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UM ANO 

DE RESISTENCIA A DITADURA 

o portico do novo ano , impoe-se uma aprecia~ao do pe riodo que ficou par.t 
u .l.s e das perspectivas que 1976 apresenta. Enquanto os reacionarios e os fa-,
c1stas, de costas para o futuro , confundem e mistificam na va esperan~a de ilu 
dir as massas , as correntes democraricas e progre sistas analisam os aconte
cimenros passados no seu verdadeiro sentido e , com otimismo e confian~a , en
c a ram o porv ir. 

1975 foi urn anode derrotas e fracassos para a ditadura militar-fascista . Seus 
pianos mirabolantes de desenvolvimento , de transforma~ao do Brasil em grande 
potencia , de consolida~ao do regime ruiram fragorosamente. 0 • milagre brasilei 
ro"' criado e a l imentado pela custosa maquina da propaganda oficial , reduziu-se 
ao que sempre foi - uma burla indecorosa que , todavia, trouxe enormes benefi
cios ao capital estrangeiro e acarrerou prejuizos a soberania nacional. 0 pais 
esta afundado na pior crise da sua historia. Deficits astronomicos no balan~o 
de pagamentos , pesada divida externa de mais de duas dezenas de bilhoes de 
d6lares , queda acentuada nas taxas de crescimento economico , sensivel dimi 
nui~ao das reservas financeiras internacionais , infla~ao perto dos 40% - eis o 
saldo no setor da economia e das finan~as que a ditadura oferece . Nao menos 
inquietantes sao os resultados no aspecto social - redu~ao geral do nivel de 
vida, desemprego sobretudo no orte e Nordeste , mendidincia em aumento, a
bandono de boa parte da infi1ncia , criminalidade crescente, prostirui~ao sempre 
maior, ]ado a ]ado com o enriquecimento facil e vertiginoso de um punhado de 
magnatas , com a dissipa~ao desbragada de rica~os e parasitas. o terreno po
litico, os generais tiveram que por de ]ado os projetos enganosos de "aberturas" 
e "dialogos construtivos' ' . Face ao impulso do movimento democratico , arre
meteram iradamente· contra as manifesta~oes de inconformismo. Assassinaram 
patriotas, prenderam e torturaram milhares de pessoas , intensificaram a censura 
a imprensa, cercearam a atividade da oposi~ao consentida, declararam alto e 
born som que jamais abririam mao do Ato lnstitucional n° 5. Nao conseguiram es
conder, nem camuflar, a carranca sinistra do atual regime. Tampouco puderam 
evitar as denuncias que evidenciam o grau a que chegou a corrup~ao adminis
trativa. Homens do governo - passado e presente - surgiram envolvidos em es
candalosas negociatas , roubos e peculatos. Os militares reagiram amea~ando 
os que divulgavam os faros, revelando-se, desse modo, acobertadores de fraudes 
e Iadroagens, eles que se diziam puritanos e inimigos da corrup~ao. Mas , de to
dos OS atos infames que praticaram no CUfSO dos uJtimos doze meses , 0 que Jhes 
ocasionou maior desgaste e acarretou maior odio foi o da entr~ga do petroleo . 
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( .1iu-lhcs de vcz a mascara de patriotas que procuravam usar, apareceram aos 
olhos da na~ao como vende-patria sem escrupulos. Ao romper o monopolio esta
tal dessa fonte de energia, que se havia constituido num simbolo de soberania 
e esfor~o realizador do povo brasileiro , feriram fundo o sentimento nacional. 

Assim , no final do ano, a ditadura esta mais isolada, cercada por urn mar de 
animosidade e descontentamento, carente de toda autoridade moral. E as Forc;:as 
Armadas , que lhe servem de escudo, acham-se expostas a execrac;:ao publica. o 
Brasil de hoje , governo militar e sinonimo de opressao, entreguismo, obscuran
tismo , tortura e assassinio de patriotas e democratas. 

De outra parte , 1975 assinalou combativas ac;:oes do movimento antiditatorial 
e das for~as populares. Multiplicaram-se os protestos contra o terrorismo fas
cista. As prisoes efetuadas pelo Exercito na Bahia e depois no Parana e Santa 
Catarina encontraram forte resistencia de amplos setores politicos , sociais e 
culturais. Com o assassinato de Vladimir Herzog numa dependencia do II Exer
cito , em Sao Paulo , tomaram vulto as manifestac;:oes contrarias aos metodos re
pressivos do governo. Cerca de 40 mil estudantes paulistas realizaram uma gre
ve de advertencia , a mais vigorosa desde 1968; os jornalistas mantiveram-se 
em sessao permanence no Sindicato, denunciando a· morte violenta do colega; a 
ABI e diversos jornais recriminaram a brutalidade policial; as lgrejas Cat6Iica 
e Protestante expressaram de aprovac;:ao; a Ordem dos Advogados do Brasil re
clamou respeito aos direitos humanos; o MOB publicou nota de repudio. De toda 
parte elevaram-se vozes de condenac;:iio ao crime cometido pelos militares. Esse 
movimento impediu , de certa forma , a execuc;:ao final de urn plano urdido pelo 
general Ednardo d ' Avila Melo e seus parceiros fascistas no sentido de reforc;:a
rem suas posi~oes de mando. Cresceu , igualmente , o movimento contra o AI-5 , 
o decreto 477, a censura a imprensa e pela anistia. Durante o ano , repetiram-se 
atos e declarac;:oes condenatorias desses instrumentos de coerc;:ao e sucederam
-se pronunciamentos favoraveis a anistia para OS preSOS politicos e para OS a
tingidos por medidas arbitrarias do governo. Destaque especial merecem as ma
n l festa~oes de oposi~ao ao e ntreguismo , ao avassalamento do pais pelo capital 
estrangeiro. lnumeras foram as criticas a desnacionalizac;:iio em marcha da eco
nomia. 0 Acordo luclear com a Alemanha Ocidental suscitou ampla reprovac;:ao. 
~1ais poderosa, porem , levantou-se a contestac;:ao aos chamados contratos de 
risco que atingem o monopolio da Petrobras. De distintos setores da populac;:ao 
ergueram-se indignados protestos por esse atentado a soberania e ao resguardo 
das riquezas do pais. 

