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ORGO DO COMITn CENTRAL DO PRTIDO COMCJNISTA DO J11L

TkE PLUGS LU ' DDFIS.. J'c iovu
Imbuidos do mais puro sentirnento de arnor o dedicados do corpo e alma 'a

causa da liberdade e da justiça, gnupos guerrilheiros cornbatem o vigilarn, ha
mais do cinco meses, na selva amaznica. Sern temer o aparato blico dos gone
rais fascistas contra cbs mobilizado, dao provas do dospreendirnento, valen-
tia e audacia. ,Nao modern sacrifcios norn fogem a fadiga para cumprir seas de
veres de patriotas e democratas. Comportarn-se como vordadeiros heroi do po-
vo brasileiro. Nas rfregas corn Os soldados da ditadira, reprosontam a honra
e a dignidade da naçao, subinotida a urn inferno regime policial-railiter.

Os governantes procura.i mpedir a divulgaçto do feito giorioso dos rnor
doros de Sao Joao e Conceiç.o do raguaia. Impuseran frrea censura impron
sa. Ms pouco a pouco, os fatos sao rvlados a ganharn dmcnsao serapxe rnaio-
res. Repercutom fortemente nas cidades e povados riboirinhos•do .Araguaia o
Tocantins. Comearri a eccar nas escolas, nas fabricas a quartis das grandes
cidades. Chegam ao Nordesto, castigado pela soca a pole fomD Em tbda parte,
despertani o entusiasmo popular.

Preocupados corn a resistancia quo so dosenvolve e consolida no sub do
Para, os militares investem ostupidamente contra as massas da regiao e adotam
medidas repressivas ectrernadas. A ,toque do caixa constroern quartis para

.- in
talar cinco novos bata1hes do Exercito nas ,cidados de Tmperatriz, Marab.
Itaituba, Altaniira e Hurnait. 0 do Marab. ja entrou em mcionamento. Os so
dados sao utilisados para o patruihumonto daransania:anic. a para roalizar
tarefas de polcia na identificao do cobonos e an dtei 0 do suspoitos
Os generals proparam, tumbem, para meados do setembro, vasta manobra anti-
guerrilheira quo so estander. do Xonbio. ate'Araguatins, na margom diroita
do Araguaia. Dossa rnanobra participaräo tropas do Exercito, subordinadas ao
Comando do Planabto, e efetivos da Polcia Militar do Golas, corn o apoio ae-
reo da FAB. Trata-se do medida dostinada a aternorizor os moracioros dessa a-
rca, em geral, pessoas pobros que vivern do trabaiho na roça e simpatizum corn
a luta de seas irmaos da outra margom do rio. A manobra visa, igualmento, a
acobertar a concentraçao do forças quo os generals bovam a ofeito nessa reg
ao, onde instabaram o posto do comando da luta contra as guerrilhas do sub
paraense.
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Intr pidos liitadoge do Povo (Continu.agao da 19 p.gina)

Mas os generals nao alcançaro seus objetios. Salta a vista quo eles nao conse-
guiram e nern consegu.irao esmagar os guerrilheiros. Acostumados a prender, torturar e
assasinar jovens indefesos nas cidades, revelarn-se impotentes diante da bravura dos
grupos armados que operam no interior. Sofrera grave revs, pondo a n. toda a saa fra-
queza. Esta reside, fundomentalinerite, na injustia da causa quo perseguem, no sistoma
liberticida que irnplantarwn no pass.

0 povo brasileiro ,nao aceita a tirania, no so conforma corn o regime de caserna
imposto a naçao. lutara por todos os melos para dorrubar a ditadura. Por isso mesmo,
poiara e sustentara resolutamente os intrepidos combatentes do Araguaia, sees meihores
filhos, que indicwn o caminl'io da aç..o armada e da anidade para alcangur a vitoria.

IMPREN& ESTRGEIRA N0TIC11i k IIJT.k BMAD. NO P.RJ'

Continua repercutindo no exterior a luta armada quo so ddsonrola no sal
do Para.

"Nacion" e "Presencia", do Chile, publicarom renortagons sobre Os acon-
tecimentosvcrificados em abril no rnunicpio do Sao Joao do .raguaia, dosta-
cando a combatividade dos moradores locals que empunharam orinas pora resist--
•tir a agressao da ditadura.

agncia europia "Liberation", em seu boletim intrnacional, divalgou
novas informa6es acerca das aç6es armadas no Brasil.

Tarnbm o jornal "ashkii", orgao dos sindicatos albaneses, dea notcias
da resistncia popular na regiao do Araguaia e toceu comenturio poltico,re
aitando a irrtortancia dessa resistncia, ao mosmo tempo quo fez votos polo

seu completo exito.

OUCA, E ACONSEIE g SEllS .hMIG0S A OUVTh. DIi.RIMENTE,
EM PORTTJGUES:

RDI0 TIRANA - Eniss6es do 1 hora do durao:
- Is 20:00 e 22:00 hs. - Ondas curtas do 31 e 42 m
Emisses do rneia hera de duraçao:
- Is 4:00 e 18 :30 hs. - Ondas curtas do 31 e 49 m
- s 7:00 hs. - Onclas curtas do 25 a 31 in

RDI0 PEQUIM - Emisses do 1 hera de duraçao:
- d 19:00 hs.	 Ondas curtas do 25, 30, 41 e 48 in
- Is 21:00 hs. - Ondas curtas do 19, 30 o 32 m

It
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VERDACEIRA
tNDEPENDEN(\A

naço brasileira celebra o sesquicenten.rlo JItc sua independncia poltl-
ca num dos inomentos mais difceis do sua histria. Sibnietido a uma ditadura militar
fascista, o Brasil torna-se dia a dia male dependonte, v 4e sou futuro emeaçado pelo -
inperialismo norte-ainericano e seus males eociais agravados polo roaciona'ismo e a
braiçao das claces dominantes. 0 povo brasiloiro acha-se numa situagao penoa. Vive
faminto, espoliado, na ignorancia e scm direitos. Em sou coraçao, porem, ai'de ma-is -
forte do que nuiica a cama da liberdade. Sna consciencia ncion.a1 o mais oievacla.Nao
supDrtaraindefinidamento a tutela ostrgeira nem aceitara quo perrnaneçam intoados
Os privilegios da minoria exploradora a ppressora.

