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CAEM AS MASCARAS 
DO REGIME 

Ap6s seu regresso das viagens a Fran'ra e a Inglaterra, onde foi traficar as 
riquezas nacionais e 0 duro trabalho dos brasileiros a cata de ernprestimos e 
fin a nci"a me nto s p a ra acudir a debacle ern que se encontra a economia do pais, o 
ditador Geisel apressou-se a enviar ao Congresso urn projeto de lei alterando o 
sistema de propaganda eleitoral no radio e na televisao. 0 projeto , ja batizado 
de "rolha ", vern causando repulsa e poH!mica nos meios politicos. Certamente 
sera aprovado, sem discrepancias , pela bancada submissa do partido oficial. 

Daqui para diante , as organiza'>oes partida rias disporao de apenas uma hora 
diaria, durante trinta dias, de~inada a apresentar ao eleitorado os aspirantes a 
cargos eletivos por sua legenda, atraves daqueles canais de comunica'>ao . 
Contudo, a TV nao podera registrar a presen'ra fisica dos candidatos. Transmi
tira , unicamente, seu nome e profissao , fotografia, numero de inscri'rao no Tri
bunal Eleitoral e a sigla do seu partido. Tarnpouco no radio eles poderao dis
correr sobre qualquer tema. Ern sintese: nao sera permitido falar , no radio e na 
televisao, em fun'rao da carnpanha eleitoral. 

Face a estas restri 'r oes, talvez os candidatos apelassem para as reunwes 
pu blicas e os com1cios. Mas as reunio es continuam proibidas. 0 encontro com o 
povo, mesmo em recinto fechado, e cerceado ao maximo. Ern Pernambuco, o 
governador ja recorreu duas vezes a ocupa'>ao militar de cidades do interior e 
aos caes policiais para impedir debates programados pelo MDB. No Rio Grande 
do Sui, discursos pronunciados num ato de cunho eleitoral por dois deputados 
resultaram na cassa'>ao de seus mandatos. 

As medidas postas ern prauca pelo governo destinam-se a dificultar ou im
possibilitar que a legenda emedebista receba maci'ra vota'rao de protesto no 
pleito municipal. A ditadura teme a repeti'rao, ern escala bern maior, do que 
ocorreu em 1974, quando a ARENA sofreu fragorosa derrota. Esse temor se jus
tifica pois agora o descontentamento e rnais profundo. Dai porque, a par de coer
'>ao, Geisel faz intimida'>o es. Em pessoa, realiza a propaganda oficial percor
rendo o pais de norte a sui , tentando motivar seu combalido e desmoralizado 
partido . Nessas peregrina'>() es , proclama amea'>adoramonte que a ARENA tera de 
veneer de qualquer maneira. E (l}finc1a 'sel!s servi'rais sussurrar que , se ela per
der , nem deus salvara OS vencedores! Este 0 tipo de elei'rO es que se processa 
sob a ditadura. 

Ha d e z anos passados o regime fascista procurou disfar'>ar-se admitindo 
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farisaicamente a existencia de dois partidos, urn da situac;:ao e outro da "oposi
c;:ao " (ambos da "revoluc;:ao" ); a realizac;:ao de "eleic;:o es " ; e o funcionamento do 
Congresso - meras fachadas para esconder a verdadeira catadura do regime. 
Acontece que a luta contra o governo dos generais po s abaixo as mascaras por 
este utilizadas, o povo fez refletir seu descontentamento tambem naquilo que 
deveria servir de "cobertura" ao Sistema. Por isso, cada vez mais os militares 
arrolham o MDB, apesar de sua constance conciliac;:ao, falseiam as eleic;:o es e 
investem contra OS membros mais combativos do Congresso. 0 projeto-rolha e 
parte dessa acometida planificada. 

Assim a iniciativa antic leitoral de Geisel nao significa forc;:a, mas uma con
fissao de fraqueza do Sistema, uma demonstrac;:ao indisfarc;:avel de que a oposi
c;:ao a ditadura continua crescendo. 0 cerceamento da prppaganda clara resulta
dos opostos aos que o governo espera, ajudara mais ainda a revelar o carater 
fascista do regime. 0 povo brasileiro prosseguira buscando meios e modos de 
desmascara-lo, estreitando ·sua unidade e intensificando o combate pela liberda
de, pela derrubada do Poder que representa as forc;:as da reac;:ao interna e do 
imperialismo norte-americano. 

ASSASSINIO NO CHILE 

"El Pueblo", or gao do Partido Comunista Revolucionario do Chile, vern de 
publicae uma nota. denunciando o assassinato de Guillermo Arevalo, membro do 
Comite Central desse Partido , torturado ate a morte nos carceres do carrasco 
Augusto Pinochet. 

Arevalo morreu em plena juventude, aos 23 anos, lutando pelos interesses 
fundamentais do povo chileno. Frente aos seus algozes comportou-se com grande 
dignidade e coragem, nada declarando que pudesse comprometer sua honra de 
comunista e a organizac;:ao a que pertencia: Alem de membro do Comite Central 
era tamber<I secrecario politico do Comite Regional da zona em que militava. Sua 
morte significou duro golpe para o Partido e para as forc;:as revoluciomirias e 
patri6 ticas que nele perderam urn de seus melhores combatentes. 

A vida de Arevalo foi a de urn batalhador exemplar. Incorporando-se a luta 
da classe openiria, destacou-se como dirigente sindical, desenvolvendo valioso 
trabalho na mobilizac;:ao e organizac;:ao dos operarios. Empenhou-se firmemente 
no combate ao fascismo, que ensanguenta aquele pais andino. Apesar de jovem, 
possuia alta consciencia proletaria, tratava com seriedade os problemas parti
darios, manifestava atitude critica ante o_s erros e espirito de camaradagem. 

A ditadura militar-fascista de Pinochet continua a assassinar os filhos da 
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classe operana , tortura milhares de patriotas e democratas a fim de se manter 
no Poder, explorar o povo e entregar o pais ao saque dos imperialistas ianques. 
Seu metodo de repressiio e semelhante ao utilizado pelos militares brasileiros 
que hi se encontram, desde a deposi<;ao de Allende , assessorando os orgaos 
policiais e ajudando-os a aplicar processos brutais e desumanos contra os ad
versarios politicos. Os generais do Chile e do Brasil associaram-se na imunda 
tarefa de perseguir e liquidar as organiza<;o es patrio ticas e populaces , de es
magar tudo o que represente progresso. Entretanto , cada ato de violencia come
tido pelos militares, de Hi e de ca, mais os isola das massas e mostra sua face 
de bandidos, inimigos dos trabalhadores e do povo. A resistencia as suas atro
cidades cresce e se aproxima o dia em que terao de prestar contas de seus 
hediondos crimes. 

0 Partido Comunista do Brasil tomou conhecimento , com indignac;:ao, do 
assassinato de Guillermo Arevalo. Solida riza-se com o Partido Comunista Revo
lucionario do Chile , nesta hora dificil e confia em que os marxistas-leninistas 
apoiados na classe openiria e nas massas populares , saberao enfrenter com exi
to os reacionarios e fascistas , juntamente com seus amos , os imperialistas 
norte-americanos . 0 lugar deixado pelo c o mpanheiro Arevalo sera ocupado por 
novos combatentes. Seu hero ico exemplo servira de estimulo aos que se mantem 
fi rmes na defe s a d a re vo lu ~ i'i o . 
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uma Democracia ·Popular 

Repetida em diferentes tons , ouve-se frequentemente a a firmativa de que a 
situa~ao do mundo e do Brasil demanda maior fortalecimento do Poder Executi 
vo - neologismo que significa nega~ao de liberdades - e novos instrumentos 
repressivos para a defesa do Estado. 

