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Ganha vulto sepre maior a aivuigaçao no exterior da grave sittiaço que atrave

sa o Brasil. A imprensa e o radio de muitos pa ses ocupaln-se da feroz repressao etnpreend
cia pela ditaciura contra o povo brasileiro. Deunciani fatos verdicos e rnonstruosos cotno a
aplicaço sistenitica do niitodo de tortura a presos polticos e o assassinato frin de i-
nurneros patriotas e deniocratas. Revelani as d.ificuldades crescentes que enfrentam os trab.
Thad.ores submetidos ao "arrocho salaria]!', enquanto grandes capitalistaa, nacionais e es-
trangeiros, usufrueni fabuioos lucros. Tambeni adquireni envergadura, no exterior, as mani!-
festaçes de apoio e solidariedade ao.povo cia Brasil e de protesto contra a brutalidade
fao±sta. Isto constitui iraportante aspocto cia luta contra a reaçao mund.ia.l.

A ditadura ezspera-se cda vez niais ccrn estas denncias e manhfestag6es. Tenta
desnortear a opinio publica, c.1zendo trar-se do uma cainpariha organizada por 'maua br
sileiros, supostamente interessados em donegrlr o nome do Brasil. Delibera&iinente confun
de a imageni do Brasil corn a cia ditadura. A imagem d.o atual governo e precisarnente a que
val toinando forma no exterior, a fisionomia de wnsistenia terrorista, antinacional e abt.iL
popular imposto pela força. Mas, a imaem do Brasil nao apenas esta. 1 principalmente a
cia luta heroica tm entada pelo povo ha quase nove anos contra- o mais despotico regime qie-

Pja conheceu. AP represso e urn lado, a resistnciad:eriiocratica e o outrm aspecto da verdar-
deira fG1ao do pall's nos dias quo correm.

Sao os geerais fascistas quo onvdrgonhani o nome do Brasil realizando u.rna poli' .
-tica que depe contra os foros do uma naçao civilizada. A luta goriosa do povo, quo Os

generais tudo fazem para eaconder, enaltece a pria brasileira ante os olhos do mubdo.D
monstra cie seus filhos nao de submetem a tirania e lutarn firrnemente pela grande causada
liberdade e da independncia nacional. Enfrentando dificuldades do toda ordem, as operar
os cainponeses, estudantes, artistas, intelectuais e os sacerdotes ligados ao povo combs-
tern das mais variadas fornas a ditadura. Brasiloiros enipunhain arrnas e derraniarn seu sangue
na selva ainazonica para livrar 0 pais do regime flase.ista.

Em sua luta, os patriotas a democratas contain corn a simpatia dos povos de todos
Os Continentes. Nao insulta o Brasil quncondena a ditadura militar que oprime a nao.Ao
ontrario, presta urn relevazite serviço 'a democracia, manifesta-se corno verdadero amigo

cia gente brasileira.
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UM E S C\1- R I TOP DO POVO.
Coniemora-se este ano o 809 aniversrio do Graciliano Ramos. Entre o rornacjs -

tas surgidos na dcada de 30 e que adotararn como trn.tica o Nordeste, Graci]io.no Inereceum
lugar especial. Ele tanto ambientou sous romances no arnpo ("Vidas Seca&"S.o Bernardo' )
corno nas cidades (?tCaetst,11Angustj11) Em qualquer caso,.o povo pobre e trabalhador.e as
diferenas e conflitos do classe constituorn o ponto do partida principal. Mas, diferente-
monte do outros autores do ciclo nordestjno Graciliano nao ex plornu o "extjco do Norcies
te", no idealizou o marginalizado urbano, no vez concosses ao sentimentalismo dianteda
miseria nordestin.a, n.o romantizou 0 sensualisrno tropical" - tema de sucesso certo dia
to da massa de leitores do Gentro-Sul, oue aprecia fazer turismo literrio em torno do pi
toresco tt b.rbaro tt do Nordeste. Graciliano foi urn dos main coerenteg realiatas da, literatu
ra braBileira Sua abordagein o basicarnejite a do realismo crtico. E a forma corresponden-
to ao conteido

J. 
seu estilo contido, precise, feito do osso, msculos e nervos. Exagerou,

por vezes, - o casth principalmonte de Anstia tT - no mtodo do narrer atravs do pris-
ma interior do personagem, sobrecarregando o quadro de deformaçes e fantasrnagorias desse
mundo subjetivo de ficçao Mas Graciliano fol. aciina de tudo, ur n escritor cjue aliou urn
de talento e a maestria formal corn a seriedacle, la repulsa a rornantizaao dernagogtca, a fi
delidade a urn conjunto de idias cuja caracteristica e a atitudo crtica diabte du socie-
dad e brasileira, a inconfornüsmo e a tornada do posiao ao lado dos espoliados e oprimid.os.

Viflculado ao rnovirnento da AJiança Nacional Libertadora, em 1935) foi preso, tra
zido ao Rio e levado para a Ilha Grande Essa penosa experincia, qua Graciliano suportou
corn uma digndade exemplar, reultou nurna obra unicana litoratura brasileira, as t!'Iernori
as do C.rcex p. Seu valor e trcpiice: literarid, historico o politico. Nesse ultimo sent*-
do tern 0 valor de unia denincia do daspotismo barba,ro das camarilhas dominantes, cuja atu-
alidade, nasse Brasil de hoje, sufocado pela pior das ditaduras militare, n3.oe preciso
frizar.Posteriormente, Graci1iano ingressou no Partido Comunita, p&rrnanecendo fiel as
suas idelas at a fim de sua vida. As ideiag de Graciliano Rornos constituern urn dade ossen
cial para a conipreengao da su.a obra. "Vidas Secas t t nao poderia ser eBcrito r alga m quo
adotasse usna atitude reacion&ria, "neutr& 1 ou indiferente dionte do povo. No entanto,os
porta-vozes das classes dominantes, n.o podéndo desconhecer Os mritos do Graciliano esciH
tor, tratarn de ignorar Graciliano politico. Os fatos relacionados coin as suas tomadas do
posiço ideolgicas e polticas sao, per vezes, aprosentado omo episdios isolados e de
valor purainente anedotico, quando constituem porte fundamental na biografia e da obra do
grande escritor.

0 SOQ aniversrio do nacirnento de Graciliano Ramos , por v.rios motivos, bas-tW
to grato ao pave brasilciro,aos seug sentimentos democrtios, revolucionrios. Cumpre
comeniora-lo, inclusive'nc1usthv repudiando as tentativag cnIcas do regime niilitar do querer patr
cinar as hornenagens que serao prestadas a mernoria do inolvid.avel rornancista. A presenga
por exernplo, do rninistro da Educaçao, coronel Passorinho, nas comernoraçoes prograrnadas na
terra natal do escritor, e urn insulto a tado que Graciliano simboliza. A ditadura re prO-
sentada par Passarinho oprinie 0 povo e a cultura. Recentemente ainda, proibiu a exibiao
de urn filnie baseädd em	 Rernardo",....por ser-fiel aU livra.

