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O name de Vladimir hitch Lnin, urn dos maiores gnios da Humanidacie, domina toda
urna poca d historia universal, Desde a ilitima dcada do scu10 passado ate as dias de ho-
j2, suas idelas imortais iluminam aardua caminhada dos povos em busca da cornpleta 1iberta-
çao. Foi o dirigente da Grande flevoluçao de Outubro que descortinou novas e brilhantes pers
pectivas para os explorados e oprimidos, assnalando o incio da derrocada final do capita-
lismo. A concepçao rnarxista revolucionaria, a qual ligou definitivamente seu nome, apodera-
-se mais e mais das nia9sas e so transform em força invencvel qua ) como avalanche, leva de
roldao tudo quo e retrogrado e obscurantista. Por iso rnesmo, em todos os continentes, os
trabalhadores e as forças 2opulares comernoram entusiasticamente, nests rnos, seu centenario
de nascimento. A coiaemoraçao se verifica no momenta em qua se estende, em vasta escala, a
rebeliao das nssas contra ,os opressores e quando boa parts da populagao do globo vive sob
o regime socialista. As ideias do Lenin afirmaram-se de rnaneira irresistivel, coluprovaram
na vida a sua justeza e triunfaram plenamente.

Os revisionista soviticos fazem grande alarde a propsitodo centenrio deLnin.
Realizarn pornposas conferencias, suntuoso g atos comemorativos e reunioes solene g , E, nao ca-
tisfeitos em nbi1izar seus apaniguados em todos os pafses,chegarn a infamia do propor d,espu
doradannte quo a ONU, na qual dominam as Esados Unidos, celebre tambem esse centenario.
Incorporani, assim, os imperialistas ianques as festividades por eles prornovidas. Toda esta
febril agitaçao visa a dar uniragem deturpada do Lenin. Objetivam os r3visionistas embair
a opiniao publica e utilizar cinicamente o prestgiodo fundador do bolchevisrno para fins
social-imperialistas e contra-rovolucionarios. Comportae como as filisteus burgueses aos
quais Lenin causticou aoafirmar quo as classes opressoras, depoisda morte dos grandes re-
volucionarios, t'tentam converte-los em cantos inofensivos, canoniza-los, por assim dizer,
cercar seus nomes de uma certa aureola de gloria para ?,consolarl e enganar as classes opri-
midas, castrando a conteudo do sua doutrina revolucionaria, cegando o seu game revoluciona.
rio, envilecendo-a,

0 Partido Comunista do 9rasil registra a 100 9 aniverssrio do Lnin expressando sua
profunda adrniraçao pelo inesquecve1 guia do proletariado niundial e seu reconhecirnento pela
irnensa contribuiçao qua eledeu a causa dos trabaihadores. Esforçando-se para se toinarem
verdadeiros dicipu.1os de Lenin, os coniunistas brasileiros procuram assimilar suas ideias e
agir em consonancia com.elas. Buscam nas cristalinas fontes do leninismo lioe g e estimuio
para 9rientar-se corn acerto na complexa uta do povo por sua emancipagao. oda vez quo as-
sini tern procedido, alcançam iniportantes exitos. Os ensinamentos de Lenin sabre o Partido, a
luta ideologica, o papal das massas, a violencia revolucionaria e o internacioralisnio, en-
tre inumeros outros, constituern, hoje, poderosos meios nas maos dos revolucionarios. Ajuda-
ram os cornunistas brasileiros nos anos difcèis da mare montante do revisionismo que avassa
lava a moviniento operario, a defender o partido do proletariado, a manter-se nas posiçoes
marxistas-leninistas e a traçar um orientaçao correta.

Precisamente por perrnanecerem fiia as idias de Lnin sbro o Partido, og cormni
tas brasileiros reorganizaram, em 1962, o Partido Comunista do Brasil, 0 criador do primei-
ro Estado Socialista considerava o Partido como o instrumento fundamental da revoluçao. A
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tarefa do construira vanguarda da classe operaria dodicou o ineihor de seus esforços. Empe
nhou-se na edificaçao de urn partido de novo tipo, bern diferente dos antigos partidos oci-
al-dernocratas, efetivarnente revolucionario por sua teoria e sua pratica. Esta organizaçao
teria quo ser coesa e disciplinada, constituCda por revolucionarios conseqitentes, hornens e
muiheres provados, cpaz do enfrentar os mais terapestuosos choques do classes. cueria unt
partido para as cornbates mais encarnigados, quo nao ternesse as difcu1dades, nao perdesse
o rurno nei corn os exitos nern corn os fracassos. Forjou, assim, o 1rtido Boichevique, prin-
cipal artifice da Revoluçao Proletaria e da construao socialista na Uniao Sovetica. P'o-
pugnando uina indestrutfvel unidade no Partido, opunha-se, por todos os modos, a côexisten-
cia nas fileiras partidarias de revolucionarios e oporturiistas. Preconizava a rutura orga-
nica, radical, corn as partidos quo se desviavam do verdadeiro caininho da revoluça,o. Quando
no ourso da I Guerra Mundial, os dirigentes dos partidos da IT Internacional trairarn os
teresses furidamentaisdos trabaihadores, Lenin nao hesitou em desmascara-los e indicar a
necessidacle da forrnaçao do novas partidos que pudessem deernpenhar efetivamente as f'uriçoes
do vanguarda do proletariado. Agora, quando os antrechoques de classes so tornam mais agu-
dos e so evidencia mais claramente a traiçao revisionista, a concepçao de Lenin Sobre a
Partido adquire major oportunidade.

Alicerçados nesta concepço, os cornunista g brasileiros rorn?eram corn os revisionis
tas quo renegaram a marxisrno e conduziaxn o movirnento operario no pals a capitulaçao diante
da burguesia. Desde 1957, sob a influencia direta do XX Congresso do PCUS, afloravam no
Partidosorias tendencias quo o levavarn a trasformar-so num.partido social-dernocrata. A ii
nha poli

,

tica aprovada em marco de 1958 e as decisoos do V Congresso, em 1960, quo se afs-
tavarn do marxisino-leninisrno, acabararn par liquidar o partido da classe operaria. Simulta
nearnente corn esta traiçao dos revisionistas, proliferavamtambern teses liquidacionistas
que negavain a necessidade do Partido e defendiam a formaao deagruparnentos pequeno-burgue
ses. Imbudos do preceito leninista do que a classe operaria nao possui na luta contra Se-
us inimigos outra arma quo a organizaqao baseada nos princpios, Os comunistas convocaram
e realizararn a Conferencia Nacional Extraordinaria de fevereiro do 1962 e separararn-se do-
finitivamente dos oportunistas dirigidos por Prestes. Os sucessos alcançados pelo PC do
Brasil, apossua reorganizaçao, vieram comprovar, urna vez mais, a justeza dos fundamentos
leninistas sobre o Partido. Na presente situacao, mais do quo em qualquer outro perodo, a
povo brasileiro necessita do urn partido leninista. Sem urn partido deste tipo e impossve1
unir as grandes massas e as forças patrioticas para derrubar a ditadura e liquidar o regi-
me reacionario do latifundiarios e grandes capitalistas liçados aos irnperialistas forte-a-
mericanos. Construix tal partido vern sendo a preocupaçao basica do Comite Central desde
1962. Ainda em sua ultima reuniao de dezembro do ano passado, as questoes levantadas no Ca
pCtulo III do documento aprovado visam, exatamente, a superar defiiencias que so apresen-
tarn e a elevar a combatividado do Partido a firn de quo so coloque a altura das tarefas quo
ihe cabem realizar.

