíciparam, ale^ das 21
entidades brasileiras que defended a i-
mediata anistia ampia, geral e irrestri
ta, a ürdem dos Advogados do Brasil, Co-
missao de Justiqa e Paz, Associagao 3ra-
sileira pelo Progresso da Ciencia, Con¬
ferencia Nacional dos Bispos do Brasil,
Comissáo Pro-UNE e MDB. Participaram
tambem intelectuals brasileiros e per¬
sonalidades internacionais.

Durante o Congresso sera feito um levan-
tamento da situaqao de todos os brasilei
ros cassados, banidos, exilados, presos
politieos, desaparecidos e mortos ern cir
constancias nao esclarecidas no i'ais.

Radios e TVs
censuradas

■ Por determinado da Policía
Federal, através de telefonemas
da "agente María Lucia", as
emissoras de radio e teievlsáo
de Sao Paulo foram proibidas de
divulgar, a partir das 19 horas de
ontem, noticiario a respeito do
Congresso Nacional pela Anis¬
tia. No entanto a rádio Bandei-
rantes, mesmo já sabendo da
proibigáo, colocou no ar mate¬
rial jornalístlco sobre a anistia,
respeitando, assim, determina¬
ba -do ministro das Comunica¬
res, Euclydes Quandt de Oli-

velrí, segundo o qual só devem
ser aceitas prolbigóes enviadas
previamente por oficio ou via
telex, e nunca por telefonemas.
As demais emissoras de rádio e

TV, inclusive a TV-
Bandeirantes, acataram a ordem
a suprimiram do noticiario da
noite ampias coberturas sobre o
Congresso pela Anistia.

Ontem mesmo, o Sindicato
dos Jornalistas de Sao Paulo di-
vulgou nota de protesto, em que
afirma que "a censura ás radios
e TVs é mais um síntoma de que
as promessas de abertura políti¬
ca difícilmente sobreviveráo ao

momento eleitoral". 3" 11*78

cometa campanha pela anistia
Realizado de urna campa¬

nte nacional destinada a escla¬
recer a situagáo dos mortos e
desaparecidos e publicacáo de
um dossié com todas as denun¬
cias de violencias pratlcadas
coptra presos políticos consti-
tuem as principáis resolugóes
aprovadas pelo Congresso Na¬
cional pela Anistia, encerrado
domingo no Teatro Ruth Esco¬
bar. Durante a sessáo, a que
estavam presentes cerca demil
pessoas, também íoram divul¬
gados um "Manifestó á Nagáo"
e urna "Carta de Principios",
documentos que pedem "o flm
da legislarán repressiva, o des-
mantelamento ao aparelho de
repressáo política, o flm da tor¬
tura, llberdade de organizado e
manifestagáo e anistia ampia,
geral e irrestiita".

A partir dos depoimentos
prestados e das propostas apro¬
vadas ñas comissOes de traba-
Iho, o encontró tomou as se-
guintes resolugóes:

"1) Publicar um dossié com
todas as denúncias que foram
trazidas ao congresso.

2) Rejeitar quaisquer refor¬
mas na Lei de Seguranza Nacio¬
nal em vigor, tendo em vista
que ela deve ser revogada, as¬
sim como todos os demais atos
e leis de excegáo. Adotar como
texto a Resoulagáo da Comis-
sáo de Advogados e a tese do
CBA do Rio de Janeiro.

3) Adotar resolugáo sobre os
exilados, com base no relatório
da Comissáo de Exilados e
Banidos.

4) toplementar urna cam¬
panha nacional em torno do es-
clarecimerito da situagáo dos
morto3 e desaparecidos, com
base no relatório da Comissáo
de Mortos e Desaparecidos e da
Carta, bem como no dossié pre¬

parado pela Comissáo.
5) Realizar Jornadas pela

Anistia, a comegar desde já,
constando de urna sérié de pro-
gramagóes nacicnais, além de
outras regionais e setoriais".

Entre as atividades nació
nais, destacam-se:

"Mobilizagáo contra o pro¬
jeto de reformas da Lei de Segu-
ranga Nacional, inclusive indó a
Brasilia quando de sua votagáo.
Realizagáo de diversos atos reli¬
giosos, ecuménicos, públicos,
etc., pela anistia, durante o pró¬
ximo Natal. Comemorar o pró¬
ximo dia 10 de dezembro, ani-
vereário da Declaragáo Univer¬
sal dos Direitos do Homem. Mo¬
bilizagáo em torno dos próxi¬
mos juígamentos políticos. Mo-
bilizacáo de urna caniDanba de
solidariedade face á situagáo
dos exilados brasileiros Flávia
Schiling, presa no Uruguai, e
Flávio Kutzi, preso na Argenti¬
na. Mobilizagáo em torno da
situagáo de presos políticos, en¬
tre os quals destacamos os se-
guintes casos: a médica Sehna
Bandeire, presa no Reclfe e que
náo tem recebído o tratamento
adequado em face da grave si¬
tuagáo de saüde em que se en-
contra; exigir a Ubertagáo de
Norma Sá Pereira, mantlda pre¬
sa com pena já cumprida; e
exigir a transferencia dos pre¬
sos políticos de Linhares (Juiz
de Fora) para Belo Horizonte.
Apoiar os esíorgos que Cándido
Pinto-fez para identificar crimi¬
nalmente os responsáveis pelo
metralhamento que sofreu em

'

decorréncia do qual ficou para¬
litico, em 1969, no Reclíe. Pug¬
nar pela formagáo de urna Co¬
missáo Parlamentar de Inquéri-
to que investigue todos os aten¬
tados contra os direitos huma¬
nos perpetrados em nosso País,

bem como apoiar a campanha
já em andamento de formagáo
de urna CPI que apure os aten¬
tados terroristas. Pugnar pela
formagáo de um Bloco Parla¬
mentar pela Anistia, conforme
a sugestáo da Comissáo de Par¬
lamentares do Congresso. Con¬
cluir as jomadas com urna Se¬
mana Nacional pela Anistia que
tenha o 18 de abril como Dia
Nacional de Luta pela Anistia".

"6) Incentivar e criar eondi-
góes para implantagáo de nú¬
cleos setoriais e populares pela
Anistia.

7) Denunciar coletivamenté
todas as violéneias e persegui-
góes e se solidarizar com os
atingidos.

8) Executar o levantamento
e elaborar dossiés de todos os
atingidos.

9) Horneoagear os mortos
vitimas da repressáo do reglme.

10) Elaborar um jornal na¬
cional pela anistia.

11) Estabelecer trabalhos
pela anistia junto ás igrejas.

12) Dar asslatericia a todos
os presos políticos e aseos fami¬
liares.

13) Popularizar a luta pela
anistia através dos trabalhos
setoriais, e pela elaboragáo e
divulgagáo de instrumentos em
linguagem popular, ressaltan-
do-se os casos dos atingidos em
cada setor ou regiáo.

14) Criar um organismo na¬
cional que coordene os Movi¬
mentos pela Anistia".

O "Manifestó á Nagáo", lido
durante a sessáo de encerra-
mento do congresso, assinala
que "o Brasil é hoje urna Nagáo
dividida; há 14 anos tenta-se
silenciar seu povo. O regíme,
imposto contra os lnteresses da
maioria da populagáo, outor-
gou-se o direlto de legislar sobre
tudo e sobre todos. A tudo e a

todos, por todos os meios, ten-
tou lmpor sua vontade. Aqueles
que contra ele se colocaram fo¬
rammarcados pela perseguígáo
política, sem defesa e sem direi¬
tos, como toda a Nagáo. Há 14
anos aprofunda-se a distancia
entre o regime e o povo. E o
povo está saturado de arbitrio".

"Hoje - diz aínda o docu¬
mento — A Nagáo reivindica
seus direitos. Operários váo á
greve a flm de recuperar seu
poder aquisitivo arruinado e
exigir sua legitima llberdade de
organizagáo e manifestagáo.
Advogados, falando em nome
da Nagáo indignada, repudiam
firmemente a Leí de Seguranga
Nacional, Instrumento de per-
petuagáo da violéncia e do arbi¬
trio. Estudantes relvindicam o
papel eonstrutivo que lhes cabe
na condugáo dos destinos da
Nagáo através de suas entida¬
des livres e representativas. Os
trabalhadores afirmam seu ele¬
mentar direlto de sindicatos li¬
vres e independentes. A Igreja
solidariza-se com os marginal!-
zados. O povo reage e é no pro-
prio povo que crescem as forgas
capazes de construir urna Na¬
gáo renovada e justa."

Por sua vez, a "Carta de
Principios" destaca que "a ex-
ploragáo económica de todo o
povo brasilelro, mais particular¬
mente dos operários, dos traba¬
lhadores assalariados e do ho¬
mem do campo, tem a garantí-
la a dominagáo política que se
exprime na repressáo policial.
Contra essa exploragáo, essa
dominagáo e essa repressáo, os
operários, os trabalhadores as-
salariados, os homens do cam¬
po e setores da socíedade civil
tém-se erguido, tímidamente a
principio e mais enérgicamente'
nos últimos tempos" 7.-11-78
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congresso
Os Sindicatos de Joi naustas de todo

o País, reunidos em Sáo Paulo, neste úl¬
timo fim de semana, durante a
realizacáo do Congresso Nacional dos
Jornalistas pela Llberdade de Impren-
sa, dlvulgaram um documento,
aprovado em plenárlo, no qual relvln-
dlcam, entre outros ltens, a revogacáo
da Leí de Seguranza Nacional e a Leí
de Imprensa, além da ellminacáo de
qualquer tipo de censura á Imprensa.
Na integra, a Carta dos Jornalistas é

a segulnte:
"N6s, Jornalistas brasllelrps, reu¬

nidos no Congresso Nacional pela
Libertado de Imprensa em Sáo Paulo,
protestamos contra a vlolacáo siste¬
mática de um dos direltos fundamen¬
táis da socledade: informar e ser in¬
formado, que é, em última análise, o
dlreito de o povo decidir seu próprlo

(CS)

destino.
"O dlreito social á informacáo é urna

conquista dos povos, que náo pode flCar
& mercé de interesses circunstanciáis,
nem do Arbitrio governamental ou
privado.
"Nós náo defendemos a llberdade de

Imprensa como prerrogativa para os
jornalistas, mas-como um dlreito que
toda a socledade tem de informar e ser
informada, de manifestar suas as-
piracóes e de llvremente debater suas
opinlóes.
"O exercício desse dlreito é lndispen-

sável para que o País marche rumo á
construcáO de urna ordem verda¬
deramente democrática, plasmada
pela vontade da maiorla e náo como
resultante das ldéias de minorías
privilegiadas que manipulem a oplntáo
pública.

MOgAO CONTRA O TERRORISMO
As constantes violáceos da llberdade de imprensa no Bra

sil nao se restringem á censura em suas diversas form?a (censura

previa, censura patronal, auto-censura, apreensáo de jornais e

revistas, etc.) mas tomam, a cada dia, formas mais violentas ain

da, como os atentados terroristas contra a vida e a seguranca '
dos profissionais e órgaos de imprensa.

Tais fatos passaram a ocorrer sobretudo a partir de no-
vembro de 1976, quando a sede do semanario OPINIAO fol alvo de'
um atentado a bomba. No ano passado, urna violentíssima bomba foi
colocada na sede da Associagao Brasileira de Imprensa, destruin-
do com a explosao parte das lnstalagóes desta entidade. E mais '
recentcmente, o jornal EM TEKPO sofreu nada menos que tres aten¬
tados que atingiram suas sucursais em Curitiba (24/07/78) e Eelo
Horizonte (28/07/78 e 18/08/78). A sede do jornal mineiro DE FA-
TO também foi vltima de um atentado em 2 de setembro último.

Estes atentados terroristas, cuja autoría é assumida

por organismos que se intitulam GAC (Grupo Anti-Comunista), MAC
(Movimento Anti-Comunista) e CCC (Comando de Caga dos Comunis -

tas), também tem visado outras entidades brasileiras ou mesmo

pessoas que defendem as libordades democráticas, principalmente
a Igreja Católica, as entidades estudantis, a Ordem dos Advoga -

dos do Brasil e o Movimento Feminino pela Anistia.
Embora muitos destes atentados tenham sido precedidos '

de ameagas por parte dos grupos terroristas e apesar das autori¬
dades públicas terem sido notificadas destas ameagas, até o mo -

mentó se desconhece qualquer medida que objetive por fim a este'
tipo de violencia.

Diante desta permanente violencia contra aqueles que de
fendem as liberdades democráticas neste país, e diante da absolu
ta lmpunidade com que tem agido estes grupos terroristas, nós '
jornalistas brasileiros manifestamos:

- Nossa irrestrita solidariedade aqueles que tem sido '
vítimas do terrorismo;

- Nosso veemente repúdio ao terrorismo e as autoridades
que por sua omissao e indiferenga tem permitido que tais crimes'
contlnuem sendo cometidos.

Congresso Nacional de Jornalistas pela Llberdade de Im¬

prensa. Sao Pa il >, de outubre de 1978.
anexo: relagao dos atentados terroristas praticados pelo GAC,

MAC e CCC em Minas Gerais nos últimos dois anos.

CB: a relagáo consta de 24 atentados

"Nos últimos anos, no Brasil, a Im¬
prensa sofreu toda espécie de violen¬
cia. A censura impediu a denúncia de
medidas que lntenslficaram a ex-
ploracáo económica, a dominagáo
política e a marglnalizacáo de se-
guimentos majoritários da socledade.

"Construiu-se, progressivamente,
um sistema de censura, diversificado
ñas suas formas, mas unitário no seu
propósito de restringir a participacáo
popular na conducáo política da Na-
Cáo: estruturou-se todo um arcabouco
legal — espúrio e ilegitimo — que visa
claramente Impedir o acesso da po-
pulacáo ás lnformaqóes básicas neces-
sárlas á compreensáo e transformacáo
da realidade.
"Estamos convencidos de que so-

mente através da convocacáo de unía
Assembléia Nacional Constituíate
llvremente elelta, democrática e so¬
berana, com a conquista de anistia am¬
pia, geral e Irrestrita, abolicáo de
todas as formas de censura, o povo
braslleiro poderá assumlr a conducáo
de seu processo histórico.
"Inspirados por esse propósito, nós,

Jornalistas, também reivindicamos:
"A revogacáo da Lei de Seguranca

Nacional e a rejeicáo do projeto que
reforma esse diploma, ora no Congres¬
so.
"A revogacáo da Lei de Imprensa.
"A elimlnacáo imediata de qualquer

forma de censura á Imprensa, nota-
damente ao rádio e a televisáo e a
todas as formas de comunicacáo so¬
cial.
"A responsabilidade judicial dos

autores de todo tipo de atentados con¬
tra a llberdade de expressáo e contra
os demais direltos humanos.
"A organizaqáo, nos locáis de tra-

balho e ñas entidades sindicáis, de
meios e instrumentos de luta contra a
censura.
"A participacáo dos jornalistas na

formaulacáo da linha editorial das em¬
presas em que trabalham.
"A participacáo, através de nossas

entidades de classe, na elaboracáo de
leis que afetem o direlto A informacáo,
a llberdade de expressáo, a formacáo e
o exercício profissionais.
"A criacao de condlcóes para o de¬

bate, nos locáis de trabalho e ñas en¬
tidades sindicáis, dos problemas éticos
relacionados com o exercício da profis-
sáo.

"A crlacáo de condlcóes para que a
opinláo pública possa avallar corre-
tamente as recomendacóes feltas da
Unesco para a ruptura domonopóllo da
informacáo exercido pelas agéncias in-
ternacionais.
"A abolicáo de obstáculos ao sur-

glmento e ao livre desenvolvimento da
Imprensa alternativa.
"O estímulo á constitulcáo d® coo¬

perativas de Jornalistas como forma de
comba ter o monopóllo da Informacáo.
"A extincáo da exlgéncia do creden-

ciamento oficial, atrlbulndo-se, quando
necessário, ás entidades sindicáis a
prerrogativa de concedé-lo.
"Nós, jornalistas, conslderamo-nos

como trabalhadores assalariados,
Identificados com os demals tra¬
balhadores do País; e, como tra¬
balhadores dos melos de comunicacáo,
reconhecemos o papel estratégico que
temos no processo de transformacáo
social. Nessas condlcóes proclamamos
nóssa disposicáo de lutar, intransigen¬
temente, pela conquista dos principios
e reivindicacóes aquí expostos, para a
construcáo de urna socledade plena¬
mente democrática, e que náo haja
lugar,para o medo, para a discrimi-
nacáo, para o desemprego, parg a
fome, para o obscurantismo". 3o-ID
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O Quarto EncontróNacional dos Estudantes
O ESTADO DE S PAULO

Universitários de 13 Estados ontem presentes
ao 4.0 Encontró Nacional de Estudantes (4.0
ENE), no qual estavam representadas 153 Es¬
colas com direito a voto, mais 16 participantes
sem esse direito, decídlram votar ñas próximas
eleicóes, ém candidatos do MDB que estejam
comprometidos com programas voltados ¿s
necessidades e anseios básicos do povo bra-
sileiro.
O 4.° ENE, realizado ñas dependencias da

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP
(FAU), prosseguirá hoje, quando estáo em pauta
para discussáo mais dois pontos: a reorgani-
zagáo da Uniáo Nacional de Estudantes (UNE)
e as formas de luta a serem adotadas pelo mo-
vimento estudantil no futuro.
Treze Estados estiveram presentes ao 4."

ENE: Rio de Janeiro, Espirito Santo, Santa
Catarina, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul,
Bahia, Paraiba, Pernambuco, Minas Gerals,
Goiás e Distrito Federal, além de Sáo Paulo. Es¬
tudantes do Amazonas participaram como ou-
vintes e debatedores, sem direito a voto.
Cada delegacáo tinha direito básicamente a,

cinco votos, havendo variacáo dependendo do
número de estudantes que cada urna eslava
representando. Essa relacáo foi proporcional
numéricamente. No total, compareceram ao En¬
contró 463 delegados, somando 862 votos global-
mente.

Participaram da Mesa que conduziu o inicio
dos trabalhos do 4." ENE, os segulntes represen¬
tantes de entidades e políticos: Luis Eduardo
Greenhalg, representando o Comité Brasilelro
pela Anistia/SP; Carlos Baldijáo, da Associacáo
dos Docentes da USP (Adusp); representante da
Oposicáo Sindical Metalúrgica de Sáo Paulo;
deputado federal Airton Soares; e os candidatos
a deputado estadual, Geraldo Siqueira Filho
(Geraldinho), Marco Aurélio Ribelro e Joáo
Paulo Naves; e o candidato a deputado federal,
José Mentor.

ELEICOES
Quanto ás eleicóes, hávia inicialmente sete

propostas, quatro de votacáo e trés de anulacáo
de voto: voto em candidatos socialistas, em can¬
didatos idenlificados com programas voltados ao
operariado, em candidatos populares, na legen¬
da do MDB; voto nulo pela Constituinte e por um
partido operário, voto nulo por um partido
trabalhador, voto nulo pela independéncia do
movimento estudantil e pela organizacáo in-
dependente (sem Constituinte).
Essas propostas foram posteriormente re-

duzidas a duas: voto em candidatos do MDB e

voto nulo. Da votagáo resultou: 559 favoráveis á
primeira alternativa, 168 em favor do voto nulo,
e 135 abstengóes (total 862 votos) 4 / ' '

Estudantes deFE 9ed® do.
denunciam invasao DCE de Minas Gerais
RECIFE (Correspondente) — Em nota

divulgada recentemente pelo Diretório Cen¬
tral dos Estudantes da Universidade Católica
de Pernambuco, os estudantes denuneiaram
o arrombamento de sua sede. Trata-se da ter-
ceira invasáo em menos de trés meses, á sede
do DCE

O 'STADO DE S PAULO

Confirmada
denúncia

contra UFBa

Os deputados Octactlio de
Almeida, Fernando Coelho e
Joáo Pedro de Carvalho Neto,
respectivamente presidente, re¬
lator e secretario da CPI do
Ensino Superior da Cámara Fe¬
deral, retornaran» de Salvador
convencidos de que as denun¬
cias feitas pelos quatros estu¬
dantes baianos á comissáo
eram verdadeiras.

