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D R R OTA- DO REG- I N/ 1-:
Nada meihor para definir o fracasso dos generals fascistas no pleito

• 15 de novembro do que a veiha expressao do glossario popular - a tiro saiu
pela culatra. Cuidadosarnente, os detentores do Poder montaram a farsa da reno-
vaao do Senado, Camara Federal e Assembleias Estaduals, pensando embair a opi
niao publica e reforçar a regime. Utilizaram artimanhas diversas visando a con
sagrar na g urnas os names de conhecidos reacionarios, seus candidatos a preten
SOS orgaos legislativos. Estavam certos da vitrla. 0 eleitorado, porm,no se
deixou engazopar. Respondeu a farsa corn urn protesto veernente que reflete seu
profundo inconformismo corn a situaçao do pars, cada dia pior, sob a nefasta di
reçao dos niilltares.

Ao invs da tranqui1avitria qua esperava, o governo de Geisel foi
surpreendido corn urn rotundo reves e o regime experimentou indisfarçavel abalo.
Os candidatos da ARENA ao Senado sofrerarn fragorosa derrota em quase todos os
Estados. Somente em uns poucos e de manor expressao politico-econonica - Mato
Grosso, Piaui, Maranhao, Alagoas, Para e Bahia	 conseguiram a duras penas su-
plantar os adversarios. 0 candidato do 14DB em Sao Paulo teve tres mi1hes de
votos a mals que o representante do situacionismo, enquanto na Guanabara a di-
ferença aproximou-se de 700 mu. Apenas 34% do eleitorado gacho apoiou o no -
meapontado palo partido governista e, em Minas Gerais, a situaço nao foi mu

,
diferente. Em varios dos mais importantes Estados - como Sao Paulo, Rio de

neiro e Rio Grande do Sul a ARENA passou de maloria compacta a minoria pou
Co expressiva nas Assembleias Legislativas.

No e a primeira vez que a governo militar sai derrotado em suas
farsas eleitorais. Neste ultimo dec&nio, os eleitores manifestaram hostilidade
a ditadura ora derrotando seus prepostos, como ocorreu em 1965 na Guanabara e
em MinasGerais, ora votando em branco, anulando o voto ou abstendo-se de corn
parecer as urnas. Agora, adotaram outra forma de expressar sua repulsa: a mai
or parte decidiu-se pelo voto de protesto. 0 conteudo de sua açao, porem, per
maneceu o Tnesmo. Ainda que certos candidatos do MOB, por sua combatividade e
formaçao democratica, tivessem contado corn respaldo popular, a verdade e que
a massa principal dos eleltores, desvinculada do partidarismo, votou contra o
regime dos generals. Sufragou names descanhecidos que mal naviam despontado -
numa campanha acanhada realizada em dois ou tres mesas. Os names nao tiniiam *
maior importancla. Seu proposito era desbancar os Carvaiho Pinto, Os Paulo
Torres,os Joao Cleofas, os Nestor Jost, as Djalma Marinho, todos os sabujos
da reaçao a, atraves dales, golpear o bando de entreguistas_e assassinos que
ha dez anos usurparam o_Poder. 0 protesto se expressou tambem numa significa-
tiva parcela de abstençao, votos nulos a em branco. Somente em Sao Paulo, num
total de cerca de oito milnoes de eleltores, os votos em branco	 e nulos pa
ra a Camara Federal, por exemplo, somados corn a abstençao, atingiram a cifra
de 2 milhoes 582 mu. Em Minas Gerais, para o Senado, esse computo beirou 	 a
casa do tnilhao e meio, nurn eleitorado de 4.500.000. E sintornatico que_grande
parte dos votos ai anulados fossem destinados a Tiradentes, o proto-martir da

Continua na pgina 2
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Independ&ncla. No Maranho, onde no houve candidato do HDB ao Senado, a per-
centagem chegou perto dos 70%.

A presente derrota poltica do Sistema, no entanto, foi mais sria
e contundente que as anteriores. Tornou-se claro, insofismavelmente claro,que
a ditadura se mantem contra a vontade expressa da imensa maioria da naçao. 0
badalado prestiglo do governo castrense caiu mais baixo que o cho. Basta de
regime militar-fascista! Este o verdadeiro significado das urnas. E tal recla
mo partlu nao apenas dos centros urbanos. Veic igualmente e corn muita fora -
do interior, antigo reduto dos conservadores

'
ate mesmo de zonas da pecuaria

tC da grande produçao agricola. Os generals esao cada vez mais isolados e en-
curralados pelo odlo do povo. Toda uma decada, semearam a tirania a trafica -
ram corp- Os interesses nacionais. Agora coihern a tempestade da reprovaçao ge-
ral, encontram-se diante de urn repudlo maciço da populaçao.

Porta-vozes oficiais e oficiosos, adesistas a oportunistas de dife-
rentes quilates esforçarn-se para justificar o sucedido, tentando jogar areia
nos olhos das pessoas simples. Segundo eles, o malogro deve ser atribuldo a
Medici, cu aos governadores em fim de mandato, ou simplesmente 	 ARENA.	 Ac
causas procederlam da conjuntura desfavoravel. Alguns mais afoitos chega
ao cumulo de falar em vitoria da "revoluçao de 64". E todos, em unssono, to
cern loas a Geisel que se teria comportado como magistrado e permitido e].ei
goes livres...

preciso muito cinismo ou estar completarnente desligado da realida
de para enunciarserneihantes sandices. Por mais voltas que se de ao racioci -
nio na apreciaçao do resultado do plelto, ele conduz invariavelmente cons
tataçao do desastre politico sofrido pelos governantes. E nao se trata de me
ro insucesso eleitoral ou conjuntural, mas de grave derrota do govarno a 	 do
Sistema em seu conjunto. E mais: tampouco se pode falar numa vitoria da oposi
çao consentida . Vitoria houve, mas da luta do povo brasileiro contra a dita-
dura. Milhoes de pessoas foram as urnas corn a unico objetivo de lavrar seu
protesto face a situaçao atual.Adrnitir eleiçoes livres no Brash de noje, se
nao for ironia, a completa idiotice. 0 pals viva sob urn regime despotico. Dc
que liberdade se poderia falar, quando a imprensa estava (a esta) sob censura,
o "judiciarbo" cassava mandatos parlamentares, a propaganda dos candidatos so
fria estrito controle natelevisao; quando governadores designados ameaçavam
coin represalias os que nao rezassem pela sua cartliha? Eleiçoes livres ...
onde nao existe liberdade de manifestaçao do pensamento, direito de reunia
de organizaçao partidaria, onde milhares de brasileiros estao impedidos
concorrer a postos representativos a o cidadao pode ser preso, torturado e a-
te mesmo assassinado por discordar_dos rumos qua os generals imprimem ao paXs?
Gelsel portou-se como ditador, e_nao corno magistrado. Basta ver sua interfe -
rencla indebita, aberta ou atraves de seus apaniguados, na campanna eleitoral.
E suficiente ler seu destarnpatorio de 29 de agosto brandindo as leis de segu-
rança contra os opositores. De certo ele acreditava qua os resultados seriam
outros, esperava que a farsa funcionasse sern maiores conseqtlencias e por isso
nao recorreu a mebos mais extremos.