Tarnbrn no que so refereluta contra as idias estranhas, os cornunistas brasilei
ros inspiraran-se em Lnin. ste ernrito t.erico marxista jamais deu trguas ao oportunis-
mo do todos os rnatizes. Era inimigo acerrimo do revisionismo e dos fariseus da social-demo
cracia. Em carta a Ines Armand, revelou o quanta era atacado pelos oportunistas e saliente
tou quo a luta contra ales fora uma constante em sua existoncia. Ei-1o, o rnou destino. U-
ma campanha apos outra, contra a estupidez e a primarismo dos politicos, contra o oportu -
nismo, etc. Isto2 desde 193 1 E 0 odia corn o qual essas pessoas mesquinhas me gratificam
Entretanto, eu nao trocaria este destino por uma flpazl! corn esses inesquinhos personagens".
Em nenhurn momento conciliou corn as tergiversadoresdo marxismo ou corn as falsos out'rinadg
res revolucionarios. Desde as populistas russos ate Kautski, assim coma as oportunisas de
direita e de Uesquerdat nos primeiros anos da Revoluçao de Outubro - todos , forarn energica
monte combatidos par Lenin. Destacava ao maxima a importancia da luta ideoloica cmo una
das formas da luta do classe. Nao deixou sern resposta 3ualquer teso ou opiniao erronea,den
tEo e fora ,da Rssia, quecirqulasse no movimento operario. Tinha em conta que as concep -
coos contrarias aos interesses do prolotariado, diftindidas sern contestaçao, mesmo em ambi-
to estreito, podern causar prejuIzos e transformar-se em enraves de maior eivorgadura. Par

11	 Aisso mesma, sua vasta obra esta impregnada de esprito polemico e criador, e UflE defesa ad
miravel dos princpios do marxismo. Em todos as campos do atividade,Anos mais intrincados
problemas da poltica e da filosofia, da arte e da literatura, da cioncia e da ecanomia ou
da Qonstruçao do socialisrno, Lenin interveio para rechn.çar as ideias e teorias falsas,.

Sustenndo a bandeira do leninismo, as camunistas brasileiros tam-se preacupado
em rebter as ideias estranhas ao inarxismo, tendo coma alvo principal a revisionismo con -
temporanco. Travaram intensa luta idoalogica, sern procedentes no mavimento operaria do
Daisy contra a linha adotada par Prestes, linha decalcada nas tesesdo XX Congresso do
PCIJS. E isto nurna situaçao em que as revisionistas contemporaneos nao estavam ainda sufici
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entemente desrnascarados no piano inundial. No temerarn romper coma organizagao qua envere-
dara pelo caminho da traiçao. Esta luta aicançou significativos exitos. Os partidarios de
Prestes apareceram coniA sua verdadeira fisionomia de reformista 5, seguidoes da burguesia '

nieperdera, em conseqttencia deste desruascaramento, grande parte da influencia qua exerciam
sobre as massas. As teses erroneas de Kruscho, aceitas sem restrioes pelos cirigentes
prestistas, encontraram firma oposiçao dos elementos que so mantiveram leais a concepçao
leninista. Ao combater estas teses, numa luta do princpios, dificil e coniplexa, nao so pu
seram a nu o conte4dd,falsa das lucubraoes revisionistas, como conseguiram elaborar oriea
taçao correta sobre importantes questoes da revoluçao brasileira.

0 Partido Comunista do Brasil, depoisde sua reorganizaçao, travou luta ideologi-
ca nao apenas contra o revisionirno, rnas, tambem, contra outras tendencias adversas quo
surgiram no movimento revolucionario, corno o trotsquismo e o If foquismoll . Os trotsquistas ,
aproveitando-se daguinadapara a direita realizada pelo partido do Prestes, tratavam do
reorganizar suas forgas t ja do ha muito desmanteladas, a do aparecer como verdadeiros mar-i
xistas, Os leninistas nao sedeixaram levar pelas manobras trotsquistas e revelaram a cata
dura contra-revolucionarja desses agentes do inimigo. Posteriormente, em Carta Aberta, re-
bateram opinioes erradas do Fidel Castro e condenaramua integraçao cada vez maior corn o;
revisionistas sovieticos. Mais tarde, mostraraina essencia pequeno-burguesa e prejudicial
do "foquismo" qua so difundia no Brasil o na America Latina,

Assim, os comunistas brasileiros, nestes oito anos da reorganizaço do Partido,
nao deixaram do responder e de atacar as concepçoes opostas ao marxismo-leninismo. Esta l
ta ainda prosseue e esta longe de chegar a seu termo. 0 PC do Brasil considera quo, na
presente qituaiaop o legado de Lenin exige dos autenticos revolucionarios 0 combate sem
descanso as ideias erroneas quo vemsendo veiculadas no movinnto popular e qua objetivam
dosvia-lo do seu verdadeiro leito. Ease legado imooe aos cornunistas do Brasil aprofundar
rnais o coxhecimento d4 realidace do. pais e da teoria revolucionaria para refutar, no terre
no das idoias, o quo e nocivo a luta do povo, seja qual for a sua. origem.

Igualmente, no quo concerne ao caminho da revoluço brasileira, os ,comunistas ba-
searam-se, em grande parte, no leninismo, 0 emprego daviolencia revolucionaria das massas
constitui urn dos aspectos fundamentais da obra e da agao pratca do grande estrategista e
tatico do proletariado. Em seu livro 0 ESTADO E A REVOLUçAO, e.e fundament 9u amiarnente,
segt.iindo os postulados de Marx e Engels, a necssidade da violencia como fora transforma-
dora da sociedade e demonstrou ser irnpo ssv2l a classe operaria 5onquistar.o Podei pela vi
a pacifica. "A substituiao do Estado burgues pelo Estado proletario - disse - e impossT
vel sem unia revoluçao violenta' f , Por isso mesmo, foi intransigente na repulsa aosdefeso-
res do carninho parlamentar, quo negavam a luta armada para levar a cabo a revolu _o. Lenin
mostrava qua o exercito pernnente e a polcia sao instrumentos fundarnontais do força do
poder do Estado, a principal arma de repressao das massas populares por parte dasclasses
reacionarias, Afirrnava qua sem destruir tais instrumentos nao se dara a libertagao dos ex-
plorados e oprimidos.

Norteando-se porestas indicaçes bsicas, os coniunistas no Brasil, em 1960, opu-
seram-se, do modo tenaz, as teses apresentadas e aprovadas e aprovadas no IT Congresso do
Partido. Justaniente a defesa do cninho revolucionario, da luta armada, foi o centro dos
debates entao travados entre Os marxistas-leninistas e os revisionistas de Prestes. Duran-
te o governo do Goulart, a polItica do desenvoivimento pac:Cfico, seguida polo partido pes
tista e por outras correntes, estendeu-se e ganhou rnuitos setores da populaçao, Na aparen-
cia, a situagao parecia indicar quo a via pacfica acabaria vingarido no pais, khs o ? do
l3rasil, estribado na teoria de Lenin  nuiria analise realista da vida polLica brasileira
nao ce ssu de desmscarar esta solugao, deinonstrando t9da a aim falsidade., Tendo em conta
a_experiencia historica dos povos, afirniourepetidas vzes quo era necessario preparar a a
çao armada porque as foras reacionarias nao so entregariam sem resistencia e terminariain
por contra-atacar paraderrotar as forças populares. Isto foi o que, de fato, ocorreu corn
o golpe mulitar do abril do 1964. Hoje, mais do qua antes 2 a luta armada e uma necessidade
vital para o povo brasileiro, questao d9 cisiva, de salvaçao nacional. Sern enapunhar arinas e
fazera guerrapopular, nao se podra por fin a uma ditadur terrorista conio a qua impera
no pals. Os militares no Poder cerraramas raenores brochas a atividade democratica e estao
em guerra aberta contra o povo. As frças revolucionrias outra Saida nao tem senao a de
so preparar intensamerite para enfrentar seus piores inimigos atraves da violencia, derro -
tar as Forças Armadas, destrogar a maquina do atual Estado policial-mulitar e instaurar urn
Poder popular revo1ucionari,

0 pensamento de Lenin sabre o papal do Partido e das massas irnpregna a orientaço
do IC do Brasil. Vladimir hitch foi ardente partidario da rn9bilizaçao, organizaçao e edu-
cacao das massas. Ja em seuconibate aos popuiistas, nos prirnordios do movimento social-do-
mocrata russo, em fins do seculo passado, denunciou vigorosamente a falsa teoria dos he -.
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ris "ativos e das rnultides "passivas'. Via a revoluçao corno obra de milhoes de pessoas,
sob a diregao do Partido. "As meihores vanguardas exprimem - disse em abril de 1920 - a
consciericia, a v9ntade, a paixao e a imaginaçao de dezenas de milhares d homens, enquanto
que a revolugao e feita em nmentos de exaltagao e tensao eseciais de todas as faculdades
hunianas, pela consciencia, a vontade, a paixao e a imaginagao de dezenas de milhoes de ho -
mens impulsionados pela mais aguda luta de classes". Toda orientaçao que nao visasse a ga -
nhar as rnassas para a ideiarevolucionaria era por ele repelida coin enegia. Foi impedoso
corn os "esquerdistas" que riao levavarn em consideragao 6 nfvei Qe.consciencia dos trabalhad2
res e procuravarn evitar o dif{cil trabaiho para incrrpor-1os a revolugao. Foi anfom adve
sario irreconciliavel do seguidismo, cia prosternaçao diante do rnovimento espontaneo das rna
sas. Rebateu a tese dos oportunistas cia II Internacional que dizia ser impossivela revo].u-
gao seni que toda a classe operaria estivesse nas fileiras do movimento revolucionario. Ridi
cularizndo esta tese, mostrava que nern mesmo Os sindicatos, no regime capitalista, conse -
guem agrupar todo o proletariado. Destacou ioni enfase o papel de vanguarda do Partido e 0 e
xraplo pessoal dos coinunistas para despertar e inobilizar os trabaihadores. Exa1ou rruitas
vezes a inicia4va revolucionaria e estimulou sernore as agoes tombativas. Para ele, 0 Partt
do devia estar a frente das macsac e, ao mesmo tempo, indissoluvelmente ligado a elas.