Urna das denunciasmais graves
foi feita pelos Professores de-
missionários do colegiado de
cursos da Faculdade de Medici¬
na que asseguraram que a Ma-
ternidade Climério de Oliveira,
da UFBa, está sendo utilizada
exclusivamente para pesquisas
da Ford Fundation, sobre méto¬
dos anticonceptivos, proibidas
nos Estados Unidos por apre-
sentarem— segundo eles — pe-
rigo ásaúde das pessoas utiliza¬
das como "cobaias" 7/-te

¿9-40 - 1Q
O t STADO DE S. PAULO

BELO HORIZONTE (Sucursal) — A sede do
Diretório Académico da Faculdade de Filosofía
e Ciéncias Humanas da Universidade Federal de
Minas Gerals foi arrombada de madrugada e

saqueada por seis pessoas, segundo depoimento
de um lavador de carros que dormía no local.

fSP-i-1o ?8

CENSURA

Ao contrario do que faiia
habitualmente, comunicando a
ordem de censura por telefone,
a Policía Federal distribuiu on¬
tem telegrama, assinado pelo
coronel Moacyr Coelho, direíor
gara! do Departamento, a todas
as emissoras de radio e íelevi-
sáo de Sáo Paulo proibindo a
divulgarás de noticias ou co¬
mentarios referentes ao IV En¬
centro Nacional de Estudantes.

Esse procedimento gerou
protestos do Sindicato dos .for¬

malistas Profissionais do Estado
de Sáo Paule que distribuiu
urna nota em que repudia a "no¬
va medida arbitrária".

"A proibifáo, que se soma a
desenas de medidas semelhan-
tes que nos últimos tempos vém
stingindo o radio e a televisáo,
representa basieamente um
atentado ao direito de informa-
gáo, urna conquista inalienável
da sociedade moderna, que náo
pode mais f icar a mercó do arbi¬
trio da censura", dix o docu¬
mento. 4-40-16

Nova legislacáo
nao vai tratar da
política estudantil

, A reforma da leglslagáo que
regula a associacáo estudantil,
que Já está com o presidente
Gelsel, constituí, em esséncia,
um documento técnico, que de¬
fine básicamente os processos
eleltorals dentro das Instituí-
Cóes de ensino para escolha de
representantes dos alunos nos
"orgáos decisórios, segundo re-
velou ontem, em Brasilia, urna
fonte do govemo. laso significa
que tanto os estudos feitos pelo
MEC como o projeto de lei que
será enviado ao Congresso náo
dlzem respeito á questáo consi¬
derada essencial, a da "partici-
pagáo política" do estudante
universitárlo, como era espe¬
rado.

Esse problema da "partici-
pacáo política", aliás, segundo
a mesma autorldade, náo deve-
ria nem mesmo ter sido objeto
de qualquer expectativa. Urna
vez que é urna questáo que de
nenhuma forma pode constar
de "legislacáo do ensino". Isso
nunca esteve em cogltacáo e
nem estará, limltando-se o go¬
vemo, nesse projeto de lei, a
legislar sobre a "partíclpacáo
estudantil nos órgáos decisórios
das instituicóes de ensino".

"Ninguém está preocupado
com a organizacáo estudantil
em nívels nacional ou regional"
— afirmara as autoridades do
govemo, explicando suas ra-
zóes: "A preocupacáo é norma¬
lizar os canals estudante-
Instltulcáo, e para isso náo tem
sentido considerar entidades de
nivel nacional para defender os
lnteresses dos estudantes junto
á lnstltulcáo de ensino. E, aín¬
da, esse direito de associacáo
em nivel nacional ou em qual¬
quer nivel está regulado por le¬
gislacáo especifica, náo se ven¬
do multo sentido também em

conslderá-lo numa legislacáo do
ensino". 26-10-78

a reorganizagáo da UNE
O ESTADO DF S PAULO

O Congresso de Reconstru-
gáo da UNE será realizado nos
rl'ias 17 e 18 de maio de 1979, em
Salvador, segundo decisáo dus
participantes do IV Encontró
Nacional dos Estudantes, en¬
cerrado ontem na USP. Conjun¬
tura nacional, reconstrugáo da
UNE, estatuto mínimo e elei¬
cóes da diretoria sáo os princi¬
páis pontos a serem tratados
nesse congresso.

Outros pontos definidos fo¬
ram a proporgáo de delegadus
para o congresso (3 para 500

alunos); o critério de eleigáo dos
representantes (por assembléia.
congresso ou urna); votos pro¬
porcionáis ao número de alunos
e obrígatoriedade de presenta
de todos os delegados eleitos.

Sobre a declarado de Pau¬
lo Egydio — "se os estudantes
tiverem capacidade e cabega"
para reorganizar a UNE "muito
bem" — um membro da direto¬
ria da UEE - Sáo Paulo disse ser
"urna conquista dos estudantes
e do movimento popular e náo
urna benesse do regime". Se¬
gundo ele, "no ano passado esse

mesmo governador coonestou
com a agáo criminosa da inva¬
sáo da PUC". Sobre a tendénria
política da UNE, outro partici¬
pante da mesa-diretora do IV
ENE disse que todas as entida¬
des de base dos estudantes
"tém o direito de colocar as

propostas llvremente", portan-
to, "o que vai definir a posigáo
da UNE, e do próprio movimen¬
to estudantil, vai ser o que a
massa votar", acrescentando
que "é por isso que se luta por
mator liberdade de expressáo e
organizagáo". 5"-lo 76
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má qualidade no setor
> m encontró entre médicos e 600

representantes da populapáo, a maior
parte da periferia da ciclarte, realizado
ontem na Fundacáo Getúlio Vargas,
revelou que o atendimento de saude a
populacáo rnais carente é de péssinia
qualidade.
Os depoimentos prestados pelo povo,

durante o "Primeiro Encontró Por
Melhores Condieóes de Saúde", rnos-
traram que falta tudo aos bairros rnais
pobres de Sao Paulo: é elevada a mor-
talidade infantil, baixa a esperanza de
vida, faltam hospitais, prontos-socorros
e postos de saúde e muitas enancas ain-
da estáo morrendo- 3o-{o->e

Médicos em Sao Paulo téni aumento de 71,8%
SAO PAULO (O GLOBO I - Um lea-

jus:e de 71.8 por cenio foi concedido a
cer< .i gc- 300 médicos da Inlcrmediea Sao
Camilo, no primeiro acordo de trabalho
entre médicos e urna empresa privada.
Segundo o presidente do Sindicato dos
Médicos de Sao Paulo, Agrimeron Caval-
cante da Costa, esta e a primeira nego¬
ciado direta realizada em todo o Brasil
e garantirá, além do aumento, o reconhe-
cimento do vinculo empregaticio, com to
dos os direitos decorrentes da CLT.

Em setembro ultimo, o Sindicato de.,
Médicos de SSo Paulo realizou urna as-

sembleia preparalórta para o disstdio, na
tual foram aprovados 25 it.ens que englo-
bavam as principáis reivindicacóes da
categoría. Entre elas destacava-se a con¬
vocado de assembléias setoriais para a
negociado direta com as empresas, com
o objetivo de se atingir 100 por cento de
aumento nos salários, reconhecimento
do vinculo empregaticio e um piso de Crí
15.600,00, por 20 horas de trabalho sema¬
nal. Para oencaminhamento dessas eou-
tras reivindicacóes foi criada comissáo
de 6 a 10 médicos, que negocian) junto a
diredo das diversas empresas. 7- \\-Ib

Chapa 2 assume CRM1 EOLHA DE S.
O Conselho Regional de Mediona, CRM.

de Sáo Paulo, está, desde ontem, sob nova
direcáo. A chapa 2, vencedora das eleicóes de
agosto, tomou posse ás 21 horas, em sessáo
fechada na sede do Conselho.

Apesar de ter sido impugnada pelo Con¬
selho Federal de Medicina, a chapa de opo-
sicáo, que obteve 70% dos votos, dirigirá o
Conselho com todos os direitos, até o julga-
mento definitivo do mérito da questáo. Por
enquanto, está garantida por liminar con¬
cedida pela Justica Federal, no mesmo día
em que seus integrantes impetraram man¬
dato de seguranca, no final da semana pas-
sada.

Em rnais de vinte anos de existencia, com
eleicóes a cada cinco anos, esta é a segunda
vez que a oposicáo concorre á direcáo do Con¬
selho, embora tenha sido a primeira vez a
conseguir a vitória.. Ontem mesmo, os 42 con-
selheiros empossados (21 efetivos e 21 suplen¬
tes) elegeram a diretoria, composta por in¬
tegrantes da própria chapa.

NO RIO
"Um ato de prepotencia e arbitrio"; a

"ética médica está de férias no Rio". Assim
reagiram Rodolfo Rocco e Carlos Gentile de
Meló, presidente e vlce-presidente eleitos
para o Conselho Regional de Medicina do Rio
de Janeiro, ao encontraren! ontem a sede do

EOLHA DE S. PAULO
Conselho, na Cinelándla. fechada a caneado e

um comunicado afixado na porta, dando cun¬
ta de que a entidade estava sob direcáo de
urna junta interventora

As tentativas do Conselho Federal de
Medicina e de seu presidente, Murilo Bel-
chior, para impedir que a chapa de oposicáo,
vitoriosa ñas eleicóes de 2 de agosto com 70%
dos votos, tomasse posse no Conselho do Rio
de Janeiro, atingiu seu climax ontem. Ao
meio-dia, cerca de 50 médicos compareceram
na sede da entidade com o objetivo de realizar
urna posse simbólica, já que estavam im¬
pedidos de assumír de fato o lugar a que ti-
nham direito, apesar da gestáo da diretoria
anterior ter terminado na sexta-feira pas-
sada, como explicou Rodolfo Rocco:
"Sabíamos que o Conselho Federal nao

queria que assumlssemos, mas nao imagi-
návamos que o órgáo máximo da medicina
brasileira pudesse assumir urna atitude de
prepotencia e arbitrio, como a de nomear
urna junta interventora que teve como pri¬
meira decisáo fechar a sede da entidade. Na
verdade. tal atitude é a complementacáo de
que o Conselho Federal deMedicina se propós
— impedir a posse da chaDa vitoriosa. •

■ ■ Direito este que nos foi concedido por
10.526 médicos, dos 15 mil que compareceram
áseleicóes" S-JO-tB

Ministro da Saúde defende
a privatiza^áo daMedicina
O ministro da Saúde, Paulo

de Aimeida Machado, defen-
deu, no Recite, a privatizacáo
daMediciña, dizendo que "o seu
alto custo é um problema que
preocupa até países desenvolvi¬
dos como Estados Unidos, In¬
glaterra e Fran?a". O ministro,
que velo presidir anteontem as
solenldades de abertura do VII
Congresso Brasileiro de Cirur-
gia Pediátrica, aílrmou que "no
setor de saúde, o Brasil, aínda

hoje, luta contra problemas da
época colonial". „

"Todos sabemos que sem
saneamento básico, com defi-
cléncias no setor habltaclonal e
problemas de subnutricáo, mes¬
mo que se dlsponha de grandes
progressos tecnológicos, como
nós já dispomos, nada que se
tente fazer no setor de saúde
pública trará os resultados que
poderíamos obter. E o Brasil
tem graves problemas de sanea¬

mento básico, como também
aínda luta contra a subnutricáo
e por resolver deficiencias no
setor habltaclonal", dlsse Al¬
meida Machado.

"Ninguém é subnutrido por
opeáo própria, é porque náo po¬
de comprar alimento. Náopode,
porque o alimento é caro. O
alimento é caro, porque a pro-
ducáo é pequeña. Por isso, é
preciso aumentar a producto
concluiu o ministro." 2^-10-18

O ESTADO DE S. PAULO

Sindicato

denuncia

empresa

médica
"Os 70 médicos que traba-

lham na empresa Semie - Ser-
vicos Médicos á Industria e Co-
rr.érelo —de Medicina de gr..¿
náo tém carteira de uabalho
assinada e, portanto, náo tém
direitos ás leis trabalhistas. Re-
cebem salários balxos e com

atrasos sistemáticos, além de
serem obrigados a trabalhar até
36 horas ininterruptas, colocan¬
do em risco a vida de seu pa¬
cióme A denuncia foi fe¡ta on¬

tem pelo presidente do Sindica¬
to dos Médicos, Agrimeron Ca-
valcanti da Costa, depois de
tentar, sem éxito, um contato
com a diretoria da empresa pa¬
ra discutir, em comum acordo,
como resolver as irregularida¬
des de contratacáo dos
médicos.

Ontem pela manhá, o advo-
gado, o tesoureiro e o presiden¬
te do Sindicato dos Médicos fo¬
ram impedidos de entrar no
prédio da diretoria e, quando
faziam urna rápida reuniáo com
os médicos empregados da Se¬
mie, "um dos proprietários da
empresa, Juradir Amorim Bal-
tazar, exigiu que os represen¬
tantes da categoría se retiras-
sem, ameacando chamar a poli¬
cía", informou Agrimeron Ca-
valean,ti.

Além disso, no final da tar¬
de, o Sindicato dos Médicos foi
comunicado de que o médico
Ednário Alves — um dos cole¬
gas que acompanhou a comis-,
sáo do Sindicato em visita á
empresa — fora demitido "sem
qualquer justificativa". As ne¬
gociares diretas entre as em¬
presas de medicina de grupo e o
Sindicato dos Médicos tiveram
inicio há dois meses e, segundo
Agrimeron Cavalcanti, em vá-
rias empresas já efetivaram as
discussóes sobre as reivindica¬
cóes da classe: piso de dez salá¬
rios mínimos e a observancia
das leis trabalhistas, regula-
mentando o contrato de traba¬
lho do médico assalariado.

No final da tarde de ontem,
um dos proprietários da Semic,
JurandirAmorim Baltazar, con-
firmou que tivesse ameacado
chamar a policía para exigir a
salda dos representantes do
Sindicato, de sua empresa.

>13
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m™*-» s e mPara combaterNOVO L.o.lM. o movimento popular
Em janeiro do próximo ano, junto com as reformas políticas, entra em vigor a nova

Lei de Seguranga Nacional. Com as mudangas introduzidas, a ditadura adapta suas leis
repressivas ao carater de massa do movimento de oposigáo democrático e popular. Sao re
forgados os parágrafos referentes aos movimentos ampios, como comités, associagSes, ou
grupos, como tambem é integrada á Constituigáo a censura á imprensa. Assim, a justiga
da ditadura prepara-se para combater a "subversáo de massa", institucionalizando seu a
parato repressivo pela integragáo na Constituigáo, com a aprovagáo do Congresso Nacio¬
nal,dos fundamentos ideológicos edas suas consequencias na prática da teoria da "Segu-
ranga Nacional". Esta, segundo seus ideólogos, "é o estado de garantia proporcionado á
NagSo, para a consecugáo dos objetivos nacionais, dentro da ordem jurídica vigente"
(art.2° L.S.N.). E, para manter a "seguranga nacional" é necessário se precaver contra
a guerra revolucionária, conflito interno, "que visa a conquista subversiva do poder
pelo controle progressivo da NagHo" (art.3°).

As reformas da L.S.N. nao alteram no essencial a legislagáo repressiva outorgada
em 1967 e endurecida pela junta militar em 1969, ainda que a ditadura tenha retirado
da nova lei as penas superiores a 30 anos, suprimido a pena de morte e extinguido a
prisáo perpe'tua. Essas modificagóes permitirlo a redugáo de penas de alguns presos po
líticos e, em alguns casos, a obtengáo da liberdade condicional ou definitiva. Entre¬
tanto, salvo essa manobra diversionista, as reformas da lei foram feitas com o objet£
vo de intensificar as condenagóes e faze-las mais abrangentes. Objetivo este declara¬
do na propria exposigáo de motivos da lei, onde nao se procurou esconder que com as
mudangas "a lei ganha em aplicabilidade, pois é sabido que o rigor excessivo das penas
inibe o juiz, explicando em muitos casos a absolvigáo como alternativa" (exposigáo de
motivos que acompanha o projeto de lei, assinada pelo ministro da justiga e pelo secre
tario-geral do conselho de seguranga nacional).

Os artigos da lei que foram modificados o foram sobretudo visando aperfeigoar a lt;
gislagáo repressiva ás formas de organizagáo política ampias e á propaganda política
ou critica ao governo em geral. 0 artigo 12°-"formar, integrar ou manter associagáo de
qualquer título, comité, entidades de classe ou agrupamento (...) que exerga ativida-
des prejudiciais ou perigosas á seguranga nacional"- pune a todos participantes de
qualquer organismo ampio ou nao, legal ou clandestino que ultrapasse os limites da "s£
guranga.nacional", estipulados pelos interesses da ditadura, com pena de reclusáo de 1
a 5 anos. A reforma feita neste artigo aumenta, de 6 meses para 1 ano, a pena mínima.

A repressáo a circulagáo e a divulgagáo de idéias fica reforgada pelo artigo 42-"
fazer propaganda subversiva: I-utilizando-se de quaisquer meios de comunicagáo social,
tais como jornais, revistas, periódicos, livros, boletins, pafletos, rádio, televisáo,
cinema, teatro e congeneres, como veículos de propaganda de guerra psicológica adversa
ou de guerra revolucionária ou subversiva. II-aliciando pessoas nos locáis de trabalho
ou ensino; III-realizando comício, reunido pública, desfile ou passeata; IV-realizando
greve proibida; V-injuriando, caluniando ou difamando quando o ofendido for orgáo ou
entidade que exerga autoridade pública, ou funcionário, em razáo de suas atribuigóes;
Vl-manifestando solidariedade a qualquer dos atos previstos nos itens anteriores . -
Pena, reclusáo de 1 a 3 anos". A ditadura, de bom grado, nao deixará passar impunemen¬
te o excepcional desenvolvimento de urna imprensa independente comprometida com o movi¬
mento de oposigáo democrático e popular. Ja está em curso um processo contra o jornal
•Movimento que tambem teve urna de suas últimas edigóes apreendida.

Pelo artigo 50 o ministro da justiga tem poderes para determinar a apreensáo de li.
vro, jornal, revista, boletim, pamfleto, filme, fotografia ou gravagáo de qualquer es-
péc ie. Este artigo se traduz na censura prévia, o que é expressamante vetado pelo art_i
go 153, parágrafo 8, da Constituigáo Federal. Os poderes de excegáo que consagrava o
AI-5 em relagáo á censura foram contrabandeados para a lei através deste artigo.

