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2 A CLASSE OPERARIA 

CONTRATO DE fiiSCO-TRAI(;AO A 
PATRIA 

(MANIFESTO DO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNlSTA DO BRASIL) 

BRASILElROS! 
PATRIOTAS E DEMOCRATAS! 
0 governo vende-patria dos militares acaba de cometer mais urn grave 

crime contra os interesses fundamentais do pals. Decidiu entregar o petroleo 
brasileiro aos grandes coosorcios interoaciooais, sob a forma capciosa dos cha
mados cootratos de risco. A imeosa maioria da nac;:ao, que se empenhou a fundo 
ua patriotica campanha em defesa dessa foote de energia e que triunfou nos elll

bates COOl OS trustes e Seus agenteS, e durameote atingida por esse ato infame 
do ditador de plantao coroando uma serie de medidas ha muito postas em pratica 
para solapar o monop6lio estatal. As mesmas forc;:as que se opuseram a desco
berta do petroleo e mais tarde pleitaram sua alienac;:ao ao capital estrangeiro 
desfecham agora o tiro de misericordia na PETROBRAS. Elas se identificam 
hoje com a ditadura militar. 

J amais, na historia da nos sa Patria, houve governantes tao descaradamen
te entreguistas. Desde que os generais as saltaram o poder, em abril de 1964, 
as riquezas naturais, que deveriam servir ao progresso do pais e ao bern. estar 
do povo, vern sendo alienadas urn a ap6s outra. 0 ferro, o manganes, a bauxita, 
a cassiterita, o niobio, a apatita, sob controle alienigena, sao dreoados abun
dantemente para o exterior a prec;:os insignificantes. No Brasil ficam apenas os 
buracos, silenciosa denuncia da ac;:ao predatoria do imperialismo e da politica 
impatriotica de governos espurios. Ainda ontem, atraves do acordo nuclear, 
Geisel permitia o acesso dos monopolistas alemaes as nossas reservas de 
uninio. Agora chegou a vez do petroleo! Do petroleo que e materia-prima essen
cia! ao desenvoh·i mento e a defesa de qualquer pais, que se nao pode ceder 
sem ferir a soberania e comprometer a independencia nacional! 

Os comunistas brasilei ros, coerentes com a pos1c;:ao que sempre tiveram em 
prol da salvaguarda do petroleo e das riquezas nacionais ,fieis combatentes da 
democracia e independencia do Brasil, erguem seu mais energico protesto face 
aos contratos de risco e a quebra do monop6lio da PETROBRAS. E dirigem-se 
As forc;:as democraticas e progressistas, a todos OS patriotas, conclamando-os a 
uniao e a !uta Contra OS inimigos da nac;:ao, que nao se pejam de por em Jei]ao 
o patrimonio comum da nacionalidade. 

Numa epoca em que OS povos dos paises subdesenvolvidos adquirem cons-
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ciencia de necessidade de nac ionalizar suas riquezas e protege-las da rapina
gem colonialista, o governo bras ileiro chama poderosos e vorazes trustes inter
nacionais para explorar o petroleo, em detrimento da empresa na cional incum bi
da dessa explorac;:ao altamente lucrativa. ao lui subterfugio capaz de encobrir 
~cmelhante perfidia. Os trustes mudaram apenas OS rotulos. J a nao -exigem , 
como no passado, contratos de concessao , depois que essa forma de saqueio 
se tornou a bertamente desmascarada e encontra energica resiste ncia em todo o 
mundo. Atualmente recorrem aos contratos de risco , associando-se as empresas 
estatais. Mas esses contratos - praticamente sem riscos porque so investem 
onde tern a certeza de encontrar o qu e procuram - nao passam de camuflagem 
da velha espoliac;:ao imperialista. Geisel tenta confundir a opiniao publica ao di
zer que tais contratos nao afetam o monopolio do petroleo. Mente com o maior 
cinismo. A PETROBRAS, que dispunha ela so do direito de prospecc;:ao, produ
(ao e refino do oleo negro, perdera esse privilegio; as companhias estrangeiras 
sedio concedidas areas para prospecc;:ao e extrac;:ao do petroleo no territorio na
cional e na plataforma submarina. E 0 que e pior: como OS generais que dirigem . 
a empresa do Estado vivem afirmando falsamente que esta nao possui bastantt· 
c.lpital nem tecnologi'a, a explorac;:ao petrollfera sera feita fundamentalmente e 
Lm vasta escala pelos trustes. A PETROBRAS teni func;:ao coadjuvante. 

Os pretextos invocados para a entrega sao OS mais despudorados. 0 governo 
.1lega a crise mundial , os deficits da balanc;:a comercial, o aumento dos prec;:os 
dn combustive]. Simples manobra de despistamento. Porque com as inversoes 
cstrangeiras, na melhor das hipoteses, so se conseguiria extrair o oleo a nivcl 
suficicnte dentro de uns oito anos. Nao seria portanto soluc;:ao para a crise atual, 
nem contribuiria a medio prazo ao equillbr io da balanc;:a do comercio exterior. 
Mesmo que essa pretensao fosse viavel, o Brasil ficaria jungido aos trustes, 
lesado em suas riquezas, afetado em sua soberania. Quanto a elevac;:ao dos pre
(OS, isto somente poderia ser benefico ao pais, uma vez que ele possui imensas 
reservas de petroleo. Ao inves de o Estado explora-las vantajosamente, garan
tindo o futuro da nac;:ao, entrega-os ao imperialismo em troca de investimentos 
e de co-participac;:ao nos resultados da extrac;:ao. f: incorreto arguir a carencia 
de fundos para perfurac;:oes. Se ate agora novas areas nao foram lOCorporadas a 
produc;:a~ deve-se a sabotagem conscience dos militares que dominaram a PE
TROBRAS durante duas decadas, desviando seus recursos para outras activida
tks, invertendo-os na pesquisa em terras estranhas. 0 proprio Geisel confessa: 
'\ao tinhamos excepcional interesse 1mediato em descobrir todos os nossos re
cursos em petr6Ieo, nem muito menos em ativar e m maior escala sua produc;:ao ' 
(discurso de 9 de outubro de 1975). Quando se relaciona essa atitude com a en
trega agora consumada, nao ha que fugir de tacha-Ia de traic;:ao nacional. 