Os generals fascistas estao prornovendo custosa campanha do mentiras pera -
ladibriar a povo.Procuram apresentar-se corno patriotas a autnticos autores do pr
gressonacional. Propalarn quo o foitO dd prociamagao da inciepondencia foi obra da e-
lite dirigento da opoca. Impingem Pedro I como o fundador do Estado Nacional. Troux
rem de Portugal para, serm rdverenciados os ossos do Imperador, corrasco do muitos
triotas. Ten-tam incutir a idia do quo os militares continuam a luta pela independe
cia quando, ña realidade, sao uns farsentes, serviçais dospiores inirnigos dapatria
o do povo.

.Ao•comeniorar o ovento, as forças patritticas e dernocraticas, especialmente
os cnmunistas, compreendem quo sua missao principal consiste em dosmascarar o pseudo
patriotismo .das classes dominantes; em salientor as lutas dp povo, estudar suas exp
riencias e honrar a mernoria doe quo so sacrificarem pela patria; em prosseguirnom
bate pela conquista da verdadeira independoncia c'omo a rnal3 nobro, urgonte a revolu-
cionaria tarefa do n.ossos dias.

I

A prociemaçao da independncia o a fundaçao do Estado Nacional brasileiro,
cm 1822, resuitoram do urn cruento e doloroso processo do lutas e vicissitudes. Seu
rnaior artifice fol o povo. Cabe-ihe o principal mrito pela vitria da caisa aut&ie-
mista.

Scm dvida,os senhoros rurais o escravistas, assim como 0  grandesnegoci-
anteg , jogaram determinno papo no movirnonto da omoncipaçao poltica. Eram porte i.

• tegrante da naç.o. Suns foras polticas corncertarern as medidas e entabuieram Os aco
• dos quo culminarain na prociamagao cIa independncia, imprirnindp-lhe algumas do suas

singularidades. Este papel teve sun lgica.
Se bern que as na96es sejarn urna categoria histrica da opoca do capitalisniq,

disto no so dee concluir quo todas, obrigatoriarnente, tenham de surgir sob a egide
- ou a direçao da btirgesia. 0 exemplo do Brasil o h1ustratio. Inagao brasileira no

podia despontar desde logo como naço tipicamento burgesa. TTascida sob o signo do c
pitalismo mercenthl ascendonte, esto transmitiu-lhe, desde os albores da coionizaçaq,
certas particu]aridades quo foram saliDntadas pains revo1uçes burguosas dos fins do
scu10 XVIII. Os tragos do. Brash, como nçao se 'closenvolvorum progressivemente, fo-
ram criaç6cd das mass&, fruto do sea trabaiho, do sua inteligencia, do suas lutas.

-

	

	 -	 0 sentirnento nativista brasiloiro j. aflorara na guorra contra as holande-
SOS, quando so aliararn os interesses do varias classes em defesa da terra, do que n

-. in havia sido construdo. No percodo na mineraçao do ouro,as menifestag6es daquele
sentimentosetornaram male rossonantos. Em 1720, Felipe doe Santos, no morroi' esqua

• tej ado por insurgir-sc contra a prepotncia do jugo colonial, concitaa oupatriotis_
mo dos brasiloiros" a esmagar o 1domcnio da canaiha do rein.

Ado cadenternetrpolo portuguca enpenhou-se desesperadamente em abaf or --
quaisquer germes ou sonho do emanci paçao dos brasiloiros. Providonciou a anipliaçaorde
suas forças armadas e o reforgamento do poder publico. ProiblU as atividades manuf a-
tureiras quo tomavoni inpulso a prcienou a destruiçao da incipientc industria. Estab
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leceu rigorosos lirriltes e controles para o Distrito Diamantino. Cominou penas severissinias
pora Os que formassem associaç6es secretas ou ilegais o para Os que se dedicassem ? impre
sao e diulgaçao escrita. Manteve q povo em complete obscurantismo. Os raros letrados ou
ram portugueses de origem ou filhos da colonia quo jam estudar em Portugal. E para nao de
xar duvidas de seus propositos, a coroa reprimiu selvagernonte as menores demonstraçes em
favor da autonomia, a fim do escarmentar o aterrorizar tod.os as que quizessem libertar o
Brasil.

N.o obstante, quanto mais a metrpole tentava impor sea jugo, tanto maàs este so
tornava intoleravl. A dominaçao colonial aparecia corno o malor abstaculo ao avanço da
nomia brasileira, as aspiraçes da gente da terra a liberdade e a cultura. Nos fins do
culo XVIII e no inicio ,do XIX, Os aspoctos essenciais da naçao ja haviam adquirido ntida
configurao, 0 territoric se expandira, fora quase todo demarcado. A lingua portuguese so
transforinara no idioma predominante, nuni fator aglutinante de primira ordem. Tanto a eco-
nomia come as cnnunicaçes haviam atingido certo grau de desenvolvimento. As primeiras cr
a6es culturais revolaram ama psicologia cornum. Afora as tribos indcgenas, a populaçao c
siderada brasiloira chegara a casa dos quatroa mulh6os. Dostos, mais de urn terço cram es-
cravos negros. A parterostane constitufa-se de trabaihadores semi-escravos das fazenda'
do gado, de reduzidp numero do trabalhadores livres e artes6es, do pequenos proprietarios
rurais e conierciantes, do funcionariospblicos, soldados o intelectuais. A classes domi-
nant4s formavarn ama fraçao diminuta do senhoros rurais e escràvistas e de grandes negthcia
toe.