Embora coibidas permanentemente , desenvolveram-se as lutas dos trabalha
dores das cidades e do campo por seus interesses vitais, assim como as dos 
esrudantes. A intensificac;:ao dos reclamos proletarios por melhoria de salarios 
obrigou Geisel a elevar de 25 para 35% e, em alguns casos, 37 % o teto dos au
mentos, ainda que em despropon;ao com a cerestia de vida. Generalizou-se a e
xigencia em prol de adiantamentos por conta de futuras elevac;:oes salariais. A
pelando para formas de ac;:iio variadas, desde assembleias nos sindicatos e dis-
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sidios COJectiVOS ate para)is ar,:oe s parClalS , OS opera nos obtiveram alguns exi 
tOS. No final do ano , ocorreram greves na Metalurgica Mata razzo, em Sao P a ul o , 
nos transportes urbanos , em Salvador, e em empresas de Santo Andre e do \ ' ;1 k 
do Rio Doce. Nestas ultimas , OS grevi s tas quebraram vidros e mo ve i s dos es
c ritorios das firmas que s e re cusavam a satisfa z e r suas justas re ivindic ac;oes 
e enfrentaram corajosamente os choques policiais. No Rio de Jane iro , uswirio .'> 
da Centra l do Brasil re voltaram-se em diferentes ocasioes face a neglige ncia 
no sistema de transportes. Queim a ra m trens e estar;oes de suburbio . No Am azo
nas , cansados de esperar em fila s interminaveis , trabalhadores da nificaram com
pletamente urn posto do INPS, numa atitude de compre ens i vel revolta. 0 mo vi
mento estudantil combateu a e l e va r;ao das taxas de anuida des , as deficien c ias 
no ensino, os regulamentos e xtremados , a falta de libe rdade. Na Bahia, 10 mil 
universitarios sustentaram uma greve , que durou quase urn mes , de repud io a o 
jubilamento. Em vastas regioes do campo , multiplicaram-s e os choques contra 
a grilagem e a violencia policial. Rondonopolis , Diamantino, Barra do Gar-;:a , e m 
Mato Grosso ; Vila Rondon , Bacabal e Imperatriz , no Maranhao; PA-7 0 , no sui 
do Para; Xapuri, no Acre ; Itacoatiara, no Amazonas ; Rondonia, Goias , Parana, 
Bahia e outros Estados foram cenarios de conflitos de terra. Fei-;:ao particular
mente aguda e de expressiva significa-;:ao tomou a ocupa-;:ao de latifundios rea
lizada por 5 mil camponeses de Eunapolis , no sui da Bahia. Ainda que desalo 
jados a for-;:a, os lavradores mostraram , com essa ocupa-;:ao , o real estado de 
esplrito das massas pobres do campo, cada vez mais propensas a passar as a
-;:oes concretas a fim de obter a terra para trabalhar e nela viver. Tamb~m se de s
tacou a resistencia de dois mil posseiros do povoado de Sao Pedro da Agua Bra n· 
ca, nos limites do sui do Para com o Maranhao, proximo de Sao J oao do Aragua i a 
onde ha mais de tres anos surgiu a !uta guerrilheira. Com suas famllias os pos 
seiros enfrentaram dezenas de capangas e policiais contratados por grileiros 
que tentavam apossar-se das areas que cultivam , puseram-nos em fuga , detiveram 
soldados da PM do destacamento de Maraba e conservaram suas posses. 

Apesar das dificuldades que atravessam , os combatentes e moradores do sui 
do Para mantiveram no alto a bandeira da resistencia , erguida a 12 de abril de 
1972, que inspira os lavradores e o povo do interior a se unir e a se opor deci
didamente a gril a gem e as arbitrariedades da ditadura. A guerrilha do Araguaia 
continua indicando a todos o caminho da !uta armada como o unico capaz de li
vrar o pais da tira nia e assegurar-lhe urn regime de expressao popular. 

No cranscurso d e 1975 , o Partido Comunista do Brasil lan-;:ou a Mensagem aos 
Brasileiros , e com ela trabalhou, analisando em profundidade a situa-;:ao nacio
nal, conclamando amplas fors:as a realiza-;:ao da frence-unica e a !uta contra a 
ditadura , indicando as vias para tornar realidade as profundas aspira-;:oes da 
maioria da na-;:ao . Esse documento, que alcan-;:ou intensa repercussao, esta cha
mado a desempenhar urn grande papel, unicario, aglutinador e mobilizador, na 
solu-;:ao dos problemas que o pais defronta. 0 Partido sustentou, ao mesmo tem
po, uma luta tenaz em defesa da sua existencia como organizar;ao revoluciona
ria. Por mais ferozes que tenham sido os ataques da repressao, seguindo direcci-
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\' ,lS do imperialismo norte-americano, OS generais e SeUS JacaiOS nao COnsegui
ram abater o PC do Brasil nem impedir que cumprisse sua func;:ao de vanguarda. 
Seu prestigio cresceu e sua orientac;:ao polirica viu-se confirmada pela pratica. 

Todas estas lutas e fatores revolucionarios compoem o quadro da resistencia 
valorosa que se desenvolve no Brasil . Se se tern em conta que o povo brasileiro 
combate nas duras condic;:oes do fascismo, encarando seus piores inimigos, sub
metido a urn sistema de terrorismo policial jamais presenciado., pode-se conside
rar que essa resistencia constitui grande feito das forc;:as antiditatoriais. Os 
militares passaram o ano inteiro esforc;:ando-se em aniquilar o movimento demo
cnitico e patriotico, o que, alias, vern fazendo ha mais de urn decenio , sem con
guir seus intentos. 0 povo encontrou sempre meios e formas de desmascarar e 
golpear a reacc;:ao, de preparar o terre no para sacudir o jugo da tirania. 

A perspectiva que 1976 descortina a ditadura e sombria. A crise vai-se es
tendendo. A carestia de vida aumentando. Os problemas sociais proliferando. 
A situac;:ao financeira agravando-se. Tendem a acentuar-se os males gerados pe
l a politica a ntinacional e antipopular adotada pelos governances, que ja nao 
podem, este ano, contar tao facilmente com os onerosos emprestimos externos. 
Os generais tratam de acelerar a venda das riquezas do pais aos trustes estran
geiros e de arrochar a vida das massas populares. Preparam-se desde agora para 
redobrar a repressao e endurecer mais ainda o famigerado Sistema. Tudo isto, 
no entanto, pora a descoberto numa escala bern maior as imundas chagas do 
regime podre que infelicita o Brasil ha quase doze anos. 

Certamente, o povo brasileiro prosseguira sem desfalecimento o sagrado com
bate em que se vern empenhando em defesa da liberdade, de seus intere sses 
fundamentais, da independencia nacional. este novo ano, deveni reforc;:ar sua 
unidade, fator basico para alcanc;:ar vitorias. No quadro que se apresenta, ha-de 
intensificar a lura contra os contratos de risco e a desnacionalizac;:ao da econo
mia ; combater ene rgicamente o terrorismo fascista, exigindo respeito aos direi
tos hum a nos ; defender pa lmo a palmo os direitos do cidadao; reclamar a abolic;:ao 
de todos os atos e leis de excec;:ao, em particular o AI-5 e o deere to 477; exigir 
anistia para os presos politicos ; batalhar por uma vida digna. com melhores 
salarios; opor-se a grilagem e a invasao das terras dos indios; enfim . empreender 
variadas ac;:oes nas cidades e no campo com o fim de acuar e isolar a ditadura, 
de apressar sua derrocada. As condic;:oes para fortalecer a unidade e aumentar a 
resistencia sao cada dia melhores. A nac;:ao esta cansada de suportar o jugo do 
regime militar, despotico e entreguista, es fomeador das mass as . que conduz o 
pais ao descalabro. 

Se o movimento democratico e patrtotlco souber aproveitar todos os fatores 
favoraveis que se apresentam - 1976 podera significar urn grande passo adiante 
no caminho da conquista da liberdade e da autentica independencia nacional. 