Na vida e na obra dc Graciliono Ramos, as forças populares, em particular a ja-
vontuda, encontrarao valiosos exemplo. de dignid&ie, coerncia e fidolidade 'a causa da l
berdade, contra a reaçao e o fascismo0

OUGA.gIa
Radio Tirana - Emisses do urna hora de duragao:

- As 20,00 e 22,00 horas em ondas curtas do 31 e 42 metros
Emissaes do rneia hore ie duraçao:
- As 4,00 e 18,33 horas em ondas cu.rtas dc 31 e 49 metros
- As 7,00 horas ondas curtas de 25 a 31 metros

Rdjo Pepuim - Emjs6e g de urnahora rio duraao:
-	 19,00horas - Ondas curtas do 25, 0, 41 e 48 metros
- As 21,00 horas - Ondas curtas do 19, 30 0 32 metros



I
•1

..A.C1assepgr.rja.3..

dos dL urn a 'Far sa
I Ersm previstos os resultados da farsa eleitorái de. 15 do novembro. 0 par-

NACIONAL tido governista abocanhou a grande maioria clas prefeituras do interior e
preva.eceu nas Caaras Murcipais0 As hostes arenistas ensalaram urn santo
do vioria que durou pouco e nao contagiou. ningueM 6 Os xitos anunciadostnham cheiro e sabor do derrota0

Dosde quo assumira.ni o Podor, os militares esforani-se pa'a convencer que elea
r:centn a renvaçao de costumes e asubstitaiao dos velhos quadros polticas. As e1
ch vieram dernentI-1os enfaticamonte 0 Ha' muitos anos no Brasil no se viarn cenas tao c1

'ndr'tes numa coznpanlia eleitoral k corrupao campeou em toda par te. 0 xinamento e as
bllSas pessoais constituram o mais forte argumerzD de canctidatos sern prestiglo nern apoio
e'ilar. Bandos de pistoleiros tiroteavarn em praa piblica no afa de eliinar fisiãarnente

o concorrentes 0 Resurgi:nm veihas Dligarquias locais disputando acirradamente as posh -
r - es do mando Q Parecia ate os anos 20 quando as e1ei6es nao passaam de ccrntenda entref

I 3d C] OPiS"

diflfcil calcular os votqs. efettyamen governistas. A Arena subdividlu-se em
ndaa0 Dois, trs candidato, regastrados polo mesrno partido, disputavam as pr

c casdo eleJtcrCc3o. Un,*deles representava a suaç.o, Os outros diziarn-se de "opos'-
Na Bab a a no Ceora, por exernplo, voncou a Arena. Mas os govornadores arlos Maga -
e Cesa' Cals sofream graves derrots: muitos de seus pupilos nao consegairam do-.

Aaste o, particularmente nos grandos centros, fol da ordem do 20 a 25%. Cons• cLs for= os votes em brando ou fiulos. Na capital do Sao Paulo at'ingiram quase meio
num total do nai.s de 2 milh6es de e1eitores Em vrios mthilcfpios., apesar de exi-

cadidao ico, o prefeto nao pde ser eleito porque Os voto em branco e nulos su-am Ob 5.1icio 0 poiro cxpressou nas cedulas sua repulsa a Gorrastuu."Abaixo a tht-
os r i	 . on' libordade", "Vivam os guerrilheiros do AragualaTt foram algurim.i.s iscrs que e repetiram nas urnas. Muitos eleitores,con.sjacrando 0 pleito come• . p±cjo do qualquer ignificaçao, votararn em animals do zoologico. Em Sao Paulo esco1him

o ..:noceronte Toc.	 Na capital cia Bahia a onga Crina obteve 2.100 sufragios.
04DF cc:o era do espc'rar, sa:i enf.aquciciob No apresentou candidatos em 40%

Jo nLn1cp1os dCvld a limitaoes c.ic so 	 Odc concorrc.i. is e1eiçe tirtha difi5uJ4dp • a sci U:L :: o ooi-orado6 Absu, 20 d criticar a ditadura, E seus adversaries
n ArCa dt*in c1arnento qae a eleiço do urn emedebista significava estagnaçao total do

pore o governo The recusa'ia n€.os para administrar. Alem do mais, existiam
amb.m can.didotos do tT opcio cia Arena quo r:ao ofereciam o risco do sofrer rotemgao •os

rc j.rsos oficiajs0 Era irnvitavol a de;rrota do MLF
Farsa, efetivarnene grosseira F'a7-zai foran.  as eleiçoes.de novembro. No pafs in-

no2a aa ditadura qua nio rospeita a vontacle popular e nega os mals ru-
Lrnares direitos do cidaCo0 Garrabazu e seu b,-mdm estao interessados, nao em peimi-

I

I r quo o p000. e::co. os seas verciadeiros representantes, mas em manter e refoiçar o r
:mo reacionio o terrcista què infelic.ta a naoo, Os resultados do pleito indicam, p

quo Os brasileiros n.(, aceitajn ese, regime ..om se deixain enbair pela cantilenadema-g);	 ('-'yeoulos cia Hitler e Musso1inj
Para renovor os costumes po]it.cos e tot' e]i6es livres c precise pr abaixo o

A exporn.nja do r'c o secuo revea que o campo e o problerna—chao da revo-
iuqao0 Os movi:i.entos lrogressistas e revo1uc ion ar.os nas cidades no lograrazn
xitos nora tiveram maior consequncia porque nao contavarn corn urn combative movi-

• meto camnonas 0 carpo pormaneccu atrasado em reiaçao as cidades me que se re-
fore on nvel de conciancia, do luta e organizaao0 For isso nao teve partic-
pagao do ma-Lor vu  nas grandes ac6es polticas quo so desenvolveram no pais
Para alcançar n vitra a revoLig.o tern quo contar com o apolo e a açao do cam
pesinato.

(Do locumento. "Cinquenta Anos de Lutasu)
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MENSAGEM A ALBANIA

Ao Comit'e Central do Pertido do Trabaiho da .â1b.nia
Ao cemarada Enver Hodja

Queridos caaradas

Fda passagem do 28 Q aniversrio da libertaçao do vosso pars e da criaçao da R
publica Popular da Albania, recebam as calorosas e fraternais congratulaes da forga p
pulares e revolucionarias do Brash.

Quanto mais so distancia no tempo esse mernor.vel acontecimonto tanto niais 0 1 C.
projeta nos dias em quo vivemos come urn exemplo na lu.ta contra os opressores internos e
externos. Sofrendo o jugo da ocupaçao fascista italiana e, a soguir, sob o tacao do pode-
roso exercito aiemao, que havia conquistado quase toda a Europa, as massas popularos Ja
pequena Albania, encorajadas e guiadas polo nascente Partido Cornunista, erguerani-se eraar
rias, un.irarn-se sob a bandeira de defesa di Patria o di liberdade, combaterarn durornonto e
erminsrajn derrotando sous piores inimigos. Ao mosmo tempo, deram contribuiçao apregiavol
a vitoria da causa antifascista2 que tevo flu Uni.o Sovietica, liderada por Stalin, a for-
a decisiva. A gu.rra de resistencia do povo albanos exigiu, aleru de hoioismo a firmeza
evolucionaia, enormes sacriffcios, sobretudo do vidas preciosas, assirn coma osforgos 1-

nauclitos para a superaao do inumeras di±'iculdados. Mas n.o havia outro caminho. Nonhurn
povo consegue a liberdado scm travar !bita ron ida.Justamento; porquo ousou levcrntar-se scm
temer a morte a as vicissitudes, o povo albanes pode expulsar as invasores fascistas 0 l
bertar seuformoso pacs da dominaçao estrangoira e das forças reacionarias a traidoras.

Corn a vitriade 29 de novembro do 1944, a Alb.nia conquistou urn honroso luger
entre as naes social e pplticemente mais avançadas do mando. 0 novo regime, d.irigiJo
polo proletariado, permitiu o poito albanes varrer, em curto perIodo, a pesada horanga de
abmm e obscurantismo e edificar a sociedade socialista Dbase modo, a Albn.ia so consti-
tuiu nun valioo modelo para todos os povos quo almejem a ind'pendncia e querem liqui'iar
para sempe• o odioso sistema de explorao do hornet polo homem.