Cada yes mais convencido da necessidade do romper o monoplio comercial e sacudir
o sanguinrio domio colonial portugus, o influonciado pelas idias triurfantes do movi-
mebto de independncia dos Estados Uniclos o da Revolu.o Francesa do 1789, o povo brasilei
ro inicia a luta pela emncipaç.o nacional. Nosso ano, os inconfidentes de Vila Rica procu-
reran organizer urn movirnento objçtivando unir os patriotas em prol da autodeterminaço. Ti
radentes o seus companhoiros sonhavam coin a separaçao de Portugal, adotando o lema de TLi-
bordade, alinda quo tj?• A motrpolo dobelou cruolmente aconjuraç,o mineira1 Condenou
a forca Tiradentos. Mandou expor sua cabeça o partes do sea corpo nos lugares em quo prop
gou a idela antonomista, sua'familia foi julgada inferno ate a terceira goraçao. Eth 1798,
idpias patriotcas ressurgiram mais fortes na inconfidncia baiana ouRevo1uço dos Alfai
tes. Animados do sentimento de omancipaço nacional, Lucas Dantas e sous companheiros esp
saram a cansa da liberdade, comsid.orarido-a como Q born supremo da vida, e desejararh a igual
dade de seus irmaos brasiloiros. Forern, per isso, brutalmente massacrados. Mais tarde,, cm
1817, levwntaram-se os patiotas do Pernambuco contra a tiraala portuguesa. A revoluçao,di
rigida por Domingos Jose Martins, pelos padre Rena e Miguelinho o por outros destacados 1
tadOres, assenhoreou-se do podor na provncia durante trs mesas. Os revolucionrios dcfe
deram a nacessidade da Repb]ca, das libordades dornocrticas o chogaram a condoner a es--
cravidao, prometenclo oxtingui-la posteriormente. A coroa portuguesea mandou enforcer e er-
cabuzgr os princips dirigentes da ihsurreiçao pornabacana. Poucos moses antes da procl
rnagao da independencia, ei 1822 1 sofreram castio somolhante doze soldados brasileiros quo,
em Santos, se haviam colocadth a fronte do seu bata1ho para ploitear igualdade de soldos
corn os Praças portugueses.

mbora a reivindicaao fundamental e irnodiata da jovem	 fosso a da eutodo--
terminaçao, nela existiam contradies, classes o conflitos do classes. Algumas dessescqn
tradies cram profundas, antagmicas. 0 Progresso do Brasil e a feliidade de seu povo de.
pendiarn da soluçao dosas contradiçes internas. No curse d forrnaao historica brasileira
sabe-se que tento Os indies cprno os negros resistiren incessanteente a escravido. Os PZLI

moiros constiturarn unies do tribos para resistir aos colonizadores que so apossavwn do
suas torras e os querian escravizar. Os ndios quo nao forum extorminados flOni so submeto
rem, reftigiaram-se nas orlas die selvas an bern para o ecu interior. Os dernais o sous des-
endentes, forum comvertidos em escravos ou semi-oscravos. Os nogros travarum igualrnentq

ta continuada contra os escravistas. Trazidos a fora do diversas triboa africanas, falan-
do linguae diferentes,mal chogados a colonia, procuravarn entondor-so pera entrer melee
o formas para fugir aó cativeiro dos senhores brancos. Formaram quilombos cd res, come o
do Palmare, ainda no scu10 XVIIi e o mantiverum dezonas do anos. Na medida quo so deser
volMa o sistema do plantaç6.os do produtos do exportaao para o exterior, mais important.e
so tornava a mao-de-obra escrava para os senhores rurais. 0 contingente do escravos cresceu
corn a intensificaç.o do trfico negroiro, cornvertendo-se assim no olernento fundamental da
economia o na maior força social di co1nia. Esta forca nao podia deixar de ser hostil a
qualqixer regime escravista. Come classe oprimida, os escravos pensavarn retOrndr a vida co-
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munal das tribos em que viviam. Destarte, a grande massa de esaravos negros fol infensa
aspiraçao nacional, no se interessando diretamente pela cans\ u.tonornia. Apenas uma nfj
ma parte delay a que se conaiderava brasileira ou acreditava que coi a independncia pod
na rnudar de sorte, aasociou-se a luta ernancipadora.

Tals contradig6es explicam as principals caractersticas e debilidades do ruovi-
mento de ernancipaao. A rnaioria das forças dirigentes desse novirnento, longe do pretender
apoiar-se nos escravos, antes os terniam. Deseava, isto sin., 7,antor o regime polo tempo
ma.is longo possivel. Esta caracterstica do movirnento da independrcia afetou seria.inente
a ulthnior evoiuçao do pass.

Nos primeiros lustros do dcalo passado, evidenciavse que Portugal nao pode-
na sustentar o estatato colonial, 0 sentimento nativista o a lata para sacudir o domnio
portugas haviam assurnid.o grandes proporç6es. Fortalocia-se o movimento autonomista sob
a influencia das revoluç6es nacionais da indopendncia quo corriarn no Continonte america-
no e tambem pela crise da monarquia portuguesa, revolada sobretado na Rovoluçao Constitu-
ionalista do Porto, do 1820. , Amadarecia o mornento da separaçao.

II
A Coroa portuguesa, a par das violncias desmedidas empregadas contra oa patni

tas, tambem recorriam a rasnobras, pam consorvai' a todo custo sea domnio. Ja em 1808,com
a vinda da Corte para o Brasil, o regente real determinou a abertura dos portos da cob-
rüa as "na6es amigas". Corn esto ato, ole procurava ainainar o descontentaménto contra o
monopolio cornercial da rnetrpobe e, ao mesmo tempo, reforar suas relaç6cs. corn a Ing]to
ra. Mas a 1'abertura dos portos", cone a vida o demonstrou, minava em sous fundamentos a
ddminaçao portuguosa. Sentindo inevit.ve1 a separaao, Joo VI, ao deixam o Brasil, em
1821, admitia a possibilidade da independncia sob a egide da corrompida dinastim dos Br
gança. Aconseihava sea filho Pedro a so a podorar do Brasil qntos quo "algum dosses avont.
neiros' o fizesse.