Os generais nao se cansam de salienta-la. Ha doze anos , aferram-se a urn 
sistema antidemocratico de governo. Quando se lhes exige a revoga~ao do Ato 
Institucional n° 5 , que estabelece urn regime permanente de exce~ao , contestam 
que ·esse ·Ato corresponde ·a realidade mundial e nacional. Politicos de diferen
tes tendencias tambem se valem daquela afirmativa , procurando justificar graves 
atentados aos direitos do eidai:lao . 

Vai-se tentando fazer a opiniao publica aceitar como normal e fatal os regi
mes desp6 ticos, reputar ~ua existencia como indispensavel e definitiva , acredi
tar nao ser possivel gozar de efetiva liberdade porque seria expor-se a iniineros 
perig·os. Usam-se argumentos os mais inconsistentes para demonstrar essa 
suposta fatalidade. 

Os brasileiros, porem, nao se conformam com a tirania, nem aceitam as 
tentativas de camuflagem da exce~ao. Compreendem, cada vez melhor, a impor
tiincia da conquista da liberdade a fim de unir e organizar as grandes massas, 
elevar sua consciencia politica e desenvolver a luta por novas e mais elevadas 
formas de democracia. 
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0 argumento da violencia 

0 racioClnlO rnais ern voga para fundarnentar pontos de vista retr6 gados e 0 

que atribui ao povo a intensifica~ao da violencia. Os rnilitares nele se apoiarn 
ao defender as rnedidas restritivas no campo politico. Alega~ que a liberdade 
nos dias de hoje propicia o . caos, a anarquia , a baderna , culpando irnplicitarnente 
as rnassas pelo desaparecirnento da dernocracia. 

Violencia e urn velho terna utilizado pel a rea~ao para rnistificar e confundir. 
Quando o descontentamento popular se acentua e se desdobra em poderosas lutas , 
os reacionarios for~am as notas mais graves da partitura confusionista, incrimi
nando o povo de provocador da balbu rdia. Embora processo cornplexo e sujeito 
a deturpa~o es, pode-se perfeitamente situar os responsaveis pela violencia, 
evidenciar de onde se origina e quem a inicia . Ela surge de uma ordem social 
injusta na qual a irnensa rnaioria da popula~ao, exatarnente a que produz, se 
ve obrigada - por carecer de outros rneios - a vender sua for~a de trabalho 
mediante sahirio ou a regar corn seu suor a terra que nao lhe pertence. Com seus 
esfor~os enriquece industriais, banqueiros, comerciantes , fazendeiros e latifun
diarios, enquanto se dabate em dificuldades e afunda na pobreza. Como ocorre 
no Brasil, enorme contingente de trabalhadores esta subrnetido ao arrocho sala
rial, milho es de carnponeses sao privados do uso da terra , inu rneros brasileiros 
nao tern emprego e curtem rniseria , ao passo que os grandes capitalistas, parti
cularmente os estrangeiros , e os donos de latifii ndios obtem fabulosos lucros. 
Esta ordem iniqua, por si mesma , representa uma forma de violencia que condena 
as classes laboriosas a urna vida de parias da sociedade. Porern , nao e a ii ni
ca forma. Devido a que os explorados e as pessoas sern recursos tendern a se 
levantar e pugnar por seus interesses vitais, os exploradores ernpregarn a vib
lencia organizada atraves do Estado que , conforrne demonstrou exaustivarnente 
Engels, "e instrument o de explora~ao do trabalho assalariado pelo capital " . 
Em naos dos exploradores, o aparelho estatal reprirne sistematicarnente e de 
diferentes modos as aspira~o es populares , nao permite que os trabalhadores 
escravizados fa~ am algo que nao seja proprio des sa sua condi~ao. No Brasil , 
chega-se ao ponto de subrneter a organiza~ao s!ndical a rigido controle da poli
cia , proibir assernbleias e debates d .~ reivin::li cas-5 es e ate o simples ·:lireito de 
reclarnar. Operarios e camponeses acharn-se impedidos de pleitear aquilo a que 
fazern jus. Portanto , alem :Ia explorac;:ao , a opre.ssao. Em tal ambiente, sao 
inevitaveis as agitac;:o es sociais e as lutas reivin:licat6 rias. E mais: constituem 
uma necessidade. Se os trabalhadore·s eo povo nao recorrerem as ac;:o es de mas
sas - greves, nianifestac;:o es de rua, resistencia a grilagem e aos desmandos no 
campo, etc. - para se oporem a violencia organizada dos poderosos , acabarao 
degradando-se e aceit oodo a escra vidao. 

A vioH!ncia manifesta-se com grande forc;:a na fa.se de caducida de dos regimes 
economico-sociai!!. Tal aconteceu na epoca do escravismo e do feudalismo e 
acontece na ·· era conternporanea com o capitalisrno. Nessa fase tern lugar urn 
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periodo - que a :> ·rezes pers ~ s !e por longo tempo, com avanc;:os e recuos - de 
comoc;:oe s p oliticas e atos revolucionarios visando a derrubada dos obstaculos 
que se antepo em ao progresso , tentando substituir o regime obsoleto. E urn feno
meno objetivo que surge das contradic;:o es antago nicas geradas no seio da socie
dade , da necessidade de serem liquidadas as relac;:o es de produc;:ao atrasadas 
que entravam o desenvolvimento das forc;:as produtivas. Essas contradic;:o es 
e ncontram sua expressao politic a em re ivindicac;:o es que correspondem a urn 
estagio superior do desenvolvimento socia l. Em torno destas , agrupam-se gran
des forc;:as que se defrontam com a resisten~ia desesperada das classes retrogra
das o que determina o aprofundamento da luta e a consequente soluc;:ao do con
flito com a derrota da reac;:ao. Ainda aqui , os responsaveis pela violencia sao 
OS fatores de atraso , as velhas estruturas e superestruturas que resistem a 
mudanc;:as, os reaciomirios que nada c e dem e tudo fazem para sustenta-los. 

