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27 BE NOVEMBR,O
H 34 anos, desencadeava-se a insurreço nacional 1

bertadora qua so propunha a instaurar urn governo popular na-
ciona]. revolucioriario.. Dirigida pelo Partido Cornunista do
Brasil, foiprecedida do amplo movimento do massas sob a ban
dira da Aliança Naciona]. Libeitadora. Constituiu urn dos ep
sodios mais deotacados da historia do povo brasileiro.
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Os revo1ucionrios do 35, convencidos da justeza da
causa quo defendiam, nada temeraiu e ousaram arguer bern alto
a bandeira veriasiha da revoluçao. Em Natal 2 toinararn o Poder.
Na capital do Pernainbuco, corn a participaçao do massas popu-
lares, ocuparam parts cia cidads. No Rio do Janeiro levanta-
ram o 3 1k Regimento do Infantaria e a Escola do Aviagao Mlii-
tar, Embora tertha sidoderrotado, o movimento naciona]. 1ibe
tador de 1935 foi o prirneiro grande ensaio do luta efetiva
para arrancar o Poder das rnaos dos reacionarios. Descortinou
o ruino cia luta armada como o verdadeiro caminho da liberta-
çao nacional,

Hoje, quando impera no p4mna ditaduramilitar quo
empregit o inais negro terror, o exemplo do 35 adquire maior
importancia. 0 povo, brasileiro mao t9m 2utro recurso, na
presents situaçao, quo nao seja o apelo as armas. A decisao
o a coragem do g combatentes da ANL servem de estC1n.10 a to-
dos os quo mao so conforrnam corn o atual regime tiranico doe
generais fascistas. Nao so trata de repetir os meames ineto-
doe do 35, mao adotar a via da luta armada trilhada pela A]4

ança Nciona]. Libertadora e o P.rtido Comunista do Brasil n
quela epoca. -

Tal como em 1935, a rsvoluço est ma ordem-do-dia. 0
Brasil debate-so em profunda arise do estrutura quo mao pods
ser resolvida nos quadros do regime v4ente. Mais 4o quo ha
34 anos, o poyo.brasieiro sente quo so ,conquistar aun nova
'v-ida e urn governo autenticamente dernocratico atraves da for-
ça das armas. - Nao ihe. resta outra alter9tiva senao a do en-
veredar pelo caminho cia guerra popular, unicomeio para ven-
eer seus initnigos mortals.

Viva os hericos combatentes do 1935	 .;	 . .
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I CLISSE OPIRARIA

No Cameos. M'Ifir a a
SÃO PAULO (Do Correspondente) - I'is de 350
farn{lias localizadas na Reser'u-a Floresta].
Estadual de Presidente Epitcio, nas terras
que o grileiro Ze Dico,justiçado pe].os po

• seiro, dizia The pertencer, estao vivendo
iniseravelmonte em virtude do abandono a qua
estao relegadas. A. estiagem nos ultimos 3

-' .:nos vem prejudicando suas coiheitas aA na
'1 'presente safra mal conseguirarn obter gene-

para o seu consurao. Os bancos nao quo -
rern financiar os posseiros, alegando falta

'de garantias porque as terras pertencem ao
•.Estado. Alem disso2, a justiga da ditadura

i: 0fb0deu reintegraçao do posse das terras
do unia fazenda vizinha, corn mais do 1.500
hectares, ao gri.eiro quo so intitula dono

'	 das mosmas. Corn este precedente, os herdei-
ros do Ze Dico pretendérn retoniar os outros
1.500 hectares onde estao localizados	 os

seiro B.

Outro fato siguiflcativda-'s±tua
'gao 9e i4seria e abandono da populagao ru-
ral e o exodo constants do inilharos do cam-
poneses. Exempló disso observa-se no inter
or do Sao Paulo, Ao longo da Estrada do
ro Sorocabana, o chamado roteiro da miser
* servido pelos trans "baiarxo, "pau-de-a-
rara e outras designaoes caracterstica,

• Milhares de faxnüias camponesas Bern ter e
desempregadas deslocam-se dos Estados 	 do

-- Norte e ,Nordeste, Minas Gerais, Nato Grosso
;..• .e Parana em demanda de rabaTho em Sao Pau-

sendo oncahadas a Estrada do Ferro
: .y • sorocabana a firn do serem transportadas pa-

ra a interior,

Abandono
MLgragao tm ordens expressas de impedir
que essa inassa de desempregados so fixe er,
Sao Paulo, Por isso, as autoridades a erxo-
tam, de cidade em cidade, como carga inutiJ
e ,indesejaveJ.. 0 prefeito do Presidente Epj
tacio decJ.arou quo o numero de "desajusta -
dos" auinentou de tal modo quo os passes d
Sorocabana ja nao dao para atender a toos
perto do 50 fainilias sao des pachadas diana
monte, 0 Secrotario do Saude do municCpio
do Presidents Prudente indicou qua, durant€
o ano do 1968, estiveram albergados naquel
cidade mais do 12 mil indigentes, constitu
dos de trabaihadores rurais a procura de
servigo. Tambern sin Assis, particularxnente
nos moses poteriores ao terrnino das safra
o grands o nuinero do pessoas qua ficam do-
aempregadas. 0 inspetor do Sorvigo de MigrR
ao do municplo calcula qua transitampor

aquela cidade, em media, mais de 300 faxni1
as por nies em busca de terra para plantar
ou do outro tipo do trabaTho.

- Tambrn o diretor do Departaniento
do Nigragao do Estado qe Sao Paulo infonmou
quo passarn por all, diariamente, perto de
mil pessoas solicitando condigoes de traba-
iho, o quo reprosenta umna corrente migrto-
ria annal superior a 350 mil pessoas. Este
funcionanio explicou,ainda, qua a maior
parto dessas pessoas e encaminhada para a
lavoura, mas quo tais pessoas, ,em geral re-
tornamn "num estado mnais lastimavel do que
quando passam por aqul. Mao ha mais ernprego
na lavoura. ,unndoretornamu perdem ate sua
conilgao hiimna. Nao sao mnals gente".

• gados
Acontece, no entanto, qua 08 del,

do poLCcla 0 cs postos do Servigo de
Assirn, a tniste situaço dos

camuponeses no Brasil,

"'A inassa camponesa a umna grande frça a ser mobilizada para ,a conqusta
dos objetivos acionais e democraticos, Tern nianifestado, inumeras vezes,
sua aspiraçao a posse da terra. Representa urn grande po'oncial reo lu-
cionanio quo, embora no mnomento nao estejadespertada, e sens:(vel as 1
tas mnais altas e capaz do fornecer a massa principal dos combatentes da
guerra popular".

e

( De "Guerra Popular - Camninho da Luta Armada no Brasil" )
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ntrD ' RENDICAO DL GUARDA
Outro general est instaladono Palcio do Planalto. Como2 as o Brasil foss

urn imnso quartel, os altos escaloes das Forças Amadas designararn o novo cmandante para.
manter a povo enquadrado n g leis fascistas por ales ditadas. Garrastazu Medici, rotulado
de P'esidente da Republica, e o encarregado desta sordida tarefa. Fol escoihido porque, xn
;Lentaneamente, podia manter, em certa medida, a unidade entre os diferentes grupos inilita-
res qua disputarn o Poder. Sua posse foi simples rendiçao de guarda.

Garrastazu 4 urn general iexpressivo e to ign9rante dos problemasbrasilei-
roe quanto o seu antecessor. Sua experiencia poltica, coino Qle mesrno declara, nao vai a
lam do trabaiho de polcia qua realizou, durante dois ari9s a frente do Serv'iço Nacional
de Informaoes. Sao conhecidas suas ligaçoes corn o latifundio e corn o iluperialismo norte-
meriano, E fazendeiro no Rio Grande do Sul e foi mernbro da Junt Interarnericana de Defesa,
sediada em Washington. Nao passa, por-tanto, de urn expoente das forgas inais reacionarias,di
retarnente interesstdas na rnenutengao da ditadura.