BRASILEIROS! 

A entrega do petroleo, em grande parte, e consequencia da calamitosa situa
(ao a que os generais conduzi ram o pais nestes quase doze anos de ditadura . 
i·.les f.abricaram 0 denomi nado modelo economico, ate ha pouco apresentado co-
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mo o 'm'ilagre brasileiro'. Esse modelo, no en tanto, baseado nas inversoes de 
fora e sustentado pelo crescente endividamento externo, provoca tremendas di s-

tor~oes na economia, conduz a feroz explora~ao dos trabalhadores , ao envilec i
mento da popula~ao, acentua a dependencia economica e politica. A insta la ~ao 
de certas empresas estrangeiras, a prioridade ao setor automobili'stico e ao 
transporte rodoviario, com elevado consumo de combustive! , geraram a necessi
dade de vultuosas importa~oes. Para compensa-las , o Brasil que ja era exporta 
dor de materias-primas e produtos primarios passou a intensificar essa ativida 
de , a trabalhar fundamentalmente em fun~ao da exporta~ao , alimentada com 
pesados incentivos fiscais subtraidos a receita publica. As dividas atingem a 
quase 23 bilhoes de dolares , o mais alto nivel de divida externa em todo o mun
do. Urn pais endividado desse jeito nao pode defender sua soberania nem asse
gurar sua independencia! Se guindo as diretrizes dos generais , o Brasil chegou 
a uma situa~ao de pre-insolvencia. Precisa desesperadamente de creditos e no
vos investimentos do exterior. Mendiga-os de chapeu na mao, humilhantemente. 
Credores e investidores aproveitam-se da ocasiao para fazer exigencias , a 
ultima das quais - pode-se dizer em forma de ultimato - foi a entrega do petro
leo. Os governances submetem-se , assim, e cada vez mais, aos ditames da oli
garquia financeira internacional, em particular dos Estados Unidos. 

Parte insepanivel dessa politica de trai~ao e a violenta e sistematica repres
sao ao povo. Os generais precisam do fascismo para esmagar a resistencia aos 
seus desmandos. Quanto mais cedem ao imperialismo, mais se voltam furiosos 
contra os patriotas e democratas , mais descambam para o terrorismo policial 
Antes de anunciar os contratos de risco, desencadearam outra onda repressiva, 
visando a preparar o terreno. Centenas de brasileiros tern sido presos e tortura
dos. Novos assassinatos de patriotas ocorreram nas masmorras da pol icia e nos 
quarteis de Sao Paulo, Rio de Janeiro e Ceara. Logo apos o discurso de Geisel, 
o ministro da Justi~a baixou portaria recomendando aos gove rnadores dos Esta
dos e Territorios a proibi~ao de qualquer manifesta~ao publica , assembH~ ia , 
reuniao ou comicio. Os orgaos de seguran~a passaram a fazer policiamento 
ostensivo nas Universidades. A Policia Federal apreendeu jornais nacionalis
tas e a censura vetou taxativamente noticias e comentarios desfavoraveis aos 
contratos de risco. Urn deputado foi preso horas antes de se dirigir a Assem
bleia Legislativa onde pretendia proferir discurso de oposi~ao a tais contratos! 
0 jornalista Vlad1mir Hersog perdeu a vida em maos dos carrascos do II Exerci
to. E enquanto isto sucede, a maquina de propaganda dos trustes internacionais 
e da ditadura militar funciona a todo o vapor. Os patriotas sao perseguidos, 
garroteados, encarcerados, assassinados para nao erguerem suas vozes contra 
o crime de lesa-patria! Os agentes da rea~ao e do imperialismo gosam de todas 
as regalias! 

BRASILEIROS! 

Os generais estiio afundando o pais na rna is ruinosa crise que se conhece, 
traficando com o sangue e o trabalho do povo! Sob sua dire~ao, as multinacio-
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nais e urn punhado de grandes capitalistas e latifundiarios amassam enormes 
fortunas. Mas a maioria da nac;:ao leva uma vida de dificuldades. A fome, as 
doenc;:as, a pobreza estendem-se nas cidades e sobretudo no campo, os opera
rios sao submetidos ao arrocho salarial, a inHincia vive abandonada, aumenta a 
criminalidade como decorrencia desta situac;:ao. Os militares suprimem a liber
dade e nao permitem a !uta pelo que e nosso. lsto nao pode continuar! 

0 povo brasileiro jamai s se curvou aos tiranos e vende-patria. Quando 
l:Smagado pela violencia repressiva, sempre e~controu meios de se levantar l: 
sacudir o jugo da opressao. Agora ha-de se por de pe para varrer com o regime 
fascista antes que o Brasil se converta numa semicolonia e os brasileiros se 
tornem simples vassalos dos monopolistas estrangeiros. Unido sera mais forte 
que os generais assassinos e traidores! 

Ergamo-nos em defesa do monop6lio estatal - 0 PETROLEO E NOSSO! 
Exijamos os direitos do povo - LIBERDADE, ANlSTIA, CO STIT lNTE 

LIVREMENTE ELEITA! 
E acima de tudo A\=AO COMUM PARA DERRUBAR A DITAD URA MILI-

TAR-FASCI TA! 
Outubro de 1975 

0 COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 
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DATA GLORIOSA DA ALBANIA 
Mensagem enviada pelo Comite Cen tral do Partido Comunista do Brasil ao 

Partido do Trabalho da Albania 
Ao Comite Central do Partido do Trabalho da Albania 
Ao camarada Enver Hodja 

Queridos camaradas 
Recebam nossas mais efusivas congratula<;:oes pela passagem do 3lll aniver

sario da liberta<;:ao do vosso pais e do triunfo da revolu<;:ao popular na Albania, 
fortaleza avan<;:ada do socialismo na Europa. 

