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A funda o do Partido Corrnmista d2 Brasil, era marco de 1922, ha quarenta e oito a-
nos, foi urn acontecirnento de enorme importancia na vida politica do pals. 0 proletariado
brasileiro fomara sua vanguarda poLtica, seu estado-n]aior. Desde entao, suas bataihas nao
se travariarir as cegas, circunscritas aos objetivos puramente ,economicos, visto que o parti-.
do do proletariado, inspirado no exemplo dignificante da vitoria da Revolugao de Outubro,na
Iissia, colocava corno sua meta a conquista do poder polCtico, a transformaçao revolucionari
a da sociedade brasileira,

'Nos anos ,que Se seguirarn a sua fundaço, o Partido Comunista do Brash, que havia
aderido aos principios do marxismo-leninismo e levartava a necessidade da solidariedade in-.
ternacional do proletariado, coloco.i-se audazmente a frente das massas e dirigiu importan-
tes movimentos Percorreu urn caminho glorioso, de lutas e campanhas menraveis Em grande
psrte, deve-se a açao consciente dos comunistas nniitas das conquistas soclais da classe ope
raria, Vanguardeando o povo, o Partido travou persistente luta contra o irnperialisxno e pela

F

 reforrna agraria; foi a forca principal da luta contra o nazi-integralismo e a guerra. Lide-
rou a A1iana Nacional Libertadora e a gloriosa insurreigao de 1935, quando, peJ.a primeira
vez na Historia do pars, o prole4riado, unido a outras classes e carnadas revoiucionars,
procurou, de forma pratica, atraires cia luta armada, ,con3uistar o poder poltico, derroRar
os latifuridiarios e a grande burguesia e liquidar o dorninio dos rnoriopolios estrangeiros. Du
rante a Segunda Guerra 1india1, inumeros foram os comunistas que marcharam para os canipos
de batjlha da Europa, enquanto outros participavam junto ao povo cia grandiosa canipanha d
ajuda a FEB. As carnpanhas pelas liberdades e a democraci' sempre encontraram os cornunistas
nas primeiras fi.as . Urn dos resultados mais positivos cia atividade dos comunistas e o arral
gado sentimento patriotico do povo brasileiro, seu odio ao opressor estrangeiro, em partidu
lar aos ixnperialistas dos Estados Unidos,

Apesar de todos os xitos que cabeni aos comunistas, o Partido do proletariado no
consegulu conduzir o povo brasileiro ao poder politico. Muitas sao as causa objetivas e
subjetivas que para Isso contriburam. 0 Partido Cornunista 'do Brasil em sua ja longa vida,
sofreu a influencia ideologica de outras classeS e carnadas da sociedade biasileira. As idei
as pequeno-burguesag e, rnais rcentemente, as da burguesia nacioa1 influj.ram negativmente
na orientaçao poLCtica e na pratica dos comunistasbrasilejros, Tendencias ora de 0esquer-
cia, ora de direita, todas cia f'undo oportunista, nao-proletarias, hrupedirarn, durante urn ion
go peroo, afornuilaçao de uina estrategia e de urna tatica corretas que levassem o pov-o bra
sileiro a vitoria contra seus exploradores e opressores, nacionais e estrangeiros, 0 insufl
ciente dornnio do marxismo-leninisrno e da realidade brasileira, levou ao desenvolviinentodo
dogmatismo, cia cpia meca'nica, da falta de espIrito crtico era relag,o experincia estran
geira. Mesmo naqueles momentos em qua a linha do Partido era, no fundamental, revolucionari
a as forinas de luta indicadas para a conquista do poder pol:(tico foram ..em sua essencia,

Leia neste ni.inero:
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rrneas. No que se refere a forma princi pal do luta, por exemplo, mesmo quando o Partido
preconizava o caminho da luta armada para a conquista do poder politico, a entendia corno u-
ma repetiçao da Revolugao de Outubro: a greve geral polltica seguida da insurreiçao armada.

Em 1962, quando os rna rxistas-leninjstag romperarn corn os revisionistas seguidores do
Prestes, que se haviarn apoderado da diregao partidaria e adotado uma polltica capitulacio -
nista e traidora, o Partido ingressou numa nova e extraordjnarja fase de sua_vida. Nos ulti
moe oito anos, foramefetuado g passos bastante seguros no caminho da revolugao brasileira.
Da-se una mudança qualitativa no Partido. Nuin curto lapso do tempo, apoiado na experienciaanterior e num.aprofundamento do estudo do marxigino-lenjnjsmo e da realidade brasileira, Oscomunistas conseguiram elaborar uma correta orientaçao polItica, expressa no nifesto-Pro-
grama, e uma tatica revolucionaria de uniao dos patriotas para enfrentar a crise, a ditadu-
ra e a arneaça do neocolonizaçao do pals polo imperialismo norte-amerjcano. 0 Partido Comu -.
nista do Brasil indica o caininho da guerra popular para resolver as contradiçoes em que so
debate o pals e conquistar uni governo popular-revo1ucjorj0 1 Diferentemente da fase em que,
sob a direçao do Prestes, urn documento revogava o outro, as_ataig posiçoes do g coinunistas
brasileiros vern sendo coerentemente complernentadas em relaçao a compreensao anterior. Osprincipiog do maI cism-1enjnjsmo integrarn-se crescenteinente corn a realidade,com a pratica
concreta da revoluçao brasileira. Desenvo1ve .-se a teoria da revo1uao em nosso pals.

Grarides s.o os xitos conseguidos pelo partito do g conrunistas nesta noa fase ,de suavida, hs muito ainda falta fazer para levar plenaniente a% pratica a linha revolucionaria doPartido, "0 Partido tern uina linha justa - assinala 0 docuinonto do dezembro do Comite Cen -ra1, Has isto nao basta. A fundamental aplicar esta linha, express-1a na atividade quoti-
:.iana. Thu partido revolucionario vale principairnente pelo quo faz e seus exitos so podem
er aferidos pelo que realiza",

-	 A questo que so coloca hoje ante os comunistas, do ponto-de-vista do sun organiza -
çao, e a revolucionarjzaao do Partido, a transformaçao ideologlcaque necessita realizar
ni suaas Proprias fileiras corn vistas a se tornar o instrurnento das rnassas para fazer a re-

TOO ioluao. Nao basta romper corn o revisionisino nos terrenos pilt0, ideologico e organizatj
Indispensavel levar male adiante a luta: romper, tambem, nos inetodos e no estilo deabalho,

6todos e estilo de trabaiho ,revolucionariog implicam na necessidade dg Partido u -
estreitamente a teoria corn a pratica, isto ep aplicar sun ].inha revolucionaria, do for-

a que as palavras corresponda pj aos atos; ligar estreitainente o Partido as massas, apren-r com as massas, sistematizar as experienciag de suaslutas, das vitorias e dos fracassos,
:es do querer ensinar,ag rnassas;utllizar o provado metod9 da crltica e da utocrftica em
iIa a atividade partidaria, pois este educa os inilitantes a base dos seus propriog eros,
uda a corrigir o falso Quando so realiza urn controle vivo e a ternpo,atendo-so male a ana-
e das experienciag como aspecto principal do que ao volume do trabaiho realizado,

0 estilo leninista do trabaiho . pressupe quo todo g os 'nilitantes e dirigntes devernu-ar uma vida sirnole g e de trabalho duro, saibam combinar o irnpuJ.so revoluciorn ol	 nario com, pratico, tenbam declsao e audacia na realizaçao das tarefa g revolucionariag , na nilizaao-dag massas e na superagao dam dificuidade g . Tambern o coinbate ao burocratismo e. a
sividade constituj aspecto essencial na grande batalha em quo se ernpenham oq comunista g.a revoiucionarizaçao de seu Partido. "0 coniunista nao tome a luta, liga-se as massas,
em pratica de maneira viva a linha do Partido e empenha-se, decididamen-te, em agoes re-.UcioflariasU.