Ao ear guindado a chefia do governo, Garrastazu fez pronunciarnentos em que,
gimultaneamente corn proniessas vas, afirina se proosito de continuar no carninho desastrado
que teve inicio corn a golpe de 1964. Seu governo S urn prosseguirnento direto das ,adininistr&
goes Castelo Branco e Costa e Silva qua tantos males acarret,'ao Brasil. Sera, no entan
to, aind.a mais antidemocratico e entreguista.

A	 Predorninam as nillitares na composiço do ministrio de Garrastazu. Os civis
qua dele participam cursaram a ;scola Superior de Guera e sao estreitamente ligados 	 ao
grupo militar dorninante. Todos ales representarn interesses doe fazendeiros a grandes capi-
talistas, defendem a poLCtica de aubordinaçao ao iruperialismo norte-arnericano. 	 .ei

AOL-A

Os prirneiros dias do atual governo indicam bern o sentido do sua poll	 ijchegava ao Palacio da A.lvorada, Garrastazu norneou seu fliho para secretario partic 	 bJdlcou o Irma do ministro do Exercio, qua ja era do Supremo Tribunal Militar, para 9 ran-
doso cargo de presidente da Petrobras. ,Autorizou Radmaker a instalar, na vice-presidencia,
pomposo gabinete corn nwnerosos funcionarios alAtamente remunerados, lath inedito na vida r
publicana. Aoa fazendeirog de cafe, sob a pretexto de revigorannto e pls,ntio do caleeiros,
concedeli vultosog financiamentos, verdadeiro assalto ao Tesouro. Logo apos o discurso de
Nixon sobre a AzuericaLatina, apressou-se em enviar-ihe calorosa mensagem de apoio, 000 -
cax4o-se servilmente adiaposigao da Casa Branca. As poucas semanas do existencia do novo
governo caracterizam-se por uxna onda de terror a barditisrno ,policial qua as àstende par t
do o pars. 0 li-ia assassinato de Canoe Narighella e o prenuncio de maiores crimes _a via
lencias contra o povo. A. atribui2aO ao ministro do Exercito de coordenar a repressao em e
cala nacional, coma as a pals estivesse em guerra, revela a tentativa de earnagar, a ferro
e a fogo, a resistencia popular a ditadura.

A naço bragileira defronta-se corn urn governo tirai4co, antidemocrtico e e
treguista. Os patriotas brasileiros terao qua 1utr ainda mis eI}ergicarnente dg qjie antes
contra a ditadura mi1tar. Arn1iando suas J,utas e elevando sou nivel, alcangarao exitos
seinpre rnaiores, 0 governo recem-exnpoasado e ainda mis fraco do qua os anteriores. Se a
se p9iftica de Costa e Silva ja era bastaiite reduzid.a, a de Garrastazu a male estreita ai
da. Ele nao expressa nem mesrno todos os generals, almiranteae bnigadeiros arvoradoth ,ern co.
legio eleitoral para a escoiha do Presidente. Seu name surgiü de urn compromisso precario ,
entre diferentes grupos militares qua se digladiam pelas posiçoes deArnando. Cercado polo
110 popular ,e enfrentando o crescente descontentaniento_de vastos setores poj.fticos, .0 atu-
al governo e bastante instavel. E as crises se sucederao em ritrno mis acentuado.

As lutas populares crescero ate' a derrubada da ditadura militar.
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PANORA.M& INTERNACIONAL
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Movimento
A luta contra a guerra no Vietna-

InQ adquire nos Estados Unidos amplitudee
força cada vez maiores. Dezenas do milhoes
do pessoas do todas as concliçoes sociais
erguexam seu protesto, no charnado Dia da
bratoria, contra a intervençao norte-ame-

ricana no Sudeste Asiatico. As gigantescas
manifestagoes realizadas, sob diferentes
forinas, em todo o territorio estadunidense
expressarn veemente condenaçao da poL(tica
belicista do governo ianque. Tratase de
conteciento sern precedentes	 do,na America 
Norte. Este movirnento democratico qua so
processa nos Estados Unidos constitui urn
lemento novo no c3uadro politico daquele
pass e riao podera deixar de influir no cu
so da situagao internacional.

Ante ste ixnetuoso movimento con
tra a guerra, Nixon ye-se obrigado a mano-
brar, visando a esconder sua hedionda face
do agress2r do povo vietnarnita. Anuncia,r
petidas vezes, qua tern pianos para a reti-

da dao tropas ianques. Faz falsas propo
tao do paz. Prociama desejos do acabar corn

J	 qnto inilitar no Vietnaine. Nas a re
4 jjdq4di bern outra. Maio do meio miihao de
soldados ianques continuam a atacar os pa-
triotas su].-vietnamitas. Richard Nixon pr
cura "vietnamizar" a guerra, ou seja, tre
n3r, armar e abastecer tropas tteres em
nuinero sempre nior corn o objetivo do pro-
longar o conflito. As suas propostas	 do
paz nao passam de cortina de funiaça para
embair a povo norte-amnericano, ganhar tem-
po e levar adiante seus pianos agressivos.

Tais manobras n.o conseguiro, p
rem, ainainar a luta contra a guerra quo ja
oonsumiu dezenaa de milhares de vidas nor-
te-americanag . Setores mnais amplos da popu
iaçao compreendem qua no Vietnamne os Est-
dos Unidos travam uina guerra injusta. Por
mais quo Nixon Be A esforce para "vietnamni -
zar" o conflito, ole tom quo fazer a gue,
ra corn tropas ianquea, nao conseguira evi-

tar quo a lista do mortos e inutilad9s nor-
te-aniericanos continue ..a crescer. Deste mo
d9, o mnovimnento democra'tico pela Paz tende
ra a_se tornar mais forte ainda. As demons
traçoes do Dia da Moratoria serao ultrapas
sadas em extensao e combatividade. Os mono
polistas ver-se49 acuados nao apenas no
Vietnamne mnas tambem dentro dos Estados Uni
dos.

Aesar disto, os imperialistas
prosseguirao em seus loucos pianos de domnj
nio do niundo. Q4uanto mais derrotas sofrem
mais desesperados ficam. P2r xnais acuados
qua esteam nao renunciam a poJltica de r
pina, quo tern na guerra seu principal ins-
trurnento.

_,J	 Os fatos s.o astante siguificati
vos. Enquanto fala hipocritamne te de paz
Nixon envia avioes-epia so territorio da
China, unidades da Setima Frota atacam em-
barcaçoes chinosas e bombardeiros B-522po
tando ogivas nucleares, patruiham regoes
proximas da China e da Coreia. 0 Pentgono
intervem corn tropas no Laus e na Tailandia.
Dezenas de bilhoes do dolares saolançados
n. fornaiha da corrida armnamentista do go-
verno norte-americaiio.

Evidenteniente; o propsito do im-
perialismo ianque nao e a paz e sirn estn-
der a guerra qua propicia lucros astronomni
cos aos grandes magnatas do capital monop
lista.

Nestas condiges, o movimento pe-
la paz em curo nos Estados unidos assume
enorme importancia. Ajuda a desmascarar os
belicistas e contribui para despertar a p
vo estadunidense para os perigos da polt
ca agressiva realizada por Nixon, represe
tante da grande b.rguesia norte-anioricana.
Em certa meciida, este movimento funde-se
corn a luta do 1ibertaao nacional dos po -
vos oprimnidos da Asia,Lt'rica e Ainrica La-
tina,

"?rovocar distirbios, fiacassar; provocr noyamente distirbios, fracas -
sar do nova; a asaim ate a runa: esta e a logica dos irnerialistas a do
todos os reacionarios do mundo diante da causa do povo. Eles nao marcha-
rao nunca contra esta logicaf.