Numa situa<;:ao em que as grandes massas laboriosas de todos os paises onde 
domina o capital atravessam imensas dificuldades, vitimas de feroz explora
<;:ao, arrostando os efeitos da crise que se aprofunda , carentes de liberdade -
e motivo de jubilo assinalar 0 decurso de mais urn anode gloriosa existencia da 
nova Albania. Ha mais de tres decadas, em plena guerra mundial, o povo desse 
pais balcanico uniu suas for<;:as e levantou-se para sacudir o jugo secular de 
seus opressores e dos barbaros invasores nazi-fascistas. Em !uta memoravel, 
cheia de sacrificios e de heroismos, alcan<;:ou esplendida vit6ria. Os dias 
negros da epoca do capitalismo e dos restos feudais foram ultrapassados . 
Iniciou-se a constru<;:ao de uma sociedade progressista. Presentemente, a vida 
na Albania reflete seguran<;:a, bem-estar crescente, cultura e progresso , garantia 
da soberania e da independencia nacional. 0 futuro apresenta-se brilhante . 
Passo a passo, avan<;:am os albaneses em dire<;:ao a meta da completa edifi ·
ca<;:ao socialista, na via que conduz aos cumes luminosos do comunismo. 

· A Albania transformou-se num baluarte da causa sagrada dos povos. ua 
voz ressoa altiva na arena internacional denunciando persistentemente os 
dois piores inimigos da Humanidade - o imperialismo norte-americano e o 
social-imperialismo sovietico que preparam uma nova guerra e pretendem o 

dominio do mundo. Ergue-se igualmente no desmascaramento de outros circulos 
imperialistas assim como da rea<;:ao e do fascismo que se vao expandindo com a 
ajuda de uma ou outra das superpotencias. Estas, ao mesmo tempo que se 
conluiam e se disputam, intensificam, diretamente ou atraves de seus lacaios, a 
repressao aos povos ansiosos de liberdade e verdadeira independencia. 

A corajosa atitude da Albania de apoio decidido a luta dos povos e modelo 
de solidariedade mi litante e de internacionalismo consequente. Os crimes 
hediondos dos imperialistas e dos reacc ionarios encontram veemente conde
na<;:ao de sua parte. Destemerosamente, coloca-se ao !ado das vltimas do 
banditismo fascista. Os partidos e os combatentes de vanguarda, as massas 
populares tern nos albaneses abnegados irmaos de !uta e de ideal, amigos presti
mosos das boas e das horas mas. Por isso a Albania vive no cora<;:ao da!> 
pessoas simples sempre prontas a valorizar em alto grau o apoio moral e poli-
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ti co que recebem. 
0 orientador e timoneiro da atividade consciente e das vit6rias do povo 

a lbanes e 0 Partido do Trabalho da Al bania . Lutador infatigavel em todos OS 

campos - politico, ideol6gico, economico, cultural e militar - constitui urn 
a utentico e combativo destacamento marxista-leninista de indiscutivel prestl-
1-!io internacional. 0 PTA empenha-se na grandiosa tarefa de fortalecime nto c 
consolida<;:ao do regime socialista. Ardoroso e seguro defensor da doutrina da 
c lasse operaria, combate resolutamente o revisionismo e o burocratismo, apoian
do -se na ideia de que 'a democracia das massas e 0 aspecto fundamental da 
ditadura do proletariado'. Integrado por valorosos revolucionarios tern 'a sua 
fr entc o querido camarada Envcr llodja, uma das ma.iores figuras do movimento 
cumunista mundial, voz re speitada e ouvida com enorme interesse em toda a 
parte. 

0 povo do Brasil admira a luta, a valentia, o espirito empreendedor dos alba
neses e do seu glorioso Partido de vanguarda. Alegra-se com seus magnificos 
exitos. Neles se inspira para combater a ditadura militar-fascista, retr6grada e 
vende-patria, que assassina os melhores filhos do pais e reprime cruelmente os 
patriotas, democratas e revolucionarios. A Albania e para OS brasileiros urn 
simbolo de resistencia aos opressores, foote de valiosas experiencias e ensi
namentos. 

No tra nscurso da grande data albanesa , auguramos novos triunfos na cons
trus:ao do socialismo e fazemos os melhores votos de que a amizade entre nos
sos povos e nossos doi s Partidos marxistas-leninistas se torne ainda mais for
te e profunda. 

Viva o 31.11 aniversario da liberta<;:ao da Albania! 
Viva o Socialismo Proletario! 
Viva a indestrutivel amizade entre o Partido do Trabalho da Albania e o 

Partido Comunista do Brasil! 

0 COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

, 
UAD/0 

/ 

/ :' SCV "I' A 'l'ODOS OS DIA S 

, l I 

TIRA A: !)as 20 as 21 horas 
Das 22 as 23 boras Oudas de 25 e 42 M. 

RADIO PEQL'IM: Das 19 as 20 horas Ondas de 25 e 42 i\1. 
Das 21 as 22 horas Ondas de 19. 4 e 32 i\1. 
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COMUNICADO sobre o assassinato de 
ARMANDO FRUTUOSO 

0 Com ite Central do Partido Comunista do Brasil vern denunciar a nar,:ao rna;.., 
um monstruoso crime da ditadura militar-fascista - o assassinato do conhecidll 
lider sindical, destacado combatente da classe openiria e do povo, Armando 
Teixeira Frutuoso. 

No dia 30 de Agosto, ele foi preso arbitrariamente no Rio de Janeiro e condu
zido para local sigiloso. Como ocorre frequentemente , os chamados orgaos de 
seguranr,:a nada informaram sobre sua detenr,:Iw. Seu nome apareceu, semanas 
mais tarde , numa denuncia apresentada a 2.a Auditoria Militar do I Exercito, acu
sado com o utras se t e pessoas de atividades s ubs ersivas, tido, no entanto, pelos 
rcsponsaveis do inquerito, como 'foragido ' , apesar de haver testemunhas de sua 
prisao e de sua passagem pelas masmor ras policiais. A verdade e que Frutuoso, 
ap6s ser submetido a selvagens torturas durante varios dias, morreu em maos de 
s e us a lgozes da Policia e das Forr,:as Ar madas. 

