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A CLASSE OPERARIA 

IMPORTANTE ETAPA 

NA VIDA· DO PARTIDO 

Registra-se este meso 10° aniversario da VI Conferencia Nacional. Realizada 
quatro anos apos a reorganizac;:ao do Partido Comunista do Brasil, constituiu 
relevante acontecimento tanto no movimento revolucionario como na vida politica 
do pais. As decisoes ali tomadas projetam-se ate os dias de hoje, servindo de 
guia a ac;:ao da vanguarda da classe operaria. 

No periodo anterior a VI Conferencia, o Partido lutara tenaz.mente para afirmar 
sua existencia face a traic;:ao de Prestes e seus seguidores. Concentrou suas 
atividades no combate ao revisionismo conteuiporaneo e na defesa do marxismo
-leninismo, tendo alcanc;:ado significativos exitos. A vida exigia, porem. partici
pac;:ao mais ativa na politica em curso, maior ligac;:ao com as massas a fim de 
orienta-las corretamente. Com a queda do govemo de Goulart e a instaurac;:ao da 
ditadura militar, criou-se · situac;:ao nova, tomara-se indispensavel a elabora
c;:ao de uma tatica geral que abordasse as questoes candentes e indicasse uma 
saida de cunho revolucionario. Tambem a luta contra o revisionismo ~ a trans
formac;:ao do agrupamento prestista num bando de renegados e servic;:ais da bur
guesia recla'!lavam a sistematizac;:ao dos fenomenos ocorridos no Partido desde 
longa data. A VI Conferencia coube o cumprimento dessas tarefas . 

0 documento nela ap_rovado fez precisa caracterizac;:ao da conjuntura mundial 
e do quadro politico do pais. Os monopolistas norte-americanos encontravam-se 
eiuedados na execuc;:ao de vasto plano de dominio do mundo , de antemao con
denado ao completo fracasso , enquanto a politica sovietica, que procurava pas
sar por amiga dos povos quando na realidade abandonara o caminho do soctalis
mo e do internacionalismo proletario, revelava-se altamente nociva. Na Asia, 
Africa e America Latina desenvolviam-se lutas revolucionarias destinadas a 
abalar profundamente o sistema imperialista. Em nosso pais , os militares que se 
assenhorearam do Poder apareciam abertamente como instrumentos da reac;:ao 
interJ?a e dos monop6lios estrangeiros. "A orientac;:ao que preconizam - dizia o 
documento - as soluc;:oes que apresentam e as medidas que executam sao inspi
radas ou ditadas por Washington " . A crise de estrutura em que se debatia o pais 
vinha de longe, como de longe vinha tambem a ac;:ao dos brasileiros em favor da 
revoluc;:ao democratica e nacional. · 

- Tomando como base o programa do Partido, aprovado em fevereiro de 1962, a 
VI Conferencia trac;:ou uma tatica que visava ao isolamento e a derrota dos 
militares e das forc;:as mais reacionarias assim como dos imperialistas ianques. 
Propunha a criac;:ao de uma frente-unica de grande amplitude-a uniao dos patrio-
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tas para Iivrar o pais da crise, da ditadura e da ameac;:a neocolonialista: Essa 
uniao , sob o lema da independencia, progresso e liberdade, defenderia uma 
plataforma comum da qual constariam, entre outros, os seguintes pontos: combate 
a espoliac;:ao dos -trustes estrangeiros; desenvolvimento economico independente; 
reforma agniria; elevac;:ao dos salarios; anulac;:ao de todos os atos repressivos 
da ditadura; e convocac;:ao de uma ass·emblei a constituinte livremente elei ta . 

A tatica orientava os comunistas para o trabalho entre as massas, pois "' sem a 
participac;:ao do povo nao se conseguin'i modificar a atual situac;:ao, o pais per
maneceni sob a ditadura e continuara a sofrer as consequencias de uma politica 
de traic;:a o nacional". Insistia , enfaticamente , na atividade entre os camponeses, 
na transferencia do centro de gravidade do trabalho partidario para o campo, 
assinalando como clever dos democratas ajudar os homens do interior a tomar 
consciencia do papel que estao chamados a desempenhar, auxilia-los por todos 
os meios a engajar-se no combate emancipador. No que respeita as formas de 
luta, a VI Conferencia mostrava que apesar da violenta repressao ainda era 
possivel recorrer aos desfiles, greves , assembleias , etc. (o que se comprovou 
nas jornadas de 1968) sem descurard::t.ac;:ao clandestina, inclusive de resisten
cia as brutalidades policiais. Assinalava, todavia, que a luta armada era o 
unico caminho para libc;rtar-se d a tirania e da dominac;:ao norte-americana. 
Apoiando-se· no sentimen'.to manifestado por correntes cada vez mais numerosas 
e na teoria marxista-leninista, explicitava pela primeira vez que somente atra
ves da guerra popular, tal como ocorrera em diversas regioes do mundo, pode
riam tornar-se realidade as aspirac;:oes nacionais. As fore;: as combatentes do 
povo teriam de ser construidas , pas so a pas ..,so, no interior, onde a situac;:ao se 
apresentava mais favoravel. E destacava: "' E para a guerra popular que o povo 
brasileiro teni que se preparar". Situava , assim, a essencia da tatica na prepa
rac;:ao e desencadeamento da Iuta armada. 

A vida comprovou, nos dez anos transcorridos , a justeza da tauca trac;:ada 
na VI Confer~ncia. Baseado nela o Partido obteve destacados exitos, embora 
na luta tambem sofresse alguns reveses. Ela abriu perspectivas novas aos 
comunistas que sempre enfrentaram serios contratempos nessa questao. Durante 
muitos anos, nao souberam formular corretamente o objetivo estrategico e a 
tatica correspondente capazes de le·var o povo a vit6ria. Ora a estrategia se 
transformava na propria ratica, ora esta servia de estrategia. Em consequericia, 
o -Partido caia em posic;:oes sectarias , estreitas , tentando alcanc;:ar seus objeti
vos maiores a margem dos acontecimentos em curso ou entao se limitava aos 
fatos do dia a dia, AS viragens de pouca monta, sem perseguir nessas ac;:oes OS 

fins programaticos. Grac;:as a orientac;:ao da VI Conferencia, o Partido soube 
atuar ofensivamente no ascenso do movimento popular de I968, quando as mas
sas ganharam a rua e ameac;:aram a ditadura , sem perder o rumo principal. 
Defendia a id{ia de que tanto era erroneo apenas radicalizar o movimento popu
lar sem amplia-lo como somente o ampliar sem radicaliza-lo. 0 Partido soube 
de igual modo atuar defensivamente quando a repressao caiu mais violenta 
sobre o pais. Formulou palavras-de-ordem corretas que facilitavam sua ativida-
de entre largos setores da populac;:ao. · 

A tatica geral trac;:ada guarda ainda plena atualidade , embora se agregue1_11 

., 
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novos elementos decorrentes da intensificas:ao do terrorismo no Brasil e do 
isolamento crescente dos militares, da crise mundial e do agravamento do qua
dro internacional , onde as duas superpotencias - os Estados Unidos e a Uniao 
Sovietica - nao so disputam o dominio do mundo , preparam-se tambem ativamen
te para uma nova guerra que ameas:a a independencia de todas as nas:oes. 
A condura politica do Partido fac~ as mudans:~s verificadas na situas:ao nao 
pode permanecer estatica, deve adaptar-se as ciT cunsdincias sem desviar-se da 
r~ta fundamental , sem desligar-se das finalidades do programa. Na Mensagem 
aos Brasileiros , de janeiro de 1975 , assim como no artigo Conquistar a Liber
dade Politica , Alcans:ar uma Democracia Popular, o Partido enriquece sua ori
entas:ao tatica , tendo em conta esses novos elementos. Tanto na mensagem co
mo no artigo procura-se dar maior flexibilidade a atividade dos comunis.tas, 
objetivando sua estreita ligas:ao com as massas e a elevas:ao de sua conscien
cia politica , a defesa da organizas:ao, a amplias:ao da frente-unica e a necessi
dade de responder , devidamente, as questoes colocadas na ordem do dia pelos 
acontecimentos politicos a fim de · fortalecer o movimento popular e assegurar
-lhe condis:oes que facilitem a conquista de exitos nao so taticos como tambem 
no plano estrategico. 

