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2 A CLASSE OPERARIA 

0 Acordo Nuclear 
E Contrario 

Aos lnteresses Nacionais 

1 Em fins de junho proximo passado, o governo brasilciro assinou urn A
cordo Nuclear com a Alemanha Ocidental. 0 Acordo abrange a prospec

• ~ao, extra~ao e processamento de minerios de uranio, bern como a pro-
du~ao de compostos de uranio; produ<;ao de reatores nucleares e outras instala
<;oes nucleares; enriquecimento de uranio; produ<;ao de elementos cpmbustlveis 
e reproccssamento de combustiveis irradiados. 0 empreendimenco, que assegu : 
ra tambem condi<;oes para a fabrica<;ao de armas atomicas, sera realizado com a 
cria<;ao de empresas mistas teuto-brasileiras e contani com financiamento es
trangeiro da ordem de 8 a 10 bilhoes de dolares num prazo de 10-15 anos. 

A decisao dos generais reacionarios de assinar tal convcnio ocorre numa 
situa~ao internacional em que ct.-seem as amea<;as de guerra, se desenvolve 
Curiosa corrida 'armamentista se intensifica a !uta das superpotencias pel a hege
monia mundial, aumentam as contradi<;oes interimperialistas e quando regimes 
retrogrados e fascistas em varias partes do mundo tratam de esmagar os anseios 
revolucionarios dos povos. Verifica-se tambem num periodo em que o pais atra
vessa imensas dificuldades, cada vez mais endividado e dependente do capital 
monopolista estrangeiro, carente das liberdades democraticas mais elementa
rcs, com serios problemas de transportes, habita<;ao, saude e outros a reclamar 
urgente solu<;ao. 

0 :\cordo Nuclear deu motivo a controvcrsias inrernacionais , em especial 
por parte das duas superpotencias. Embora o governo estadunidense,segundo 
llclmut Schmidt, nao se mani festasse tao incisivo na critica as negocia<;ocs 
germano-brasileiros, circulos norte-americanos chegaram a falar em • tragedia", 
tendo urn desaforado senador ianque aludido ao Brasil como quintal dos Estados 
t:nidos. Fingindo-se de pacifista, a Uniao Sovietica, atraves de uma nota da 
:\gencia Tass, expressou contrariedade e taxou o :\cordo de "perigoso prece
dt:nt e". 

Concertado de maneira sigilosa, sem que sequcr fossem ou,·idos os tec01icos 
c cientistas brasil.-iros, nao levando em conta os reais interesses da nac;ao, o 
:\cordo, sob angulo distinto do dasduas supcrpotl-ncias.vem susdtando debates 
c oposi<;ao de importances setores da opiniao publica nacional que o considt·
ram grave a tent ado ao futuro do pais. 

Lutador infatigavef pela democracia e •• independencia nacional, o Partido 
Comunista do Brasil exprime sua firme condcnac;-ao ao a juste:- nuc lt-.u c .tkrta 
o povo brasileiro para as consequi.-ncias sumamente prejudicia.is que acarretani. 
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2 
A Jescoberta da en~rgia nuclear e urn grande avans:o no campo .da cien
cia e do progresso da Hurnanidade. Este progresso, no entanto, vem sen-

• do entravado pelos irnperialistas norte-arnericands el pelos .sOt'ull-impe· 
rialistas sovieticos que tudo fazern para deter em suas rn!os o .rnono}>6lio das ar
mas nucleares e do fornecimento dos materiais combustiveis tiecessirios a pro
du~ao de energia para fins pacificos. Defendem cinica:m'ent~ o ponto-de~vista 
de que so .as duas s4perpotencias devem ter armarnenro ·nuclear, o rnais sofis
ticado, e que unicamente a elas cabe produzir o ciclo' coinpleto do combustive! 
atomico. Dizem que , em seu poder, as armas nucleares nao constituem perigo; 
no dos outros pai">es, sim. Esta posis:ao monopolista esra relacionada com a po
litica de hegemonia mundial que perseguem. 

Os povos de todo o mundo, com plena raziio , condenarn o pretendido mono
pOlio nuclear dos Estados Unidos e da Uniiio Sovietica, inimigos da· liberdade 
e da independencia das nas:oes. Sao eles os principais fautoies. de guerra, os 
maiores exploradores das massas laboriosas. 

3 0 Partido Comunista e favonivel , em princtpto , a que o Brasil desen
vol va a produ~ao de energia nuclear, a que disponha do cic.lo ccimpleto 

• do combustive! atomico. Essa nova foote de energia, em fase de conti-
nuo aperfci<;oamento , tern grande valor para o progresso do pais. 

Mas o Acordo Nuclear com a Alemanha, embora favores:a a produs:ao de ener- • 
gia atomica, afeta profundamente os interesses nacionais. Nenhum verdadeiro 
patriota pode concordar com seus termos e aceitar suas sinistras implicas:oes. 

Diversos sao os motivos por que se deve recha~a-lo: 

a) Para assinar esse acordo , o governo rompeu o monop6lio estatal dos mi
nerios atomicos, indi scutivel conquista da nas:iio em defesa de sua sobe
rania e de seu · desenvolvimento independente. ~ssegurou ao imperialismo 
alemao o direito de participar amplamente daprospecs:ao, extras:lio e uti
lizas:ao do uranio, riqueza do pais que nao pode ser alienada, total ou 
parcialmente. A concessao feita corresi>onde a · admitir a ·associas:ao do 
capital estrangeiro na prospecs:ao e exploras:ao do petruleo - o cham ado 
capital de risco - a qual' 0 povo brasileiro vem-se opondo ha muito tem
po . () uninio, como 0 pclroleo, e foote de enefgia, materia-prima basica 
para o progresso do Brasil que deve ser resguardada da cobis:a e da ra
pina dos trustes intcrnacionais. 

b) A produ~ao de energia nuclear far-se-a associada ao capital i~pcriali5ta 
gerrnanico, qt'e ja ocupa o segundo Iugar, depois dos Estados Onidos, em 
investimentos no Brasil, ou seja, na exploras:ao do nosso povo. I'sto r-e
fors:a a dependencia e nao a sobcrania nacional. 

c) A implantas:iio das usinas nucleares sera feita na regiiio centro-sui, des
tinada a fornecer energia a concentras:ao industrial, fundamentalmente de 



A CLASSE OPERA RIA 
capitais · estrangeiros, existente ncssa regiao. Servini, assim , ao modelo 
de desenvolvimento econi>mico dependente que tantos danos causam ao 
progresso cfeti vo da nac;ao. 

d) A adoc;ao de tao vasto e caro projcto nuclear nao se justifica num pais 
que possui 150 milhoes de quilovates em potencial hidroelctrico , em gran
de parte inaproveitado. Os imensos gastos com esse projeto far-se-ao em 
dctrimcnto da maior capta~ao dos reGursos hidraulicos e da solu~ao de 
prementcs problem as do povo. 

c) Marginaliza-se a tecnologia nacional no dcscnvolvimento da encrgia nu 
clear. 0 governo definiu-se pcla tfcnica alcma a base Jo uranio enrique
cido ainda nao comprovada em escala industrial, sujeita portanto a todos 
os riscos. Todavia, existcm Yarias r<:cnicas e utiliza~ao de outros recur
sus que, inclusive, vern sendo estudados no Brasil e poderiam correspon
der melhor as necessidades nacionais. A formac;ao de tecnologia brasi
leira , objetivo perfeitamente realizavel , c condic;ao indispensavel ii ga
rantia de uma verdadeira i ndependencia. 

f) ao foram levados de.vidamente em conta graves problemas de poluic;ao 
tcrmica e radioativa. A montagem de seis usinas nucleares, proximas u
mas das outras, fa to int·di to em todo o mundo , podcrii ocasionar tremendos 
danos a popula~aO das areaS circunYizinhas de SaS usina·s, Cffi gera( de 
forte densidade dcmogriifica. 