Este infame atentado dos generais fascistas e maiS uma demonstrar,:ao de 
odio ao povo e do desespero em que se encontram diante da repulsa gera l ao re
gime militar, sanguinari o e vende-patria, que ha doze anos infelicita a nar,:ao. 
Os brasileiros nao se conformam com a inexistenc ia de liberdade , com a politica 
de esfomcamento das grandes massas e de entrega das riquezas do pais ao ca
pital estrangeiro, com a tutela de servir,:ais dos trustes e monop6lios . Para aba
far o descontentamento cada dia maior, conter os protestos, esmagar as aspira
c;:oes a independencia e a uma vida melhor, a ditadura dcsencadeia feroz repres
sao, tendo os comuni s tas como alvo principal porque luradores decididos contra 
o s istema tin1nico, antinacional e antipopular. 

0 governo de Geisel e as Forc;:as Armadas sao OS assassinos de Armando 
Frutuoso. Torna-se indispensavel que os traba~hadores, os patriotas e democra
tas ergam veemen rc protesto contra o banditismo policial que ja enluta centenas 
e centenas de fam ilias, atinge muitas dezenas de milha res de pessoas e espalha 
o terror nas cidades e no campo. lmpoe-se desmascarar e isolar o bando de cri
minosos e tra idore s que ilegalmente governam o pais . 

0 omite Ce ntral do Partido Comunista do Brasil presta as mais sentid~s 

homenagem ao camarada Armando Teixeira Frutuoso, membro da direr,:ao do 
Partido, lutador devotado a causa do proletariado. Ele d e u sua vida preciosa , 
pugnando pelos interesses do povo e da nar,:ao. Fie! ate ao ultimo alentc aos 
ideais revolucionarios, soube ser digno do grande e honroso titulo de milita nt t
comunista. Seu nome e sua memoria serao reverenciados, com respei to e carinho, 
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pelos trabalhadores e por todos os que se batem em prol de um regime de liber
dade, de independencia, e de justiqa social. 

A causa pela qual lutou e morreu Armando Frutuoso e invencivel. Os milita
res, quaisquer que sejam seus desatinos, nao conseguiriio deter ou atemorizar o 
movimento antifascista que cresce incessantemente , nem liquidar a organizaqiio 
de vanguarda, disposta a levar adiante a luta nacional e popular pela derrocada 
dos piores inimigos da Patria. 

ovembro de 1975 

0 Comite Central do Partido Comunista do Brasil 

HEROICO E ABNEGADO 

MILITANTE 
Armando Teixeira Frutuoso trabalhou, durante muitos anos, na empresa 

cstrangeira Light and Power do Rio de Janeiro. Ainda jovem, ingressou no 
movimento sindical para se opor as injustiqas e a exploraqao que sofria junta
mente com. milhares de outros trabalhadores . Ai desenvolveu intensa atividade. 

o periodo da II Guerra, tomou parte no movimento patriotico contn'irio a agres
siio da Alemanha e da lt<ilia fascistas. 

As experiencias que colheu nesses combates de classe e na luta contra o 
nazi-fascismo levaram-no a ser dos primeiros, entre centenas de trabalhadores 
da Light que , em 1945, ingressaram nas fileiras do Partido Comunista do Brasil , 
quando este conquistava a legalidade apos longo periodo de vida clandestina. 
Desde entao salientou-se nao somente como um lider da sua classe, tornou-se 
tambem urn dos mais entusiastas e combativos militantes de vanguarda. Dirigiu 
numerosas greves no Rio de Janeiro em defesa dos interesses e direitos do 
proletariado. Participou ativamente da luta politica. Atuou nas campanhas 
pela interdiqao das armas atomicas, pela paz, contra o envio de tropas brasi
leiras para a Coreia, em defesa do petroleo, contra a cassaqao do registro do 
Partido Comunista e do mandato de seus parlamentares e em diversas outras de 
senti:do patriotico e democratico. Sobre ele convergiu o odio da reaqiio. De 1945 
a 1964, foi preso cerca de vinte vezes. Em muitas ocasioes sofreu brutais 
espancamentos na policia. As vicissitudes da luta caldearam-lhe o espirito 
revolucion<irio e fizeram aumentar o seu amor a causa dos trabalhadores e 
do povo. 

Partidario do marxismo-leninismo, que estudava com seriedade , soube 
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d esvencilhar-se dos revisionistas e compreender a traic;:ao de Prestes e seus 
seguidores a revoluc;:ao. A partir de Abril de 1964, ainda nas fileiras prestis
tas , combateu energicamente a linha oportunista de direita ali predominance . 
Ajudou a desmascarar as falsas posic;:oes do PC Brasileiro e do revisionismo 
contemporaneo. Contribuiu, assim, para que numeroso contingence de militantes 
abandonasse aquele partido. Ao mesmo tempo. opos-se as tendencias 'centris
tas' dos que se reuniram em torr>o do denominado PCBR. Defendeu com firmeza 
o reingresso do maior numero de camaradas no Partido Comunista do Brasil, 
a utentica vanguarda da classe operaria, reorganizado em fevereiro de 1962. 
J untamente com ele , seg~iu esse caminho ·a maioria dos que militavam no 
Rio de Janeiro. 

Outra vez atuando no verdadeiro partido . ao proletariado, F rutuoso desta
cou-se no combate a ditadura, por ele consid~rada o pior regime que o Brasil ja 
teve. Esforc;:ou-se na aplicac;:ao da linha partiparia e sempre trabalhou pela 
unidade e pelo fortalecimento do Partido. F oi grande entusiasta da guerra 
popular, caminho da !uta armada no Brasil. Saudou com alegria o surgimento da 
reistencia her6ica dos guerrilheiros do Araguaia e procurou desenvolver urn 
movimento de apoio e solidariedade a essa resistt~ncia, mobilizando setores 
progressistas da Guanabara. 

Em 1968, Armando Teixeira Frutuoso foi eleito para o Comite Central do 
Partido. Em 1973, tornava-se membro suplente da sua Comissao Executiva. 