6 A CLASSE OPERARIA 

ROMP IDO 

0 MONOPOLIO EST A TAL 

DO -PETR6LEO 
Coerente com a politica antinacional do regime militar fascista, o ditador 

Geisel suprimiu; pela porta dos chamados contratos de risco, o monopolio esta
tal do petroleo, importante conquista popular e simbolo da !uta em defesa dos 
recursos naturais e da soberania nacional. 

Para garantir a continuidade do afluxo de capitais estrangeiros, a ditadum 
resolveu. investir contra a ultima barreira que ainda restava a penetra<;ao dos 
trustes alienigenas. Essa impatriotica medida desde ha muito vinha sendo cui
dadosamente preparada. Alem da sistematica campanha de mistifica<;ao da opi
niao publica, havia sabotagem na orienta<;ao seguida pela Petrobras que depois 
serviria de justificativa ao ato e ntreguista do governo. 

BOICO TE 
, 

A PROSPEC<;AO DO PETROLEO 
Em seu pronunciamento de novembro do ano passado, o ditador Geisel con

fessou claramente o boicore _a prospec<;ao do petroleo ao afirmar que "enquanto 
os pre<;os do petroleo bruto eram moderados e relativamente baixos, a ponto de 
sua influencia no balan<;o de pagamentos ser suportavel, nao tinhamos excepcio
nal interesse imediato (os trustes petrollferos nao tinham, N.R.) em descobrir 
todos os nossos recursos". A auto-suficiencia em combustive) diz respeito a 
soberania nacional. Portanto, desviar a Petrobras do seu objetivo principal - a 
prospec<;ao do petroleo - sob o pretexto de que os pre<;os internacionais esta
vam baixos e, ao mesmo tempo, estimular brutalmente o consumo internacional, 
como foi feito, e criar as pre-condi<;oes para, posteriormente, "justificar" a par
ticipa<;ao do capit a l estrangeiro na explora<;ao dessa fonte de energia. Nao (: 
outro o argumento de Simonsen, falando sobre a auto-suficiencia, quando decla
ra: "nao dispomos de condi<;oes ainda suficientes, a medio prazo, sem a colabo
ra<;ao estrangeira" . 

A saf¥> tagem a prospec<;ao do petroleo salta aos olhos. Os dados indicam 
uma involu<;ao no confronto entre a produ<;ao e o consumo de petroleo no pais. 
Em 1961 o Brasil produzia 50% do total consumido . Em 1971, apenas 31%; em 
1972, 27%, em 1973, 23 %; e no ano passado 20%. As causas deste declinio sao 
facilmente detectadas. A Petrobnis desviou-se do seu objetiYo b<'isico aplicandu 
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somente 25% dos seus lucros na pesquisa. A queda vertiginosa no ritmo da pros-
pecr;:ao fica evide nciado no quadro abaixo: 

Ano 0 de metros perfurados 
1961 343.000 
1965 294.048 
1966 394 .05 2 
1967 340.000 
1971 201.171 
1972 178.000 
197 4 365.000 

Com urn consumo que subiu de 277.334 barris / dia , em 1961, para 795.474, em 
1974, a prospecr;:ao de petroleo, apos brutal decrescimo, sobretudo em 1971 e 
1972, decorridos treze anos atingiu praticamente a mesma metragem perfuratoria 
de 1961. Os dados indicam que o problema nao esta na falta de petroleo, mas no 
ritmo da explorar;:ao. Entre 1953 e 1961, nos oito primeiros anos da Petrobras, 
cum uma politica que visava, efetivamente, a descoberta de petroleo, a produr;:ao 
nacional passou de 2.509 barris /dia para 95.362. Porem, nos treze anos subse
quentes essa produr;:ao so atingiu 177 mil barris /dia. 

0 boicote ao nosso petroleo e antigo. Monteiro Lobato apelidou OS por;:os 
rasos, feitos para nao encontrar petroleo, de "buracos de tatu". Demonstrou que 
a politica de por;:os rasos favorecia os interesses das grandes empresas petroli
feras. Hoje nao se pode mais falar da inexistencia de petroleo. Entao se perfura 
a "passo de cagado". Mesmo assim encontram-se novas areas petroliferas. A 
descoberta do por;:o de Guaricema na costa do Sergipe, em 1968, abriu largas 
perspectivas na plataforma continental. Entretanto, o governo nao concentrou 
ali OS equipamentos necessarios para acelerar a explorar;:ao. Recentemente, 
forr;:ado pela crise do petroleo, viu-se obrigado a aumentar o ritmo de prospecr;:ao. 
Os resultados foram imediatos, com o aparecimento de por;:os como Mero, em 
Alagoas, Caioba, em Sergipe e, particularmente, o por;:o de Garoupa, no litoral 
de Campos, Estado do Rio de Janeiro. Resultados que vieram evidenciar a rique
za petrolifera do pais. 

Os defensores da participar;:ao do capital estrangeiro na expiorar;:ao do petro
leo afirmam que "no ritmo atual de perfurar;:ao, em 1980 a proaur;:ao sera de 500 
mil barris por dia eo consumo, de 1,2 milhao". Em funr;:ao disso, falam em "nao 
se perder tempo", na necessidade de "recursos avultados ", na "imensidao da 
superficie a pesquisar" para justificar aquela participar;:ao . 0 argumento inicial, 
de que tal participar;:ao viria aliviar a balanr;:a comercial, veio abaixo. 0 proprio 
Geisel o reconheceu. 0 prazo que separa a pesquisa da produr;:ao vai de 6 a 7 
anos. Tambem OS que se referem a incapacidade tecnica da Petrobras estao su
perados. Especialistas no assunto asseveram que a Petrobras dispoe dos mais 
modernos recursos utilizados em todo o mundo. Por isso, os argumentos entre
guistas mudaram. Agora o que esta na ordem do dia e a urgencia na extrar;:ao do 
oleo e a carcncia de meios financeiros. As justificativas variam, o que nao varia 
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e o objetivo da entrega do petr6leo as empresas estrangeiras. Os novos argumen
tos sao falsos e significam apenas outra justificativa para a quebra domonopolio 
estatal. 0 regime suscita certas quesroe s partindo de premissas tidas como irre
moviveis. Haque perguntar : por que mante r o ritmo atual de perfura<;:ao? Por que 
manter o enorme consumo de petr6leo? Com uma politica voltada para os interes
ses nacionais seria possivel uma concentra<;:ao de recursos maior para acelerar 
a prospec<;:ao, a redefini<;:ao da industri,a automobilistica e a realiza<;:ao de urn 
rigoroso racionamento de combustive!. E uma alternativa viavel, mas nao satis
faz OS interesses dos capitais estrangeiros. A China e urn exemplo de pais que 
resolveu a questao do petroleo contando com suas pr6prias for<;:as . Porem, isso 
somente foi possivel com urn desenvolvimento independente . 