No brasileiro" - imiao das forcas quo defendiarn a causa da emancipaçao
- existiarn duas tendencias principals. A dos quo desejavam a indepondncia son regateios
corn os cobonizadores; e a dos qu.e quoriam consegu-la atravesda conciliaçao corn os Bra-
gança. Esta corrente prevaleceu nos atos que conduzirain 'a nrociamaçao em 1822.

A declaraçao da indepondncia nao se rosiirnia em urn ato unico. Atuando de comurn
acordp, as forças nacionais consorvadoras e  regor1te D. Pedro, adotamam uma se'rift do me-
did-as prelirninares visando a amtonomia poltica. Em janoiro do 1822, essas forças mobil-
zaram setores do povo para pedir ao regente portuguas quo nao atondosse a chamado das Cot.

tes do Lisbon. A decisao do prncipe e coninecida como o ia do Fico, Em junho, avungando
no sentido da formaçao de urn poder nacionni, fol convocada a Assemb1ia Constituinte. Po
ta±iorrnente, a1 e 6 do agosto, cram lanadas, corn a assinatura do D. Pedro, dois nmnife
tos de carater emancipacionista, dinigidos aos "povos do Brash" e aos "povos do
A 7 de seternbro, afinal, e prociamada formairnente a indopcndncia do Brash. Todos estos
atos objetivavam efetivar o processo da prociamaçao do modo pacfico, neutralizando a co
rente mais radical.

0 Estado brasileiro surgido a 7 do setembro traz as profundas marcas da conciU
açao. Erauma rnOnarquia consorvadora, dinigida por urn prncipe portaguos e baseada nun r
gilne 1atifundiario-escravista. No aparebho ostatal permenoceram os mesmos fundonanios da
velha Core portuguesa, corn a inica condicao do quo optasserñ pela nacionalidade brasilei-
ra. Criou-se urna fora armada nacional em substitaiçao as tràpas da rnetropobe. 0 sistema
politico foi estabelecido na Constituiäo do 1 824, outorgada por Pedro I, apos haver dis-
solvido arbitra.riamente, am 1 823, a Constituinte. A Lei Magna mantinha a Ostrutura econo-
rnico-soaial vigente, negava direito do cidadania a imensa maidria do povo, embora inscre-
vosse pro-forma cortosdireitos democraticos. Incluia urn captubo sobre o farnigorado "Fe-
der Moderador", quo atribuia poderes absolutos ao Imperador. Na pratica, os dernais pode-
res ficavarn submetidos a vontade do monarca. Nas rela6cs internacionais, 0 Estado brash-
leiro orientou-se igualmente no sentido da conciliaçao corn a rnonarquia portuguesa. 0 nec
nhecirnento da independncia do Brasil por Portugal e pela Inglaterra, em 1825, fol con-
dicionada .o pagamento pelo Brasil de boa parto das dvidas da Coroa portuguesa para corn
ease pars.
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- A Classo Operria

Mas oreg,rno instituido ea poltica conciliadora e reaeion.rja seguida pelas
classes doniinantes foram rechassads por vastas camadas soclais e faras populares. Irn-
buidas do ardor patriotico e democr.tico, levwntaram-se' em luta pnra concretizar seus afl
seios. Recorrendo a aç6es armadas,expuisaram da Bahia as tropas portuguesas quo, sob o
comando do genaJ.. Madeira, resistiam a independErncia. Nas proviicias do Norte e do Nor
deste, ospraiou-se novamente a rebeldia, em oposçao no colLo corn os portuguosos 0 aos
atos reacionarios do D Pedro I. Em Pernanbuco triu.nfou a Ccfecioraçao do Equador corn r
mificaç6es em outras provincias da regiao. Nola reapareceraM.Mais a ortamonto os ideals
reublicthos e dernocrat.cos, No entanto, a revoiuçao pernanbucana nao so sustentpu por
rnuito tempo, send.o desbaratada pela monarquia 1 Seus principals dirigentos, entre Os quals
avulta Frei Canoca, foram fazilaclos por ordem do Pedro I, Apesar disso, avothuinararn-se Os

protestos contra as rogalias do quo gozavam osportugueses em detrimento dos filhas cia
terra. 0 Sdio do povo so concentrava contra o Imperador, quo simbolizava os restos ainda
aineagadoros do colonilismo portugues.

A 7 do abril do 1831, reflotindo o irnenso descontentarrnnto existente no pas,e
plodlu no Rio do Janeiro uma verdadeira insurreiao popular, Exigia a expulsc do rnonar-
ca. Repudiado pelos brasileiros, Pedro Itevo do abdicor e abandonar o Brasa.

Desta forma, culminava realmente o pro cesso daproclamaç4o cia indcpend.ncia..
Corn o 7 do abri, as forças cia conciliaçao sofrerern urn sorb gol, ainda quo houvessem
conseguido siister-.so no Poder. Pedro I nao ropresentavn os sontimentos mcionais nanas
justas aspiraQes dos brasileiros. : Nunca fob o liberal quo os oscribas oficiai procu-
ram apresentar, rnas urn reacionrno absolutiota. Tcunpouco fon o boron ia autonomia polt.
ca. Se beth que tivesse iniciacid a independenci. e dirigido o Estado brasileiro, o fez
corn objetivos donciliadoEes e oportunistas, para impedir a ernancipagao radical do pars,
A independncia foi conquista do povo brasileiro.

III
A separaçao de Portugal e a criaçao dc. uxrEtado independents significaram urn

avano na evoluçao nacional. Desc6rtinararn-sanovos hotizbntes pora o pars. C) destino da
naçao passara as rnaos dos brasileiros. Mas a autonomia alcanç.ada fora apenas urn paso a-
diante. A fini do consolida-la, impunha-se transforrna6es econornicas e soclais de profun
didade.