Face ao sistema fascista imperante, Frutuoso preocupava-se com a elevac;:ao 
do nivel de consciencia revolucionaria dos militantes. 'Para enfrentar os meto
dos terroristas da ditadura - dizia ele - nao basta ser born , ideologicamente , e 
preciso ser otimo.' Digno filho do povo, socialista convicto, intransigence 
batalhador dos interesses das amplas massas , mostrou-se coerente ate ao fim 
com o caminho que escolheu. Manteve-se firme diante dos carrascos. Tombou 
como urn bravo. 

Morreu aos 51 a nos de idade, em p leno processo de amadurecimento politico 
e id eologico. A confian c;:a nas massas e o i nc omens urave l od io a seus opresso
re s , a ine s gotave l vontad e d e !uta e a hones tida d e revolucionaria, o a lto sentido 
de responsabilidade, o e s p irito' de camaradagem e de solidarie da de comunista 

eis entre outras as qua lidades que, sob a orienta c;:ao do Partido, ele adquiri u 
e desenvolveu. 

A morte de Armando Frutuoso constitui grave perda para o Partido e os traba-· 
,lhadores. Ma s seu exempio, sua corageni, sua dedicac;:ao ao povo , a o qual serviu 
a bneg<!;damente, continuarao estimulando o surgimento d e novo s e nov os comba
tentes 'da grande causa da liberdade, da independencia, do s ociali smo. 
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A GLORIOSA BANDEIRA 

oe1935 
Transcorre nes te mes de novembro o 4011 aniversario da insurreic;:iio nacional

-libertadora de 1935. As forc;:as populares , em especial os comunistas, orgulham-
-se de evoca-la como uma de suas ac;:oes mais gloriosas em favor da liberdade, 
da independencia da Patria. Ante a ameac;:a de avassalamento do pais pelo fas
·cismo, o partido do proletariado - o Partido Comunista do Brasil - veio audaz
mente para a cena politica com propostas unitarias , com urn programa minimo 
revolucionario, disposto a travar ate ao fim a batalha pela salvaguarda dos 
interesses nacionais, pelos direitos democraticos. Inspirou e organizou a Alian
c;:a Nacional Libertadora e promoveu a primeira tentativa da hist6ria brasileira de 
instaurar urn governo popular-revolucionario com a finalidade de sacudir o jugo 
do imperialismo, liquidar o sistema do latifundio, garantir urn regime de demo
cracia, progresso e cultura para as grandes massas. 

Novembro da 1935 projeta-se em nossa vida politica como importante divisor 
de aguas. A partir de entiio, a contenda entre as forc;:as progressistas e as rea
cionarias, em torno das mesmas questoes e tarefas basicas, se aguc;:a sempre 
mais. Assustados pelo que consideram o mais terrivel dos precedentes , os inimi
gos do povo - a grande burguesia e os latifundiarios associados ao imperialis
mo, tendo a frente as Forc;:as Armadas - decidiram impedir por todos OS meios 
que o feito se repita. Veem o 'fantasma do comunismo' em cada manifestarao de 
massas, em qualquer gesto patri6tico. Tentam esconjuni-lo, perseguem-no por 
toda a parte. Em 1964 tiveram de estabe lecer uma ditadura militar sangrenta, 
terrorista , a fim de abafar os anseios populares e arranjar uma pretensa soluc;:iio 
para as contradic;:oes sociais em agravamento. Mas seu fracasso e rotundo. Sao 
alvo do 6dio crescente do povo. lsolam-se mais e mais. Ainda que prerendam 
manter sua tutela indefinidamente sobre o pais, sua derrota e inevitavel. Ao 
passo que as forc;:as populares, apesar dos insucessos estao confiantes em suas 

possibilidades, mais conscientes e maduras. Reromam em melhores condic;:oes o 
caminho da frente-unica e da lura armada, o unico capaz de dar soluc;:ao aos pro
blemas de revoluc;:ao democratica e antiimperialista, os mesmos de 1935. 

Os comunistas, ao cumprir o imprescritivel clever de homenagear os alian
cistas e camaradas que se sacrificaram para conter a ofensiva fascista, ressal
tam a significac;:ao da iniciativa heroica, procuram extrair as lic;:oes da derrot<jl, 
esforc;:am-se por ·empunhar com maior firmeza e acerto a bandeira vermelha da 
revoluc;:ao. Hoje ainda mais convencidos de que, por Iongo e dificiJ que seja o 
caminho a trilhar, o futuro pertence ao povo . Ninguem podera evitar seu triunfo. 
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A amea<;a fascista 
Para compreender o significado da insurrei~ao de novembro de 35 impoe-sc

o exame, mesmo sumario, da situa~ao concreta daquele periodo , ter em conta o 
perigo do fascismo que grassava apos a Primeira Guerra Mundial. Os circulos 
mais agressivos do imperialismo estavam temerosos do avanc;:o da revolw;:ao 
proletaria , socialista, e do movimento libertador dos povos oprimidos. Buscava m 
salvar-se atraves dessa modalidade de ditadura terrorista. E vendo acentuar-se 
a crise geral do capitalismo com a irrupc;:ao do craque economico-financeiro de 
1929/33 - o mais profundo que ja haviam sofrido - apegaram-se ao recurso dos 
metodos fascistas do governo. Desse modo , pretendiam jogar o fardo de suas 
dificuldades sobre as costas das massas trabalhadoras, intensificar a explora
c;:ao dos povos atrasados, efetuar nova partilha do mundo por meio da guerra. 
Em 1933, subiu ao poder na Alemanha o Partido Nacional-Socialista de Adolfo 
Hitler : a variedade mais reaccionaria e feroz do fascismo. Utilizando desbra
gada demagogia, os nazistas imediatamente revelaram seu caniter barbaro e 
belicoso. Montaram monstruosas provocac;:oes para destroc;:ar as conquistas do 
tradicional e poderoso movimento operario e democratico alemao; entregaram-se 
ao exterminio fisico implanivel de todos os seus adversarios , a comec;:ar pelos 
comunistas . 