0 projeto de reforma da LSN, no seu conjunto muito mais duro que a lei anterior,
diminui a idade mínima imputavel de 18 para 16 anos. A comunicagáo de urna prisáo efe-
tuada passa a ser feita de forma "reservada" ao juiz. Ou seja, pode-se manter urna pe£
soa presa durante 30 dias apenas tendo o encarregado do inquérito, geralmente um ma-
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jor ou um delegado, feito a comunicando sigilosa da prisáo á autoridade judiciária
competente. Cora a comunicando reservada fica na prática impossível de defender o pre¬
so e de impetrar o habeas-corpus ja que nao sera dada a confirmando da prisáo nem
seu fundamento. Como diz o Comité Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro: "é a for
ma pela qual o sistema consagra legalmente a prática ja existente da prisáo clandesti
na de Estado.

Varias foram as manifesta^óes contrarias ao projeto de reforma da LSN. 0 conteu-
do dos artigos foram discutidos nos seus pormenores e foram propostas modificares im
portantes ou foi exigida a extin^áo definitiva da LSN.

0 Comité Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro, em documento preparado para
o Congresso Nacional pela Anistia realizado no mes de novembro em Sáo Paulo, analisa
as reformas da LSN e conclui que "superada a fase histórica era que o regime teve que
enfrentar diversas formas de oposi$áo armada, o que se ve agora é a tentativa de ilu¬
dir a sociedade , apresentando como um passo no sentido de urna efetiva abertura demo¬
crática a substituido de um instrumental repressivo, tornado obsoleto na atual con¬

juntura, por um outro muito mais flexível e aplicável. Tal projeto torna mais eviden¬
te que nunca o conteudo anti-popular da legislando repressiva com que o Estado ameaqa
permanentemente a sociedade em nome da seguranza desta. Nele estáo contidas restringes
tao ampias e táo claramente direcionadas contra todas as formas de oposigáo ao regime
-sobretudo as formas organizadas de resistencia á ditadura- que da nova LSN pode-se,
sem exagero, dizer que permite ao governo esvaziar as cadeias de alguns de seus oposi¬
tores que la se encontram para nelas colocar boa parte dos que hoje, fora délas, lu-
tam contra a permanencia do regime de exce^áo".

Os presos políticos do Rio de Janeiro, em documento tornado público, também de-
nunciam a LSN. Sobre a supressáo da pena de morte, os presos politicos do Rio decla-
ram que esta supressáo; "embora obtida sob a exigencia de ampios setores sociais, re
veste-se de particular cinismo, ja que a ditadura militar nunca precisou utilisar (ou
náo teve condiqóes de arcar com o onus político) esta pena prevista na LSN para assas-
sinar centenas de opositores ñas suas camaras de tortura. E nao sera apenas a supres¬
sáo jurídica deste instituto que evitará assassinatos e desaparecimentos, nem que es¬
clarecera os que já ocorreram". Consideram que os remendos da LSN aprofundam ainda
mais os seus objetivos repressivos, quais sejam abrir o leque de puniqoes, de formas
de intidimidajao e controle diante de toda oposiqáo, crítica ou de descontentamento
frente ao regime, e que a sua posigáo náo poderia ser outra que a de negar e denun¬
ciar em bloco a LSN, os conceitos que lhe dáo origem, assim como as tentativas de re

fprmá-la, como algo que visa táo somente "legitimar" o arbitrio e preservar os velhos
instrumentos de repressáo política com nova roupagem.

As manifestaqóes contrarias a LSN se extenderam por outros setores da populando
que veem nesta lei urna ameaqa concreta á liberdade de organizando e manifestaqao poli-
tica. Um ato público exigindo a extin^ao da LSN foi convocado pela Comissáo de Justi¬
na e Paz da Arquidiocese de Sáo Paulo.

Legislando repressiva que transforma cada reivindicando dos trabalhadores por me-
lhores salários, por liberdade sindical e de organizando, pelo direito de greve, como
um atentado á "seguranna". Legislando repressiva que pune e proibe toda organizando e
manifestando do movimento de oposinao democrático e popular. Legalizando a repressáo á
toda manifestando de oposinao, a LSN é um dos pilares fundamentáis de sustentando do
regime.

As reformas politicas, dentro délas a reforma da LSN, cumprem de um lado o papel
de manobra política do regime militar diante do ascenso da luta de ampios setores so¬
ciais pelo fim desse regime, pela anistia, pelas liberdades democráticas. Pela reta¬
guarda, a ditadura contra-ataca, fazendo ser aprovada pelo Congresso Nacional a base
de referencia legal da repressáo no mesmo momento em que no país se realiza importan¬
tes greves operarias, que os canditados populares recebem milhares de votos e que se
realiza o primeiro Congresso Nacional pela Anistia.

-PELA DESTRUICAO DO APARELHO REPRESSIVO DA DITADURA-
-PELO FIM DA LEI DE SEGURANCA NACIONAL-
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A íntegra da nova lei
A íntegra do projeto da

nova Lei de Seguranga Nacio¬
nal. e a seguím e

O Congresso Na¬
cional decreta:

Capítulo I
Da aplicagáo da

Leí de Seguranga Nacional
Art Io — Tnaa pessca na¬

tura! ou jurídica ó responsá
vel pela seguranca nacional,
nos limites definidos em leí.

Ar: 2* •- Seguranga Nacio¬
nal e o estado de garantía
proporcionado á Nagáo, para
a consecugáo dos seus objeti¬
vos nanonais. cient.ro da or-
dem juriaica vigente.

Parágrafo único — Consti-
tuem objetivos racionáis, es¬
pecialmente- — Sooerania na¬
cional — Jntegrídarie territo¬
nal — Regime representativo
e democrático — Paz social —
Prosperidade nacional —
Harmonía internacional

Art. 3C — A seguranca na¬
cional envolve medidas desti¬
nan as a preservarán da segu¬
ranca exerna e. interna, in¬
clusive a prevengáo e repres-
sáo da guerra psicológica ad¬
versa e da guerra revolucioná-
na ou subversiva.

Parágrafo Io — A seguran¬
ca interna, integrada na segu¬
ranca nacional, corresponde
as ameagas ou pressies anta¬
gónicas. cíe quaiquer origern,
forma ou natureza. que sema-
mfestem ou produzam efeltc
no País.

Paraerafo 2° — A guerra
psicoiogica adversa é o em-
preeo da propaganda, da con¬
tra-propaganda e de ©góes
nos campos políticos, econó¬
mico. pstcossccial e militar,
com a fmalidade de influen¬
ciar ou provocar opinióes,
emocoes. atitudes e compor-
tamentos de grupos estran-
geiros. inimipos. neutros ou
amieos. contra a con?ecugáo
qos objetivos nación:»:s.

Parágrafo 3° — A guerra
revolucionóla é o confino in¬
terno. ge raímente inspirado
em urna ítíeologia. ou auxilia¬
do do Extenor, que vise a
conquista subversiva do po¬
der pelo controle progressivo
da Nagáo.

Art 4- — Na apllcagfto des-
ta tei observar-se-á, no que
couber o disposto na parte
peral e. subsidiariamente, o
ciisposto na parte especial do
Código Penal Militar.
Art 5o — Na npltcagáo des-

ta lei o juiz, ou tribunal, deve¬
ra inspirar-se nos conveleos
básicos da seguranza nacio¬
nal definidos nos artigos an¬
teriores.
Capitulo II
Dos crimes e das penas
Art 6o — Entrar em enten-

dimento ou negoclngáo com o
governo estrangeiro ou seus
agentes. A íir.i de provocar
guerra ou a tos de hostilidade
contra o Brasil.

Pena: reclusfto de 2 a 15
anos.

Parágrafo Único Se os
atoa de hostilidade forem de-
sencadeados.

Pena: reclusáo, de 8 a 30
anos.

Art 7° — Tentar, com ou
sem auxilio estrangeiro. sub-
meter o território nacional, ou
parto dele, ao dominio ou so¬
beranía de outro país, ou su¬
primir ou por em perigo a
independencia do Brasil.

Pena: reclusfto, de 4 a 20
anos-

Parágrafo único Se. da
tentativa, resultar lesáo cor¬
poral grave ou mor te.

Pena: reclusfto. de 8 a 30
anos.

Art 8f — Alieiar Individuos

de outra nagfto para que inva-
dam território brasileiro. s.ja
aual toro motivo ou pretexto.,

Pena: reclusfto. de 4 a 20¡
anos.

Parágrafo único — verifi¬
cándole a invasáo.

Pena: reclusfto de 8 a 30
anos.

Art 9o — Comprometer a
seguranca nacional, sabotan-
do quaisquer instalagóes mili¬
tares. navios, avióos, material
utilizável pelas Porgas Arma-
tías. ou, ainda. meios de co-
municagáo e vias de transpor¬
te. er.taleiros. portos e aero-
portas. fábricas, depósitos ou
outras instalagóes.

Pena: reclusáo, de 4 a 15
anos.

Parágrafo lr — Se em de-
corréncia da sabotagem, veri-
ficar-se paralisagáo de servigo
público ou atividade essen-
cial.

Pena: reclusáo de 6 a 20
anos.

Parágrafo 2" — Se. da sa¬
botagem. resultar les&o cor¬
poral grave ou mórte.

Pena: reclusáo. de 8 a 30
anos.

Art. 10° — Apoderar-se ou
exercer o controle, ilícitamen¬
te, de aeronave ou embar-
vagáo.

Pena: reclusáo. de 1 a 8
anos

Art. lle—Redistribuir ma¬
teria* ou fundos de propagan¬
da de proveniencia estrangei¬
ra, seb qualqut-r forma ou a
quaiquer título para a iníil-
trag&o de doutrinas ou idéias
incompatíveis ccm a Consti-
tuigfio.

Pena: reclusáo, de 1 * 8
anos

Art 12° — Formar, Integrar
ou manter associagáo de
quaiquer titulo, comité, enti¬
dades de classe ou agruna-
mir.to que. sob a orientagfto
ou com o auxilio de governo
estrangeiro ou organizagfto
internacional, exerga atlvida-
des prejudicial» ou perigosas
ft seguranga nacional.

Pena: reclusáo, de 1 a 5
anos

Art. 13° — Promover ou
manter, em território nacio¬
nal servigo de espíonagem em
proveito de país estrangeiro
ou de organlzagáo subversiva.

Pena: reclusáo, de 2 a 20
anos.

Parágrafo lc — Obter ou
procurar obter, para o flm de
espionngem, noticia de falos
ou coisas que. no ínteres?»? do
Estado, devam permanecer
secretas, desde que o fato ndo
constioua delito mals grave.

Pena: reclusáo, de 2 a 12
anos.

Parágrafo 2o — Destruir,
falsificar, subtraJr, fornecer
ou comunicar a ooténcia es¬
trangeira, organizncfto sub¬
versiva ou a seus agentes ou,
em giT8l, o pessoa náo autori¬
zada. documentos, planos ou
íriotrugóes classíiicados corno
sigilosos por interessarem a
seguranga nacional.

Pena: reclusáo de 3 a 12
anos.

Parágrafo 3a — Entrar em
relagáo com governo estran¬
geiro. organízogao subversiva
ou seus piren íes, pnra c fim de
comurucuV quaiquer our.ro se-
gredo concemonte á seguran¬
ga nacional.

Pena; reclusáo de 2 a 8

Parágrafo 4r — Fazer ou
reproduzir. para o flrn de es
Dionaeern. fotografías, gravu-

res ou desenlias de Instala¬
rles ou zona:? militares e en-
genbos de guen-a. de quai¬
quer tipo; uigressar para o
mesmo fim. clandestina ou
fraudulentamente, nos referi¬
dos lugares, desenvolver ati-
vidades aero/otorraíicas, em
quaiquer parte ao território
nacional, aem autorizagfto de
autoridad? competente.

Pena: reclusáo, de 2 a 8
anos.

Parágrafo 5° — Dar asilo
ou protegfto a espides, saben-
do que o sejam:

Pena : reclusáo de 3 a 15
anos.

Parágrafo 0° — Facilitar o
funcionario público, culposa¬
mente o conheclmento de se-
gredo concernente á seguran¬
ga nacional.

Pena: detengfto de fl meses
a 5 anos.

Art. 14° — Divulgar, por
quaiquer meló de comunlca-
gáo social, noticia falsa, ten¬
denciosa ou fato verdadelro
truncado ou deturpado, de
modo a Intllspor ou tentar in-
dispor o povo com as autori¬
dades constituidas.

Pena: detengfio, de 5 mes-
ses & 2 anos.

Parágrafo Único — Se a
divulg'-gáo provocar pertur-
bagáo da ordern pública ou
expuser a perigo o bom nome,
a autoridade, o crédito ou o
prestigio do Brasil.

Pena: detengáo de 2 a 5
anos.

Art. 15a — Falsificar, supri¬
mir, tornar lrreconhecível,
subtrair ou desviar de seu
destino ou uso normal algum
meio de prova relativo a fato
de importáncia para o inte-
resse nacional.

Pena: reclusáo, de 1 a 6
anos.

Art, 16a — Violar lmunlda-
des diplomáticas, pessoais ou
reais, ou de chele ou represen¬
tante. de nagáo estrangeira.
aínda que de passagem pelo
território nacional.

Pena: reclusáo de 0 a 12
anos.

Art. 17* — Violar neutral!-
dade assumidn pelo Brasil em
face de países beligerantes.

Pena: reclusáo, de 2 a 4
ano3.

Art. 18° — Destruir ou ul¬
trajar bandeira, emblemas ou
escudo de nagáo amiga. quan-
do expostos em lugar público.

Pena: detengáo, de 6 me¬
ses a 1 ano.

Art. 19° — Ofender publi¬
camente, por palavr t; ou es¬
crito, chele de governo de na¬
gáo estrangeira.

Pena: reclusáo de 6 meses
a 4 anos.

Art. 20 — Exercer violencia
de qualque natureza. conira
chefe de governo estrangeiro.
quanrio ein visita ao Brasil ou
de passagem peio território
uiasileiro.

Pena: reclusáo de 2 a 15
anos.

Parágrafo único — Se da
videncia resultar lesáo corpo¬
ral grave ou morte.

Pena: reclusáo. de 8 a 30
anos.

Art. 21 — Tentar subvertir
a ord* m ou estruturn po'.itico-
sociol vigente no Brasil, com
o f ini de estabelecer di; a dura
ue rhisse. de partido político,
de grupo ou inoivicvio.

P»íiia: reclusáo de 2 anos a
12 anos

Art. ?.? — Pror.u.'vcr jn-
surrajgfto armado ou tcn.ar
mudar, por nr.'io violento a

Constit.uigáo. no torio ou em
paru». ou a forma de governo
p' r ela «dotaría.

Pena: reclusáo. de 3 a 15
anos

Parágrafo único — F.e da
orática do ato resultar lesáo
corporal grave ou morte.

P' mv rfcíusBo de 3 « 30
ano?

Art. 23" - Pratiear alus
des mndos a provocar guerra
revolucionária ou subversiva.

Pena: reclusáo, de 2 a 12
anos.

Parágrafo único — Se, rrn
virtude deles, a guerra so^re-
vem.

Pena: reclusáo de 8 a 30
anos.

Art. 24° — Impedir ou ten¬
tar impedir, por meio de vio-
léncia ou amenga de violen¬
cia. o livre exercício de quai¬
quer dos poderes da Uniáo ou
dos Estados.

Pena: reclusfto, de 2 a 6
anos

Art 25° — Favorecer ou
permitir a utilizagáo de meios
de transporte a servigo de
prática subversiva, para sub-
trnir-se o autor de crime a
agáo de autoridade publica
ou. ainda a utilizagáo de meio
de comunieagáo para eíettvar
quaiquer crime contra a segu¬
ranga nacional.

Pena: reclusáo, de 2 a 12
anos.

Art. 26a — Devastar, sa¬
quear. assalt.ar; roubar. se-
qüestrar, incendiar, depreder
ou praticar atentado pessoal,
sabotagem ou terrorismo,
com ímahoades atentatórlas
ft seguranga nacional.

Pena: reclusáo, de 2 a 12
anos.

Parágrafo único — se, da
prática do ato. resultar lesáo
corporal grave ou morte.

Pena: reclusáo, de 8 a 30
anos.

Art. 27® — impedir ou difi¬
cultar o íuncionamento de
servjgos es«»:nciais, adminis¬
trados pelo Estado ou execu-
tados mediante concessáo,
autonzagáo ou permissfto.

Pena: reclusáo. de 2 a 1^
anos.

Parágrafo único — Se. da
prática do ato, resultar lesáo
corporal grave ou morte.

Pena: reclusáo de 8 a 3ü
anos.

Art. 28°— Tentar desmem¬
brar parte do território nacio¬
nal, para constituir país inde-
pendente.

Pena: reclusáo, de 4 a 12
anos.

Art. 29° — Revelar segredo
obtido em razfto de cargo ou
funefto publica, relativamen¬
te a agóes ou operagóes mili-
Tinos ou quaiquer plano con¬
tra revolucionários, insurre-
tos ou rebeldes.

Pena: reclusáo de 2 a 10
anos

Art. 30' — Matar por moti¬
vo tío facciosismo ou político-
social, qtiom exerga autorida¬
de oí» estrar.q: iiü que se en¬
contrar no Brasil, u convite
do governo brasileiro, a servi¬
go ur seu país ou em rnissáo
de oslado.

Pena: reclusáo de 8 a 30
anos

Art. 31 — Exercer violen¬
cia. por motivo rj¡? facciosis-
mo ou inconformismo poli! i -

co-so'dai. contra quem exerga
autbMda.it'.

Pena: reclusáo de 2 a 15
anos.



36- leí de seguranza nacional Cb-24

Parágrafo único — Se. da
violencia resultar lesáo corpo¬
ral grave ou morte

Pena Reclusáo de 8 a 30
• nos.

Art. 32 — Atentar contra a
llberriade pessoaI do presi-
dfii''* ou do vicepresidente
da República. dos pic.«icien-
tes do Senado Federal. da Cá¬
mara dos Diputados ou do
8uprenio Tribunal federal,
de ministros de Estaoo e de
tovernadores de Estado, do
DUtrito federal e de Terriió-
rios.

Pena: Reclusáo. de 4 a 12
anos.

Art. 33 — Ofender a honra
ou a dignidad? do presidente
ou do vico-presídeme da Re¬
pública. dos presidentes do
denado Federal, da Cámara
dos Depurados ou do Supre¬
mo Tribunal Federal, de mi¬
nistros de Est ados e de «uver-
nadores dr Estado, do Distri¬
to Federal ou de Territórios.

Pena: reclusáo de 1 a 4
anos.

Parágrafo único — Se o
crlme íoi pratirado por moti¬
vo de facciosismo ou incon¬
formismo político social.

Pena: reclusáo de 2 a 5
anos.

Art 34— Exercer violencia,
por motivo de íaccinsismo ou
Inconformismo politi-co-
social, contra er.tranzeiro que
te encontra no brasil, a servi¬
do de seu país em missáo de
Estado, ou a convite do gover-
no brasileiro.

Pena: reclusáo de 2 a 12
anos.

Parágrafo único — Se. da
violéncia. resultar lesáo cor¬
poral grave ou morte.

Pena: reclusáo de 8 a 30
anos.

Art. 35* — Promover paraltsa-
C§o ou diminuirlo do r.imo
normal de servico puollro ou
atividade essencial tíetlmda
era leí, com o íim de coanir
qualquer dos poderes da Ke-
ublica.
ena: reclusáo, de 1 a 3 anos.