0 camnho cia afirmagHo da indepenncia seria o da adoçao dc medidas de carter
democr&tico-bugus, ou seja, • a superaao dos obstaculos ao Lsenvolvirncnto do capitalis
mo. Tal o exemplo do pasos como a Inglaterr, a Franca o o I:tados Unidos. A experien-
cia indicava ue,ao onvoredar por esso caminho, as naçes toria quo avamçor consequen-
tornente. Do contrario, estagnariurn e regridiriori. No Brash, era prociso antes e acirna
do tudp,li.quidar corn a oscravidao e facilitor o acesso a terra das massas tralhadoras.
Ac mesmo tempo, desonvolvor a inclustria e os rneios do comunicaçao. E tambm instituir urn
regime de amplas libordades para o povo, a fun de maltiplicor kias iniciativas e possib
liter a uniao das forças interossadas no progresso nacional0

Entretanto, as.classes dirigentos brasiloiras - Os senhores rurais, os escra-
vistas e os grandes negociantes- tomararn outro rumo. Conservarame fortaleceram o sist.
ma escravista. No perocIo do 1822 a 1850, quondo foi osctinto o trafico negreiro, ontra-
ram no Brasil cerca do 1 rnilhao do escravos. E a escravatura perdurou ate'1888. A econ
mia, essoncialmente agrcola, .Oontinuou voltada para a exportagao. C cafe passou a ser o
produto predorninante, enriquecendo os fazendeiros c os traficantos de escravos. Para su-
prir as crescentes necessidades .o Estaclo, os overnantos rocorrorarn aos empretimos ox-
ternos, quo acarrétavain peaados anus aos interesses do pars. Em 1889, a soma dos ompres-
tirnos tomados a Inglaterra, elevava-se a 70 mllh6es de libras ostorilnas. No pl .aio po1I
tico, sustenteram a monarquia absolutista, ue se contituia numa forniaretrogada do g
vorno. Erain negadas quaisquer liberdados a irnensa maioria do povo, Fol restabelecida em
1835, a pena do morte para os escravos quo so insurgissem ou comotessem ofensas fsicas
contra os sënhores.

Ac orientar-se por tal linha de conduta, as classes doniinantos nao tinham em 1

co±ita Os intcrsses derais da naçao, rnas os sous prprios interssos egqistas. Obsedados
por esta proocupagao, nao podian acelerar o progresso econmico nern sc1vaguardar a mdc-
pendencia nacional. Mosrno quando, mais tarde, surgirarn portos, ferrovia,.sta1iros, as
primeiras indistrias o outras iniciativas, isto ficou em boa porte subordinado as convo-
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nincia do regime, da estrutura latifandirio-.escravista, da monocultura exportadora.
Persistindo nessa orientaçao, a pals n3.o podia desenvolver-se nem assegurar.sua..

soberania. Homens de berta visao das classes dominantes perceberam o erro desse caininho
Sentjram a necessidade de o Brasil envereder pela senda orogressista. Jose Bonifcio de-
clarava: "Sern a aboliao do trafico e a ernancipaç.o sucessiva dos escravos, nanca o Brasil
firmara sua independencia nacionai. E a proposito dos emprstirnos exTbernos, defendia as
idehas do seu irinao Martin Francisco, Ministro da Fazenda cm 1824 2 9ue assim se expressa-.va: 0s povos quando qu.erem ser livres tm muitos recursos em si proprios; a Bral resi
thu a Portugal a prosperou scm ernprstimos e jaz hofle no estado o mais calElmitoso corn
los". Pontos de vista ta0 corretos, no essencial, infeslimente ficaram no papal. Jose Bo-
nifaclo acomodou-se corn a môna.rquia e pactaou corn a polltica dos senhores rurais e escraw
vistas. Mao par acaso a exaltado, pela reaçao, corno o Patriarca da independencia.

Grande parte da naçao e os elementos mais avançados dapoca opuseram-se a essa
politica reacionaria, dofendendo as idehas republicanas a dernocraticas, a necessidade de
modthficaç5es na ostrutura atrasada do pals. Provl'*ncia8 inteiras Xoram abaladas prias lu-
tas populares a revolu.cionarias. Embora estas lutas so revestissem do caracterlsticas re-
gionalistas e formulassem reivindicaç6es pouco procisas, no fundo	 so dirigiam con-
tra a centraliza ossjva do poder mona.rquico, a favor do progresso a da autdnomia re-
gional e pelas liberdades do povo. A Cabanagem, no Para a Farroupilha, no Rio Grande do
Sul; a Balatada, no Maranhao e Piau.l;a S-abinada, na Bahia; a Praieira, em Pernanbuco; bern
come outros movimei3tos de menor ,vulto tiverani enorme significaç.o na resistncia ao poder
centralista a retrograde do irnperio. Prolongarani-se par' mais do 15 anos - de 1833 a 18490.
A Revoluçao Farroupilha durou 10 anos • Sirnultanoaniente adquiriram envergadura as lutas
dos negros contra:a escravid.o. Em vrias privinias, sobretuo na Bahia, ocorreram impo
tantes insurreiç6es de, escravcbs. Estes participavarn mais, ativamente no processo revoluci
none e democratico, o quo indica a arnpiiaçao da base social e poiftica da luta pelas
trans.formaç6es progressistas na sociedade brasileira. As fors monarquistas e conservad
ras sufocaroni as revoluç6es populares, acusando-'as do separatistns. Caxias foi o carrasco
- .rnor da monarquia contra os oscravos e o povo, "Prefiro cometer utha injustiça a permitir
uma desordem", dizia esse verdugo dos patriotas, Cdnsiderava "desordem" toda luta do poo
per sous direitos. A derrota desses movirnentos tovo como .causa principal o fatO do qi.b f
ram disperses ., nao puderam u.nir-se nacionalmente.