Tatabm a cpu1a do MDB no se cansa de aplaudir o ditador. A votaçao
que o partido recolheu a nitidamente contraria ao regime, mas Os dirigentes
da oposiçao consentida estao ansiosos por realizar uma manobra doacoplamento
corn a nave governarnental. Oferecem seus prestimos e sua colaboraçao a_ cada
i ns t an t e L empenham-se em desfazer quaisquer rumores sobrefirmeza politica -
em relaçao a rnudanças na orden vigente. Colocarn-se na ridicula posicao de 	 -
quem deseja nao lava a mal o governo os milhoes de sufragios computados na le
genda emedebistc,; A tal ponto que o senador recern-elelto Marcos Freire se viu
forçado a dizer que e preciso acabar corn essa mania de pedbr desculpas 	 aos
governantes pela vitoria alcançada.

0 plelto de 15 dc novembro constitui urn episdio da luta do povo -
brasileiro contra a opressao. Nao se pode esperar do resultado eleitoral mo-
dificaçoes de importncia no q liairc da situaçao, ate porque a ARENA continua
predominando nos r iarnadcs orgL legislativos que, de resto, nao tam nenhuma
força. 0 poder real encontra-se en mios dos mlitares. Por sua vez, a oposi. -
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ço de setores das classes dominantes, ainda que possa desempenhar certo pa-
pel no combate ao despotismo, e inconsequente e se orienta para o compromis-
so e a conciliaçao. Sem duvida, o protesto manifestado nas urnas teve enorme
valor poiftico e produzira seus frutos. A ditadura foi abalada. Protestando
o povo exiglu o fim do fascismo. Mas os generals continuam decididos a sus -
tentar o monstrengo que criaram. Tramam novas medidas para contrastar a von -
tade popular. Os setores tidos como "radicais' t organizam esquemas terroris -
tas e entram em desespero. Acirram-se as disputas entre camarilhas militares.
Elas, porem, esteobastante desgastadas. E os problemas que causaram sua fa -
lencia eleltoral vao-se agravar ainda mais.

Impe-se unir alas forças e desenvolver em todos os sentidos
	 a

frente de resistencia ao fascismo, levar adiante de maneira independente
	

0
combate scmtreguas a ditadura atea sua derrubada. As condiçoes sao favora
veis. 0 proprio exito na contestaçao da farsa serve de estimulo ao impulsio
namento das lutas em diversas camadas da populaçao.

Os tiranos carnbaleiam, a liberdade triunfar.

•IVA A ALBANIA SOCIALISTA (Continuaço da pgina 4)	 -

vrar-se do jugo do imperialismo norte-americano e da atual ditadura militar -
fasclsta. Os comunistas brasileiros estudam as ricas experincias de seus ca-
maradas albaneses, deles extraindo as liçoes que meihor correspondem aos in -
teresses da revoiuçao no Brash. Empenham-se em manter e fortalecer os laços
de fraternidade que entre des Se estabeleceram na luta comum contra o imperl
alismo, o social-imperialismo sovietico, o revislonismo contemporaneo e a re-

açao_internacionl, em defesa do marxismo-leninismo e da unidade dos revolu-
cionarios proletarlos de todos os Continentes. 	 -

Ao cornemorar-se o 309 aniversario de tao relevantes e tiistoric -
conquistas do povo albanes, Os comunistas do Brasil fazem ardentes votos para
que se multipliquem os exitos obtidos, se reforce o regime socialista naPa -
tra de Enver Hodja, se projete ainda mais longe o prestigio desse admiravel
pals.

Renovamos aos queridos camaradas o penhor de nossa indestrutivel e
eterna amizade.

Viva o 309 aniversrio do triunfo da revoluço popular
Viva a Albania Socialista,

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1974

0 COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

VIDA DI F IC IL 	POVOMINEIRO ( Continuaço da pgina 10 )

te entre as camadas populares mais pobres, o grau de organizaçao das massas
multo baixo. Basta ver que na GBH o numero de operrios sindicalizados nao crie
ga a 10 mu. E no ambiente de falta de liberdade, o problema da organizaçao do
proletarlado e do povo torna-se ainda mais dificil. Levando em conta essa rea
lidade e tendo em vista a luta pelo desmascaramento da politica de Geisel que
intenta institucionalizar o regime fascista dos generals, os comunistas esfor
cam-se em Minas Gerais por ampliar sua ligaçao corn as massas, mobiliza-las e
organiza-las, empregando metodos corretos, a fim de acumular forças para fa -
zer progredir a luta revolucionaria.

"0 proletariado e o povo brasileiro precisam de urn partidode açao poilti-
Ca, urn partido para uma epoca de choques abertos corn a reaçao, de luta pela
derrubada da ditadura e da dominaçao iniperialista. Este partido e o Partido
Comunista do Brash, organizaçao que precisa, todos os dias e todas as ho -
ras, preocupar-se corn a revoluçao e seja capaz de colocar-se a frente do po
vo para livrar o pais da peste militarista, da ditadura sanguinaria e da ver
gonhosa opressac ianqu&

(Do documento RESPONDER A0 BANDITISMO DA DITADURA
CON A INTENSIFICAçAO DAS LUTAS DO POVO- Do CC do PC do B )
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ll-\AA- LEANA SC)Cl/-\LIS_A
(Mensagem enviada pelo Comit& Central do Partido Co

munista do Brasil ao Conilte Central do Partido do Trabalho
da Albania por motivo da passagem do 309 aniversario da
libertaçao da Albania e do surgimento da Republica Popu
lar).

Ao Ccmit& Central do PARTIDO DO TRABALHO DA ALBANIA
Ao camarada Enver Hodja

Prezados camaradas

-	 0 Comit& Central do Partido Comunista do Brasil, em norne dos revolu
cionarios brasileiros, sauda fraternal e jubilosamente os comunistas e o he -
rolco povo albanes pelo transcurso do 309 aniversrio da !ibertaçao de 	 sua
Patria e do nascimento da Republica Popular da Albania.