Oeste modo, considerado sob os aspectos do desenvolvimcnto economico 
independente, da salvaguarda das riquczas nacionais , da descentralizac;:ao in
dustrial e do progresso das diversas rcgioes, do melhor aproveitamento das dis
poni bilidades financeiras, da forma~ao de uma tccnologia brasileira e da defesa 
do meio ambiente - o Acordo Nuclear apresenta-se como altamente nocivo ao 
pais. 

0 Brasil pode e deve ingressar nu campo da explora~ao da energia nuclear 
scm se submeter a espolia~ao de poderosos grupos estrangeiros, apoiando-se 
em suas pr6prias forr;as, incentivando os tecnicos nacionais , distribuindo seus 
recursos racionalmente de maneira que nao seja dado urn peso excessivo a de
terminado setor energetico em prejuizo de outros mais acessiveis e menos 
oncrosos. 

ILi, porem, implicar;oes ma1s graves no Acordo uclear. 4. A ditadura procura justific.i-lo alegando que "o recurso ao potencial hi
droelctrico est<! amear,-ado de e~gotamento na regiao sui", urgindo encontrar 
novas formas de energia pa ra manter ''o crescimento da <;apacidade e letrica ins
tal.lda em torno de 10% anuais". A a legac,:ao da necessidade cconomica, ainda 
qu~ pudesse existir, nao {: o centro das preocupac;oes gon:rnamentais. 0 mo
tivo principal <; politico e extremanH.:ntv reacion<l.rio, n~nquanto os militarcs ten -
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tern esconde-lo com subterfligiu:. .. \parece na declara~io do COID~IIIte do I 
Exercito, general Reinaldo Almeida, ao sublinhar que •o acordo e passo deci
sivo para que o Brasil se afirme em termos de soberaoia•. E na dD coronet San
tacruz Abreu, subchefe da Secretaria-Geral do Conselbo de Segurao~a Nacional, 
ao dizer que 0 assunto e "de seguran~a c desenvolvimento", bavendo '"interes
se em termos de soberania e em termos ecooomicos•. 

0 que se· pretende, fundamentalmente, com tio dispendioso e impatri6tico 
projeto e reunir condi~oes que permitam a fabri.ca~io da bomba aromica. A isto 
precisamente os militares denominam "afirma~io de soberaoia". Eles estio •
siosos de poder, de for~a, de moderniza~iio dos armamentos, da posse da boaiba 
atixni ca como elemento de prestigio, mesmo sacrificando o presente e o futuro 
do Brasil. 

Soberania nao se afirma com a arma nuclear. Afian~a-se essencialmeote pela 
ta1idade da na~ao, baseada num regime · democratico e progressista capaz de 
impulsionar seu avan~o, sua cultura e realizar seus anseios de verdadeira in
dependencia. Assegura-se com a denuncia de numerosos acordos e tratados 
l.esivos ao pais subscritos por govemos entreguistas, como o acordo acnmico 

· firmado em 1972 entre o Brasil e os Estados Unidos que lhes permite contmlar 
e fiscalizar o desenvolvimento nuclear brasileiro. Garante-se com a existencia 
de urn Poder emanado da vontade da maioria. Jamais com ditaduras retrcSgradas, 

. sob a tutela de militares fascistas . 

A bomba atomi ca em maos dos generais bras ileiros nada tem a ver com os 
interesse s da Patria. 

- Sera manejada como instrumento de influencia e for~a no plano mundial 
a servi~o da rea~ao interna e extema; 
-Vol tar-se-a contra os povos do Continence, servindo de · respaldo ao 
expansioni s mo das classes dominances e de fator de pressio e intimida
~ ao contra o movimento democnitico e revolucionirio na America do Sul; 
- Reforc;:ara o militarismo fascista que ha muitos anos oprime a na~iio. 

Por is so o s o bj eti vos arm amenti stas da di tadura, que ,se qmfiauram no Acqr
do Nuclear, de " em ser repudiados energicamente. 0 qu·e o Brasil necessita .na 
atualidade nao e de engenhos atomicos, de prestlgio 'associado a arma nuclear, 
mas de liberdade, de defesa da industria :e das riqunas .~a.ciooais, de medidas 
eficazes para superar as dificuldades que afligem a Tida; d6 povo, de uma poli
tica externa de amizade e respeito mutuo com todas as na~oes. 

5 
0 pesadissim'o onus da execu~ao do mirabolante projeto contido no Acor
do Nuclear, de interesse do imperialismo alemao e das fo~as intemas 

• mais · reacionarias, recaini sobre os ombros do povo. A:gravara, sem du
vida, os angustiantes problemas que o Brasil enfrenta. 

lmpoe-se a realiza~ ao de uma ampla campanha visando a esclarecer os ter-
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mos altamente negativos do Acordo Nuclear, em seus mai~ variados aspectos . 
0 esclarecimento da opiniao publica ajudara a mobilizar as massas populare~ 
para desmascarar a ditadura e condenar urn ajustc feito a revelia da na\iio, con
tra os seus interesse s fundamentai s . 

0 Acordo Nuclear e urn crime contra o povo e a Pa tria~ 

Julho de 1975 
0 Comite Central do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

A BAIXO A DIT A DURA 
MILIT AR~FASCIST A ! 

Por uma Constltuinte 
llvremente eleit a ! 

Pela abollc;ao de todos os atos 
e leis de excec;ao ! . 

Por anlstla geral ! 

, . 
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Orgia Entreguista· 

dos Generais Vende-Patria 
t\ situa~ao economico-financeira do pais desenvolve-se em quadro critico. No 

curso deste ano, o deficit da balan~a comercial e previsto para US$ 3 bilhoes; 
a conta de servi~os chegara a US$ 3,56 bilhoes; a amortiza~ao da divida ele
var-se-a a CSS I ,8 bilhoes. Ao todo sao lJS$7 ,36 bilhoes. Esta cifra possivel
mente sera ultrapassada pois se baseia em expectativa altamente otimista de 
desempenho da balan~a comerc ial. Segundo a logic a do regime, so hii urn meio 
para sat is fazer tais comprom is sos - recorrer ao capital estrange iro, so bretudo 
levantando no,·os emprestimos, aumentando a divida externa que ja passa de 20 
bilhoes de dolares. 