Extraordinrja importancia na luta contra o escravismo a pela liberdade, te
ta,mberft a caniponha abolicionista quo, alm dos escravos, rnobilizou intelectuais, estudantes,
lideres politicos e consideravel massa popular Figuras como as cia Castro Alves, Andre R
bouças, Tavares Bastos, Luiz Coma, Joaquirn Nabucc a outrasq riestaara-In-so na pregaçao do
bolicionisrno, da reforma aginia, cia liberdade A emnncipaçao dos escravos era reclathida
come so1uço premente para impulsionar o progresso econmico e•aicangar a domocracha. Ju
taiñente corn a campanha da aboliçao estondeu-se a luta polalRepulblicay na ,qual so salit.
rarnas personalidades do Silva Jardirn, Lopes Trovao entro outras. 0 Imporie so asscnta\a
sob a base latofundierie-oscravjsta. Remover osta base significava solapar a rnonarqu.ia e
crier condiç6os para o estabelecirnento do regime republicano)

Todas essas lutas ciesempenharam urn papel histrico. Contribuiratn Fara a extin-
.o da escravatura, a quede. do Imprio e a prociamaao da Ropubitiica. Trouxorarn novos ale-

nientos de progresso e de cuitiira, soretudo nas cicadas. Mas nao for,-xi suficiontcn'ente P
derosos para eliminar as barreiras antepostas ao clesenvolvimento do pals e pain gonant'
qua independncia. Embora tivessern sido lhbertos.os escravos, perrnaneceu intacto p siste-
ma do latifndio. Na prociarnaçao cia RepbLba coue no Exrcito a iniciativa. Os namer-
quistas Deodoro da Fonseca a Fioriano PeiKoto se colocararn a fronte das tropas pora derr
ben o Imprio, aiijand.o Os elementos republicanos radicais e rosguandendo Os interessos 1

dos bar6es do cafe. Desde entao, as Forças Armadas vern intorvindo arbitrariction na vida
poiltica brasileira. Transforrnarain-se, cia fate ., no Moderador" inrtituicb par Pedro
I. Corn a Repi1icas continuaram preponderonclo as forpas consorvacloras a antipopularos. A
Constituiçäo do 1891 fez provalecor o regime economico-social cia grande proprioJa tern
tonal, reforçou as oligarquias estaduais a pnivou do cliroitos a maloria do povo. Os go-
vernantes republicanos continua-r am, a reprimir violentarrnnte as lutas dos ccnponoses,ope-
rnios, soldados e matinheiros per seus direitos. £briram ainda mats as partas do pals no
capital estrangeiro e prosseguiram na tomada do emprctimos externos.
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Em consequncia, o Brasil, setenta anos aps a conqaista da autonomia poLtica
nao havia realizado as transformaç6es indispensaveis a consoiiciaçao de sa independencia
nacional.

Iv

No limiar do scnlo XX, o capitalismo chegara 'a su.a etapa superior, oirnperial
mol Urn punhado de grandes potEncias, na disputa pelo controle das fontes de rnaterias pri-.
mas e por esferas de influncia tinham dvidido o mundo entre si. Nao apenas submetendo
parses atrasados, transformando-os era colonias, como tambm sujeitarua pafses forrna.lrnente
independentes, atravs de uma rode de compromissos econmicos, militares e diplomticos.

Patriotas corno Eduardo Prado, Serzedelo Correia e Alberto Torres advertirain do
perigo da subordinaçao ao irnpeiaR. Mas as classes dorninantes nao modificaram a sua%
poltica. Ac riquezas do pas	 prorç6es crescentes, as man-dos rnonopoliosestraxi-
geiros. As estradas de ferro, os portos, a distribuiçao e produçao de energia eletrica
bern corno varios serviçospublicos tornaram-se propriedade dos trustes internacionais em
particular inglses. 0 imperialismo, por sua propria natureza,tudo fazia para impedir a
criaçao das industrias de base e a capitaiizaçao de recursos internos, condlç6cs para 0

fortalecirnento da econornia e cia independencia do pars. Provocava distorçao e acontuava as
desigualclades econrnicas e regionais. Explora.va desenfreadarnente a classe operaria e as
macsac trabaihadoras. Obtendo lucros anuais duas a trs vezes superlores ao capital in-
vestido, realizava verdadeiro saque do produto do trabaiho dos brasileiros. Cobrava juros
ectorsivos peios seas eniprestimos para os quais exigla garantias absurdas. Corn o objotivo
de assegurar sous intersses, exercia cada vez malor influncia na poltica dos governan-
tes e cc imiscuia na vida interna do pars. A penetraçao do imperialisnio concorria para a
manutenç.o das forças reacionarias internas. Estas forcas, de seu lado, procuravain apoiar
-se no imperialismo. Favoreciarn sua atividade rapace. Conjugavain-se, assirn, os intersses
cia reaçao interna corn os do irnperialismo. Ambos se sustentavan mutuarnente.

ApSs a II Guerra Mundial, o imperialismo nortcamcrivano, pretendendoi hegemo-
nia rnundial, transforrnou-se no major inirnigo dos povos. Sob a mascara da ajuda c da cola-
boraçao, levou a pratica o neocolonialismo. No Brash, Os monopolistas dos Estados Unidos
intensificarain sua penctrag.o. Açambarcaram os principals rainos da econornia. Instalaram
Filials de seus trustes visando explorar a materia prima e a rnao-de-obra barata do pass e
a arrancar o nurcirno de lucros dos seus investirnentos. Apoderararn-se das rcservar minerals
e de outros recursos, assim come do grandes oxtcns6es de terms. Utilisanam a concessao I

de emprstimos corno rneio para obter novas a malores vantager-31 cobra o cornrcio e a econo-
mia. Quanto mais crescia a dvida externa mais submetido icave. a as aos intoresses Ian
qucs. Numeroso contingente de militares, funcionarioo e espi6es norteamericanos, acpberta
dos per diferentes shglas, infiltrou-so na vida nacional, inclusive no aparciho estttal

0 Brash, pouco a pouco, perdeu sua independncia. f atualmente urna naçao depo
dente dos 15stados Unidos.

0 sisterna latifundirio, per sun vez, tornava-se rnais obsolete a prejudicial no
desenvolvimento das forças produtivas. Em virtude cia oxpansao demogr.fica, aurncntava a d
sigualdade da distribuiço cia propriedade territorial. Grandos massas camponesas, scm mEd
Os de subsistencia, viam-se marginalisadas. 0 exodo rural avolurnou-so, engrossando o nurn
ro dos sern-trabalho nan cidades. C m.onoplio cia terra aparocea mals claremente coma urn
dos grandes flagelos do pars.