( Mao Tsetung: N Desfazer_se das Iluses .. Preparar-se pam a Luta )
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Crime Monstrueso da Olutadura
Vtima de torpe cilada, vilrnenteAfuzilado em plena rua pelapolicia

morreu_Carlos ?4.righe1la. 0 assassinato deste corhecido revolucionario e Alnais
ui açao vergonhosa e covarde qua se acrescenta ,a onda de inominaveis violenci-
as qua a ditadura militar vein cometendo. A historia do Brasil registra poucos
crimes politicos tao infarnes, tao friarnente planejados como o perpetrado na A.J
meda Casa Branca, em Sao Paulo. 9ezenas de beleguins, poderosamente armados, a
traiçao, levaram a cabo urn homicidio puro e simples.

Este monstruoso crime da ditadura a parts de todo urn piano visando a
medrontar, atraves do terror e do banditismo, Os deinocratas e patriotas. Deses-
perados, inteiramente repudiados pelas maseas, cada vez rnais isoldos, os gene-
ris qua assaltaram o Poder intensificarn a repressao em todo a pals, realizam
toda sorts de arbitrariedade e praticam crimes os inais selvagens.

A vaga de repressc qua se estende por todo a pals a Be equipara 	 do
perlodo do Estado Novo,% nao conseguira, no entanto, detr os qua combatern a di-
tadura a a imperialismo norte-axnerican9. 0 saiigue dos martires a o sofrinnto
dos suplicJ,ados se_voitarn contra as proprios-tiranos, espertam novas energias
revolucionarias, aao a sernente generosa de onde brotarao novos combatentes da
causa da dernocracia a d.a einancipaçao nacional.

Neste sentido, o exernplo de Carlo Marighella a bern tlpico. Revolucio-
narip desde a juventud,, ja em 1936 era preso no Rio de Janeiro. Submetido a
crueis torturas a Policia Especial, nao caitulou diants de seus algozes. Du -
rants a Eatado Novo, pasaou oito anos nos carceres da capital do Sao Paulo, da
11km de Fernando de Noronha e da liha Grande. Zin 1964, logo apos a , golpe miii -
tar, foi ,detido arbitrariamerte na Guanabara, ocasi.o em qua a policia tentou
assassina-lo ferind.o-o gravemente. Mao nenhurnaviolen9ia abaiou seu esplrito r
volucionarlo. Prossegulu na luta contra a ditadura ate qua foi trucidado pelos
verdugos da raaçao.

0 exemplo de coragern e firmeza de Carlos Marighella infunqira novo
ma aos combatentes d dernocracia e da independencia nacional a fara surgir ou -
tos lutadores coma ele, capazes di enfrentar sem temor 08 generais fascistas a
toda a corja reacionaria qua os apoia. 9 certo qua, durante aJ..gurn tempo, Man -
ghel].a deixou-se influir polo revisionismo a, recentinent, tinha adotado uma
tatica politica qua ,nao conduzira o povo brasileiro a vitoria contra 08U5 inim
goo. t verdade tambern qua nao chegou a compreender o .v-erdadeiro carter cjo par- 7
tido da classe operaria a subestirnou o seu papal coma e].ernento indispensavel e
decisivo para alcançar urn governo popular. Nao era urn marxista-leninista.

Aesar disso, Carlos Marighella viveu a rnorreu 2omo revolucionanio.Seu
nome ficara inscrito entre os qua no Brasil, desde a Colonia aos dias atuais,l
tarain denodadainente contra a eepoliaçao estrangeira g a tlrania. A 0s verdn.deiros
lutadores antiimpenialistas e deinocratas tirarao li2oes a experiencias de seus
erros, xnasaberao, antes de tudo, inspirar-se em aua bravura e em sua fibra de
revolucionario.

- Canoe Marighella urn 9ombatente qua tomba na marcha ascendente da r
voluçao. Sua v-ida de lutas ficara para sempra gravada no coragao das grandes
massas exploradas a oprirnidas do Brasil.
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Cresce 0 P.C. da	 ij..(uI1Jai
U9 dos mais corajosos e combativos aestacamentos da c1ase operria interna

cional e, seinduvida, o Partido Cormmista da PoJ.onia
anos do existencia. Os marxistas-leninistas poloeses, enfrentando cond.içoes dific1irnas
sob a perseguiçao e o terror, vem forjando a autentica vanguarda do proletariado a 'Lim d
dirigir a luta do povo pela sua libertaçao do guante da carnarilha c1b Gomalka e do jugo o
pressor do social-imperialisrno sovietico.

Duro tern sido o combate em que so empenharn Os verdadeiros connmistas da Pol
nia contra o rovisionismo. A luta anti-revisionista naquele pasiniciou-se em 1956 e , er
entao bastante complexa. Gomulka, embora expulso do Partido Operario Unificado da Polonia
contava corn a simpatia de direrentes setores da organizaçao partidria quo so encontrava
ininada pelos revisionistas. Estes, infiltrados no Prtido e no Governo, conspiravam de to
dos os rnodos e mantinham estreitas ligaçoes corn aquele traidor do povo. Devido ao apoio
quo lhe foi dado por JCruschov, Gomulka assaltou o Poder e instaurou o d 9minio do revisionisrno. Assirn, foram expulsos do POUP 200 mil comunistas e o congresso deste partido, cony
cado para 1956, foi adiado para 1959.

Depois da realizaço daquele congresso, intnsificou-se a luta dos verdadei
ros marxistas-ienjnjstas contra o revisionismo. Em 1963, e criado o rupo de Luta pela Vi-
toria, quo editou urn foiheto cuja distribuiçao atingiu todo 0 pals. Este folheto, partind
do posigoes rnarxistas-leninistas, tinha em vista criar uina oposi9ao organizada ao revisio
nismo instalado no Poder. Oorneça al a perseguiçao aos revolucionarios. A. po1cia de Goinul-
ka detem mais de A mil pessoas e instaura processos judicii contra counistas provados,coi
denando imiitos doles a diversas penas do reclusao. Os rest.ntes sao vitlinas do outras medi
daa repreasivas e expuisos do POUP.

Quase tr g anos depois, cuirninando todo urn trabaiho de resistncia ao reviA--sionismo em dezembro de 1965, foi fundado na ciandestinidade o P.rtido Comunista da Po10-
nia, 1egtiino herdeiro das ricas e gloriosas tradigoes revolucionarias da ciasse operaria
o do povo poloneseg . Uma Declaraçao do Partido Comunista foi aprovada e difundida iiegaJ.
monte entre os trabaihadores e a intelectualidade. A nova organizaao partidaria, que rotc
mou o cazi4nho doe 1u.minosoa dias do Lenin e Stalin, elegeu seus orgaos dirigentes e estru-
turou-se a base do celu.las, principalmente nas grarides empresas fabris Deu particular de
taque a sua composiao social corn o objetivo do assegurar a missao de vanguarda da ciasse
operaria.