No Brasil) vivemos urn estagio de decadencia do regime baseado fundamen
talmente no monop6lio da terra e no capital estrangeiro. Esse regime converteu·· 
-se num estorvo ao desenvolvimento independente do pais e ao progresso social. 
0 dominio do latifu ndio e dos trustes imperialistas , que ja vern de longe , acen
tuou-se nestas u ltimas decadas , agravando consideravelmente os males da so
ciedade brasileira. Conquanto tenha havido certo cres cimento do capitalismo, em 
particular com a expansao de empresas alienigenas , este crescimento deformado 
aumentou a dependencia as oligarquias financeiras internacionais e manteve a 
situac;:ao de atraso e pobreza das grandes massas , sobretudo do campo. As .re
lac;:o es de produc;:ao predominantes - tendo por base , em boa pa ·te, a explorac;:ao 
imperialista e a extensa propriedade rural - atuam como freio ao desenvolvi
mento das fo .: c;:as produtivas efetivamente nacionais, impedem o alargamento do 
mercado intern·J , conservam o pais no rol d·JS subdesenvolvidJs. Tornaram-se , 
assim, mais profundas as contradic;:o es entre a nac;:ao e s f>oliada: , de urn lado e 
imperia1ismo e seus sustentaculos intemos , de outro; e entre as massas pof>•.J· 
lares, os mHho es de camponesas sem terra, de uma parte e os detenwres da 
g ran::le propriedade territorial, de 0•.Jcra. Do agravamento dessas contradic;:o es e 
que brotam o movimento nacional e democratico e o impulso combativo do povo 
reclamando urn governo popular , a liquidac;:ao da espoliac;:ao estrangeira e a re
forma agraria radical. Urn e outro nao sao criac;:o es artificiais, resultam de pro
cesso objetivo que vern se desenrolando desde ha muito. Prosseguirao robus
tecendo-se, com altos e baixos , ate a consecuc;:ao de seus fins , ate a remoc;:ao 
do arcaico e condena do regime. 

Quem inicia , porem , a violencia sio os setores retr6 grados. Opondo-se por 
todos os mei9s ao avanc;:o da sociedade, lanc;:am maos de metodos brutais a fim 
de conte-lo. E o que sucede em nos s o pais, particularmente nestes u ltimos doze 
anos. No periodo anterior ao golpe de abril de 1964, a re ac;:ao interna e o impe
rialismo ianque viam, preocupados, o despertar das massas e o vigoroso ela que 
tomavam suas lutas. Urdiram e desencadearam o pronunciamento militar. 0 povo 
encontrava-se desarmado politica e materialmente para enfrentar a truculencia 
das Forc;:as Armadas , sofreu o impacto sem esbqc;:ar, de imediato , maior resis
tencia. Apesar disto, os generais desataram a mais in s6lita violencia ja assis
tida em nossa Patria. Pisotearam os mais elementares direitos do povo , prende
ram e torturaram milhares de pessoas , cassaram direitos politicos ad-perpetu~m 
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A partir de fins de 1968, com o incremento da oposi~ao, multiplicaram as pnso es 
e generalizaram OS metodos selvagens de tortura, iniciaram a matan~a seletiva 
Je patriotas e revoluciomirios. Em abril de 1972, investiram covardemente contra 
os moradores do sui do Para, cometendo toda a sorte· de arbitrariedades. 0 
banditismo fascista espalhou-se e os generais continuam aprestando-s e para 
sufocar os legitimos anseios das massas. Dizem abertamente que aplicam a 
v iolencia contra-revoluciomiria a fim de prevenir a violencia revolucionaria. 
Foram eles , portanto , que a puseram na ordem do dia. 

0 povo brasileiro nao tern outro recurso senao o de apelar para a vioH~ncia 
revolucionaria , justificada duplamente: pelo barbarismo da ditadura que nega 
sagrados direitos aos cidadaos e utiliza processos ferozes de repressao e pela 
necessidade his to rica de substituir o regime caduco que causa tao grandes ma
les ao pais. Como assinalou Marx , a violencia joga o papel de parteira de toda 
velha sociedade que leva em suas entranhas outra nova, serve de instrumento 
por meio do qual o movimento social alcan~a a vito ria e faz sal tar em peda~os 
as formas politicas mortas e fossilizadas . 

A defesa do Estado 

Juntamente com o falso argumento da violencia, os generais empregam tam
bern o embuste da defe s a do Estado para tentar encobrir seus prop6sitos di
tatoriais e a politica criminosa que realizam. Ap6 s subverter e ordem constituida 
e implantar um sistema arbitrario , proclamam que o Estado esta amea~ado pela 
subversao e precisa de instrumen~os especiais para a sua defesa. 

Apresentam-no como se fora institui~ao comum ao conjunto da sociedade e de 
natureza inalteravel. Mas o Estado nao representa a sociedade inteira , serve 
aos interesses de determinadas classes. Nao e inaltenivel, modifica-se quanto 
ao conteudo e a forma , dependendo dos setores que 0 dominam e do desenvolvi
mento da !uta de classes. Tam'pouco e..sta isento de conflitos internos. As dife
rentes fra~o es da burguesia e dos latifundiarios , assim como poderosos consor
cios intcrnacionais disputam entre si o dominio do aparelho estatal. 

A verdade e que em abril de 1964 ocorreram mudan~as na estrutura politico
-social do Estado brasileiro. Com o apoio norte-americano, os generais desalo
jaram a burguesia nacional e setores patri6 ticos das posi~o es que nele ocupa
vam. Adulteraram a Constitui~ao, liquidaram o sistema representativo e os parti
dos politicos em atividade legal , transformaram o Congresso num orgao de facha
da, suprimiram a autonomia de inu meros municipios , aboliram principios federati
vos, alteraram as func;:o e~· d<Y JudA.ciario e ampliaram inclusive a esfera de ac;:ao 
da Justi~a Militar, mtidaram a estrutura das universidades. 0 Estado atual con
verteu-se essencialmente num orgao a servi~o de pequeno grupo de monopolistas 
da grande burguesia , associada ao capital estrangeiro, de latifundiarios abur-

... 
I 
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guesados, especialmente dos que estao ligados a exportas:ao, e dos monop6lios 
imperialistas, notadamente os estadunidenses. Os altos escalo es das Fors:as 
Armadas, sobretudo do Exercito, formam a sua eli pula. Apesar de se apresenta
rem COmo originarios da classe media, OS militares sao parte integrante da 
maquina de opressao do povo, suas conceps:o es correspondem as das correntes 
retr6 gradas e antinacionais. Quanto a forma, o Estado evoluiu para o fascismo, 
que se confunde com a ditadura das Fors:as Armadas. Estabeleceu-se pesada e 
custos::~ aparelhagem burocratica e requintado mecanismo de repressao ao povo. 
A cada dia surgem novos qua'rteis e crescem os efetivos militares e policiais, 
extensa e a rede de espionagem, as chamadas seqo es de segurans:a, que funcio
nam em toda a parte com o fim de controlar e vigiar a atividade dos cidadaos. 

Em tais circunsdincias, a defesa do Estado nao passa de preservas:ao do 
despotismo e dos interesses que ele protege. Orgao de dominas:ao de classe, 
representa os setores que exploram do modo mais cruel as massas trabalhadoras 
das cidades e do campo. Atua como elemento de contens:ao brutal dos anseios 
populares, como fors:a de choque dos piores exploradores e saqueadores. E urn 
Estado-policial que se mantem atraves do terrorismo. 