Conquistar as frgaspopulares para a luta revo1ucionria, 1ev-1as ao contra
a ditadura tern merecido atengao especial dos comunistas brasileiros. A lirtha politica traga
da na VI Conferencia Nacional Extraordinaria tern em vista estreitar a ligagao do Partido
corn as massas e fazer avangar a revolugao. Combatendo as correntes pequeno-burguesas, os
munistas voltaram sempre o uma de seu ataue para a concepcao que elas defendein do despre-
zo pelas macsac. A orientagao do Partid.o sobre a luta armada, exposta no documento "Guerra
Popular, Caniinho da Luta Armada no Brasil fl p tern como viga-mestra a participagao das grarides
massasna luta libertadora. A mobilizagao dos vastos setores da populagao do canipo e das ci
dades e urna garantia para livrar o pals do jugo norte-arnericano e da reaao interna. Ao mes
mo tempo, o Partido, em diversos informes e resolugoes, destaca a imporancia dq iniciativa
de luta dos comuxiistas. 0 exemplo pessoal, quando corresponde aos interesses e as aspira -
goes do povo pode desatar incalculaveis energias revolucionarias. A guerra popular, enibora
sendo em essencia urna guerra das massas, comega do pequenas agoes quo se avolumam constants
rnente e que so orientam no sentido do trazer contingentes populares, sem pre maiores, para a
participaçao direta na luta. 0 Partido nao dove ficar a espera do movirnento espontaneo. Tern
que tomar a iniciaiva reo1ucionaria para cumprir seu papel do vanguarda, urnavez ue este
oapel nao e desempenhado wiicamente por uma linha acertada, mas tambem pela agao prtica de
todos os dias. Aos comunistas brasileiros cabe empenhar-se corn mais decisao e constancia no
trabaiho junto as ruassas. Neste aspecto, ha urna longa estrada a percorrer, na qual apnas
foram dados os primeiros pa ssos. Sern duvida, o estudo e a assimilagao das ideias do Lenin
muito ajudarao a realizar esta tarefa fundamental.

0 PC do Brasil tern tradiges de internacionalismo proletrio. Procurou sempre pau-
tar sua conduta, neste terreno, pelo exemolo leninista. V.I.Lenin tinha elevado espfrito in
ternacionalista que constitula trago marcante cia sua oersonalidade. Colocou sempre os inte-
resses cia revolugao mundial acima do quaisquer injungoes de carator nacional. No periodo da
I Grande Guerra, ergueu-se corajosamente contrao social-chovinismo dos paridos da II In -
ternacional e langou a orientagao de que cabia a c1sse operaria do 9ada pals transformar a
guerra imperialista em guerra civil contra a sua eropria burguesia. Ele indicou que o in -
ternacionalismo proletario exige: 1) a subordinagao dos interesses da luta proltaria em urn
pals aos interesses desta luta em escala rnundial; 2) quo a naao que triunfou sobre a bur-
guesia seja capaz e esteja disposta a fazer os maiores sacrificios nacionais em favor cia
derrubada do capital internacional". Dedicou enorme atengao ao movirnento comunista interna-
cional, estirnulou a criagao de novos partidos operarios mardstas em todo o inundo. Ajudou
por todos os modos, os partidos e rupos niarxistas que se desprendiam dos velhos partidos 2
portunistas, independente do que fossem debeis ou fortes. Nestes partidos e grupos via o
turo da revolugao inundial. Como chefe incontestavel do proletariado, opinava abertamonte so
bre a tatica a seguir e criticava Os erros e desvios que surgiam no processo de formagao
d9s partidos. NaQ apenas poe em relevo a podridao oportunista da II Internacional corno tarn-
bern contribuiu decisivarnente oara o surgiinento da Iriternacional Coinunicta, quo, nas decadas
do 20 e 30; desempenhou rnissao de primeira ordern no xnovimento operario revolucionario rnundi
al.

%0 internacionalisino proletrio foi urn doR motivos que 1evram os comunistas brasi-
leiros a rutura corn os revisionistas do Prestes. Estes, sob o pretexto de conseguir a lega-
lidade, haviam retirado dos estatutos partidarios a declaragao expressa de quo o Partido so
regia Delos princlpios do internacionalismo proletario. Continuando a velha tradigao, o Par
tido, depois de sua reorganizagao, apoiou corn firmeza e sem qualquer vacilagao a China Popu
]ar quando esta foi agredida pelos reacionarios hindus e posteriorniente deu apoio caloroso
a ,Revolugao Cultural Proletaria, logo em seu infcio. Colocou-se decididamente ao lado cia Re
publica Popular cia Albania quando os revisionistas sovieticos realizavarn contra ela infame
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campanha de mentiras e ca1inias. Manifestou sua total solidariedado ao povo vietnamia em
luta contra os invasores norte-americanos. Solidarizou-se corn o povo checoslovaco, vitia
do prfida agressao por parte do tropas soviticas e do Pacto de Varsovia. Nestes alto anos
do sua reorganizagao, a Partido tern procurado estreitar seus laços do amizade corn o PC da
China, o Partido do Trabalho da Albania e todos as partidos verdadeirarnente rnarxistas-leni-
nistas. Coerente corn a sua posigao internacionalista, o Partido sernpre defendeu a opiniao
do qua so faz indispensavel rnaior aproximaçao entre os prtidos rnarxistas-leninistas, a tro
ca de inforrnaçoes e a intercarnbio de experiencias entre eles, a debate ds questoes comu.ns
ao movimento comunista mundial, a ajuda eni todos os terrenos e o apoio mutuo - tudo isso :

viando ao reforqarnento da luta contra o imperialismo norte-arnericano e Os revisionistas s
vieticos. Sempro considerou qua o movin'iento comunista jarnais pode ericerrar-se nos rnesqui -
nhos limites do nacioialismo. Seria extremainente pernicioso se a atividade de cada partido
ficassé ircunscrita as fronteiras nacionaib e so oada.partido se desinteressasse pelo quo
ocorre nos demais oartidos.

Para as coniunistas brasileiros, o centenio de nascirnento de V.I. Lenin e motivo
nao sornente para destacar a ajuda inestirnavel que ale prestou ao movirnento coniunista. t tam
bern urna oportunidade para reverenciar a memoria deste profundo pensador revolucionario e p
ra ressaltar a grandiosidade de sua obra e a atualidade de sua d9utrina. Lenin abriu carni.
nhos novas, enriqueceu iniensaniente o marxismo. Vivendo uma nova epoca, a epoca do irnperia.
lismo e das revoluçoes proletarias, quo ainda hoje perdura, fundamentou as principals ques-
toes atinentes a luta dos povos neste perfodo da Humanidade. Fez ressurgir, coma disse Sta-
lin corn justeza, a essencia revolucionaria do rnarxismo qua havia sido desfiguradapelas o -
portun.istas da II Internacional. Presentemente, quando Os revisionistas contemporaneos tudo
fazem para abastardar o pensamento de Lenin, retirando-ihe a conteudo critico e revoiucion
rio, deturpando seu sentido proletario de classe, e dever de todos os verdadeiros marxistas
salientar corn veemencia o carater erninentemente revolucionario de seu pensamento, afiada a
ma de transforrnaao social. 0 leninismo representa uma grande bandeira a serlevada adiante
par todos as que alniejam o socialisriio e a coniunismo. A urn manancial inesgotavel do saber
quo amplia as horizontes de luta dos trabaihadores.