Em sua atual e brilhante trajetria, o povo albans vem sendo urn canipeao da lu-
ta contra o imperialismo norte-ornericario, o social-thm perialismo sovietico e as demais for

,gas da reaço mundial. 0 glorioso Partido do Trabalho da Aab.nia foi urn dos primeiros do
tacamentos do proletariado a denunciar e a atacar o revisicn.sia contenporanoc, oncabega-
do polo revisionisino sovitico. 0po -se intropidamente ao conluio contra-revolucionario
sovitice-norte-americano e desmascara a perigD quo representa para a causa da ernancip pao
dos povos, da liberdade e do socialisrno.Fduthdo no esprito do internacionalismo proleta -
rio, o povo albames 4 urn verdacleiro amigo e defensor dos povos que cornbatcm a espoliaçao
imperialista e todas as formas de opressao. Empenhado no avanço continuado da revoluçao
em sua Patria, nao perde de vista, porern, a luta qo travarn,nos eatro cantos do globo,s
us irmaos de classe e do ideals. Manifesta-he solldariodade nronta e decidida. Alegra-se
sincerarnonte corn seus triunfos. E sempro demonstrou ester, disposto a apoiar, sam roservas,
o mnviment,o de libortaçao nacional e social dos trabalhadorcs e dos povos de todos os Co
tjnente3, For isso, a Albania socialista 4 alvo do Sdio dos imperialis-bas, dos rcvision
tas o dos reacionarios de todo tipo, ao passo que se tornou querida o digna do reapeito de
centenas do milhares do explorados e oprimidos do mundo inteiro.

0 povo brasileiro, ao enfrentar ama ditadura militar fascista e a ameaa do eE-
craviio imperialisrno norte-americano - o pier inirnigo da Hurnrmidade progbessista -tern
no horoico exemplo da Albania, fonto do permonento inspiragao. Luta pela liberdade, o pr
gresso d a independncia nacional, cada dia mais conscionte do quo, unido e do ormas flu
mao, derruara os generals fascistas e seus amos ostrangoiros. Was-ba luta, valoriza irnen-
samente a amizade e a solidariedade fraternal o internacionalista do povo albanes, do su
partido do vanguarda - o Partido do Trabaiho -, dos seus militentos e d.irigentes, ontre Os
quals se destaca Enver Hodja, grancle marxista-leninista, amigo constante dos cornunhsbas e
do povo revoJiwionorjo do Brasil.

Do todo coraçao,formularnos osmeThores vtoa do novce e grencliosos exitos 'a Repi—
blica Popular da A1b.nia e ao seu adrnir.vel povo. Dosejarnos quo dia a cia se estroite mdr
e so aprofunde a amizade cjue uno nossos purtidos e nosso povo.

Rio do Janeiro, novembro do 1972
0 Comit^e Central do PiRTID0 CCN[JIISTA DO BR.IL
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JVERDADEIRO CANINHO DO POVU
A vasta campanha militar dcsencadeada a partfr de 18-de setembro, contra as For

as Guerrilheiras do Araguaia nao alcançou seus objetivos Urna parte da tropa fol retira-
da da zona de operag6es depois de infrutferastentativas do cercar e aniquilar os comba-
tentes da selv-a. Prossegue, no entanto, a aao belica quo se estende de Mato Grosso ate p
ul do Pars. 0 cornandante do II Exercito cm deciaraç6es a imprensa do Belern, afirrnoü que

e preciso intensificar a perseguiao, pois a existoncia ds güerriThas const.tuem urn
fio as Foras Armadas. 	 S

Tern enorme signiiicaç.o 0 fato de que a resistencia dos moradores o patriotas -
da regiao araguaiense consiga manter-se e consolidar-so em quo pose a intensa mobilizaao
de recursosmilitares levada aefeito pola ditadura,Isto ocorre porque as guerrilhas do-
fendern urns. causa. ju.sta e contam corn a simpatia nao so

,
 da popu.laç5.o local corno das grandes

niassas do povo brasileiro. Os que empunham srrnas no sul do Para'am exprossam os sentitnentos
e as aspiraç6es da irnensa maioria da naçao que n.o se confo'ma rn a ditadura e exige o -
direito de escoiher livrernento os runios do pasa Estao destinados, por isso a se tornar
um bastiao invencfvel da luta demoratica qte so trava no Brasil.

Ao mesrno tempo que atacejn os .guerrilhoiros, as Forgas Armadas picam toda oor-to 	 violê ncias na regiao 4, Multiplicse as pri6es de populares Muitas pessoas sao
pancadas por simples suspeita de apoiarern Os cornbatentes locais. Em Araguatins e Xambioa
ate muiheres tern sid.o seviciadas em praça publica6 A persoguig5.o atingo inclusive a Igrc
ja. Dois padres de Maraba e as irmas dorninicanas do Sao Domingos das Latas tiverarn quo s
ir da area em que viviarn por oxigncia dos milita'os. Em Sao Felix do Mato Grosso, segun-
do nota da Prelazia 'a imprensa, as Forgas Armadas atorrorizam as moradores c invesigao a
vida do Bispo, de padres e leigos. Noamcntesao adotadas medidas repressivas contra as
lavradores de Santa Terezinha quo haviarn recorrido s armas para defender seus direitos
Todos os moradores e pessoas quo transitarn nas proxirnidades da zona sublevada sao su'mctj
dos a rigoroso controle policial,Os generals desconfiwn do tudo e do todos. Em declara—
goes publicas a governador de Golasexiglu a perrnanencia de contingentes do Exercito na
Belem-Brasilia Para impedir "afluxo de simpatizantes das gu?rrilhas".

Mas estas violê ncias a controics bitrrios longo de abater o .nirno do povo a-
judam-no a abrir as olhos e ver quo so' atraves cia luta arniaca pocie conquistar a liberdado,
acabar corn os ablsos o injustigas e obtor meihores condig6es do vida. A forga de quo dis-
p6cm os generals nao e pequena0 Todavia, tom pouca coneistncia a valor porque defondo o
quo ha de mais roacionarlo e odiado no pals a op6eso a vontade popular. Quanto mais gol-

,peados, mais os generals cOrnetern tropelias0 Equanto mais tropolias cometern, rnais fracos
so tornam. f uma decorrencia dnevit.vcl da cisa quo defendern. 0 pave c muito rna!s poder
so. TJnido e armada derrotara seus ininiigos e conquistara a vltoriaG

A resistncia dos guerrilheiros do Araguaia nao 	 so urn desafio. fi sobretudo
urn oxemplo a seguir. Urn grande exemplo de conibatividade a audacia revolucionarias quo do-
monstra ser possivel enfrentar a ditadura e travLr a luta pela san dorrubada. Ate agora -
os generals pisoteavan as direitos do pave a cornetiarn as maloras arbitrariedade acreditan
do que ningurn seria capaz do levantar-se corn xito pan combater sous dosmandos. No entnn
to os moradores do sul do Pare ousamam faz-lo. E a alto moses resisteni corn sucesso

*
So o

exemplo frutifica em outros muitos lugares a reagao sera'er batida, abandoira da liberdddo
o da independncia nacional tremulara em todos as quadrantes do pals.

Par Isso, a luta decidida a onrgica e a ipnic .o e verdadeiro carninho do povo.

DIARIAMENTE, EM PORTUGUES

AS RIDIOS TIRANA E PEQUI



BERGSON CUR J /-\ 0:
A resistncia armada que se desenvolve no sul do Pare. briTha a cada dia l no c

n.rio do pars, como um signode esperança. Nos foitos das Forgas Guerrilheir9s do Araguqj
a o povo toma conhecimento de provas do abnegaç.ao e bravura corn as quals esta sendo corn-
posto o futuro quadro do heroismo da historia brasileira. A nobreza dos ideals da lu.ta •
errilheira - o sonho de liberdade e redenao da Patria - exige o sacrifcio e o sangue -
dos meThores fiThos do Brash. inovitavol que urn elovado preço deva ocr pago para so sa
cudir o jugo do imperialismo nortearnericano e cia ditadura rnilitar a sou serviço.