Pari-passu com esse terrorismo, delineava-se a sombria ameac;:a de outra 
guerra mundial. 0 Japao militarista, desde 1931 , arrojara-se a conquista da 
China, na presunc;:ao de escraviza-la. Em outubro de 1935, a ltalia de Mussolini 
invadia a E tiopia, e a convertia em sua colonia. A Alemanha de Hitler armava• 
-se febrilmente a fim de rever pela forc;:a os tratados de paz do ap6s-g uerra, a
poderar-se da Europa e arremeter sobre a Uniao Sovietica, entao o baluarte da 
causa da revo luc;:ao e do socia lismo. Urdia-se a intervenc;:ao italo-alema na Es
panha, onde as correntes republicanas estavam em ascensao. Em toda a parte , 
o nazi-nipo-fascismo fom e ntava a constituic;:ao d e bandos de assa lto e cabec;:a~ 

·de-ponte com o objetivo de efetivar seus pianos de hegcmonia mundial , sonha
da para um milenio. 

Os povos, porem, nao desejavam submeter-se passivamente a esses plano ... . 
Dispunham-se a re sistir , a pre se rvar as liberdades democraticas , a indepen
d~ncia de seus r:t ises. Potentes movimentos de frente-linica antifascista e 
ac;:oes armadas se d esenvolviam, assestando golpes contundentes nos selvagens 
1mmigos. os meses de julho e agosj:o de 1935 , realizou•se o hist6rico VII Con
gresso da Interna ciona l Comunista. A base do relat6rio de Dimitrof , o Congres• 
so fez uma completa caracterizac;:ao do fascismo, demonstrou que seu poder era 
feroz mas precario, que sua ofensiva podia ser detida e derrotada. Todavia , o 
proletariado devia unir•se urgente e imperativamente, e formar uma frente de 
todas as forc;:as interessadas na defesa das liberdades, do progresso social e 
da paz. Tambem a Uniao Sovietica, liderada por Stalin , desmascarava com ener· 
gia e de modo incansavel a politica guerreira das pod!ncias fascistas , arricu· 
lava urn pacto dos paises amantes da paz e preparava•se para qualquer eventua· 
lid a de. 



A CLASSE OPERARIA 13 

No Brasil, eram evidentes as repercussoes dessa situar;<lo. Padecendo dos 
males cronicos do predominio do latifundio arcaico e da depend~ncia ao impe
rialismo, o pais fora grandemente afetado pela crise de 1929/33. Embora tivesse 
adotado algumas medidas de conteudo democnitico e nacionalista , a chamada 
revolur;ao de 30 nao eliminara a sujeir;ao aos trustes internacionais nem o mo
nopolio da terra .• a verdade, desde que ascendera ao poder, o governo de Var· 
gas, representante da burguesia aliada a setores latifundiarios, seguira uma po· 
Iitica de adaptac;ao do capitalismo aos velhos interesses criados. Empenhava
·se em pagar antigas e novas dividas contraidas com os banqueiros de Londres 
e Nova Iorque ; aceitava como uma fatalidade o aviltamento dos prer;os dos pro
dutos agrlcolas de exportac;:ao; e com identico fatalismo tolerava 0 come rcio 
desigual do pais com as metr6poles imperialistas. a medida em que avultavam 
as aperturas finance iras, Vargas outorga va rna iores pri vilegios aos grupos eco
nomicos estrangeiros e aos latifundiarios , agravando as condir;oes de vida e de 
trabalho das massas. Em 1935 , iniciou negociac;oes para subscrever acordos 
comerciais na base de moedas compensadas com a Alemanha de Hitler e a Ita· 
lia de Mussolini. Com semelhantes concessoes facilitaria a penetrar;i!:o dessas 
potencias no Brasil , onde ja vinham financiando ostensivameme a Ar;ao lntc· 
gralista, de Plinio Salgado. 

No terreno politico , tambem a orientac;ao de Vargas sempre fora de compro
misso com as velhas oligarquias, tendo em vista isolar e reprimir as forc;as pro• 
gressistas. Esse compromisso reforc;ou·se , mesmo depois da derrota dos grupos 
reacionarios de Sao Paulo na guerra civil de 1932. Em consequencia, a Cons
tituic;ao de 1934 so formalmente inscreveu alguns direitos democraticos. a 
pratica, as liberdades almejadas pelo povo e t<lo prometidas pela revoluc;ao de 
30 se restringiam. 0 Partido Comunista continuava perseguido, na clandestini· 
dade. o entanto, os integralistas recebiam franco encorajamento. Fruto do 
conluio com Armando de Sales Oliveira, Julio de Mesquita Filho, Vicente Rau 
e companhia, em principios de abril de 1935 foi aprovada pelo Congresso e san· 
cionada por Vargas a primeira Lei de Seguranc;a 1 acional, paradigma das que 
viriam posteriormente. N essas circuns dincias, a Cons tituic;iio trans forma va·se 
em letra morta e o Parlamento, em apendice ineficie nte . As Forc;as Armadas, 
apos terem s ufocado algumas rebelioes de soldados, cabos e sargentos e coarc
tado a titudes autonomas de certos ' tenentes ', retornavam a sua habitual postura 
antipopular. Muitos oficiais aderiam ao integralismo; e aos postos principais 
da hierarquia militar eram guindados reacionarios ou fasc is tas notorios: Goes 
~lonteiro, Gaspar Dutra, ewton Cavalcanti, Juares Tavora e outros. Havia di
vergencias no seio das classes dirigentes, mas o sentido da fascistizac;ao do 
poder nao podia ser ocultado. 

Em decorrencia dessa politica , generalizava-se o descontentamento entre o 
povo . Nas cidades, o proletariado e as massas trabalhadoras lutavam em favor 
de seus interesses vitais, das liberdades publicas , fortaleciam suas organiza
c;oes de classe, adquiriam maior consciencia dos perigos da reac;ao. No inte· 
rior, os camponeses criavam suas primeiras Ligas , pugnavam por justic;a e for
mavam peq .uenos grupos de autodefesa para se oporem a prepotencia dos lati · 
fundiarios. Mesmo entre as camadas da pequena-burguesia, especialmente entre 
os 'tenentes ', que haviam participado do movimento armado de 30, era m visiveis 
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as frustas;oes diante da degenerescencia da 'revolus;rl:o' e dos rumos seguidos 
pelos governantes. Em suma, a aus@ncia de solus;oes para os problemas can
dentes, o imperio da corr-ups;rl:o, a escalada repressiva das Fors;as Armadas e 
da policia politica, a pronunciada ameas;a integralista e fascista, inquietavam 
com razrl:o as fors;as progressistas, polarizavam sua atens;ao, estimulavam-nas 
para o encontro de uma saida correta, revoluciom1ria, que satisfizesse os in
teresses do povo. 