A revolucionarizaço do Partido e urna tarefa da ftlaior atualidade. Para derrocar a didira e 0 ,lrnjrla1isrno o povo brasiloiro precica do urnpartido deaçao polftica, de açao_vo'ieionarj a, ij-	 dam rnaneiras do cornernorar o quadragesirno oitavo aniversarlo do fundaçao
Partido consiste em travar a luta sern 9urte1 contra as concepçoes oportunistas do direj - 	 ao de "esquerda" que entravarn a aplicaçao da linha partidaria, em unir a teoria corn a pr

em lutar contra o esplrito conservador e rotneiro, em, adotar urn estilo de trabaiho
rninista. Enifim, revolucionarjzar o Partido, torna-lo o autentico instruinento do povo bra-
i.eiro na luta por sua emancipaao nacional e social.

tDIflIM4UTE RdioPequim.- Dam 19:00s 20:00 h - Ondas Curtas do 30, 31 e 41 metros
ORTtJGUS o	 Ls 2l:(O s 22:00 h - Ondas Curtas do 25 e 30 metros-	 Radio Tirana - ]s 18:30 as 19:00 Ii - Ondas Curtas do 25 e 31 metros

Ls 20:30 as 21:00 h - Ondas Curtas do 31 e 42 metros
s 22:00 ks 22:30 h - Onda g Curtag do 31 e 42-metros1.s 23:00 as 23:30 Ii - Ondas Curtas do 31 e 42 metros
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A dtadura military ao entrar em seu sexto ano de vigncia, agora sob a dirego de

Garrastazu dici, continua a deparar-se corn crecentes dificuldades para sua instituciona-
lizaçao. 1smo a chamada classe poltica reacionaria, sarnra pronta a encontrar formulas de
adaptaçao a qua1uer regime antipopular e antinacional, ye urn quadro pol:Ctico sombrio, chel
o de perigos, em face do maior isolarnento dos militarea no Poder.

Da( a razao de os ultimo pronuriciarnentos do general d.ici virera insist4ndo na no
cessidade dos ndlitares se unirem para consolidar o sistema institudo pelo golpe de 1 Q de
abril de 1964. Nesse sentido, nao so tentou justificar o AI-5, crticande o retardamento de
sua promulgaçao por Costa e Silva, como resoivéu apresentar urna serie de medidas demagog' -
cas e liberticida3 corn o intuito de "legitimar'f e "legalizar" a diadura ixnposta a2 pa.s pe
la força das arxnas. Garrastazu proclarnou o marechai Dutra, condestavel do Estado Novo e pa-
trocinador da Escola Superior de Guerra, corno mode-'lo, por ter 8unido t' em torno de seugover
no as cupulas reacionarias do PSD, da UDN e do PTI3, para cthnprir objetivos. antidernocraticos
e entreguistas.	

AEm ua primeira entrevista coletiva a•imprensa, Garrastazu deu enfase a afirinaço
de ter sido ele urn dos principais propugnadores do AI-5, o qual, assegurou, nao sera revo ga
do tao cedo. Quis, assini, demonstrar que governa apoiado nas forças miiitres mais raivosas
e fascistas e que busca reforar esse apoio corn novas disposigoes reacionarias. Ao mesnio
tempo - vaiha a confissao	 teve que relatar que o arcabouço juridico e politico inontado
por Castelo Branco e defendido por Costa e Silva desmoronara_ern 196 diante da verdadeira
rebeliao popular desencadeda contra a ditadura. Tal confissao prova, de forma e1oq1ente,
quo a ditadura militar so subsist6 porque Os generais fascistas voltarain a golpear violenta
mente as aspiraoes populares, atraves do AI-5, e prosseguem aplicando novas niedidas de ar-
bitrio e de arrocho.

Garrastazudici julga tambem poder fazer vngar os pianos da ditadura recorrendo
a novas prornessas sobre urn falso desenvolvirnonto econornico e procurando unir elementos rea-
cionarios, assim corno pela indicaçao de hornens de sua confiança pam os governos estaduais
e a "renovagao fl dos quadros politicos nurn pariamento servil, no ,qual a oposigao burguesa do
MDB teria o repugnante papel do rnistificadora da opiniao democratica,

s 0 esquerna politico do gene ral-pre side nte tern tanta consistencia como os caste-
los de cartas. Sua esperança do realizar urna "uniao sagrad" nos moldes. da conseguidapor
Dutra, ou de concretizar uina "uni;o tf rnais ampla ainda, esta destinada a sofrer urn reves tar

Ir to ou mais ignomii.oso quo o sofrido pelo viho rnarechal fascista. Convem recordar que embo
ra Dutra tivesse ,conseguido a uniao das cupulas poifticas dos partidos das classes domi -
nantes, naquela epoca, para satisfazer os interesses da reaçao interna e do imperialismo i-
anque, nao tardou muito, em face daresistecia dmocratica, .a ver' seus pianos so esboroa
rem. Em 1950, o carididato de Dutra a presidencia da Republica, foi flcristianizado t pela co-
ligaçao FD-PTB, quo saiu era busca de Vargas para seu candidato e a firn de assegurar uma
reçao reforinista e conciliadora ao movimento anti iniperiaiista quo so espraiava impetuosarnon
te.

• Desde entao, as contradioes entre a irnensa maioria do povo e o iniperialismo norte
-arnericano e seus sustentaculos internos so fizeram aguçar-se. Recrudesceram as crises de
governo no pals. Em 1954, Vargas suicid2u-se. Juscelino I.bitschek so toxnou posse graças ao
goipe do 1955. 0 presidente sQguinte, Janio Quadros, teve de renunciar. Joao Goulart, ape -
sar dos corpromissos e capituiaçoespara se empossar, acabou derrubado pelos golpistas d
1964. E apos 1964, as crises de governo continuam.