Apesar disso, 4 sempro corn octrcrno posor quo se recebe a notcia da morte do
urn lutador. Sobretudo qu.ando se trata do urn joveln corn as virtudes de Berson Gurj.o. Sabe
-se que ele tombou em refrga contra as tropas do governo, na selva arnazonica, doixand.o -.
urn enorrne claro nas fileiras dos dosternidos guerriThe.ros que se empenhorn em aç6es defen
sivas naquela area para desbaratar Os planis de aniqullamento levados a efoito pelas for-
gas da reaçao.

A cu.rta vida do BergEon Gurjao so constitulu nurn belo exemplo. Nascido no Cea-
ra ) nwna famflia da classe media do forrnaLo liberal, doveria soguir urn curso universitc.
rio para nianter ou elevar sua posiçao social. Mas logo sua inteligencia e scu carcter o
advertiram de uina situaçao do agruras e dficuldades croscenteb porn a irnonsa maloria do
seus conterraneos. Alem das calarnidados naturals quo periodicamente so abate sobre a rbg
.o nordestina, pragas piores e permanentes, corno o latifundio e a espoiiaçao iniperiallta,

afligem a gente pobre dos sert6es. Os contrastes dramaticos, de fame e abandono da ma-Io-
na do urn lado, e do luxo a corrupçao da maloria do outro, sonsibilizaram a adolescncia
de Bergson. E quando ole viu o desfecho do golpe contrarevolucionario do abril do 1964 e
a instauraçao do regime dos generals reacioncrio, sou coragao do jovom nao conteve a ro-
vplta diante de tantas injustias.

For isso, j ostudante de qamica na Universidade do Ceara** ) Bergson Gurjao ap
rece corno urn dos militantes marts ativos do inovimento ostudantil domocr.tico e antiimperia
lista. Desde entao essa mulitancia nao so interrompe norn sofre desvios. Aprimora seus cc-
nhecimentos polIticos e tericos, empenha-se do corpo e alma na luta ao laclo do seas jo-
vens colegas e, por suas qualidades do intropidez e firrneza,torna-se urn dos mais dostac
dos dirigentes daquele rnovimento em sou Estado. Ao sobrcviroi os aconto-cimentos do 1968,
em que as grandes rnassas do povo brusiloiro, nas cidades, reoudlaram do forma aberta
ditadura militar e reclarnararn a liberdade, o norne do Bergs-,)it ficou alnda mais conhedido.

que, em consequoncia de sua participaçao saliente nas manifostaç6es do raa ocorridas cm
Fortaleza, dc fora gravemente ferido a bala na cabeça, nos cIoquos havidos entra as-for-
gas populares e as da reprossao. Refeito do fèrirnento e sob a foroz persoguiçao quo The
era movida pela ditadura. Bergson, corn o niesrno ardor combativo do ants, procura tira.r 1.
6es sobre a nova onda do viobencias a terrorisrno quo os generals dosencadeirn no pals.

Compreende que o povm nao conscguir livrar-se da ditadura e conquistar a democracia lim
tando-se a realizar manifestaç6os do rua ou omprogando forrnas do luta inadequadas. Sera
preciso rocor±er a aç6os do massa do envergadura, empreender o carninho da luta armada, e Lm

pregar o metodo da guerra popular. Emborja no 4Q ano do qulmica a tondo diante do sI -.
uma "brilhante carroira", Bergson Gurjao decdiU-se scm hositaçao polo carainho da lüta -
conseq.ente contra os mais odiosos' inimigos do povo brasilciro.

Assini, foipara o Interior q firn do ajudar Os camponsos a anir-se a levantar-
-so em defesa do seus direitos. TrabaThando a vivèndo junto aos carnponses, identificanclo
-se corn os seas problemas e anselos, aprendondo corn cbs e sentind.o o tremendo potoncial
de força que possuem, Bergson pode vorificar a justeza da orientaç.o quo adotou. E al, no
campo, ao lado dos sous urrnaos, soube das atroidade$ dos latifundiarios a clas tropas da
ditadura contra possoiroa e moradores do sal do Pam. Entao,sern vacilar urn instante, -
Bergson, corn a coragom e a loaldade quo sempro o acompanhoram, procurou incorporar-se aos
grupos ue resistiam. Transformou-so num guorrilhciro, nurn dos bravos componentes do pr
meiro nucleo armado que em nosso pals oferece resistncia real e seria a ditadura militor
o tern perspectiva do desenvolver-se.

Agora,a notIcia de quo Bergson Gurjao caiu era combate so pode encher do dor Os

que o conheceram, o admiravam e estimavam.ignifica ama gmande porda.Marrou o fiTho dileto,
o estudante corajoso, o patriota ardente o revoluclonario exemplar. Entregou sua vida pr
ciosa defendendo Os mais nobres ideals do nosso tempo, lutando pela male ju.sta das causas.
Nao rnorreu corno urn instil. Sea exemplo sera'cm seguido por niilhoes. C povo brasiboiro grava-
r eternamente ecu nomo como urn dos rnais valentes jocn"o s.crificarai para quo no Bra-
sib haja direitos e liberdade para todos os explorados e oprimidos.
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•	 medida que o tempo passa, vac surgindo os faos que desvendn aos olnos do povo bra
sileiro a tenebroa. conspiroao e os sonibrios meandros que levaram no golpe militar de
1964, no regime entao instaurado e a polltica aplicada pelos seus autores e beneficirjos,
o Comit Central do Portido Coniunista do Brasil, ja em documento do 1964 e sobretudO em
11 A Ameaga NeocolonialjstaTl de novernbro de 195, na base do exaustias provas fornecida s
pelos prprios jorncis reacionarios daquele përodo dernonstrara, de mode irrefatve1,qua1
o verdadeiro sentido daquele golpe e como so vinha procesando a penetraço imperialista —
norteamericana no Brasil sob a governo do Castelo Branco cuja fh1osofia . e orientaço,eram
abertamente entregaistas. Revelara a ativ±dadeosteniva do entao enibaixador Lincoln Gor-
don, que agia come so fosse um vice- roi numa col6nia3 Ass±nalava que nerhum setor da vida
nachonal ,escapava da interferencia e aO controle dos agentes lanqucs, sendo a setor das —
Foras Armadas brashleiras o mais visa.do-; pals elas so haviam convertido no principal ins-
trumento para expansao e o domjnio do imperialismo norteamericano. 0 Brash, desde enta o,
so acha exposto •ao perigo de ser transformado nurn. col'onia do nave tipo dos Estados Unidos

Ningum.se atrevea a refuter o documento do Partido Comunista do Brasil. Na €poca, wn
comentarjsta de 11 0 Estado de Sao Paulo", em face da gravidade dos fates apresentados de
ma sistematizada, recorreu ao articfio de, , consider.-los exagerados siniplesmente porque —cram alinhados...pelos comunistas.