Revolucionrio em tda a plenitude, poLCtico notvel, homem de cincia, pesquisa -
dor incansavel, Lenin fol inimigo de todo dogmatism e das ideias estereotipadas. Em sua 0-
piniao, Marx e Enels, fundadores do socialismo cientCfico, tinham larçado as pedras angula
res da extraordinaria dautrmna social do proletariado e aos seus discipulos cabia desenvol-
ye-la. 0 leninisma e precisarnente urn desenvalviniento genial domarxisruo, 0 enriquecirnento
da teoria do proletariado, corn a generalizaçao do novas experiencias, a urra imposiQa 9 do
progresso social e da marcha ascendente da ciencia, uma exigencia da luta revolucionaria.
preciso levar sempre ern conta a novo qua surge e a complexidad dos fenomenos. 11 A histori
em geral, - disse Lenin - e a das revoluçoes em particular, e sempre mais rica do conteu-
do, mais variada de formas e aspectos, mais viva e mais 'astuta' do qua imaginam os rnelho -
res partidos, as vanguardas rnais conscientes das classes rnais avançadas". Onde a teoria se
fossilizae as ideias se petrificam, sera ter em consicleraçao a ,vida em constante nvimento
o renavaçao, o marxisnio perde totalmente sua feiçao revolucionaria, degrada-se e transform
-se nurna seita, numa concepao rnorta, sofre unia metamorfose, torna-se o seu oposto, isto e,
o antimarxismo,

0 esplrito do lninismo exigep assirn, unia aplicaço viva e criadora das grandes i-
deias de Marx, Engels, Lenin e Stalin e de seus mais destacados discilos. 0 marxismo-ièni
nismo nao so egota, nem p9deria se esgotar, corn a contribuiçao de Lenin. Ja passarani 46 a-
nos da rnorte deste inalvidavel guia dos povos e o niundo sofreu profundas mutaçoes. Ainda
qua a Humanidade continue vivendo a epoca do imperialismo e das revoluoes proletarias, no-
vas fenomenos sociais e politicos ocorreram, acelerou-se a crise geral do capitalismo e a
revoluçao adquiriu novas diniensoes. Tais fenornenos tern que ser inter pretados a luz do mar -
xismo-leninisrao e as soluçoes para as problemas da revaluçao demandam uma cornpreensao corr
ta da realidade presente e do cada lugar e fidelidade aos Rrincipios evoLcionarios. A -
plicaçao mecanica da experiencia do outros pavos nao podera conduzir a vitoria.

Os revisionistas soviticos, para impingir seus contrabandos reacionrios, procla-
mm-se leninistas e dizem que poem em pratica oleninismo do forma criadora, Nao passam, p
rem, de falsarios polticas, Suas ideias nad.a tern de comurn corn Lenin PA a expressao maxi
ma, do antileninismo, uma replica hodierna das veihas concepçoes quo Lenin comnbateu inansa-
velmente durante tada a sua niavimentada e prodigiosa vida. Os revisionistas conteniporaneos
saa ,os mais furiosos inimigos do leninisrna, as mais raivosos adversarios do socialismo pro- -
leta'io. Brezhnev, Kossiguin, Suslov e seus comparsas transformararn, ciminosamente, 0 par-
tido de Lenin nunia organizaao fascista. Adatam orientagao semeihante a profligada corn in -
dignagao pelo criadar do Partido Bolchevique corn relagao aos coiifeus da II Internacional
socialistas do alavra e imperialistas do fato. Corn a unica diferenga quo as social-irnperia
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listas desnscarados por Lnin eram agentes da burguesia, enquanto os atuals social-imperia
listas sao expressao da nova burguesia qua surgiu na URSS.

Outros, eno os ievisionistas sovieticos, gao 03 continuadores de Lnin. Satre
tes, avulta a figura de Stalin que, empunhando 0 estandarte do leninisxno, dirigiu a constru,
çao socialista na Uniao Sovietica e enriqueceu irnensamente a doutrina do proletariado. !o
Tsetung, o maior ne.rxista—leninista da atualidade, abordou novos problemas da doutrina do
proletariado e forniulou importantes teses e conclusoes qua hoj 2 orientam os povos em sua l
ta emancipadora. Saver Hodja, o 5rande dirigente do povo albanes, examinou em profundidade,
e de modo original, maitas questoes, tornando mais rico o tesouro do marxisnio—leninisn. O
tros discpulog de Lenin, em diferentes pa1ses, trazem ensinainntos, tanto na teoria
na pratica, qua imu1siain o desenvolvimento cia invencvel ciencia social cia classe opera-
na.

o povo brasileiro qut vive uma situagao em costante agmvsmento comemora o 1009
niversanlo do nascimento de Lenin, lutando contra as forças reacionarias internas e oimpe-
rialismo norte—anienicano. Esta luta reclama combatentes de elvada tempera revolucionaria.
o estudo da obra e da vida de V.I. Lenin, em ligaao corn a pratica, ajudara imensarnente a
forjar verdadeiros honien g de vanguarda, lutadores Inquebrantaveis da causa do povo e do so-
cialismo. A cia malor importancia estudar Lenin, em particular, 0. Estado e a RevoluQao, A Do
ença Infantil do 0Esguerdismo" no Comunismo e Q Imperialisino, Etapa Superior do Capitalisnx).

A bandeira veriuelha erguida por Lnin desde a sua jventude, a bandeira gloniosa
de Marc e Engels, a mesma bandeira qua Stalin defendeu corn todas as energias e que, hoje, e
desfraldada por xnarxistas tao destacados coxo to Teetung e giver Hodja, treniula vitoiosa
em grandes extensoes do globo. Tremula tambem na g maos dos comunistas brasileiros, fieis s,
guidores de Lenin.	 -

Decorridos cem anos de seunascimento, Lenin continua vivendo no coraço dos povos
e sua obra magistral servira, atrave g dos tempos, de inspiraçao e exeplo a todos os quo a
mejain o nobre ideal da sociedade sem classes, sem opressao e exploraao, o ideal do commis
mo.

O carter inevitvel do revisioniamo est conicionado pelas suas razes de
clas ge na sociedade atual. 0 revisionism urn fenomeno internacional. (.1.) Em
qua reside seu carater inevltvel na sociedade capitalista? Por qua e mais profun
do quo as diferenças devidas as particularidadés nacionais e ao grau de desenvol-
viniento do capitalismo? Pbrque em todo paCs capitalista existem sempre, ao lado
do proletariado, extensas camadas da pequena burguesia, do pequenos propnietanios.

NO qte hoje vivemos corn freqncia nun plano puramente ideolgico: as disp -
tas em torno das emendas teoricas feitas a Marx; o qua hoje se apresenta na prat
ca soniente a proosito d9 certos problemag parciais e isolados do movitnento opera
rio, como d4vergencias taticas corn os revisionistas 8 coma, divisoes neste 'erreno,
tera inevitavelmente qua vive—lo a classe operania, em proporgoes incomparavelnien
to znaiores, quando a revolugao aguçar todoR os problemas em litfgio, concentrar
todas as divergencias flog pontos do importancia mais iniediata a fim de determinar
• conduta das massas, obrigando a separar no fogo cia luta 08 inimigos dos amigos,
• deiar de lado Os maus aliados, pars, assestar os golpes decisivos no inimigo.

A luta ideolgica do inarxismo revolucionnio contra o revisionisino, travada
flo g finai g do scu10 UX, nao mais do quo o prelidio do g grandes combates revs
lucionanios do proletariado qua avança para o triunfo conipleto do sua causa, ap e
sar de todag as vacilagoes e debilidades do g filisteus".