A VI Conferencia tratou outro .s sim dos problemas ideol6gicos em evidencia. 
:,- Centrou o fogo no revisionismo. Jt entao havia caido do pinaculo da desonra o 

arquitraidor Kruschov. Mas a orientas:ao sovietica nao tinha mudado, seus su
cessores defendiam as mesmas ide ias e eram, por seu farisaismo, ainda mais 
perigosos. Por isso , o documen' to aprovado ressaltava a necessidade de pros
seguir no com bate sem treguas ao revisionismo contempodineo e, em particulal)-· 
ao da camarilha de renegados do Cri~mlin. No Brasil , fazia-se indispensavel 
levar adiante a luta contra os revisionistas de Prestes que haviam chafurdado 
na lama do oportunismo mais podre. Examinou-se igualmente outras tendencias 
p e rniciosas que comes:avam a se manifestar como a da negas:ao do papel de 
vanguarda do Partido , a da unidade entre marxistas-leninistas e oportunistas , 
a de uma pretensa equidistancia na esfera internacioual entre os que arvoravam a 
bandeira da revolus:ao e os que pregavam o revisionismo , a da dires:ao da bur
guesia no processo revolucionario. Essas tendencia.s expressavam, de modo 
geral , a refutas:ao da hegemonia do proletariado na revolus:ao, o rebaixamento 
da missao hist6rica da classe openiria. A VI Conferencia contestou-as cabal
mente do mesmo modo que o trabalho de sapa dos trotsquistas , suas " teorias" 
contra -1:evolucionarias, 

Destacou ainda e com grande fors:a , a necessidade de erradicar das fileiras 
comunistas o dogmatismo, que causou serios danos ao Partido e que se ex
pressava sobretudo na c6pia mecanica da experiencia de outros paises, na re
petis:ao morta dos textos dos cl assicos ' no de calque da linha de distintos par
tidos. Lenin ja assinalava que a alma do marxismo e a analise concreta de uma 
situas:ao concreta. Nao ha duvida que constitui grave erro procurar nos livros a 
solu s:ao de problemas complexos e peculiares a uma dada situas:ao, ao inves de 
busca-la na realidade, apoiado nos conhecimentos do marxismo-leninismo. As 
indicas:oes dos classicos ajudam enormemente , servem de refereneia , permitem 
urn conhecimento mais profunda da realidade , jamais , no entanto , podem servir . 
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de receita pronta e acaba da a qua isquer eventualidades. 0 estudo do nJuterialis
mo dialetico e historico e fundamental a compreensao do metodo correto de ana
lise, das leis da sociedade e da luta de classes ,das perspectivas do movimento 
revolucionari#o , facilita a justa interpretac;:ao dos fenomenos ecorlomicos , sociais 
e politicos. E contnirio, porem , a repetic;:ao de formulas ou citac;:oes que as 
vezes nao se ajustam aos problemas em tela. Muito acertadamente , a VI Confe
d~ncia assinalava a grande impordi.ncia da elaborac;:ao do pensamento revolucio
mirio brasileiro , do esforc;:o proprio para dominar as leis especificas da revolu
sao no Brasil. E destacava: "0 Partido esta ganho , subjetivamente , para as i
deias da luta armada, da alianc;:a com as massas cameonesas e da necessidade 
de urn novo Poder. Mas esta compreensao nao basta, E fundamental perceber as 
as peculiaridades nacionais , encontrar as formas de abordar e iniciar a revo
luc;:ao". 

A VI Confed!ncia considerou longamente o problema da construc;:ao da van
guarda da classe operaria. Procedeu a uma apreciac;:ao de conjunto do processo 
dessa construc;:ao e generalizou as experiencias vividas , demonstrando as ten
dencias que dificultaram por tao largo periodo a formac;:ao proletaria do PC do 
Brasil. Indicou como causa principal da demora na realizac;:ao daquela tarefa a 
insuficiente assimilac;:ao do marxismo-leninismo. Fez, ao mesmo tempo, correta 
caracterizac;:ao do papel negativo de Prestes a frente do C..omite Central e dos 
imensos prejuizos que isto acarretou. Ate entao o Partido nao tivera condic;:oes 
de fazer tao ampla e profunda analise da sua propria historia, retirando deJa 
valiosissimos ensinameotos. A rutura com o revisionismo c a defesa das ide ias 
revolucionarias, marxistas -leninistas, possibilitaram novas perspectivas ao en
foque do trabalho de edificac;:ao partidaria. 

Mas a VI Cooferencia nao foi apenas uma tomada de postc;:ao sobre distintos 
aspectos da luta revoluciooaria. Foi tambem urn enfrentamento com ideias e 
procedimentos adversos ao marxismo-leninismo. Ela realizou-se num momento de 
ace sa luta politica e ideologica no Partido. Urn grupo de elementos que a ele 
viera com mas intenc;:oes e que posteriormente se autodenominou de Ala-Verme
lha tentava des via -lo de suas diretrizes basic as , assaltar-lhe a direcc;:ao e le
va -lo a ac;:oes isoladas de tipo foquista nas cidades. o curso mesmo da VI 
Confert~ncia, tais elementos foram isolados e desmascarados. Suas teses opor
tunistas de " esquerda" sofreram fragorosa derrota. A imensa maioria dos parti
cipantes da Coofereocia condenou energicamente as posic;:oes aventureiras , re
velou o carater pequeno -burgues e a natureza fracionista do grupo em estrutura
c;:ao , logo depois expulso de oossas fileiras por sua atuac;:ao abertamente anti
partido. 