Na longa historia de seu pais, a data de 29 de novmbro de 1944 mar
ca urn triunfo memoravel. Os inanarravais sacrificios e o sangue derramado na
guerra patriotica foram compensados corn a derrota e expulso dos cruis ocu
pantes nasi-fascistas e corn a destruiçao dc veiho regime dos latifundirios
e da burguasia. Estabeleceu-se o Poder popular atraves do qual as massas	 se
assenhorearrm di sCu propiio destino. Abriu-se pela prirneira vez e de forma
efetva o caminho para liquidar o passado de atraso sofrimentos e humilha -
çoes, para construir a sociedade socia!ista. A frente do novo Estado colocou-
-se o intrepido partido dos comunistas, o Partido do Trabaiho, dirigido pelo
grande marxista-leninista Enver Hodja, que unificara solidarnente as forças po
pulares e patrioticas sob a bandaira da libertaçao e das transformaçoea revo-
lucionarias.	 -

Nodecorrer dastres decadas desde o advento da ditadura do proleta
riado, a Albania obteve notaveis vitorias em todos os aspecos de sua ativida
de econornica, poliica e social. Nao obstante os grandes obstaculos qua se o-
puserarn ao seu avanço, venceu todas as df1culdades e converteu-se, flurn prazo
relativamente breve, em naçao prospera, culta e c!vilizada. Seguindo firmemen
te a linha marxista-leninista do Partjdo do Trabalho da Albania e baseando-se
principalmente em suas proprias forças, embora contando corn a solidariedade
cbs povos irmaos, os albaneses uniram-se corn entusiasmo para erigir o regime
revolucionario qua abollu p ara semp re a exploraçao do homern pelo homern.Em con
seqtiencia, impera na Albania Sociallsta o trabalho corno fundatnento da existen
cia a do bern-estar Ininterrupto dos operrios, dos carnoneses cooperativis •
tas e dos intelectuais. As muiheres tiverarn sua rnissao social assegurada e di
gnificada. Os trabalhadores passaram a exercer o controle da maquina do Esta-
do. Erguendo bern alto o lema da fraternidade entre as naçoes, a Albania tor -
nou-se urna cidadela araiga a segura da causa do p roletariado e dos povos opri-
midos.

Corn o socielismo rnodificou-se radicalientea feiçao material, moral
e espiritual do tovo da Albania. Mas os comunistas nao se satisfazem corn os
sucessos elcançados. Tratarn de aprofundar a ravoluçao; nao cessarn o combate -
aos restos nocivos do passado morto 	 advertem constantemente as massas popu-
lares dos p erigos qua ainda pairam sobre sua liherdarle e sobre a paz no mun -
do; mobilizam intensamente a popuiaçao laboriosa tendo em vista aprirnorar a
democracia socialista qe alcançou elevadaexpressao nas recentes eleiçoes pa
ra a Assembleic Nacional Popular; forjarn a consciencia do novo homem; consoli
darn a ditadura do proletariad3; realizarn urna politica externa coerente e de
principios, reforçando Sua araizade corn Inurneras naçoes, sobreudo corn a gran-
de China Popular; denunciarn as rnaquinaçoes agressivas a hegemonicas dos Esta-
dos Unidos a da Uniao Sovletica, as dues superpotencias qua, apesar de dispu-
tarem a hegemonla nundial, se conluiam para impor sue do;ainaçao contra revo -
lucionaria em toda a parte. 	 -

0 povo brasileiro tern, a cada dia, rnaior_estirna adrniraçao palo pe
queno e destemido nafs do Adriatico, por sua posiçao decidida en favor da in-
dependencia nacio.i a da pea entre Os povos. Manifasta-e simpatia eapoio.
Mire-se no exemplo doc hornens irnics a valorosos c1.a Albania para tambem ii -

nna nara3
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A TRA-ICAO DO
RF\/ISIONISTAS S-	 A 7 de novembro trnscorreu o 579 aniversrio da Revoluçao Socialista na

Russia e da undaçao do Estadó Sovietico de operarios e camponeses. Essa data
assinalao inicio de uma nova era na historia	 a das revoluçoes proletarias
e da vitoria do socialismo em escala mundial.

0 triunfo dcRavoluçao Sovietica, oesmagamento das tentativas contra -
revolucionarias internas e externas, os exitos na construçao da nova socieda-
de corn ritmos acelerados de crescirnento da industria e corn a coletivizaçao da
agricultura, a grande vitoria na guerrá patriotica contra o nazi-fascismo	 e
outras conquistas, deram irnenso prestigio a URSS, salientaram seu papel de
vanguarda da Humanidade progressista, comprovararn a superioridade do socialis
mo sobre o capitalismo. Tendo a grande nacao socialista como seu baluarte, os
povos desfecharam demolidores golpes no caduco sisterna do imperialismo, fize-
ram avançar a luta libertadora,constituiram urn poderoso campo de forças socia
listas e detnocraticas. Estes acontecirnentos permanecern vivos, jamais serao ol
vidados. Resultaram, em grande parte, de façanhas imortais do proletariado e

I
s  povos sovieticos e de seu partido, o glorioso partido boichevique, susci-
ram fundadas esperanças, demonstrararn a força e a unidade do movimento cornu

nista, a justeza do marxisrno-leninlsrno e do internacionalismo proletarlo. Corn
toda'a razao, os rLomes de Lenin e Stalin engrandeceram-se como sImbo1os da in
vencivel causa do explorados e oprirnidos domundo inteiro. Estudar e seguir
ocamlnho de Outubro, compreender e aplicar as condiçoes concretas de cada pa
is a tatica dobolchevismo tnodelo para todos - tornaram-se questoes vitais
para os verdadeiros_revolucioflarios.

Entretanto, aposa morte de Stalin e em seguida ao XX Congresso do PCUS,
em 1956, aparecerarn nitidos sintomas e fatos reveladores de que Os novos din
gentes sovieticos haviam abandoriado os postulados socialistas e a luta revolu
cionaria, conduziarn a Uniao Sovietica pelo caminho de volta ao capitalismo e
a convertiam numa superpotencia social-imperialista que, juntarnente corn os Es
tados Unidos, tenta impor sua hegemonia ao mundo.