Os dados demonstram , portanto, que houve urn boicote il prospec<;:ao de petr6-
leo no Brasil. A Petrobras afastou-se do seu papel ess encial de explora-lo no 
territ6rio brasileiro. Dispersou seus recursos em iniciativas como a associa<;:ao 
com capitais estrangeiros a fim de explorar petr6leo no exterior. A politica pe
trolifera do regime militar fascista criou as pre-condi<;:oes para que se· ~justifi
casse" a penetra<;:ao dos trustes imperialistas no setor. 

OS CONTRATOS DE RISCO ROMPEM 

0 MONOPOLIO ESTATAL 
, 

DO PET ROLEO 
Candidamente o ditador Geisel afirmou que os contratos de risco ~nao sc 

apresentam com o caroiter espoliativo e opressivo atribuido aquele sistema (as 
concessoes)". Afirmou ainda que os contratos de risco substituiram as conces
soes em muitos paises. Alegar que OS contratos de risco nao tern carater espoli
ativo e uma verdadeira desfa<;:atez, uma mentira deslavada. Na verdade, tais 
contratos, alem de nao representarem riscos para as empresas petroliferas , per
mitem que se tornem, temporariamente, co-proprietarias do petroleo por elas 
"descoberto". 

Esses contratos de risco bern poderiam ser chamados de contratos de garan
tia. Ha muitos aP .)S as empresas estrangeiras vem realizando pesquisas no sub
solo de nosso pais. Ja Monteiro Lobato, quatro decadas atras, teve suas denun
cias sobre 0 boicote a descoberta do petroleo, por parte dessas empresas, con
firmadas em carta que recebeu do ge6logo Harry Keller. 0 ex-funcionario da 
StandardOil afirmava ter encontrado "doze estruturas nos diferentes Estados do 
Brasil" e denunciava a "escraviza<;:ao petrolifera do Brasil", Depois desta 
denuncia, ele apareceu morto num hotel de Buenos Ayres ... Outro ge6logo da 
Standard, Pike, declarou: "nao compreendo como se dorme tantos anos sobre 
uma riqueza como o petr6leo. No Amazonas ha mais petr6leo que agua". Obvia
mente as pesquisas dos trustes tiveram continuidade. Agora mesmo sabe-se que 
os geologos da Shell fizeram estudos na foz do Amazonas e indicaram ser esta 
uma das mais promissoras areas petroliferas. Alem disso, OS trustes sabem que 
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o Brasil possui 3,1 milhoes de kil6metros quadrados de bacias sedimentares 
( estruturas geol6gicas propicias ao petr6leo) em terra firme e 800 mil kil6metro. 
quadrados na plataforma continental. Contam com inurn eras outras garantias. 
Tratando do assunto, o deputado Freitas Nobre negou a existencia de riscos nos 
contratos a ser firmados com empresas estrangeiras, assinalando que se risco 
existe e para o Brasil, pois "as empresas que aqui vierem terao seguran~a ali
cen;:ada em informa~oes de servic;:o aerofotogrametrico, durante dois anos, mais 
ainda pelo rastreamento de sate lites atraves de raios laser". Junte-se ainda o 
levantamento aeroeletronico realizado pelo Projeto Radam que da uma ~completa 
irnagem eletronica dos recursos minerais, . hidrograficos e florestais". Est<: 
projeto e realizado pel as empresas "Engenharia de Prospec~ao", "Litton Indus
tries" e "Goodyear Aerospace Corp.", estas dos Estados Unidos . Ou seja, os 
estrangeiros tern tantas ou mais informac;:oes sobre as potencialidades de com
bustive! do Brasil do que os nossos tecnicos. Ademais, esdi previsto que a 
Petrobras fornecera "informac;:oes sismicas basicas" as empresas foraneas. Nao 
sao, portanto, de risco, OS COntratos, mas de garantia. 

Se tal nil:o bastasse para configurar o caniter espoliativo dos contratos d<: 
cisco, o fato de as companhias estrangeiras assumirem a co-propriedade do p<:
tr6leo " descoberto " deixa esse caniter mais evidenciado. Segundo se informa, 
as empresas contratantes seril:o ressarcidas dos gastos desde que encontrem 
oleo, alem de se tornarem co-proprienirias da produc;:ao. A malicia esni em que 
a empresa perdeni os recursos investidos " caso nil:o encontre petr6leo". Pifia 
compensa~ao para urn jogo de cartas marc ad as. Ora, se os riscos praticamente 
inexistem, se os trustes, alem de ressarcidos de suas despesas assumem a co
·propriedade do petr6leo achado, os contratos de risco silo profundamente espo
liadores , sejam quais forem as justificativas da ditadura, porque os polvos pe
troliferos se apossam de uma riqueza pertencente ao povo brasileiro e a bern 
dizer sem nenhum onus. 

0 maior absurdo, porem , esni na afirmac;:ao de que os contratos de risco nao 
rompem o monop6lio estatal. E urn embuste co~ o qual o regime tenta amortecer 
a rea~ao popular ante sua traic;:ao. Pretende-se apresentar o contrato de risco 
como uma forma de contrato de servic;:o , quando na verdade se trata de uma for
ma de concessao. Diante da forte resistencia as concessoes , manifestadas em 
todo Q mundo, o imperiali$mO apelou para os chamados contratos de risco. Es 
s.es contratos nao apresentam uma alteras;il:o de qualisfade em relac;:iio as con
cessoes , conservam urn canher espoliat.ivo. Pode-se falar quando muito numa 
alterac;:ao quantitativa da espoliac;:ao. 0 que caracteriza, entao, o contra~o de 
risco como modalidade de concessao? Sabe-se que a concessao e urn privile 
gio outorgado pelo Estado para a explorac;:ao de recursos minerais , implicando 
na fixac;:ao da area conc~dida . A empresa con cess ionaria ret ira o volume de mi
o.erio q4e quiser e paga ao goye.rno uma ninharia. Os contratos de risco sao es
sencialmente uma forma de concessao porque neles se delimitam areas desti ~ 
nadas as ativida<;ies das empresas contratantes. E rna is ainda porque essas eiJI· 
p:esas se t•Jrnam proptienhias de uma percentagem do petr6leo produzido en
quanto o contrato estiver em vigencia. 
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Estes trac;:os caracterizam plenamente a ruptura do monop6lio estatal do pe
tr6leo. A lei 2004, de 3 de Outubro de 1953, afirma em seu artigo P: 'Constituem 
monop6lio da Uniao: I - A pesquisa e lavra das jazidas de petr6leo e outro:
hidrocarbonetos fluidos e seus gases raros, existentes no territ6rio nacional ' . 
0 mesmo artigo tambem se refere ao monop6lio da refinac;:iro e do transporte ma
ritimo ou por meio de condutos. A lei e muito clara e monop6lio significa ex
clusividade na explorac;:ao. A concessao de areas para a prospecc;:ao feita a com 
pa nh ias es tra ngeiras implica na ruptura da exclusividade da Uniao na pesquisa 
e lavra do petr6leo. 0 governo procura diluir a gravidade do problema afirmando 
que as despesas dessas companhias serao controladas pela Petrobras e que a 
perce ntage m delas na produc;:ao podeni ser paga em dinheiro. Tais subtilezas 
nlro alteram a essencia da questlro: as empresas estrangeiras passad'fo a di··vidir 
com a Pe trobnis a pesq uisa e a lavra do petr6leo. Alem do mais, niio tern con
sistencia a afi rmac;:ao de que os contratos de risco representam uma forma de 
contratos de servic;:o. Segundo tecnicos da Petrobnis, os contratos de servic;:o 
consis t em "basicamente no al uguel de certos servic;:os ou equipamentos" . Nos 
contratos de servic;:o as empresas contratadas siio meras "executoras de servi
c;:os q ue a e mpresa estatal de term ina,,, , nao partie ipa ndo portanto da produc;:ao 
ne m dis pondo de a reas de pe rfurac;:ao. E uma modalidade esse ncialmente dife
re nte da do contra to de risco. 