Art. 3G' — Incitar:
I — A guerra ou á subversáo
da ordern político-social;
n — Á desobediencia coletlva
fts lels¿
III — A anlmosidode entr" es
Forjas Armadas ou entre es¬
tas e as claves soclais ou as

institulgóes civis;
IV — A iuta pela violéncia
entregas classes sociais;
V —• Á parallsagáo do ssrvigos
públicos, ou aci-.iuades essen-
clals;
VI — Ao ódlo ou 1 dlscrlmlna-
qáo i acial. Pena: rec;Usáo de 2
a 12 anos.

Parágrafo único — Se. do inci¬
tamento. decorrer lesáo cor¬
poral grave cu m:r:e.
Pena: recluuáo de 8 a 30 anos.
Art. 37u — Cessarem íur.e:ona-
rlos públicos, coletivemente,
no todo ou em par:e. es servi¬
dos a scu cargo.
Pena: detengáo, de 8 meses a
1 ano.

Parágrafo único — Incorrerá
ñas racimas penas o fur.cio-
nárlo publico que. direta cu
lndlretan.ence. se .sondunzar
com os accs de cers.igáo ou
paraasngáo do s**rvigo puoii-
co ou que ccntribua pura a
náo "xecuráo ou retardamen-
to do rri'smo.
Art. 38' — Perturbar median¬
te o emprego de v.as de (ato,
armabas, tumultos cu arrui-
dos. se.^súes l». as. juui-
Ciánas ou coiucréruM.is Inter-
nucionals. realizadas no
Brasil.

Pena: detengáo de 8 meses a 2
anos.
Parágrafo único — Se. da
acáó. resultar lesáo corporal
grave ou morte
Pena: reclusáo de 8 a 30 anos.
Art 39° — Constituir, inte¬

grar ou manter organizagáo
de tipo militar, de qualquer
forma ou natureza, armada
ou náo. com ou sem farda-
mentó, com íinalidade com¬
bativa.

Pena: reclusáo de 2 a 8
•nos.

Art 40® — Reorganizar ou
tentar reorganizar, de íato ou
de dlreito, aínda que sob falso
nome ou forma simulada, par¬
tido político ou associnqáo,
dissolvtdos por forga de dis-
posigáo legal ou de dc-cisáo
judicial, ou que excrga ativi-
dades prejudiciais ou pengo-
sas á seguranza nacional, ou
fazé-lo funcionar, nos mes-
mas condigóes, quando legal¬
mente suspenso.

Pena: reclusáo, de 1 a 5
anos.

Art 41® — Destruir ou ul¬
trajar a Bandeira, emblemas
ou símbolos nacionais. quan¬
do expostos cm lugar público.

Pena: reclusáo de 1 a 4
anos.

Art. 42* — Fazer propagan¬
da subversiva:
I — UtiUznndo-se de quals-

quer meios de comunieagáo
social, tais como Jomáis, re¬
vistas, periódicos, livros, bole-
tins, panfletos, rádio. televl-
»áo, cinema, teatro e congerie-
res. como veículos de propa¬
ganda de guerra psicológica
adversa ou de guerra revolu-
clonárla ou subversiva;

II — Allclando pessoas nos
locáis de trabalho ou ensino;
m — ReaLlzando comido,

reuniáo pública, desíúe ou
passeata;

IV — Realizando greve
proiblda;

V — Injuriando, calunian-
do ou difamando quando o
ofendido íor órgáo ou entitía-
de que exerga autoridade pu¬
blica, ou funcionáno. em ra-
záo de suas atnbuigúes:

VI — Manifestando solida-
rtedade a qualquer dos atos
previstos nos itens anteriores.

Pena: reclusáo de 1 a 3
anos.

Art 43a — Tmportar. fabri¬
car. ter em depósito ou sob
sua guarda, comprar, vender,
doar ou ceder, transportar ou
trazer consigo armas ce rogo
ou engenho.» pnvucivos das
Forgas Armadas ou quns-
quer instrumentos cíe de.stnii-
gáo ou terror, sem permissao
da autoridade competente.

Pena: reclusáo, de 1 a 6
anos.

Art 44® — Incitar á prática
de qualquer dos crimes pre¬
vistos neste capítulo, ou ía-
zcr Ihes a apología cu a de
seus autores, se o íato náo
constituir crime mais grave.

Pena: reclusáo. de 1 a 5
anos.

Parágrafo Unico — A p*na
será aumentada de nvude.
se o inci'ameruo. publicidacle
ou apología :or íeito por meio
de imprensa. radiodiiusáo ou
telovisao.

Art 45' — Promover ou fa¬
cilitar a fuga de pessoa legal¬
mente presa. em aeci»rr»'r;eia
da p-a* .ca uc enmes previstos
ne*ta ¡ei.

Pena: reclusáo. de 2 a 8
anos

Parágrafo dtilco — Se. do
crime. resultar lesáo corporal
grave ou morte.

Pena: reclusáo, de • a 30
anos.

Art. 48® — sao cimxnstán-
cías agravantes, quando náo
elementares do crime.

I— Ser o agentemilitar ou
funcionario público, a «te se
equiparando o empreñado de
autarquía, empresa publica
ou sociedade de economía
mista.

II— Ter sido o crime prati-
cado com a ajuda de qualquer
espécie ou sob qualquer títu¬
lo. prestada por Estadio ou
organlzagáo internacional ou
estrangeiro;
III — Ter. no caso de con¬

curso de agentes, promovido
ou organizado a cooperacáo
no enme, ou dirundo a ativi¬
dade dos demais agentes.

Art 47® — A tentativa de
crime, previsto nesta lei. será
punida com a pena rcininada
para o crlme, reduzlda de um
a dols tergos, se náo houver
comlnacáo específica.
Art 48® — Extlngue-se a

punlbllldade dos mines pre¬
vistos r.esta leí: A) Pelamorte
do autor;
B) Pela prescriqAo da pena.

Art 49® — Atendendo a gra-
vidade do fato e suas conse-

qiiénclas, quando o crime for
pratlcado por meló de Jornal,
revista, rádío ou televis&o. o
Juíz pederá, na sentenc*. de¬
cretar a suspensáo por até
sessenta tíias da puoiicagáo
ou do funclonamento da
emlssora de radiofusáo ou te-
levlsáo.

Art 59® — O ministro da
Justica poderá. sem prejuízc
da agáo peral, determinar •
aprcensflo de livro. jornal, re¬
vista. boletlin. panileto. filme
fotografía ou gravaglo d«
qualquer especie que constl-
tua, ou possa vir a constituir,
o meló de perpetragáo de cri-
mes previstos nesta leí. bem
como acotar outras orovre-m-
clas necessarn3 para evitar a
consuinugáo de tais Crimea ou
seu exaunmento. como a sus-

pensáo de sua irnpressáo. jrra-
vagáo. filmagem ou epresen-
tagáo ou. punca a nroibigSo da
circulagáo, distnouicáo ou
venda daquele material.
Art 51® — A responsabill-

dade penal peia propaganda
subversiva lndepence da civil
e náo exciui as ciecorrentes de
outros crimes. na ícrma acsta
leí ou de outras.
Capítulo III

OO PROCESSOE
JULGAMENTO

Art. 52a- O processo e ful-
gamento dos cr'mes contra a
aeguranga nacional sáo da
competencia exclusiva tía
Justiga Militar e regtr-se-uo
pelas dlsposlcóes do COGigo
de Prccf-jso Militar, no
que náo ccildirem com as dis-
posigóes especiáis aesta iei.
Art 53o- Durante as Investi-

gagóes, a autoridade respon-
sável pelo lnquento poderá
manter o Indiciado preso ou
sob custúdía por a:e trinta
días, fazenrio comunica ;áo
reservada a autoridade judi-
ciárla compentente.

Parácrraío Ia- O responsé-
vel pelo inquCr.lo puut-ri
mnnter o indiciado incomum-
cavel por a:í oito n'r>-.er-
vado o di.ipooto r.este artizo,
se neccssáno a mvrstigugao.

Parágrafo 26- Os prazas de
prLsáo ou custodia fixadas

neste artigo poderáo ser pror¬
rogados urna vez. pelo rnesmo
período de tempo acuna reíe-
ildo, mediante soiicitacáo do
encarregadc do Jjioi.éiao á
autorldaae Judiriórin compe¬
tente. que decidirá ouvido o
Ministéno Publico.

Psrd¿*r:4ío 3°- o preso ou
custodiaao deverá ser reeolfü-
do e rnaníido em lugar diver¬
so do destinado ao.s presos
por crlme comum, obsnrvun-
do-se, aínda, os ai tizos 2.89 a
241 do Código de Processo
Penal Militar.

Parágrafo 4®- Em qualquer
fase do Inquorito a defesa ro¬
dera solicitar ao encarregano
do inquérito que determine
exarne na pessoa do indu taao
p«ara veriiicagáo de sua inte-
gridade física, do laudo expe¬
dido pela autoridade ruéiiica
serA feita Juntada aos autos
do inquérito.

Parágrafo 5®- Espetado c
prazo de trinta dios de prisáo
ou custódla ou de sua even¬
tual prorroeagao, o indiciado
será imeciiatamente liberta¬
do, salvo se decretada orisáo
preventiva, a rcquerimento
do encarregado do ir.quArito
ou do órgáo do mm:stério
público.

Parágrafo 6®- O tempo de
prisáo ou custódla sera com¬
putado na execugáo di oena
privativa de Uberdude.

Art. 54 — O lr.quílrito poli¬
cial nos crLmes contra a segu-
ranga nacional compete a Po¬
licía Federal e será Iniciado:

I — De oficio;
II — atediante recuistgáo

da autoridade judiciaria vi
do Ministerio Público, ou a

requertmento do ofendido ou
de quem tiver quaúaaae para
represcnta-lo:

ITI ~ Mediante requisiclo
de autoridade militar rescon-
sáve* pela seguranea interna
Instruida com as iniormagóes
por esta coihida sobre o íato.

Parágrafo 1® — Mediante
convenio, a Uniáo poderá de¬
legar ao Estado, ao Distrito
Fecerai ou a Territorio a rea-

Uzacáo do ir.querr.o de que
trata este artigo, por onuo
especia.izaau da respectiva
Poilcla Jud;ciária.

Parágrafo 2° — A Folíela
Federal, ou no caso de conve¬
nio, a Policía do Estado, do
Distrito Federal ou do Terri¬
torio, procecerá em ccr.rrrai-
dade com a Iecislacác proces-
sual penal militar, no que
couber e náo colidir com as

disposigóes especiáis desta
leí. remetenao o mquerito 10
órgáo competente cía ¿uatiqa
militar.

Parágrafo 3® — S*»rá Ins¬
taurado Inquérito Policial-
Militar se o agente for milirar
ou pessoa assemeihada. ou
quando o cr.me:

X — Lesar patrimonio sob
adminlstragáo militar;
II — For pratlcaco em iu-

gar diretamente sujcito a ad¬
ministradlo miiitar ou c.-n-
tramilitJLr ou assemelhado,
em servigo;
III For praticado nas

regióes atingidas pela •• nor¬
mas previstas nos arce ;s
155. 155 e i5o da Constituí',a >
Federal

Art. 55 — Esta !?l entrará
em viz')r ni dara d»? ana oumi-
cagáo. revezad os es Decrefos-
len r.'s r i. d- '¿'-i tí- seremero
de 1959 e i jT". -ic 20 dv "utu-
bro de ) a L<". r.' i.7H'5. jo
27 de jiir.ho uc 1972. e
demais di.sposiqócs
em ccntrúrio.
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Ás tachaduras

metalúrgicos de Sao Paulo podem
^^náo ter alcan9ado o melhor acordo
do mundo, mas a greve deles conseguiu
provocar rachaduras irrecuperáveis en¬
tre nós, empresários." A conclusáo é de
um jovem industrial paulista á saída de
urna reunilo informal no cometo da se
mana passada. Ele e alguns outros
igualmente jovens industriáis tinham
analisado os efcitos das últimas negó
ciaijoes dirctas entre empregados e cm
pregadorcs do sctor metalúrgico. Para
esse empresário, a Federado das In
dústrias do Estado de Sao Paulo
(FIESP) demonstrara, no episodio, "um
comportamento retrógrado, incompatí-
vel com a nova realidade industrial do
país". (...) "A Federa<;ao apareceu
no primeiro encontró com os trabaja¬
dores com um prato pronto, com urna
comissáo de salários pronta e com a
tradicional disposi?áo fiespiana de nao
aceitar nunhuma reivindicaíáo, a fim
de que tudo fosse decidido pela Just¡9a,
de acordo com os índices oficiáis", di¬
ría um empresário. "A inten9áo era nao
dcixar acontecer nada de novo em rela-
9áo ás antigás mesas-redondas da Dele¬
gada Regional do Trabalho, onde nao
se chegava a acordo algum."
mesa virada — Essas mesmas

áreas contam que conseguiram introdu-
zir "gente nova" na comissáo logo no
primeiro dia das negocia9Óes, como
Paulo Francini, do sindicato da indús-
tria de refrigerio, Mauro Marcon-
des Machado, da indústria automobilís-
tica, e Waltcr Sacca, do sindicato da in¬
dústria de máquinas do Estado de Sao
Paulo. Mas os representantes da dircto-
ria da FIESP só seriam neutralizados
quando Luís Fulálio Bueno Vidigal Fi-
llio, presidente do sindicato da indús¬
tria de autopc9as, Marcondes Machado
e mais oitenta empresários de grandes
industrias amca9aram negociar em se¬
parado com os trabajadores, se a enti-
dade persistisse cm sua pos^áo de fin¬
car o pé contra concessóes aos operá-
rios. (...J A
partir de entao, mesmo com a greve ge-
ral decretada pelos sindicatos operários
— que a maioria do patronato "liberal"
diz respeitar, considerando a, porém,
"inoportuna, pouco inteligente ou, no
mínimo, precipitada" —, os empresá¬
rios teriam firmado entre si o principio
de chegar a um acordo com seus empre¬
gados "qualquer que fosse a decisáo da
Just¡9a".
no limite — Poderiam os trabaja¬

dores tirar partido desses conflitos pa-
tronais sustentando a greve até alcan-
9ar os 70% de aumento pleiteados?
Paulo Francini acredita que nao: "Tal
vez pudesse variar um pouco, digamos
0,5% mais que os 58% concedidos.
Nao mais, porque realmente estávamos
no limite que a media das empresas po-
deria conceder". "Além disso", acres-
centa ele, "todos sabemos que, atual-
mente, urna greve operária só consegue

se manter por tres, cinco dias no máxi¬
mo. Depois se enfraquece."

Os empresários "liberáis" tendem,
de outro lado, a atribuir aos próprios
trabajadores algumas das pos^óes
retrógradas da FIESP. Para o indus
trial Cláudio Bardella, por exemplo,
"é preciso haver maior responsabilida
de na ncgocia9áo direta". "Pedir 70%
tira a seriedade do movimiento", ad
verte ele, proclamando que "nao se
consegue tudo de urna só talagada".
José Mindlin, da Metal Leve, por sua
vez, acha qne as reivindica9Óes deve:
riam ser "compatívcis com os progra¬
mas de controle inflacionário".
dos lucros — Um bom número de

empresários admite que a rcdistribu¡9áo
da renda possa ser feita mediante au
mentos salaríais e a partir de seus pró¬
prios lucros. Ponderam, entretanto, que
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a laxa de juros que pagam aos bancos
deveria ser controlada pelo governo.

crcsce nos meios empresariais a
idéia da redu9áo dos encargos sociais
pagos pelos patróes (INPS, PIS, fundo
de garantía). Segundo essa proposta, os
salários dirctos seriam aumentados de
acordo com perccntuais negociados en¬
tre empregados e empregadores, en-
quanto as contribuyes sociais sofre
riam reajustes pelos índices oficiáis. (•••)
"Assim como os operários, nós também
precisamos dos sindicatos e fcder¡i9Óes
auténticos para enfrentar com inteligén
cia as novas questóes colocadas por
nossa sociedade industrial", dizcm elcs,
admitindo seu apoio á candidatura de
Luís Eulálio BuenoVidigal Fillio ñ Pre
sidcncia da Fcdc^áo das Indústrias,
no ano que vem. (...) SÉRGIO SlSTER

VEJA, 22 DE NOVEMBRO. 1978

Para Vidigal, as comissóes defábrica sao
prematuras e as intersindicais, desnecessárias

{■•Oveja — Por que os empresários nao
aceilaram as comissóes defábrica?
Vidigal — Acho que nem eles nem

nós estamos preparados para isso. Em
minha empresa, nao haveria problemas.
Já tenho meia dúzia de funcionários
que sao dirigentes sindicáis. A Cimaf,
por exemplo, que tem comissáo de fá
brica, nunca cntrou cm greve. Contudo,
haveria problemas para as pequeñas e
medias empresas, e nós negociamos em
rtomc de 7 (XX) empresas, que reúnem
500 000 empregados. Náo adianta libe¬
rar por cima se a coisa pode arrebentar
embaixo. Urna comissáo de cinco pcs¿
soas, numa empresa de 100 emprega¬
dos, representa 5% de seu pessoal.