Existem diferentes formas de organizas:ao estatal das classes dominantes. 
Ha que se enquadram em certas normas da democracia burguesa e as que se re
geril por m0 delos autoritarios e fascistas. Desde abril de 1964, prevalece esta 
u !tim a forma, urn Estado de fa to que substituiu o Estado de direito en tao vigente, 
mau grado suas deficiencias. Propositadamente, os generais apresentam a forma 
atual de organizas:ao estatal como se fora ii nica. Quaisquer critic as ao governo 
militar ou manifestas:o es favoniveis a democracia sao tidas como contestas:ao e 
ataques ao Estado, passiveis de punis:o es fundadas em medidas de exces:ao. 
"0 Estado - dizem - precisa se defender das investidas de seus inimigos, ca
!Jende> a todos proteger-lhe a segurans:a". Ou ainda: "A instituis:ao e sagrada, 
nao pode ser alvo de agresso es". Afinal de que Estado falam os generais? Do 
regido por determinadas normas democniticas ou do fascista? Evidentemente, ao 
invocar a intangibilidade do Estado e a necessidade de instrumentos especiais 
para a sua protes:ao, o que objetivam e a defesa da ditadura. A !uta que se trava 
no momento nao se dirige contra o Estado de feis:ao democratica mas contra o 
sistema arbitrario implantado com o golpe do P de abril. Alem disto, os gene
rais esfors:am-se em fazer crer que, no Brasil de hoje, estaria em jogo a ops:ao 
entre o Estado e a subversao comunista para assustar os vacilantes e atrai-los 
ao seu lado. A verdadeira ops:ao, porem, que se coloca diante dos brasileiros, 
presentemente, e entre o regime dssp6 tico e o Estado democnhico, entre a ins
tituis:ao estatal dominada pelos militares e a que se pretende representativa da 
nas:ao. 

Invocando ardilosamente a defesa do Estado, o que os militares d!m em vista 
perpetuar as medidas de repressao contra o povo, embasadas na pretensa teoria 
da segurans:a e desenvolvimento da qual se serven; para tachar de subversao a 
luta pela salvaguarda das riqueza~ ,.. ,-I:~ soberania nacionais, em prol da reforma 
agraria, por liberdade, melhores salarios , cultura, progresso e completa indepen
dencia. Eles nao escondem seus intentos de manter o pais indefinidamente sob 
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a sua tutela. Arvoram o estandatte esfarrapado do anticomunismo para justificar 
a violencia e te ntar impedir a unidade das for~as democniticas. 

Os novos instrul'!lentos repressivos 

Aos argumentos capciosos dos generais somam-se optmo es equivocadas ou 
conciliadoras· de alguns setores politicos que, embora discordando do regime 
discricionario em vigor, elaboram £6 rmul as antidemocratic as para instituciona
lizar o pais. Refletem pontos de vista da burguesia ou de corrente conservado
ra prejudicada pela orienta~ao do governo , ambas temerosas da revolu~ao e do 
aacenso do movimento popular. 

Sao conhecidas manifesta~oes a este respeito. Celio Borja , presidente da 
Camara . Federal , da ARENA , explica a fascistiza~ao do pais alegando que a 
fpoca "e de rebeliao e subversao endemica, universal " . Urn dos dirigentes do 
MOB, o senador Saturnino Braga, afirma que "o mundo de hoje nao e o mesmo 
em que se permitia o liberalism:o puro. As formas de violencia· levam o Estado a 
IKIIlar-se com instrumentos que nao sao os class.icos " , agregando que seu 
pattido .. nao e contrario a institucionaliza~ao dos instrumentos indispensaveis 
l seguran~a ", cese a que aderiu sofregamente seu colega de banca da , Marcos 
Freire. J a o ex-cnefe \ da Cas a Civil do governador de Sao Paulo , professor 
Arrobas Martins , batend6- na mesma tecla , enfatiza : "Nao e mais possivel , con-

iltemo-nos com os velhos instrumentos de defesa ( . .. ) o mundo mudou , as con
.i~o es mudaram (. .. ) e preciso que nos munamos das armas indispensaveis " . E 
Jttopa s a legaliza~ao da interven~ao militar na politica. 

Pregando tais ideias , confessam. sem o querer que a democracia das antigas 
~lasses dominances, em quase coda a parte, esca superada e constatam, invo
luntariamente , a caducidade do sistema vigorance. 0 mundo mudou ... a rebeliao 
I universal. .. Mas nao se dao ao trabalho de examinar em que consiste a mudan
~·· um·a analise mesmo superficial mostrar-lhes-ia que a modifica~ao reside no 
ptofundo ~nconformismo que lavra entre as massas com os velhos regimes , ul
trapassados, incapazes de dar solu~ao aos problemas por eles mesmos criados 
e que afetam a vida da maior parte da Humanidade. Aos verdadeiros democra
cas essa conscaca~ao indusiria a carefa de ajudar a desobstruir o caminho a fim 
de que prevalecesse a vontade do povo , pois as rebelioes , em Ultima insdincia , 
aio os propulsores da Hist6 ria for~ando a marcha, abrindo passa gem a novos 
sistemas sociais. Contudo , os autores das propostas acima parecem tirar outras 
c::onclusoes: se as massas se levantam, se o desejo de mudar a situa~ii:> adqui
re caHiter " endemico ", isto e, generalizado, continuado , persistence , encao se 
impoe refor~ar o aparelho repressivo do Escado reacionario para evitar que elas 
triunfem. Colocam-se ao lado da rea~ao e engrossam o coro desenxabido dos 
iaimigos da liberdade repetindo o refrao ,... o Estado tern todo o direito de se 
dc!fender •.. Demonstram, assim , nao ser democratas. Querem substituir a ditadu
ra por um regime armado de poderes excepcionais contra o povo . 

. , 
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Desenvolvendo semelhante s raciocw10s , asseve~am 1a nao serem bastantes 
os instrumentos "cbissicos" de defesa do Estado. E oportuno recordar que es
ses instrumentos sao o "estado de sitio", incluido em rodas as Constituic;:o es 
brasileiras , e o "estado de guerra ", posto em pnitica sem que existisse guerra; 
em 193 7 . 0 pais vi veu longos periodos subme tido a ta is situac;:oes injustifica
das. Na d ecada de 20, quase todo o tempo. Na de 30 , poucos foram os anos e·rp 
que vigoraram alguns direitos e garantias individuais. Na de ·'10 , idem , idem. A 
decret.ac;:ao dos referidos "estados " correspondia uma perseguic;: ao furiosa por 
parte do E xecutivo aos adversarios politicos do governo e as massas trabalha
doras. Em realidade , instituia-se urn sistema ditatorial que deixava os indivi
duos a merce da repress iio. Agora , esses abusos sao considerados insuficien
tes ... Advoga-se o recurso aos meios "nao-classicos ", vale dizer , mais drasti
cos que os anteriores. Precisamente os que a ditadura vern aplicando escudada 
no Ato Inconstitucional n°5. E certo .que os propugnadores dos meios "niio-clas
sicos" dizem-se contrarios a esse Ato , pelo menos na forma atual. Na verdade , 
verdade, querem adequa-lo a Constituic;: ao. Afirmam que o mal reside na excep- · 
cionalidade como se dando a esta urn tratamento constitucional desaparecessem 
seus efeitos ·maleficos. 0 senador Marcos Freire nao teve du vida em declarar 
que pretendia transferir a excec;:ao para a Carta Magna. Teriamos assim a exce
c;: ao permanente em lugar da formalmente trans ito ria. Como corolario des sa ini
ciativa, criar-se-ia urn Conselho de Estado ao qual caberia aprovar e controlar 
as medidas excepcionais decretadas pelo Executivo sempre que este julgasse 
existir situac;:ao de anormalidade no pais. Isto , porem, nao modificaria o panora
ma. Tal Conselho seria simples apendice do Executivo , com predominancia dos 
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militares ou de setores a eles ligados. Alem do mais , sao as Fors:as Armadas 
que opinam se a ordem pli blica esta ou nao ameas:ada - ha doze anos repetem 
que o Brasil se en contra em guerra psicoh'gica, subversiva, revolucionaria, etc. 
com o objetivo de manter urn regime tin1nico. •Existem tambem os que sugerem a 
crias:ao de urn Poder Moderador a exemplo do que ocorreu na monacquia no se
culo passado. Esse poder seria constituido fundamentalmente pelas Fors:as Ar
madas (a aristocracia fardada , na feliz expressao de urn deputado cassado) ele
vadas , constitucionalmente , a posis:ao de arbitros da politica nacional. Em ou
tras palavras , a legalizas:ao da intervens:ao militar permanence na vida politica 
a partir de urn plano superior ao dos outros poderes, a manutens:ao pura e sim
ples da tutela militar sobre a nas:ao. Queiram ou nlio seus autores , os instru
mentos de defesa do Estado chamados nao-classicos sao forma·s de arbitrio de 
que se reveste o fascismo , visam a sacramentar o sistema existence no Brasil. 