A VI Conferencia marcou, assim, importante etapa no dese.r;tvolvimento do 
Partido, apos a reorganizac;:ao. Ao comemorar o 10° aniversario dessa con
ferencia impoe -se estudar ma is a orientac;:ao ai trac;:ada , suas teses e conclu
soes que constituem valioso patrimonio da luta revolucionaria. E redobrar es
fors:os para levar a cabo as grandes tarefas que apontou. 0 material por ela ela
borado possui riqueza teorica e pratica , arma os militantes de uma concepc;:ao 
realmente proletaria sobre a construc;:ao da vanguarda revolucionaria no Brasil 
apta a cumprir sua missao historica. 
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MAIS UM PASSO N.A POLiTICA 

CONTRARIA AOS CAMPONESES 

As recentes Portarias de numeros 11, 12 e 13, do Ministerio da Agricultura, 
sancionadas pelo ditador Ernesto Geisel, estabeleceram tres novas opc;:oes para 
a ocupac;:iio das terras da Amazonia. Assim, a ditadura deu mais urn passo na 
intensificac;:iio de sua politica de marginalizac;:ao dos camponeses; ao mesmo 
tempo contribuiu para desfazer as ultimas duvidas por acaso existentes em rela
c;:iio a seus verdadeiros prop6sitos no campo. Niio e preciso recordar que tanto o 
Estatuto da Terra como o Ato Constitucional n° 9 "e o PROTERRA haviam sus
citado, de inicio, certa inquietac;:ao entre os latifundiarios e seus agentes. Niio 
propriamente por temerem que o governo dos generais sstivesse disposto de fato 
a aplicar os itens em beneficio das massas camponesas e sim pela possibilida
de de os trabalhadores rurais e as forc;:as progressistas virem a aproveitar a le
tra da lei para reivindicar direitos e exigir a execuc;:iio de uma reforma agraria 
em concordancia com as aspirac;:oes do campesinato e do pais. Dai porque recla
maram com insistencia que os governantes modificassem os dispositivos que li
mitavam a penetrac;:ao das grandes empresas na agricultura, inclusive as estran
geiras, e colocassem a sua disposic;:iio maiores somas de dinheiro sob condic;:oes 
ainda mais vantajosas. 

Nesse sentido, a Associac;:iio das Empresas Agropecuarias da Amazonia, que 
esta sediada em Sao Paulo e representa 80% das empresas instaladas na regiiio, 
ha pouco tempo voltou a pleitear "imediata definic;:iio de uma politica nacional 
de ocupac;:iio fundiaria", dando mostras de niio estar satisfeita com todas as con
cessoes da ditadura, inclusive como decreto-lei atraves do qual a Junta Militar, 
apos a substituic;:ao de Costa e Silva, anulou a proibic;:iio da venda de terras a 
estrangeiros. Em seu pronunciamento, a Associac;:iio reiterou a necessidade de 
resolver «os problemas surgidos, de urn lado, com os pequenos posseiros ( ... ) e, 
de outro, o gravissimo problema da 'industria de posse' e da 'grilagem profis
sional', que comprometem a cada dia que passa mais e mais a ordenada ocupa
c;:ao da regiiio". 

Em fins de 1971 existiam na Amazonia 280 projetos agropecuarios, abarcan
do 30 milhoes de hectares. J a o recadastramento do INCRA, em 1972, indicava 
332 projetos com dimensoes medias de 50 mil hectares (o maior com 600 mil 
hectares), mas, por estranho que parec;:a, abarcando uma area de 7,5 milhoes de 
hectares. Ora, se tomarmos como base algumas das empresas com area media de 
200 mil hectares, tais como a Bradesco, a Manah, a Anderson Clayton, a Ele
troradiobras, a Magalhiies Pinto, a King's Ranch, etc. e outras com superficie 
de 400 mil hectares, como a Mac Glohn, a Georgia Pacific; ou se tivermos em 
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conta a Suia Missu com 700 mil e a Jari Florestal com 1,5 milhao de 
hectares, veremos que 18 estabelecimentos agropecuarios , constituindo me no s 
de 1 0% do total, ocupam mais de 6 milhoes de hectares. Fica evidence pois que 
o INCRA escamoteia a verdade a fim de 'engodar a opiniao publica e , simultanea
mente, permitir que os grupos monopolistas fac;:am novas e mais despudoradas 
exigencias. Alem dos milhoes e milhoes de he ctares ja abocanhados (s6 em 
Rondonia , atraves de grilagem , foram usurpados 6 ,2 milhoes de hectares e ou
tros 8,3 milhoes estao realmente ocupados , embora em processo de " regulariza
c;:ao~), esses grupos, tanto os nacionais como os estrangeiros , cobic;:am entrar 
no dbminio completo dos 250 milhoes de hectares atualmente sob jurisdic;:ao do 
INCRA, de conformidade com o decreto-lei 4 .504 e que estao sendo alienados a 
prec;:os irris6rios . 

Nao bastam, porem, os prec;:os vis. Com o dispositivo da lei permitindo ao 
INCRA leiloar somente areas de ate 2 mil hectares, na faixa da fronteira , e ate 
3 mil nas mais, o processo de ocupac;:ao pelas grandes empresas era moroso, 
complicado, se bern que se vie sse fazendo ao arrepio da lei. Mas esse proces
so tornava-se mais problematico com a concorrencia das massas de migrantes 
que, deslocando-se do Nordeste e de outros pontos do pais, vinham ampliando 
a frente agricola, na qualidade de posseiros. Estes, ao mesmo tempo que repre
s~ntavam os autenticos motores dessa expansao agniria , se constituiam, ao la
do dos indios, no principal foco de resistencia aos vorazes apetites dos citados 
grupos capitalistas e imperialistas na Amazonia. 

Eis os verdadeiros motivos que originaram as recentes Portarias do governo 
de Geisel. Apesar das persistentes promessas dos arautos da ditadura de regu
larizar as pequenas posses de acordo com leis anteriores e antigos decretos 
relativos a situac;:ao agraria , os novos regulamentos, fixando alternativas para a 
ocupac;:ao das terras da Amazonia, chocam-se frontalmente com os interesses de 
milhares de posseiros e de outros cantos pequenos e medios proprietarios da 
regiao. 

A Portaria mimero 11 amplia o limite anterior de 3 mil para 66 mil hectares, 
' no caso de projetos· agropecuarios, e para 72 mil , no de projetos florestais. A 

Portaria numero 1 2 abre a possibilidade para a licitac;:ao de areas de ate 500 
mil hectares, no caso de projetos de colonizac;:ao. E a Portaria nuniero 13 libera 
areas de ate 500 mil hectares para projetos de cooperativas de reforma agraria. 
Dessa maneira, sao atendidas as exigencias dos novos latifundiarios -<:apitalis
tas. 0 proprio ministro Paulin eli havia declarado • questao secundaria" o prec;:o 
a ser fixado. 0 principal - esclareceu - e que a alienac;:ao das terras devolutas 
na Amazonia Legal seguira urn esquema vacinado contra qualquer forma de es
peculac;:ao imobiliaria. 0 interessado te~a que apresentar urn projeto detalhado 
sobre a destinac;:ao da area em aquisic;:ao." 

Capacidade tecnica para. elaborar pro)etos detalhados nao falta aos monop6-
lios capitalistas. Alguns ja anunciaram a intenc;:ao de preparar "projetos inte
grados", isto e, que englobem OS aspectos agropecuario, florestal, de coloniza
c;:ao e de cooperativas de reforma agniria.Assim, novos latifund~os de mais de 

• .... 
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urn milhao de hectares aparecerao como resultado de simples portaria do miOH 
tro da Agricultura de Geisel. 0 destino do uso e da posse da maior parte d• 
territorio nacional e decidido nas antedimaras de urn ministerio, a revelia do 
povo e em detrimento da imensa maioria das mass as trabalhadoras do pais. Ao 
inves de acabar com o latifundio - objetivo expresso do Estatuto da Terra - a 
politica agniria efetiva da ditadura somente faz com que a propriedade fundiliria 
mude de dono ou de tipo de explora~ao. Pi or , incrementa a concentra~ao da pro
priedade territorial em maos de urn numero cada vez menor de latifundiarios -ca
pitalistas. Basta observar que , em 1960, existiam na Amazonia 66 mil estabe
lecimentos dedicados as atividades agricolas com areas de 2 , 2 milhoes de hec
tares, enquanto 4.700 entregavam-se a pecuaria e possuiam superficie de 1 ,2 
milhao de hectares. Em 1970, a quaritidade de estabelecimentos consagrados ' 
a agricultura havia caido para 22 mil, com area de 700 mil hectares, enquanto 0 

de empresas peculirias subira para 1 4 mil, com uma area de seis milhoes de 
hectares. Falando em outros termos: desapareceram 44 mil pequenas e medias 
propriedades, com area media de 30 hectares, ao passo que surgiram 9.300 .no
vos estabelecimentos agropecuarios' cuja area . media elevou-se de 270 para 
420 hectares. Mesmo que tais dados nao incluam os grandes projetos - na maio
ria voltados para a cria~ao . de gado e ja contando com urn rebanho de 1,5 mi
lhao de cabe~as - eles mostram a tendencia a conc-entra~ao fundiliria e a ex
plora~ao crescente e multiforme dos camponeses. 