VEJA — A diftculdade para se aceitar
a comissáo de fábrica é urna questáo de
estatutos ou de postura política ?
vidigal — Havia urna pos¡9áo fir¬

mada, naquele momento específico,
contraria ás comissóes. Mas acho que
a quesillo pode ser revista. Tem gente
que confunde comissáo de fábrica com
co gestáo, faz confusocs até piores. De
modo que náo adianta discutir agora.
Eu, pessoalmcnte, sou contra porque a
comissáo de fábrica desvirtúa. Para
chcgur a ela seria preciso discutir mui-
to. Seria preciso tomar certos cuidados,
como, por exemplo, evitar que determi¬
nados elementos se tornem profissio-
nais das comissóes. Deve se estudar um

código, um estatuto. Considero impor¬
tante aceitar a idéia e discuti-la. Quanto
á sua implanta9áo, acho prematura. Di¬
go isso porque tivemos um problema
muito sério, cm 1968, aqui na Cobras-
ma, quando funcionava urna comissáo
de fábrica. As comissóes foram infiltra¬
das pelos comunistas, pelos agitadores.
E era fácil a infiltra9áo.
veja - O senhor ainda idenlfica in-

flltra(óes no movimento sindical?
vidigal — Nao se pode falar cm in

filtrH9áo ñas diretorias dos sindicatos
dos metalúrgicos com quem temos ne¬

gociado. Tanto que o movimento inicia
do pelos trabajadores foi ordeiro e

pacífico. O problema comc9a quando
padres e estudantcs se intrometem. A
prepara9áo das comissóes de greve, por
exemplo, foi feita ñas igrejas porque há
urna igreja em cada bairro. Condeno es¬
sas interferencias porque as greves pas-
sam a ter outro caráter que náo o exclu¬
sivamente reivindicatório.
veja — A lei de greve deve ser modi¬

ficada?
Vidigal — Sem dúvida. E até o go

verno está convencido de que a lei, co
mo está, precisa cair. Na verdade, pen
so que náo se pode impedir as greves,
exccto em atividades declaradas essen

ciáis ou de interesse público, como reza
o preceito constitucional. Decretos náo
podem se sobrepor a normas constitu-
cionais. Por isso acho que está faltando
apenas regulamentar o direito de greve.
Regulamentando, estaríamos amplian¬
do o direito de greve, que náo pode ser
restrito.

vi ja — Que tipo de regulamentagáo
o senhor proporia ?
Vidigal — Ñas greves reivindicato¬

rías, poderíamos estabelecer prazos de
negocia9áo, prazos de greve e prazos
para recomc9ar as negocia9Óes. O go¬
verno só interviria em última instáncia.
veja — O senhor teme a formando

de comissóes intersindicais?
vidigal — Náo vejo necessidade. Se

o problema é de representatividade ñas
federa9Óes e confcdera9Ócs, os que pre
gam a comissáo intersindical devem
concentrar suas for9as para ganhá las.
Se o problema é vencer a máquina, te¬
nho urna sugestáo: mudar o sistema de
representatividade. Minha tese é a de
que o voto deveria ser proporcional ao
número de empregados que o sindicato
ou federa9áo representam. E isso tanto
para os organismos patronais como os
de trabajadores. VEJA, 22 DE NOV,
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A tática da Fiesp
A idéia é fazer o governo
assumir parte dos custos
pagos pelos empresários

A idéia inicial dos empresários pau-
listas de reivindicar ao governo a com¬
placencia do Conselho Interministerial
de Presos (CIP) para repassarem aos
consumidores os aumentos de custos
decorrentes dos reajustes salaríais supe¬
riores aos índices oficiáis transfigurou-
se repentinamente. Numa envolvente
manobra a Federagáo das Industrias
do Estado de Sao Paulo (Fiesp) conce-
beu um elenco de sugestóes — e enca-
minhou-as de ¡mediato a Brasilia —

para, a um só tempo, anular o impacto
das greves sobre as folhas de pagamen¬
to e resguardar as empresas contra os
esperados efeitos do "pacote de novem-
bro" (divulgado oficialmente a 22 de
novembro, um día depois que os empre¬
sários remeteram seu memorial as auto¬

ridades).
A grosso modo, o antídoto descober-

to pelos economistas da Fiesp mistura-
va fórmulas que iam desde a dilatagáo
dos prazos de recolhimento de encargos
tributários e sociais (1CM, 1NPS) —já
descartada pelo ministro da Fazenda
— até a redugáo, de 100 para 70%, do
depósito compulsorio sobre as importa-
góes de matérias-primas essenciais —

aparentemente bem recebida por Si
monsen. O ponto fundamental, contu
do. é o de que os empresários possam
incluir as despesas financeiras na plani
lha de custos apresentada ao CIP para
repasse aos pregos fináis

Rentabilidade maior — A aprova

gao das propostas, se consumada, car
rearia para as empresas um acréscimo
de rentabilidade de 5,2%. que, descon
tados os 3% de aumentos salaríais nao

repassáveis, resultaría num ganho real
de 2,2% (os cálculos da Fiesp tomam
por base o diferencial entre o índice ofi

para repassar os
cial de 43% e o teto máximo de 58%
dos aumentos salaríais concedidos,
aplicado sobre urna folha de pagamento
estimada que representa 30% do valor
do prego de venda).
"Isto comprova que seráo anulados

quaisquer efeitos sobre os custos das
empresas dos aumentos salaríais conce¬
didos", observa o economista Walter
Barelli, diretor técnico do Departamen¬
to Intersindical de Estatísticas e Estu-
dos Sócio-Económicos (Dieese). O pró-
prio Barelli, embora nao cite dados pa¬
ra comprovar suas alegagóes, discorda
de que os salarios representem cerca de
30% na composigáo do prego final das
mercadorias. Ele julga que o peso é sig¬
nificativamente menor — o que faria
com que a elevagáo da rentabilidade
fosse superior á prevista pela Fiesp.
Com efeito, a análise de alguns da¬

dos divulgados pela entidade patronal
revela urna participagáo decrescente
dos salários no valor da produgáo da
industria de transformagáo, como se vé
na tabela desta página. Mais que isso,
esta queda se verifica igualmente em re-
lagáo ao valor das vendas, inclusive nos
meses ¡mediatamente posteriores á con-
cessáo dos aumentos salaríais pós-gre-
ve, quando o prego da máo-de-obra no
faturamento deveria crescer. A título de

ilustragáo, vale lembrar que esta rela-
gáo na industria metalúrgica paulista
caiu de 14,66%, em julho deste ano, pa¬
ra 14,02% em agosto, e que na área de
material de transporte (que inclui fabri¬
cantes de autopegas e de automóveis).
a queda foi de 12,43% para 11.6%, no
mesmo beríodo de comparagáo.
Divergencias — Ainda que a mu

danga de tática ensaiada pela Fiesp ve
nha a ser bem-sucedida, notam-se fissu
ras entre alguns de seus associados.
partidários da linha anterior de recla¬
mar táo-somente a autorizagáo para re
passar os aumentos pagos aos trabalha
dores.

Sem ser táo incisivo Eduardo Perei
ra de Magalháes, presidente da Eletro

aumentos EXAME, 6-12-78

parts, urna empresa de porte médio do
setor eletroeletrónico, acha que as solí
citagoes da entidade foram feitas em
momento inoportuno e que nao pode-
rao ser viabilizadas a curto prazo. "O
Estado nao tem como ficar sem receber
o ICM e o INPS no prazo fixado", afir
ma ele, acrescentando a seguir: "O re

passe dos custos financeiros, apesar de
altamente vantajoso para os empresá
rios, é inflacionário." Outra, porém, e
a opiniáo de Oswaldo Palma, vice-pre
sidente da Fiesp e diretor de seu Depar
tamento Económico: "Os aumentos dos
pregos fináis dos produtos — mais es
pecificamente os bens de consumo du-
ráveis e náo-durá-
veis —, em fungáo
dos repasses das
despesas financei¬
ras, deveráo influir
muito de leve na al
ta dos pregos".

Operagóes con
juntas — A pre-
tensáo de repassar
as despesas finan
ceiras. contudo.
nao é bem vista por
José Vicente Mes
siano, gerente de
controladoria da
Bicicletas Caloi.
Sobretudo porque,
já a partir do anun¬
cio do pacote antiinfiacionário. as taxa^
de juros voltaram a subir. "A medida
favorece o sistema financeiro, que nao
encontrará empecilhos para vender c
dinheiro a taxas mais elevadas, urna ve/

que os empresários. podendo repassar
íespesas financeiras. nao pressionaráo
por taxas mais baixas". argumenta ele
Messiano acredita também que a suges
'án da Fiesp abre campo para as em
presas realizarem operagóes conjunta:
com os bancos em aplicagóes financei
ras no mercado "utilizando a margern
entre o custo real do dinheiro e a taxa

apresentada ao CIP para repasse". Es

A retrapáo das folhas de pagamento
la partir de 1966, notase urna queda gradativa e constante da participagáo dos salários no valor
total da produgáo, á excegáo de 1970, quando ocorreu urna ligeira recuperagáo; em porcentagens)

Satora* 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1973 1974 1976

Minarais náo-matáiicos 21,45 19,59 16.23 15.81 17.01 17,32 15.89 14,87 14.23
Metalurgia 16.37 17.56 26.91 14,76 15,38 12,91 11.16 9.79 9 16
Material de transporte 12.45 12.96 14,71 13.84 15,04 12,91 10.48 7.23 6.65
Papel e papelio 11.80 13.32 10,50 10.29 1 1,94 13,16 10.09 7,94 7.73
Química 9,32 7.47 7.16 7,98 9,35 8.36 6.26 4 19 3.88
Prods. mat. plásticas 13.50 14.67 16.07 12.16 12.75 14.22 11.79 i 1.26 '0.43
Téxtil 12,93 13,64 12.44 12.05 13.74 12,69 10,01 9.72 8.6.1
Alimentapáo 6,41 6.18 6.27 5.23 5,71 5,55 4.88 4.86 4.59

Total da Industria da transformagáo 12.82 12.45 12,83 11.66 12.89 12.50 10.67 9.55 9.01

Fon ta do* dado* bruto*: Fiaip
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tes desvios só poderáo ser corrigidos,
no seu entender, "se o CIP tiver condi-
?óes efetivas de fiscálizar o custo real
do dinheiro" — o que parece imprová-
veU ,

Finalmente, Messiano lembra que a
Caloi, assim como outras industrias,
vende para consumidores de baixo po¬
der aquisitivo, sem condicóes, portanto,
de assimilar os aumentos de presos re¬
sultantes do repasse dos custos finan-
ceiros. "A conseqüéncia seria, segura¬
mente, urna redu^áo das nossas ven¬
das", prevé ele.
Pressio de cima — Dificuldades

semelhantes para repassar despesas fi-
nanceiras — ainda que autorizadas pe¬
lo governo — sao vividas pela Brasinca
e suas congéneres do setor de autope-
9as. "A industria automobilística, nos-
sa cliente e concorrente em potencial
(devido a seus planos de verticalizacáo)
é quem controla nossos precos", di;
Paulo AfTonseca de Barros Faria, diré
tor da Brasinca e do Sindicato Nació
nal da Industria de Componentes pan
Veículos Automotores (Sindipe9as). Is
to porque, explica ele, "como conhect
todos os custos dps produtos do seto;
e como pode vir a fabricá-los a qual
quer momento, ela pode dificultar o re¬
passe dos acréscimos de despesas finan
ceiras". Di ante deste quadro, a alterna¬
tiva — que de resto é a de quase todas
as pequeñas empresas — continua sen¬
do, na visáo de Faria, operar com es-
treitas margens de rentabilidade e per¬
seguir sempre os aumentos de produti-
vidade.

Solidariedade — Se a proposta de
repassar os custos financeiros é a que
mais polémicas provocou, a dilatacáo
de prazos para o recolhimento do ICM
e do INPS — capaz de permitir um
acumulo nó cash flow das empresas —
foi a sugestáo que mais adeptos reuniu.
Mesmo Magalháes, da Eletroparts, que
duvida que o governo venha a aceitá-la,
vé nesta providéncia urna vantagem a
ser, inicialmente, concedida apenas á

pequeña empresa. Posteriormente, ele
concorda que a regalía seja estendida ás
medias, continuando as grandes empre¬
sas a cumprirem seus encargos nos pra¬
zos normáis.

Para a Caloi, a amplia9áo do prazo
(de 30 dias para o ICM e de 75 dias
para o INPS) representaría a possibili-
dade de baratear seus produtos, aumen¬
tando as vendas. Porém, o que surtiría
mais efeito, no entender de Messiano,
seria "a reducáo do IPI, que nao consta
das propostas da Fiesp".

O debate em torno de modificacóes
na legislacáo fiscal

evidencia a inten9áo dos empresá-
rios de transferirem para o Estado pelo
menos urna parcela dos encargos decor-
rentes de aumentos salaríais mais gene¬
rosos. "Afinal", justifica um destacado
empresario paulista, "só concordamos
com os aumentos para atenuar um pro¬
blema social. Daí. é justo que o governo
arque com urna parte desse reajuste".
Carga tributária — Como urna

resposta preliminar a este anseio, as au¬
toridades económicas mostram-se pro¬
pensas a oficializar pelo menos duas
das reivindicacóes da Fiesp: adeprecia-
9áo acelerada, para fins de tributa9áo,
dos investimentos em equipamentos an-
tipoluentes e a das aplica9Óes realiza¬
das ñas fábricas para substituir o óleo
combustível e seus derivados. No pri-
meiro caso, o prazo de deprecia9áo cai-
ria de dez para dois anos e, no segundo,
o prazo seria de quatro anos. O que nao
ficou claro ainda é a que fontes as auto¬
ridades recorreriam para recompor as
perdas de arrecada9áo que esta benevo¬
lencia acarretaria.

Por mais que o governo possa mos-
trar-se receptivo, as solu9Óes nao páre-
cem apontar, por exemplo, para um dos
males crónicos da maioria das empre¬
sas afetadas pelo problema do repasse
de aumentos salaríais ou de custos fi¬
nanceiros: o endividamento, que, presu¬
mí velmente, será agravado pelo "pacote
de novembro"

Na realidade, os indicadores
da Fiesp mostram que, se a participa-
Aumento da produtividade,
o caminho mais natural
9áo dos salários no valor da produ9áo
vem baixando gradualmente — pelo
menos até 1975, o último período com
dados disponíveis —, as despesas fi-
nanceiras sobre vendas, tidas como cus¬
to improdutivo, seguem o caminho in¬
verso

Nao é por outra razáo que Walter
Stobel, presidente da Mecano Fabril,
industria de porte médio do setor de au-
tope9as, assegura que "com urna redu-
9áo significativa dos custos financeiros
poderíamos tranquilamente absorver os
aumentos salaríais concedidos aos me¬

talúrgicos". Urna hipótese cada vez me¬
nos viável na atual conjuntura, a menos
que o governo acolhesse todas as reco-

menda9Óes da Fiesp destinadas a pro¬
mover, na prática, a transferéncia, para
os consumidores, da majoracáo dos
custos salaríais.
Tendencia ¡rresistível — Entretan¬

to, a julgar pelas observa9óes de Kurt
Weil, chefe do Departamento de Admi-
nistra9áo da Producáo da FGV, em
Sao Paulo, as empresas repassaráo os
aumentos, quer por meio de medidas
oficiáis, quer através do aumento da
produtividade da máo-de-obra — o que
pode ser alcan9ado com incentivos ou
pelos cortes de pessOalv.
A segunda possibilidade, porém, pa¬

rece encontrar limites objetivos e in-
transponíverá: Primeiro, porque o pró-
prio governo, consciente da graviefade
das-'tensóes sociais que é obrigado a
apaziguar, náo tem interesse na amplia-i
9áo desmesurada das taxas de desem-
prego. Segundo, porque o despertar re¬
cente do movimento sindical, responsá-
vel pela eleva9áo do nivel de organiza-
9áo dos trabajadores das grandes ci-
dades, dificulta urna política de alta
„rotatividade — que, por sinal, náo inte-
ressa á maioria do empresariado. • ■

Dieese diz que custo de vida aumentou
( f"tC C DAIIIft «-> __ — . . . . nm rrvAfirtr\ rl río o omleO FSTADO DE S. PAULO

26-40-^8 De Ja¬
neiro a setembro, os precos au¬
mentaran» 31,43%; de outubro
de 1977 a setembro de 1978,-a
alta foi de 39,69%. i

Os maiores aumentos fo-
ram registrados nos ltens Saúde
(3,08%), Higiene Pessoal (2,13%)
e Equipamento Doméstico
(2,11%), no més passado. O Item
Allmentacáo cresceu 1,38%,
destacando-se o encareclmento
de frutas (7,79%), carnes e deri¬
vados (7,33%), peixes (4,26%) e
ovos e enlatados (2,77%) Os
presos das hortallQas caíram
9,19%; as de gorduras e condi¬
mentos, 8,79%.

Em setembro de 1977, se¬
gundo cálculo do Dieese, eram
necessárlas 126 horas e 22 minu¬
tos de trabalho (remunerado
com salárlo mínimo) para com¬
pra da raeflo essenclal (quanti-
dade mínima lndlspensável pa¬
ra um trabalhador viver, defini¬
da pelo decreto-lei 339. de
30/4/38). Em setembro de 1978,
foram necessárlas 138 horas e 3
minutos. O custo da racáo cor¬
respondía, em setembro do ano
passado, a 56% do salárlo míni¬
mo; em setembro deste ano, a
58%.

Os saláriosmínimos, postos
em vigor em Io demalo, tlnham
em setembro, de acordo com o

Dieese, os segulntes valores no¬
mináis e reais: Nordeste 1, Cr$
1.111,20 e 991,18; Centro-Oeste,
Nordeste 2 e Norte, Crí 1.226,40
e 1.093,93; Sul e Espirito Santo,
Cr$ 1.449,60 e 1.293,03; Sudeste,
Cr$ 1.580,00 e 1.391,50.

De outubro de l Q77 a setem¬

bro de 1978, os precos quemais
sublram foram: Educacáo e
Cultura, 47,25; Allmentacáo,
43,56%; Higiene Pessoal,
42,60%. Na Allmentacáo, os
maiores aumentos foram: car¬
nes e derivados, 68,77%; hortall-
Cas, 66,54%; frutas, 47,40%; gor¬
duras e condimentas, 45,59%.,

O Dieese dlvulgou, aínda,

um gráfico descritivo das emls-
sóes de cartelras proftssionals
no municipio de Sáo Paulo, de
1974 a Julho de 1978. Urna nota
asslnala o aumento das mulhe-
res dlspostas a Ingressar no
mercado de trabalho formal.
"Isto— diz a nota— está prova-
velmente ligado á necessidade
de participacáo de um malor
número de pessoas da familia
na formacáo dos ganhos, em
decorréncla dos baixos salários
e do conseqílente balxo poder
aquisitivo." Náo se íornece ex-
pllcacáo, no entanto, para o ni¬
vel declinante (ver gráfico) de
cartelras expedidas para
homens.
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Brasil vende
ago á China:
US$ 500

Cb-24

Crimmins: Brasil quer hegemonía
O ESTADO DE S. PAULO -2V-9

Washington — |Oex-
tmbaixador doc Estados Unidos
no Brasil, John Crimmins, afir¬
mo» ontom, quo o Brasil so opóo
a urna política do intordopon-
déncia com as domáis nadóos.
Crimmins disso quo o govorno
brasiioiro nSo adota osso critério

-76
porque tom fortes pretonsóos
hegemónicas no Continente.

A afirmativa do ex-

ombaixador foi feita ontem, du¬
rante conferencia por ele pro¬
nunciada no Woodrow Wilson
International Ceriter For Seho-
lars o mismo onde o chanceler

Azarado da Silvoira falou an-
teontem. 0 ministro dus rele¬
jes t «tenores do Brasil nao es¬
teva pntsenle quando Crimmins
prnrtutxcicu a palestra. O ex-
diplomat* proibiu a divulgado
de seus conceitos, mas alguna
dos participantes fízeram ym re¬
lato sumirlo aos ¡ornaiistas.

milhóes 72bilhóes em 7anos?
O Conselho de Nao Ferrosos e

de Siderurgia (Consider) e a Si-
derbrás assinaram ontem, com
a Corporagáo Nacional da Chi¬
na, protocolo de intengóes para
a venda de produtos siderúrgi¬
cos brasileiros ao mercado chi¬
nés, nos próximos cinco anos. O
documento prevé a exportado
de 1,5 milháo de toneladas de
acó, no valor de US$ 500 mi¬
lhóes, nos trés primeiros anos.
O primeiro embarque será feito
ainda no primeiro trimestre de
1979, quando o Brasil exportará
500 mil toneladas, o mesmo
acontecendo nos dois anos se-

guintes. 2-H-78

A divida externa brasileira, de 40 bi¬
lhóes de dólares em 1978, numa hipótese
otimista poderá permanecer em 48 bi¬
lhóes de dólares em 1985 ou, se prevale-
cerem situacóes adversas, nos próximos
sete anos chegará a 72 bilhóes de dóla¬
res. O crescimento da divida em propor-
cóes mais razoáveis ou alarmantes esta¬
rá condicionado á evolugáo do mercado
internacional e da economía brasileira.
Numa situando intermediaria, a divida
externa em 1985 seria de 46 bilhóes de
dolares.

Estas projecóes foram feitas pelo
economista Antonio Carrasco, pós-gra-
duado no Gradúate Institute of Interna¬
tional Studies de Genebra, que preparou
um estudo de projecóes do setor externo
da economía brasileira para ser apresen-
tado na UERJ (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro!. J.&-

balanza com
novo déficit
O déficit acumulado da balanza

comercial brasileira nos 10 primeiros
meses do ano jú é de 783.958 mil dóla¬
res, depols dos resultados de outubro,
quando as tmportacóes superaram as
exportagóes em 109.929 mil dólares (o
Brasil exportou 1.207.350 mil dólares e

importou 1.317.279 mil). Segundo o
ministro da Fazenda, o total de com¬
pras no Exterior fol alto por causa do
petróleo, trigo, máquinas e bens de
capital. O principal produto exporta¬
do fot o cafá, com 252 milhóes de
dólares. Apesar desse resultado, o mi¬
nistro acredita que, em todo o ano, o
saldo negativo da balanga flcará em
torno de 800 milhóes de dólares.