Nestes poucos anos de atividade, o PC da Poinia desenvoiveu iinportante tra-
baiho propagandfstico. Publicou farto material do agitagao e propaganda e vera editajido, in
presso, trimostralniente, seuorgao central BANDEIR& VERNELH&, oderosa trincheira de comb
to ao reviajonjamo conternporjeo e ao social-iiriperialjsmo sovietico, jornal que erue bern
alto a bandejra do marxismo-1enjnjmo e do internacionaijaino proletario, voz que n.ao Be c,
la no desmascaramento de Gornulka e seus seguidores. Tarnbem foi organizada a Juventude Comu
nista que atua valenternente entre os jovens trabaihadores e estudantes e realiza diferen
tea atos de coinbate aos traidorag revigionjetas,

,A madida quo o PC da Pólonia creace, aurnenta a repressao aos revolucionari-
o proletarios. A reaçao eatende-se por tod.a parte e a charnada Segurança peregue imp1a-
cavelmente os comunietas, veihos e novos, que lutain contra Gomulka. Era margo deste ano, a
tigo inilitante operarlo, marxista-leninista, valoroso dirigente do Partido, foi assassina,e
d9 pela poLfcia secreta quo teve o desplante do apresentar a sua rnorte como suicfdio. Nag
fabrjcas e em outros locais onde atua o Partido, as autoridades revisionistas organizaram
gupos do alóagfletes para vigiar os comunistas a os operariosavançados e para cometer yio
lencias contra as inassas. Sao, agora, mais freqflentes as prisoes, dernissoe g ou tranisferen-cias de emprego a outras arbitrariedadeg.

Apesar da represso, oPO da Pal 'nia cresce nurnricainente e meihora a sua a-
tividade politica. Aperfeiçoa seu metodos do trabaiho clandestino a recruta elementos da
classo operaria, Elevou seu prestigio no movimento comunista internacional. Os progreasos
do PC da Polonia indicain que esta so criando no pars a força dirigente que dorrubara	 doPoder a paste revisionista e conduzira o pars polo radio go carninho do socialismo.

Os cornunistag brasileiros alegrain-se imensanente corn os e4xitos obtidos polocombativo partido irinao.



ctuu IMAJUI
	

Pg. 7

Fartiodo di Ac a400 o Polltiwca.
0 agugamento da luta entre o povo e a ditadura xnilitar coloca na orden?-de-d

a a necessidade de fort.lecer o par14do da classe operaria. Na situaçao atual, mais do qua
nunca ressalta a importancia dri e:. ttnci de urn partido capaz do orientar coin jiisteza 3
masaas p9pulares, gula-las Poe ui-a caminho revolui4onario e servir de nucleo a uniao de to-
das as forças dernocraticas e antiimperialistas. Sornente a organizagao pode aaegurar a co
tinuidade da luta, superar as dificuldades que surgem e contrabalangar a aao repreasiva
do inimigo quo dispoe do atnplos reursos.

0 Partido Comunista do Brasil esforça-se Para as colocara% altura da present
to situaçao. Gulando-se Palo marxisxno-leninisio, traçou urna orientçao qua corresponds a
realidade A Procura eatruturar-se em todo o pais,,em especial nas fabricas e no campo. EmJane

i
ro desto ano aprovou importante docurnento sobre a queatao cia luta armada., o qual nor-.

teia a atividade de seus xnilitantes e indica o caminho provavel cia revoluao no Braai]..Neulto docurnento, o Partido afirma 9ue a essen 	 Øcia do sua estratea e a conquista de um gayer-
no popular revolucionarjo atraves da ].uta armada e quo a esøencia do sua tatica e a prepa-
raçao e o desencadeamen.to da guerra popular.

Para levar a prtica esta orientag.o, o Partido tern quo aer umq organizago
do combate e de permannte atividade polti9a. Seusatos devem corresponder as suas Pala-vras, Zatag_so terao forga de persuasao e so ganharao as giandes massaa quando as transfoL
marem em agoes concretas. 0 acerto do utna linha politica so pode ser comprovado no cadinho
Ia vida, Todo o trabaiho poltico, ideologico e orgnizativo do Partido, bern como sua es-
reita ligaçao corn as massas, visam, em .ltiina instancia, a impulsionar o movirnento revo1

cionario, a contribuir Para golpear em todas as oportunidades a ditadura e o iinperialisinoirnqu5.

A atjvidade do Pàr-tjdo volta-se fundanientalinente Para as xnassas, objetivando
ajuda-lag a desencadear as lutag e a elevar o n..(vel do sua consciencia poLCtica Nao se rjL
duz. a definir posigoes. Exige a participagao efetiva dos coniuni gtas a preparagao 0 no do-serlv2].vimento das lutas. Neste sentido, a iniciativa revolucionaria e questao da malor im-
portancia, t preciso procurar, em cada momento e\ecada situagao, as formas e Os mobs de
combater a ditadura e fazer avançar o moviinento popular. Nuzna conjuntura coxno a atual, nern
sempre a luta pode envolver grandes niassas. Desde, porem, quo corresponda aos sentiinento
do povo, mesmo restrita, elapode desempenhar u.m papal destacado no desmascaramento dos rer
acionariog q.ia oprimem a naçao0

Para cumprir suamisg o do vnguarda, as commistab aplicamem sua atividade
UM estilo revoluclonario, sao infensos a toda rotina e coinpreendem quo o exitq na aplica-gao da linha do Partido depends principalmonte de sua atuaao concreta junto as niassas e

sua in.iciativa poLftica em todos os terrenos. Em seu documento de maio de 1968, ,o Cotni-
te Central do Partido deu_inicagoes claras Para a adogao de urn estilo revolucioriario de
trabalho. Afirinava quo Nnaoe suficiente ter uma linha correta. t impres9invo1 adótar
tambem urn estilo revolucionario, do arduas lutas, sern o qua]. nao so podera por em pratica
esta liitha. Os membros do Partido precisam desenvolver semelha.nté estilo de trabalho".!hia
adiante, alertav-a os militante g a firn do preparar-so para as grandes embates de claase,tanto nas cidade g coma no campo, epara adestrar-se, em todoq os sentidos, Para a guerra pop
lar, Dizia: "Naj g do que nunca e greciso atuar revolucionariarnente, transformar a linha do
Partido em algo material, expressa-la am poderosas aoes,.

As aes revo1ucionrias o ' o podem ser confundida g corn a aventura. Esta , no
leva em conta as forças reals do inirnigo nem as possibilidades da organizaçao ,partidaria,
Nao so deve jjrder do vista quo a luta no Brasil sera prolongada.- Tal circun gtancia condi-
ciona a atividde do Partido, t evidente, no entanto, qua a preseite conjuntura exige o
conibata ativo a ditadura. Nada pode justi car a passividade, somente lutando quo o mov,mento popular crescera a adquirira novas .orças,

- 0 Partido existe Para trabalbar perrnanentemente entre as massas e desenvol -
er agao revolucionrja, 9 na luta qua ele se forta1ecer e ocupara o lugar que ihe compe-te.
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SELYAC ER IA FASCISH
So inurveis e niontruosos os cines coxnetidos pela ditadura inilitar. Vigo-

ra no pds um regi fascista ,con todo o seu cc'tejo de rniserias. Os generals, sedetos do
3angue, no so detem em sua furia contra os patriotas e democratas. Cometom as violencias
r,iis abjetas e ultraDassarn em perversidade os piores bandido. Os quarteis e asdelegacias
do policia sao p1co de sevicias bestiais contra os presos pol{ticos. As detençoes so suck
dem a atingern numero bastr.nte elevado, oarticularrnente entre os jovens.

Apesar da rigorosa censiira imprensa e da constnte incomunicabil.dade dos60prsos, chegam riotcias das bPrb!lridades conietidas nos crceres. A liha das Flores oonver-
teu-se em il1a doe supLCcios. Au, centenas do pessoas tern sofrido selvaens torturas, As
principals vitii.9 gao estudantes. Os torturadores empregam diferentes metodos: Wpau_de_a.
rara"; choques eletricos nas partes male sensveis do corpo; sucessivas pancadasna cabega;
espancamentos em quarto escuro; perinanencia, dias seguidos, sin colas do 2 x 2 metros, sob
jatos do luz intensssiinos, semcornida. e corn pouca agua; tentativas do afogamento; fuzila-
mentos sinnilados; goipes siinultaneos nos ouvidos - o ciarnado "telefono t, quaprovoca 0 ro
pimento da membrana do t(mpano.Os chegam a infainia de cometer violencias aexitaig
contra alguinas jovens.