Premidos por esta sicua~ao calamitosa, os prepostos da ditadura precipitam-se 
a mendigar investimentos de seus amos imperiali stas, portando-se como agentes 
de uma cmpresa em escado de insolvencia, submissos, servis, bajuladores, ca- · 
pazes de vender ate a alma para conseguir o dinheiro de que necessitam. Foi o 
que se viu em reccntes e custosos Seminarios montados no exterior por repre
sentantcs dos trustes e da ditadura. Os homens do regime, com o objetivo de 
atrair capital alienigena, cspecularam com o salario depreciado dos brasileiros, 
com o controle fascis ta que paira sobre o povo, com as garantias governamentais 
ao capital de fora e ate com a entrega de partes do territorio nacional. Em deses
pero de causa, traficaram com a soberania da nac;:ao e com a forc;:a de trabalho 
dos brasileiros. Apresentaram tudo a prec;:os de liquidac;:ao. 

0 "Seminario lnternacional de lnvestimentos no Brasil" realizado em Salzbur
go, Austria. eo Semi nario " lnvestir no Brasil", montado em Paris, Franc;: a, foram 
promovidos a pedido da ditadura por grandes empresas imperialistas. De tal sor
te o pais se transformou em centro da atividadc espoliadora dos monopolies e 
de tal maneira a ditadura interpreta fielmente seus interesses que poderosos 
grupos financeiros do exterior empenharam-se ostensivamente em apoiar as razae~ 
do regime ditatorial brasdeiro. 0 proprio ministro das Financ;:as, Roberto Simon
sen, refertu-se a identidade de objetivos existence entre o governo mi,litar e os 
investidores internacionais, todos interessados em res0lver o problema, da vin
da de capitais. 

A iniciativa formal da realizac;:ao do Seminario de Salzburgo foi da ANFAYEA, 
associac;:ao que reune os representantes das empresas estrangeiras fabricantes 
de veiculos no Brasil. Trinta bancos americanos, europeus e japoneses colabo
raram com o encontro e aconselharam aos seus clientes participar do mesmo . 
Cerca de mil investidores estiveram presences. A delegac;:ao brasileira contava 
mais de tresenta<> pessoas, entre tecnicos governamentais e empresarios. Para 
urquestrar a cena e garantir oficialmente as vantagens excepcionais do negoci•> 
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que se expunha - investir no Brasil - apresentaram-se em Salzburgo nada menos 
que seis altas autoridades do setor economico do governo - OS ministros da 
Fazenda, do Planejamento e da Agricultura, os presidentes do Banco do Bnuil 
e do Banco Central e o Secretario-Geral do Ministerio da Industria e Comercio. 

0 espeuiculo foi montado de maneira a n i10 Jcixar duvidas sobrc as imcnsa~ 
vantagens que o Brasil ofercce ao capital impcrialista . Pnra tanw . rc·\'czaram-se 
na tribu~ porta-vozes de grandes monopolios que operam no Brasil. tcsremu 
nbando o q'-!c:tnto e vantajoso investir neste pals . onde o dinheiro rendc· abun
dantemente e c;:orre riscos diminutos. Neste sentido soaram candcnr cs dcpoi
mentos de represenrantes categorizados da Volkswagen. da \lerccdes l1cn7 . da 
Fiat, da Nestle, do Chase Manhattan Bank. do Bank of America. do Sainr-Go
bain, entre outros. Um deles. o porta-voz da Sculer . rcrminou por gritar . cmpol
~ado, que "Deus e brasileiro". 

Todas as 'perguntas e que.stoes duvidosas levanradas foram esclarccidas pe
los prcssurosos agentes da ditadura.Quando uma indaga~ao foi feita sobre o qui" 
s1gni ficava essa historia de CPl (Comissao Parlamenrar de lnqucrito) para as 
m ultinacionais, em andamento no Congresso Nacional, rapidamente se exibiu o 
proprio relator da dita CPl, o conheci.do entreguista Herbert Levy, o qual pas
sou a cumprir o papel que lhe fora acribuido - o de esclarecer o problema, diri
inir d\Jvidas, dizer que aquilo era urn episodio politico de alcance limitado , que 
nao havia razoes para desconfianc;:as da parte das multinacionais, etc. Nao pre
cisou esforc;:ar-se muito a fim de demonstrar seu ponto de vista. Todos acredi-
taram nele. .,, 

; ;I 

A Brown-Boveri, empresa denunciada na CPI como sabotadora da industria 
de material eletrico nacional, atravfs de seu representante, teve o despolante de 
achar que poderiam ser maiores as convemenc1as oferec idas pelo governo bra
sileiro ao capital estrangeiro. Criticou "certa discriminac;:ao c;?ntra empresas 
de capital escrangeiro majoritario no mercado financeiro do pais . Reclamou que 
os ban cos davam "certa'' preferencia as empresas nac ionais ou as que conta
vam com parcelas de capital nacional, o que, no seu discernimento, nao tinha 
sentido. Insistiu tambem na necessidade de "medidas para permitir a transfe
rencia de tecnologia, a baixos impostos ", sem o que uma empresa como a sua 
poderia ser prejudicada. Tamanha petulanc ia da parte de uma firma imperial is ta 
de apetite incontrolavel nao conseguiu ferir o sentimento nacionalista de ne
nhum dos presentes, pois que, justamente, este sentimento la nao existia. Des
pudoradamente as autoridades governamentais passaram a def.ender-se, a dar 
expl.icac;:oes, a moscrar que nao era bern assim. 0 ministro Reis Yeloso explicou 
que "no Brasil ha um relacionamento informal entre governo e empresarios o 
que possibi!ita a definic;:ao de cada caso isoladamente~ Anunciou que nao havia 
normas gerais, como, por exemplo, taxa de imposro unica para rodos. Cada ca
so deve ser analisado especificamente a fim de se chegar a determinar a tri
burac;:ao. 0 ·represencanre da Saint-Gobain materializou a ideia dizendo que,no 
Bras.d, era conveniente disporem as firmas estrangeiras de "especialistas" para 
relac;:oes com o governo. Jusramenre com o proposito de conseguirem acordos 
:specificos mais vantajosos. 
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Urn dos pontos mais escabrosos da encen~io de· Salzburgo foi cumprido 
por Reis Veloso, ao dissertar, com cinismo e solenidade, sobre o chamariz de 
maior atra~ao que o negocio de investir no Brasil oferece. aos imperialistas: 
" a abundance miio-de-obra barata", garantidora das elevadas taxas de lucro. Ou-

Lro mornento repugnance foi' quando o ministro da Agricultuta, Paulinelli, res
pondcu a um empresario que o inquiriu acerca da percentagem de 25% estipu
lada pela legislar;ao brasileira como limite maximo para a venda das terras de 
urn m,unicipio a pessoas ou firmas estrangeiras. 0 empres~rio, refletindo o eli
rna' de desfa~atez com que se comportaram aqueles lobos monopolistas ante 
os ch<1tais enrreguistas, achava pouco que urn estrangeiro pudesse adquirir 
so mente 1 I 4 do terri to rio de cada municipio brasileiro. E Paulinelli, todo sor
risos e desculpas, explicou como era facil burlar a lei e aumentar a percentua-

. 1 idade para o dobro ou mais, bastando que o "estrangeiro adquirisse terras na 
divisa entre dois municipios" . 