•ISTOÉ 06/12/1978

Ter televisáo
em casa é sinal
de riqueza?
A abertura do II Congresso Brasileiro
da Industria Elétrica e Eletrónica, nc
dia 28 de novembro, em Sao Paulo,
reservou urna surpresa aos congressis-
tas: o veemente discurso em que o
convidado especial, presidente Er¬
nesto Geisel, garantiu que o desenvol-
vimento industrial nao concentrou
demasiadamente a renda do país. É
verdade que ele reconheceu a exis¬
tencia de pobreza: "Existem proble¬
mas de rendimento familiar, grande
parte das familias é pobre, parte c
muito pobre, mas a distribuigáo de
renda, no país, nao é táo precária
quanto se alardeia por ai", disse o
presidente.

Para demonstrar sua tese, Geisel
utilizou os dados ideáis para sensibili¬
zar urna platéia de empresários do se¬
tor cletroeletrónico: o crescimento
das vendas de aparelhos eletrodomés-
ticos nos últimos anos. Primeiro, Gei¬
sel lembrou que de 1966 a 1977 a po-
pulagáo brasileira cresceu 35,8%, en-
quanto a renda per capita aumentou
em 96,4% (será preciso repetir que a
renda per capita nao é índice que mos¬
tré a distribuigáo da renda no país?).
Depois, lembrou que o crescimento
da venda de aparelhos elétricos no
mesmo periodo foi muito maior.

323%, assim como o de eletrodomés-
ticos, 338% (o que inclui até TVs a co¬
res). Para Geisel, esses números se-
riam demonstrativos de que a distri-
buigáo de renda no Brasil é razoável.
"

... A populagáo dispóe de recursos
e de renda para a aquisigao desses
aparelhos e passou, desde entao a
usufruir um melhor bem-estar" disso
o presidente

Democracia. No decorrei do coi,

gresso, realizado ñas luxuosas instala-
goes da Secretaria da Agricultura do
Estado de Sao Paulo, os próprios em
presónos discordavam das conclusóes
de Geisel, lembrando que a venda de
eletrodomésticos nao permite medir a
distribuigáo de renda. E nunca é de-
mais lembrar que a estratégia de for-
talecimento da industria de bens de
consumo duráveis, seguida principal¬
mente na época do ministro Delfim
Netto, foi a de concentrar a renda no

patamar superior da populagáo, vi¬
sando um maior volume de venda de
seus produtos.

Mas se os empresários foram cau¬
telosos para rebater as teses de Gei¬
sel, parecía que nao teriam receio de
apontar a necessidade de se
consolidar a abertura democrática e

procurar resolver os desequilibrios so-
ciais do país. "O momento é extrema¬
mente oportuno para a materiaiiza-
gáo dos objetivos da Revolugáo de 64,
de devolver o país á plena vigencia do
regime democrático. Hoje, o empre-
sário sente que a abertura democrá¬
tica é oportuna e deve ter continui-
dade, de maneira gradativa e com a

graduagáo adequada, em bases firmes
e continuas", afirmou o coordenador
geral do congresso, Eduardo Pimen-
tel, ao relatar antecipadamente á im¬
prensa os termos do documento final
da reuniáo. Essa posigáo, no fundo,
reflete o pragmatismo com o que os
empresários do setor encaram a evo-
lugáo política do país: "A abertura
democrática ti'az, no varejo, vanta-
gens e desvantagens para o empresa-
riado, mas, no balango geral, o prato
pende extremamente para o lado das
vantagens", acrescentou Pimentel,
aproveitando, em seguida, para fazer
urna profissáo de fé no sucesso das
negociagóes diretas entre patroes e
empregados. Estranhamente, porém.
essa profissáo de fé democrática nác
eonstou do documento final, como se

esperava Um mal-entendido0 De
qualquer forma, Pimentel garantía
que ela estava implícita no espirito do
documento.

NSo faltou, também, o velho tema
da criagao de estímulos para a forma-
gao de empresas nacionais privadas
de grande porte, para que elas possam
ocupar "espagos vazios, impedindo o
avarigo da estatizagáo e a desnaciona-
lizagáo da atividade económica"
Sugenu-se até a formagSo de um
Fundo Nacional de Participagáo, que
poderia fornecer recursos financeiros
no valor de até 70% do empreendi-
mento. Essa proposta provocou urna
forte polémica entre os empresários.
uns favoráveis a que esse fundo fosse
controlado pelo governo, outros que-
rendo que o governo ficasse fora da
jogada, posigáo que prevaleceu
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68 69 70 71 72 73 74 76 76 77 78*
'Até o final de outubro, haviam sido producidos 876 000 vel-
culos, 124 000 a mais que a produqáo em igual periodo de
1977.

K^Fonte: Anfavea. VEJA, 15 DE NOVEMBRO, 1978 y

Demanda de

equipamentos
/ / • JORNALdeclina D0 BRASll

A industria de bens de
capital continua operando
em situag&o abaixo de ra-
¿oável Levantamento reali¬
zado pela Embramec reve-
lou que a situag&o no ter-
ceiro trimestre do ano foi
aínda pior que a registrada
no segundo, com expresa¬
bas quedas ñas produgóes
de equipamentos caldeira-
dos, de tratores e cquipu-
mentos de escavo-terra-
plenagem e na construgáo
naval.
Numa escala variável de

1- (muito má) a 9 (muito
boa), o estudo da Embra¬
mec mostrou que no terce¬

ro trimestre do ano a in¬
dustria de equipamentos sl-
tuou-se em 4,2. No segundo
trimestre Jora registrado
um índice 4,3. A projeg&o
para o último trimestre do
ano, também com base ñas
informagóes dos setores in¬
dustriáis e das principáis
entidades de financíame ri¬
to, revela melhorla, com o
índice situando-se em 4,5.
Também foram Jeitos pro-
jegóes de melhorla para o
tercelro trimestre, o que
acabou nao se confirmando.

Os setores de eletroeleti tí¬
nicos e de Jerramentas e
instrumentos, continuam a
ser os de melhor conjuncu-
ra, sem problemas signifi¬
cantes. Com os índices mais
baixos continuam os seg¬
mentos da área de equipa¬
mentos agrícolas, embora
tenha sido registrada fran¬
ca melhoria no trimestre.

POSICOES SOBRE A PARTiCIPACÁO DOS EMPRESARIOS
"Todos nós concordamos

que é válida a tese de que se
precisa aumentar a participa-
gáo do empresariado ñas deci-
s6es governamentals sobretudo

O naquelas que afetam o campo
3 económico. No entanto, se enfa-
¿ tizássemos essa participagáo,
¿ terlamos de caminhar para um
,u estado corporativo, que náo é o
° regime político que adotamos
O nem aquele que desejamos." A
< afirmagáo — do presidente da
¡jj Associagáo das Empresas de
0 Crédito, Flnanciamento e In-

vestimento de Sáo Paulo (Acre-
ti) Américo Oswaldo Campiglia
—, sintetizou vim importante
ponto de vista de vasto segui-
mento do empresariado, mas
FOLHA DE S. PAULO

pouco atendido últimamente,
inclusive, ontem, na FederagSo
e Centro do Comércio do Esta¬
do de Sáo Paulo, quando alguns
empresários se reuniram para
discutir o aumento de sua parti¬
cipado nos diversos-órgáos de
decisáo do governo.

Pouco antes, o ex¬
presidente da Vasp e do Sindi-
pegas, Luiz Rodovil Rossi — o
escolhido pela Federagáo do
Comércio para íalar sobre o te¬
ma — defenderá posigáo de que
"os empresários tém de partici¬
par dos órgáos de decisáo go¬
vernamentals, iníluindo direta-
mente ñas decisóes e náo, ape¬
nas, apresentando sugestóes".
E, indo mais além, propós a

"redugáo da participado do Es¬
tado na economía", e, em con¬
trapartida, o "aumento da par¬
ticipado do empresariado no
Estado".

Sem discordar completa¬
mente dessas posigóes, Campi¬
glia ponderou que "o grande
problema está em se determi¬
nar a forma de o empresariado
participar das decisóes gover¬
namentals, ou seja, por quals os
meios que ele pode íazer valer
sua oplniáo". Nesse sentido,
afirmou que o Congresso seria o
terreno ideal para o empresaria¬
do defender seus pontos dé vis¬
ta. "Se isso náo ocorre hoje, é
por causa das particularidades
do regime. mas diante da pró-

pria abertura do governo, temos
de nos unir visando o fortaleci¬
miento e aumento da represen-
tatlvidade do Congresso", com-
plementou.

Rodovil Rossl concordou
com essa colocagáo. Mas, ape¬
nas em parte, justificando-se,
ao afirmar: "Vivemos num Exe-
cutivo forte". Em outras pala-
vras o parlamento existe, po-
rém náo legisla. Mesmo assim
ele náo descartou a necessidade
de o empresariado ter de garan¬
tir o seu acesso e poder de In¬
fluir as decisóes governamen¬
tals. "É muito mais lógico dis-
cutir-se na origem o andamento
das propostas e náo depois, no
Congresso", declarou

depois, no
. 11-40-18

Garitero
empresários
na política

Mario Garnero considerou ainda que a institucional do País". E acrescentou: "Pode
atual lei de greve está ultrapassada, bem parecer absurdo, mas a verdade é que hoje
como a estrutura sindical, em virtud^, do nenhuma das explicagóes, dos estudos, teses
novo estágio económico em que ge encqntra <j> e doutoramentos acerca da atuacáo em-
País. E defendeu a participagáo e o trahalho presarial no panorama político, especialmen-
voluntário como molas e essencias da de- te a partir de 1964, guarda consistencia com a
mocracia. verdade dos fatos. Fala-se, por exemplo, deATUAR UNIDOS urna pretensa alianza tecno-burocrática-

O presidente da Anfavea fez todas essas militar e empresarial com asplracóes he-
O presidente da Associa?ap Nacional «Jo? declaracóes durante o debate que se segulu ao gemónicas sobre a sociedade, agindo de acor-

Fabricantes de Veículos 'Automotores discurso por ele mesmo proferido de 18 lau- do com planos estratégicos..."
(Anfavqa), Mario Garnero, propós ontem, das. Nele, Garnero advertiu os trabalhadores Mario Garnero desconhece a existenciabntem urariieiu ctuveiuu us u auaiiiciuuies
em Sáo Paalo, a participagáp dos emppe sobre 0 efelt° recessivo de reivindlcagóes de
sários
reduzir
radas v..vws ^ _____ ___ _____ __ __

"Cabe a nós, através "<ja representágáo po- elas de que podemos atuar unidos, orientados
litica, estabelecer o? parámetros. da so,cié- Pel° senso do bem comum que a sociedade
dade e o papel doü técnicos", afirmou dar- requer de todos nos" Econtinuou:"Enganam-
nero se os que pensam poder isolar os trabalha-

6 presidente da Anfavep participou.on; dores do processo de decisáo. Por outro lado,
tem do debate realizado pa Federagáo do é preciso que os trabalhadores se conscien-
Comércio doAstado de Sáo Páulqsopre",Que tizem de sua importancia no processo

do com planos estratégicos..
Mario Garne

desses planos e constata, a cada dia, a

seu entender, assim "parece destinado aos
empresários um papel distinguido no atual
cenário de transigáo, porquanto economía e
política váo atuar, daqul para a frente, de for¬
ma aínda mais lnterligada".
Além disso, Garnero disse náo concordar

com "o que se diz, alhures, que o mundo
contribuidáo o empresariado pode ofei;ecgr produtivo, mediante atitudes consentáneas caminha para o socialiátno". Para ele
ao governo". E sugeriu a partiqpagáp em- com a realldade que os acerca os envolve e erradicar a mlséria e o analfabetismo, gerar
presarjal nos novos partidosjxdftico^ enpi for- pode fazer deles benefictáriosevítlmas". riquezas e prbmover o bem-estar náo sáo
magáo para que "haja viverjeia dop temas Mario Garnero também falou que a "lni- tarefas "exclusivas do socialismo, pois nós
políticos". Garnero colocoy-se contra a for- dativa privada brasilelra se ressente da falta somos mais que capazes de fazé-las". E
magáo de,"utn partido, so de empresarios de urna doutrlna capaz de lhe orientar a acáo acrescentou: "De tempos para cá se vem
como náo acredito num partido, só de prática". Segundo ele, essa caréncia "tem sofisticando essa mesma teoría, mediante a
trabalhadores". E referiu-§e a existen^ de levado, inexplicavdmente, a um excesso de criagáo de neologismos do* tipo soctaliso

ou 5 grandes correntes ideológicas teorías em torno da presenta e da partid- democrático. Por que náo falarmos de um
nacionais". pacáo do empresariado no cenário político- capitalismo democrático". 1-11-7g
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A bomba nao passou de traque
MOVIMENTO 27/11 a 3/12/78

O "pacotáo" contra a inflagáo, como
outras criagóes do ministro da Fazenda,
Mário Henrique Simonsen, chegou a ser
apresentado como urna bomba; e nao pas¬
ea de um mitrado fogo de artificio. Alguna
emprestóos chegaram a ir a Brasilia e, em
encontros com o ministro, pediram cle-
méncia. Já os trabalhadores, como sem-
pre, nao foram ouvidos, embota sejam os
que mais sofrem com a inflacao.

O que é o "pacotáo" aprovado.pelo
Conselhol' Monefário Nacional? Vamos
ver, ponto por ponto:

1) A liberará© dos dólares atualmerate
congelados no Banco Central será feita
pouco a pouco, e nao de urna vez. Assim,
até o ñm do ano seráo liberados apenas
US$ 400 milhoes e nao US$ 1,4 bilháo,
como estava previsto. O que as autorida¬
des monetárias desejam, ao manter con¬
gelado US$ 1 bilháo, é tentar manter sob
controle a quantidade tíe cruzeiros em cir¬
culagáo na economía.
2) AmpUagáo do prazo mínimo dos

emprésthnos externos de 8 para 10
anos. Através deesa medida, o govemo es¬
pera que as empresas privadas tenham
mais aificuldades em obter empréstimos
lé fora. O objetivo, assim, é barrar a en¬
trada de dólares (e evitar que sejam de-
pois transformados em cruzeiros).
3) Controle do acesso ao mercado in¬

ternacional de dinheiro, ou seia, o gover-
no pretende limitar em cerca de US$ 300
milnóes por més a entrada de recursos ex¬
ternos (que em alguna meses chegou a
US$ 1 bilnáo). Atualmente, gragas á enor¬
me "sobra" de dólares no mercado inter¬
nacional, hó urna enxurrada de dinheiro
entrando no País. A prova disso é que as
reservas catnbiais, ou seja, os dólares que
o Brasil tem, estocados, aumentaram
nada menos que US$ 3 bilhóes este ano,
paseando para US$ 11 bilhóes. Ao barrar
essa enxurrada de dólares, o governo pre¬
tende náo só controlar a quantidade de di¬
nheiro em circulagáo como golpear a espe¬
culado financeira. Sim, porque urna boa
parte dos dólares náo estava sendo utiliza¬
da pelas empresas em atividades produti-
vas (compra de máquinas, ampliado das
instalacoes, etc.). Para onde iam esees dó¬
lares? Ora, para a especulado no merca¬
do financeiro, pois os empréstimos exter¬
nos custam ás empresas cerca de 43% ao
ano e iendem em aplicagoea aqui dentro
mais de 50% Um maná!
Além disso, a entrada desses dólares es¬

tava colocando o governo numa verdadei-
ra roda viva. Para tentar "enxugar" o ex-
cesso de dinheiro, o governo vende letras
do Tesouro Nacional (LTN), a taxas de
iuros cada vez mais elevadas o dinheiro
recolhido através dessas vendas é guarda¬
do nos cofres do Banco Central. Com isso
ajuda a inflagáo, pois provoca urna alta
gerál das taxas de juros no mercado finan¬
ceiro e encarece o custo do dinheiro para
as empresas. Estas, por sua vez, ao obter
dinheiro a juros muitos altos, aumentara
os pregos de seus produtos. Logo, a infla-
gao dispara. Conclusáo: o governo, em vez
de combater a inflagáo, estava
empurrando-a para o alto.
4) Corto de 50% ñas aplicagóes de

Banco <jk> fljasil até o final do ano, pois
estas ao ritmo atual deveriam ultrapassar
em algühs bilhóes o nivel determinado
pelo governo no inicio do ano (Or$ 443 bi¬
lhóes). C) BB emprestará menos á indus¬
tria e ao comercio e apertará os (b-sccntos

de duplicatas. O único setor que ficou fora
do lago foi o crédito de custeio (ou seja,
crédito para plantío) para a agricultura,
embora este também vá ultrapassar em
muito as previsóes oficiáis. Aqui também
o objetivo é controlar a quantidade de di¬
nheiro em circulagáo na economía.
Mas o "pacotáo" conseguirá mesmo di¬

minuir a inflagáo? Alguna emprestóos
ácham que sim e chegaram a falar em re¬
césalo, faléncia em massa e desemprego.
O que esses emprestóos desejam na ver-
daae, ao procurar semear o pánico, é con¬
tinuar tendo acesso ao dinheiro oficial.
A choradeira dos emprestóos tem, tam¬

bém,outro objetivo, ñas sombras, (juai?
Ao apontar o fantasma do desemprego e
da recessáo, os emprestóos pretenaem
aplastar as reivindicagóes dos trabalhado¬
res por salários mais elevados sob a alega-
gao de que as empresas estaráo em má si-
tuagáo.

O banho-maria
Apenas dois exemplos sérvem para

mostrar a mistificagáo da recessáo:
1) Os emprestóos afirmam que as em¬

presas estatais ficaráo em aperto com o
congelamento dos dólares, pois teráo pou-
cos recursos para investir. E isso significa¬
rá desemprego. Mentira. Hó dados de
sobra mostrando que as empresas estatais
apanharam lé fora, este ano, muito mais
dólares do que precisavam para investir.
As empresas estatais estáo com muito di¬
nheiro em caixa e poderse continuar le¬
vando avante seus investimentos, sem
sobressaltos.
2) Espalhou-se a balela, também, de

3ue a industria e o comércio seráo arrasa¬os com os cortes nos empréstimos do
Banco do Brasil. É mesmo? Os empresá-
rios parece que ignoram que estamos no
final do ano, e que tudo indica que as ven¬
das da industria e o comércio seráo ele-
vadíssimas. Vendas elevadas significam
lucros altos. E lucros altos significam que
os empresários náo precisaráo muito dos
empréstimos bancários.
0 máximo que o "pacotáo" conseguirá

é manter a economía em banho-maria, ou
seja, crescendo nu base de 5 ou 6% ao ano.
Recessáo é algo muito diferente. Recessáo
é crescirnento de 1 ou 2% ou até recuo na

ptodugáo. Dizer que um "pacotáo" táo
pifio vai provocar recessáo é piada de ¡ñau
gesto, com objetivos políticos, que neste
momento só beneficiam os empresários.