Thdo isso deu major consciencia ao povo de que ele nao podera conquistar a sobera-
nia nacional e_a independencia do jugo do imperialismo ianque nem obter as liberdades aguar
dando as soluçoes de cirna, das classes dominantes, sern urna luta de vida e morteontra_seua
inimigos jurados. Sob o regime dos generaij o povo convenceu-se ainda mais que eles sao la
caios fardados dos Estados Unidos, agentes dos latifundiarios e da grande burguesia, incapa
zes de quã.quer medida pam preservar a independencia e a soberania nacionais. Ao contrario,
o povo constata 4ue a ditadura military alem de praticar tropelias contra os direitos do p0
vo, do torturar e matar covardernente os patriotasT que caem em suas garras, protege desaver-
gonhadamente a minoria de expioradores nacionais e estrangeiros e obedece submissa aos dita
rnes da reaço interna o do imperialismo norte-aniericano.

As liçoes recebidas pelas massas populares e pelas correntes patrioticas ,e dernocr
ticas, nos ltixnos anos, sobretudo os ensinamentosa partir de l.964, indicam quo e pfeciso
preiarar-se efetiva e praticamente para responder a violencia reaconaria corn a violencia
revo1ucionria. Os fatos provam que a ditadura so se manteni pela força, acha-se mais isola-
da e nao pode resolver os problernas cruciais do pals. For isto, o ,povo deve unir-se e agir
corn audcia Pam derruhar a ditaira e nsr urn reirne derocrntAco e
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Qiol INXII e a Imérica Lae4u1na -
Em sua recente mensagern "Sabre o Estado do 4mdo, Nixon deu especial atenç.o -

aos agudos probleiths quo enfrenta o irnperialin norte-.arnericano na America Latina. Ao iiies-
mo tempo quo apola as ditaduras militares que dominam os governos da maloria dos paises do
Continente, sob a inspiraçao e corn o apoio do Washington, Nixon reconheco qua Os Estados U-
nidos coIeteram erros em suasrelaçoes corn as naçoes latino-arnericanas, errog que lança -
ram "sonibras" sobre essas relaoes. Os Estados Un.idos	 acrescenta Nixon -principalmente
nao acornanharaa"as poderosas ondas do reforma quo transforri.rajn o mundo" e quo 0alcança -ram tambem todo 0 Hemisferio Ocidentii Manifesta, por isso, grande proocupaçao corn o na -
cionalismo, ue flassumia tonalidadeg antiaxnericana' f , tendo como pano de fundo enormo insta
bilidade politica e social, crescente radicalismo politico e cada dia nEior violencia dos -
povos em sua luta antiimperialigta.

Diante de to explosiva situaço, o antigo paladino da "guerra fria" e da po-
lCtica de "posiçoes de forgaff resolve adotar outro coraportainento, vestir nova roupagem e em
pregar urna linguagem mai compreensiva. Aparece coma partidarlo da paz e - pasmem todo g f -arauto do reforrnas. A saida - diz ole - para a crise do suas relaçoes corn 03 POVOS da Âmerica Latina2 esta em apoiar as "forgas de reforina" 1 t chega a proclamar quo os governarites
ianques estao "determinados a fazer refletir as forças de reforina tanto no nosso inodo 	 depensar coino em nossag atitudes".

Tendo em vista executar sua "nova polItica", Nixon nao poupa esforços. Enviou
Rockefeller	 para estudar a situaçad e ihe apresentar recomendagoes. Designou
urn grupo de seus assessores para elaborar urn elenco do medidas tendenteg a expandir as in
versoes dos capitais privados ianques U sem o desafio ao orgulho e prerrogativas nacionais
dos pa(sea latino-arnericanos2 Decidiu reforrmilar a malfadada. e fracassada Aliança para o
9rogresso, classificada por ele do pol(tica paernalista. Falou ma nocessidade de desvincu-.
.ar dos einprestiinos norte-americanos a obrigatoriedade de efetuar compras .de mercadorias ex
lusivamente flo g Estados Unidos. Prorneteu reexarainar a revogaçao d.a Emenda Hiokenloopor. E

diante dos governos rnilitares do Hemisferlo, disse qua iria enfrentar a questao do forma
- flreaiista

Novo passo acaba de da Nixon para convencer os "amigos" da America Latina de
'eus propositog reforinistag . Enviou a BoL(via, ao Peru e ao Chile seu sub-secretario para
.ssuntos latino-americanog, Charles Meyer ., urn dos dirigentes da Sears Roebuck& CIa., qua
ao esta tendo rnissao facil. As massas populares, especialznente ma Bo]Avia, promoveram gram
s manifestaçoes do protesto contra ale, edgiram quo se retirasse do pais. Apesar disso
yer mantevo co.versaçoos cordials corn os governantes desses afses, E 1recisamente foioneral Ovando Candia quo expressou ao representant do monopoliog ianquei]a satisfaçao

o overno boliviario e nova	 1 ica ex erior da admln tra ao Nixon, que reconhece a sorania e a 1 dade dos outros a sesU o qua, a em de contrarlar os sentimentog das xnas-
res boil	 as, sanciona uma mentira descabelada.

Na verdade, nern a nova' poLftica" do Nixon reconhece a soberania dos paiseg
a America Latina nera seus pianos do reforma modificarao em nada as condiçoes de miseria e
e opressao era quo viyern nossos povos. E embora esteja sendo apreoada corn ruido ga propagan
a, essa poitica esta fadada, corno as anteriores, ao rnais rotundo fracasso. As altiasonan-

s promessas do Nixon de quo "Os Estados Unidos devern contribuir, mao dominar", significam
penas uma càrtina de fuia para encobrir a terrve1 espoiiaçao a que:estaosubmetjdos os
ovos latino-americanos por parte dos monopoliog ianques. Para termos uzna ideia mais atual
ssa espoiiaçao, basta examinar o volume do g lucros obtido, em 1968, pelos capitals norto

-americanog invertidog no Continente. Segundo fontes doe Estados Unidos, asses lucroe_ele
i.m-se a inais de 100%, igto 2' atingiram 1.586 milhoes de dolarea, enquanto as inversoes di
tas do capitals privados nesse ihesino ano fo'am pouco mais de 1.300 xnilhoes do dolares, Os
tcros foram superiores em 816 rnilhoes de dolares em relçao aos auferidog em 1960. Por a
:j pode verificar quem contribui para quem, e quals as forças qua coniandain as a.lavancag do
oder no Hemigferjo,

A	 Entretanto, ma mesma ou em proporçao innior quo a dos lucros, crescem a fome
desemprego, o analfabetisrno, as enfermidadeg e a falta de liberdades nos pafses ,do Conti-
rite. Por isso, torna-se inevitavel o avango do rnoviinento revoiucionario, democratico e na

Lonal, na America Latina, Por isso, assistimog a novas e cada vez mais poderosas ondas da
ita popular no 1emisferio. Por isso; adquire vigor a inovirnento guerri lheiro ma Colombia,-i Venezuela, ma Guatemala, ma Nicaragua e era outros pa:fses,	 -

/

/

/



IN -1 A LUTA ARMADA
/ Coinemorar o centenario de Lnin,recor

da-lo, consiste, sobretudo para os marxis-
tas-leninistas, em seguir seus ensinanientos
e guiar-se pelo seu exemplo, a fim de tor-
nar vitoriosa a nobre causa da libertagao
do proletariado e das massas oprirnidas do
rmrido inteiro.