De todo modo, para estes sobram poucas op~oes. Ou se transformam em ren
deiros, submetidos ao antigo metodo local do av iamento, ou trabalham tempora
riamente como assalariados nos desmatamentos ( de 40 mil assalariados agri
colas existentes no Parli, so 1 7 mil sao permanentes). Ou vao para a periferia 
das cidades em busca de emprego, que geralmente nao encontram, ou se em-
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brenham mais profuodamente nas selvas a fim de abrir novas posses , sabendo 
porem de antemao que estas podem estar situadas nos marc9s de algum latifun
clio gigante comprado na base do mapa e do helic6ptero, E desta forma que a 
Amazonia , cujas terras devolutas deveriam destinar-se a receber milhoes de fa
milias sem-terra, vern sendo retalhada e ac;ambarcada pelos poderosos grupos 
do capital nacional e estrangeiro. 

Nao obstante, os monopolistas continuam descontentes. Querem maiores pri
vilegios. Aguardam ainda novo Regulamento de Incentivos Fiscais da SUDAM , 
que OS beneficiari escandalosamente. Cumpre relembrar , tambem que nos ulti 
mos anos eles receberam , a juros de 7 a 12% ao ano , 4 e meio bilioes de cru
zeiros em fioanciamentos. Isto comprova o papel ativo dos organismos financei 
ros em favor desses grupos e nas modificac;oes ou distorc;oes que a agricultura 
brasileira vern sofrendo em detrimento dos interesses da massa camponesa. Haja 
vista que OS pequenos e medios agricultores, indiscutivelmente necessitados , 
nao sabem como conseguir o menor financiamento , em face das inumeras exigen
cias burocniticas. Por exemplo, a nova Lei de Terras do Estado do Para chega 
a exigir uma serie de documentos para " efeito de aquisic;ao de terras"' que pro
vern a " idoneidade economic a " do adquireote. Os burocratas da ditadura tudo 
fazem para garantir os privilegios dos grandes propriecarios e fazendeiros. E 
certamente encontrarao meios e formas de devolver aos latifundiarios -capitalis
tas boa parte dos 500 bilioes de cruzeiros que serao arrecadados pela alienac;ao 
das terras administradas pelo I CRA. \ 

No entanto , para a oac;ao e para a Amazonia as perspectivas decorrentes 
dessa politica sao cada vez mais sombrias. E oa medida em que se intensificar 
sua aplicac;ao , mais grave tornar-se-.i a situac;ao do campo. Os posseiros sera o 
expulsos ainda com maior vioH~ncia. Acentuar-se-.i o processo de absorc;ao dos 
pequenos e medios proprietarios que durante algum tempo conseguiram perma
necer encravados entre as grandes empresas agropecu.irias. 0 ab.andono das cul
turas alimenticias, que tern custado tao caro a Amazonia (mais da metade do que 
obtem com as exportac;oes e gasto na compra de produtos alimentares, sendo 
seu deficit acumulado de dez anos superior a urn bilhao de d6lares), sem duvida 
vai crescer. E com a prevista derrubada de novos 35 milhoes de hectares, agra
var-se-a a queda da fertilidade do solo e se multiplicarao os inumeros problemas 
ecol6gicos que preocupam pesquisadores, cientistas e todos os patriotas. 

Nao obstante , essa politic a de favorecimento dos empresarios fundi.irios, na
cionais e estrangeiros, e cootraria aos interesses oacionais e populaces, encon
tra · resistencia dia a dia maior. Mesmo com todos os recursos te cnicos e finan · 
ceiros a seu dispo~ , o INCRA e os demais orgaos do aparelho estatal empenha
dos em abrir caminho aos latifundiarios -capitahstas nao conseguem realizar a 
discriminac;ao de ·terras em ritmo superior a sua ocupac;a o pelas novas levas de 
camponeses migrantes. Os grandes proprietarios e empresarios sempre tera o que 
se haver com quantidade crescente de posseiros localizados nos "centros" e 
nas "beiras", 'bern COmo COOl OS indios e pequenos e medios proprietarios, todos lu
taodo cada vez mais decididamente em prol de seus direir.-, de seus bens, de 
sua vida. Conflitos diarios transformam a fronteira agricola amazonica em .ireaa 
conflagradas. Amiudam-se os choques armados de envergadura, como o do Ara-
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guaia no sui do Para, ou o de Sao Pedro da Agua Branca, na Amazonia mara
nhense, revelando a extensao e a profundiddde da crise agniria e do movimento 
campones em defesa da posse da terra, pelos direitos inscritos na lei, por jus
ti~a e liberdade. 

E exatamente o agravamento dos problemas do campo brasiieiro que se re
flete no despertar da consciencia e na tomada de posi~ao de novos agrupamen
tos sociais e politicos do pais, os quais come~am a perceber que o Brasil nao 
pode veneer seus males cronicos e aflitivos, como o dominio imperialista . sem 
resolver ao mesmo tempo a questao agniria de conformidade com os reclamos e 
as aspira~oes da parcel a maiilr_ de sua popula~ao ~ o campesinato. Em conse
quencia, setores importances da intelectualidade e da pequena burguesia urbana 
elementos destacados da burguesia nacional e parte significativa da Igreja Ca-· 
t6lica e de outras institui~oes religiosas, levantam a necessidade de proteger 
num minimo que seja os interesses dos posseiros e lavradores, de. realizar uma 
coloniza~ao que se baseie essencialmente na unidade familiar do campones, 
« evitando o surgimento de grandes latifiindios incentivados". Nos esfor~os que 
empreendem paralelamente ao movimento campones que se desenvolve, esses 
agrupamentos se dao conta de que e a ditadura mesma que nao cumpre as leis 
em favor das massas rurais, . antes as transgride grosseiramente. E acabarao 
convencendo-se de que qualquer solu~ao em beneficio da gente laboriosa do 
campo exige a destrui~ao do sistema latifundiario e a execu~ao de uma reforma 
agraria radical. 

Mas uma reforma agraria desse !ipo nao pode ser levada a cabo dentro do re
gime de ditadura militar-fascista. E preciso liquidar este regime atraves da uni
dade de amplas for~as; sobre a base da alian~a operario--camponesa, e do empre
go das mais variadas form as de I uta, especialmente da luta armada popular. 0 
proletariado e o seu partido de vanguarda, o Partido Comunista do Brasil, con
sideram que a injusta estrutura agraria atual s6 sera efetivamente modificada 
sob a egide de urn governo popular e democratico, que assegure as conquistas 
de todo o povo trabalhador, das correntes progressistas. A vida . demonstra ser 
esta a iinica solu~ao correta da questao da terra e para a qual tenderao inevi
tavelmente as for~as sociais e politicas sintonizadas com os interesses da 
imensa maioria da na~ao brasileira. 