(v. I. Lnin - MA=SND E REVISIONISM)

OUCADIARIAMENTE EM PORTUGUS:

Rdio Pequim - Das 19:00 s 20:00 h - Ondas Curtas de 30, 31 e 41 m
Das 21:00 as 22:00 h - Ondas Curtas de 25 e 30 m

Rdio Tirana - Das 1:30 ks 19:00 h - Ondas
Das 20:30 qs 21:00 h - Ondas
Das 22:00 q,s 22:30 h - Ondas
Das 3$00 as 2300 h - Ondag

Curtas cia
Curtas de
Curtas do
Curtas do

25 e 31 m
31 8 42 m
31 e 42 m
31 8 42 rn
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Na execugo de sua poltica de subservincia aos imperialistas norte-americanos,
de proteçao aos latifundiarios e çrandes capitalistas, de favoritismo dos mlitaés e de
terror contra o povo, o general Medici proclamou ha poucos dias qua seu governo e forte e
que sua preocupaçao e a de nao cair na arndilha qua ihe estendem seus adversarios da opos
çao popular. Insiste ainda em declarar qua o objetivo de seu governo e de promover as rnodi-
ficaçoes na superestrutlAra poltica do pars tendo em vista consolidar o sistema ditatorial
iitititdo em 14, modificaçoes qua nao obedecerao a nenhum pre.zo determinado.

A Tais afirmaçes indicarn qug h aigo de padre no reino dos generais fascistas. Alar
dear força ante a naçao amordaçada e habito comum dos militares, em especial ; depoie de -
bril do 1964. Brandem suas armas arneaçad'e contra o povo desarnBdo e tambem cornetem a su-
prema covardia de castigar e torturar presoi politicos.

As palavras de 14dici n.o so sinai de frça, ias sim ,expresso de qua as coisas
innos arraiais da ditadura anda mal, se agravarn. Uma politica so pode ser avaliada pelos a

tos e nao pelas paiavras, por mais sonoras e jactanciosas qua sejam. A conduta do Medici e
a ,de quem so acha de fato amedrontado. Quem teve a in5ciativa de colocar naordem-do..dia po
utica as baionetas e de empregar o terroiisiu como metodo principal de governo, foram oe
golpistas de 64. Do forma qua o general Modici deve dirigir suas quelxas a respeito cia arn
dilha do terror a seus proprios cornarsas. Querer passar por vftina e uma escamoteaçao dig--
na de tartufos, como sao os novas despotas do pairs. 0 seu a seu dono.

Mao 4 do hoje, corn efeito, qua a ditadura, crescentemontedesmascarada pela campa-
nha popular contra seus tenebrosos crimes, procura engodar a opiniao publica, apresentando
Os opositores como bandidos. Ent.'tanto, o descontentamento e a revolta do povo brasileiro
nao se manifestam so nem principalmente atraves do atos do sequestros e apropriaçoes, atos
qua a ditadura trata de exagerar a firn do justificar sua feroz agao repressiva a de legti-
mar sia concepgao de Sgurança Nacional. 0 certo e que, apecarda cansura a da terrCveis
perscguices a quo esta submetido, o povo protesta e continuara a protestar 2 & lutar, por
todas as formas a seu alcance, contra a ditadura e sua poltica do forne, arrocho, entreguis
mop supressao ,das liberdados e torturas. Soani cada vez mais alto as vozes popuJ.ares ara
condenar a pratica dos assassinatos e dos supifcios inflingidos aos prisioneiios politicos
nas masinorras a nos quarteis do pars,

Os ecos cia canipanha nacional contra as torturas ja ultrapassaram as nossas frontei
rag e comovem amplos setores da opiniao dernocratica internacional, cujos pronuncimentos e
tao se fazendo sentir0 A ditadura, porem, quis fazer ouvidos de mercador diante deste ascen
dente clamor.	 strouse desentendida. E coma, ao mesrno temo, fosse levantada a acusaçao
de Zenocdio em relagao aos nossos indcgenas, a ditadura opos desrnentidos formais, fz con-
fusao ,e procurou sair pela tangento. Mas iao so tratava simpiesmente de matança do Cndios
A denuncia concreta, formal, irref.tave1 e ,a de quo, a parir de 19642 a ditadura vem assa!
• sinando indiscriminadamene cidadaos do varios credos e cores, todos brasileiros qua nao a
finavam corn o regime. Tambern foi oficializado o mtodo nazista de martrio de refns, de s
vicias na g famlias dos presos. A ditadura vein sendo atacada, dentro e fora do Brasii,pe
la g correntes dernocraticas, como urn regime de torturadores, de terroristas. Ou_como ironica
niente diz a insuspeito correspondente no Brasil do Corriere della era, de Milao: "Mao se
pode dizer qua as militares malogrem em to 	 as objetivos. Larnentavelmente, possuern otimos
tecnicos, inclusive no setor dastortura	 fmbolo e eapeiho da ditadura ap sern duvida, o
Esquadrao da Morte,
-	 Atualmente aitadura, considerando quo a ttica do desmentido ou a do si1ncio

nao bastain, empenha-se na '1SCt do 0ali:dos" qua se pro stem ao falso papel de julgadores irn
parciais de seus meritos. Gonseguiu mobilizar o cardeal Agnelo Rossi para dar seu testemu -
nho e tentar atenuar as cr1ticas qua so avolurnam, sobretudo entre o clero e no estrangeiro.
E pretendeu, coma importantissirna meta do sua diplomacia, trazer a Papa para assistir ao
Congresso Eucarstico Nacional.

Apesar dsse esfrço, a ditdura revela-se dia a dia mais enfraquecida e ig9lada.
Foi o quo reconheceu urn dos mais notorios chefes do grupo da Sorbonne, o rnarechal pro-amen
cano Cordeiro de Faria g.Ern Ralestra na Escola Superior do Guerra, fazendo urn balanço dos
seis anos do duraçao do governo dos rnilitares, teve qua admitir qua o povo brasileiro nao
se havia iludido corn a politica cia ditadura. Confessou qua as rnassas populares participaram
de urn autentico levantamento contra o sisterna institufdo era 1964. For isso, o veiho mare -
chai golpista preconiza quo o govrno de dici seja mais hAbil e saiba combinar o inetodo
da repressao corn o cia demagogia.

Alrn disso, ao decretar novas leis reacionrias, como a das inelogibilidades, e na
(Continua na pagina U)
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C Colpe no Cambo1*2
0 golp. de Estado que apeou do poder no Camboje, em marco prxirno paisado, o prin-

cipe Norodon Sihanouk e a substituiu pela camarilba direitista pro-ianque do general Lon
Nol l constitui mais urn passo extremamente perigoso na escalada agressiva do imperialismo
norte-americeno no Sudeste Asiatico. Apesar do intenso fogo de barragem da propaganda Ian
que no sentido de mostrar a imparcialidade dos Estados Unidos no acontacimento e de atribu-
ir a golpe ao descontentamento existente entre os chamados nacionalistas cambojanos contra
supostas violagoes do territorlo do Camboja por tropas vietcongs e vietnamitas do norte,tor
na-se iniludivel e facil de verificar onde se encontram Os verdadeiros fomentadore e res -
ponsveis pelo referido golpe.

A	
o principe Sihanouk defendia, no fundamental, uma poiftica que consultava os inteo

resses da ,causa da paz e da neutralidade do Camboja e da peninsula da Indochina, da qual
seu pals e.parte integrante. Reclamava o respeito aos acordos de Genebra, de 1954, que asse
gurava essa neutralidade e preconizava a manutençao da independencia e da soberania do Cam-
boja, do Laos e do Vietname, que formam a Indochina. Nas as Estados Unidos jamais respeita-
rain os acordos de Genebra. Sob o pretexto de canter o comunismo a isolar a China PopuJ-ar,os
imperialistas ianques ocupararn e agredirani o Vietname do Sul, desencadearam uma guerra de a
niquilainento implacavel do kovo, vietnamita0 Supondo que seu poderio militar e sua refinada
demagogia lhes garantirlam exito rapido a% emreitada sinistra, subestimararn inteiramente os
sentinientos nacionais e as aspiraçoes democraticas dos vietnamitas. Por isso, ca:(ram em de-
sespero a aumentaram suas atrocidades quando viram fracassar seus pianos iniciais diante da
inquebrantavel, prolongada e heroica resistencia do povo do Vietnanie. A intensifi2acao da
guerra no Vietname colocava o imperialismo doe Estados tJnidos cada vez male num beco sem
salda.