Urn dos princfpios fundamentais do mar
xismo ao qual Lenin atribuiu importancia Ca
pital e que desenvolveu criadoramente foi 0
da revoluçao violenta, o ,da luta armada, co
o meio de a classe operaria conquistar o

poder pol:Ctico, derrubar as classes explor
doras e reacionarias e inipulsionar o pro-
gresso social. Dizia que educar sisternatica

;nente as massas sobre a ideia da revoluao
violenta "constitui algo de bsico em toda

'a doutrina de Ihrx e Engels".

Ao estudar a necessidade do ernprgo
da revoluao violenta corno lei universal da
sociedade capitalista, Le-
nin deinonstrou em que se1-
tido caininhava a burguesia
na epoca do imperialismo e
revelou que urn dos fato
:essenciajs e significati-
Lvosdo capitalismo&ontem-
poraneo era o armarnentó da
burguesia contra os opera-
nose as massas populares.
"A força,no secu3 XX - as
sinalava ele	 nao e o pu
rtho nern o pau, mas sim o
cercito. Insistiu, por is
30, em que o proletarlado
ieva armar-se, aprender o
nanejo das armas e possuir
m exercito revolucjonarjo,
acrescentava: IIS a for-

?a material pode resolver
s grandes problemas histo
'icos eA na sociedade atu-
il, a força material e a
'orQa arinadatt,

Entretanto, anin estava
turn manCaco da violencia, 901110 0 julgavam 'e
inda o julgarn os reacionarios. Tambem nao
oi urn partidarlo cego da guerra, comO pro-
endiam que fosse os pacifistas burgueses,
s veihos revisionjtas e os falsoo socia-
istas. Tampouco era urn aventureiro e adep-
o do terrorismo, coma ,queriain Troteki e ou

tro s ,pseudo-evolucionario s e contra-revol
cionarios. Lenin, coma verdadeiro xnarxista,
e lutando sob a autocracia tzarista, compre
endeu Sue a insurreigao armada era a via o-
brigatoria para que o povo russo liquidasse
o tzarismo e marchasse pam o socialismo.Em
onseqt1enc1a, 9nlpenhou-so corn toda a energi
de que sen genio era c'-	 r-

partido apto para ornprir sua misso revo'lu
cionaria. 0 ideal do Partido, inostrava ele,
em epocas de aguçamento da luta de classes,
e transforxnar-se nuin partido do combae,
nurn partido do guerra. Melhor: OlUma fase re
volucionaria equivalepara os coinunistas ao
mesmo quo on tempos de guerra pam o exerci
tot,.

Ao eclodjr na veiha Russia a revolu-
ço de 1905 ) Lnin defendeu ardentemente a
necessidade de o po'o armor-se e agir corn
audacia para levar a vitoria a insurreiçao
popular. Em face do urrnento das guerni-.
lbas o 1iniciativa das massas •para
contrappr-se ao terrorismodas orças arma-
das r  tzarista Lenin, em seu tra-
baiho "A guerra e guerril bag cri cou Os
que dentro do rnovimento revolucionario rus-
so acusavam as açoes guerriJ.heiras
aw de anarquismo ou terrorismo. Esciarecia
que o marc sino deve reconhecer as diferen-

tea formas de luta que so
inanifestam no curso do xrio
virnen-to das classes revolu
cionarias assim como pre-
ver o aparecinto do no -
vas forrims do luta, 0 pa-.
pel dos comunletas nao e
inventar formas do luta,
mas aim procurar generali-
za-laa, organiza-laq e in,
fundir conscjencja as nias-
sa,s sabre essas formas.Thm
beni mostrava quo o marxis'-
mo deve sempre e incondi-
cionalnien-te enfocar as for
inas de luta , do ponto-de-
-vista historico-concreto.

Aps a derrota la re
vo1uao de 1905, Lenin,
longe de lainentar-se, coma
fizeram Plekhanov e outros
elementos oportunistag ,
procurou tirar a moximo de
liçoes do reves, a fini de
ase, o proletariado e as

mnassas populares pudossem lutar ainda main
vigorosamente na futura insurreigao, quo so
breviria de mnodo fatal.

Respondendo nsse prCodo aos quo pro
clamavam o progresso da tecnica mnilitar co-
ma fator do superaao doe velhas forrnas do
luta e re9istencia popular .. Lenin afirnniva:
"Sim, a tecnica rnilitar faz novos progres-
sos. Podenios e devemos aproveita-los pam
instruir os destacarnentog operarios.As guer
rilhas de Moscou, em 1905, reclama'vam coma
tatica a organizaçao 4e destacamentos de
combate extremamente moveis e extraordinarj
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inclusive de 2.
Prevendo, tambem, qua a insurreiçao popular nao podia ad2tar mais a veiha forma' de-1 agoes isoladas, separads por espaço de tempo bastante curtos,Leniñconc1uju qua essa insur

reiao assuinjrja inevitavelmente o carater de nina guerra civil prolongada e deveria ser con
cebida como uina eerie de bataihas separadas umas dz.s outras por perfodo g de tempo relativa-
mente longos e unia grands quantidade de pequenos en'contros travados durante eases interva -•
log.

4	 Analisando, enfirn, o papal do terrorismo, assinalou qua os intelectuaj g russos susci
/ taram corn sen heroico metodo de luta o assorabro do mundo inteiro, mae qua nao alcançaram
nem podiara alcangar seuobjetivo imediato: despertar a revoluçao popular. E quando comega -
ram as açoes revolucjonarjas dasnssag, Lenin rejubllou-se corn o fato, asseverando que,desde_entao,	 terror individual, esse engendro da debilidade doe intelectuais, ficara nas re
gioes do passado. Em lugar de gastar dezenas de milhares de rublos e imensas forças revolu-
cionariag para natar 1em nome do povo 1 , se iniciam as ago- es militares juntamente corn 0 pa.vo,,.

0 desencadeamento da Prirneirs. Guerra Mmdial irnperialigta de 1914-1 veio por a pro-
va a conduta dos partidos da II Interriacional, ja entao doininados pelos veiho g revisionistag , aseirn como a dos pacifistas burgueses. Os dirigentes da II Iiternacional tra(ram a ca
sa da luta contra a guerra imperialista e, ao inves de se oporem a carnificina provocada pla ,burguesia, procuraram envolver nela o proletariado e as rnassas .trabalhadores dos seus
propriog passes. Lenin, liderando o Partido boichevique, foi k!v Pue mais corajosaznente
combateu pelo cuinorlmento cia palavra-de-ordem lanada pelo Congresso da II Internacional,ern
1912, do converter a guerra iuerialjsta em guerra civil para impedir a inatança a instaurar
o regime socialista.