Nao tern cabimento as afirmas:o es tao em moda ~ntre certos circulos politicos 
a respeito do fortalecimento do Poder Executivo. E sabido que esse Poder sem
pre desfrutou de fors:a e privilegio sobre os demais. Por eras dele , desde a 
Republica , atuou incisivamente o Exercito. Jamais. ocorreram situas:6es em que 
o Executivo deixasse de operar ou tomar iniciativas p0r falta de instrumentos 
" legais " . Nem se conhece caso em que o Legislativo ou o Judiciario , apoiados 
na Constituis:lio , tivessem enquadrado e submetido o Executivo. Mas sabe-se de 
inumeros epis6dios em que o Executivo interveio arbitrariamente no Legislativo 
suspendendo-lhe as atividades ou destituindo seus membros; e no Judiciario, 
afastando juizes cujas decis6e s , amparadas na lei , contrariavam a orientas:ao 
do governo. Por que, pois , tanta bulha em toroo do refors:amento do Executivo? 
Acaso tern sido debil? 0 aumento das suas prerrogativas conduzira a institucio
nalizas:ao da ditadura. 

Tampouco tern fundamento o ponto de vista de que para restabelecer o Estado 
de Direito se deveria articular f6r:-r~ulas ou sugerir arr? nic~ visando a modificar 
a Carta outorgada em 1969 ou reelabora-la no Congresso a fim de incluir em seu 
texto os instrumentos "olio-chissicos" de repressao e abolir o AI-5. Os partida
rios dessa solus:ao alegam que nlio ha Estado de Direito sem o pleno exercicio 
constitucional. Sem duvi C:a, a premissa para alcans:ar aquele objetivo e a vi
gencia de uma Constituis:ao. Todavia, uma Carta que nao resulte de uma Assem
bl ei a Constituinte livremente eleita pelo povo carece de valor, nao tern autenti
cidade. 0 que caracteriza o Estado de Direito nao e simplesmente a existencia 
de uma Carta. 0 Estado Novo tinha a sua , a "Polaca", nem por is so deixava de 
ser uma ditadura fascista. 0 fundameoto principal do Estado de Direito e a legi
timidade do Poder , mesmo com as ressalva~ que se deve ter desse conceito no 
regime burgues. A organizas:ao estatal que se deriva de urn golpe militar oposto 
a maioria da nas:ao , tal COmO existe no pais , e ilegitima em todos OS aspectos e 
nenhuma Constituis:ao outorgada ou ajeitada por urn Congresso submisso podera 
alterar-lhe a feis:ao. 0 proprio direito constitucional brasileiro, em que pese a 
hipocrisia que lhe e peculiar, baseia-se no pressuposto de que 0 poder emana 
do povo. A unica forma de restabelecer o Estado de Direito e acabar com a dita
dura e convocar uma Assembleia Constituinte livremente eleita. 

Eis ai toda uma gama de opinioes que, procurando passar por interpretes de 
uma qeterminada conjuntura historica, nada mais representam do que tentativas 
de justificar, promover e manter, aberta ou camufladamente, regimes arbitdirios 
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voltados contra o povo. Por mais sofisticadas que sejam, traem a marca de ori
gem - a defesa de urn sistema de transforma~oes radicais que a sociedade bra 
sileira esta a exigir. Quanto mais a ordem obsoleta alicer~ada no la tifUndio e 
no capital estrangeiro se afunda em contradi~oes insoluveis , mais da Iugar ao 
despotismo, ao antoritarismo , ao fascismo. E gera tambem uma coorte de conci
liadores, gente resolvida a ser democrata pela metade , a buscar em vao harmo
nizar interesses antagonicos que so podem ser superados pela revolu~ ao. 

A solu~ao polltica 

Face as intrujices dos reaccionanos e dos conciliadores , as for~as progres
sistas tern o clever nao apenas de desmascara-los e revelar o sentido de suas te
ses e manobras, mas tambem de indicar o verdadeiro caminho da liberta~ao , a 
so lu~ao politica correspondente ao momenta e a epoca em que vi vemos. 

'os doze anos de regime liberticida, de ~executivo forte ", supostamente em 
concordancia com a situa~ao do Brasil e do mundo , acarretaram gravissimos pro
blemas. 0 pais debate-se numa tremenda crise e esta mais dependente do que 
nunca do capital estrangeiro. 0 endividamento externo e sete vezes maior que o 
do periodo anterior ao golpe. As riquezas nacionais passaram as maos dos trus
tes imperialistas, inclusive aquelas que ja se achavam resguardadas pelo mono
po lio estatal. Acentuou-se a desnacionaliza~ao da economia. Segundo urn mi
nistro do governo de Geisel , entre 1966/70, "52% dos novos estabelecimentos 
registrados no Brasil sob controle de empresas americanas, se originaram da 
aquisi~ ao de empresas nacionais " e no tri enio 1971/ 73, ~61 % do total de 'novas ' 
empresas americanas nada mais representavam do que simples transferencia de 
controle acionario". 0 latifUndio atingiu dimensoes abstlrdas. H~ propriedades 
que se assemelham as sesmarias' da epoca colonial , enquanto milhoes de campo
neses carecem de terra para lavrar. As condi~oes de vida da popula~ao pioraram 
consideravelmente. Apenas pequena parcela nos grandes centros urbanos leva 
uma existencia razoavel. Os problemas sociais tomaram-se ainda mais agudos . 

Tudo isto aconteceu com o povo manietado, privado de seus sagrados direi
tos , proibido de lutar pelos interesses nacionais. 0 regime dos generais demons
trou , na pratica, ser urn sistema em contradi~ao flagrante com as necessidades 
do desenvolvimento social. Esse regime, o pior que o pais ja teve, precisa ser 
varrido para se alcan~ar o progresso e a verdadeira independencia. 

a) A Liberdade Politica 

Com tal objectivo , a questao decisiva e imediata que se apresenta aos brasi
leiros e a conquista de ' liberdade politica. Esta reivindica~ao interessa a exten
sos setores da popula~ao e permite, taticamente, a concentra~ao do fogo sobre 
o inimigo - a ditadura militar-fascista, expressao acabada do entreguismo , da 
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subordinas:ao ao capital estrangeiro e apoio da grande propriedade -territorial. 
Presentemente, o regim e militar-fascista e o obsdiculo maior que se ergue no 
caminho do povo e necessita ser afastado para facilitar a marcha rumo a liberta
s:ao nacional e social. Aparece como imprescindlvel as fors:as retrogradas e aos 
monopolistas ianques mas nao pode ser mantido sem ocasionar, crescentemente , 
o descontentamento e o 6dio de largas camadas da populas:ao. 