Maliciosameilte o governo proc urou c ha ma r es ta nova for ma de concessao de 
c ontrato de servic;: o com claus ula de risco. Pre te nd ia faze r cre r q ue se tratava 
a pe nas d e uma ex te nsao do que ja vi nha se ndo feito. E certo q ue o reg ime to 
ma ra uma serie de provide ncias te nde ntes a facil itar a ru ptura do mo nop61i o es
tfl ta l do pe t r6leo. Nes ta linha si tua-se a gra nde e nfase dada aos pr6pr ios con
tra tos d e servic;:o c om e mpresas es tra nge iras, e m de tri me nto de uma maior ex 
pansao da ca pacid a d e d e expl orac;:ao da propria Petrobras. Exe mplo desta po l i
tica e 0 fato d e que dos 20 e quipa me ntos que pe rfura m 0 litora l , 16 sa:o a luga 
dos , custand o a Petrobnis 420 mil d6lares por dia. Outro exe mplo e a tende nc io 
s a interpreta c;:ao da lei 2004 colocando a e xplorac;:a:o do x isto be tuminoso fora 
do monop6lio estatal. 0 me smo pode ser dito em re lac;:ao a Bras pe tro . Agora a 
ditadura afirma : " Se fazemos contratos de servic;:o por que nllo fa z er contratos 
de risco? Se a Pe trobras promove contra tos de risc o no exterior , por que ni'fo 
realiza-los aqui ? ''. 0 obje tivo d a ditadura e tentar provar que 0 contrato de ris
co mio representa algo substancialmente novo . Na verdade , nao e algo novo na 
politica entreguis ta dos generais . Porem , representa urn salto de qualidade mes
mo em re la c;:ao a s medidas entreguistas rna is limitadas concretizadas · anterior
mente pelo regime. 

Buscando diluir o carater vende-patria da medida , a ditadura afirma que h.! 
uma tendencia geral no mundo para os contratos de risco. 0 que h.! e uma ten
dencia dos trustes para esta forma de explorac;:ao . Os povos tendem para a na
cionalizac;:llo dos recursos minerais , particularmente o petr6leo . A ditadura per
c orre, pqr.tanto , o caminho invers o , o caminho que interess a aos grandes con-
s 6rc ios petrol if eros . · 

( 
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0 significado dos contratos de risco fica tambem evidenciado pela repercu-.
<!o internacional. 0 diario "Le Monde" anunciou "o fim do monop6lio no Bra
sil'', destacando que "as sociedades petroliferas estrangeiras sao autorizadas 
a participar da prospecc;ao do subsolo" .Outros jornais falaram da reac;ao favora
ve l da City. 0 presidente da She ll correu a conferenciar como chanceler Aze
redo da Silveira na passagem deste por Londres. A Mobil Oil apressou-se a rei
tcrar sua propos ta de explorar petr6leo no Brasil partie ipando de 15% na produ
c;ao. 

Internamente as repercussoes foram abafadas. Impos-se rigida censura a im
prensa. 0 semamirio "Movimento " chegou a ser impedido de circular. E todos 
os jornais que se opoem aos contratos de risco - "Movime nto" , "Opiniao", 
"Critica" e .. Tribuna da Imprensa" - viram-se proibidos de publicar qualquer 
artigo reference ao assunto. Se o fizerem podem ser fechados. A repressao con· 
tra os protestos populares tornou-se mais violenta. A nota-circular que o fas
cista Armando Falcao enviou aos governadores proibindo manifestac;oes em to
do o pais nfro foi senao a confirmac;ao de urn telefonema no mesmo sentido feito 
horas antes do pronunciamento de Geisel sobre os contratos de risco. 0 que nao 
impediu que o povo recebesse com revolta a medida e que houve sse maniies~a
Jo sua repulsa. 

A TATICA DE MORDER E SOPRAR 

Os trusres petroliferas e seus agentes internos fizeram uma campanha sisre
m<hica com o objetivo de assegurar a quebra do monop6lio estatal do petr6leo . 
\las paginas do "Jornal do Brasil", "0 Estado de S. Paulo", "0 Globo ", " \ ' i
sao", etc., ha muito foi lanc;:ada a palavra-de-ordem de ruptura ·do monop6lio co
mo pretensi} saida para sa lvar da situac;ao capenga a economia do pais. Os ho· 
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mens dos cons6rcios estrangeiros faziam o trabalho de bastidores junto aos go
Yernantes e a imprensa. 0 presidente da hell fez diversas discussoes com pro
prietar10s de revistas e jornais. 0 governo adotou a tatica de "morder e soprar", 
emitindo declarac;:oes francamente favoraveis aos contratos de risco para depois 
desmenti-las. 0 mestre destas manobras foi o ministro das Minas e Energia, 
Shigeaki Ueki . Em outubro de 1974 ele afirmou que existia "uma forte corrente" 
desejando que a Petrobnis aceitasse a participac;:ao do capital estrangeiro na 
explorac;:ao do petr61eo. Consider~va, entretanto, "que, no momenta, o governo 
nao esta interessado nesta rnedida", destacando que "'se esta necessidade for 
sentida, no futuro, sera examinada a viabilidade do contrato de servic;:o , porem, 
sempre ressalvando a incolurnidade do rnonop61io estatal do petr61eo". A posi
c;:ao estava ardilosamente lanc;:ada. Mais tarde, comparecendo a Camara dos De
putados, o minis teo levantou a necessidade de debater a questao dos contratos 
de risco. A reac;:ao conwhia foi tao grande que recuou. Posteriormente, perante 
a CPI das multinacionais, Ueki teve o cinismo de dizer que "o assunto esta 
rnais do que encerrado" e que "o governo apoia a Petrobnis sem contratos de 
risco". 