0 dornInio do imperialismo e 6 sistoma do iatifndio so constituiram nos princip.
is entraves no progresso nacional, nos rnais fortes pileres do atraso e cia roaçao poltica.
Na medida em que o imperialismo invadia todac as osferas cia vida brasiloira a mais moles-
to so mostrava o freio das relaç6es sernifeudais, acirravam-so as contradiç6cs cia socieda-
de. Para superar essas contradiç6es, tomnou-so inipemativo a realizaçEo da revoiaqao agra-
rha e antiimperialista, nacional a democratica.

Ao desenvolver-se o capitalismo, a burguosia hraalleira cc divide. Una marte so
ala no imperialismo e outra, a burgoesha nacional, so op5e em certa caedida a ale TainbL1
o proletariado amplia suns forças e, corn a fandaçao do Partido Coniuni.sta do Brash

.
, em ..

1922, aparece na arena poiLtica corn sans proprias bandeimas. 0 surghrnento do partido do
vanguarda do proleteriado, rnarxista-leninista, 0 urn acontocirnento destinado a mudar a fi-
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sionomia poltica do p.fs. Permite assegurar urna direçao consequnte s lutas revo1ucion
rias do povo. Depois da Vitoria da Revoluçao Sociaiista de Outubro, de 1917, que desferiu
urn golpe mortal no sistema imperialista, a revoiuçao dos povos oprimidos ad9uiriu, novo
sentido. Passou a ser parte integrande da revoluçao proletaria mundial. E so pode ser cqjj
duzida vitoriosamente pela classe operaria, sob a diroç.o do sua vanguarda marxista-leni.
nista.

A partir cia dcada de 20, as lutas do povo brasileiro atingeni maior envergadura
e se encaininhajn mais claramente contra os verdadeiros inirnigos da naço - p imperialismo
e o latifund.io. Duas forças disputarn a direçao do Inovimento nacional e democrtico: a bur
guesia e o proletariado. Era 1930, o movirnento armado vitorioso desalojou do Poder impor-
tantos agrupamentos das forças reacionrias e adotou medidas de caiater democrtico-bur-
gues0 Mas, dirigido pela burguesia, em aliança corn setores de latifundiarios, foi incons
quanto,n.o tocou no Inonopolio da terranem barrou a penetraçao do imperialismo, Em 1935,
ja sob a direao do proletariado, o povo levantou com entusiasino a bandeira da revoluçao
agraria e antiimperialista, levando a efeito a insurreiç.o de noventhro. Apesar de derrot
cia, esta iniciativa histrica das forças populares abriu novas perspectivas para o movi-
mento revolucionarlo buasileiro Sucederarn-se grandes anipanhas de cunho antiirnperialista

• e bntifascista, tais corno as cia sidorurgia, a cia participaçao na guerra contra o nazi-faa
c.smo, a da expulsao dos soldados norteamericanos das bases do Mordeste, a de defesa do
petroleo e contra a entrega cia Aniaznia aos trustes estrangeiros. Organizararn-se vigord-
sas lutas de rnassas em prol cia reforma agr.ria e era defesa dos clireitos democraticcc.
Nos prirneiros anos do 60, teve lugar urn poderoso ascenso do movirnento dernocratico e anti-
linperialista. Nesse processo de lutas, elevou-se a consciencianacional e o povo brasi1e
ro cornpreendeu ainda melhor que o imperialisnio norteamericano e o inhmigo mortal da naço.

Em abril de 1964, as forças reacions'.rias internas, sob a orientaçao do imperia-
lismo ianque, infligiram urn duro revs ao moviniento popular e antiimperialista. A bargue-
sia nacional, que se encontrava no governo e dirigha as aes das massas, vacilou e capi-
tulou sern resistncia diante do golpe militar contra-revolucionario. Nao othtante, o povo
brasileiro obteve maior experincia, ficou ainda mais convencido cia necessidacb cia revol
çao para verrer os obst.cu1os que entravain o progresso do pafs.

V
Na passagem do sequicentenrio de sua ernancipagao poltica, o Brasi encontra-

-seem situaçao extremamente grave. Suas conquistas estac mais do que nunca ameagadas pe-
loneocolonjaljsrno. As viissitudes de seu povo jainais foram tao grandes. Tornou-se ma-
diavel a revolu.çao nacional e democrbica.

Sob o governo dos generals fascistas form anulados os rnals e1ementars direitos
doscidadaos. Reina urn regime policial é terrorista. A repressao visa especialmente 'a e1
minaçao dos meihores filhos do povo. Todos os patriotas saD ferozmente perseguidos. Cres-
cc de forma assustadora a rnisria cia classe operaria e das massas populares, en contraste
corn o enriquecirnento sempre rnaior da, nfima minoria dos privilegiadc. 0 indices de sanl
dade e de cultura sao cada vez rnais bahxos, equiparveis aos dos palses mais atrasados do
mundo. Mais difjch1 se torna o acesso'a terra por parte dos despossuidos, A Amazonia esta
sendth retaThad.a e entregue a pocierosos grupos capitalistas internacionais. Aguçarn-se as
contradiçes sociais. Torna-se premente livra.r o pars cia espoliaçao imperialista nortearn
ricana e dos seus sustentaculos internos.