I l I DfARfAMENTE EM PORTUGUBS 

, 
RAf)[O ·uf~A. A: /Ja -, 2U as 21 horas 0 d de 31 e 42 M. 
/ Das 22 as 23 horas n as 

RADIO PEQL 1,\l : l>as 19 as 20 horas, Ondas de 25 e 42 M. 
Vas 21 as 22 horils ' Ondas de 19, 25 e 42 M 
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UM DECENIO DA REVOLU<;AO 

CULTURAL PROLETARIA 

A decisa o do Comite Central do Partido Comunista da China de destituir 
Teng Hsiao Ping dos cargos de primeiro vice -ministro e vice presidente do Par
tido constitui sem duvida importance vitoria das for~as revoluciomirias e socia
listas contra os seguidores do caminho capitalista. Condenando o programa, as 
a~oes e as palavras desse chefete revisionista, os camaradas chineses o de
nunciaram como a encarna~ao das aspira~oes burguesas a restaurar seu poder e 
como expressao da nova tentativa das· classes derrotadas em revogar o vere
dito da Grande Revolufao Cultural Prolet<iria. Dessarte, o glorioso Partido Co
munista da China e seu clarividente lider, Mao Tsetung, continuam a dirigir 
firmemente as massas revolucionarias contra o d~sviacionismo de direita, em 
favor da consolida~ao da ditadura do proletariado, do avan~o da causa da edi
fica~ao do socialismo e da transfoniia~ao- da China num exemplo, num baluarte 
cada vez mais solido da luta dos povos do mundo inteiro contra o colonialismo, 
o imperialismo e o hegemonismo das duas superpotencias, os Estados Unidos e 
a U niao Sovit!tica. Tudo ·isso, serve para frustrar as pretenso es reaccionarias 
dos inimigos e alentar as esperan~as de todos os sinceros partidarios da revo
lu~a o e 4o socialismo. 

Com tao magnifico triunfo, os comunistas e o povo da China comemoraJ? o 1 0° 
aniversario do inicio da Grande Revolu~ao Cultural Proleraria, acontectmento 
de alcance his tori co -universal. Como se recorda , a 16 de Maio de 1966, com a 
famosa Circular de repudio e de critica a linha reaccionario-burguesa contida 
no denominado Informe Esquem1itico do bando revisionista, desencadeou-se o 
maior movimento revolucionario de massas jamais ocorrido na vida de qualquer 
pais. 0 problema central que entao se colocava era precisamente o da destitui
~ao dos oportunis'tas de dire ita, entre os quais se encontravam Liu Shao-shi, 
Teng Hsiao Ping e outros. A Circular caracterizava-os da seguinte forma: "Os 
representantes burgueses que se infiltraram no Partido, no Governo, no Exerci
to e nos diversos setores culturais sao urn grupo de revisionistas contra-revo
lucionarios preparados para se assenhorear do Poder e transformar a ditadura 
do proletariado em ditadura da burguesia, assim que se lhes apresente a opor
tunidade ( ... ) Por exemplo, gente tipo Kruschov ainda se 'tlbriga a nos so lado". 

Nao por acaso essa «gente" veio a li~a e deixou sair de seus esconderijos 
todos os "monstros e dem6nios" que se haviam aboletado, durante anos, nos 
jornais , nas radio~, no cinema, na opera, na musica, nas publica~oes literarias 
e artisticas, etc. E que no plano internacional, diante da resistencia dos povos 
e do crescimento de suas aspira~oes a independencia e a liberdade, OS imperia
listas ianques mostravam-se ainda mais raivosos e arrogantes, intensificando 

' 
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sua escalada agre ssiva para esmagar o her6ico povo vietnamita ; os revisionis
tas sovie ticos, pi sob a batuta de Brezhnev e Kqssiguin, nao menos insolentes , 
afivelavam novas m:iscaras de dis farce a fim de levar avante os sonhos expansio
nistas dos velhos tzares; no Brasil, na Indonesia e em outros paises, sucediam
-se golpes militares das fors:as reacionarias para oprimir e liquidar as fors:as 
patri6ticas e democraticas desejosas de mudans:as. Enquanto isso, na China 
subia a mare da Revolus:ao Cultural Proleraria, iniciava-se nova e aguda luta do 
proletariado contra os agentes da burguesia na frente ideol6gica. esse momen· 
to, os elementos direitistas deram a conhecer sub-repticiamente seu Informe Es
quematico. Organizaram uma contra-ofensiva destinada a deter a Revolus:ao Cul -
tural Proledria, sob a capa de uma pseudo-critica para a "a eliminas:ao total ·das 
ideias burguesas no terreno academico " . 

De imediato, porem, o Comite Central do Partido Comunista da China , dirigi
do por Mao Tsetung , contra -atacou e decidiu revogar o Informe Esquematico. 
Apontou a completa falsidade de suas teses, desmascarou seu real objetivo , re
velou o carater e a significas:ao da contenda anti -revisionista e chamou todo o 
Partido a elevar sua vigilancia , criticar os agentes burgueses infiltrados no 
Partido e derruba ~os. A Circular de 16 de maio elaborada sob a dires:ao pes
soal do camarada Mao Tsetung, formulou a teori~ , os principios e a politica da 
Grande Revolus:ao Cultural Proleta ria, projetando ainda mais o pensamento re
volucionario marxista-leninista e a figura do maior lider do povo chines. 

- A Circular demonstrava que os elementos direitistas, ao tentarem fazer a 
critica em palavras dos circulos litenirios e academicos que se empenhavam em 
preparar a opiniao publica em favor do retorno a dominas:ao burguesa e imperia
lista na China 7 procu~aram na realidade desviar o gume das as:oes das mass as 
trabalhadoras e populares contra a atividade antipartido e anti-socialista. Parti
am de posis:oes burguesas nessa critica, visando a encobrir a natureza politica 
do combate em curso. Ao mesmo tempo, ao proporem urn fim nipido a discussao e 
que a mesma se ciogisse ao terreno "puramente academico", violaram a tese 
fundamental do marx.ismo-leninismo de que toda a lura de classes e uma lura 
politica. •E, assim, infringiram na pnitica urn dos ensinamentos de Mao Tsetung 
de que a batalha ideologica contra a burguesia sera prolongada, nao J?Ode ser 
encerrada com solus:oes politicas apressadas. Tambem interpretaram a politica 
de abertura ampla" , 'nao como urn estimulo para que todos se fitrevessem a falar 
a criticar e a debatet, mas tao-somente como pe.rmissividade ou liberalizas:ao 
burguesa para atuar ou reprimir o proletariado, ao passo que a este cabia apenas 
calar e sujeitar-se. Alias, este e o procedimento comum de todos os revisionis
tas9 em bora vivam a exaltar sua "democracia" e seus "metodos tolerantes". 