Por conseguiflte., osrnarxistas-leninistas emprestam hoje ao 7 de novem -
bro uma outra significaçao. Tratam agora de analisar a expeniencia negativa
da URSS, prevenir a usurpaçao da direçao do Partido e do Estado por conspira "

-dores, denunciar o regime revisionista sovietico e unir as forças progressis-
tas e os povos dos diferentes paises para se oporem ao hegemonismo da Uniao -
•vietica e dos Estados Unidos.	 -

0 desmascaramento da traiçao dos revlsionistas sovieticos_alcançou amplo
sucesso. Embora o balanço dos triunfos do marxismo--leninismo nao tenha sido -
completamente realizado, a luta contra o revisionismo contemporaneo, sobretu-
do o sovietico,_bem corno contra a politica expansionista_da URSS, atinglu -
grandes proporçoes. Ainda assim, existem os qua nutrem duvidas sobre a nature
za do atual regime sovietico, resistindo a acreditar qua o glorioso pals 	 de
Lenin e Stalin seja social--imperialista, isto e, socialista d•e palavras a irn-
perialista de fato. Essas pessoas nao conseguem compreender porque e burgues
urn pars onde os capitalistas nao aparecem abertamente como propnietarios de -
grandes empresas nem proc1amam como no Brasil dos_generals, qua o leit -
motiv da produçao e o lucro maxirno para os empresanios.

preciso, porem, nao se deixar enganar pela aparencia das coisas. A p0-

utica revisionista surgiu porque tinha urna base economica determinada, bur -
guesa. Ela reflete os interesses da nova burguesia da Russia. Como pode isto
acontecer na Uniao Sovietica ?

0 terna vern sendo objeto de cuidadosos estudos por parte dos marxistas -
leninistas, das forças revolucionanias. Na base da experiencia adquinida, a
China Popular e a Albania fizerarnavançar o processo revolucionanio para con-
solidar o regime socialista que instauraram. E-diversos destacamentos proleta
nios rnarxistas--leniflistas que se formaram ou que romperam corn o revisionismo,
procuraTa atualmente desenvolver a teoria cientifica do proletariado contra a
apostasia revisionsta.

Mas a restau::a2 ao do capitalismo na Uniao Sovietica, conquanto pudesse -
tar sido evitada, nao reresentou urn .Zenmeno imprevisivel. Ao contranio, sent
pre esteve r.as preocupacoes de Lenin e de ieus discipulos. Certa vez ale afir
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mou: "A passagem do capitaiisrao ao comunisrno abarca toda uma epoca histrica.
Enquanto esta epoca nao terminar,os exploradores, inelutavelmente, continua
rao abrigando esperanças de restauraçao" ("Saudaçao aos Operrios Hingaros" -
1919). 0 fundador do Esado Sovietico tcrnb:n explicou, em 1920, no scu foihe-
to "A Doença Infantil do 9 Esquerdisrno' no Comunismo', que "aditadura do pro-
letariado nao e o tim da luta de classes e sim sua continüaçao sob novas for-
mas'. E agregou que a ditadura do proletariado e urna "luta teriaz, cruenta 	 e
incruenta, violenta a pacifica 9 militar e econ6mica, pedagica e administra-
tiva contra as forças e as tradiçoes da veiha sociedade'. Lenin tinha em con-
ta que as classes exploradoras continuavam existindo na nova situaçao a, em
certo sentido, multiplicavan mesmo sua resistncia. Esciarecla que, Dor trs
dos caiitalistas derrotados, se estendia a grande massa da pequcna burguesia
(os pequenos produtoros de mercadorias), corn seus habitos e costumes diflceis
de reuover, que hesita constantemente entre a revoluçao e a reaçao. um ambi-
ante corruptor da pequena burguesia corn a revivescencia de grupos p:ivi1egi-
ados da intelectualidade e da burocracia e devido ao cerco do capitalismo in-
ternacional, que jamais cessou sua atividade de sapa para minar a destruir a
ditadura do proletariado, foi que se formou a nova burguesia revisionista so-
vie tic a.

Nurnerosos casos registrados peia imprensa da URSS deixam entrever como a
gen os noVos ca p italistas do pals a de qua maneira se processa a exoloraçao
da massa de trab1hadores. E certo qua a imprensa revisionista aprescntata
casos como exceçao a nao como regra. Entretanto, a verdade a que a exceçao re
side arenas na sobreviven.cia de algumas conquistas do periodo soclalista am
da nao de todo liquidadas. Os camaradas albanescs e chincces tern demonstrado
publicamente, e corn pormenores, o elevadissirno grau de degenerescencia burgue
sa atingido pelo regime social revisionista savietico. E a respeito de 	 sua
pratica na politica internacional, as provas sao abundantes.

A mudan2a fol de tal ordain que Os inirnigos do socialismo nao escondern -
sua satisfaçao e fazern caiculos pare o futuro contando corn a tJnio Sovitica.
Urn dales, Sulzberger, dirigente do diarlo pseudo-liberal New York Times, dos
Estados Unidos, afirmou ha poucos dias qua da epoca de Stalin a de Brezhnev -
"proceosou-se extraordinaria a!teaçao". Se bern julgue que a convergencia ide
ologica dos sistetnas sovietico e norte-arerfcano so 7enha a acontecer dentro
de urna geraçao, considera que ' t urn numero cada vez maio de intelectuais sovi
ticos admite a importancia de se aceitar a tendencia indi7idua1ista da humani
dade" para podor aumentar a produçao industrial e a agricola. (Naturalmenta e
le teve pudor de falar em lucro ou em favor de quern aumentaria a produçao)
Insistiu que houve substancial rnodificaao quanto ao estilo. E acrescentou
"Ha urna grande diferença entre os jovens de hoja, que ouvem nos seus gravad
res musica estrangeira... a os sombrios sob-reviventes da terrivel guerra an
-Hitler". Concluiu dizendo que ha 21 anos, era inconcebivel a livre emigra -
cao de qualqucr gruro de cidadaos do paraiso sovietico, a realizaçao de acor-
dos cornerciais que ferissem a autonomia economica do pais, o estabelccimento
de negociaçoes intricadas sobre armamentos a urn modus-vivendi corn os Estados
Unidos.