A especulado
O ministro Simonsen insiste em que o

objetivo das medidas é "conter a erpan-
sáo dos meios de pagamentos". O que é is¬
so?
Bem, os meios de pagamentos sao for¬

mados pelo dinheiro em poder do público,
mais os depósitos á vista nos bancos co
merciais. Em portugués claro, o dinheirn
em circulagáo na economía. Com o "paco¬
táo" o ministro Simonsen espera retirar
Crf 35 bilhóes de circulagáo. E com me¬
nos dinheiro em circulagáo, espera que a
inflagáo caia.
E o que diz, pelo menos, a teoría mone-

tarista na qual o ministro da Fazenda
acredita. Um exeprplo muito simples: su-
ponhamos urna economía em que haja 10
laranjas de um lado e Cr| 100,00 do outro.

Logo, cada laranja será vendida por Cr$
10,00. Mas, se a quantidade de dinheiro
aumentar para Cr$ 200,00 e permanece
rem as dez laranjas cada laranja será ven¬
dida por Cr$ 20,00. Já se a quantidade de
dinheiro cair para Cr$ 50,00, cada laranja
passará a valer apenas Crf 5,00. É meso
que confia o ministro Simonsen. Com
menos dinheiro em circulagáo, os pregos
dos produtos cairáo ou pelo menos subiráo
menos.

Esse exemplo ajuda a compreender o
"drama" do ministro da Fazenda. Os
meios de pagamentos fúgiram interna¬
mente ao seu controle este ano e ameaga-
vam crescer 60% até dezembro (quando a
meta oficial era de apenas 25%). Assim a
economia estaría "inundada" de dinheiro
e a inflagáo poderia alcangar a casa dos
50%. Sim, 50% este ano, e repetir a dose
no ano que vem (pois nos prinjeiros meses
do ano haveria dinheiro á balda).
O governo Figueiredo receberia, porten¬

to, urna heranga trágica. Basta lembrar
que logo depois que o general Figueiredo
asstfmir, milhóes de trabalhadores estaráo
negociando seus reajustes salaríais, e
urna inflagáo em disparada colocará o go¬
vemo em situagao política muito delica¬
da, tanto Simonsen como Reis Veloso ad-
mitiram isso abertamente, pois sabem
que o atual govemo já perdeu definitiva¬
mente a batalha contra os pregos.
Ainda resta urna questáo, talvez a mais

importante: o "pacotáo" dará resultado
contra a inflagáo? Há urna série de moti¬
vos (fortes) para duvidar da eficácia das
medidas.

1) Aquecimento da economia no final
do ano, com as vendas natalinas. Nessa é-
poca do ano, em fungáo da demanda ele¬
vada, o comércio sempre se aproyeita para
elevar pregos. Apesar do "pacotáo" o gover¬
no náo está livre de amargar urna inflagáo
próxima dos 50%.

2) Aumentos violentos de pregos no
inicio do ano, que teráo que ser autoriza¬
dos pelo Conselho Interministerial de Pre¬
gos (CIP), em janeiro e fevereiro. Logo, os
primeiros meses do ano seráo carregados
de aumentos e o "pacotáo" de nada serve
contra isso.

3) O "pacotáo" é apena s monelarista
e deixa intocadas algumas das principáis
causas da inflagáo brasileira. Urna de.as é
a violenta especulagáo com géneros ali¬
menticios (que vém liderando as altas de
pregos). Gragas á especulagáo. o produtor
recebe 1 ou 2 cruzeiros por quilo de cebóla
e o consumidor paga 20 ou 30 cruzeiros.
Isso nada tem a ver com a quantidade de
dinheiro etu circulagáo na economía, o
que mostra como a teoría monetarista (no
nosso caso a "teoría das laranjas") é em
mujfos casos furada.

4) O congelamento dos dólares é ape¬
nas um paliativo, pois os dólares conge
lados em novembro e dezembro entraráo
em circulagáo em janeiro e fevereiro. As¬
sim, nos dois primeiros meses do ano en¬
traráo em circulagáo nada menos que USf
1 bilháo (cerca de Cr$ 20 bilhóes). É evi¬
dente que os meios de pagamentos váo in-
char com a éntrala desee dinheiro em cir¬
culagáo, abrindo a possibilidade de novo
avango da inflagáo.
5) O governo pouco tocou na especu¬

lagáo financeira, pois náo modificou oe
mecanismos de funcionamento do "open
market" (mercado aberto). O governo
procurou apenas deter o fluxo de dinheiro •



cb-24 economía/agricultura 43
que vfti para o "open", ao barrar parcial¬
mente a entrada ae dólares. O que aconte¬
ceré? Num primeiro momento falta de di-
nheiro para a especulagáo ("aperto de li-
3uidez, dizem os economistas). As taxaae juros ijo "open" subiráo, para lá corre¬
rlo outros recursos existentes na econo¬
mía (que nada tém a ver com os dólares
congelados). De onde sairáo esses recur¬
sos"? Das cadernetas de poupanga, das
bolsas de valores e dás próprias empresas,
que adiaráo investimentos para geminar al¬
guna bilhdes de cruzeiros em operagóes de
curto prazo no "open".
Mcsmo com o congelamento dos dóla¬

res, a orgía especulativa continuará.
De vento em popa (V. "open")'

REAQOES (CB)
Empresários industriáis

e agrícolas receberam desía-
voravelmente as medidas an-
tiinflacionárias contidas no

pacote aprovado ontem pelo
Conselho Monetário, preven-
do dificuldades de crédito
principalmente para peque¬
ñas e médias empresas, além
de um efeito depressivo so¬
bre a indústria de bens de
capital, com a diminuicáo
das encomendas das empre¬
sas estatais.

Para alguns banqueiros,
porém, as providencias go-
vernamentais repercutiram
favoravelmente, diante da
necessidade de combater a
inflacáo. -T&-2d-11-78

OPEN - O "open market" foi criado, inicial-
mente, para ser um instrumetno de política
monetaria. Quando o govemo quer retirar di-
nheiro de circulado, vende Letras do Tesouro
Nacional (LTN). Ease dinheiro fica guardado
nos cofres do Banco Central. Jé quando, ao
contrário, o govemo deseia colocar cfinheiro em
circulagáo, compra LTNs. Essa a única, fuñ¬
ido do "open", teóricamente. Sim, porqué o "o-
pen" está totalmente distorcido e transformou-
se num antro de especulagáo financeira.
Além de LTNs sao negociados diariamente

no "open" letras de cámbio, certificados de de¬
pósito bancário e urna série. de outros papéis,
que mudam de rfiáo com urna velocidade incrí-
vel. O mecanismo é simples: urna empresa com
dinheiro sobrando na caixa, compra um desses
títulos por alguns días, de urna instituigáo fi¬
nanceira. Ao final desse prazo, devolve o título
a es»a instituigáo e recebe seu dinheiro de volt»
acrescido de juros. Assim. as empresas lucrara
brlhóea de cruzeiros em poucoe dias!

Quais as consequéncias disso? Ora, esses
títulos (que deveriam ser negociados em 91 dias
e 182 dias, como as LTN) se transformam na

prática em dinheiro vivo, contribuindo para en-
grossar os meios de pagamentos e alimentar a
inflagáo. Além disso, a velocidade com que o
dinheiro circula no "open" também reforja a
escalada da inflagáo. Basta dizer que no "o-
pen" há, em dinheiro, sendo negociado diária-
mente, cerca de Cr| 20 bilhñes. Ora, se esses 20
bilhóes mudam de máos duas vezes por día,
eles engrossam os meios de pagamentos em 40
bilhóes. E se mudara de máos 4-vezes por dia,
se transtormam em 80 bilhóes. É o que aconte¬
ce no "open", que já chegou a negociar Cr$ 90
bilhóes!

Essas e outras distorgóes provocadas pelo "o-
pen" (elevacáo das taxas de juros, ¡njegóes de
dinheiro do Banco Central para salvar institui-
góes financeiras em dificuldades, etc.), nao fo-
ram.nemde leve tocadas pelo "pacotáo".

Conri o "pacote" do CMN, juros acima de 65% ao ano . . .

EXAME. 6-12-78
O recente "pacote" de medidas

baixado pelo Conselho Monetário
Nacional — visando, entre outros ob¬
jetivos, conter um acentuado "estou-
ro" dos meios de pagamento (ver
matéria nesta edigáo) — está sendo
considerado por técnicos em admi-
nistragáo financeira como um instru¬
mento a mais para a elevacáo do pre-
CO do-dinheiro. Com a expectativa
criada em torno das restricóes, a rea-
gáo ¡mediata dos bancos de investi¬
miento foi elevar os juros por anteci-
pagáo. Ou seja, as operagóes de em-
préstimo que vinham se situando en¬

tre 55% e 60% ao ano já tinham atin¬
gido a faixa dos 60% a 63% ao ano
um dia antes da divulgagáo do "paco-
te". E, na semana seguinte, algumas
empresas já estavam pagando 66%
em suas operagóes.

Como recordam técnicos do mer¬

cado financeiro, há várias semanas
se registrava urna tendéncia para ele-
vagáo dos juros, acentuada a partir
de outubro, período em que aumenta
consideravelmente a procura de re¬
cursos por parte das empresas junto
aos bancos. Assim, a tendéncia de al¬
ta das taxas fortaleceu-se após as
medidas decretadas pelo CMN.

AGRICULTURA
VEJA, 25 DE OUTUBRO, 1978

Um baüao ©usaoo

Os empresários rurais se
reúnem e sugerem até a

formagáo
de um Conselho Agrícola

Pode ha ver escassez
de carne e feijáo
O CSTACO DE S PA'JtO 4— 10-78

4 « 3 d© nov«rnbro de 1973

Resende admite aumentos
de até 45% para a carne

Geisel pede 'lucro honesto'
■JMAl'li*

O presidente Geisel dissc ontem a empresarios
do sctor pcsq\r:ro que o scneanento co seicr — -me
descu'.pcni c franqueza" — e fundamental, e pcd:u
sertedade no trato de*sc pro'btena. Os lucros sáo

dente — qi:e receben eos empreñónos, representan¬
tes de empresas e coopcratn as ce pc.-,cc. um docu¬
mento de 27 páginas contoneo urna ana'.isc eos
problemas do sctor c rcivinátcaqües — "mas ít'm
que ser honestos". "Os incentivos que o govemo
proporciona á pesca levi que ser aplicados honesta
e de lidamente no sctor."

Gctscl referiu se ao tnquérlto realizado na Su-

depe (sem citar o ñame do órgio) e lenbrou que o
govemo ten con'.-.nucdo com o sistema de Incenti¬
vos fiscais. procurando "mordí ur o setor. detectar
dentro do sctor fraudes ncaociatas. acees indevl-
das que se ienhem reahzcdo ir'eculanncnteO
Brasil. no campo da pesra. "a nda é rrimrírio".
u,. o pres.Li i'-.e. que di.v'iUiL u eupa.seo río
setor para atender ú eipansáo do consumo, porque,
"enbora mullos o neguem. o miel económico da
populaqúo se elevou.

CRISE: FOLHA DA TARDE
17-1P-19 78

BRASIL PODE COMPRAR

GADO VIVO NO EXTERIOR

Brasil já importou

15 000 t de arroz boliviano

de má qualidade
O GLOBC4-11-7S

Senhores, a questao
agrária está de volta
ISTOÉ 0P/1 I/1S78 Sua resolucao, copio

tantas, também passa

pela decisao política
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Apee 14 saos de oeneeatra^ee de r&ada,á fea®© de arrechos salaríais asfixiando

a elasas trahalhadoratórg3os do Governo,corno © XPSá 9 9 BNDE, fala® m política refor»
slsta de desoerapresstfo de salaries para possiMlitar a aquiaigíe de feijfio o arres de
eada día • •• (CB)

Finalmente,
feijáo e arroz para todos

O BNDE mostra
como cusía pouco
distribuir a renda

O presidente do Banco Nacional do
Dcsenvolvimento Económico
(BNDE), Marcos Vianna, foi a única
uutoridade de alto escaláo a apoiar
publicamente o relatório do Instituto
de Planejamento Económico e Social
(IPEA) em defesa da distribuigáo de
renda. Aquela altura — inicio de 1978

o BNDE concluía o scu Plano de
Avilo para I97K/KI, o qual iria situar
Vianna dentro do grupo de homens
ile governo que propóem alteragóes
no modelo económico brasileiro. O
plano de agito do banco, divulgado se¬
manas após o apoio de Vianna ao
ll'EA, como previsto, chamou a aten¬
gan pela sua linha de defesa da redis-
inbuigáo de renda e apoio ao mer¬
cado interno. Caminho proposto pelo
banco: ajuda as industrias de bens de
consumo de massa, para que redu/.am,
em termos reais, o prego de scus pro-
dutos, e investimcntos na infra-
cstrutura de transporte e abastcci-
mento urbanos, com o objetivo de di¬
minuir o peso dos gastos em condu¬
eño e alimentos ñas cuntas de fim de
mes das pessoas de baixa renda. Com
roupas, calgados, alimentos, ónibus e
Irem mais baratos, o poder aquisitivo
da inaioria da populagáo aumentará.
Entretanto, urna política como essa

tcin suas limilagóes, na medida em
que atua numa punta, pressionando
para baixo os cusios do transporte, os
pregos dos bens de consumo e ali¬
mentos, e espera que, em decorréncia
disso, as coisas melhorem no final da
linha, ou seja, nos salários. Lenta e
gradualmente.

Técnicos do BNDE admitcm essa

limitagao e reconhecem que um pro¬
grama ampio de redistribuigáo da ren¬
da c combate ¡1 pobre/a absoluta re-
uucr mudangas tanto no lado da pro-
ilugilo dos bens e servigo quanto no
ludo do mercado para esses bens de
servigo. Quer dizer: produzir mais e a
pregos baixos, mas também ajudar no
aumento do consumo. Caso con-,

trário, há sempre o risco de pratelci-
ras cheias e pouca gente dentro das
lujas, o que, mais cedo ou mais tarde,
termina desestimulando as fábricas.

O prsto do día. Mas as propostas do
BNDE para redistribuir a renda e re-
duzir o nivel da pobreza nao se esgo-
taram no scu plano de agao. Ñas últi¬
mas semanas, através do ministro do
Planejamcnto, Reis Velloso, o banco
fez chegar ás máos do presidente Gei-
sel um estudo de 82 páginas, intitu¬
lado Estrategia de Acao Visando Inten¬
sificar a Produfáo e o Consumo de Ali¬
mentos Básicos. A maior instituigáo fi-
nanceira do país de apoio a© setor in¬
dustrial entra, assim, no prato do día:
a discussáo da política agrícola. E,
desta vez, une a ponta da produgáo
com a ponta do consumo. Em outras
palavras, mostra1 como aumentar a
produgáo agrícola e como aproximar
os alimentos básicos do estómago do
consumidor.
As propostas do banco partem da

constatagáo de que os gastos com ali¬
mentos abocanham 70% dos salários
das pessoas de baixa renda, 70 mi-
lhoes de brasileiros (ou 60% da popu¬
lagao) que ganham menos de dois sa¬
lários mínimos mensais.
"As políticas adotadas de incentivo

á exportagáo, em conseqüéncia da
maior internacionalizagáo da econo¬
mía brasileira, beneficiaram com
maior intensidade as culturas típicas
de exportagáo, gerando, por vezes,
substituigáo de culturas voltadas para
o atendimento do mercado interno",
diz o estudo-proposta do BNDE.
"Acrescente-se a isso a inadequa-

gáo da política de crédito agrícola ás
reais necessidades das regióes e seto-
res produtores de alimentos. En-
quanto em 1966 os pequeños produ¬
tores tinham 90% dos contratos de
crédito e 34% do valor, em 1976 estes
números caíram para 73,7% e 11%,
respectivamente. Entretanto, os gran¬
des produtores, no mesmo período,
passavam de 0,44% dos contratos e
20% do valor para 3% dos contratos e
53% do valor", acresccnta o docu¬
mento. Ainda segundo o BNDE,
"igual concentragáo se verifica em
termos regionais, notadamente no
Nordeste, que, contribuindo em mé-
dia com cerca de 20% do produto
agrícola, absorve cerca de 12% do
crédito".
Conclusáo do banco: "Analisando-

se o comportamcnto da renda interna
do setor primario em confronto com
o volume de recursos concedidos de

69 a 75, conclui-se que a produtivi-
dade desses recursos ¿ decrescente,
visto que, enquanto o produto interno
líquido do setor primário cresceu
612%, o aumento do crédito foi de
1.386%".
Se o ministro reclamar... As propos¬
tas do BNDE de "descomprimir a de¬
manda de alimentos básicos de seus
níveis atuais" passam pela "indugáo
voluntária ao consumo mais intenso
de alimentos - política de redugáo do
prego final para o consumidor" e pela
"ampliagáo da demanda institucio¬
nal" (leia-sc: programas para gestan¬
tes, criangas etc.). Com isso, o banco
acha que scriam aumentadas a produ¬
gáo de alimentos e a renda do pe¬
queño e médio produtores,
combatendo-se os focos de pobreza.
A primeira sugestáo do BNDE visa

reduzir os pregos do arroz e feijáo,
que pesam com 13% nos gastos com
alimentagáo da populagao brasileira e
sáo responsáveis por mais de 30"% das
calorías e proteínas ingeridas. O que o
banco defende é a conccssáo de in¬
centivos fiscais a esses dois produtos,
o que náo deve horrorizar ninguém,
pois de subsidios as exportagóes estáo
repletas. Ainda por cima, subsidios a
produtos destinados aos bem-nutridos
consumidores norte-americanos e eu-

ropeus.
O crédito fiscal subsidiaria 30% do

prego do arroz e feijáo, enquanto se-
riam tabeladas as margens de comer-
cializagáo dos produtos no atacado e
no varejo. O créditp sairia do Imposto
sobre Circulagáo de Mercadorias
(ICM), sendo que o governo federal
repassaria para os Estados pobres —
Estados do Norte , Nordeste, Centro-
Oeste c o Espirito Santo - o que eles
deixariam de arrecadar devido a esse

subsidio. Esse crédito, ressalte-se, náo
ultrapassaria mais do que 7,2% do
ICM de todos os Estados, sendo que
desfalcaría em apenas 6,3% a arreca-
dagáo dos Estados ricos (ver tabcla).

Para o governo federal, por sua
vez, o problema implicaría um gasto
anual de 3,9 bilhóes de cruzeiros a
pregos atuais, urna bagatela diante do
dinheiro retirado dos cofres públicos

fiura sustentar instituigóes linanceirasal idas.
Mas admitamos que o ministro da

Fazenda' reclame dessa enorme san¬

gría no Tcsouro Nacional. Afinal, ar-



cb-24 agricultura 45
roz c feijáo nao parecem ser objetivos
prioritários do governo. Talvez por
isso o BNDE aprésente urna enge-
nhosa alternativa: buscar esse di-
nheiro no aumento de 14% no Im¬
posto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre o cigarro, mantendo
as margens de lucro dos fabricantes e
varcjistas.

Fechando o circuito. Ao lado do incen¬
tivo ao consumo do arroz e do feijáo,
o BNDE está aconselhando o go¬
verno a reformular e ampliar planos
de nutrigáo já existentes (a chamada
demanda institucional), como o Pro¬
grama Nacional de Nutrigáo e Saúde
(PNNS), do Iastituto Nacional de Ali-
mentagáo e Nutrigáo (INAN), desti¬
nado a gestantes, maes em fase de
amamentagáo e criangas de até seis
anos de familias de baixa renda; o
Programa de Nutrigáo Escolar (PNE),
ou "Merenda Escolar", do Ministério
da Educagáo e Cultura; e o Programa
de Alimentagáo do Trabalhador
(PAT), pelo qual o Ministério do Tra-
balho dá incentivos ás empresas que
fornecem refeigoes aos seus emprega-
dos.