Com tais manobras o governo pretendia ir acostumando certos setores a ideia 
dos c ontratos de risco. ao fazia uma afirmac;:ao categ6rica c om receio da rea~ 
c;:ao popular. Para o regime era indispensavel que as massas ficassem i\ margem. 
Que a decisa:o fosse tomada a frio. Dai sec a medida negada a te os ultimos mo
mentos. Urn trabalho paciente e meticuloso. Informa-se que ha urn ano a questao 
vern sendo debatida nos quarteis. Enquanto os militares discutiam, o povo fica
va totalmente marginalizado. Falsos nacionalistas, do tipo de Albuquerque- Li
ma, vieram a publico apoiar os contratos de risco. Tambem no MDB surgiram 
vozes defendendo tal medida. Do senador Saturnino Braga, que afirmou sec fa
voravel .. desde que 0 pagamento fosse feito em dinheiro e nao em oleo , (grande: 
vantagem ... ) e do senador Agenor Maria, do Rio Grande do Norte. Como part(' 
do plano bern arquitetado, nos dias que anetcederam o pronunciamento do dita
dor tres ministros da area economica declararam-se a favor. 0 governador de 
S.to Paulo tambem deu seu apoio. Contudo, por mais- bern orquestrada que tenha 
sido a campanha ela nao conseguiria demover a resistencia de amplos setores 
do povo a ruptura do monop6lio. Antigos nac ionalistas, como Matos Pi menta e 
Euzebio Rocha manifestararn-se logo. E mesmo no seio do regime surgiram con
tradic;:<:ses. Comprovou-se, porem, mais uma vez que a tendtncia claramente he
gem6n ic a dentro do regim~ t: favoravel ao capital e strangeiro, sem res ri~i5es. 

A interferencia estrangeira ficou tambem evidenciada pelos sucessivos "re
cados" que o Ministro da Fazenda, Simonsen, trouxe ap6s reunioes com os ban-

ueiros internacionais sobre a divida externa brasileira. E no proprio periodo 
que prededeu a tomada da posic;:ao, Roberto Campos, embaixador em Londres, 
deslocou-se para o Brasil como porta-voz que e dos capitais de fora. Mais si· 
goificativa ainda foi a presenc;:a na mesma epoca, de Patrick Jenkin, ex-ministro 
de Energia da Inglaterra, homem ligado as empresas petroliferas. Aqui esteve 
fazendo contatos corn ministros e politicos e nio guardou reservas em "aeon-
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selhar" o governo de Geisel a adotar o modelo dos contratos de risco. 

Tambem a repress<lo desempenhou papel importance na tatica adotada porque 
manteve o povo marginalizado do debate da questiro e contribuiu para conter 
as manifesta<;:1'Ses posteriores a medida. 

Todavia, n<lo pensem os militares fascistas que tudo ficara por isso mesmo. 
0 monop6lio estatal e a sintese de decadas de luta do povo brasileiro em prol 
do petroleo. Politicamente simboJiza a luta em defesa de nossos recursos na
turais e expressa os anseios do povo pela verdadeira independ~ncia. A ruptura 
do monop6lio estatal do petr6leo e urn ato de traic;:a'o nacional. Afronta os senti
mentos patrioticos dos brasileiros. Com este ato a ditadura chegou ao fundo do 
po<;:o do entreguismo. Esta medida tera importantes desdobramentos na vida po
litica do pals. Os patriotas encontrara'o as formas cablveis para expressar o seu 
repudio a dio insolente decisiio de Geisel e colocariro na ordem do dia uma nova 
campanha em defesa do petroleo capaz de golpear profundamente o regime mili
tar que atraic;:oa os intcresses da Patria. "0 Petroleo E Nosso" continuara a 
ser uma grande bandeira de !uta de milhoes de brasileiros, bandeira de unidade 
e, seguramente, de vitoria. 
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A REVOLTA DA CHIBATA 

Faz 65 a nos que ocorreu a maior das manifestar;:oes de rebeldia de marinhei
ros e fuzileiros naYa is brasileiros , uma das iniciativas independentes mais vi
J.!Ilfosas da gente humilde e v ilipendiada de nosso pais. Precisamente a 22 de: 
novembro de 1910, os marujos da Marinha de Guerra promove ram a famosa Re vol
ta da Chibata, que terminou com o sistema de castigos infamantes e publicos 
em vigor nas corporar;:oes militares. Poucos dias depois , a 9 de dezembro , em 
resposta a aberta trair;:iio dos governantes ao decreto de anistia promulgada em 
favor dos marin he iros , sub levaram-se os fuzileiros navais da Ilha das Cobras, 
sendo impiedosame nte massacrados. A to continuo, a rear;: iio abateu-se sobre os 
marujos e seus lideres , trucidando a maioria destes e perseguindo ferozmente 
os restantes. Mais uma vez, o regime dos latifundiarios e da burguesia revelou 
sua tradicional face traidora , repelente, vingativa, disposta a todos os crimes 
para conservar o poder. 

Desde entiio, o fe ito e os nomes de ] oao Candido e seus companhe iros for am 
banidos dos arquivos da aristocratica Marinha de Guerra, desconhecidos ou 
obscurecidos pela historiografia oficial, simplesmente ignorados pelas corren
tes Iibera is. Mas permaneceriio para sempre na lembr 1nr;:a das fon;:as democni
ticas e revoluc ionarias , como s imbolos da capac ida de de organizac;iio e unidade, 
da valentia do nosso povo na lura pela extirpar;:ao de todos os resquicios feu
dais e escravistas que tanto pesam ainda na vida social e politica brasileira. 

Ao exaltar novamente a ar;:ao dos martires des a grande batalha popular pela 
liberdade, os comunistas diio o merecido valor a combatividade dos marinhei
ros, procuram elevar bern alto a bandeira que empunharam e se esforc;am para 
estudar as lic;oes dela emanadas a fim de desenvolver a revoluc;iio nacional-de
mocratica e leva-la ate ao fim. 

Os motiYos do levance cram antigos, bern conhecidos e profundamente justos. 
Recorde-se que a escravidiio fora abolida ha pouco mais de vinte anos. Surgira, 
em Iugar da monarquia uma republica federativa. Embora os marechais , almiran
tes e politicos que a haviam fundado proclamassem aos quatro ventos a igua l 
dade de todos os cidadiios perante a lei e entoassem hinos a liberdadc , as ve
lhas e duras aflic;oes do po\'O s ubsistiam , entre as quais os castigos corporais 
nas Forr;:as Armadas. 0 conhecido paladino liberal-republicaJ1o Rui Barbosa, .w 
cncaminhar no Senado o projeto de concessiio de anistia ao::. marinheiros , a::.
sim se explicou: «Estes cas tigos foram abolidos por ato legislatiYo do governo 



A CLASSE OPERARIA 15 

provis6rio; mas , pelas necessidades estabelecidas pela rotina, esta extgencia 
poderosa que se criou no fundo das instituic;oes antigas , desconheceu a lei e 
os castigos tornaram a voltar ". Para ser honesto , o lider liberal devia ter dito 
que na pnitica os referidos castigos jamais haviam sido suspensos .... 