Essa modificaçao, Dorm, decorreu de fenrnenos negativos de origem inter
na e externa. A medida que os mesmos g o avolumavam, coetribuiem para envene -
nar a corromper a atmosfera em qua Se construla a sociedade socialista e tar-
minaram por constituir, corn elementos degenerados das o'ganizaçoes economicas
e estatais, e do proprio partido abcstardado, a nova carnada social privilegia
da - a liurguesie sovietca. Esta, logicamente, deu nescimento, amarnentou a -
sustentou a teoria e a poltica revisionistas. Seu porta-voz a dirigente mais
tiplco fol N. Kiischov, que do ha muito se infiltrara nas fileiras do Parti -
do, galgando postos do responsabilidade. Ele e seus comparsas, tomaram de as-
salto a direço pai.tidrla a desencadeararn, corn as just!ficativas de superar
o culto a personalidade de Stalin, de assegurar a denocracia socialista e de
desenvolver o rnarxisrno-ieninicno, uma vasta campanha en favor do 'novos cami-
nhos t para o socialismo. Advogararn a competiço pacffica a a colaboraçao corn
os Estados Unidos, adulterararn o sentido leninista da coexistencia pacifica
0 destjno da Hurnanidade dependeria, segundo afirraavan, do "acordo" e da "con
fianca" entre os chefes •das duai. superpotencias. Passaran a eloglar desbraga-
darnente o nodo d iida.estaduniden;e r, a solicitar ernpre.stirnos aos banqueiros
lenquas a fin da fomenter a econornia sovitica. Formularan urn pograma 	 do
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construço do comunismo Para dentro de 20 anos , considerando que o socialis -
mo ja estava definitivamente vitorioso no pals. Esse programa tornou-se alvo
do motejo geral a ficou coniiecido como o 'comunisrno do gulasti, do modo de vi
da norte-americano a construido corn dinheiro ianque'. Em consonricia corn essas
grosseiras teses, liquldaram o carater de classe do Partido a do Estado,	 que
denorninaram de "Partido de todo o povo' e de "Estado de todo o povo". Pregando
tambem a transiçao Pacifica do capitalismo ao socialismo tentaram impor 	 aos
demaispartidos o abandono da bandeira da luta de classes a a desmoralizaçio -
das ideias revolucjonarjas do marxismo-lenjnjstno. Investiram furio gamente e
forjaram complos contra os partidos qua no quiserarn obedecer a seu basto de
mando. Romperm acordos economicos e politicos estabelecidos Corn a China Popu-
lar e a Albania a chegaram a ponto de tramar contra a Independncia e a sobe -
rania dessas duas naçoes socialistas. Enquanto puderam, agiram Corn arrogncia
e prepotencia sern limites.	 -

Isso tudo representou, scm duvida, urn grave prejuizo para o movimento a-
perarlo e comunista mundial. Mas da mesma forma que a restauraçao aristocrti-
ca na França,_apos a revoluçao burguesa de 1789, nao conteve o avano do capi-
talismo, tambem oatual restabelecimento da burguesla na Uniao Sovietica no
sustou nem sustara a marcha ascendente do socialismo no mundo. Temos todos os

S
tivos Para assegurar que a causa revolucionaria continuara a florescer.Ao in
s de se lamentarern, os comunistas tiram liçoes da degenerescncla sovitica.

Aprendem qua, antes a acimade tudo, devein resguardar o carater de classe do
Partido, a pureza dos principios marxistas1eninistas a a fidelidade a ales
estar vigilantes contra os inirnigos a combater o oportunismo a o revisionismo
ate o firn. A usurpaçao da dlreçao do Partido por Kruschov a seus sequazes vel-
o provar de modo categorico qua a infiltraçao de elementos de duas caras, de
arrivistas e dc corrompidosnas fileiras partidarias, sobretudo nos postos dl-
rigentes, constitul o maior mal. Essa infi1traao, ainda qua mornentnea, acar-
reta enormes perdas e fracassos Para a revoluçao.

A camarllha k,ruschovista conseguiu converter o Partido de Lenin e Stalin
num partido revisionista, fascista,e a antiga Patria do socialismonurna potn-
cia chovinista, agressiva, avida de expansao. Embora Kruschov, ainda em vida
tenha caido em desgraça por haver comprometido corn seus atos de bufo de ope-

Irreta, a politica da nova burguesia sovietica, seus sucessores o deixaram longe
em infamias. Haja vista a invasao a a ocupaçao da Checoslovaquia, em 19o8, que
dura ate hoje, sob o pretexto de qua os "palses socialistas devem tar sua sobe
rania limitada'.- evidenternente em benaficio da ilimitada soberania da superpo
tencia social-imperialista. 	 -

Was comeuioraçoes do ultimo 7 de novambro na Uniao Sovietica derarn ensejo a
 ameaças a China Popular e aos paises que lutam em defesa de sua indepan-

dencla. Urn pouco antes, nas proxirnidades da fronteira chinesa, na capital da
Kirguizia, Kossiguin presidlu a uma exibiçao de poderio militar e lançou novas
diatribes contra a China, principal alvo da propaganda : belicosa dOsocial-impe
riallsrno. Por sua vez, o jornal "Pravda" declarava que o proximo encontro de
Brezhnev corn Gerald Ford, cabecilha do imperialismo norte-arnericano,"seria urn
passo significativo na dlreçao de urna Pacifica cooperaçao internacional".

A principio nao foi facil aos comunistasbrasileiros se persuadirem	 de
qua a polltica dos revisionistas sovieticos nao provinha simplesmente de urn er
ro nem resultava apenas de urn desvio de direita.Os fatos nos convenceram de
que era urna poltica contra-revolucionaria que tinha causa social objetiva, in
terna, acrescida da capitulaçao diante das chantagens do imperialismo a do afa
de dominar o mundo. Atendo-se a teoria da luta de classes a compreendendo que
a politica deriva da economia, e sua expressao a a ela serve, puderam avaliar
ainda meihor a Infarne traiçao dos revisionistas contemporaneos. Entretanto,nes
te 7 de novembro, manifestam novarnente sua plena confiança de qua o proletaria
do socialista sov1tico, fiel a suas magnificas tradiçoes, cedo ou tarde fara
prevalacer seus superiores interesses reconquistara o Poder a colocara 	 a
URSS outra vez no lurninoso carninho do socialismo a do cornunismo, desfraldando
o estandarte da igualdade e da fraternidade entre as naçoes.