Com a ascensao do movimento de massas da esquerda proletaria que ameas:a- · 
va varre-los de suas posis:oes , OS autores do Informa Esquematico ·apressaram-se 
a proclamar que "diante da verdade todos sao iguais". Uesse modo, contrapu
nham-se ao marxismo-leninismo e negavam a natureza de classe da verdade. Por 
isso, a Circular classificou-os como uma corja de contra-revolucionarios, antico
munistas e antipovo. • E acrescentava: o embate entre os revtstonistas e os 
marxistas-leninistas e de vida ou morte , a !uta entre os explorados e os ex-
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ploradores, OS oprimidos e OS opressores nao comporta qualq_uer tipo de igualda
de nem de suposta coexistencia pacifica. As concepc;:oes do Informe Esquemati
co nao distinguiam as posic;:oes e as verdades de classe no tratamento dos 
problemas culturais e academicos, onde as ideias marxistas-leninistas e o pen
samento de Mao Tsetung de ha muito tinham sobrepujado as ideias burguesas e 
prevaleciam sobre as mesmas. A Circular esclarecia ainda o sentido real e a 
relac;:ao entre a tese da destruic;:ao e ada cons.truc;:ao, ja que os revisionistas sa
lientaram que "sem construc;:ao nao pode haver destruic;:ao verdadeira e cabal n. 

0 camarada Mao Tsetung indicava, frequentemente , o contrario, a saber: que 
nao ha construc;:ao sem destruic;:ao. Est a "significa cri tica e repudio, significa 
revoluc;:ao ( ... ) Primeiramente vern a destruic;:ao e seu proprio curso ja implica a 
construc;:ao" . A tese revisionista visava e visa de fato a impedir que o proletaria
do liquide a ideologia burguesa e promova a revoluc;:ao ate o fim. 

Apoiados nessas teses , os elementos direiiistas pretendiam protegee os "ti
ranetes academicos" e seus porta-vozes, 11 atacar a esquerda proletaria, Com 
manobras escusas, procurar am turvar as aguas , confundir as posic;:oes das 
classes que se degladiavam . Queriam, assim, fortalecer as trincheiras e impul
sionar o trabalho de seus apaniguados e asseclas. Recorreram a todos os meios 
para frear a luta que se iniciara, pretendendo que a mesma fosse conduzida com 
"cautela" , "prudencia" , pelos canais competentes, de forma burocratica, mas 
sempre com o proposito de conter e desviar a ac;:ao revolucionaria das massas. 
Trataram de escamotear os fatos , de embaralhar as ideias, de tergiversar com 
sutileza o proprio pensamento Mao Tsetung para torpedear a orientac;:ao trac;:ada. -

Enfim, utilizaram toda a sorte de artificios e de meios fraudulentos com · o I 

in~uito de abrir caminho ao revisionismo contemporaneo, 'a restaurac;:ao burguesa 
e barrar o desenvolvimento consequente da revoluc;:ao proletaria, socialista. 

No en tanto, a Circular de 16 de maio afirmava que a luta em que se envol vi am 
milhoes e milhoes de homens e mulheres trabalhadoras do povo chines dizia 
respeito a aplicac;:ao da linha do camarada Mao Tsetung sobre a Revoluc;:ao Cul
tural Proletaria. Devia a mesma ser levada ate ii vitoria e nao escamoteada ou 
combatida. Nessas circunstancias, assinalava corn nazao a Circular: "A luta 
contra esta linha revisionista nao e , de forma alguma, coisa de pouca monta, mas 
sim assunto de primordial importancia relacionado com o destino, o porvir e a 
fisionomia futura do nosso Partido e do nosso pais, e concernente tambem a 
revoluc;:ao mundial". 

Exatamente porque a entenderam em toda a sua significac;:ao internacional 
desde o primeiro momento e que os comunista~ brasileiros a saudaram e apoia
ram sem vacilac;:oes. E ate hoje, quando decorre seu 10° anivers ario, continuam 
a considera-la como urn dos magnos eventos da historia da Humanidade, cuja 
repercussao na vida dos povos ainda levara tempo para ser devidamente aprecia
da. Em consequencia, impuseram-se o clever de conhecer seu conteudo e assimi
lar todas as suas lic;:oes, tendo em vista elevar o nivel da luta emencipadora e 
democratica do povo brasileiro. 

Neste decenio e face aos acontecimentos que culminaram com a destituic;:ao 
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de Teng Hsiao Ping, ficou mats evidente que a Grande Revolur;ao Cultural 
Proletaria surgiu e se desenvolveu como uma necessidade objetiva da luta que a 
classe operaria, apos a tomada do Poder politico, deve levar adiante para liqui
dar com as concepr;oes feudais e burguesas da cinsciencia das pessoas , formar 
urn novo homem, na base das novas relar;oes de produr;ao socialistas . A tese 
cardeal do marxismo-leninismo de que sao as massas a principal forr;a produtiva, 
a verdadeira criadora da historia, a real protagonista da revolur;ao foi plenamen
te confirmada. Atraves dos embates da Revolur;ao Cultural Proletaria, as massas 

• nao so aprenderam o caminho de sua emancipar;ao, baseadas em seus proprios 
esforr;os, como provaram que sao capazes disso. A principio, rebe landc -s e e mo
bilizando-se; em seguida, unindo-se e tomando o poder dos seguidores do cami
nho capitalista; e finalmente , por meio da pratica da luta, da critica e da trans
formar;ao, centenas de milhoes de homens simples do povo chines revelaram seu 
poderio e abalaram o mundo. Inauguraram, des sa forma , uma nova fase da luta 
pela liberdade . 'Puseram mais uma vez a nu a falsidade da propaganda dos aco
litos da burguesia de que a liberdade e incompativel com o socialismo. Mostra
ram, ao contrario, que a democracia para as massas so se toma possivel e e 
assegurada desde que a ditadura do proletariado se estabeleca e se consolide. 
So com a vigencia desse regime, a classe operaria assume realmente o Poder e 
obtem as condir;oes para dirigir e controlar tudo, para emancipar-se e emancipar 
todos os trabalhadores. 

Na passagem do 10° aniversario do inicio da Grande Revolur;ao Cultural Pro
letaria, os comunistas brasileiros regozijam-se pelas vitorias por ela alcanr;a
das , pelo aprofundamento da luta contra os seguidores do caminho c api talista , 
pela con tinuidade do movimento revolucionario das massas. Os golpes desferi
dos nos revisionistas chineses e em seus comparsas de outros paises significam 
importante contribuir;ao para a bancarrota e a derrubada do sistema imperialista 
e capitalista mundial. Esmagando seus inimigos internos e externos e fortale
cendo a causa da ditadura do proletariado e do socialismo, o povo chines, guia
do pelo Partido Comunista e por seu grande lider Mao Tsetung, elevara sua 
unidade combativa e conquistani vitorias ainda maiores a bem da revolur;ao e do 
socialismo em todo o m:.ndo. 
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CRESCE A RESISTENCIA 

ESTUDANTIL 

0 movimento estudantil sempre desempenhou papel importante na luta do po
vo bra:>ileiro pela democracia e independencia nacional. Por isso transformou
-se num dos alvos da repressao fascista. Os generais fecharam a UNE, as Uni
oes Estaduais e grande oumero de entidades estudantis. Coibiram as manifesta
s:oes , prenderam, torturaram e mataram estudantes. Procuraram implantar uma 
nova estrutura estudantil e aplicar certas reformas objetivando fortalecer o regi
me militar. 0 Decreto 477 e os demais atos de exces:ao serviram como arma para 
amordas:ar os sentimentos progressist'as e de amor a liberdade dos jovens e in
timida-los em seus anseios por uma cultura verdadeiramente popular. Todavia, 
a ditadura nao conseguiu seus objetivos. Os estudantes continuaram ocupando 
lugar destacado oa luta da oposis:ao democratica e aotifascista. 