Agora, as iinperialistas ianques esto utilizando uma nova ttica, inclusive para a
calmar a crescente oposigao existente nos proprios Estados Unido contra a guerra agressiva
no 1lietname. Confomme anunciou Nixon em Guam e em sua Mensagem Sobre o Estado do Mundo, as
governantes de Washington pretendem retirar parte das tropas ianques da regiao e consegu.ir
aeus prirnitivos objetivos atraves do que denominam tfvletnainizagao da guerrat. Esta tatica,
ainda mais fraudulenta e aressiva qua a anterior, deve ser aplicada aos dernais palses da A
sia e nao so ao Vietnarne. 8 a poltica de lançar irmaos contra irinaos, asiaticos contra asj
aticos, e assim por diante. De acordo corn essa nova orientacao estao agindo as agentas nor-
te-americano no Sudeste Asiatico. Preparararn um exercito mercenario clandestino no Laos,
sob controle da CIA, a fim de surpreender as forçs patrioticas laocianas a liquida-las. E
quanclo sofrera1m uma ontundente respota dessas forcas, apressaram-se a bombardear o pals,a
dar apoio logistico as tropas reacionarias, a introrneter-se abertamente nos assuritos inter-
nos daquela naçao. 0 golpe do Carnbojae outro lance preconcebido e arquitetado pelos agen -
tee ianques a sus lacaios. So quein for demasiadaniente ingenu9 ou estiver cego pode aceitar
a ideia de que esse golpetenha sentido nacionalista a dernQcratico ou vise a livrar a Cambo
ja da guerra e da dorninacao do mmperialismo ianque.

Todos as fatos indicam qua as Estados Unidos, alm de no tereni a lntançao de del-
xar a Vietname do Sul, tdo farao sara expandir seu campo de agao. Seus apetites sao insaci
aveis. A fim de satisfaze-los, serao capazes de corneter crimes ainda mais monstruosos qua
Os ja cometidos. A fria matança de ,prisioneiros civis vietnarnita g pela pollcia de Lon Nol
sob as alegaoes as male infames, e apenas a resultado logico da poll tica de canibais em
qua se especializaram os imperialistas iancpies e seus lacaios em todo a mundo.

As frças populares do Brasil, que de ha' niuito aprenderam a conhecer a erdadeira
catadura do inimigo comum doe povos - a irnperialismo norte-americano - sabem avaliar a
que representa a fareasangrenta re2reentada par eleno Camboja a o perigo que encerra pa-
ma a causada independen2ia das naçoes do Sudeste Asiatico bern coma ara a paz na Asia e no
raundo. stao, ernconseqtlencia, decididamente contra o golpe da carnarilba direitista do gene
ral Lon Nol e apoiam entusiasticamente a luta libertadara a patriotica de.povo cainbojano
quese agrupa em redor do princi pe Norodon Sihanouk a tarn no recern-criado Exercito de Liber
taçao Nacional seu instrumento de combate. Compreendem qua a exernplo do povo vietnamita, da
guerrapopular para derrotar as agressores norta-arnericanos, e o unico caminho capaz de con
duzir a vitoria.

A valente resistenciado povo do Camboja indica qua os ,irnperialistas ianqies co1h
rao mais urn fracasso. A extensao da guerra a todo o Sudeste Asiatico nao as salvara. Veise
-;op ao contra'rio, envolvidos_pelas ondas potentes da indignagao dos povos da Indochina que,
lange de dividir-se, unir-seao ainda mais para expulsa-los e conquistar sua liberdade.
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A imprensa revisjonj gta sovitica continua desenvolvendo sua campanba de calias
contra Mao Tsetung e 03 cornunistas chineses. For rneio desses ataques piocuram desacreditar
tambem o moviinento revolucionario de outros parses. Recentemente, o diario "Sovietskaya Ftos
jtt, de iscou, publicou• uina longa materia em qua procura demonstrar qua os chineses pro

poem aos povos da America Latina, Asia e Africa urn falso caminho ao defenderem umA"conceito
aventureiro do desenvolvimento da luta armada". Menciona paCses dirigidos por governos are-
volucionario&' onde os marxistas-leninistaa estao lutando contra o regime. ?araque se ,pos-
sa apreciar a seriedade do arguraentós do jorna]. revisionista, basta dizer que ale est en-
tre Os que utilizam a brutal repressao desenvolvida pelos militares golpistas na Indonesia
para responsabilizar Os chineses pela morte de centenas de rnilhares de revolucionarios na-
quele pas No entanto, sao Os revisionistas sovieticos - nao os comunistas chil3eses --
qua mantemestreitase cordiais relaoes corn a carnarilba pro-iinperialista da Indonesia, a
qual prestam ajuda nao so economicacomo tambem inilitar. 0 coceito revisionista de gover
no progressista ll parece bastante elastico.,.

-	 Tda a argwnentaçao dos revisionistag visa a conduzira conhecida acusaç.o: as p0-
siçoes defendidas pelos cornunistas chineses a pelos marxistas-lenini gtag de outros pa(sa
favorecern o imperialismo porque acarretani a "divisao dos cornunistas". Esta acsaçao do g re-
visionistas e como falar em corda em casa de enforcado. Volta-se contra os proprios revisio
nistas, em quem a carapuça assenta perfeitameite. Foram os revisioistas qua dividiram o
virnento comuni3ta mundial, ao trairem o marxismo-leninistno. E sao eJes que favorecem o impe
rialismo, n.ao so pela divisao que causarani, inas diretarnente 1 atraves da colaboragao a do
conlulo.

Os brasileiros esto em posio privilegiada para fornrem urn juzo sabre o papal
dosompenhado pelos revisionistas sovieticos. Basta qua seapreciem os fatos relacionados
coin a colaboraçao em varios terrenos entre o governo sovietico a a ditadura rnilitar pro-mi-
perialista que infelicita o nosso pars.

Tado comegou no govrno de Castelo Branco. Depoi g de urn longo perodo dege3tes
em que os sovieticos nao pouparam esforgos para estreitar suas relaoes corn o governo sa{do
do golpe de abril, nina delegaçao chefiada pelo conecidCssimo agente do imperialismo, RobeL
toCampos, fol a Moscou para "dicutir a dinamizaao das relaçoes de troca entre os doig
paises".

Realmenta, as relaçes foram dinamizadas, a base do acrdo col3ercial entao assina-
do A ajuda econornica sovitica a%

"
 ditadura x4litar Se amliou, em qmprostimos ., financianien-

tos, equipamentos a assistencia tecnica. A Camar4 de Comercio sovietica chegou a encornendar
uira pesquisa de mercado no.Brasil. A rnotra sovistica no Pavilhao Internacional de Exposi -
coos do Ibirapuera, no ano passado, foi urn acontecimento relevante no mundo do g negocios.
Quem a montou foi a UAlcantara Machado'1 , empreèa de promogoes e publicidade ligada aos in -
teresses norte-aniericanos.	 -

Rocenternente foi firinado urn acrdo de fretes entre a ditadura e o govrno soviti-
cc. Os americanos nao estao de fora. Disse o comandante Cordeiro de Mello, repesentante do
do Brash, 3ue o acord "nao ex9la l. navios de urna terceira naçao de oarticipaao no trans -
porte". Alias, os sovieticos ja antes, haviani contratado corn nina grande empresa autornobi -
ltica americana instlada no Brasil, o transports da Alemanha Ocidental para o porto de
Santosp em navios sovietico, de cerca de 7 mil toneladas de chapas de ago.

Essa coJaboraç.o triangular, envolvendo ditadura rnilitar-irnperia11smo americano-re
visionistas sovietico 2 vai nis longs. Urn dos golpes da ditadura no nnopolio estatal de
petroleo fol a concessao feita ao grupo "yington 0 , subsidiario do trusts arnericano"Alumi-
nium Company', para explorar o xisto beturninoso no Vale do Faraba. Como se sabe, o xisto
betuininoso a nina das fontes de cornbustveis lquidos. Pois born: a malor parte do investirnen
to de,ssa erapresa, qua vulnera o rnonopolio estatal de petroleo e na qua]. os americanos estao
interessados,.sera financiado 	 ticos conforrae acordo Tie comecou a ser negociado
pela Missao Roberto ,Campos. Trata-se de urn financiamento de150 milhoes de dolares, o malor,
segundo fontes sovieticas, ate hoje fornecido pela URSS ao Ocidente.