OUADIARIAMENTE

RADIO TIRANA: 31 e 42 metros-Das 20 s 21 horas e das 22 s 23 horas

RADIO PEQUIM 25 e 42 met ros--Das 19 as 20 horas
194 e 32 rnts.-Das 21 as 22 horas
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DOIS POEMAS DE 1t PRIMEIRAS CANTIGAS DO ARAGUAIA"
V	 V

DA AUTORIA DO POETA LIBRIO DE CAMPOS
It	 It	 If	 It	 If	 II	 VI	 It

	
If	 If	 It	 to	 IV	 it	 U	 it	 II	 II	 ft	 It	 II	 It	 to	 it	 it	 II	 If

o anto de, amon aos
gue,r r--i ^h& r 	 do al-agua- a

1.	 2.

nao	 nos vos amamos
nas vossas maos	 - que e preciso
nao terides fuzis	 o mais cedo madrugar

tendes claroes	 mas rompa-se
es t relas	 a distancia
pedaços de manh
	

este nos-e-vos
que nos parte em dois:

as vossas armas	 no ha distncjà
sao como archotes	 quandoa noite a umà
combaterido a noite

quando sobre todos
pesa a mesma bruma

e porque
acendejs o dia	 quando sobretüdo
nos vos amamos	 a ordem a lutar

ao	 a-h V ns
Quisera ser cantador
de verso ardente a ligeiro
para contar, lutador -
flor do povo brasileiro,
tua luta e tua dor
no vao desse mundo inteiro

E dizer qua tens na tno
o sol qua afinal ja raia,
madeireiro ou 3eringueiro
lavrador ou castanheiro,
guerriiheiro do Araguaia

Quisera ser violeiro
violeiro do sertao
pra dizer ao povointeiro
da terra seca e da praia
o Ceu valor, meu irmao
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D/-\ D -CILDO EO\/.O M1N:EIRO
(DO CORRESPONDENTE) - C Estado de 'Ijnas Gerais, atualmente Corn uns 13 milLioes

cie habitantes, e o segundo em populaçao do pais. A maio
na dessa populacao - xatarnente 53% viva na area rural. Os latifundios a -
barcam mais de 80/ da area das terras ocupadas embora constituam aenas 25% -
do nurnero da propriedades, ao passo qua os minifindios abrangem 15,5% da refe
rida area e representam 73% do total das proriedades. Como resultado, 34,5%
dos qua residem no campo nao encontrarn ocupaçao. E dos 2 milhoes de pessoas -
qua se calcula •formarcm al a force de trabalito, urn rnilhao nao recebe qualquer
tipo de salarlo em dinheiro. Parcela consideravel.dos camponeses pratica a a-
gricultura de subsistencia.

Demaneira geral, a populaço mineira, tanto urbana corno rural, sofre
as conseqüencias da crise econmica em que esta envolvida toda a naço, agra-
vadas pelos males oriundos da arcaica estrutura social subsistente. Escassez
de alguns produtos, alta desenfreada do custo de vida, sign;iflcativa queda de
sen poder de compra, exodo constante da gente do interior para as cidades 	 -
sao aspectos das vicissitudes que afligern o povo de Minas. 0 desemprego a	 a

me se alastrarn. Em	 elo Horizonte, no ano de 1971, a Xndice de mortalidade
nfantil aumentoude21,3%em relaçao a 1970. A causa principal foi a desnu -
triçao. 386.mun.icip.ios nao tern nen'num medico. E maisde 130 desses municpios

nao contain corn esco.laa.

As massas trabalhadoras a outras carnadas soclais deparam corn difcels
condiçoes devida. Os operarios industrials (cerca de 3.5 tail na Grande Belo -
Horizonte) veem acent.uar-se. o grau de exploraçao a questao submetidos. En -
quanto o valor da produçao -industrial, em 1972, crescia de 33%, o aurnento nos
efetivos da mao-deobra ocupada fol de apenas 3,5% A imensa maioria do pro-
letariado ganha o sa1ario-rninimo. E obrigada por:iSso a fazer. itoras-extras di
arlarnenta. E estas nao ficam lirnitadas as duas horas permitidas p.o .r lei. ,-Em v
rias fabricas, nurna sutil rnanobra, os capitalista$ fizerarn contar do contra--
to de trabaiho a obriatoriedac1e des dues horas-extras desde que a fira ne-
cessite . A expioraçao atinge tal nivel qua os operanios utilizarn excitar.te
(coca-cola corn cafe ou meihoral) para dar conta do serviçoextraordinario. A-
lern disso, os patroes exercern varias formas de pressao contra o operariado pa
ra evitar aurnentos salaniais e obter a elevaçao da produtividade. Algurnas em-
presas estabeleceram o sistema de turnos alternados. Isto significa urn desgas

fisico muito grande para o trabalnador. A cada semanà ale prec'isa niodifi -
r radicalmente seu ritmo de vida. Coin a alteraçao do turno, muda, em conse-

qdencia, seu horario de dormir, de despertar, de corner. DeEsa forma, 0 repou-

so fica transtornado por completo.

As condiçoes de trabaiho continuam pssirnas, em espec.a1 nas usinas
metalurgicas. Este o motivo dos crescentes pedidos de derniss.o na Belgo Minei
ra, por exemplo. Na construçao civil, essas condiçoes sao ainda mais preca -
rias. Os trabalhadores nao tern equiparnentos de segurança para enfrentar 	 os

riscos constantes. Some-se a Isto, os salarios baixos e a ialta de registro
na Carteira P.rofissional a, por conseguinte, na Previdencia Social.

Para intensificar a exploraçao da classe operaria, as indstnias da
CEll aprimoraram tcnicas de engodo. Afora Os clubes recreativos, os cnurras -
cos como premio de produçao a outros artificios, as empresas procurain desen -
volver os chamados '.':odos psicologicos pare aniaciar a resistencia dos tra -
baihadores. Nao obstante, o descontentarnento cresce.

Urna des principals caracterticas dessa exploracao 	 o crescimento -

da utllizaçao da mao-de-obra feminina e da do manor, nas fabricas. Em alguns
casos, essa mao-de-obra e empregada ate para o trabalito noturno.

No comercio e empresas de serviços, tarnbm predominam a baixa remune-
raçao, o alargamento do hornio de trabaiho, a inexistencia do dia de folga -
remunerada. Nas casas cornerciais e normal os empregados receberam 200 cruzel-
ros mensals e assinarern recibos de CR$ 312,00, conforme denuncia do_sindicato
da categonia. Quaito aos baflcarios sao submetidos a empregos provisonios, per

Continuap a i n a 10
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derido corn isso a escassa proteço conferida pela Consolidaçao das Leis do Tra-
baiho. Os banquefros recusam-1hes o pagamento das horas-extras, negam-lacs fe-
ria3 vencidas e deles exigem trabaiho aos sabados e domingos.

Se verificarmos a situaçao dos funcionrios pibiicos a dos professo -
res primarios constataremos que pioram dia a dia seus padroes de existencia
43% do funcionalismo do Estado ganna menos qua o salario-minimo oficial . . E as
professoras ligadas ao setor publico recebern ordenados entre 200 e Zoo cruzei-
ros mensais.