Agora su.rgiu o depoimento do Sr Jonh Tuthill, embaixador norte-aniericano que substi-
tuiu Lincoln Gordon fla representaço dos Estados Unidos no Brasil. A revista H Vejafl em seu
nuinero 214, transcreve parcia]nente o aitigc pubiThado por aquele diplomats, eta "Foreign P
licy no qual relata algumas de suns. ativiandos en nosso pars

A import,ncia do artigo de Jonh Tuthill reside na confirmaçao cabal dos fates aponta-
dos pela denuncia dos comunistas e . porque ajuda a desvendar para as foras populares e p
triotica,s a grave aineaa constituida polo imperia]ismo estadunidense. Tratando da reduçao
da burocracia norte-ac.nericana no Brail e do pseudo respeito "aos sentimentos nacionalis-
tadl do 	 brasileiro,o erbigo inosnra a verdadeira face	 tda aao imperialists, ianq.

Tuthill escreve quo o inmero do funcionrios norte-amerinanos no Brasil havia cresci
do scm cessar desde meados do 1964 Em 1956 ) havia 920 cidadaos norte-aniericanos alem
do cerca de nil brasijeiros na missao 00s Estados Unidos0 E nspecifica: os militares,eram
150; os assesores agrco1as, 148; e assi	 r1m or diante is o'igns dessa enxarrnda do agen-
tes, segundo do, se deviern cc "entusiasmo" corn quo a Casa B nrca recebeu a posse de Castelo Branco. E escierece: 11 0 governo dos Estadcs Uridosgarantiu a Cdstelo Branco um aumonto
consideravel na ajuda econmjca atra-jôn da Aliança para a Progresso. Anteriorrnente, 0 auxlio norte-wnericano fora limitado a alurnas iiIas t q nun esforço para ajudar o povo brash-
loiro, oem ao rnesmo tempo, apoiar urn gcerno coaupto e ineficaz (NR — refere-se a "ajada"
aos governos estaduals come os do Ademar do Bar'os e Ceribs Lacerda, intogrados na conspi-
raçao golpista). Alm disso — e este ponto era obviamente mais controvertido - Washington
concordou em amplier a assistncia militer e implicitamente o nimero.de conselheiros miii-
tares".

Esta 6 urna das mais descaradas confisses d intromissao do iniperialisnio ianque em a
suntos internos brasileiros Mas Tuthill nao fica aL A seguir conta quo,"em 1966, em —
quase todas as repar-tiç6es brasileiras envolvidas na administraçao das decis6es impopula-
rca sobre impostos, sa1rios e preços, havia o onipresente assesor americano".

Era urns, hntervençao afrontosa aos sentimentos nacionais que tinha de provocar, coma —
provocou, crescente doscontentarnfto o protostos que so ge'alizavam, so beta que 0 decata
do patriotismo dos generals no Paler o aceitaso do bom-grado, Entretanto os agentes ian -
ques nao deixeram de porcebr a irritaçao nacional, o que afirrna Tuthill: "Creio ser jus-
to dizer que Castelo Branco associou exn-'3sjvamoflte o seu governo aos dos EllA, aos olhos —
da opini,o pb1ica ( .) 0 ecu rninistro das Re1açes Exterioro (NB. — a famigerado Jurac y

	

Magamaes) declarou publicamente quo l o que e born pa.ra os EUA e born para o 	 Istoera lever unia coisa boa londe demahs0

Significativa essa lign do agente norteainericano, que nao 0' de todo estpido. Vale
came oriontaçao para seus lacaio. E como quern dhz "Disfarcem urn pouco mais, seus idho—
tas ! 11 Alias, isso caracteriza a hipocrinia da grande burguesia norte-arnericana, tanto na
dominaçao interns, come na do outros paises Evidentemente, nos momontos crticos, a masca-
ra e posta de lado e aperece a brutal catadurn Vejaee -a politica estadunidense no Vietn

.--	 .	 1cLpun •TnpTjp.guiflto)
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me em sao Domingos e em tantos outroslugores. Ou seja, quando Os intersses vitals dos
monopolistas o exlem a politica do porrete predomina sobre a da faig mania, Para usar -
as express6es de Teod.ore Roosevelt.

Tuthill diz qu.e por essa razao decidia climinuir o nmero do funcionrios ianques no
Brash, atravs do quo denorninou de "operaçao Topsy". Procarou preservar as aparencias
Assevera ainda qu.e essa ttdecisao political' tinha era conta tambem a fato de que Costa e -
Silva era diferente de Castelo Branco, nao queria aparecer tao comprornetido corn os EtJA.
"Namedida em que Costa e Silva - escreve- e membros do seu governo (mhlitares, especia
mente) vocalizavam seas sentimentos naionalistas, eu nao descuidava do enviar detaiha-
dos relatrios a Washjngton?. A expressao "vocalizavain seus sent irnentos nacionalistas"
porfeitamente justa, pois o"nacionalisrno" dos generals brasileiros sempre foi acima de
tudo vocal, isto 4 1 de palavras.

• Ao re]atar suas atividades, Tuthill faz outras revelaç6es acessrias, come a do fu
cionamento ,do que chajna de "country teen", cuja significagao a revista "Veja" equipara a
do uma especle de "ministerlo" sob a direçao do orbalxador ainericano. E a da instaiaçao
no Brasil, sob a sigla de PX, quo "Voia ll explica come uma combinaao de superinercado e
loja de departajnentos (corn isenao de irnpostos) Para atender a pessoal diplomatico Ian-.
que e, por "curiosa deferncla especial, a algumas personalidades locals".

Tuthill deixa claro que considerava rnais prudente substituir sempre que possivel os
.assesores lanques por brasileiros. Chega assini ao delicado probierna cia CIA (Central Int
ligence Agency). Discutindo a questao das tarefas dessa agenda de espionagem e a feces-
sidaae do contratar "quadros locals", ,Tuthill assegura que "urn dos mais deicados aspoc-
tos das operaç6es da CIA no exterior e o 'recrutamente'. (..) Em alguns pdses talvez
xistam benecios reals na contrataçao do agentos pages. Mas o lade positive desses arri

• j os parece ser muito menor quo o alniej ado poles que as defendem. ( ... ) Cabe ao embaixa-.
dor verificer so ha ama razao definida Para o recrutamento per parte da CIA em determina
das areas".
• Ease 4 urn reconhecirnento doscarddo cia açao cia CIA no Brasil. So' falta agora a publiqa
gao do quanto em dinheiro recebe cada agente brashleiro cia CIA...

No relato do embaixador norte-ainericano nao podia deixar do aparecer o lndefectivel
coronel (hoje general) Vernon Walters, 0 "anügo Tntimo ll do Castelo Branco a do outros g
nerals brasileiros. Tuthill exciarece: "Ele (Walters) tinha cstroitas liga6es corn os m
litares brasileiros como dispunha do antenas ruio bern 3incronizadas Para os problomas
pelticos t . Per sinai, Vernon Walters atual::cnto sub-dirotor cia CIA nos Estados Unidos.

Els al mais um impressienanto subsfdio pera a anr.lise cia aço do irnperiismo ianque
no Brasil e am testernurtho irrespondivol cia triiçao dos generals roacionarios aos mais s,
grades interesses do pave a do paf a.

"Orientar-se Pala luta armada nao significa, do nonhuma maneira, renunciar is o
tras formas do luta, nao quer dizer corcentrrnr-se no campo e ahandonar a luta nas
cidades ou vice-versa, e tanipouco significa proper o objetivo final - a tornada do
podor - abandonando a pequena luta pelas reivinciicaç6es imediatas, oconSrnicas, poll
ticas e sociais dos trabaihadores. Nao qcr 'Jizor so dedicar apenas a organizaao -
das fergas armadas popuares e descuic3ar-se do trabaiho entro as massas o nas suas
erganizaç6es. Nao quer dizer trabaihar a J.utar apenas na clandetinidade a renanci-
ar ao aproveitamento das possibilidades cia luta legal e semi-legal. Preparar a rev
iuçao nao 4 questao do urn cia; a urn trabaTho multilateral a complexe. Para censeg±
late tern-se que trabaThar e lutar era todas as dire6es e utilisanclo teclas as forma
conbinand-as corretamente e moduficando'-as cia acordo corn as rnoificaç6es cia situa-
çao, mas sempre subordinando-as ao objetivo final?!.