Na mesma linha do Seminario de Salzburgo foi tambem ode Paris, realizado 
pouco antes, com participa~ao mais restrita, sob os auspicios do ministro do 
Comerc'io Exterior da Franc;a e onde pontificaram, em nome do governo de Gei
sel, o ministro da Fazenda, Simonsen, e o embaixador na Fran~a, Delfim Neto, 
alem de outros. Neste seminario, Simonsen tratou de inostrar as vantagens que 
o capital estrangeiro desfruta no Brasil por conta do arrocho salarial, do con
trole fascista sobre o movimento operario, etc., usando, evidentemente, palavrO
rio camuflado. Em Paris, como .depois ef!l Salzburgo, os representantes do im· 
perialismo sentiram-se inteiramente a vontade para fazer as mais insolences per
guntas e criticas, sempre respondidas com amabilidade e decidido espirito im
patriotico pelos figuroes do governo . militar. 

Urn magnata frances criticou duas coisas: o limite de 12% para remessa de 
lucros e a maior facilidade que tinham os empresarios nacionais em levantar em
prestimos no pais , comparativamente aos estrange iros . Simonsen, pedante e . ser
vi~tal, explicou que os 12% nao eram assim tao p.ouco, " primeiro porque, em se 
tratando de urn percentual liquido, apos a de~u~ao do Imposto de Renda, passa 
a s er e fer iva mente 16%; segundo, porque inc ide so bre o capital inicial acres
cido dos reinvestimentos'' . Ou seja, com urn born acordo especifico, os 12% vao 
facilmente a quanto se quiser. 0 ministro da Fazenda informou ainda, a propo
sito da segunda critica, que os bancos comerciais realmeote faziam certa dis
c;ao entre empresas nacionais e estrangeiras. Mas que tal nao sucedia com os 
'emprestimos dos fundos de incentivos fiscais que podem ser usados, sem res
trir;iio, pel as empresas esrrangeiras'. A outra duvida levantada, Simonsen escla
receu nao existir qualquer inten~tiio do governo em tocar nas multinacionais que 
operam na area farmaceurica, as quais dominam 5.'3% do mercado. Fez a decla
rac;ao estarrecedora de que " rocar nesse setor seria o mesmo que aumentar a 
nos sa taxa de mortalidade", o que equi vale a dizer que as multinacionais con
dicionam o indice de mortalidade no Brasil, afirma~ao dolorosamente verdadeira. 

Os Seminarios do Salzburgo e de Paris retratam vivamente a situa~ao em que 
se enconcra o pais em decorrencia do entreguismo da ditadura militar. 0 Brasil 
e alvo Ja pillagem de grupos imperialistas que para di vern dilapidar as rique
zas n<~turais c acumular fanrasticos lucros explorando a for~a de trabalho de-
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preciada dos brasilciros . f: objcto de transa~oes por parte de um go,crno 
de trai~ao nacional que cxpoc a prcfercncia dos magnaras do capital art- scu 
proprio terrirorio, na propor~ao de 2') "( dos municipios , .podendo ser mai;. , dc 
pendendo dos ardis e dos acordos . . . 

A forma como o regime fascista negociou naqucles Scmin<irios a sobcrania 
do pais demonsrra que a sanha entreguisra niio tem "limites, que nao gu<Hd .l 
qualquer vestigio de sentimento patrii>tico nem se ren·ste de nenhum prcccito 
modcrador de ·uma possivel ctica governamcmal . 

Os \' crdadeiros patriotas e democratas repugnam a orgia cntreguista dos 
generais vende-patria . A mulripl icac;-ao de denuncias e de protes"ws diante de 
acontecimcmos como os de Salzburgo e de Paris sen·em para salicntar n ca : 
rarer de rrai~·ao do regime que ,· igora no pais , ajuda a · ampliar e forr.alecer a 
fremc democnirica contra a diradura· fa:-.cista . 

'• 
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Crescern os ConfHtos 
no Campo 

11 

Por vartos recantos do campo brasilciro alastra-se a resistencia das massas 
camponesas e das tribos indlgenas remanescentes c ontra o esbulho de que sao 
\'ltim,\s por p.ute de grileiros e de grandes empresas agropecu;hias que procu
r.un estend(·r seus dominios tcrritoriais sem nenhuma limitat;iio e scm nada res 
peitur. Estouram conflitos entre os lavradores . na maioria posseiros de urn !ado 
e os c.1pangas dos latifundiarios . de outro; entre os indios e os invasores de 
s uas terras; enfim . entre as mass as empobrec idas e abandonadas do interior 
e os prepnstos do governo. Em quase todos os lugares, sucedem -se os choques 
pelas tentativas dos latifundiarios de expulsar os camponeses e os indios das 
terras que ocupam· desde muito. A origem das disputas e antiga mas apresenta
-sc com novo aspecto , mais grave. E que a ditadura dos generais insiste em 
levar adiante sua politica anticumponesa . de favorecimento dos latifundiarios 
c: dos grandes grupos capitalistas nacionais e estrangeiros. Em face da acentua
~· ao das contradit;iies sociais no campo ,as fort;as democraticas e antiimperia-
1 istus tem o clever de mobiliz.ar-se em apoio dos perseguid<'>-. k\'ant.H u bandci
ra da reforma agraria radical e intensificar a !uta pela derrubada do regime mi
l ir.u. 

Os confl itos ocorrem sobretudu n...1 .\mazoniu . onde at[ recentemente 
existia um imenso fundo de terr;ls publicas capaz de absorver milhocs de cam
poneses os quais poderiam . s(· estivcssem livres de coat;ao e fossem devida
mentc .1judados pur urn go,·erno popular . nao apenas sobreviver como agora. mas 
impulsionar em todos os scntidos o progrcsso do 1-'ais. No en'tanto . a ditadura 
dos generals, sob o pretext<> de 'integrar' a regiao, abandonou ate mesmo os de
magogicos pianos de colonizat;ao que anunciara. substituindo-os pela instala
c;ao efctiva de enormes companhias agropecuarias. Com esta finalidade, trata de 
' incorporar' 0 mais rapidamente possiveJ OS indios a chamada CiviJizal):aO brasi
leira . isw f. de extermina-los. Procura tambem . a curto prazo . converter a popu
lac;ao camponesa em novos marginalizados dos grandes centros urbanos . sem di
reito de qualquer cspecie. Resultado: tanto os indigenas e os seringueiros que 
viviam n.1 Amazonia ha muitos aaos como os mjgrantes que ali se estabeleceram 
ncstas duas ultimas decadas . empenhando-se em desbravar . plantar . construir 
um lar cstao scndo cxpulsos alraves dos mais diversos tipos de pressao .. prin- · 
cipalmente a armada . 