Outro grave problerna 9 o da educaçao. A gratuidade do ensino de	 19
grau fol abolida. As taxas sofrerain majoraçoes de mais de luO% para o 29 grau
bemcomo para o curso su p erior. Elevou-se abusivatnente o custo dos materlais -
dldaticos. A qualidade da instruçao ministrada e pessima a aumentam as restri-
çoes de todo tipo as atividades estudantis, de (tue e exemplo o famigerado de-
creto 477.

Por iso, desenvolve-se entre o povo urn estado de esprito de insatis-
façao, que se observa nao so em manifestaçoes individuals. Tal como em passado
recente, quando o Inconformismo do proletarlado levou a graves importantes
volta_a fermentar o mesmo sentimento que jase traduz em algumas açoes. Em
principios do ano houve urna queda na produçao de certas fabricas como a Magne
slta (3.000 operarios), Maferda e RCA (1.000 cada) devido a reslst&ncia prole-
taria. Avolumou-se 0 nurnero de reclamaçoes a Justiça do Trabalrio. Começam 	 a
formar-se grupos de trabalnadores que se dirigam a administraçao das empresas
fabris Corn o proposito de reivindicar aumentos de salarios.

As inassas populares tanibm passam a agir am conjunto Zara pressionar
as autoridades em face da falta de generos, da asurda elevaçao dos preços
por varios outros motivos. Tern havido mandados judiclais e_esta se desenvolven
do uma campanha de imprensa contra a majoraçao da taxa de agua.Trezentas pea -
soas que aguardavam na fila de urn açougue, invadiram-ac a levaram a came la e
xistente. Em junilo p	 do	 professoras_publicas do ensino prim 'ario iniciaram
urn movimento pela valorizaçao do rnagisterio a por meihores vencimentos. Reali-
zaram em Juis de Fora urna assamoleia que reurtiu mil a duzentas mostras a con
tou corn o apolo de diversos setores sociais.

Os estudantes t&rn conseguido significativas vitrias. A Escola de Vete
rinarla, no iniclo do anoletivo, realizou uma assembicia corn mais de JOO alu-
nos para resolver aquestao do restaurante da faculdade. Urn Dlretorio Central
de itudantes que ha dois anos estava_nas maos da reaçao p olicial agora se a
cha sob a direçao de elementos democraticos, os quais venceram as eleiçoes co
urna diferença de dois mil votos. No periodo da e3colha de seus reprasentantes,
algumas escolas supariores debateram intensaniente seus prob1emas sustentando
o 1ema Pela Pratica da Liberdade! Amplia--se a imprensa estudantil que, por di
versas formas, procura resistir a censura.

Em defesa da cultura a por urna arta integrada no moniento atual, alguns
intelectuais yam montando peças teatrals e organizando programas musicals.

A oposlçao popular, embora dispersa, trata de desenvolver campannas an
tlfascistas e antlimperialistas, sobretudo contra o terror fascista e a repres
sao policial, contra a carestia de vida, o arrocho_salarlal a a alta dos impos
tos,pela revogaçao do AI--5, Delos direitos democraticos e em defesa das rique
zas do pait..Nas ultirnas e1eiçoes as forças mals combativas dessa opos4ao -
lançaram - para combater a farsa eleitoral da ditadura a elevar a consciencla
do eleitorado e do povo - a palavra-de-ordem do voto nub. Concitaram os elei-
tores a votar em TIRADENTE, por LIBERDADE AIiDA QUE TARDE a por ELEIçOES LI -
VRES E REPRESENTATIVAS! Essa campanna teve repercussao a expressivo apolo. A
propria oposiçao burguesa yam crescendo a ja organiza denuacias contra as con-
cessoes que o governo de Rondon Pacheco, na mesma linna da ditadura, yarn fa -
zendo ao capital imperialista. Urn orgao de imprensa de Belo Horizonte tern var
berado a extloraçao_indiscriminada dos recursos naturais do Estado por parte -
dos referidos monopolios estrangeiros.

Embora se venha elavando o nlvel de consciencla politica, priucipalmeit

Continua 	 g in a_
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o interesse do governo atual pela agricultura	 patente. PROAGRO
POLAMAZONIA, POLONORDESTE e outros pianos a programas Se sucedem, tendo 	 em
vista concentrar recuros a esforços no setor agro-pecuario. Geisel procure a
polar-se na produçao aricola para enfrentar os crescentes deficits no balan-
çø de pagarnentos do pals e os demais efeitos da crise economica e financeira
mundial que começam a pesar na economia dependente do Brash.

o raciocinio dos governantes e simples, para nao cnam-lo de sirnpl-
rio. A fim de cobriros deficits da balança comercial consideram indispensavel
aumentar as exportaçoes. Como estao convencidos de que, nas atuais condiçoes
do mundo, onde se multiplicam as medidas protecionistas, somente a exportaçao
de alimentos e materias-primas agricolas pode ter sucesso (devido a supcsta es
cassez mundlal desses produtos), concluem que o Brasil deve realizar todos os
esforços para aurnentar sua produçao agro-pecuria. Mas, corno tal meta so sera

cançada atraves de rnodificaçoes na estrutura agraria, tentam impiantar 	 em
odo o territorio nacional a chamada grande empresa rural. Deste modo, os pro
gramas governarnentais dao enfase, clara e categoricamente, a instalaçao das
grandes empresas agro---pecuarias e aoincrernento de sua produçao.

Nao e de hoje que esta politica yam sendo levada a efeito. Desde qua
fol instaurada, a ditadura militar incentivou a penetraço desse tipo de corn
panhias agricolas, concedendo--ihes incentivos fiscais,emprestimos e financia-
mentos bancarlos e proteçao policial-militar. Entretanto,_nunca como agora
prernido pelas circunstancias, o regime dos generais foi tao explicito quanto
aos verdadairos objetivos de sua politica agraria. Obrigado a contar corn	 o

pr-onto apolo dos latifundiarios - sempre refratrios as taticas de engodo uti
lizadas parà mistificar as massas camponesas em virtude dos perigos potenci -
ais qua apresentam Geisel viu-se na contingencia de despojar aquela poltl
ca de seus principals aspectos demagogicos. Programas como o da colonizaço a
mazonica, PROTERRA e outros sao desnudados C apresentados corn sua verdadeira
feiçao: instrurnentos para enriquecer os latifundirios e facllitar sua assocl
açao corn os monopolios capitalistas brasileiros e os estrangeiros nas grandes
empresas rurais. As promessas de acesso a terra, ajuda tecnica a financeira -