RETOMADA DAS LUTAS ESTUDANTIS 

Apos 1968, como decorrencia da nova escalada repressiva e do AI-5 , o movi
mento estudantil foi seriamente golpeado. Aos poucos , no en tanto, da mesma 
forma que o movimento democratico em seu conjuoto, os universitarios retoma
ram a iniciativa de suas as:oes. ~ principio estas girarain em torno de problemas 
especificos e ao nivel das Faculdades. Nesse processo, sobressaiu a luta con
tra o ensino pago e a repressao, em defesa dos presos politicos. E , assim, os 
embates foram ganhando cootornos mais definidos. 

Ao chegar o a no de 197 5, o movimen to comes:ou a to mar corpo. Logo no inicio, 
os estudantes da PUC-RJ realizaram uma manifestas:ao de repudio ao Decreto 
477 e entregaram uma carta-aberta ao Ministro da Educas:ao pedindo a revogas:ao 
daquela medida de exces:ao ditatorial. Poucos dias depois , os alunos da PUC
-SP lans:aram campanha contraria a vioda do ex-ministro da ditadura, Coronel ] ar
bas Passarinho, para fazer uma conferencia oa Uoiversidade Catolica. Seus 
colegas da USP apoiaram a campanha e ] arbas Passarinho teve de desistir de 
seus propositos de promover a apologia do regime e do 477. 0 exito estimulou a 
luta dos estudantes no combate ao mostrengo. E quando a Reitoria da USP ten
tou aplica-lo a tres alunos, a ameas:a foi respondida com forte mobilizas:ao de 
p.rotesto, Este alcans:ou tal amplitude que a Rei tori a voltou atras, alegando "en
gano na utilizas:ao de instrumentos disciplinares". Nao obstante, procurou en
quadrar os jovens universitarios em medidas punitivas do Regime nto Interno da 
Universidade. A mobilizas:ao nao esmoreceu; intensificou-se, tendo sido efetua_ 
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das inumeras assembleias e concentra~oes no ambito das Faculdades,. Ainda na 
USP, dando prosseguimento a campanha contra o 477 , realizou-se urn plebiscito 
com a participa~ao de perto de onze mil universitarios, dos quais nove mil, nove 
centos e dez se pronunciaram contrarios ao famigerado decreto. Tambem em Lon
drina, Estado do Parana, diante da tentativa da Universidade local de aprovar 
urn C6digo Disciplinar calcado no 477, os estudantes imediatamente manifesta
ram seu repudio maci~o, o que obrigou a Reitoria, pelo menos temporariamente , 
a retirar da pauta o projetado C6digo de Castigos. 

Nesse ambience de manifesta~oes e de resistencias, deflagrou a greve dos 
estudantes de Sao Paulo em protesto pelo assassinato do professor e jornalista 
Vladimir Herzog. Deixaram de assistir as aulas trinta e cinco mil universitarios , 
numa prova de condena~ao a brutalidade do Exercito e em favor dos direitos hu
manos. No mesmo espirito de oposi~ao as arbitrariedades da polic.ia e das For
~as Armadas , os estudantes de Minas Gerais mostraram indigna~ao em face da 
invasao do DCE e da Escola de Engenharia da capital do Estado pelos militares. 
J a em Brasilia, as expressoes de descontentamento se dirigiram contra as medi
das tomadas pela Reitoria da Universidade no sentido de impedir a reabertura 
dos Diret6rios estudantis. Mais de dois mil estudantes concentraram-se defronte 
do Ministerio da Educa~ao para protestar veementemenie. 

Boa parte das lutas teve, porem, carater reivindicatorio. Pela amplitude da 
mobi.liza~ao e tempo de dura~ao, destacaram-se duas greves. A da Escola de 
Comunica~oes da USP e a da Universidade Federal da Bahia (UFBa). A primeira 
desencadeou-se por causa da excessiva centraliza~ao de poderes da dire~ao da 
Faculdade, das atitudes arbitdirias do Diretor, da falra de professores , de apa
relhagem e de verbas. A reivindica~ao central e imediata era a renuncia do 
Diretor. tDa greve participaram mais de dez Escolas da USP em sinal de solida
riedade aos cole gas da ECA. Realizaram-se vafias assembleias gerais , algumas 
com a assistencia de mais de do is mil jovens. E a greve s6 nao prosseguiu por
que sua dire~ao nao teve flexibilidade tatica em aceitar uma conquis~a ja obtida 
da - a escolha da Congrega~ao - e em utilizar novas form as de luta. J a a greve 
da UFBa contra o jubilamento e o baixo nivel de ensino contou com a quase to
talidade de seus treze mil alunos. Embora a Reitoria da Universidade e as au
toridades federais na 0 houvessem revogado totalmente 0 jubilamento , tiveram de 
rever a maioria ·das norm as do mesmo, o que representou uma importante vito ria 
dos grevistas. 

0 ano de 1975 esteve repleto de manifesta~oes dos universltanos sobretudo 
diante do rebaixamento do nivel de ensino. Contra este descalabro , efetuaram-se 
greves na Escola de Medicina, Enfermagem e Ciencias Biom~dicas de Sao Jose 
dos Campos , na Faculdade de Medicina de Sorocaba, na Faculdade de Ciencias 
Medicas de Santos , bern como movimentos de protesto nas Faculdades de Medi
cina de Tau bate e Bragan~ a , todas no Estado de Sao Paulo. Outro motivo deto
nador de manifesta~oes foi a cobran~a abusiva das taxas de anuidade escolar. 
Por exemplo , em Brasilia, dez mil estudantes demonsrraram inconformismo com 
as tax as exorbitantes e a rna qualidade do en sino. Na capital paulista, os alu
nos do Curso Objetivo resolveram , em assembleia geral , boicotar as mens ali da-
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des , o mesmo ocorrendo na Escola Paulista de Enfermagem, na Faculdade de 
Engenharia Industrial de Santo Andre e na Fundac;:ao Alvares Penteado (Sao Pau
lo). Por outro lado , a questao dos prec;:os caros dos restaurantes universitarios e 
a deficiencia ou falta de assistencia aos estudantes provocaram lutas n <: .:api
cal paulista , em Sao Carlos e na PUC-RJ. 

Reflexo da tomada da iniciativa pelos, estudantes e de seu estado de animo, 
e a proliferac;:ao da imprensa universiraria. Em quase todos os Estados, surgi
ram jornais de Diret6 rios , de DCEs , de grupos de Centros Academicos e de ou
tras entidades. Em geral , eles revelam os sentimentos democraticos , a capaci
dade e a combatividade dos jovens. Apesar das limitac;:oes impostas pela situa
c;:ao e pelas direr;:oes das Faculdades e Universidades, esses jornais estao con
tribuindo para a elevac;:ao da consciencia politica dos estudantes , pois denun
ciam com vigor a repressao e o estado c ~damitoso do ensino universitario assim 
como levantam corajosamente as bandeiras de unidade e de lura pela democracia 
e pela independencia do pais do jugo norte-americano. 

A DITADURA PROCURA BARRAR 0 AVAN<;O DO ME. 