Esse último programa - para dar
um exemplo das propostas do banco
— passaria a atender também os bóias-
frias, trabalhadores na construgao ci¬
vil e no setor de servigos, cobrindo

Os novos subsidios
0 esquema proposto para o arroz e fen!üo - ern milhdes de cruzeiros

Estados Kicos Estados Pobros(t) TOTAL

Aquisipfies de
36183arroz e feijáo (2) 13114 49297

Subsidio proposto 10854 3934 14798

Arrecadaqao do ICM
previsto p/ 1978 172050 34396 206446

Subsldio/arrecadapáo 6,3% 11,4% 7,2%

(1) Foram considerados Estados pobres: os da regido Norte, Nordeste, Centro-Geste e
o Espirito Santo

(2) Os dados nao consideram o autoconsumo
Os presos tomados sao os do mercado varejista do Rio de Janeiro, em setembro
de 1978 Fonte: BNDE

20% dos trabalhadores com rendi-
mentos de até cinco salarios mínimos.
Para atingir esse objetivo, seria criado
um sistema nacional de co/inhas e rc-

feitórios ñas cidades e no campo.
Assim, estaría sendo ampliado o

mercado interno para produtos agrí¬
colas básicos. E a produgáo para
atender este mercado? Para isso exis-
tem o programa de aquisigáo de ali¬
mentos básicos em áreas de baixa ren¬
da (já implantado em algumas re-
gióes do Nordeste) e o programa de
abastecimento de alimentos nessas
mesmas regióes, cujo inicio está pre¬

visto ainda para este ano em Recife.
Ampliados e reformulados todos es-
ses planos, com o apoio financeiro do
BNDE, feriamos' urna política de
combate á pobreza c de aumento da
renda real de urna boa parcela dos
brasileiros marginalizados pelo
mihif're dos últimos anos. ludo den¬
tro de urna "consistencia aritmética",
fechando o circuito, como exige o mi¬
nistro Simonsen, pois estariam lado a
lado estímulos ao consumo e á produ¬
gáo.

Aluizio Vlaranháo
ISTOÉ 16/1 1/1978

0 Brasil importa 150001. de arroz
boliviano
BRASILIA (0 GLOBO) — Embora

os técnicos do Ministério da Agricul¬
tura informem que somente a partir
de janeiro o Governo poderá vir a im¬
portar arroz, os problemas com a alta
nos pregos do produto já levaram á
realizagáo de urna negociagáo desas¬

trosa com a Bolívia, de onde foram
adquiridas 15 mil toneladas, segundo
informagóes da área governamental.
A importagáo náo foi divulgada e nem
o arroz entrou no mercado porque era
,dejpéssima qualidadev
A importagáo da Bolívia náo é co¬

mentada, e a maioria dos especialis-

O GLOfeO - 4-11-79
tas em arroz, considera que o momen¬
to é inoportuno para se falar em im¬
portar, porque pode prejudiear as in-
tengOes de plantío dos produtores, que
só terminam o período de semeadura
da nova safra, na segunda quinzena
de novembro.

US$ 100 milhdes em

importagáo de carne
A importagáo de 75.556

toneladas de carne, de janei¬
ro a agosto, custou ao Brasil
(prego FOB) 57.776mil dóla¬
res. Até o final de agosto, já
havlam sido emitidas guias
de importagáo de 138mil to¬
neladas do produto. Se to¬
das essas negociagóes forem
efetivadas, a carne adqui¬
rida no Exterior custará ao
País, pelo cftmbio atlial,
aproximadamente 100 mi-
lhóes de dólares sem contar
as despesas de transportes e
servigos auxiliares, como
embarque e desembarque,
armazenamento, e emissáo
de guias. '

Os números e valores so¬
bre importagáo de carne fo¬

ram fornecidos, ontem, pelo
chefe da assessoria econó¬
mica do ministerio da Fa-
zenda. , Marcos Amorim
Netto, com base em dados
liberados pela CACEX.Mar¬
cos Amorim forneceu as in¬
formagóes para contestar a
áfirmagáo do presidente da
Associagáo dos Criadores de
Oado Nelore do Brasil, José
Mário Junqueira, de que o
governo estarla manipu¬
lando os dados sobre a im¬
portagáo, para forgar a
queda do prego do boi em pé
no mercado nacional. Se¬
gundo Junqueira, até o mo¬
mento, teriam sido importa¬
das apenas 6.500 toneladas
de carne.

Ao anunciaría importa¬
gáo efetiva até agosto é o
montante das guias já emiti¬
das, o chefe da Assessoria
Económica <Jo Ministério
admitiu que está havendo
alguns problemas com o
abastecimento interno de
carne, atribuindo-os a urna
"onda especulativa, com o
objetivo claro de sustentar o
prego do boi, que já esta
multo alto, cercá de 500 cru¬
zeiros a arroba".

Marcos Amorim expli-
cou que os "próprios frigorí¬
ficos já comegaram a refu-
gar o prego alto" e o goverpo
autorizará a importagáo de
quantas toneladas forem ne-
cessárias pára evitar "os pre¬

gos absurdos e normalizar ó
abastecimento interno." Se
for acertada a importagáo
de carne da Austrália, ela se¬
rá feita através de frigorífi¬
cos, segundo Marcos Amo¬
rim, que disse náo poder
adiantar ainda quais os gru¬
pos importadores. . A com¬
pra do produto australiano
está sendo discutida pelo go¬
verno, diante das dificulda-
des encontradas para com¬
prar carne no Uruguai e na
Argentina.

O ESTADO DE S. PAULO

15-10U78
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agraria
A o todo foram mais de vinte horasde debates. Eles se estenderam por
tres dias, durante os quais duas dezenaS
de especialistas e estudiosos do campo
brasileiro expuseram as suas opinioes
acerca dos impasses e perspectivas que
se abrem para o setor na próxima déca¬
da. Evidentemente, seria ingenuo espe¬
rar que da diversidade intencional dos
enfoques selecionados, bem como das
posi<;oes nao raro contraditórias dos
expositores, pudessem resultar conclu-
soes monolíticas sobre "A Estrutura
Agrária e a Política de Desenvolvimen-
to" — tema geral do seminário promo¬
vido pelo Departamento de Economía
da Universidade Campiñas, na se¬
mana passada.
Por vezés, o ecletismo das teses de¬

fendidas chegou mesmo a surpreender
a platéia de 300 pessoas que compare-
ceu ao auditorio do Instituto Agronó¬
mico de Campiñas, onde foram-realiza¬
das as palestras. Na quinta-feira, por
exemplo, diante de urna assisténcia si¬
lenciosamente constrangida — e de al-
guns pesquisadores que nao tardararn a
apresentar os seus protestos pelo "equí¬
voco histórico" —% o economista Igna¬
cio Rangel, em 30 minutos de palestra,
concluiu que boa parte dos problemas
agrários brasileiros tinha a sua origem
"no passado feudal do país."

O PRE^O DA TERRA — Nao faltaram,
todavía, discussoes mais pertinentes.
No dia anterior, abrindo o seminário, o
veterano pesquisador Alberto Passos
GuimarSes, autor do clássico "Quatro
Séculos de Latifundio", foi bem mais
criterioso e contundente na sua exposi-
930. Ele apontou o "irreversível proces-
so de industrializa9§o das atividades
agropecuárias" como o principal res-
ponsável pela decadencia da capacida-
de de auto-sustenta9ao do setor. A agri¬
cultura, nos últimos anos, segundo Gui-
maraes, teria se transformado num sim¬
ples apéndice de setores industriáis inte-
ressados em lhe vender insumos, bem
como monejxjlizar comercialmente a
sua produ9¿o. Tudo isso sem que ela te-
nha sido beneficiada com ganhos signi¬
ficativos de produtividade. "Ao contrá-
rio, o censo de 1975 indicou a existen¬
cia de 30% de eíjuipamentos ociosos no
campo — adquiridos gra9as aos estí¬
mulos do crédito oficial", afirmou ele.
"Mas a produtividade por hectare, na
maioria dos casos, continua táo baixa
quanto a dos camponeses europeus, que
só dispunham da charrúa para cultivar
a térra."
O encarecimento dos custos e conse-

qüente declínio da rentabilidade agríco¬
la, porém, nao constituem obstáculos

SEMINARIO

Vinte especialistas debatem

( Renda interna " ^
do setor agripóla

49 69 70

Fonta:
Contu Ntdorms do Bmü t mtos commt. IBRE/FGV
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de fácil supera9&o. Pois, se de um lado
eles tém a sua origem em boa parte, na
política de crédito do governo, contra-
ditoriamente, as culturas destinadas ¿
exportaQao dependém cada vez mais da
presera do subsidio estatal para alcan-
9ar algum poder de competitividade no
mercado internacional. Nesse ponto, se¬
gundo José Francisco Graziano da Sil¬
va, economista da Unicamp e um dos
organizadores do seminário, fecha se o
ciclo de ferro dos impasses. A eleva9áo
do pre90 da térra —"que cresce pro-
porcionalmente ao volume do crédito
concedido ao setor agrícola"; e o de¬
sestímulo aos investimentos produtivos
e o acesso cada dia mais difícil á pro-
priedade rural seriam, no seu entender,
apenas algumas das conseqüéncias "do
monopolio da política agrícola pelos
grandes proprietários e especuladores
fundiários".

Sobre os pequeños agricultores — a
maioria dos quais dedicada á produ9áo
e alimentos para o mercado interno —

recairiam os efeitos mais negativos des-
sa situa9áo. Expulsos das zonas agríco¬
las tradicionais — oü transformados
em simples fornecedores de matérias-
primas industriáis —, eles formariam
urna curiosa classe de capitalistas sem
capital. "Sao milhares de pequeños pro-
dutores contratados pela Souza Cruz,
Sadia, Cica, Sanbra, Peixe, Nestlé,
etc.", explicou o sociólogo Juárez Bran-
dao Lopes, do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento — um dos de-
batedores desse tema no seminário.
"Alguns chegam até a obter equipa-
mentos", concluiu, "mas nunca acumu-
lam capital porque as empresas im-
poem pre9os que nao lhes permitem
conseguir lucros."

ofuturo agrícola
VEJA, 18 DEOUTUBRO, 1978

EPICENTRO DA CRISE— De qualquer
forma, a principal característica da es¬
trutura agrária brasileira — a concen-
tra9Üo da térra — nao teria sido altera¬
da nos últimos anos.''De acordo Com
José Francisco da Silva, presidente da
Confedera9ao Nacional dos Trabalha-
dores Agrícolas (Contag) e um dos con¬
ferencistas mais aplaudidos do seminá¬
rio, a desigualdade dessa estrutura ape¬
nas se acentuou na última década. A tal
ponto que hoje 50% dos imóveis com
menos de 100 hectares ocupam apenas
4% da área agrícola total, enquanto, no
extremo oposto, 5% dos imóveis maio-
res ocupam quase 70% da área cadas-
trada pelo INCRA. "Os latifúndios im-
produtivos detém 70 milhoes de hecta¬
res", afirmou Silva. E explicou: "Trata¬
se de urna área sem qualquer tipo de
utiliza9§o económica que se equipara,
em teiTitório, á soma dos Estados de
Sao Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul
juntos".

Proporcionalmente á concentra9áo
da propriedade da térra, as estatísticas
do Banco do Brasil, aínda segundo o
presidente da Contag, mostram que o
mesmo movimento se verificou em rela-
9S0 ao fornecimento de crédito. Os pe¬
queños agricultores que em 1966 parti-
cipavam com 34% do valor dos crédi¬
tos concedidos tiveram essa participa-
9áo reduzida para 11 % do valor dos fi-
nanciamentos em 1976. E os tres

principáis produtos de subsistencia (fei-
jáo, mandioca e milho) por eles cultiva¬
dos, embora teqham contribuido com
cerca de 30% para o valor bruto da
produ9ao, receberam apenas 13% do
crédito distribuido.
Dentro desse quadro, a ocupa9áo da

fronteira agrícola amazónica, para a
maioria dos participantes do seminário,
assumiu contornos de urna espécie de
epicentro da questáo agrária brasileira.
E onde se fundiría — de forma explosi¬
va, ás vezes — o conjunto dos impasses
que caracterizan) o perfil agrícola do
país. E onde se assistirá, provavelmen-
te, ao desfecho de muitos deles. "Com
urna agravante", lembrou o sociólogo
José de Souza Martins, que realiza urna
ampia pesquisa na regiao. "A ocupa9áo
da Amazonia hoje — ao contrário da
expansáo cafeeira no inicio do século
— exige pouca mlo-de-obra. Assim,
aos posseiros que estáo sendo empurra¬
dos para lá, só resta urna saída ante o
avan90 das agropecuárias: resistir."
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Urna resistencia que, na sua opiniáo,

pode ser comprovada nao apenas pelos
conflitos na área. Mas também pelo re
trato estatístico dos censos de 70/75
que apontam duas tendencias sintomá¬
ticas. De um lado, urna diminui<;áo do
número de parceiros e pequeños pro-
prietários e, de outro, um aumento de
20% do contingente de posseiros no
país. "É um claro indicador", sentencia
Martins, extraindo urna conclusao geral
das teses expostas no seminário, "de
que o terreno agora será disputado pal
mo a palmo, no último reduto de térras
livres do Brasil." CLÁUDIO Cerri

'Política
de crédito
limita a

Estrutura fundiária do Brasil

Classes
(hectares)

Número de
estabelecimentos
(mil unidades)

Área Total

(mil hectares)

1960 1970 1960 1970

menos da 10 1.495,0 2.519,6 5.952,4 9.083,5

10a 100 1.491,4 1.934,4 47.566,3 60.069,7

100 o 1.000 314,8 414,7 86.029.4 108./42.7

1.000 a 10 000 30,8 35,4 71.420.9 80.059,1

10.000 e rnais 1.6 1,4 38.893,1 36.190,4

Total* 3 337,7 4 924,0 249.862,1 2.94.145,4

"%■ Incluí' estabelecimentos sem declarando
ISIOÉ 08/11/1978

Fonte: FIBGE
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Crédito oxtorno para a agricultura
O presidente Geiael assinou decreto ontem autorizando o

ministro da Fazenda a dar garantió federal para o emprés-
timo de USS 50 milhóes a ser pedido pelo Banco Nacional de
Crédito Cooperativo a um consórclo de bancos liderados pela
Cooperativa Céntrale Raiffeisen Boerenleenbank, da
Holanda, para aplicafáo em projetos prioritários do Minis-
tério da Agricultura. 17-10-78

CREDITO INSUFICIENTE PARA CERRADOS
0 economista Paulo Rabel-

lo de Castro, diretor do Grupo
de Informa?áo Agrícola, da
Funda?áo Getúlio Vargas, con-
denou ontem a política crediti¬
cia do governo. apontando-a co¬
mo responsável pelo lento eres-
cimento do nivel de producáo
agrícola e pela falta de respnsta
deste setor aos estímulos apa¬
rentemente proporcionados pe¬
lo crédito.

Em conferencia feita no se¬

minario técnico "Novos rumos

para o crédito rural", promovi¬
do pela Assof.iaqáo Brasileira
de Bancos de Desenvolvimento,
ele qualificou de "leviana" a
acusapáo de que a agricultura é
foco permanente de pressóes in¬
flacionarias. e afirmou que "o

problema es-a em se pretender
orientar a política agrícola ape¬
nas pela manipulagáo do crédi¬
to rural"

"Evidentemente — acres

centou — estamos caminhando
para um impasse, que deve ser
evitado a qualquer c.ust.o. Nao
resta dúvida de que o próprio
governo desronhece as soluqóe s
para o problema do crédito ru
rai. o que deixa o setor agrope
cuário na af-litiva situacáo de
ter que sugerir novas opqóes de
política credilícia, evitando, as
■sim. novas outorgas tecnocráti-
*cas." .

Produtores

■ A meta de cultivo de Um
rnilháo de hectares na área do
cerrado de Minas Qerals, até
1979, em projetos enquadrados
n« Polocentro, náo será alcan¬
zada, segundo técnicos ligados
ao programa, porque para urna
demanda de crédito rural de
Cr$ 1,2 bllháo, o Banco Central
llberou apenas Cr$ 179 milhóes
para repasse. Até agora, foram
cultivados 300 mil hectares e,
com os recursos agora libera¬
dos, náo serfio cultivados nem
50% do previsto. .

. ... As obras de infra-estrutura,
contudo, estfto sendo executa-
das de acordo com a programa-
$áo estabelecida e, em 1979,
mals de Cr$ 400 milhóes serfio
aplicados em estradas, eletrlfl-

flagfio e armazenagem, segundo
estilen» definido prellnilnar-
mente em reunlfio da Comñsfio
Estadual do Polocentro com o

Grupo Especial de Coordena¬
do em Belo Horizonte.

Lanzado em 1975, pelo pre¬
sidente Geisel, o Polocentro
previa o cultivo de um milhfio
de hectares de cerrados, em Mi¬
nas, até 1979, além de afeas
semelhantes em Mato Grosso e
Golás. A produtlvldade, obtida
nos prlmeiros projetos, com o
cultivo de soja, milho, trigo e
arroz, gerou expectativas otl-
mlstas entre as autoridades.
Mas as restrl?0eg ao crédito de-
termlnaram a desacelerazfio do
programa.
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propoein um Conselho Agropecuário
BRASILIA (Sucursal) foi aprovada

ontem, pelos participantes do 2.° En¬
contró Nacional de Agropecuaria, que
se encerra hoje, proposta de criacáo do
CDA (Conselho de Desenvolvimento
Agropecuario), que funcionará nos
moldes dos atuais Conselhos de Desen¬
volvimento Industrial (CDI) e de
Desenvolvimento Económico, (CDE),
mas integrado por presentantes dos
produtores rurais, e náo só de au¬
toridades governamentais.
A criacáo do CDA foi exaltada por

Flávio Brito, presidente da CHA —

Confederaqáo Nacional da Agricul¬
tura, com o seguinte comentario: "Eu
acho justa a criacáo deste Conselho,
porque, na hora da exportacáo nós náo
somos ouvidos em nada. Vem a Cacex,

FOLHA DE S. PAULO 20-10-78
a Im.'i brás c ".uros orgáos, e decidem
sozinhos na hora de importar proautos
agrícola:- tamben! náo somos cónsul
tados Mas, na hora de produzir, ai sim.
nós somos os Unicos a serem convo¬
cados. Com a criacáo do CDA, nós
teremos voz ñas decisóes governamen¬
tais que envolvem a atividade agro¬
pecuaria".

CRÉDITO RURAL
outro orador da sessáo de ontem do

encontró de agropecuárla foi o diretor
de Crédito Rural do Banco Central,
José Ribamar de Melo.paraquem um
dos grandes eritraves para a expan--
sáodo crédito rural, a fim de atingir
urna faixa ritaior de produtores, pren,-

de-se "as condicóes de extrema mi-
séria em que vivem os pequeños
produtores.
Expllcou que estes produtores

ocupam 3.6 milhóes de imóveis rurals,
representando 72 por cento da totali-
dade das propriedades rurais existen¬
tes no país, e estáo envolvidos por todo
tipo de problemas. "Sao homens, na
maiorla, analfabetos, humildes, desln-
formados, com problemas de saúde e
incapazes de aceitar e absorver novas
técnicas de cultivo, sem nenhuma
nocáo, por outro lado, de associativis-
mo comunitario. "frisou o diretor do
BC.
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