Os marinheiros tinham de servir na Armada no m1mmo quinze anos. Eram 
recrutados quase a forc;a , entre as camadas mais pobres da popula<;:ao. Execu
tavam tarefas extenuantes, recebiam pessima alimentac;ao, ganhavam soldos 
miseraveis. Sua situac;ao via-se agravada por uma serie infindavel de humilha
c;oes. A oficialidade tratava-os como anima is. E sendo a maioria dos marujos 
composta de pretos e mulatos , muitos oficiais, para justificar sua atitude racis
ta , os caracterizavam em artigos e livros como " mal encarados, com todos os 
signos deprimentes das mais atrasadas nac;oes africanas". A chibata funciona
va , a bern dizer , para qualquer falta disciplinar. Nao consistia , porem, de urn 
simples chicote. 0 carrasco utilizava uma corda de linho especial, atravessada 
por pequenas agulhas de ac;o, bern resistentes, apropriadas a fazer jorrar san
gue. Punha-a de molho durante certo tempo a fim de intumesce-la e expor as 
pontas das agulhas. Tampouco a punic;ao se restringia a mera formalidade. Lon
ge disso. Havia todo urn cerimonial para o supllcio das vitiJ.!Ias: guarnic;ao for
mada , assistencia da oficialidade, rufar de tambores , etc. A vezes, prescre
viam-se mais de trezentas chibatadas para "corrigir o indisciplinado" e conser
var a marujada bern distante do seleto e privilegiado corpo de oficiais. 

A despeito dis so, os governantes, no afa de levar adiante sua politica reacio
naria , megalomaniaca , de manter o Brasil como grande potencia naval, empenha
vam-se em comprar (nesse tempo em Inglaterra) belonaves modernas e caras, 
aumentando o endividamento nacional e os sacrific_ios do povo. Para buscar os 
yasos de guerra, verdadeiras fabric as flutuan tes destinadas a rna tar , e aprender 
a maneja-los, os marinheiros tinham de dirigir-se ao exterior e adquirir rudimen
tos de cultura e tecnica. Ness as condi~oes, nao podiam deixar de ouvir, sentir, 
saber o que se passava no mundo . E,o que e mais significativo: entravam em 
contacto com o movimento operariP, socialista, dos paises avanc;ados. Por mais 
ignorantes que fossem , percebiam JU( se achavam sujeitos a uma vida de es
cravos. 

esse periodo , no alvorecer do seculo XX, desencadearam-se as primeiras 
tormentas revolucionarias , que comec;avam a abalar o sistema imperialista emer
gente. No bojo da revolu~ao popular russa de 1905, por exemplo, alcanc;ou enor
me repercussao o levance do encourac;ado Potenkim contra os maus tratos rece
bidos e por direitos democraticos. Mesmo no Brasil , no anode 1910, vinha de 
realizar-se uma campanha presidencial, em que os candidatos da oposic;ao , Rui 
Barbosa e Nilo Pe~anha , arvoraram a bandeira civilista contra o marechal Her
mes da Fonseca , representante do situacionismo, ate mesmo reclamando para 
os soldados e marinheiros a extinc;ao dos castigos corporais bern como o aumen
to dos s oldos. 
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Por todas essas razocs crescia entre os marlllheiros e :>s fuzileiros a re
-.istencia a chibata ou a "rottna". Eles formularam inumeras peti<;oes , indivi
dual ou coletivamente , no sentido de acabar c om o castigo intoleravel. Tudu 
em viio. Recorreram a mot ins , alguns de vulto , como o de 1904 , no " Benjamin 
Constant". Nada conseguiram. A resposta invariavel recala nas costas dos rna is 
decididos , submetidos a chibatadas em dobro. Nesse processo , conceberam e 
amadureceram a ideia de urn levante geral. Com esta finalidade , organizaram 
urn Comite Geral, compos to por Francisco Dias Martins , J oiio Candido , Ri
cardo Freitas , Gregorio do Nascimento e Andre Avelino.A ideia foi ganhando 
corpo; o Comite fazia articula~oes em cada navio ; ate que o movimento ficou 
marcado para 15 de novcrnbro de 1 C)l 0 cL1r.1 e m que se ernpossaria o novo pre-

/ ; ). . 
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sidente "eleito" marechal Hermes da Fonseca. o entanto , por diversas cir
cunsdincias , o levance foi adiado. 

Uma semana depois, a 22 de novembro , chegou finalmente o "dia da ira". Em 
face do suplicio de 250 chibatadas infligido a urn companheiro, a indigna~ao 
dos marinheiros transbordou. Decidiram dar urn - Basta! ao regime da chibata. 
Com uma s6 vontade , os quase 2.400 marinheiros das belonaves fundeadas na 
baia da Guanabara se assenhorearam do seu comando e liquidaram rapidamente 
a resistencia oposta pelos oficiais , matando uns, prendendo outros e obrigando 
alguns a exercerem determinadas funs;oes para as quais nao se julgavam ainda 
perfeitamente habilitados. Perderam na as;ao vinte companheiros. Em seguida, 
apontaram os canhoes para a c idade do Rio de Janeiro , sede do governo, de ram 
tiros de advertencia e enviaram ao presidente da Republica as suas exigencias: 
"(.. .. ) Mandamos esta honrosa mensagem para que V. Excia. fas;a os marinheiros 
possuirmos os direitos sagrados que as leis nos facilitam ( ... ); bern assim como: 
retirar os oficiais incompetences e indignos ( ... ). Reformar o C6digo imoral e 
vergonhoso que nos rege , a fim de que desapares;am a chibata, o bolo e outros 
castigos semelhantes; aumentar o nosso soldo ( ... ) por em vigor a tabela de 
servis;o diario". Sem embargo dos termos respeitosos e do nivel minimo das rei
vindicas;oes, o prazo dado para a "resposta satisfat6ria" foi de doze horas , sob 
pena de severas represalias. A fim de demonstrar sua determinas;ao , fizeram a
companhar a mensagem-ultimato dos corpos dos oficiais mortos na refrega, entre 
eles o do comandante do modernissimo encouras;ado " Minas Gerais", recente
mente chegado dos estaleiros ingleses. Em todos os navios hastearam bandei
ras vermelhas, que tremularam ao vento enquanto durou a insurreis;ao. 

A noticia do levance estourou como uma bomba. 0 recem-empossado governo , 
colhido de surpresa , entrou em panico. As familias das classes abastadas co
me~aram a fugir da cidade. Entretanto , as massas populaces desde logo simpa
tizaram com a causa da marujada. Passados os primeiros momentos , os digna
tarios do Poder , entre acovardados e furiosos , puseram-se a estudar como sair 
da dificuldade. Buscavam formulas para, antes e acima de tudo , desarmar os 
rebeldes e, depois , vingar-se. A princlpio planejaram assaltar os barcos de guer
ra. Os marinheiros, porem, avisados , manobraram com os navios barra fora e 
refors;aram seu ultimato com novos disparos de canhao. Reconhecidamente im
potences para sufocar a revolta a ferro e fogo , os governances resolveram acei
tar a exigencia de anistia, tambem reclamada posteriormente pelos insurretos. 
Desse modo, o Congresso, apressou-se, em tempo recorde, a votar o projeto de 
anistia, consagrando a abolis;ao dos castigos corporais nas Fors;as Armadas. 
Haviam transcorrido cinco dias desde o inicio da rebeliao. Com sua lura , os 
marinheiros obtiveram urn grande triunfo. Satisfeitos, euf6ricos, devolveram em 
perfeita ordem os navios e voltaram a suas fainas. De animo,generoso, cheios 
de ilusoes , nao esperavam do governo e de seus superiores hierarquicos nenhuma 
feloqia. Apenas certo numero de marujos , liderados por Jose Alves de Sousa, 
que comandava urn dos barcos revoltados , advertiu ell? manifesto: "Resolvamos 
nosso destino antes de aceitar a entrega da Esquadra. Esperemos alguns dias 
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( ... ) 6s temos a for\=a. 0 povo esoi connosco. Ele ha de nos ajudar a forc;:ar o 
governo a dar tudo o que desejamos ". Mas nem mesmo esse grupo tinha c lareza 
sobre o sentido de classe, politico , da luta em que se empenhava. 