Nesta do cia so citads aponas alguns casos. Jean ?rc, i{der esudantil,
luno do 4Q ano ,da Escola do Qu	 fol torturado logo ao cegar a Ill-ia das Flores. Race-
beu choq ie eletricos, pancadas nos ouvidos, passou varias vezes polo "pau-de-arra" e so-
freu tentativas do afogamento... Solange Maria Santana, estudante do sociologia, barbararnen-
to. torturada,.perdeu a razaD rrlon.go perodo.. Marijane Vieira Lisboa, de 22 anos, tercej
ranista de ciencias socisis., jovern franzJna, levou choques elotricos e violentas pancadas,
tendo sido acometida...de seria crise cardiVtor Hugo Glasbrun, estudante do econornia,
esta inconninioavel ha me.is de 40 dias.. Durante longo tempo ficou nurn cubfculo quase cern
luz so nIvel do rnarR suj elto a constante uxcidada. Foi subraetido ao 'pau-de-arara" e a ou-
tros. tormentos. Antonio Sori'no, aluno do econornia, pro so sob a alegaçao do qua sua ,oasa
sarvia para reunioes, fci torturad.o corn choques eletrios e deois encerrado na solitaria.
Serio Rolin, do 20 anos, detido porque se encontrava na residencia de urn amigo, quuido a
polieia deu ,uma batidn, passou20 dias nurna solitaria,. fol vitirna durante urn ines do espan-
camento g diarios, perdeu arneoriaapos 10 dias do castigos corn choques eletricos e "pau -
-de-arara", Foi internado no Manicoinjo. Judiciario devido ao estado mental em qua so en9on-
traya.. Atualmente so acha na liha das Cobras numa masinorra cavada na rocha. 0 sexagenario
Antonio Queiros, acusado vagarnente do haver fabricado uina chave, nao escapou ao g padecime
tog cia tortura,

Nos quartis do crcito,. particu1arente na Polcia doExrcito e no Regimen-10to Escolade Infantarla, comete-se crimes inoininaveis.. Os detidos sao colocados emta.nques
cot agua ate o joelho, ondn perrnanecem des pidos durante horas a fio sob choques eletricos.
Sao comims as tentativas de afogamento.. Ao quo so sabe, o advogado Wellington Rocha Cnta1,
presidente do uma sub-seçao da Ordern dos Advogados, recebeu no REI ., aleiu do constintes es-
pancarnentos, choques eletricos nos ouvidos. 	 "t L

- preciso aoontar o norne dos torturadores. Os mats im4icadosnesta don&icia
sao:. Cox-,andante Clernente, responsavel pelo Presfd.io da ITha das FloresI Jader Coutinho, v
ce-responsavel do rnes Dresfdio,. Comandante Miguel Laginestra e capitao Adriano encarreg
dog do inqueritos. Coandante Marinho, encarregado das prisoe3 do CENIMAR 0 Major Podesta,
chef-3 do Servico Secreto do REI., Capitao Ronaldo do Carvaiho, encarregado do 1P-H. Sargen-
tog Valde.-nir Souza Alves, Claudio do Arai

,
jo Cardoso, Nei da Rocha 1ndonça e. Adilson Cards

So uimaraes,

0 sadism2 dos torturadores nio se-volta smente contra os pesos politicos. S
as familias sofrern toda sorte de vaxrnes, quando. procuran visita-los. Tern qua requlsitar
crtoe g do licença aue servern parn urna unica possoa edao direito apenasa urna visita por
me g ,. Os interes gados orecisarn fornecer dots retratos a policia. Para ir a liha Grande, ca-
cia pessoa gasta em miia 30 cruzeiros novos.. Os advogados sao impedidos do defender plena-
mente seus constituintas, As Coinissoes de Inquerito. negarn informagoes sobre os processos e
ainda ameaam .de . puniao os advogadoa. Estee sao subruetidos aintenso interrogatorio. para
inforinar do onde proven seu interesse pelo preso e quanto estao lhe pagando.

( Continua na pgina seguinte )
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VltOria da Clench
	 ChURAsa

I
As vesperas do 20 aniversario d Repu

I
blica PopJ.ar da China, os povos revoki_

cionarios receberarn corn irnensa ale gria a noticia de que aquele pals havia realizado corn e-
xito novas experiencia nucleares: a detona2aO de mais uma bomba de hidrogenio e a sua pri
nie ra explosao subterranea de urn engenho atornico. Esas experien9ias vieram demonstrar o
poleroso avango da China Socialista no terreno da ciencia e da. tecnica, Os trabalhadore
chineses, inspiraos palo pensarnento de Mao Tsetirng,.dao rnais urna vez provas de grande Ca-
pacidade, inteligencia e esprito inventivo. Domiiam os conhecimentos mais avançados de
nossa epoca.

As recentes exploses nucleares chinsas vm reforçar grandemente a defesa na-
cional cia China e contribuein poderosarnente para encorajar os povos oprinLi3os na luta con -
tra a cloininagao dos irnperialistas ianques a dos social-imperialistas soirieticos, que bran-
dern ,as arrnas atoinicas para intirnidar as rnassas populares e tudo fazern para asegurar 0 mO-

nopolio de tais.armas. Corn o major conhecirnento dos segredos da energia nuclear, a China
se torna rnais forte e sendo o principa l  baluarte da_revoluçao nnmdial, fortalece em seu
conjunto a luta de todos os povos por sua emancipaçao.

A AO nmesrnotempo que aperfeiçoa suas arrnas atomicas, a China, atravs de seu go-
verno, declara categoricarnente qua 4arnais ernpregara em primeiro lugar aquelas arms contra
aualquer pass. Define assirn uma politica que corresponde aos interesses da Hun.nidade_e
qua, no fim, de contas2 visa a proscrever efetivamente as armas nucleares. A . uma, posiçao
qua ajuda a deter a mao assassina dos imperialistas e social-i .perialistas desejosos cia
quebrar a resistencia das massas corn a arneaga de urna guerra atomica.

Os reolucionrios brasileiros apiarn ca1orosaiente esta ,posiço da China a
jubilam.-se corn o exito fornmidavel alcangado palo povo chines sob a sabia liderança de Mao
Teetung.

rOUQA DRI€NTE EM
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( Continuago da pjna anterior )

-	 Tdas as torturas e vio1ecias sao feitas,corn o objetivo de arrancar confis -
soes dos detidos, abalar suas convicgoes e desmoraliza-los perante seus companheiros. Vi
sam intimidar todos os patriotas e democratas que ni.o aceitam o jugo da ditadura. Mas 08

generais fascistas, p r mais que se desrnnndera era suas arbitrariedades crntra o povo, nao
conseguirao abater o anirno dos que lutara pela liberdade. Ao contrario. A. medida qua come
tern mais selvageias, maior a o odio popular contra ales e maior tambeni .0 desejo das inS

sas de recorrer a luta revolucionaria a fun de derrubar o regime quo engend.ra crimes tao
revoltante S.
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viva a [j :1 1lit
A Albnja comemora no dia 29 de novembro o aniversarjo da vitria da sua re-vo1uao popular. E5t3 ano a data da libertagao reveste-se deprticu1ar importaricia porqueas ginala o primeiro quarto de seculo do xistencia da nova A1bnia. 0 povo aibanes faz im

balanço das conquistas obtidas neste periodo e mobiliza suas forças para alcangar novos e-
xitos no caminho da completa construçao do socialismo.