Na po1Lca que travou corn os veihos revisionistas e corn todos Os oportunistas 8 re-
forinistas, Lenin escreveu, em 1916, seu famoso trabalho 00 Prograrna Militar da Revoluçao
Proletarian, no qual explica a posiçao dos comunistasdiante da guerra e desenvolve as idel
as basicas do marxi grno sobre o carater das guerras. Nesse trabalhoy Lenin discutiu a tnla-
rra-de-ordeni do desarmamento, inostrando qua este, embora fosse o ideal do proletariado, nao
poderia ser alcançado sob o capitalismo. Por conseguinte, 0 lena do proletariado deveriaer nao 0 desarmarnento, mae elm o de armar-se para vencer, expropriar e desarrnar a burgue -.cia. So depoi g disto, assegurava, e qua os operarios poderao colocar no lixo as arinas de
guerra. Antes, nao, I.ndicou quo se a classe operaria nao quiser continuar como escrava dog
aoitalistag deve aprender o nanejo das arrnas. Esclareceu quo Os col9unistas nao podem ser
ontra todas as guerras, pois existein as guerras justas, revolucionariag, tais como as guer
as civis das classes exploradas contra as classes exploradoras, as guerras nacionais doe
ovos oprimidog contra seus opressores a as guerras defensivas dos pales socialitas con -
.ra seus agressores capitalistas. E, diante do Irror quo as guerras despertam Lenin acon--
e1hava o proletariado a nao se 'desesperar, porque nada teria do terrvel se a sociedade ca
iitalis.ta, qua serapre congtituiu urn horror seim-fiju vie g se a ter urn fini corn horro

Lenin fundamentou igualmente a idia de qua ha epoca do irnperialisino2 a luta contra
:ate e inseparavel da luta contra o oportunismo em todas as suas nifestaçoes. Combatendo

revisionista Kautski, cujo oportunigmo encoberto considerava o rnais prigoso do todos, Le
.n dizia quo nao notar quo o imperialisiLo se distingue pela tendencia a reagao e ao inilita

isrno, significava rebaixar-se ao n:(vel do mais docil lacaio da burguesia, E 8Ustentava qua
o militarismo nao pode ser vencido senao pela luta revolucionaria, polo povo arinado.

Por ter so aoiado firmernente nog ensinamentos do marxismo a par have-lo g enr"iqueci-
o nas novas condjçoss historicas do imperialismo, levando-os a pratica ,semvcilagoes, eie Lenin foi capaz de conduzir as operarios e os ,povos subjgados da Russia Tzarista ,ao ailto vitorioso contra a burguesia e Os latifundiarios, acontecimento quo marcou 0 inicio
• nova era das revolugoesproletarias e a ditadura do proletariado para todos as pov9s.Pa
• a conquista do poder, Lenin explorou todas as possibilidades do desonvolvirnento pacifico
a revolugao, reconhecendo, entretanto p qua essas sao extremamente raras. Aplicou criadora-
iente a orientaçao de Marx sabre a arte da insurreiçao armada. Alcangadoo poder, acompa' 1.-
hou passo a passo o processo insurreioaa1. Toniou a iniciativa cia ctiagao do Exercito Ver-
eiho e enipenhou-se em sua formagao e consolidagao. Finalniente, dirigiu dia a dia o jovem
rcito de oerarios e camponeses na guerra civil e na luta contra a intorvençao iniperialis

a estrangeira, ate ver triunfante a causada Republica Sovetica.
A Revoluçao de Outubro provou que so atraves da violencia revolucionaria e qua o pro

tariado e as nassas poulares russas puderain alcançar a poder, destruir o Estado das cia!
-s dorninante g e instaurar urn novo regime, verdadeiramente s ocialista 0 carninho da Insu.rr-
eiçao de Outubro foi o quo Lenin traçou e levou a cabo genialmente, a frente do Partido 	 -alehevique. -	 -

Cern anos depois do nascimento do Lenin e mais de 50 transcorrido g apo a Revolugao
i Outubro, a Huinanidade vive urna grande epoca revolucionaria. A a longo periodo das "dores

parto", antevisto por ele, ate quo a veiha sociedade capitalista nribunda desaparega e,
t seu lugar, trazida pela violencia, surja a sociedade socialista.
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(	 A lei universal da revoluço violenta, nsse perodo, corn a deflagraço da II Guer-

ra $mdial, corn a guerra de resistencia dos 
P2° ao nipo-nazi-fascismo e a ascendente lu-

• ta libertadora dos povos contra o velho e o novo colonialismo, tornou-se cada vez rnais re-
conhecida. Os ensinamentos do marxismo-leninismo sobre a luta armada nao apenas foram con-
firmados coma enriquecidos pela prtica revolucionria dos povos. 0 grande , discpulo de Le

i nina J.V. Stalin, defendeu e desenvolveu as idelas do riarxismo-leninisino sobre a luta anna
dap sobretudo na Grande Guerra Patriotica do povo sovietico contra aagregsao da Aletnanha
fascista, A luz da longa pratica da luta revolucionania do povo chines, e aplicando de for
ma viva e criadora a teoria marxista-leninista sobre a revoluçao violenta, o carnarad.a o
Tsetung elaboou a concepçao e o rnetodo da guerra popular coino o caminho da libertaçao dos
povos oprirnidos do jugo do imperialismo e da reaçao. Forrnulou a famosa tese de qua p0 -
den nasce do cano do fuzil e assinalou que a tarefa "central e a forma superior de uma re
oluçao aa tornada do Poder por meio das armas, e a solugao do problema por meio da guerrs.

Este pnincpio marxista-leniriista tern validade universal, tanto na China como nos demais
pases".A vitoria da Revoluçao Chinesa constitulu uma poderosa demonstraçao da forga do
marxisn-lenjnjsmo e do pensamento de Mao Tsetung.