0 crescimento da resistencia democnitica do povo brasileiro obrigou os ge
nerais a acabar com a far sa da distensao. A partir de me ados de 1975 , o regime 
militar pas sou a fazer repetidas e enfaticas declarac;:oes sobre a "continuidade 
da revoluc;:ao" e a afirmar que de modo algum abriria mao dos atos de exec;:ao. 
Com a assinatura do chamado protocolo dos Generais , do qual o ditador Geisel 
deu o tom e o sentido em seu dis cur so de 1° de agosto, tornou -se evidence que 
fracas sara a manobra distensionista. A vigencia do 477 foi apresentada cinica
mente como uma necessidade e ate urn "bern" para os estudantes. Voltaram a in
tensificar-se as perseguic;:oes, prisoes , torcura e assassinato de patriotas. A 
c en sura a imprensa ficou mais ferrea. Parlamentares rive ram seus mandato's cas
sados. Ordenaram-se medidas para conter e reprimir o desenvolvimento das 
ac;:oes e da:; campanhas estudantis. Com esse objetivo, o ministro da Educac;:ao, ge
neral Nei Braga , convocou os Reirores das Universidades para uma Reuniao no 
periodo das ferias escolares. E diante do anseio expresso pelas entidaaes es
tudantis da Bahia e do Para de que os universitarios promovessem urn Encon
tro Nacional a fim de debater seus problemas e sua unidade , a ditadura militar 
pronunciou-se abertamente contra. 

A despeito de tais ameac;:as , a lura dos estudantes nao teve soluc;:ao de con
tinuidade. Ao reves , foi mostrando maior impetuosidade. E a partir principalmen
te de 1976, a retomada da iniciativa colocou como necessidade objetiva a reor
ganiza(ao das entidades estudantis eni novas bases. Em .diversos Estados, os 
universitarios procuraram reconstituir seus Diret6rios e DCEs ., para isso reali- · 
zando debates , reunioes e assembleias. Em abril teve lugar em Sao Paulo o 
Encontro Nacional de Estudantes, com representantes de cincoenta entidades, 
oriundas de oito Estados. No mesmo mes , realizou-se a III Semana de Escudos 
Sobre Saude Comunitaria , com representac;:ao de dez Estados, na qual se denun
ciou 0 agravamento das condic;:oes de saude do povo brasileiro , 0 predominio do 
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capital esttangeiro na industria farmad!utica do pais e se romou postc;:ao contra 
o AI-5 , o Dec. 477 e a repressao. De acordo com uma decisao do Encontro , os 
DCEs e os Diret6rios Acade micos organizaram Semanas de Luta Pelas Liberda
des Democniticas. A mais expressiva foi a promovida pelo DCEda Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Com o apoio de vinte e seis Diretorios , os uni
versitarios gauchos efetuaram manifestac;:oes em favor dos direitos individuais 
pela liberdade de imprensa , pela livre organizac;:ao politica do povo e dos estu
dantes, afirmando sua «insatisfac;:ao com a situac;:ao em que vive o pais". Apesar 
do boicote das diretorias das Faculdades e da ameac;:a do Reiror de aplicar o 

477 contra os dirigentes do DCE, a Semana Regional Pelas Liberdades Demo
craucas se constitum num extto. Em ligac;:ao com a defesa do dire ito de livre 
organizac;:ao dos estudantes . e a necessidade de ·combater as perseguic;:oes e ar
bitrariedades da ditadura , destacam-se greves importantes , como a da Faculda
de de Ciencias Economicas da Bahia, que protestou contra a prisao de dois co
legas em Minas Gerais, quando se dirigiam a urn Encontro programado para o 
Rio de Janeiro. Mesmo com o fechamento do Diret6 rio e a suspensao de seus 
principais dirigentes, os estudantes baianos nao se intimidaram, 

Uma n1pida analise da situac;:ao atual do movimento estudantil indica que, se 
de urn lado os estudantes procuram retomar a ini"ciativa das ac;:oes democra ticas, 
da reorganizac;:ao de suas entidades representativas e de sua unidade, de outro 
lado, o governo adota providencias no sentido de impedir essa retomada ou ten
ta controlar o movimento que esta em curso , utilizando seus agentes no meio 
estudantil. Nestas condic;:oes , torna-se indispensavel combinar a auda cia com a 
capacidade politica de definir corretamente , os objetivos _as formas de luta e 
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de unidade contra a ditadura militar , em defesa da cultura· e das libe rdades de
mocraticas. 

Os fatos evidenciam que problemas tais como o aviltamento do nivel de en
sino , a insuficiencia de laborar6rios e hospitais -escolas , a assistencia univer
sitari a deficiente , as raxas de anuidade abusivas , as tentativas de generaliza
c;:ao do en sino pago , o jubilamento , assim como a extinc;:ao do Dec. 477 e a livre 
escolha e atividade dos Diret6rios , sao os que mais afetam , no momento os es ·
tudantes e motivam suas a c;: oes. Mas a medida que eles querem debater as pessi -
mas condic;:oes da educac;:ao e seu encarec imento absurdo , que reclamam ou 
pleiteiam melhorias , sao violentamente reprimidos como se fossem marginais ou 
delinquentes , tratados pelo regime militar como sub:vers.ivos , inimigos da Patria . 
Verificam que toda uma legislac;:ao repressiva se abate para esmagar suas aspi
rac;:oes de progresso e liberdade , alem do arbitrio e dos me todos fascistas de 
Diretores , Reitores e servic;:os de seguranc;:a interna de cada Faculdade e Uni
versidade. E se tivermos em conta a tradic;:ao de firmeza , de coragem e de patrio
tismo dos estuda nte s e o espirito de combatividade e renovac;:ao proprio da ju
ventude , concluiremos que se justificam plenamente o grau de crescente insa
tisfac;:ao dos estudantes e o aumento de sua resistencia coritra o regime dos 
generais. 

Por isso , a ditadura nao consegue nem conseguira distorcer ou liquidar as 
lucas em desenvolvimento. 0 avaoc;:o do movimento estudantil decorre do agrava
mento das condic;:oes do ensino e da Universidade e do estado geral de asfixia 
que sufoca a vida do povo brasileiro, do qual os estudantes sao parte integrante 
e ioseparavel. Mas para que este movimento se reorganize e unifique , de acordo 
com os interesses nacionais e democraticos , e continue jogando o papel a que 
esta destinado, deve compreender que a lura pela derrubada do regime militar 
sera prolongada e exigira diversificadas ac;:oes de forc;:as poderosas , apoiadas 
sobretudo na alianc;:a dos operarios e camponeses. 

Saudamos a retomada da iniciativa do movimento estudantil e tudo faremos 
para que ele se amplie e consolide ainda mais na lura por suas reivindicac;:oes 
especificas , em defesa da cultura e por urn regime efetivamente democratico. 

"As tarefas hist6ricas que s e coloC'am diante do povo bras i 
leiro niio podem ser cumpridas cabalmente sem a existencia de 
uma vanguarda marxista-leninista da class e opertiria . Nunca, 
como em nossos dias , foi maior a sua importdncia. Para dirigir 
a revolut;iio , e necessaria uma for t; a combativa , com clareza de 
objetivos, unidade de pensamento e de at; iio, capaz de todos os 
sacrificios , profundamente vinculada as massas e decidida a 
enfrentar o imperialismo norte·americano e a reat; iio inter:na. 
Esta fort;a s6 pode ser o partido do proletariado . Forjar uma 
organizat;iio partidtiria que se oriente pela doutrina marxista·le· 
ninista e, pois , uma questiio decisiva . .. 
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