A !uta pela conquista da liberdade se une e, em certo sentido, se funde com a 
!uta contra o imperialismo e o lacirundio, pela independencia nacional e reforma 
agraria. Os monopolistas norte-americanos e as fors:as reacionarias internas sao 
os fatores do golpe de l 0 de Abril de 1964 e do regime por ele criado . £ com a 
ajuda, em todos os terrenos, dos imperialistas ianques - os mais interessados 
no sistema ditatorial - que os generais conseguem manter-se no Poder. Sua der
rubada constituini serio re¥es para aquel cs que OS sustentam. Essa I uta vincula
-se , de igual modo , · com a defesa intra n5igente dos interesses imediatos das 
ma s sas , por suas rei vindi cas:oes mai s sen cidas. E se Jig a estrei tam en te ao com
bate ao hegemonismo das duas superpot encias e a guerra que elas ativamente 
preparam , pois a repressao contra 0 povo e parte dos pianos belicistas e de do
mlnio do mundo dos Estados Unidos e da Uniao Sovieci~a. Enquadra-se, igual
mente, nos elevados objetivos da frente mundial dos povo s , cujas as:oes conju
gadas contra a opressao e em defesa da democracia adquirem importancia inter
nacional. 

A bandeira da liberdade, a par das demandas patrioticas , tern sido, nestes do
ze anos de ditadura, o motivo condutor das grandes as:oes populares . Destacou
-se nas demonstras:oes de rua de 1968, nos protestos pelas prisoes , torruras e 
assassinatos de perseguidos politicos, no repudio a censura, nas as:oes estudan 
ris em defesa de suas organizas:oes independentes, na votas:ao mas:is:a contra 0 

uma Constituinte 
ente eleita ! 
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governo nas _eleic;:oes de 1974. Surgiu com forc;:a na resistencia armada do Ara
guaia. Nao por acaso o AI-5 e p Decreto 477 sao os alvos constance dos ata
ques da oposic;:ao democnitica. E que esses dois instrumentos coercitivos perso
ni ficam o arb! trio. 

Urn povo agrilhoado aspira antes de mais nada a quebrar as aigemas. Somente 
os trotsquistas e outros aventureiros negam a importancia da !uta pela liberdade 
por eles falsamente apresentada como em contradic;:ao com os objetivos re~olu
cionarios ao mesmo tempo que propoem , em seu Iugar, ac;:oes de cunho econon11-
co , social e cultural. Essa negac;:ao coincide com os interesses do regime mili
tar que tern , na privac;:ao da liberdade, o seu ponto mais vulneravel. Alias , os ge
nerais vern afirmando ultimamente que admitem certa oFosic;:ao nos terrenos eco
nomico e social , mas nao no campo politico, isto e, no reclamo das liberdades 
que consideram contestac;:ao ao si sterna ti rani co. Trata-se de sentida aspirac;: iw 
das massas, diretamente relacionada com a defesa de suas reivindicac;:oes e dos 
interesses nacionais. Ao pleitear melhoria de condic;:oes de vida, os trabalhado
res das cidades e do campo defrontam-se , de imediato , com a repressao fascista , 
0 mesmo sucede aos estudantes quando reclamam das taxas elevadas , da rna 
qualidade do ensino etc.; e aos patriotas ao defender as riquezas da nac;:ao. 0 
governo so consegue impor o arrocho salarial ou entregar o petroleo porque se 
vive numa ditadura. Num regime em que prevalecessem garantias individuais se
ria imposslvel faze-lo. A !uta pelos direitos democraticos , nas condic;:oes de 
existencia do fascismo , assume aspecto de alto significado politico uma vez 
que se dirige frontalmente contra o Poder estabelecido e seu sistema de repres
sao, estimula as a<;oes em prol das reivindicac;:oes das massas, educa o povo na 
compreensao do papel do Estado como instrumento das forcas re~ciomirias. 1 ao 
se choca, ao contrario, impulsiona o movimento revolucionario. E incontestavel 
que a classe operaria , desde os seus prim6rdios, luta pela liberdade e por direi
tos politicos e, em todas as revoluc;:oes de que participou ou que dirigiu, estas 
exigencias estiveram presentes. Lenin sublinhava que ~quem queira ir ao socia
lismo por outro caminho que nao seja 0 do democratismo politico, chegara ine
vitavelmente a conclusoes absurdas e reacionarias, tanto no sentido economico 
como no politico?' 0 povo aspira a liberdade para fortalecer sua organizac;:ao e 
unidade, combater mais ampla e energicamente seus inimigos mortais, conquistar 
uma vida digna com independencia e bem-estar para todos. 0 fato de os generais 
e seus ac6litos virem repetindo a impostura de que nao pode haver democracia 
nos paises subdesenvolvidos ressalta ainda mais a necessidade de se pugnar 
decididamente por ela. Eles compreendem , e muito bern , que nesses paises, pre
nhes de revoluc;:ao, a democracia conduzira as massas a por na ordem do dia a 
soluc;:ao dos problemas fundamentais , em particular o fim da espoliac;:ao estran
geira e do mop6lio da terra. 

N aturalmente, a conquista da liberdade tern de ser encarada com:> a extinc;:ao 
de todos OS entraves a livre atividade do povo. Deve expressar-se no direito de 
constituir partidos politicos, formar sindicatos, ligas e unioes camponesas , 
centros estudantis e qualquer tipo de organizac;:ao popular sem interferencia 
governamental; na livre manifestac;:ao do pensamento; na edic;:ao de Iivros e jor
nais isentos de censura; na autonomia universitaria; na criac;:ao artistica sem em
pecilhos oficiais; na indicac;:ao popular de candidatos aos cargos eletivos, na 
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eleic;:·ao direta e secreta dos governantes ; no direito de contestar, cnucar, reunir, 
realizar greves e manifestac;:o e s publicas. Deve exprimir-se tambem em medidas 
destinadas a desarraigar resquicios da heranc;:a reacionaria do colonialismo, do 
escravismo e dos restos feudais ainda vivos em muitos aspectos da vida politica, 
social e cultural do pais. 

Em sua Mensagem aos Brasileiros de janeiro de 1975 , o Partido Comunista 
do Brasil indicou a orientac;: ao concreta para alcanc;:ar aquele objetivo, Sinteti
zou-a nas palavras-de-ordem: As sembleia Constituinte li vremente eleita; Aboli
c;: ao de todos os atos e leis de excec;:ao; e Anistia Geral. lsto corresponde as 
particularidades do momento e esta conforme as aspirac;:oes das massas . Permite . . . 

Por anlstla geral 

a criac;:ao de uma !arga trente;tmica contra o regime arbitrario e, s~ulianeamente, 
ajuda a delimitar OS campos entre OS que desejam a democracia e OS que nao 
vao alem de remendos nesse regime. Focaliza tambem a questao principal da si
tuac;:ao politica que .e a completa liquidac;:ao do sistema militar-fascista. Esta 
liquidac;:ao exige a convocac;:ao de uma Constituinte e , ao mesmo tempo, a aboli
c;:ao da legislac;:ao ditatorial , a suspensao das pe"nas impostas a milhares de pes
soas por motivos politicos. 