Em todos 03 ramos de atividade, a Albania registra prodigiosos ava9os qua
despertam a adxniraçao dos povos de todo o murido. Em particular, no terreno da politica e
da ideologia deu urn grando salto adiante, colocando-se entre as naçoes mais avanadas.

Nenhurn Pals defende corn mais ardor a sua soberania do quo a Albania, ,Ainda
quo pequena, nao teine as pressoes e as ameaga do poderosa naçoes imperialistas, 0 exam -plo para todos os povos. Axnante A daliberdade e da independencia, conquistadas corn sangue e
duros BacrifCcios, o povo albanes e defensor valoroso do direito de autodeterininaçao das
nagoe a.

Os albaneses celebr.rn o jubilsu do sua libertaço e da vitria da revoluço
populr mais conscientes do sua força e niais decididos a lutar pela nore causa qua defen-
dern. A sa vanguarda encontra-se o glorioso Partido do Trabalho da Albania, guia e inspira
dor do toda as suas vitorias. Liderado pelo comprovado marxista-lenjnjsta Enver Hodja, o
PTA esta. solidarnente unido ao povo a conta corn o seu total apoio.

Embora sob o bloqueio do s A imperialistas e dos revisionistas, o povo albans
d1igido polo seu par;tido, passou por todas s provas a id las saiu-se honrosarnente. Devido,a este bl9queio, a decada do 69 inclui o periodo inais dficil dos vinto e cinco anos de vi
da da Republica Popular da Albania. Os revisionistas e seus satkites tudo fizeraiu para c
prejudicar: o pals. Empregaraina calunia, a sabotagern, o cerco ec9nolnico, a conspiraçao e
os recursos mais infarnes. 1s tudo em vao, k unidad.e do povo era torno do PTA. superou as di
ficuldades. E a construçao do socialisrno marcha em todoe os terrenos.

Os dados referentes ao per:fodo do 1960 a 1968 revelam qie a produço global,,au.rnentou ,em 55,8%, sndo qua a produao industrial crescou de 60,4%. E cada ,vez rnaior o pso espcifico da iniustria no,conjunto da economia nacional. Possuindo o ,pais ricas fontesdo materias prims, coma petroleo, crorno, ferro, nque1 e 1auxita, a industriaesada e-
senvolve-se em ritmos acelerados. A produçao do energia eJ.etrica apresentou urn Mice de
desenvolv-imanto do 340%, a do cobre foi triplicada, ,a de ferro-nque]. alcanou 320%. A in-duatria mecanica teve urn crescimento do 469%, a induatria qufinica, tao indispensav2l ao
progresso da agricultura, aumentou em 16 vezes, a de xnateriaisdo construçao 2,5 vezés, ado vidro 3,5 e dobrou a produgao da industria love. Em cons 9qttencia deste surto industrial,
verificou-se urn notavel aurnento das fileiras da c.asse operari, quo passou do 153 rail trabalhadores, em 1960, Para 270 mu, am 1968. A Albania vai-se tranaforn.ndo, assira, de pals
agro-industrial era pals industrial avançado.

A gricu1tura urn setor quo maraca particular atenço do govrno e do Parti
do, tendo era conta qua ainda 76% da populaaovivem no campo. Existem doiø tipos do econo-
mia rural: o estatal e o cooperativista. Ja nao existe a economnia priv.da. Na economnia es-
tatal, houve urn aumento do 30% nas rendas e na cooperativista a produçao duplicou era rela-
ço a 1960t Os camponeses acharn quo, corn as cooperativas, conquistarama nova vida. No que
so refere a propriedade estatal, soia1ista, o governo visa a meihorar 0 abastecimento dapopulaçao, .Por isso cultiva novas terras aproveitendo as reservas fundiarias do paCs, do-
senvolve a i±'rigaçao corn a drenagera de pantanos, intensifica a mecanizaao daagricultura.
Em 1960 havia 4. 500 tratores e, era 1968,10.000; a que evidencia a niodernizagao do traba -
1.o no carnpo 0 'ov9rno Popular impulsiona tarabem a roduçao do adubos quo auinentou em 6,5vezes, No pals ha fabricas de adubos que produzera ate 100 rail toneladas anuais a exit
projeto para a construçao do uma usina corn capacidade do 300 rail tonoladas. As cooperati -
vas agrCcolas so reforgam economica $ organizativamente, tendo em vista o desenvolvimento
intensivo da agricultura., As pequenas c000erativas fundem-se em cooperativas maiores para
facilitar a emprego do maquinas e da energia eletrica e conseguir nraior rendimento do tra-
baiho. Em passado recente, havia 2.600 cooperativas, Agora sao 800, abarcando, cacia uma
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las t ,vias aldeia. Pensa-se em r9duzir inais ainda ste nilinero. A import.ncia da fuso
nao e eomnte econornica, mae ideologica e educativa.Relete-se, inclusive, na PSicologia
do campones que nao fica lirnitado ao horizonte de urna so a1eia e gQnha a perspectivamaja
ampla da construçao do socialismo. Era uJ.tirna analise, todo este esforço, visa, no futuro
a transforniar a propriedade do grupo era propriedade do todo o povo0.

Ainda no que diz respeito a agricu1ura, cuidado especial rnerece do Govrno e
do Partido as zonas montanh9sas, urna vez quo sornente uma parte correspondente a 30% da ex
tensao territorial do pals e p1 na, Nessas zonas vive nurnerosa populaçao. Elas constituem
as fortalezas naturais contra a invasao estrangeira. 0 PTA lançou a palav7a-de-ordem de t

Ir para as montanhas e torna-las ferteis como os vales".

A econornia nacional desenvolve-se de ndo a tornar a Albania urn pals industrial
avançado e, ao macmo tempo, a criar urna agricultura avançada. A industria e a agricultura
progridem paralelainente. Cbjtiva-se, corn isto, dimiuir , constantexnente a diferenga entre
o campo e a cidade, entre a plancie e ,a niontanha, nao so no terreno da econornia, rr.r i_
gualinente no da cultura, educaçao e saude,

Notveis resuJ.tados obteve a ,Albrmia no dom{nio da instruço. ,Ern 1960, havia
275 mu alunos e, em 1968, 474. mu. 0 nurnero_de escolas, nesse mesmo periodo, elevou- . se de
6.700 para 13 mini, Houve profundasmnodificaçoes do 9entido progressista no ensino e na c4
tura. Esta adquire cada vez rnais nitidarnente urn carater socialista. Depois do extensos e
proThndos debates, realizados no cuzso deete ano 8 que atingiram as grandes macsac, a esc
la e a educaçao sofreram zrnidanças na sua-estruturl e a,mpiiararn seus objetivos. &tualrnente,
os estudantes nao apena g estudani. Ligam o estudo a pratica, participando da atividade pro-
dutiva. Dedicarn tambemnurna parte de seu tempo ao treinamnento mnilitar em virtude da permima -
nente ameaça de agressao dos inirnigos externos da Albania.

Iguairnente, no setor da saideb1ic, a Albania desenvolveu-se. Em 1960, haviaIM 
inciLco para 3.4)0 peesoas e, em 1968, este nurnero reduziu-se para 1.430. 0 pessoal do

servigo de saude passou, neste espago de tempo, do 9.860 para 15.000.