A A.N. L. 
Nesse ambiente de efervescencia, de constante diferencias;ao entre as fors;as 

politicas, de crescente avans;o do fascismo, de ansiosa busca de urn justo ca
minho para a defesa da democracia, e que surge a Alians;a Nacional Libertadora. 

. A iniciativa de aglutinar diversos setores sociais e politicos, bern como des
tacadas personalidades, em defesa de postulados nacionais e democriticos, 
partiu dos comunistas. Estes, depois de 1930, empenhavam-se seriamente em 
romper por completo com suas posis;oes sect:hias. F ormularam urn a linha e uma 
tatica que lhes possibilitassem integrar-se na vida polltica, refors;ar suas liga
s;oes com as massas. A medida de seus exitos traduziu-se no aumento de sua 
influencia nos meios operarios e sindicais, e entre a intelectualidade. A ideia 
da frente-unica, discutida desde fins de 1934, ganhava terreno. Apesar dos for
tes preconceitos anticomunistas, as propostas unitarias do Partido iam encon
traodo boa acolhida. A unidade dos antifascistas se impunha. Nao havia outro 
meio de opor-se aos pianos renebrosos de dominio do fascismo e do imperia
lismo senao mobilizar as grandes massas e constituir uma solida frente-unica, 
com programa claro e sentido revolucionario. Os argumentos dos democratas 
sinceros que duvidavam das intens;oes do Partido ou dos que manifestavam res
sentimentos e suspeitas sobre essas inten~oes esboroavam-se diante dos fatos, 
bern como da conduta leal, sem ambiguidades, dos comunistas. As tergiversa
~oes ou as protelas;oes so favoreciam, como a vida mostrou, os inimigos da 
na~rl:o. 

Em fins de mars;o de 1935, a Alians;a Naciona l Libertadora 101Cla suas ati
yidades legalmente, de mane ira auspiciosa. Exprimindo as sentidas aspiras;oes 
populares, a novel organiza~ao refletia uma espH!ndida vit6ria da unidade. En
globava varios a grupamentos politicos, nomes expressivos no parlamento, na 
cultura, no 'tenentismo'. Seu programa basico consistia de reivindica~oes con
cretas, a saber: 1 ' Suspensao em definitivo do pagamento das dividas externas, 
sob o fundamento de que ja haviam sido pagas de ha muito; 2) Nacionalizas;ao 
imediata de todas a s empresas imperialistas, 'arapucas' para as quais o povo 
trabalhava sob terrivel exploras;ao; 3) Protes;ao dos pequenos e medios lavrado
res ; entrega da terra dos grandes proprietarios aos camponeses e trabalhadores 
que as cultivavam, visto serem seus unicos e legitimos proprietirios; 4) Gozo 
das mais amplas liberdades pelo povo, nele incluidos os estrangeiros que aqui 
trabalhavam e eram tao explorados quanro os brasileiros; e 5) Constituis;ao de 
urn governo popular orientado somente pelos interesses do povo brasileiro. Es
se programa simples se expressou no lema: PAO, TERRA E LIBERDADE! No 
ato da instalas;rl:o, o nome de Luis Carlos Prestes foi aclamado para a presi
dencia de honra da Aliaos;a. Ele desfrutava na epoca de reconhecida popula-
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ridade. Em 1924, como capitllo do Exercito, promovera urn levante de quarrel 
e, a seguir, se tornara ·urn dos chefes da Coluna que, combatendo de armas na 
mllo, atravessara, durante dois anos, os sertoes do Brasil. 

Estava desfraldada, assim, uma grande bandeira revolucionaria. 

0 entusiasmo com que as massas receberam a Alianc;:a e seu programa ultra
passou as expectativas. Em pouco tempo, estruturaram-se nucleos aliancistas 
na maioria dos Estados. So na capital da Republica, Rio de Janeiro, neles ins
creveram-se mais de 50 mil membros. Em suas fileiras incorporavam-se princi
palmente trabalhadores , soldados, marinheiros , cabos e sargentos - as camadas 
mais pobres das cidades. Caravanas percorriam as d iferentes regi3es do pais, 
multiplicavam-se os comicios com enorme afluencia. Nunca se testemunhara 
tllo poderoso movimento patri6tico de massas, tamanho interes s e pelo debate 
dos problemas nacionais. 0 joroal diario 'A Manhll', do Rio, tornou-se o porta
·voz dos anseios antifascistas. Paralelamente, cresciam as organizac;:oes sin
dicais do proletariado, surgiam centros da intelectualidade em de fe s a da cul
tura, associa c;:3es femininas, entidades juvenis. Sem duvida~ com a criac;:ll~ da 
Alianc;:a, o movimento popular, democratico, adquiriu vertiginos o impulso. As 
forc;:as progressistas descortinavam novos horizontes para suas lutas. 

0 governo de Vargas, como depois confessou, v inha acompanhando com a
preensao o desenvolvimento impetuoso das atividades da Alianc;:a. Os grupos 
da oligarquia e do imperialismo, os setores fascistas da reac;:ao, desde o sur
gimento da organizac;:ao da frente-unica, tramavam golpea-la, liquida-la. 

E olio tardaram em faze-lo. Mal completara tres meses de funcionamento le
gal, em julho, o governo decretou o fechamento da ANL , sob a acusa c;:llo de 
que arquitetara • urn plano comunista para a tomada do poder '. Tanto os pro
testos como as providencias juridicas cabiveis contra o ato de forc;:a, ilegal, 
foram contraproducentes. 0 nazista Filinto Muller, chefe da policia de Vargas, 
desencadeou imediata e drastica perseguicrao nao so aos militantes aliancistas 
como aos dirigentes de sindicatos independentes e demais organizac;:oes demo
craticas. Sedes foram varejadas; ativistas presos e e nquadrados na Lei .de Se
guranc;:a como • subversivos ', 'agentes vermelhos a soldo do estrangeiro'. 