Em comparaçao corn a 4poca da proclamaao cia indepencincia, hoje sao imerisas as
forças socia.jb iñterossacias na revoluao. 0 Brasil possui 100 milh6es do habitantes. Con-
ta corn nina classe operaria reiativa.niente nurnerosa e i.rna imensa massa de camponesee etra-
balhadores rurais. E extensa a cainada pequen-burguesa cias cidades, onde cresce tambem a
intelectualhdacie. Uma parte cia burguesia, sente-se prejudicada pela pasença do iniperiali
mo. S3.o, por consegainte, mais arnplas e potentes as forças que so colocam objetivarnente a
favor cias transormaç.es nacionais e ciemocraticas. Enquanto isso, as classes clomimntes

Os latifundiarios e a grande burguesha 1igaa aos imperialistas noteainerhcanos - des-
Hnularam-se cia naçao, se tornaram traidoras, puserem-se a serviço do& opressores estran
gciros.	 • -

Nos iltimos dez anos, o proletariado e seu partido deram urn salto qualitativo
em sen fortalecimento e mostraram-se aptos para dirigir a revoiuçao. No rnuncio inteiro, a

or-
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tendncia predominante o favorvel a, caua ernancipadora, democrtica 0 socialista. 0 inipo
rialisrno nortearriericano e o social-imperialjsmo sovitico, conluiados, nao podero conter
a mare montane da revoluçao quo tern na Republica Popular cIa China e na Repblica Popular
da Albnia seus ms poderosos baluartos.

Transcorrerajn 180 anos desdo o sacrifjcio do Tiradentes. Nesse longo periddo,nao
nessaram as lutas entre as foras da revoluçao e do progresso a s cIa reaçao e do atraso.
Milh6es de brasilejros, destemidos pat .riotas, em diferéntes Cases ocupram seu posto de
honra no combato pola independncia, a liberdade o o progresso social. Sonhacam corn umapatria livre, digna do todos os seus filhos. Inurneros deLes deram. suas vidas pela gmnde
causa. Sip incintveis os que passararn pelas masn1o'ras. a' crceres da reaçao sofrendo toda
sorte de violncias fsicas e morals. As painas mais gloriosas da historia brasileira f
ram escrjtam corn o sangue desses heris a martires. As forças bbscurantistas e ret'ogadas
tudo fizeram e fazern para frustar os anseios do povo a impedir o desenvolvimombo indepen-
dante da naçao. Levantaram forcas, esquartejaram, fuzilaam, rnassacraram os verdadoiros
patriotas. EspaThararn pelourinhos, crceres, calabouços a masmorras polo pars intero pa-
ra castigar os cornbatentas populares. Em d.ofosa do sous mesquinhos interesses do classe,
aliaram-se aos piores inimigos cIa patria. Foram incapazes do salvanguardar a soberania na
ciorral e de alevar o Brasil a seu justo dastino. A expresso rnais cabal do sua poli'tica
antinacional, de sea dio libordade o a atual ditadura militar quo oprome o avulta a n
can.

Man o povo brasileiro estc no portico da vitria. Suas 'fcias so rnultiplicam, s
as ideias so tornamrnais claras, seas objetivos ficam mais ntidos. Ao enfreitar as difi-
ci1dades e avorocidade do algozes, p6e prova seus predicados do coragorn, inteligncia

determinaçao. Sente cada vez mais a necesaidade da uniao para tornar vitoriosa a sua luta revolucionaria. Brilhantes sac as 	 perspectivasquo tern diante do ad.
is ornornoraç6es do sesquicenthnrio da independncia nao podern, por isso, ter omemo sentido para. o povo e para as foças da reaç5.o. Estas, re presentadas pelas gerraissfascista, celebrarn a data assa.nando o torturando patri'ota, pisoteando a liberdade

o IUSmeaddo os trab4hadores; çonspurcando a cultura l abrindo as portas do pars espoliaçao
imperialista. Exaltém o norne do Pedro I, quo mandon matar patriotas e procurou evitar, a-
traves da conciliacac corn Portugal, a total ernancipaçao poltica. Aparecorn do braços dados
corn os velhos colonialistas portugueses que, hojo, tontam,' a ferro e fogo, osmggar o movi
mento de emancipaçao dos povos da quiney do Angola e deMoçambique, Prop6e-se ao papel To
gendarme do imperiali gmo norteamerjcano contra os povos da America Latina, a exemplo do
quo fizorain quando ajudaram a roprimir as lutas do ovo dorninicano.

As forgas patriticas a populares comothoram o anivers.rio da indepondncja po]
tica erguendo bern alto a bandeira da luta revolucionayja pela libordade a pela ernancipa-
çao nacional, conthatendo scm tregua a ditadura fascista, reivindicando a soluçao radical
do probloma agrarlo, dofendendo a culturanacional a o bern-astor do povo. Reverenciam a
monmoriade hot 	 c martires cIa luta pela independencia, aaboliçao ea ropublica: Joa-
quirn Jose cIa Silva Xavier — o Tiradontos - y Lucas Dantas, Domingos Jose Martins, Soror
Joana Angelica, Frei Caneca, Eduardo Angolirn, Pedro Ivtn, Castro Alves, Silva Jairdim. Honi
nageiam patriotas quo tombaram na luta contra o imperialismo a a reaçao: Lourenço Bezerra,
Antonio Pinto, Zolia Magamaes, Angeliña Goncalves, Jaime CalladQ, Dooclecio Santana, Pe-
dro Godol, Julio Cajazeiras, Lafaiete Fonseca, William Dias Gomos. Enaltecorn democratas,
assasinaclos pola atual ditadura fascista: Raimundo Soaros, Edson Luis, Carlos Marighella,
Mario Alve, Camara Ferreira ., Carlos Lamorca, Jorge Leal, Joaquim Soixas. Fleis a luta a
aos sacrifcjos de seas antepassados gloriosos, as faras popalares tambem colobram a da-
ta empunhando as armas na selva amaznica e iniciando a resistencja armada a ditadura ml-litar.

No sesqaicontenrio da indopendncia, o povo brasilejro esta mais docidido doquo nunca a cumprir a sagrada e urgente tarofa do liquidar o regime dos generals fascistas
a conquistar a verdadeira independncia nacional.
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