A verdade e que as autoridades , ap6s a pequena concessao, retomando os 
navios e refazendo-se do susto e da desmoraliza\=ao , come\=aram a executar seu 
plano de desforra. No dia seguinte, 28 de novembro , o Minist~rio da Marinha 
mandou desembarcar ou transferir para servi\=OS em terra os Iideres da revolta , 
desarticulando o Comite Geral • Por outro lado , urn decreto governamental a 
mea\=OU de exclusao todos os participantes do movimento. Tambem pelo novo 
projeto de fixa<;ao da for\= a naval para 1911 , publicado em s eguida , tanto o re
gime escravo como os soldos sofriam pequeniss imas altera\=oes para melhor. 
E a 4 de dezembro, alegando a existencia de outra conspirac;:ao, as autoridades 
da Marinha iniciaram a prisao dos marinheiros. 

Evidentemente estava sendo aplicado urn tenebroso esquema de massacre 
dos que tinham ousado desafiar e atemorizar as classes dirigentes. Mesmo sem 
se aperceberem totalmente do que ocorria, reinava inquietac;:ao nas fileiras dos 
marujos e dos fuzileiros; ressurgiam suas manifesta\=oes de protesto. Ate que 
na noite de 9 de dezembro , como repudio a traic;:ao e as provocac;:oes de que e
r.lm alvo , com gritos de "Viva a Liberdade!", explodiu a revolta do Batalhao 
\aval. Nao se articulara , ao que parece , com outras unidades , ncmccontava com 
o apoio dos ex-rebeldcs da Armada. Como se estiv<:sscm aguardandu C!>Sc sinal , 
.1~ for\=as da reac;:ao , ja preparadas , e com o auxilio de bclonaves ingles Ll.'> 
que se encontravam " por acaso" na Guanabara , atacaram incontinenti o Bata 
lhao de Fuzileiros. Sobressairam nessa operat;:ao as cropas do I::xercito , que 
arremeteram ferozmente sobre as posit;:oes dos rebelados. Segundo a imprensa 
da epoca , o Quarrel foi reduzido a ruinas e estas ficaram juncadas de cadaveres 
das prac;:as anistiadas. Simultaneamente , o Congresso aprovou o estado de si
tio , em tempo mais rapido que o dispendido para votar a anistia. 

Os governances atiraram-se como feras sobre os participantes e lideres da 
Revolta da Chibata. Mandaram prender imediatamente dezoito destes, inclusive 
J oao Candido , o rna is popular de todos , encerrando-os na pi or masmorra do Rio , 
daquela epoca. Afranio Peixoto , escritor isento de qualquer suspeic;:ao , teste
munha dos acontecimentos , assim descreve o vii epis6dio: « Joao Candido dei
xou-se embair pelas falas oficiais. Poupou o Rio e entregou-se de boa fe ao go
verno. Foi mais tarde enclausurado num dos cubiculos da Iiha das Cobras pelo 
comandante Marques Rocha , perecendo todos os seus dezasseis companheiros , 
apenas resistindo ele, Joao Cindido ( ... ) conseguiu, sobre urn montao de cada
veres , colar a boca num postigo que comunicava a enxovia com oar exterior " . 
Tempos depois, o pr6prio Joao Candido prestou seu depoiamento: "Foi horrivel. 
Dos dezoito camaradas no meu cubiculo, s6 escaparam dois. Eu e o "Pau da 
Lira" ( ... ) 0 resto foi comido pela cal , jogada com agua dentro do subterrlineo". 

Alem desses , inumeros outros foram fuzilados nos diversos presidios do Riu. 
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:\ '' rot ina •· da morte precisava porem ser completada. Prepararam cntiio as au
tor idades , secretamente , uma "viagem" do navio "Satelitc " . r ele embarcaram 
n-rca de trezencos marujos , inclusive openirios e servidores piiblicos simpati
zantes da Revolta , com destino ao Acre , para o trabalho for~ ado nas obras do 
governo federal e nos seringais da regiiio. Pe!o menos uma dezena estava mar
cado para morrer antes do destino , conforme relato escrito do comandance do 
navio. A assim aconteceu. A indica~ao sinistra foi feita pelo entao delegado 
da policia Flores da Cunha , que tempos depois travestiu-se de "revolucionario 
de 30" e tornou-se governador do Rio Grande do Suf. Encarregaram-se da execu
~iio da sencen~a os tenentes do Exercito Francisco Melo , Joiio da Silva Leal 
e Libanio cia Cunha Matos. 

Joao Candido , com alguns outros , sobreviveu. Mas teve de suportar toda uma 
odisseia. Esteve incernado num hospital de loucos e depois encerrado por mais 
de dois anos em infecta masmorra do rio de Janeiro . Foi perseguido durante 
quase coda a sua vida. 

Decorridos 65 anos , a Rcvolta da Chibata ainda se projeta sobre a realidade 
de nossos dias niio so como fa<;anha imorredoura mas tambem pelas grandes 
li<;oes que oferccc. ~!ovimentos dessa envergadura ensinam que para arrancar 
qualquer concessao, por menor que seja , das tradicionalmente despoticas e rea
cion;iria classes dominances e indispensavel que as massas populares se pre
parem para traYar duros e cruentos combates , que se unam solidamence , que te
nham a sua frence urn partido rcvolucionario , marxista-leninista , e criem urn e
xerc ito popular. So ass im serao capazes de veneer as for~ as armadas da rea
~iio , de derrubar o velho Poder , de criar urn novo , a servi~o da imensa maioria 
de explorados e oprimidos , urn autentico Poder Popular. Se bern que em 1910 
ainda niio existisse o Partido de vanguarda do proletariado, ficou claro que a 
a~ao dos marinheiros e dos fuzileiros era inseparavel do movimento democra 
tico geral , tinha carater politico , punha em causa o Poder estatal. lsto tambem 
se tornou evidence nas lutas dos soldados e marinheiros , cabos e sargentos , 
quando dos movimentos de 1930 e 1931 , de 1935 /P , de 1961/63 , como em codas 
as lucas pelos direitos especificos e pela conquista da liberdade em que se tern 
empenhado as pra~as do Exercito , da Marinha e da Aeronautica. 

De qualquer forma , os ensinamentos que nos deixaram os combatentes da 
Revolta da Chibata sao inesqueciveis , a memoria desses combatentes esta bern 
viva . Pertencem ao brilhante calendario da gesta revolucionaria , seus nomes 
enconcram-se na imensa galeria dos herois e martires do povo trabalhador e pa
triota. Sua !uta constitui urn ponco alto que se liga as lucas atuais atraves do 
~lorioso partido do proletariado , o Partido Comunista do Brasil, seu continua
dor e incerprete conscience. 
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