De mancira quasc identica a que tem sido feita para liquidar OS indios , a 
forma empregada para desalojar os posseiros e outras caregorias de campone
-;cs reveste-se em geral de uma extrema brutalidade. Para isto . os latifundia
rios e as empresas ugropecuarias recebem , alem de incentivos fiscais e credi
ticios dos go,·ernantes . firme apoio da policia c do Exercito. 0 surgimento da fi
gura do grileiro n:io {: fortuita Heprcsenta o latifundiario tipico dos periodos em 
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que a terra se valoriza desmedidamcnte e a especula<;:ao campeia . l-. lc a~e maJ-l<.:o · 
munado com os cartorios de titulos, como aparelho de repressio do 1-. s rado, co m 
a justic;:a. Justic;:a, consegue forjar falsas escrituras e se apoderar de terra~ 

alheias. Quem conhece a realidade brasileira sabe que a atividadc criminos .1 
dos grileirOS sempre prevaleceu COntra OS tntercsses da massa c ampones a dt-
sorganizada e desprotegida. A ditadura militar . que exibe tanta for c;: a e se me '> 
tra tao prepotente ao repremir a fl'enor reclamac;:iio <!:" ~ente pobrc das cidade<; (· 
do campo, finge-se impossibilitada de coibir a ac;:ao desscs usurpadores e Jc · 
seus agentes. Foi o que deu a entender o president<: do !NCR:\ , Lourenc;:o Vie i
ra da Silva , na exposic;:ao que fez. em abril proximo passado . ~ Comissao Es 
pecial da Camara dos Deputados. Disse ele que na Amazonia . "urn dos maiGres 
problemas que enfrenta e a grilagem organizada " . sem que a Policia Federal 
tenha adotado sequer as medidas cabiveis para protegee os funciona~ios da au
tarquia dos ataques dos "jagunc;:os". 0 deputado do .\>IDB . J erunimo Sanran.i 
formulou denuncias parecidas. Em junho ultimo, Vieira da Silva voltou a decla
rar que "os empresarios estao se valendo de qualquer coisa para atingrr scus 
objetivos". Esclareceu que umas 10 mil familias de seringueiros do Ac re aii.u 
tem condic;:oes de permanecer no Estado porqu e os latifundt &rios r:ao os a .:: eira m 
de forma al~uma. E se confessa sem forc;:a . para irr.por o Escatuto cia Terra o 
qual atribui urn minimo de 100 hectares a cada familia. Para tornar. mais difi c il 
a situac;:ao . as autoridades financeiras suspenderam a vigencia Ja Circular n" 
234. do Banco Central. que condicionava o financiamento da compra de tcrras 
a previa aprova_c;:ao do INCRA. Em consequencia . afirmou Vieira da Silva . OS 

empresarios terao mais dinheiro nas miios e "os elementos que estao envoi vidos 
em processos ilegais de posse de terras ver-se-ao fortalecidos ·· . Tanto isto e 
verdade que o jornal acreano "Rio ' Branco" expressou em manchetcs .1 cufnria 
dos !atifundiarios pela suspensao da referida circular. Viram na providencia do 
governo de Geisel novo estlmulo a seus apetites insaciaveis . Desse modo . o 
Acre se transforma numa vasta fazenda de criac;:ao de gado.Nela. Yclhos e no\·os 
seringueiros e posseiros mao tern lugar.Dezenas de m ilhares de les estao pro cur an
do as terras fronteiri~as da Bolivia, a semelhanc;:a do que ja vinham fazendo seus 
irmios do sudueste do Parana e de Mato Grosso, que, em contingences de cente
nas de milhares, se transferiram para o Paraguai. 

0 fenome.no da expulsao macic;:a de familias camponesas manifesta-se no sui 
do ParA- Sio Joio do Araguaia . MarabA. Sao Domingos do Capim e outros mu
nicipios. Elas baviam acorrido para esses lugares desde o inicio da decada Je 
60, atraidas pela abertura da Belem - Brasilia, pela fornw.;ao de noyas frentes 
pioneiras de expansio e por promessas de concessao de terras feitas pelos go
vemaotes de antes e de depois de 1964. Mas agora e a vez das poderosas em
presas que vio convertenc.lo progressivamente o solo das florestas em pastagens 
e euotando inexoravelmente os lavradores. Tern sido inuteis os apelos para 
que o INCRA e a Justi~a lhes deem garantias. So em Vila Rondon, mais de ) 
mil familias acham-se sob a ameac;:a de expulsao. 

Tambim no Maranhio. na zona lindeira com a Amazonia - no Alto · Turi no 
Piodare e em ourras areas - as companhias agropecuar.ias estao ac;:ambarcando 
todas as slebas , numa "reforma agniria as avessas .. . segundo a expressiio de 
um politico do MOB. Quer dizer, os pianos da SUDENE pretendendo instalar 
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·mi I hare" de fanlllJas oriundas do . ordcstc em nucleos de coloniza~ao, foram 
.r.handonacio!-. . 0 ~ovcrno rto Estado promovc atualmente urn ambicioso projeto 
ltrJdo em vista colonizar a pre·Amaz&nia Maranhcnse, atraves da COMARCO. 

Maior absurdo suc.edcu no municipio de Caceres centro-oeste de Mato-Gros
so . Ai foram prcsos 26 possciros e denun c. .ados 76 outros por decisao do juiz 
:.ia Comarca . que na demanda dcu ganho de causa ao fazendeiro que se diz dono 
dos 20 mil alqucires ondc labutavam aqueles trabalhadores. Ap6s verem suas 
casas queimadas pelos capangas e sofrercm toda a sorte de persegui\oes, os 
posseiros tiveram suas esperan\aS mais uma vez frustadas pela justi\a a ser
n ~·o dos rcrratenentes. 

Mas nao i.: so na Amazonia que os camponeses se veem compelidos a deixar 
s uas terras e moradias. No Nordeste, em Minas Gerais, no sudoeste do Parana, 
em Sao Paulo e outros Estados , a cobi\a dos latifundiarios , ao inves de ser 
contida , e excitada. Haja vista o exemplo da Bahia, possuidora de extensas 
,'ireas de tcrras devolutas. Apesar disso, o governo nao facilita sua ocupa\aO 
por centenas de milhares de familias sem terra. Ao contrario , torna-se cumplice 
da grilage!J,l que atua abertamente. Por isso, mais de 400 mil possciros, que ha 
muitos anos reclamam a legaliza~ao de suas glebas, correm o risco de se ver · 
despojados de uma hora para outra. E que os grileiros , aproveitando-se dos in-

· ccntiYos para a chamada instala~ao de "polos agropecuarios de dcsenvolvimen
to' ', como os da Amazonia . querem apoderar-se das areas ocupadas pelos pos
seiros. Por exemplo , no municipio de Paripiranga,, estes vao sendo expulsos 
"legalmente " , isto f, com a conivencia da justi\a , do prefeito e do delegado 
de policia. Em Andarai , os capanzas incendiaram casas, desrruiram ro\aS e u
tilizaram outros meios violentos para expulsar antigos lavradores dos lugares 
em que viviam e trabalhavam. No distrito de Piranhas, ate o cemiterio local foi 
cercado com arame farpado para nele se plantar capim. Em outro municipio do 
Vale de Sao Francisco, Barra, a Poli cia Militar . autorizada pelo juiz , determi
nou a retirada de 244 pessoas da fazenda ·Pixaim. 