Juntamente corn o trabaiho de construgo do socialismo, na A1bna tudo so faa
para fortalecer o potencial defensivo da naçao 0 povo em seu conjunto esta arniado e pron-
to para def3nder o pais. A revoiugao pertence as massas populaies e estas preservarn o Po -
der Socia1isa, resgiardain zelosarnente a integridade do territoriopatrio. Isto se impoe
porque a Albania esta cercada do inimigos que, em iferentes ocasioes, enviararn bandos ax'-
mados para rea.lizar açoes contra-revolucionarias. Estee bandos foram liquidados polo povo
arrnado, 0 arrnamento direto das macsac eleva a sua consciencia politica. A imnagem de q .ue 09
albane ges constroemu o socialismno tendo em urna das maos a. picareta e na otra 0 fuzil nao e
figura de retcrica. Expressa a Intima vinculagao entre a construgao economnica e a defesa
nacional, urna vez que a Albania e alvo perinanente cia agao agressiva dos titistas, doe gas-
cistas gregos, doe imaperialistas ianques e, em particular, do social-imperialismao sovieti-
Coo

Na A1bnia a revoluço socialista nose detm. Sua meta e o comunismno. Porissç,
sao adotadas medidas objetivando elevar a consciencia socialista das pessoas._0 combte ,a
Ideologia burguesa e perinanene, a fin do eyitar a restauragao capit.1ista. Nao so da tre-
guas ao burocrati gmo, 0 interesse coletivo e colocado acirna do interesse pessoa.l. Procura-
-Se elintLnar as sobrevivencias do obscurntismno religioso. Tudo e feito para assegurar a
plena emnancir-r' la mnu.iher. Procede-se arevolucionarizagao cia escola e imnpu.lsiona-se r
revoiugao tecno-cientfica. A. classe operaria reforga seu papel dirigente na sociedade al-
banesa, o controle operarlo se faz sentir em toda parte. Trabaihadores da industria e_das,
cooperativas agricolas ocuparn, em nuniero crescente, importarites postos na athninistragao P1
blica e no Partido.

Todos os grande xit9s da Albania socialista foram alcangados sob a direg o do
Partido do Txabalho da Albania. Este ,oriento-se sempre pelo marxismno-ieninismo e basecu -
-so no princiio de apoiar-se nas pro prias forgas. 0 Partido fojou-se na luta, profunda -
mnente ligado as massas. Sou principal diriente, Enver Hodja, sempre defendeu esta oriet,
gao, decisiva para quLuer partido_pro.etaio que se proponha a levar a cabo a revolugao.
Ja em abril de 1942, uiese: tlSeni açao nao ha partido comuunita (...) o que engrandece e
consolida o Partido e a agaoe a luta. Nao podemos flo g ligar ao povo so nao dernonstrarmO8
a ele que s-r'.os capazes de dirigC-lo", Nestes vinte e cinco a.nos de ditadu.ra do proletari
do, o PTA tern-se mnoctrado coerente corn esta orientago. 9 urn oi.rtido de combate, revoluci
neirio, enraizado nas massas populares, que veern nele sua organizago do vanguarda.
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0 PTA., como partido da classe opersria, zela pela pureza do marxismo-leninismo,
consciente do qua so esta doutrina pode ilurninar o carninho quo conduz a2 coiminismo. Naov
cilou em so arguer corajosarnente Dam combater o revisionisino contemporaneo e desmascara -
-lo do maneira implacavel, A Historia ha-de registrar esta atitude do PTA corno uma das
mais bolas paginas do inovirnento operario internacional. Ao lado do grande Partido Cornunis-
ta da China e dernais organizagoes raarxistas-leninistas, o partido do Enver Hodja lutou sern
descanso contra as tergiversaoe, falsificagoes e deformaçoes da doutrina do proletariado
praicadas por Kruschov e seus sequazes, 0 PTA tornou-se inimigo irreconci1iae1 de toda a
especie de revisionistas, sejam quais forem Os seus matizes.

Partido do proletariado, destacainento avançdo da ciasse operria mundial, o
PTA educa seus znilitantes e as massas populares no espirito do internacionaliamo, Conside-
ra seu dover sagrado contribuir serupre rnais para a vitoria da causa do marxismo-leninisino
no nirido, para o sucesso das forças antiiinperiali gtas e anticolonialitasna Asia, Africa
o America Latina, Para os oonministas albaneses o apoio iternacional as forças marxist.3
-leninistas e a edificaao dasociedade socialista sao probiernas quo so relacionam e iaitu
mente se condicionarn, arnbos tern a ver corn a luta polo coinunismo. Precisamente por isto,for
talecem sous laços do amizade. corn os partidos e organizagoes rnarxistas-leninistas.

A data do 29 do novembro a urn dia de festa para 93 revolucioneirio g do toos 96passes, No Brasil, o 25 aniversario da libertagao e da vitoria da revoiuçao iia Albania e
saudado corn alegria a entusiasmo pelos revolucionarios, por tr.balhadores e intelectuais
pelog estudantes, por homens e muiheres quo alinejam urn mundo novo do liberdade, de progre
so e do justiça social,

UI	 'H r:•	 I'1E'f'J
Em 1966, a ditadura miitar deu incio a uin,charnado piano do erradicaço dos c

fezais. Afiriava quo a execuçao deste piano era necessaria para etabilizar a produao ca-
feeira nuni nivei adequado, evitando-se os estoques excessivos. A area livre dos cafezaig
seria aproTeitada para a lavoura deatinada ao consuino do rnercado interno. AAerradicacao
foi foita a custa dos cofres pu.biicos. Os fazendeiros receberain, durante_tres an9s, quan
tias superioreg a 200 bilhoes do ciiizeiros veihos para arrancar 500 miihoes do pes do cafe.

Agora, po incrCvel qua pareça, a ditadura .nuncia urn nvo piano: ode recupera
çao e piantio do cafezais. Distril-uira, no curso do tres anos, rnais do 1 trlh.o do
ros veihos aos fazendeiros do cafe 3 0 governo federal, atraves do Grupo Excutj0 da Ftacio
nalizaçao da Agricu.ltura, entregara nesse prazo oitocetos bilh;es do cruzoircis
ihos para o revigorarnento de 900 milhoes do cafoeiros e o piantio de 100 mjlh;qx de novos
pas do cafe, 0 governo do Sao Paulo, por seu turno, dispendera ?4 0 bilhoes do cruzeiros ye
ihos destinados ao. plantio do 200 inilhoes de cafeeiros. E. o governo do 14inas anuncia qua
plicara vultosa-soina corn a masma fina.lidade.

Hei tr g anos, a ditadura paou altas quanias para erradicar 500 milhos do peis
do cafe. Nos proxiznos tres anos, pagara outra astronornica quantia para plantar mais 300
ihoes do cafeeiros.

Isto da uma idia bastante clara do careiter da ditadura miliar. Ela, alm de
servir aos grandes capitaliatas e aos imperialistas ianques, serve tambem aos grandos fa -
zendoiros a quom da do mao-beijada verdadeiras fortunas. Os pretextos sao os mate cinic2s,
como so pode ver no caso em questao: paga para arrancar e paga depois pam plantar de novo.
De unma e do outra rnaneira, o dinheiro da naçao vai diretarnente para o bolso dos fazendei -
ro s,

Enquanto tao rdiga Para os ricos 1atifundiarios, a ditadura militar 9' madastra para os tabalhadores, submetido g ao arrocho salarial,Arrecada escorchantes imapos -
tos quo recaern sobre os onibrog das massas,ntem os camponees sob regime do fonie e do nil-
seria,
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Laiteratura
Est circu.lando, em fo1eto edtado polo PC do Brasil, a traduço do texto con -

pleto das "Intervençoes na Conferencia Sobre Arta e Literatura em Ienan", de Mao Tsetung0

Em inaio de 1942, no auge da guerra contra a ocupaçao japonesa, realizou-se essa
conferen2ia de escritores, artistas e intelectuais chin9ses na cidade do lenan, coragao
das regioes ja libertadas polo Partido Comunista e o iExercito Popular do Libertagao. Dela
articiparain cornunista g e nao-coinunistas, corn o objetivo do d2bater o papal da arte e da

literatura na luta revolucionaria contra 0 imperialismo japOne8. Mao Teetung proferiu as
intervengoes do abertura e encorrainento qua constituern a obra.ora publicada.