*Mainar
s pequenos iavradores nao passavam de mentiras para enganar Os camponeses a

 suas lutas.	 -
A implantaçao das grandes companhias agricolas foi particularmente

acelerada nos ultimos anos e trouxe transformaçoes de certo vulto na estrutu-
ra agraria. 0 grau a a profundidade dessas transforrnaçoes ainda estao por ser
estudadas, visto que a propria ditadura nao fornece estatisticas precisas a
respeito. Sabe-se porem, que dez milhoes, dos 15 milhoes de hectares do as -
tado do Acre, estao ocupados por vastos etnpreendimentos agro-pecuarlos.0 mes-
mo processo ocorre em Rondonia a diversas areas de mato Grosso, Para, Amazo -
nas, Goias, Amapae Maranhao. No sul do pals, em especial em Sao Paulo a no
Parana, a extensao das rnodificaçoes introduzidas no campo pode ser medida pe
la multiplicaçao do numero de lavradores expulsos das terras em que moravam a
trabaihavam pare a periferia des cidades onde se transformam em "boias-fri -
as". No Nordeste, enquanto •a populaçao cresceu em cerca de 35% entre 1960 e
1970, o numero de pessoas ocupadas em estabelecimentos menores de 10 liectares
cresceu em 45% a a area total desses estabelecimerxtos diminuiu ainda mais. Es
te processo de desagregaçao e pauperizaçao do cainpesinato esta intimamente re
lacionado corn a implantaçao das empresas rurais de propriedade dos latifundia
rios, da grande burguesia brasileira e de grupos monopolistas estrangeiros.

Mas se por urn lado a ditadura age em funçao dos interesses das des
ses dominantes, por outro cia compelida a dedicar maior atençao ao campo em
virtude do crescimento das contradicoes nas zonas agricolas. Todas as medi -
das da ditadura - as passadas e as atuals, as de engodo a as "realistas" - em
relaço ao interior, aos camponeses a aos indios, tern como objetivo fundamen-
tal abrandar as tensoes e desviar os camponeses da revoluçao.

Consideradas como tal, essas provid&ncias tern sido contraproducen -

Cont inua a a p a g inal2
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tes. 0 Estatuto da Terra, por exempio,em vez de desviar o campesinato da luta
pela terra,levou-o a ter urna consci&ncia mais nitida da injustiça do sistema
do iatifundio bern corno do direito que ihe assiste a posse da terra;os impostos
taxados pelo IBRA (atual INCRA), se por uma parte aumeutaram as cargas sobre
os camponeses, inclusive sobre os parceiros e os arrendatarios, por outra des
pertararn-nos para a luta por sus direitos,acentuando a necessidade de sua or
ganizaçao em defesa de sua gleba e posses, pelo pagarnento das taxas de arren-
damento e parceria de acordo corn a lei, pela indenizaçao justa em caso de des
pejo. Os decretos demagogicos acerca das areas prioritarias de reforma agra -
na, de colonizaçao da Amazonia e do PROTERRA,transformaram o problema da re-
forma agrania em tema diario dos lares camponeses de todo o Brash, legaliza-
ram-no em certa medida.Os decretos que criaram as reservas indigenas acabaram
se constituindo nurn poderoso instrurnento de luta dos indios em defesa de suas
terras e de sua vida. Contra a sua vontade, a ditadura acelera o desenvolvi -
mento do movimento campones.

As providencias atuais terao efejtos ainda mais profundos. A medida
que as massas camponesas conhecerem os verdadeiros obetivos do regime miii -
tar e o sentido enganoso de suas promessas, a revoiuçao agraria conduzida pe-
las •proprias massas camonesas estara ivais do que nunca na ordem-do-dia. FIes-
mo porque a transformaçao do sisterna latifundiario num sistema capitalista -
-monopolista de base latifundiaria, so fara agravar os problemas do campo. 0
fato de representar urna 'modernizaçao em r.eiaçao_ao latifundio tradicional
pela utilizaçao, em maior escala, da tecnica agricola - na verdade mascara urn
reforçamento sam igual do monopoiio, tanto do monopolio da propriedade do so-
lo quanto do do mercado, e uma atividade predatoria jainais vista contra a ter
ra e contra o homein.

Do mesmo modo que o imperialismo, ao penetrar nos palses dependentes
introduz elementos de progresso que disfarçam sua açao exploradora e espoliati
va (no fim das contas, o imperialismo representa urn atraso ainda maior no der.
senvolvimento e no bem-estar do povo) a penetraao do capitalista monopolis -
ta, nacional e estrangeiro, no campo do Brasil a profundamente contraria aos
interesses das grandes massas camponasas, entrava o livre desenvolvimento do
pais. AlIja o campesinato das decisoes sobre scu destino, subordina a produ -
çao agnicola a a tecnlca agronomica brasileira aos interesses dos monopiios
internacionais, marginaliza completamente os camponeses da vida economica,con
duzindo-os a urn pauperismo aviltante na periferia das cidades.

Urn tal desenvolvimento da situaçao agraria so pode conduzir ao agra
vamento das contradiçoes no campo. Enquanto se multiplicam os choques 	 entre
posseiros e prepostos dos latifundiarios e das grandes cornpankiias- cuja maior
expressao e a resistencia armada dos camponeses no sul do Para-- os indios au*
mentam sua resistencia contra as invasoes de suas reservas pelos fazendeiros
e se reunem em conseihos para unir as diversas tribos na salvaguarda de seu -
bern mais importante: a terra. No Nordeste, os camponeses ex4ein que o PROTERRA
beneficie realmente aqueles que sao trabaihadores rurais a nao possuem terra,
intensificam a luta contra as manobras dos latifundiarios para aumentar as ta
xas de arrendamento a parceria e elevam sua organizaçao objetivando a luta re
vo1ucionria. Em todo o pals, as massas camponesas sentem-se impelidas • a re -
solver em beneficio da naçao os problemas da agricuitura brasileira.

Os comunistas • tern urn importante papal a cumprir Pa atuai conjuntura
agrria. Mais do que nunca precisarn deslindar as transformaçoes qua estao o -
correndo e determinar seu aspecto essencial. Ao mesmo tempo, precisam tradu
zir corretamente as principais aspiraçoes das inassas camponesas e dos indios
pela posse da terra e contra as lnjustiças, sistematiza-las a generaliza-las,
transformando-as nurn poderoso programa de luta camponesa.
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LIBERDADE PARA JOS	 I) U A_R T E

LIB ERDADE PARA TODOS OS

PRESOS POLITICOS:
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