Por esse quadro resumido nao custa perceber a origem das violencias, das 
tensoes e dos conflitos no campo, as causas que os engendram. Fica evidente 
que o problema agrario e a questao camponesa, em vez de serem solucionados 
de acordo com os interesses da imensa maioria desprovida de terra e de direi
tos, da democracia e do progresso nacional, se viram protelados, agravados. A 
ditadura militar , com o intuito de proteger a minoria de latifundiarios , executa 
uma politica de adapta\aO da velha estrutura agraria,estimulando o avan~o de 
empr·esas capitalistas e imperialistas no campo , levando a rulna e ao empobre
cimento inclusive camadas e setores de camponeses antes realtivamente aco
modados. 0 jogo dos grandes proprietarios vai_-se fazendo cada vez mais into
) era veL A concentra\ao das terras em suas maos aumenta, ao pas so que diminui 
o peso especifico das pequenas e medias propriedades. Basta verificar que no 
ano de 1970, na Amazonia, menos ·de 1% dos proprietarios possuia quase 50% 
da area ocupada . Atualmente, esta expansao e maior. Apesar disto , OS latifun
diarios pretendem mais . Urn dos seus porta-vozes , o deputado Helio Ramos , da 
ARENA de Roraima , classificou de " minifundios " os limites de 2.000 e 3.000 
hectares que o governo fixara , por decreto-lei , para serem concedidos nas faixas 
proximas as esrradas e as fronteiras. Sabe-se . contudo. que esses limites nun-
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ca foram obedecidos. A fim de s.uis fazer as prctensoes desses senhorcs a di
tadura militar esta disposta a tudo. A exigencia de que o Conselho de Seguran
~a Nac ionai seja ouvido no casu de concessocs maio res a grupos nacionais ou 
estrangeiros consiste em pura formalidade sen·e .1penas para legalizar o assai
to dos tubaroes ao fundo agriirio nacional. 

Por seu turno, os camponeses come~am a pcrccber que de\·em p.tr.lr de crni· 
grar, de cumprir o triste fad:ario de carregar de urn !ado para o outro a mulhcr, 
os filhos e os trens em busca de urn peda~o de chao onde sobreviver ou enter· 
rar OS ossos. Ja nao tern mais para onde ir. Seus sonhos, suas· ilusoes se dcs
vanecem. A terra gnitis so a veem entranhada nas unhas. E a gleba barata c 
fertil se converteu em miragem. Seu drama, sua miseria, seu desespero nunca 
foram tao pungentes. Por isso, as a~oes de resi s tencia avolumam-se, tendem 
a generalizar•se. A principio, eles formulam apelos ou criam comissoes para 
entcnder•se com as autoridades e denunciar as manobras dos 'grileiros. Vez P!'r 
outra recorrem a advogados ou deputados, para que sejam intermc·difirios em 
scus litigios, mas pouco tern conseguido. E que s eus problemas nao podem ter 
solu~oes parciais e sim gerais, depend em muito mais de uniao, de for~ a, do que 
de conversa, de retorica. Passam entao a organizar-se solidamente e manifest a m 
decisao de enfrentar sem receio os grileiros, seus capangas e a policia Mui· 
tos ja se dcram conta de que nada podem esperar da justi~a e do govcrno, ins· 
titui~oes encarregadas de protegee os interesses das classes dominantes. A I· 
guns recordam que o sinonimo de "justi~a do Acre .. era o rifle 44 _ 

Nos ultimos anos, realizaram·se varios confrontos. No sudoeste do Parana ; 
em Pontes e Lacerda, Mato Grosso; em Sao Domingos do Capim, Para; em Pau 
Ferrado, Maranhao. Em abril de 1972, moradores do sul do Para, entre S .. Joao 
do Araguaia e Xambioa, ergueram•se em armas contra o Exercito- capanga-mor 
dos latifundiarios - e formaram destacamentos guerrilheiros que pers istem em 
sua luta apesar da ferocidade da repressao que sobre eles se abateu. Agora 
os conflitos cspalham-se por novas areas do sui do Para, que sc transformarn 
em regiao conflagrada. Houve choques sangrentos em Santana do Araguaia, lm· 
peratriz, Vila . Rondon e outros lugares Cedo ou tarde chegadi aos ouvidos dos 
camponeses e despertara sua consciencia o heroico exemplo dos guerrilheiros 
do Araguaia, que nao so defendem seus legitimos direitos como tambem pro
clamam a necessidade de conquistar a liberdade e o progresso para todos os 
brasileiros perseguidos, a esma~adora maioria da na~ao. 

As noticias dessas viol'encias , conflitos e choques armados repercutem nas 
cidades determinando a tomada de posi~ao de for~as populares e setores socJaJs 
progressistas que compreendem a extraordinaria significa~ao do movimento cam· 
pones. Resolvem apoia·lo concretameute e kvantar com mais for~a a bandeira 
da reforma agraria e da unidade objetivando a derrubada da ditadura dos gene• 
rais fascistas. Os comunistas tern a responsabilidade de conrribuir por todos os 
meios a seu alcance para ampliar e aprofundar as a~oes dos camponeses em 
defesa de seus direitos e da terra, dar maior consistencia organizativa a es
sas at;oes e orienta-las no sentido de se transformarem em parte integrante da 
grandiosa luta pela democracia e pela independencia do pais . 

\tas, ao inves de atender a situa~ao dos antigos colonos da regiao , colabora 
na realidade para arranca-los de Ia . 
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Melhorar e ·Ativar 

a Agita9ao e Propaganda 
lla mais de uma decada .a dit.1dura militar fascista procura afoJI..tr os anscios 

de liberdade, independencia, cultura t' bem-estar do pll\' O brasth·iro . :\:io obstan
te , a oposi~ao ao regime e a politica dos generais cresce dia a dia . Em nenhum 
momento as massas trabalhadoras e populares . as for~as prnJI.ressist;ts <'demo
craticas . cessaram de resistir e de pugnar por seus direitos . pel.t dt·mocracia . 
Camponest·s entram em choque com latifundiarios t' seus capanJot·'" · Opedrio,. 
demonstram inconformismo com os baixos salarios e a explor,,,·ao patron.tl dt·<;en 
freada. Donas-de-casa reclamam contra a eleva~ao incontrola\' t·l do cu'ito de 'i 
da. l Jsuarios dos trens da Central do Brasil. no Rio. amotin.lm-st· f.tce .to pcs
simo estado dos tr;tnsportes coletivos. Estudantes denunciam a .... itua~<\o dt· des
calabro do ensino. lntelectuais solicitam o fim da censura . Profission.ti-; libt·
rais, Jlderes religiosos e as familias dos atingidos pcla repress:to cXijotem re'i
peito aos direitos humanos. clamam para que os quarreis deixt·m dt· 'il'r c:tmar.ts 
de tortura e assassinato de patriotas . Enfim, amplos setores soci.tis t · politicos 
se coligam em defesa da liberdade, pela revoga~ao dos atos t' lt-i .... dt· t· xce~· ito . 
por ani stia geral , em pro) de uma Constituintc li,· remente eleit.l. 

Enquanto isso, aumentam as dificuldades economicas e financctr<ts do rt·
gime militar , assumem propor<; oes escandalosas o entreguismo ,. a corrup~<io . 
chegam a tal ponto a desmoraliza~· ao eo isolamento dos govcrnantes qut· a cri 
se politica esta sempre presentl·. prestes a explodir . 