E evidence, no entanto, que tais medidas so se poderao concretizar com a 
queda da ditadura e a formac;:ao de urn governo democratico , de ampla coalizao, 
expressando a unidade das forc;:as antiditatoriais ao nivel em que se tenham de
senvolvido. Embora seja indispensavel travar a luta quotidiana pela liberdade, 
em func;:ao da suspensao da censura a imprensa, ao teatro, ao radio e a televisao, 
a musica popular; da realizac;:ao de assembleias e encontros estudantis, do livre 
funcionamento dos diretorios universitarios; do direito de reunir e fazer greve por 
melhores salarios, da organizac;:ao legal dos operarios nas fabricas; da libertac;:ao 
dos presos politicos; do respeito aos mandatos parlamentares; enfim, da · anula
c;:ao dos atos e inedidas arbitrarias do gover'.!.o - a efetivac;:ao das providencias 
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para por termo a situa~ ao atual somente serao conseguidas com a derrocada da 
ditadura . Essa derrocada constitui o centro da lura pela liberdade . 

Todavia, a ditadura nao caini facilmente , nem permitira o crescimento tranqui
lo da oposi~ ao. Embora no Brasil ha ja correntes ponderaveis que ainda acreditam 
s er possivel obter a derrubada do atual sistema por meio unicamente da pressao 
de massas - correntes com as quais se deve trabalhar em frente-unica nas dis
tintas esferas de a~ao - nao ha duvida que essa meta so sera atingida com 0 

emprego de vigorosas lutas , nas cidades e no campo, principalmente com a utili
za~ao da lura armada. A pressao de massas , quando muito , obrigaria os militares 
a fazer modifica~oes superficiais no regime. As a~oes limitadas, de diferente s 
tipos , tern enorme importancia para ajudar a mobiliza~ao popular eo isol;unento 
dos generais, nao devem ser subestimadas. Inclusive as de natureza mais el e
mentar, nas condi~oes de terror em que vive o pais , jogam determinado papel. 
Mas nao se quebrar.;i a resisd~ncia do fascis'!lo , estribado nas Fo[(;as Armadas , 
sem recorrer a violencia revolucionaria. 

0 destino da ditadura, ao que tudo indica, nao se resolvera num ato unico. 
Exigira todo urn processo de lutas , de multiplo s aspectos , englobando a maioria 
da na~ao . "Sc os brasileiros - diz a Mensagem do PC do Brasil - se unirem e 
lutarcm decicudamente de variadas formas nas fabricas e sindicatos, nas escolas 
e centros academicos, nas fazendas e vilas , ~as cidades e no campo , no parla
mento, no pulpito, no teatro , nos carceres , nos quarteis , nas ruas, nas selvas do 
Araguaia e onde seja possivel , a sorte do regime militar-fascista estara defini
tivamente selada". 0 chamado impasse politico a que chegou o pais jamais se 
rompera com dialogos e propostas de institucionaliza~ao da exce~ao , mas com a 
intensifica~ao e amplia~ao da resistencia democratica, persistence e em dife
rentes niveis , com a prepara~ao eo desencadeamento de lutas revolucionarias , 
Sera urn com bate prolongado com alternancias de vi tori as e derrotas parciais . E 
de supor que os generais , quando se virem completamente isolados e desmasca
rados , tent em ainda manobras enganadoras , arvorem novas bandeiras, substi tuam 
os mais queimados por outros pseudo-renovadores visando a permanencia no Po
der e ao prosseguimento da politica de conten~ao do movimento popular . Sempre 
havera oportunistas e falsos democratas dispostos a oferecer-lhes cobertura. 
Porem nao se lhes deve dar tr€guas, e indispensavel levar ate o fim a lura 
contra os inimigos da democracia. 

A conquista da liberdade politica e perfeitamente viavel, desde que se lute 
ampla e revolucionariamente por ela. Abrini novos horizontes ao povo brasileiro 
que sempre viveu subjugado e aspirou com intensidade a uma vida livre e inde
pendence. 

b) A democracia popular 

Mas a conquista da liberdade politica, sendo na atualidade urn dos objetivos 
primorqiais do movimento revolucionario, nao esgota em si mesma a finalidade 
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da !uta popular. Se bern que a mais importance tarefa nos elias que correm sej a 
por abaixo a ditadura militar, as fors:as progressistas nao podem limitar-se a el a. 
Ao mesmo tempo que se empenham em desmascarar e isolar o governo dos gene
rais e construir ampla frente-unica a fim de derruba-Io , esfors:am-se por elevar a 
consciencia politica do povo tendo em vista criar condis:oes favoniveis ao sur
gimento de urn regime inteiramente novo, apos a caida do fascismo. Os brasilei
ros estariam condenados a viver escravizados politicamente se nao enfrentassem 
a perspectiva de se bater, num plano mais alto , por uma nova democracia, de 
cunho popular. 

Seria ilusao pensar que dentro do quadro das atuais classes dominances e da 
dominas:ao do imperialismo fosse possivel obter e consolidar a verdadeira liber
dade. Urn antigo deputado pela Bahia cosrumava dizer, em 1946, que a democra
cia no Brasil era uma planta tenra que exigia redobrados cuidados para desen
vol ver-se. Essa plantinha, que a seu ver brotara apos a II Guerra Mundial , foi 
logo depois pisoteada. Com dificuldades , voltou a reerguer-se uns anos mais 
tarde e no principio da decada de 60 ganhou certo vis:o. Em 1964, os militares tra
taram de arranca.-la pela raiz. Nao ha cuidados capazes de faze-Ia vingar en
quanto o pais estiver sob o dominio das fors:as retrogradas. Democracia e uma 
questao que diz respeito as classes e a luta de classes. J amais existiu demo
cracia pura, abstrata, neutra em relas:ao aos setores sociais em choque . No re
gime burgues , sempre esteve condicionada pelas conveniencias dos explorado
res, nunca passou de democracia para a minoria, embora os trabalhadores e as 
massas ~opulares tivessem lutado como fim de amplia-la e conseguissem certos ,. 
e xitos. E inegavel que OS regimes predominances no Brasil, nestes 153 anos des-
de a independencia, tem-se caracterizado pela negas:ao de direitos civicos a 
maioria da populas:ao e por sistemas f.echados, elitistas, de constiruis:ao do Po-
der. Ate fins do seculo XIX imperou a autocracia. Com a instauras:ao da Repu-
blica, expandiu-se o militarismo. Atualmente , sob o regime fascista, a elite 
dirigente, ainda mais reduzida, forma-se na Escola Superior de Guerra. Seu nu-
cleo, segundo declaras:oes do general Jorge Correia, chefe do EMF A, conta com 
1. 294 civis e 1.621 militares, selecionados entre os ferrenhos inimigos da li
berdade e do progresso social. lsto se deve ao dominio prolongado de fors:as in-
ternas extremamente reacionarias e a predominancia do capital estrangeiro , im
perialista, cujas particularidades politicas, acenruadas por Lenin, sao a reas:ao 
em toda a linha e a intensificas:ao da opressao nacional. Noutros termos, deve-
-se ao fato de nao ter havido no pais uma revolus:iw popular que destruisse os 
alicerces do atraso e do reacionarismo. 