Urna das areas em que a ditadura enfrenta srias dficuldades e a da educago. Os
estudantes brasileiros e urn grande numero de professoresvern so opondo corn firnieza so rag!-
me militar. A ditadura so esmera em reprimi-log corn violencia. Ao mesrno tempo, tenta sedu
zir Os sotores mais atrasados da massa estudantil corn medidas como a ,modernizaçao do equips.
mento das escolas. Para isto conta corn a ajuda dos americanos, atraves do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento. E corn a ajuda dos sovieticos a de outros parses reviionistas, que
fornecern a maior parts dos equipamentos, e qua entram assini no esquema dos acordos NEC-
-USAID. 0 fato chegou a ser citado na mensagern de Garrastazu ao Congresso, nests ano.
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Fontsf niericanas , conforms notCcia recentemente distribuda peJa UPI, inforirn

qua o Brasil e a Argentina "s;o os dois paCses latino-americanos corn coniercio !flais ativo
corn o bloco cornunista't.

Os soviticos justificama ampliaçao do c]nrcio coin Os governos latino-americanos
afirmando qua so trata da aplicaçao do princpio de relagoes corn pases do regimes diferen-
tes, Ou, coma disse o "Pravda" do 1 9 do abril, porque o ødesenvolvimento do comerôo corn
Uniao_Soirieti2a cria condigoes para quo a1guns naoes latino-arnericanas possani opor-se as
pressoes economicas dos Estados Unidos' t . Ora, por esse raciocnio,o Brasil e a Argentina de,
veriam, eritao. paralelamente ao crescimento seu intercamblo corn a UiS3, ,apresentar, atraves
dos seus governos, crescents resistencia ao imperialisinoamericano. E e exatamente_o contra
rio quo acontec2. Em ambos os parses, o qua rnais cresce a a brutalidade da repressao polici
al e a subservienciadas respectivas ditaduras militares ao imperialismo arnericano. Na ver-
dade, a "ajuda"s9vietica a regimes tfteres do irnperialisxp nao tern e nao pode ter nada do
"libertador". Esta inserida no quadro da ttcolaboraçao pacifica" entre os revislonistas e o
imperialisma ianque. Esta colaboraçao nao exclu.i atritos e contradioes, corno e proprio en-
tre grandos potencias qua levarn a cabo olfticas chovinistas. Mas e acinia do tudo colabora-
gao, principairnente na America Latina, area do g EEU1J e onde os revisionistas desexnpenhain do
orn grado o papal de bombeiros da revolugao. Envolver nisto o princCpio das relaçoes corn

a ges do regime diferente e tomar urna excessiva liberdade corn a palavra Rnaqi2io.
A i4entificaao da politica sovietica corn a poltica dos Estados Unidos na A.LatLna

se revela ate nag palavras. Referindo-se ao reatamento das relaçoes corn a Venezuela, o
pravda U afirinou quo bscou so propoe a 0dsenvolver as re1aoes comercials corn os parses 	 da
A9erica Latina, nao importa o tipo de governo quo tenbam't . i exatamente esta a formula tarn-
bern utiiizad pelos porta-vozes da Casa Branca, desde o Relatorio Rockefeller, para juatifi
car o apoio as ditadura g rnilitare s_no Continents.

Caba perguntar: quern entao favorece o imperialismo?

Rep Id di a Piano do MEC
A 

A demaggica polCtica do "di1ogo" quo oministro da Educago, coronel Passarinho,
se propos instituir para o trabaiho do seu Ministerio corn os estudantes, vein-de sofrer urn
duro raves. For esmagadora maioria os universitarios repudiararn a constituiçao da chamada
Assessoria Estudantil. Esta deveria ser composta do estudantes escoihidos pelos DDAA, subme
tido g a seguir a uma triagein a ser realizada pelas reitorias a fim de serein indicados ao ml
nistro que, por sun vez, e1e:eria os is sabujos para assessoa-lo. Isto e, serviriarn de
porta:vozes de Passarinho junto a seus colegas. Evidentemente, tal trabaiho dos novos polAe-
gos nao seria gratuito: deveriarn receber urna ajuda finauceira rnansai, alein de passagens ae-
reas do seus Estados a Brasilia todas as vezes qua tivessein do so reunir. Caso con9eguisse
apoio entro os estudantes para seu piano, o ministro-coronel teria dado urn passo serio para
concretizar o sistenia d6 peleguismo entre os universitarios, sistema quo julga capaz de a -
mortecer as lutas estudantis, corroier eertos sotores e i3oiar os esudantes mais conibati-
vos.	 S

Mas o projeto encontrou o repidio maciço dos estudantee. A cômegar pela prpria a
presentaçao da lista do candidaos a assessores na data-iimite do 15 do abril, a coisa fra-
cassou, nao obstante todo o esforço dos reitore g para cumprir as diretivas do NEC. Isto po
queos estudantes so negararn sim.plesmente a indicar os candidatos a pelego. Na Universidade
Catoi.ica de Minas Gerais, por exnlo, o DCE, autos do indicar candidato, resolveu promover
urn plebiscito entre os universitariog. Resultado: 93% dos estudantes so protmciaram contra
o o DOE d.esistiu da indicaçao. Na Universidade do Parana, os diretorios recisaram-se a fa -
zer indicaçoes. Era Sao Paulo, a Reitoriá ca US? solicitou a 12 dos 17 diretorios (5 estao
fechados) quo fizessem suns sugestoes e somente quatro o fizerarn. Na Universiclado do Brash,
na GB, oreitor nao pode realizar sequer a consulta polo fato do qua todos os diretorios as
tavarn proibidos do funcionar.

A revista Veje" publicou, em urn dos seus ultimos nuineros, quo apos consultar con-
tenas ,de estudantes era divergog Estados, os mesma g, em expressiva maioria, se manifestarain
contrarios a Assessoria. Ao mesmo tempo, rec1aram a falta de vagas, do verbas, do liberda
des para discutir suas questoes, etc.

Para corroborar o sentimento geral dos estudantes contra a ditadura vale relatar
as declaraçoes do coronel Mauro, secretario-gerai do NEC, aos participantes do Congresso
do g Estudantes deModicina, realizado ha pouco em S.Paulo. Interpelado a respeito do futuro
do ,piano do NEC sabre a farnigerada Assessoria, o coronel confes gou a dificuldade do consti-
tui-lap porque mesmo qua chogasse a so concretizar, 0 ministro Passarinho teria do precave
-se pois poderia vir: a ser assessorado por subversivos. Contou, entao, quo uina do suas se-
cretarias	 moça eficiente, trabaihadora e capaz - fora presa coma 'tterrorista.

Reaimente Os generais e coroneis quo orientani a educaao no Brasil precism ter r
nxuito cuidado corn esses perigosos estudantes.
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Ráianos vae as has
(Do corresondente) - Significativas rila.ife$taes populares assinalararn, em Salvador, a
passagem do seguido aniversario do covarde asassLato ct estudante Edson Lus, pela poLfci
a carioca. No dia 28 de margo, os estudantes, que encabegaram as manifestagoes d.istribu -
I-an centenas de folhetos intitulados "Testamento de Judas'.. Em versos, corno e costume dos
baianos, o U Testarnento t', assinado pela UNE, pela UB33 9 pela UEB e pela Associaao Balana
doe Estudantes ecudrics, faz urn rio desrnascarameno da '.tad, -ra p de sua poltica con-
tra o povo e os interesses nacionais. Ao mesnio tenioo, f" urn caliroo chamamento aos opera-
riosp aos camponese,, aos estudantes, aos funcionariospu1iLicr, ao intelectuais e aos sa--
cPrdotes para que lutem contra os militares ue se apossararn o o' 1 er e realizam as mais
.'srpes torturas contra seus ad.versario.

0 "Testamento de Judas" alcangou encrine ,reercuss.9 popuJ.ar. Todos, na cidade pas
aram a coiaeGar seus zeres, e muitos, a re-p i 	 0 Epilogo, apos niostrar que a foçaci a ditad a aera5 eoarente r, que eta acaba - e:t'rrada pela luta do uovo, conclama a u-

nidade e, a agac.

"Lutemos unidos, baianos..
Para acabar a opessao
Embora o inimigo sela forte'I
Nos e que temos razao.
A verdade urn dia triunfa -
Corn fe em Deus, arma na mao
Uriidos como urn so homern
Libertarernos a Naçao."

•	 No dia 29, centenas de estudantes realizararn cornbativo coincio erelmpago na praia
de Pituba. Os banhistas aderiram entusiasticariente a manifestagao contra a ditadura.