Nao obstante, pela prpria dialetica do esenvolvimento historico, o impenialismo e
a burguesia reacionaria, travando un3a luta desesperada para salvar-se, engendraram 0 revi-
sionismo contemporaneo corn o objetivo de dividir e destruir o movimento coinunista Interna-
cional e sufocar a luta revolucjonnja dos povos, As idias revisionistas, antimarDd. gtas -
-leninistas, as ilusoes pacifistas, começaram a ganhar corpo e a ser defendidas pelos Earl
Browder, nos Estados Unidos, pelos Tito, na lugoslavia, pelos Togliatti, na Italia e tnrni
naram por triunfar, corn Kruschov, no proprio Fartido fundado por Lenin. Corn efeito, apos a
inorte de Stalin, o revisionisrno usurpou o Poder na Uniao Sovietica e no Partido dos bolche
viques e passoua sen o principal porta-bandeira das ideias oportunistas e contra-revolu -
cionarias qua Lenin e Stalin cornbaterarn sern vacilagoes durante toda a vida.

r

	

	 Sob a direçao de Kruschov, o XX Congresso do PC da tTniao Soviotica apresentou corn
gra.nde estardalhaço a tese da tt transiçao pacifica", ou seja, do caniinho panlanientar para
alcangar o socialierno; considerou caduca a tese do Lenin sobre a inevitabilidade das guer-
ras na epoca do impenialismo e proclarnou como princpio fundamental da poltica exterior
sovietica, a "coexistencia pacfica t'. Segundo os revisionistas Kruschovistas, inaugurava -
-Se no rnundo urn flovo peniodo de competigao pacCfica entne o capita.liamo e o socialisino,corn

- petiçao qua levaria os dois sisternas sociais a fundir-se. Pnopagaram que nao havia male r
zoes pra as guerras, pois corn o aperfeicoamento da tecnica militar e a descoberta das bo
bas atornicas, o carater das guerras se modificara, a ponto de qualquer fasca poder incen-
diar a Terra e determinar a sua destruiçao. Tiveram o descaramento de apresentar a eqa
traiçao ao marxismo-leninjsmo e a revoluçao corno obra criadora, corno urn desenvolvimento
das teorias leninistas. Trgiversaram, negararn, combaterarn a 'lei universal da revoluçao
violenta, f temendo conio a paste o caminho da guerra popular. Chegararn ao cuntulo de apre -
sentar a figura e as açoes do Lenin corno as de urn huinanista vulgar, de urn poLCtico liberal,
adepto deuni socialisino bern cornportado, senielhan4 aquele de quo nos falava o nevoluci2na-
rio frances Paul Golay: "um,socialierno qua serve a burguesia coino rer'ilador das impaclenci
as populares, unia especie de freio autoinatico das audaciaspopulares,Noterreno das tergiversaçoes dos ensinarnentos do Lenin, os nevisionistas brasilel-nios tanibern tern sico particularmente habilidosos para pepegar o carninho pacCflco e fugir
da luta revolucionarja. Apesar de terem sofnido urn desinentido as suas teses corn o golpe de
1964, continuam a pregan o caininho pac:Cfico a via eleitoral o a "abentura democrtica" P
ra a conujsta das liberdades e da independencia nacional para o povo brasileiro.

Tern sido incalculveis os pr2ju.fzos causados luta revolucionrja dos povos pela
traiçao dos reviajonjatas contemporaneos. Sern duvida, a vida so encarregou do mostrar quo
't o mundo cern guerras e cern armas e o carninho da "transiçao pac:Cfica t', apregoados pelos re
visionistas kruschovistas, nao passararn de urn engodo sinistro, do urn infarne crime pratica-.
do contra o movimento revolucionario proletanio. Janais a ameaga de guerra pairou tao sony-.. briarnente quanto hoje sobre os povos. Jarnais a corrida armamentista foi to intensa como7 nos dias qua correm. Por qua persistem, entao, os revisionistas contemporaneos em suas
ses?Porque de ha rnuito abandonaram o caiuinho do rnarxisrno-leninjso e apenas usarn o nome
de Lenin para rnistificar Os povos e realizar cua obra de traiçao a rvoluao e ao sociali
no. Por qua os revisionistas brasileiro g martelam2 deois do 1964, sobre as possibilidades
de "reabertura democratica e pcffica"? Por quo nao tern mais nadaem comum corn , as Inassas,
populares, sao urn bando de agentes da burguesia no movimento operanio, contra-revoluciona.
rios, aliados encobertos da atual ditadura inilitar,

No ,centenanio do nasciinento do Lnin, os verdadeiros comunista g so conservarn fieis
a sua xnernoria e aos seus rrnortais ensinanientos. Lutarn para aplicar e desenvolver o princf-.
pio fundamental da nevoluçao violenta. Lutarn para propagar e desenvolver a guerra popularp
corno unico carninho capaz do levar nosso povo ao Poder o conquistar o regime democratico.



Oportunista
0 proveeto sr. Luiz Carlos Prestes, decano do revisionismo brasileiro, saiu do sou

prolongado si1ncio para demanstrar que continua o mesma: urn irrecuperavel oportunista de
direita, irreinediveimente subn,iaso a direçao revisionista do PCUS. 0 fato ocorreu na Confe
rncia Internacional do representantes dos Partidos Comunistas e "Operarios" realizada no
ano passado, em Moscou. Prestos falou como representante do C, C. do Partido "Comunista" Bra-
sileiro.

Nessa Conferncia, que foi uma tentativa dos reviionistas russos e seus rnais fi-
is aclitos de tapar as rachaduras do revisionismo mundial, a intervençao do Pre9tes prima

pela irreievncia. Nela nao so encontra nada que se assemeihe a uma elaboraao propria, a
ma idia nova, a urn raciocCnio urn pouco niais audaz, mesitio no piano do revisionisino, coma o
falecido Pa.lrniro Togliatti era ainda capaz do produzir. Prestes entoa a triste melopeia do
sernpre, repetindo os outros e reetindo-se a sif rnesino. Dizondo e se.dèsdizendo a todo ins -.
tante, aqui e ali surgem afirmaçoes do sabor huinoristico, coma esta: ti Podemos hoe, caniara-
das, a justo t(tulo orguihar-nos Relo resultado alcançado ( na Conferencia - Nit ie 9.3Poder
-se-ia objetar quo algumas di)vergen9ias exitera entre nos. Trata-se d2 fato que ninguem pro
tende ocuitar. 0 quo sobressai, porem,•.. e que saopoucas as divergencias, ernbora serias"
(0 grifo 4 nosso). Ja que e lniti1 tapar o sol corn a peneira, Prestespoderia ter dito, corn
mais sinceridade que, terdo abandonado as posiçoes do princpio, os revisionistas podern per
feitarnente tzocar rapa-pes nuina Conferencia, apesar de seiaa divergencias. Os part.idos que
preferern, ate certo ponto, sor revisionistas por conta propria, comoo Italiano, em vez de
revisionistas par conta dos mandoes do gremlin, continarao corn a sua iinha reviolonista
"nacjonaJ. independenternente dos rapapes e das Conferencias.

A rnaior parte da lntervenço do Prestos e dedicada a defesa incondicional do PCUS
reirisionista, Chega ao ponto do dizer: t1Mais ainda, externamos a convicçao de que, enquanto
existir o iinperialismo, o dever pimeiro corn quo Se defronta todo o mulitante cormmista e o
da defesa ativa e resoluta da Uniao Sovietica e demais paises do campo socialista". Pica-se
3abendo, assim, que - ao contrarlo ,do que se pensa - o primeiro dever dos revolucionarios
nao e fazer a revoluçao dos seus proprios povoa para deirotar o ixnperialisino. t defender a
camarilha revisionista quo dingo o P01.15, a qual, como e cada vez male viaCvel, concilia e
se conlula corn o iniperialismo, num. mesmo "complot" contra a revoluçao rnundial. Nisso so re--;ume a linha de Prestes.