Vida democnitica e formas democniticas de governo em nas:oes como o Brasil 
somente poderao existir tendo por base regimes progressistas, representando 
interesses progressistas e sob a dires:ao de correntes progressistas. Onde preva
lecem regimes conservadores , mesmo que, em determinadas conjunruras, se cons
tituam governos que respeitem as Iiberdades fundamentais , a tendencia e 0 re
trocesso politico. Se os brasileiros querem viver comliberdade , tern de substituir 
as aruais classes dominances , deslocar seus representantes do ·Poder, implantar 
uma democracia popular. 

Este tipo de democracia distingue-se tanto da democracia burguesa quanto da 
democracia proletaria, socialista. A democracia burguesa, surgida na fase de 
de ascenso do capitalismo, esca em decadencia por toda a parte, restringe-se 
sempre mais e debate-se em crise permanence. Sua funs:ao principal - assegurar 
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a dominar; ao do s capitalistas - ja nao pode ser realizada pelos velhos metodos , 
pois elevou-se a consciencia polltica das grandes massas. Recorre a escamo
tear;ao dos direitos eleitorais, a adulterar;ao do decantado sistema de represen
tar;ao proporcional , a supressao das liberdades. E nesse processo chega aos re
gimes autoritarios quando nao da lugar ao aparecimento do fascismo. A democra
cia burguesa, em nosso pais , nao tern qualquer possibilidade de prevalecer e 
cumprir urn papel positivo. Alias , nunca preponderou. Toda tentativa feita no 
sentido de estabelecer direitos politicos estaveis malogrou. Ainda que em deter
minados perlosos da vida republicana se houvessem realizado eleir;oes eo Par
lamento exercesse funr;ao de certa utilidade, eleir;oes e parlamento nao passa
ram de limitadas e mediocres expressoes da vontade nacional e mesmo assim 
pouco respeitadas. As menores manifestar;oes de atividade polltica independen
te e democratica das correntes progressistas tornaram-se alvo de represalias e 
logo foram abafadas. Se, no passado, a democracia burguesa, muito acanhada e 
sujeita a constantes golpes militares revelou-se fragilissima, no presente, quan
do 0 capitalismo acentua sua tendencia a rear;ao , e ainda menos consistente e 
via vel. 

Quanto a democracia proletaria, ela coresponde a uma etapa mais avanr;ada 
do desenvolvimento social. Visa a construr;ao do socialismo e a Iiquidar;ao da 
explorar;ao do home m pelo homem. Apesar de ter sofrido rude golpe na Uniao So
vietica, com a trai r; ao dos revisionistas , floresce na China, na Albania e nou
tros paises , esta destinada a predominar em todo o mundo com a derrocada do 
sistema capitalista. Sem duvida muitos dos males que sofre o nosso povo sao 
oriundos do capitalismo e nao apenas do latifUndio e da espoliar;ao estrangeira . 
.\1as esse tipo . de democracia pertence a segunda etapa da revolur;ao no Brasil. 
Sera alcanr;ado apos a completa vitoria do movimento nacional e democratico. 

Nas condir;oes do nosso pals; o que se impoe e a democraciapopular. Democra· 
c ia popular e urn regime que representa 0 proletariado , 0 campesinato , as cl ass e ~ 
medias urbanas e a parte da burguesia' ligada aos interesses nacionais , regim e 
que so podera efetivar-se com a subida dessas classes e camadas sociais ao 
plano dirigente da nar;ao e com a consequente destituir;ao dos que na atualidad e 
ocupam esse lugar. Tais forr;as sao as .unicas que tern condir;oes de dirigir o 
pals num rumo progressista, de resolver questoes estruturais que reclamam solu
r;ao radical. Essa democracia sera exercida conjuntamente por esses setores da 
popular;ao, tendo a sua frente 0 proletariado , ja que a burguesia ou a pequena 
burguesia, aquela mais que esta, demonstram vacilar;ao e inconsequencia no 
cum,primento das tarefas revolucionarias. 

A democracia popular incumbe fundamentalmente solucionar os problemas da 
distribuir;ao da terra para uso individual ou coletivo, da liquidar;ao da espolia
r;ao estrangeira, do desenvolvimento economico independente , da melhoria da 
situar;ao dos trabalhadores , da liberdade e da autentica independencia nacional. 

SO a implantar;ao de uma democracia dessa natureza permitira estabelecer-se 
a plena soberania do povo e criar urn poder popular representatlvo da maioria da 
da nar;ao. Tao-somente ela assegurara os direitos das amplas massas das cida
des e do interior; reorganizara as forr;as armadas com vistas a servir o povo; im
planta ra a J.ustir;a popular; instituini a Escola e a Universidade do povo; difun
dira em I arga escala a cultura nacional e popular. Enfim, clara nascimento a urn 
regime democratico , antiimperialista, antilatifundiario e antimonopolista - tal 
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como almeja a enorme maioria dos que vivem oeste grande pai s . 

*** 
A libcrdade politica e a democracia popular serao conquistadas, quaisquer 

que sejam a s vicissitudes a enfrentar. As ditaduras e sistemas assemelhados sc 
multiplicam , c verdade, mas os povos a eles se opoem e se levantam resoluta
mente. No Brasil e no mundo 'marcha-se para uma situa<;:ao revolucionaria. As 
classes dominantes ja nao podem governar como antes , mutilam ou destroem an
tigos metodos que outrora lhes garantiram a estabilidade e que agora se voltam 
irremediavelmente contra elas . Tampouco os povos estao dispostos a s e s ubme
ter ao despotismo e a viver como vivem. Buscam meios e maneiras de sacudir 
o jugo da opressao e da explora<;:ao. Esta forma de conflito - das classes domi
nantes tentando cercear ao maximo a liberdade e reprimindo violentamente as 
massas populares , e dos povos batalhando por seus direitos e pela democracia 
tende a se agu<;:ar mais e mais , somente sera resolvida com a revoluc;:ao . 

Os generais brasileiros acreditam poder sustentar o regime caduco e defen
de-lo para todo o sempre. Nao ha Ato Institucional e me todos repressivos capa
Les de manter indefinidamente a ditadura. Eles agem como os que pensam ser 
possivel cooter urn rio bloqueando seu curso com barragens de areia. Mas o rio, 
mesmo contido , continua aumentando a pressao , procurando uma saida. Afinal , 
rompe os obstaculos e prossegue seu caminho . As mndan<;:as que a sociedade 
brasileira esta a exigir podem ser adiadas artificialmente por certo tempo. Os 
t'i bices levantados terminarao ruindo. 0 descontentamento vai-se acumulando , 
ganhando for<;:a , acabani transformando-se em desafio e !uta aberta. 0 povo com
preendera que sem !uta- e !uta armada - jamais alcan<;:adi a realiza<;:ao de seus 
anseios qne correspondem as exigencias da vida contempora nea. 

"A democracia tern urn a enorme importancia na !uta 
da classe operaria contra os capitalistas por sua 
liberta<;:ao. Porem a democracia nao e, de modo 
algum, urn limite insuperavel , mas somente uma das 
etapas no caminho do feudalismo ao capitalismo ,. 
do capitalismo ao comunismo". 

V.I.LENIN - 0 Estado e a Revolu<;:ao 
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