Assim, os estudantes e o povo de Salvador renderam suas hoieagens a t d s6n Lufs e
protestaram contra a ditadur e o imperialisino 1 Deram sua contribuigaoas manifestaçoes seme-
ihante g que se realizaram em outras cidade g do paCs contra a repressao, as torturas, os as-
assinatos de patriotas e exigirain liberdade e a defesa da soberania nacional.

Ns comunistas, somos pessoas de um4 tempera esoecial. Sornos feito g de umatram especial. Somos osque formam 9 exercito do grande estrateista proletarlo,
o axecito do camarada Lenin. Nada ha mais elevao que a honra de pertencer a es-
Se exercito. ,Nada ha mais 2levado que o ttu.lo re membro do Partido, cujo funda. -
dor e chefe e o cainarada Lenin... t'

(r.v. Stlin - Discuro pronunciado na g exquias de Lenin)

ADitaclura em ADuro 	 7)

medida que escoihe arbibrriarnente os futuros governarores estaduais, Mdici, longe de fox'-
talecer a unidade do g reacionarjos em torno de seu governo, amplia a area de atritos e di. -
vergencias entre os proprios grupos aue apoiam a ditadura.

Nes a codiçes, como ooctr" o general Grrastazii consolidar o regime de quartel
que quer iipor ao novo rasil&ro? Estc. objetivo ja se havia proposto, corn rnelhores chances

mit. s I IIAucia ., o marechal Castelo Branco, que impin u uma avalancha de leis e chegou a ouletorgar uma nova Contiiiigao ao pas. ho rnesrno fin-ed cou-se o ,mrechal Costa e Silva, cu-
jo dest:,no todos conhecem. A sorte de Garrastazu I:ci iao sera mais brilhante, .tsto po
que a politica antinaoional e antipopuia' da di a rR ura :8 cioca roia mente corn Os intere g

-roe fundarntai e corn as aspiraçoes do povo braslleLo0 9 urna po1ica scm futuro.

eviden	 •e a ditaura :iilitar no apenas se ve a rar, corn enorrnes dficula-
descomo tambem s.. ,,apresenta em dofensiva no terreno polfticoe Eir face disso, asforgas pa
trioticas e deniocraticas devem lutar corn major audacia em áefesa das reivindlcaçoes e doe
anseios populares e rfrgar 'ua campanha de desma carame- to dc reg.me militar. Devem unir-

recorrer a todas as forms 0 lui e trabal' • te' samente para preparar e desncade-
a a gu rra populr, a ii: de ae.tru a d'tadura e couiar urn gov.rno popu.lar-revolucio-
narlo.
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Primeire de Ma0io
A data internacional dos trabaihadores adquire urn significado especial para os bra

sijeiros, nest9 ano de 1970. Talvez se possa afirnr qua nunca fol tao difloil a situaçao
da 1asse operaria em nosso pals. Seis anosapos o go].pe rnilitar do 1964, o pals encoira —
-sp merguihado no terror po1iia1, sob o tacao de uma ditadura militar-fascista qua tudo ile
g ao povo e tudo da aos capitalistas estrangeiros, aos fazendeiro, aos hnqueires, aos
grandes capia1istas nacionais A classe operaria sofre as conseqniae dease regime 1t1-
popi1ar tambem na forma dearrocho salarial, ccntinuado umen10 b.. custo de vida, deempre-
go crescente, intensificagao do ritrno de trabai.ho e, como resu.ltado, do aumento do nuierc
de acidentes do trabaiho, crise de babitagao, total garroteamento da liberdade sindical, do
direltr, de greve, revogaao do antigas conquistas legai, at,-.

-	 A dit.adura inilitar no .eixa do fazer sua demagogia fttrabalhista tt. Esta iemag gia
na encontra eco, Mas revela o medo qua causa aos militares no Poder a posibi1idade de qua
a clause operaria so agite, reivindique e lute.

Este fato 4 cada vez mais compreend1ido pelos trabaihadores: a dita,dura os ,temel Os
inilitaresp9rcebem qua todo o seu pder sera insufic'ient .e paia uetr a mare proletaria se a
clase operaria se unir e milhoes do tracaihadores brasileiros so engajarem na lua. A pre
oupagao doe militares fica evidente ,quando seusAportavoze fzem pronunciamentoq a resei-
to cia denominada subversao t , isto e, cia resistencia popular a ditadura. Lamentam, corno o
fez em seu dis9urso na Escola superior do Guerra o ditador do turno, qua as medidas soas
qi- poem em pratica nao sejam flcompr9endidasW pelos trabaihadores. ,FriDam, mal escondendo o
su-pro de alivio, quo a classe operaria ainda ao ihos cause os serios oroblemas jae os as
tudant.es, por exomplo, ihes croorci•narn. .. v 	 ai', em 1 968, ci movimento ope'ario air..a

sua marcha, cornsau d 	 ran	 rvs a.esoe 6.	 treta1tL,
do a frqueza cia organizagao cia classe operria, ete reir ' Ioi ccrLtidc' teinporaria
atraves da mais feroz reressao. Apesar disso, no ano qua passou, impoantes campa —
sa1arias foram ree).iadas, oarticularn'3nte na GB e em Sac Paulo, os dois principais

: tros operarios do p;:iS. !s os inilitares consguiram cori.er o mo qiniento qua so iniciava.
F .erazm-no_por-ue — por enauanti 	 tern c monopolio do fu4.L. 0 qua nao conseguiram, nem
(?1segu1rao, e ,remover as	 io dQscoIentamento e cia revolta do ovo brasileiro3 Jor-

1:tO, e inevitavel qua ressurjam as lutas,

A	 Os trabaihadores — pr1ncalmete cs operric!3 de vanguaida 	 precisarn tirar ex-.
per.encias das Ltas travadas floe iLtmos ans c ca )cui , eta f-se em q '- oviIr4en-
to de m ssasest contido ps ba:e'1a, tarn co"o o repsr. Para as vas 1i;a quo fa —
taimente v.ao. E indispensavel, para o sucesso destas 1uta, quo o papel desempenhadt..' pela
r iasse operaria seja maior do quo nos anos anteriores. Em 1968, o peso principal do movimen
to fbi carregado pelos estudantes.. A classe operaria pode e dre assurnir o honroso ; pel le
vangu.arda do todo o movimento, ?.ra isto, e prcci:.:.o estudar eriainent-, orr.. da u 	 ejA
cad. fabrica, em cada segac do rabalh.o, .omo reaiizar a aitaao e a garctçar do q traoa
1haires ouais as palavras-d.e-ordern mcbilizadora e a Hrnaq ce 1':t 	 ':cias na condi-
goes dificals de reprossao ,policial corn freios, e vigilancia e espi r nage erinan;te
ra o proletariado. A historia do movimento oporario nosJndica qua e 'emore poa3iv. faze-

A glaese oeraria bras5ieira ja tern uma certa experiencia 9cuirn.1aJa	 , havua feruz.
r ressao quando das formiaveis graves rerais de So Pau 4.o de 953e r e 1	 E os opera -,
r: de outros pa:(ses tambe.'n nat-	:pebar, da r-ore.sao.

,
 ki estao ; e ..,)los qup, zios

dco c traahadores da Espe.nha frariquista e da nosa in.zinha Argentina. N c3ndi.go'
sie.ras, necessario ter e. coia que uii fato ajuda poderosamente a 1anguira 'ro1earia.

Cto e a dLminuiqao da influencia das ilusoes refrmistas o proletar do brasleiro,
po orga da dolorosa experienria vivida desde 1964.

Urn poderoso movirnento do massas na g 4dads, em conjugagQ corn a luta armada no
n:mo. e a meihor maneira do golpear a ditadura e o imperialisrno, A mectida qua a guerra po-
pu.. . se desnvo1ver, ambem na; C: ade so dec'n-:o1verá: poderosas agoe a'madas. E a c1a
se peraria, quo e a f: ca dir!. gento da rc1ao ras L ra, demonstrara aida male geu pa
P- . e vanguarcia, toniara as ..rrnas Jar;. rierrocar seas ooressores e exploradoros. Esta e a
peectiva do pro1etarido, qua tern nos camponeses, nos estudantes e em outras camadas po-
pulares feis aliadosa

Ne3te 1 Q de Nab, os trabaihadores brasileiros p.ssar.o em revista suas frças e
se aprestarao para novoc combates .otra a ditadura e . iniperi&lisrno.
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