( Enver Hodja - Inforrae apresentado ao VI Congresso do Partido do Traba-
Tho cia Albania, em noverabro do 1971
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Para que Os cornimistas so tormeni efetivamente uma força poli'tica de vanguarda,o m ea

xisrno-leninismo exigo que dorniern o carso do rnovirnonto poift00 real. Caso contrrio, nao
passarao de urn partido constanternente sarpreendido pelos acontecirnentos, sm nenhuma capa
cidade de previsao e de ages corretas, quartos mais do direço rovolucionaria.

Os exitos obtidos polo Partido Gomunista do Brasil nos anos posteriores sua reor-.
ganizaçao e o fato de quo sua orientao vern inspira_ndo cada vez major confianga no povo
se devern a quo tern sabido analisar objetivaniete os acontecinientos e detcrrninar, a luz dqg
sa analise, a marcha do processo politico e a linha do conduta do seus inilitantos.

Como exemplo atual e eloquente, voja-se a caracterizaçao do governo Mdic1 e os ru-
mos que iria seguir, no docurnento "Responder ao Banclitismo da ilitadura corn a Intensifica-
çao das Intas do Povo", aprovado e publicado em dezornbro de 1969, dois nieses dopoi$ da -
posse desse general do SNI no governo do pais. Hoje, decorridos tres anos da ascenao do
Mdici eese docurnonto adquire especial signlficaao. Nele 4 feita urna lucida analise do
dosonvolviento da situaçao politica naciona.1, s.o ethraidas conclus6es justas Para a açj
dos coniunistas o so lana a carnpanha de revolucionarlzaçao do Partido, corno medida decisi
va Para enfrentar o agravarnento das dificeis condlçes sob as quals ja vivia o povo bras
leiro.

A lrnportncia dos aspectos essencials dessa resoluçao do PC do Brasil ressalta nos
dias quo atravessamos. Torna-se, para exarne, a questao da carnada "reabertura democratica1
ilusao corn a qual so embalavarn varias forças politicas do oposiçao, que nao comproencliam
o verdadeiro sentido da ditadura instalp.da no pal's  fern percebiarn o carater do governo que
acabava do se empossar. 0 docurnento do artido, ao analiser a forma pela qual fora escolli
do Medici o tendo ,em conta o processo poltico em desenvolviemnto, indica que, sob sua d
reçao, o regime so poderia se tornar, cada Vez ma:!-, "urna cU.tadura niilitar de carter terraristat', porque Mdici, mats do que Costa e Silva o Castelo Branco, Hest subordinado aos
generals fascistas 0 doles depende". A principal niissao de seu governo seria a de "esma-gar por todos Os rneios o movirnento democratico e patriticot. Nessas condiç6es, salienta
o docunientho,"a promessa do Garrastazu de instaurar a democracia no fin do seu mandato e
do fazer o 'jogo da verdade' o urn grossoiro ernbusto corn a finalidade do alirnontar ilusos
entre a oposiao e do obter uma trgua Para aplicar as diretrizes reacionrias do Alto C
mando das Forças Armadas. Enquanto fala em dinocracia Para 1 974 2 val tentando consolidarurn regime dos mais arbitrarios"

Agora, todos poden-t v,A 
S fatos confirmarern essa an1ise. Mdhci tanto ronegou suas

prornessas do "instaurar a democracja" corno se empenha obstinada mas camufladaironte em men
tar urn sistema fascista, pronto a cair, qual uma guilhotina, sobre as cabeças do todos os
domocratas e patriotas. Ao mosrno tempo, trabaiha corn afinco Para conservar seu grupo no
poder, irnpondo normas sobre suas sucossao e impedindo qualquer debate a rospoito do tcnia

J.

A1m disso, o docurnonto do 1969 fazia a previsao seguinte: 11 0 governo (do Mdici)es
fora-se Para aparentar ostabilidade o forga, mas fraco o instve1. Surgido da rnanipu-
laçao do alguns oficiais generals, sua base poltica o mats estreitade quo a do Costa a
Silva. No representa mesmo o conjunto das forgas militares compromotida corn o golpo do..
1964. Ernbora pretenda unificer tals for?as nao e conseguira Tampouco consoguira aplacar
o sontimento do oposiçao, evitar quo o descontont anent o popular so ostenda o o rnovirnento
revolucionarjo cresa. Estara sujeito a crises constantes e de profandidade sernpre maior,
Para se mentor no Poder, Garrastazu recorrora a ama represso mats vasta, alcangando no--
vas roas po1Iicas, atingi-o, inclusive, olernentos quo so encontrain em posiçao do mando.

Essa provisao foi igualmento comprovada pelos fatos 0 Mesrno a observaçao mats super-
ficial atesta quo o desenrolar dos acontecirnontos correspondo aO quo foi oscrito pelos crnunistas em 1969. Mao se requer grando acuidade politica Para vorificar quo o descontenta
rnonto das rnassas populares e o sentimertho do oposigao assumirarn grandes proporç6os. Tam-
brn o avanço do movimento evolucionrio e induscutjvel, apesardos esforços dosospera—I
dos o do terror quo a ditadura mnilitar vein utilisando peru osmaga-16. Multiplicarn-se on
conflitos no campo entre os camponesesanrn terra ou corn poaca terra e os latiftindhario a-
poiados polo governo. Surge e so desenvolvo a lata armada no sul do Pars. Aumenta a resi
tncia o so radicalizam as aç6es popularos em diferentes pontos do pans. E se roforça a
vanguarda marxista-lenlnjsta corn o crescimento do Partido Coniunista do Brasil o a ex±en-
sao de sua influnciae

Inegavelmente, o governo Mdici fi ,cou aindarnals frae instvo1 do quo em 1969
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No Engenho de Matapirua, em Pernanbuco, quinzo policlais e pistthleiros, a mando de J

se Met&iio, dono do engenho, metratharam urn grupo de trabaihadores quo se .ded!cavarn ao seu
service habitual na piantaçao. Alguns trabaihadores reagirarn corn seus instumentos do trab
lho .. foices e facas. Urn trabalhndor raorreu e houve feridos era ambos Os lados. A selvagem
a'essao fol uma represalia do dono da terra contra os trabaihadores quo rec]aniarani algun s
direitos na justigado Trabaiho e obtiveram ganho do causa. 0 compones Jose Inocncio Barr
to, que fol niorto no conflito, tinha encaboçaclo a reclamaçao. Apos a chacina, as autoridad
estaduais realizararn varias pris6es.

Em Pereiro, no Ceara, o fazendeiro Celso Araujo, dono de urn 1atifindio corn 50 quilm
tros quadrados, foi morto, juntamente corn urn de seus fiTho, por rendeiros de suas terras ,
que cultivavain o algodao era regime de parceria. Hia urna disputa judicial entre o fazende
ro e os rendeiros, e o primeiro ng.o estava cumprindo urna decisao favoravel aos segu.ndos. Em
consequ.encia do confute, urn rendeiro ficoa ferido e clois tiverani sua prisao preventiva do-
creteda pelo Ju.iz local. Trezenos camponeses prornoteram inipedir a prisao de qualquer rnanej
a. Ainda no Ceara, 0 advogado Francisco Lindolfo Cordeiro, chafe do Departamento Jurdico

dá Federaçaç dos Traba.hadores na Agricultura do Estado esta sendo processado na Justiça M
litx' corno incurso na Lei de Segu.rança Nacional, em dispositivo que prove a pena do morte.
A acusaç5.o e do que o advogado t1 incitou os agricultores filiados nos diversos sindicatos
violencia contra os proprietarios de terra, incitarnento esse que ja provocou diversas mor-
tes", acusaço evidenternente absurda.