Existem , por conseguinte , condi~oes objcti,· as fa,·onivcis :1s a~<}<·s poli
ticas de massas ,a amplia~·an (.'a radicaliza~ao da oposi~ao democratic;\ ,, dita
dura . Por que motivo entao, amplas camadas do povo, ainda n:io partit·ipam 
mais ati,·amente da luta antifascista? Por que s<·u grau de mobiliza~ao conti
nua limitado? 

f: inegiivel que isto se deve principalmente ao fato de cstar o movimento 
popular contido pelos metodos terroristas de repressao do regime militar . Esta 
conta com as For~::Js Armadas e vastos recursos em dinheiro, uti liza uma <·nor
me maquina ,de propaganda, mente, corrompe, tenta enganar e ainda por cima 
se ap6ia em alguns elementos vendidos e pelcgos . Tudo isto f: certo . indiscu
tivel. Mas aqui descjamos abordar duas dcbilidadcs que impcdcm o rcferido 
movimento de atingir o grau de amplitude e for~a capaz de lev{\-lo ao triunfo . 
A primeira dessas· debilidades diz respeito l\ existt-ncia no seio do proprio mo
vimcnto dcmocr•hico e antiimperialista de concep~oes fa)sas que o conduzem 
a concilia~ao ou ao sectarismo. A outra rcfere-sc ao fato de que a vanguard.t 
rcvolucionaria, niarxista-leninista, ainda nao encontrou formas e metodos adc-
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quados para ac~rcar-se das massas, seja atraves d~ uma agita~ao e propagand., 
viva e convincente, seja atraves de meios de mobiliza\ao eficazes , poderosos. 

Por ora pretendemos ressaltar o significado do trabalho de agita\ao e pro
paganda indispensavel para impulsionar essa. mobiliza\ao e elevar o nivel de 
consciencia das massas em favor da democracia , da revolu\ao. Consideramos 
da maior importancia que os comunistas decupliquem esfor\OS no sentido de 
desenvohcr esse trabalho, descobrir formas e mi:·rodos apropriados a Jevantar 
a indi8ri01\ao Jas massas contra a ditadura militar, csclarece-las solxe a ne
cessidadc da a\aO unida, comhater as ideias erroneas que sao difundidas entfl· 
as for\as populaces e Jc;fendcr as ideias corretas . 

Alguns Metodos de Atuac;ao 

Sob as condi~·o~s do fascismo e indispensavcl aprcnder a combinar a agiw
<;lo e propa~anda nos pianos do trabalho legal , do semilegal e do clandestino. 
0 m~todo It-gal {: _ ainda o mais capaz deiatingir amplas massas . Nlio por acaso 
.a ditadura conrrola rigidamcnre os jornais, o radio, a televisao, o cinema, o 
reatro c outros meios e orgaos de co111unica\ao . Dt·ssc modo , o que a agita\ao 
e propaganda !~gal ganha em amplitude, demro do p~rmitido , pcrdt em profun
didadc. isto e. as coisas nao podem ser ditas como realmente sao. No entanto, 
a experiencia mostra que esse tipo de agita\aO C propaganda e util , e pode ser 
empregado COm mais audacia C tino pelas for\ aS da opoSi\aO popular. ) a Se 
tornou paclfico que e de extrema impordincia aproveitar as menores brechas 
existenr~s no sistema em vigor a fim de esclarecer o povo e desperta-lo para 
a a\ao . 0 contdirio, seria dar provas de estreiteza e sectarismo. 

Outro metoclo provado de agita\aO e propaganda c 0 semilegal. Como 0 nome 
indica, 1: o que recorte a meios admitidos formal mente pelo regime e atraves 
dos quais s e pode difundir palavras-de-ordem e ideias sem expor seus autores 
a vigilancia ou a represslio policial-militar. Esse metodo depende muito do 
momento e do Iugar em que a agita\lio e propaganda se faz . Reclama sensi
bilidade c audacia dos executantes . Em geral , dispensa aparelhos clandesti
nos e nao compromete muita genre. Haja vista o uso da afixac;:ao nos muros e 
paredes de ccrros recortes de jornais Jegais com noticias de interesse ·, pala
vras-de-ordem· simples e vivas escritas nos quadros de aviso de uma Hibrica, 
de uma escola. Pte. Tambem e born lembrar o metodo de agitac;ao aberta , mas 
ilegal , como em 1968 . Nessa oportunidade, aproveitando o ascenso do movimen
to de massas. os comunistas inscreviam, nos mais diferentes lugares, palavras
·de-ordem proibidas , tais como: • A baixo a Ditadura!" , ~Fora o lmperialismo 
ianque!• e outras . 

J a 0 metodo clandestino de agitac;lio e propaganda, se bern que restrito , de 
alcance limitado e sujeito a furia repressiva da ditadura militar e imprescindi
vel nas atuais circunstancias . 0 que ele perde em amplitude, ganha em profun
didade , pois pode dizer toda a verdade as mas.sas , sem limita\oes da censura 
e apenas condicionado pela capacidade e p elos recursos das org a nizac;:oes ilc
gais . Portanto , estas precisam cuidar s eriamente de seu trabalho clandestino 
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de agita<;:ao C propaganda·, nao SO para evitar OS goJpes do inimigo como tam• 
tx: m par a que os s acrifi cios sc jam compens ados. 

Todos esses modos de realizar a agita<;:ao e propaganda- o legal, o semile· 
~al e o c landestino- se complementam c se ligam intimamente. Por outro !ado, 
irnpoem que os mil it antes e as organiza<;:oe!'. parridarias saibam ~aneja-los com 
maestri a e pi ani ficadarnente. 

0 Sentido da Agitayao e Propaganda 

A estc respeito, os ensinarnentos de Lenin, ern "Qt ; E FAZEK.?•, conservarn 
cnorrne· atualidade. Ern scu farnoso I ivro, o grande rnestre revolucionario escla· 
receu que a agitac;ao objetiva ~ inculcar urna so ideia ou urn pequeno nurnero de 
ideias a urn grande numero d~ pessoas" . A cr aves dela, OS comunistas procuram 
dcspcrtar e mobilizar amplas massas em torno de temas simples e de palavras
-de-ordem sentidas. Ctilizando a agicar;ao oral ou escrita , o importance e apa
nhar urn faro ou alguns fatos a fim de que as massas de uma fabrica, de urn bair
ro , de uma fazenda ou, aldeia scjam arr ancada<> de sua apatia e compreendam a 
neccssidade de agir. Lenin rcssaltava o papel da campanha de denuncias "em 
cima dos fatos " para ele\·ar a consciencia dos trabalhadores , em especial da 

. classe operaria. Exemplificando: e inega\·e l que a denuncia das torturas e dos 
assassinatos de patriotas, assim como ·das arbitrariedades dos esbirros da di
tadura COntra todos OS cidadaos OU a campanha COntra a carcstia C 0 arrocho 
salaria l encontram vasta audiencia, comovem a opiQiao publica e provocam pro
t<:stos cada \ 'CZ mais rcssoantes . 