- 	 hoje, urn dos textos clssicos do rnarxisino sabre 	 o erna. Voltada ,para a solu -
çao dos problemas vividos pelos intelectuais progressistas chineses naque].a epoca, a obra
desenvolve, do ponto-de-vista do iarxismo-.leninisino, teses do valid.ade permnnente e geral
a respeito de arte e literatura. E de extren. ,atua34dade para o Brash, onde os artstas e
intelectuais, na sua esrnagadora maioria contrarios a ditadura a situadoo nuina posiao anti
-imerialista a pr9gressista, revelam ainiude desorientagao e dificuldade em realizar uina
arte em correspondencia coin esta posiao.

Mao Tsetung ressalta a importncia do "exrcito cultural", indispensve1 para
vitoria do povo, ao lado das "tropas corn fuzil na mao. Desenvolve longamentq a respoata a
pergunta rircipa1: a quem se destinain a arte e literatura rogressista? Basicarnente, a
resoosta e. as grandes massas populares. 0 quo so so torna viavel so oa artiatas a escrit
res aceitarn a posiao dirigento do proletariado no processo revo1ucionrio.i impossivel
hoje fazer uma arte, quo sirva as_grandes massas populares,sob a diregao da burguesia. Is'
to partindo do princpio do quo .nao se queira fazer arte a literatura para os opressores e
exploradores,

"Dove-se recolher a rica heranga e as bogs tradiçes da arte e da literatura Sue
nos legaram as epoos paøsadas da China e as quo vein do estrangeiro. Mas o objetivo

rr	
sera,

sempre o do servir as grandes .ssas popuJ.ares", Esta afirmagao do Mao Tsetung vale tambem
para desinascarara mentirosa propaganda dos imperialistas a dos revision.istas a respeito
da suposta negaçao total doo vores do passado por parte da recente Revolugao Cultural Pro
letaria.

"Maitos camaradas - diz adiante Mao - por serem do origeT pequeno-burguesa e
intelectuais (.1.) concentram sa atençao no estudo e na descrigao deses. Tal eQtudo e
descriçao seriam adequados se_fossern feitos a partir da posiçao proletaria. Mae ales nao
fazem assirn ou, polo monos, nao.de todo, ( ... ) Produzern suas obras fazendo delaso,auto-r!
tratoda pequena burguosia C...) sinipatizam mesmo corn os seus defeitos a chogam ate a li
sonjea-los."

"Iossa atitude no sera'er utilitarista.?" Mao Tseturg toca a1 na mais viva chaga
dos intelectuais pequeno-burgueses quo considerarn inadniissivel colocar a arto a serviço do
algurna coisa ( esquecem-se - diga-se nmiito de pasagem - qua Cervantes, porexernplo, e.
creveu o Don Quixote corn urn objetivo rnuito "utilitario": o do combater a ir.flue]ia perni-
dcca dos romances do cavalaria ), Mao Teetung esdlareQe qua "... numa so9iedadde clas 4
ses, o qua nao for utilitarismo de um classe, o sera de outran . 0 resto e cegueira ouhi.,4 s:
pocrisia.	

-

Mao Tee tung aborda tambm a relaço entre elevago ( qualidade superior ou refi-
narnento ) e popularizaçao da arte, A pr3meira caracterstica pode existir n4 arte destina
di. ace quadros e setores do povo cujo nivel se elevou. Mae a popularizagao e tarefa mis
urgente.

e

Ao tratarda relao entre conteido e form, mostra qua "... as obras de arte de
baixa qual3dade artistica nao tern eficacia, por mis progresistas qua sejarn do pontode -
-vita politico. Por isto, Atanto estamos contra as obras artisticas cam urn ponto-de-Vista
erroneo orno contra a tendencia do produzir obras no w estilo do palavras-de-ordem a carta-
zea P , acertadas apenas do ponto-de-vista poltico mas . carentes do valor artCtico".
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Mao Tsetung rebate ,uina srie de concepçes errneas niuito correntes entre Os intE
lectuais. ,A primeira dalas e a respeito do uma naturezahumana 9bstrata, acima das cla000E

e sern caratr do classe, eterna e irnutavel. A natureza huinana so exists em concreto e sem-
pro tern carater do classe. A Itnatureza hunianati ex4tada por certos inteloctuais e a natur
za indivi4ualista de urn hoinem determinado: o burgues. Por isto consideram a natureza huina-
na proletaria incompatvel corn o quo concebem corno 'tnatureza huinana".

"Quanto ar tanior a huinanidade', nunca existiu tal aior quo tudo abarca 4 desde que
a humanidade se dividiu em classes. (...) 0 verdadeiro amor a huinanidade nascera quando or
todo o xmmdo nao existirem rnais classes, (..,) Nao podemos amar nossos inimigos nem os ma -
les sociais. Nosso proposito e eliniinar tanto urns como outios". Mao Teetung, partindo de
pratica objetiva, refu.ta assim o falso "hunianismo" qua esta hojo mu.ito em moda - largamer
to encampado pelos revisionistas do dir9ita quo serve do pretexto, por eqlL(v000 ou e
perteza, para justificar a indefiniao frente R l'ita do classes, 0. que acaba sendo unia de-
finiçao a favor dos opressores.

A respeito da idia do quo a missao da arto 4 refletir a "ecuridio e a c1aridad
do inaneira "imparcial", ,criticar tan.o as classes exploradoras quanto Os deeitos cjo povo
Mao TBetung mostra quo e u.ma concepçao propria do intelectual pequeno burgues quo e inca -
paz do encontrar a claridade e do perceber a diferenga essencial entre as taras incuraveiE
das classes exploradoras e os defeitos do povo. As prirneiras devem ser objeto do crCtica
im1acavol. Os segundos sao resultado das influencias nefastas das classes exploradoras nc
proprio povo e devem ser abord.adas do outra maneira, do inodo a serem eliminados no curso
da luta. Mas nao devern servir do ruotivo pam atacar o povo.

Mao Tsetung, em suas intervengoes em lenan, acentua a importacia do estudo do
inarxisino Palos atistas e escritores e mostra quo isto_em nada 1imitar o 11n]pulso 9ria -
dorm ; polo contrario 1 desde qua se o faga do maneira nao dogmatica R seca, o anipliara. C
estudo do inarxismo so destruira o "i9pu10 criador feudal ou burgues qua porventura exis-
ta-no artjsta ou escritor. Mas isto e born e nao ruim.

A difuso do foiheto "Intervençes na Conferncia Sabre Arts o Lieratura em
nan e urna grande cortribuigao para tarefa do esclareciinento e rnobilizagao revo].ucionar
a do intolectuals. E tuna forma tambem do difundir o rnarxismo—leninisrno, o qual as enriqu
ceu e desenvolveu em nossos dias no pensarnento do Mao Tsetung.

-

It desenvolver a luta pelas reivindicage9 especificas das massas, os
rnembroa do Partido nao devern descurar urn s instants as tarefas fundaznerx
tais assinaladas no Docurnento da VI Conferencia, A luta pelas reivindica
goes especificas e urn importante aspecto das tarefas gerais em quo so e
periharn os cornunistas, Ajuda a mobilizaçao das massas contra a ditadura ,
facilita o demascararnento do sistema governainental, possibilita 4 eleva
gao da consciencia politica do pvo. No entanto, por si so, esta luta
nao conduzirao povo brasileiro a conquista de uma vida do liberdade,pro
gresso e bern-..estar. 0 caminho da libertagao eo caininho da luta armada
Por isso, ao puguar pelas reivindicagoes especificas dove—se ter sempre
ei nrtra a perspectiva da revolugaof.

( 0 P. do Brasil na Luta Contra a Ditadura Militar )
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