No Maranhao, no municIpio de Prirneira Cruz, capangas chefiados por Jose'os da Pedra estao
invadindo terras do pequenos agricultores, ocupando cass, destruindo roçados, tornando a]
mentos dos cainponeses e ,cobrando "taxas do ocupaçao". No rnuniccpio proximo de Joselandia
conflitos serneThantes ja haviamprovodado a morte do urn campones. Os pistoleiros .etao a -
servio do grileiros um deles o o deputado estada1 da ARENA Pontes de Aguier) e seu obje-.
tivo e desalojar os can ponses das posses quo cultivom ha longos anos ou transforrna-los em
empregados ou arrendatrios dos quo se dizern proprietarios das grandes ethens6es do terras
desbravadas pelos posseiros. Os conflitos so estenclern aos povoados de Chapadiriha, Santa Irs
Bacabal e Lago da Pedra. Na'area do Açai1.ndia a Santa Luzia, onde as terras estao se val2
rizando pela construcao de urna grande rodovia, a situaçao o a rnosrna. 	 ",(

.de  Atualidado (continuacao cia p&.gina 9)
Atualmente, rnesino a empuThaçao do ti mlihagro oconraico" qua parecia render-The certos divd
dos politicos, anda bastante desmoralizada. A rnaioria do povo vorificou quo o alala sobre o
brescirnento vertiginoso do PIB" e a tt oscaiada do dosonvolvirnonto' t significam, na realidede,
rnaior miseria para as rnassas e a vencla crirninosa das riquezas do pass e do suor dos trabb
dores ao capital estrangeiro, sobrotudo norte-arnoricano. Medici a seu grupo teni, por hsso
do se entregar a urna demagogia barata a firn do ver so enganam alguns setores do opiniao e
alcançarn popularidade.

Iso nao quer dizer, porm, qua o regime dos generals v ruir por sl mearno. Dc form a
alguma. Come mostrava tainbeni claramento o docuxnento do Partido, seria necess.ri o ernpenhai-e
nurna luta prolongada e tenaz, ter capacid.ade de recorrer s inais variadas forrnas do aç.o de
niassa, trabahar porfiadarnente pela uniao do povo a, fundarnentairnente, preparar e dosencacl&
ar a ,guerra popular. A unidade das foras populares ainda dispersas so poderia ser obtida
traves da aplicaçao da ama tatica correta, quo levasse em conta as condiçes concrotas do
tempo e lugar. Essas, as cond.iç6es para a vitoria da causa democratica.

Corn tal compreensao e tal perspectiva o quo o Partido deu nfase necessidade de revs
iucionarizagao do suas fileiras. Os comuniss nao poderiam roalizar sua miss5o do vanguar-
cia e orientar o povo para o triunfo se nao estivessem profundaxnonte irnbuidos do esprito r
voluciona.rio, se nao ronipessern corn tudo que ainda ihes irnpedia e impede do se dedicarern por
complete a causa cia revoivao. Na pratica, isto significa qua a luta contra o oportanisrno -
fora do artido cleve ser conj,ugada solidomente corn o combate ao oportunismo defrtro do Partj
do. Irnpmha-sei a acioçao do rnetoclos a de urn ostilo de trabaTho condizentes corn a qualidado -
do membros do Partido, estudo conscioncioso cia tooria marxista-leninista em indissoluvel ]
gagao corn a pr.tica conreta da revoiuçao e a liquidagao de habitos e costumes burgtieses e
poquenos burgueses que ainda toThern a total subordinaçao de cada urn aos interesses cia luta
revolucionaria. Per tudo isso 2 4 atualissirno o documento "Responder ao Banditismo da Ditad
ra corn a Intensificacao das Lutas do Povo. Dxpressa a soriedade dos cornanistas ao tratar -
dos problemas politicos. E justifica a fora a o respoitc quo estao conquistando como van



It

onflitos Ruraisao Nordeste (coxtinuaçao)
Esses s3.o os fatos que a imprensa consurada noticiou. Muitos outros episcdios serne]hn

tes ocorrernhoNordeste sern registro no ndticiario. Esse fatos merecem algurnas reflexes.
Sao conflitos ocorridos num curto espaço de tempo (as iltirnas seinanas) a am trs de

rentes Estados nordestinos (o Marqnhao j	 qu.ase o Norte). Tm como ponto de partida as
re1açes entre os trs tipos rnais cnmuns, no Brasil, de camponases. pobres e mdios - ass
lariados agreolas, pequenos arrendatarios o posseiros - do urn lado - e grandes propriet-
rios,de outro. Os posseiros apresentem a peculiariclade de sereni pequenos agricultores ind
penntes, trabaihando em exp1oraçes de ti po gamiliar, scm re1a6es de produçao corn os 1
tifuhdiarios. A ±niplantaçao das posses em terras nao ocupadas e a Rorma. que encontran para
escaper do latifundio. 0 conflito se estabeloce porqu.e o latifundio trata de so estender ,
corno uma inancha de azeite, nessas terras ntes inutes e que o duro trabaiho dos posseiros
desbravou e tornou produtivas. Assirn, embora os posseiros sejam agricu.itores independente
sua Lita contra a grilagem dos fazendeiros o uma forma peculiar d.c luta de classes no cam-
po. Por oubro lado, as assalariados agri'coias nao Se identificarn totairnente como proletar
DC, sobretudo quando sac simuitanearnente minifundiarios ou quando moram era terras do pata'.o -
e dispern de parceiaponsumo familiar. Nessas casos, sempre possuern aiguns melos de .
produçao 0 alem disso, a condiçao de ocupantes de terra aihela cria vncuios de dependen-
cia do natureza semi-feudal.

Os coiflitos qu.e se etendem pelo Nordeste sao sinai do acirrainento da luta de clasto-
ses no caxnpo. Aclasse dos latif\indi.rios fol decisiva na promoçao do golpe do 1964. A di-
tadura militar e o sou regime. Sob a sua proteçao, tornou-se rnais exploradora, ax'rogante a
violenta do quo nunca. Os camponses tiveram seu movirnento a suas organizaç6es pela refoi'-
ma agraria desbaratados. Mas a luta de classe nao e uma invençao dos comunistas. Existe,
dependentemente da vontade do 2uom quer que seja. E a ditadura militer quo a nega, qua
combate, e que gthsteria do ye-la extinta, gera. exatamente a resultado contrrio: cia se
acirra, so ±adicaiiza e tende a so estender e a se tornar mais violenta. A ditadura pode
instalar o silenclo da censu.ra, reprimir, prender, torturer e mater - como von-i fazondo.Ma
nao pode canceler a realidado social. Mao ha decreto, nao ha poicia qua o faça.