Quanto a propaganda, Lenin ensinou que ela visa a "incul car muitas ideias 
.1 uma so pessoa ou a um numcro pequeno de pessoas". Por conseguinte, preo
c upa-se com a analise dos fatos , com a argumentac;ao salida, com a profundi
dade dos esclarecimentos. Os propagandistas do Partido, ao tratar por exemplo, 
da politica salarial da ditadura . devem rnostrar as raizes declasse, economicas 
c politicas , da referida orienta~· ao, a quem serve efetivamente, porque os ope
n'i.rios nao concordam com cia. quais as forrnas de lura a empregar, etc. Outro 
tanto deve scr feito em face dos temas politicos da acualidade, como o dacha
mada distens5o politica . Tambem ·a linha do Partido c o cami nho da guerra po
pular de vern ser bern fundamentados pelo trabalho de propaganda. Exige igual
mcnte boos conhecimentos e argumentac;ao segura a propaganda das ideias do 
socialismo. Com base nas concepc;-oes marxistas-leninistas e romando como mo 
delos a C hina Popular c a Albania, os comunistas precisarn demonstrar a jus
teza da causa pela qual lut am, combarer e desmascarar scm vaci lac;ao o revi
s ionismo contemporaneo, den unci ar a craic;ao da camarilha dirigente da Uniao 
So vi (·t ica c a trans formac;ao· destc pais em potencia social-impe ri alis ca. 

Em relac;-ao a lura tet>rica, Lenin , apoiando-se nos ensinamentos ,:e E ng els, 
que a coloC<l\'am ao !ado da !uta economica e da !uta politica, sempre !he atri
buiu enorme irnportan c ia . lnsistiu em que scm tcoria rcvolucionaria nao pode 
haver movimcnto revolucionario . A teoria ilumina o caminho da priitica, amp! ia 
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os h'orizontes das fon;:as · de va nguarda, fornece as armas espirituais p ara que 
as massas exploradas e oprimidas conquistem sua emancipac;:ao, sob a dir e t·
c;:ao do proletariado e de seu Partido . Os comunistas brasileiros devem dar o 
devido valor ao trabalho de elabora'c;:ao teorica a fim de esclare cer os problema s 
da revoluc;:ao no pais, combater as id~ias hostis e defender a pureza da doutrina 
m arxi sta-1 en in is ta. 

Formas Simples e Acessiveis· 

Os problemas da agitac;:ao e propag·anda e as tarefas nesse terreno tornam-se 
sem duvida, cada vez mais complexos , exgindo a multiplicac;:ao das iniciativas 
dos comunistas , urn trabalho sistematico, cuidadoso, plancjado, e ao mesmo tem
po, criativo e audacioso. Nosso Partido tern uma rica tradic;:ao nessa atividade. 
Seus militantes sempre demonstraram muita inventividade e souberam superar 
as diliculdades e falta de recursos apelando para novas formas de comunicac;:ao 
com as massas, segundo a situac;:ao concreta. Apos a reorganiza~ao do PC do 
Brasil e nos tenebrosos dias em que reina a ditadura militar , temos motivos 
de sobra para corresponder ao que de nos esperam as g£andes mas sas trabalha· 
doras. Jamais, como nestes anos , a orientac;:ao do Partido e suas palavras-de · 
-ordem se reve laram tao justas , tao fielmente in te rpretaram os interesse s do po
vo brasil eiro. Todas as previsoe s pol iticas de no sso partido tem-se con firm adn. 
Agora mesmo, a Mensagem aos Brasileiros na qual o Comite Central do Partido 
analisa o processo politico em curso e indica a soluc;:ao para o impasse em 
que vive o pais como consequentia da obstinac;:ao dos militares no Poder, viu
-se mais uma vez confirmado pela vida. Foi o que mostrou o ultimo pronuncia
mento de Geisel, no qual desfaz novamente ilusoes sobre a pretensa distensao 
politica. Torna-se, assim, mais urgente. do que nunc a ajudar o povo a compreen
der que a unica alternativa para a conquista da democracia passa pela derru
bada da ditadura militar, ~ela !uta unida em favor da anistia geral , da abolic;:ao 
dos atos e leis de excec;:ao e da convocac;:ao de uma Assembleia Constituinte 
livremente eleita. Estas palavras- de-ordem contidas na Mensagem aos Brasilei
ros devem sec divulgadas de todas as formas e por todos os meios possiveis 
a fim de desmascarar o governo de Geisel e unificar as fore;: as democratic as. 
Ao mesmo tempo, e precise levantar com entusiasmo a bandeira dos guerrilhei 
ros do Araguaia, sublinhar a necessidade de secundar seu exemplo, prestar-lhe!
solidariedade efetiva. 

Embora a CLASSE OPERARIA continua a ser o autorizado porta-voz do Par
tido, sua tribuna combativa, seu mais difundido orgao de propaganda, os comu
nistas ainda nao lhe pres tam todo 0 apoio que podem e devem. A CLASSE e OS 

jornais clandestinos necessitam refletir com exatidao a realidade,fornecer maior 
riqueza de i~rmac;:<>es sobre as . lutas do povo. Para isto, cumpre organizar a 
rede de correspondentes e de colaboradores de nossa imprensa, que hoje e r i l 

Gnica capaz de orientar corretamente o movimento popular e ventilar as ideias 
generosas da liberdade e da revoluc;:ilo. 

Em resumo, e preciso transformar o trabalho de agitac;:ao e propaganda numa 
arma poderosa da luta pelos objetivos revolucionarios, pela vitoria da causa 
democratica e antiimperialista. Torna-la simples, acessivel as massas, com 
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linguagcm clara mas ardcnte, recorrcndo a fatos concretos , fugindo ao relamb6-
rl0. Os militantes e as organizac;:oes partid.Tuias das diversas regioes devem dnr 
muita arenc;ao aos problemas das massas , a seus sentimenros e aspirac;:oes, fa
lar-lhes em termos apropriados, a .fim de que nossas idei·as e oriemac;:oes lhes 
sejam inteliglveis. Faz-se necessario encontrar novas formas no trabalho de 
agi tac;:ao e propaganda, nao somente para .I[Uar nos grandes centros urbanos 
mas sobretudo quando nos dirigimos a genre do campo , a que mais carece de 
nos so apo io. Nao podemos fi car etc rnamente "amarrados" as di fi culdades, quer 
de falta de aparelhagem qucr oriundas da per'seguirao do inimigo. Embora em 
nenhum momento devamos subcstimar tais difi :: uld:ldt:'s nem jamais adormeccr 
nos sa vigilancia, cabc aos comunis tas empenhar-sc com a maior audacia no 
trabalho de agitac;ao e propaganda- condic;:ao essencial ao avanc;:o da luta .w 
tif.lscista e revolucionaria no Brasil. 

I :" SCL'"fA FOIJOS OS IJIA .\ 
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1~ : 11>10 'J'I U,\ \'A: l)a~ ](J as 21 boras 

/ /)as 22 ris 2 J !>mas 
Ondas de 25 c• 42 M. 

R.-<\D/0 PJ:Qll .\1: Vas J'J as 20 h()ras Ondas de 25 e 42 M. 
/Jas 21 as 22 />()ras Ondas d" J'J. 4 e 32M. 
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"Este regime preci sa· ser I i qui dado e 
ri~o "aprimorado"; derrubado e nao ojei • 
tado ou adaptado as ci rcunstonci as. Tal 
a exigEmcia do povo. t tambem questC:10 
de salvac;~o nacional. Sob o governo dis· 
cricion6rio, o pals marcha para a insol· 
vencia, para a complete submissoo aos 
interesses estrongeiros, para a degrada
~~o ·de boa parte do populo~oo. Ouolquer 
contemporizo~ao com esse regime repre· 
sento urn crime contra o povo e a P·6trio" 

(Do MENSAGEM AOS BRASILEIROS) 

~) 
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