No do estranhar, assim, que na parte da interveno referente a America Latina
ao Brasil, Prestes reincida nas tesos quo constituern a essencia do revisionismo brasilei-

'op desde 195, e quo tanto facilitaram o golpe reaclonarie de 1964.
pafsos ainda ontem ,subrnetidos a urn regime politico reacionrio ) abrein-se possi

ilidades de urn processo deinocratico, enquanto noutros inverte-se a situaçao" - diz o in =
nmante, a respeito da situagao latino-americana. "0 imperialismo e as glasses dominantes

i.dain de tatica, para xnelhor defender seus Interesses, adotando ora ummetodo de luta, ora
xtro.,, 0 trecho e lapidar. Revela ate que ponto os oportunistas estao enredados nas pro-
rias fa.lsificaçoes e no proprlo filistesmo. Resulta que a abertura de 11possibi1idade de

Un processo democratico" constituem nina niudança da tatica do imperialisino e das classes do-
inantes, Mas o Partido de Prestes nao luta etamente 2oressa abertura? i cumpl 	 oice, enta,urna manobra tatica do imperialismo? E onde Prestes ye abriremLee	 de urn
'ocesso democrtico" na America Latina? Tudo so reduz a esse suposto movimento circular de
presao e "aberturas democrticas tI ? Qual a tendncla principal da çao d9 irnp2rialismai America Latina? t. preciso on nao enfrenta-lo de arias na mao? qual e a saida dessecircu
infernal, para os povos latino-americanos? Prestos foge de responder a estas questoes

\indamentais conioo diabo da cruz. Liinita-se a dier que dia a dia sao maiores as diferen-
s que distinguem o curso do processo revolucionanio em cada pals (da America Latina),.,"
que "detenmina igual variedade nas forinas de luta adotadas pelas foras democrticase re
lucionarias em cada momento e em cada pas. Sente-se a1 a Rreocupagao do eviar poleini -
tscorn o fidelismo a respeito da luta armada 'a espera, possivelmento, 4e que este so ren-

a as excelencias do caniinho pacifico. Esta espera nao e, certaniente, ±nutil. A atitude de
stes indica que ele procura apreender alguma coisa do raposismo politico dos seus :in$5-cs, os revisionistas do PCUS.

Longos trechos da intervenço so dedicados a reconhecer o processo do desagrega -
e enfraquecimento do P.C. Brasileiro, coisa que era ate ha pouco negada. Falsificando

, fatos, Prestes atribui essa desagregaçao a flatividade fracionistafl promovid,a em nosso
. pelos "dinigentes chineses do grupo do vo Tsetung". Nesse sentido, nao e original. Ostos de_informaçao do irnperialisino e o apareiho repressivo da ditadura apreciam o proces-
e cisao e reagrupamento dos cornunistas em nosso pars polo inesmo angulo, uma tolice.Ost.nt.	 for	 r	 O------4 ,---	 D-.--'1	 .	 -

A 1-Faa di Umm
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do partido revisionista, resulta, fundarnentairnente, da. resistenci ao revisionismo ofereci-10da por urn nu.rnero crescente de cornunistas brasileiros. Essa resistencia data de muitos anos
atras, de antes do rompirnento aberto do grande Partido Coniunista da China corn 0 PCTJS revi
sionista. A luta rnund4l contra o revisionisino kruchovista certamente ajuda os revolucona-
rio sAbrasileiro s. J.s estee sabern que deverao; sempre, apoiar-se principalmente nas,propri-
as forgas e no potencial revolucionario do proprio povo brasileiro. Talvez seja dificil
Prestes entender isto; nao esperarnos tanto. Na verdade, as violentas acusaçoes contra o g1
rioso Partido Comunista da China, a pretexto das dificuldades que o seu grupo revisionista
enfrenta, apenas tern o sentido do coifirina-lo coma perfeitamente alinhado corn o revisionis-
ma do PCUS, corno integrante do coro antichines regido pelos brezhnev é kossiguin. 0 que, de
resto, nao constitul novidade e dispensa reafirmagao.

E a respeito da sada para o Brash? Prestes diz que a sua organizaç.o oportunista
"procura unir-se a todas as foras antiditatoriais e organiza-las em anla frnte de agao
palo isolamento e derrota da ditadura e sua substituiçao por wa governo das forças antidit
toriais, quo assegure a verdadeira deinocracia e o pleno desenvolvirn.ento das lutas de massas
pela enncipaçao e o Progresso . do paCs tt . Aparenternente, trata-se de mais urn dessea longos
periodos, tpicos de Prestos, que nada dizein. Engaxio. Essa frase recheiada de.1uares-co -
mnuns ,diz tudo. Como 0 escorpiao, ela tern o veneno na cauda. A parte final, por nos sublinha
da, e esclarecedora. Prestes e seu grupo aspiraniue a ditadura seja substitufd por urn re-
gime que assegure ' to_desenvolvinionto das lutas de massas e apenasisto. Urn retorno, porta
to, ao periodo de Joao Goulart. Evita, assim, a colo3açao da 4uestao da conquista do poder
pelas nssas. E e essa questao - a do poder - quo e preciso colocar. De outra forma, fic
-se nos liinites ,do tipo de luta contra a ditadura aceitavel pelos setores burguesea da opo-
sigao. Enfirn, ha muito que Prestos colocou-se corn gosto dentro desses limites.

***

Intermaclonal da kh^lkmr D

A 8 de nrgo, Dia Internacional da Mairier, so festejadas as conquistas sociais al
cangadas pelas rnuJ.heres em todo 0 niundo.	 -

Sob o capitalismo, a irnilher se encontra em condioes vergonhosas de escravidao, a-
pesar dos esforços da propaganda burguesa em afirmar o contrario. oprimida, inclusive ei
passes capitalistas desenvolvidos, coma os EEUTJ, e suas conquistas, no que diz respeito a
liberdade e igualdade, sao nrnito restritas. Encontra-se submetida a exploraçaocapitalista,
na hunilihante posigao de 1 escrava dornestica ou na ainda niais humulhante posigao de objetô
de erotism.

No Brash, sob a ditadura imposta pelo imperialism norte-arnericano, pelos latifua.
diar±os e grande capitalistas,aesrnagadora rnaioria das muiheres vive nas piores condioes
possivis. M.itas, pra ajudar o sutento da faxnLlia, sao obrigads a trabaihar fora do ca-
sa, alein do cuidar do lar 8 dos filhos. No cainpo, a mu.lhor ainda e maisexporada e subitet
da aos preconceitos semi feudais.o t,t amni:nim. liberdade, nern mearno, as vezes, de esco.
iher livremente seu companheiro oij deficar solteira. Trabalha na. lavoura e.cuida da casa.
Naoraro, em certos lugaes, e]a e praticamente vendida pelos proprios pais. Nas atuais co
diçoes 4o Brasil, a tendencia e a muiher eontinuar cada vez mais explorada e escravizada.
E, tarnbem, a de lutar, ombro a ombro, corn os quo se bateru pela liberdade, contra a oplessao.