No B±'asil,	 dois fatores objctivos quo contribuern tambrn independentemonte da vont
do do quern quer quo soja, para dirninuir as tens6es sociais no campo. Urn e a rnigragao cam-
ponesa para as cidade. Mae esse exodo toni, por urn lado, seu iirnitc de saturaçao e, par o
tro lado, e fator de agravamento da crise social nas cidades. Cria uma abimdante oferta do
mao-de-obra urbana, determinando a tendncia hoje tao 5c0i. dirninuiçao doe salarios r
ais do proictariado industrial. Gera o cinturao di miseria quo so incorporou 'a paisagem do
todas as cidadcs brasiieiras e ate macmo dis poqucnas cidades do interior. 0 outro fator
a rnigraçao cainponesa para as terms ainda nao oxploradas, gorando o fenomeno tipicamento
brasjleiro do posseiro. Mas nas pegaclas do possciro vui seinpre o grilero. Isto e, o Jati-
fundiario. A ocupaç.o do interior pela r1e propriodade a ciiento estimulada pelo govor
no, coma so observa na Amazonia, onde funciona ncsse sontido os Incentivos cia SLJDJN. 0 n
sos do coionizaçao do interior 'a base di pequona ou media propriedade familiar sao reroe.
Ocorre pela iniciativa particular, corno, por, oxemplo, algurnas .reas do sal do Mato Greece,
atendendo principaimente a agricuitores do origem estrwigoira do Rio Grande do Sul, do San
ta Catarina e do Paran, quo tradiciona]on-bo expiorern poquonas a nndias propricdades. Mo
mo assim, essa colonizaçao nao atende ao croscimel , a populacionai, daf resuitando os con-
flitos do posseiros no Paran. No Norto, coo moito menos axito, a govomno tenta fazer qua
quor coisa nesse sentido nas agrovilas cia Transamaz6nica. Os resultacios, em nurnero e en me
laçao ao volume e a gmavidade do probiema dos camponoses corn terra no Brasil, sao ridicu-
los. Mal Iniciada, a tentativa ja a urn fiasco. Essas duac corrontos do migraçao xamponosa3
que vm flincionando coma v.iiias do escape naturals do agravumento da luta cia classes no
campo, tern, nessa funçao, a medio prazo, seas lirnitos obrigatorios.

Nas alreas Ocupadas a sculos a populosas, como a o Nordoto, os latifundiarios on sua,
malaria nao abrom mao de urn paimo de terra non pormitem que so falo em reforma agraria -mosi
ma demaggicamente, Cômo dizia a pouco o doputado mineiro lltirno do Carvalho, "terra, no -
Brash, e assunto em quo nao so toca",

Mas so toca. Os conflitos no Nordoeto p6cm cm quostao o problema da terra. Nada nor, -
ningum consegue tirer esso problema cia ordem do cia. Morn a ditadura, men a rc pressao, non
as reforrnas demagogicas.certo quo os confutes quo estao so vemificando do Nordeste ai
da sao espontaneos e nao t&n objetivos do grando alcançe. Mas o probioma agudo, ubjacento
a todos essos episodios quo nao constituern fates isolados, inslitos ou casuals, e o prob
ma da terra. E esse problema so pode ear definitivomento resolvido pela revoiuçao agraria
e antiimperiaiista. 	 (Continua na pgina 12)



- A t3lp7i6 Operrja	 Deembi

RESJSTENCtAA REFORN'IA DO ENSNO
Intensifica.-se a resistncia das forgas dQrnocraticas, especialmente dos ostudentes e

professores, contra a reforma oducacional patrocinada pela ditadura. A ultima rnanifestaao
dos corpos docente e discento daUniversidde deSaoPaxlo contio ensino pgo que e urn
dos aspectos essencials da reforma, obteve wnpla repercussao a provocou exasperados pronun
ciamentos das autpridades governamentais.

Os estudantes paulistas, atravs do CoiseIho de Centros Acaclernicos d.a USP, nao apenas
iblic um document o-denunci a em re1aç.o ao ensino pago corno realizaram um plebiscito a

respeito da cobrança do anuidades nos curses superiores. Demonstram, na denuncia, corn da4-
dos ,solidos e argumontaç.o serena, qual a verdadeira sitaagao da reforma do ensino thiver-
sitario,que objetivos persegue o governocom ala e como vera sendo reaizada. Provaraque t
do o sistorna do ensino universitario esta em crise a desmascararn as posiç6es dernagSgica e
c.ontraditorias do Ministro da Educaçao Coronal Passarinho. A educaao, dizorn os estudaft-
tes da US?, sob o regime rnilitar, esta relegada a. umpapel menos quo secandario, sendo me
tirosa a afirmaao do ministro de qLie a Brasil e hoje o 49 pals do iundo a investir nesse
setor. Na realidade, de acordo corn os proprios dados oficials, .as verbas destinadas a ada-
cacao caem em comparaao corn as qua se clostinam as Forças Armadas e ao Bervigo Nacional do
Informaç6es (SNI). Enquanto as dotaç6es orçainentarias.para a educaçao vrn diminuindo a par
tir de1964, passando de 11% em 1965 Para 5,1%, em 1971, as dotaç6es para adefosa a sogu-
rançavao aumentando na mesraa proporao. Perguntara corn toda razao os jovens: serao os miii
tares e os espies mais irnportantes quo Os cicrtistas e os espocialistas para a desenvolvi
mento do pals?

A seguir, Os estudantes paulistas prohlQverarn urn plobisci to sobre 0 CflSIflO pago, cujos
resultados sao exprossivos pararevelar a opiniao da juventude estudantil. Em 7 escolas,de
6.392 estudantes consultados ate meados do novembro, 5.929 se pronunciaram contra tal pagamento. Na Escols. Po1itcn5ca entre 126 pro fessores onsu1tados, 74 so manifestarwn contra.

Em face de tao decidido repdio, o coronel Passarin.ho aineaça apelar Para mais drsti-
ca aplicaçao do decreto-lei 477 afirn de abafar o movirnento de resistencia dos estudantes
e professores 'a reforrnauniversitaria, Passorinho tahou a plebiscite levado a efeito nr -
USP corno urna "triste aliança da osquerda radical corn a classo rica",

was, nern os arreganhos dos agentes da ditadura nem a domagogia ou as acusaç6es ridi-
culas podem aniedrontar aqueles que se barn eat defesa do barateamento do ensino a da sua
gratuidade, pela dernocratizagao da cultura aru oposiçao .a riorma oscolar Para benocfio
dos grandes grupos econmicos nacionais e do imperialismo norte-arnericano. t precise entre
tanto ampliar a radlicalizar ainda mais as posiç6es do movimento do rosistencia . refarma e
estar vigilante contra as manobras da ditadura. A intdaçao da refornia per parte dos miii-
tares vern se faendo na medida em qua encontra urn terreno proplcio, isto o l quo consegueni
quebrar a viilancia e a resistencia do movimento estudantil e dernocratico. Portanto, so -
"o problema a poiltico tt corno reconhece o I3iflistro da educaao a compreondern os estudantes,
a questao que se coloca e a do que, pan imedir definitivaraente a aplicaçao dessa reforma
monstruo ga incumbe tambrn ligar a luta dos estudantes contra a reforma a luta contra a dik
tadura militar. As duas tarefas andam juntas. pertencem tanto aos estudantes come as gran-
des massas do povo brasileiro.

Conflitos Rumis . NordeSte (continuagao cia p.ginail)
0 fato de que eases conflitos - paracterizdos pela vio1ncia, mosmo quando so combi-

tarn corn disputas legais - sejain espont.neas indica precisarnonto quo a possibilidade do so
desenvolverem lutas armadas camponesas nao a urna perspectiva voluntarista ou artificial
Tern ama base objetiva e emerge cia realidade concreta do interior brasiloiro. Os rnovimentos
espontneos, loalizados e par obetivos lirnitaclos e pariais,podern dar luger a movimentos
conscieñtemente politicos, corn objetivos revolucionarios em roiaçao ao regime a ao poder,
e generalizados, abrangendo qmplas regi6es a envolvendo, em diferentes grws de participa-
cao, rnas3as de centenas de rnilhares do camponases corn terra. Nesse sertido, as Forças Gue
rilheiras do Araguaia podem ser vistas corno o ernbriao de ant nova tipo dc rnovirnerto campo-
ns. armada no Brasi..
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