- Para libertar-se, as inuiheres rasileiras, de tao ricas tradioes revolucionarias,
terao de incorporar-se, cada vez mais, ,a luta popular. Inuineras sao as muJ.heres que partici
pam ativarnente do movirnento revolucionario. Entrain em grove corn seus companheiros, realizam
demonstraçoes e passeatas. Participam ativamente das agoes revolucionarias e so portam dig-
nmente ante as torturas e sevicias a quo sao submetidas pelos carrascos da ditadura. Sam
duvida, as mulhres brasileira, quo constituem mais do nietade da populaçao, incorporar-se-
-80 k em massa, a guerra popular que 0 POVO brasileiro travara por sun. libertagao nacional e
social. Inspiram-se floe gloriosos exemplos das hero(nas do passado, no Brasil, e veem, nas
conquistas sociais obtidas pelas mu1hres que viveni sob 0 socialismo na gloriosa China Pops
lar e na Albania socialista, 0 seu proprio futuro, pelo qual vale a pena lutar e, so neces-
sario, dar a vida.



IS NITMS !'
Os jornais noticiaram: 'Civilite Catlica' t , per1.dico jesuta qua normalmento re -flete 2 pensarnento do 1Taticano, pi3blicou recentemente wa'trabalho que intitula do t'Livro Ne

groll sobre o Brasil. Trata de denuricias sobre violenciag e torturas irnpostas aos presos po-
i:Cticos no Brash. Outra noticia, tambern publicada na iprensa legal: o 'Coinite para a Paz11,
da Comissao Pontifcia Justiga ePaz. condenou as rià1encias comatidas contra osprisionei
ros politicos num pars catllco come o Brasil". Joriais divuJ.garam qua a Associaçao Cultu -
ral Amigos da Franga ., do Buenos Aires, enviou nota a eiubaixada brasileira na capital argen-
tina,pedind.o qua esta interceda em favor da vida de Apolonio de Carvaiho, combatente da re
vo1uao nacional-libertadora de 1935, da guerra da Espanhacontra o fascism e da Re
sistencia Francesa contra os nazistas,que esta sendo subinetido a bestiais torturasernn.og
dos esbirros da ditadura, na Guanabara. 0 jornal frances tlLe Monde" notic±ou qua inunieros
patriotas estao sendo torturados bikitalrnente nas nEsniorras da policia politica e em quar -
teis docercito, e que, inclusive, fora assassinado o escritorMario Alves. Urn jornalista
sueco, na capital da Inglaterra, diante das afirnie.çoes do embaLdor brasileiro em Londes,
negndo a edstencia do torturas flo g carceres de nosso ,paCs, pedu a constituiçao do urn Co-
mite Internacional para investigar a veracidade das inunieras denuncias do sev.cia g a quo estao submetidos os presos poLCticos.	 -

Prossegue, assim, corn intensidade, no exterior, a campanha contra as torturas aospesos poiCticog em nosso pals. Dessa campanha participam ?ersonalidades 0 instituiçoes dotodas as tendencias, inclusive ,conservadoras, como sao os orgaos o Vaticano acin g menciona
-dos. 0 nnmdo nao tern a manor duvida a respeito do carater aanguinario da ditadura do g gene-rals no Brasil.

No pals, tambrn se deenvo1ve a campanha de denincias contra as torturas. Alguns
orgaos da imprensa burguesa, timidainente, chegararn a citar alguns casos. As 2 oraj osas denun
cias feitas per a1guis dos torturados ao sereni levados a julgamento, muito tern ajudado a es
clarecer a opiniao publica e romper a barreira do silencio corn quo a ditadura tenta escon -
der seus nefandos crimes. A carnpanha Se faz, nojntanto, principalinente por meios clandegtj
nos e so dirige para o povoR visando a esciarece-lo. Em muitas capitais do pa(s, corno Salva
dor, Recife, Fortaleza, Goiania e na antiga caita1 brashleira, os rnuros estao cheios do

4nscriç6es denunciando as torturas. Boletins, as dezenas de milhares, tern sido distribudog,
•	 A cananha vein ganhando vulto e obrigaos generai g e seus prepoatos a fazerern noas e no exterior, repetidos desmentidos qua sa o contrariados pe1osfatog denunciados,
reciso intensificar a campanha, leva-la a toda parte, as escolas e as fabricas, ao campo e

as cidade g. As denuncias contra as torturas a os torturadore g devern ser precisas, concretas,
convincentes e porinenorizadas. Esta e urna das forms de tentar deter, ainda qua por mornen -
tos, nas atuais condiçoes, o braço dos algozes. As denuncias contra os criins cornetidos pe-
lo g chamados Esquadroes da }brte, organizaçoes policiais quo ja mataram atrozmente centenas
e pesoas, tern 2alado fundo na opiniao publica e provocado o protesto ate 9esno do Jornais4ue apoiain o governo. Por outro lado, a campanha contra as torturas revelara, ainda inais

claraniente, a verdadeira natureza da ditadura rnilitar linposta ao pafs, sensibilizando pesso
as quo ainda Se nianteni indiferentes a luta de libertaçao nacional,

APENAS UM ESBIRR0-R
F

- "E aqui me faço solidario corn todos a9uelesA
 quo, no anonimato e corn risco da prop

 -
pria v-ida, agentes injustiçados da segurança deste Pals, enfrextam do peito aberto a contes
taçao, a riolencia, a libertaga9 dos institos, o desrespeito a lei".-	 Este trecho da "conferencia" qqe proferiu na Escola Superior de Guerra define a vo
cacao policialesca do Garrastazu dici. 0 ex-chefe do SNI faz esta declaragao de integral
apoio aos torturadores e assaseinos num rnornento am que, no mundo inteiro, das fontes mais
insuspeitas so erguern protestos indignados contra a brutalidade da repressao policial em
nosso pa.

Esse ,fazendeiro de Bage, representante de urn dos ,mais tradicionais redutcs da rea-
ao latifuzidiaria no Rio Grande do Sul, revela bemo quo e: apenas urn chafe de capángas, urn
sbirro-mnor, A 0 em ultinE analise, o responsavel numero 1 pelas torturas e assassinatos do
resos politicos inerms, rotina nesse Brasil dos generals.

A declaraçao e ridcula. No anonimato" - aim, porque receiam revelar seus nomes.
t1sco da propria vlda* - ou mnelhor, do preferencia corn risco da vida do g outros, praças e
1dados principaimnente, qua os o'iciais e chefes da repressao tratarn sempre de mandar ma
ente, nag suas "heroica&' diligenciag. Agentes injustiçados" - nao,	 nas ainda nao

caes-de-guarda da caniarilha militar, merecedo -
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