Ao mesmo tempo, o governo e a reac;:llo continuavam a apoiar por todos os 
me10s os bandos integralistas. Criaram uma policia especial objetivando es
palhar o terror, aumentaram os efetivos da policia politica. Por seu turno, o 
Exercito e a Marinha entregavam-se ao expurgo de prac;:as e oficiais suspeitos 
de aotifascismo, aprestavam-se para prevenir qualquer intento de protesto po
pular. 

Entre as classes dominantes, porem, acirravam-se as disputas. Se bern que 
nenhuma de suas facc;:3es aceitasse a Constituic;:ao, a vigencia dos direitos de
mocraticos, ou sequer se inclinasse a favor do povo, cad a qual pretendia as
senhorear-se do governo. Havia conspirac;:3es de todos os !ados perseguindo 
o proposito de consolidar a reac;:ao ou .instaurar abertamente o fascismo, para 
conter a 'agitac;:ao e preservar a ordem'. Depondo anos depois sobre essas ri-
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validades e apetites, Alzira Vargas, filha do entao presidente da Republica , 
cscreveu que se sucediam 'epis6dios deprimentes, ora comicos, ora dramaticos '. 
Em novembro de 1935, ja lavrava .intensa agitac;ao politica. Oevido aos baixos 
sahtrios, a carestia de vida e a atuac;ao provocadora dos .integralistas, 0 descon
tentamento popular atingira grandes proporc;oes. 0 estado de animo dos militares 
sumariamente dispensados da ativa chegara proximo da rebeldia. 

Diante dessa situac;ao, que fazer? Sucumbir sem luta ou enfrentar com cora
gem a onda repressiva, os manejos da reac;iio e os projetos de fascistizac;ao do 
pals? 

A insurrei<;ao 
0 Partido Comunista nao vacilou: resolveu preparar e desencadear a insur~ 

reic;ao armada. Mesmo na ilegalidade, o trabalho de propaganda e arregimenta
c;iio da Alianc;a foi incrementado. Para unir o povo na resistencia, as bandeiras 
da luta antiimperialista e antifascista precisavam ser erguidas ainda mais alto. 
Eram disposic;oes acertadas, oportunas. Mas em novembro, sentindo que os a
contecimentos se precipitavam, contando com a influencia da ANL entre prac;as 
e oficiais das Forc;as Armadas e julgando que o nome de Prestes galvanizaria 
o Exercito, a direc;ao do Partido apressou o desfecho da ac;iio armada e lanc;ou 
a palavra-de-ordem de Governo Nacional Popular Revoluciomirio, com Prestes a 
frente. 

Embora a reac;ao estivesse alertada e atuasse no sentido de provocar o abor
to da insurreic;ao, a 23 de novembro irrompeu em Natal, Rio Grande do Norte, a 
sublevac;ao dos soldados, cabos e sargentos do 21 ° BC, ali aquartelado. Oiver
sos setores da classe openiria e do povo, que ja vinham realizando greves e 
manifestac;oes reivindicatorias e antiimperialistas, juntaram-se imediatamente 
aos rebelados. Ap6s asperos combates, foi vencida a resistencia da Policia 
Militar, que se conservara ao lado da reac;ao. Os revoltosos apr is ionaram os 
agentes do governo que· oao conseguiram fugir. Instaurou-se naquele dia o pri
me iro governo popular revoluciomirio da historia do pais. Urn novo jornal, A LI
BERDADE, editado ap6s a vitoria, anunciava o fato memoravel: 'Enfim, pelo 
esforc;o invencivel dos oprimidos de ontem, pela colaborac;ao dec idida e unani
me do povo, legitimamente representado por soldados , marinheiros, operarios e 
camponeses, inaugura-se no Brasil a era da liberdade , sonhada por tantos marti
res .. .'. Concitava OS patriotas a luta por 'Todo 0 poder a ANL'. Compunham 0 

novo governo : o sapateiro Jose Praxedes, encarregado do aprovisionamento; o 
sargento Quintino Clementino de Barros , da defesa ; o funciomirio publico Lauro 
Cortez do Lago, do interior; o estudante Joao Galviio, da viac;ao; e o funciona
rio dos Correios e Telegrafos Jose Macedo, das financ;as. As medidas iniciais 
adotadas pelo governo revoluciomirio destinaram-se a baratear os prec;os dos ge
neros alimenticios e das tarifas dos trans porte s, a moralizar a administra c;iio 
publica, a mobilizar forc;as para o prosseguimento da luta armada. 

As massas populares exaltaram com o triunfo, confraternizaram com os insu
rectos,deram-lhes completo apoio. Percebiam que se instalara urn governo como 
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j.1mais haviam tido, genuinamente seu, voltado para seus interesses , imediatos 
ou permanentes. Rapidamente o movimento se estendeu as cidades de Ceara
-~lirim , S. Jose de Mibipu , Canguaretama, Santa Cruz e outras. Pensava-se le
va-lo a todo o interior do Estado e a Pernambuco, cujas tradic;:oes revolucionari
as permaneciam vivas. 

Com efeito, nesse Estado, pela manha de 24 de novembro , obedecendo aos 
mesmos motivos, sublevara-se o 29° BC, aquartelado em Vila Socorro, proxima 
a Recife. Mas o levante foi apenas parcial. 1 ao obstante, resultara do vigoroso 
movimento operario e popular em desenvolvimento, estava em ligac;:ao com a 
combativa greve dos ferroviarios da Great \X'estern. De sobreaviso, as tropas 
da reac;:ao ofe receram pronta e tenaz resistencia. As massas que simpatizavam 
com o movimento aliancista, surpreendidas pelas noticias da sublevac;:iio do 
quarrel, nao tiveram te mpo de tomar armas. Foi o governo reacionario que con
seguiu enviar refor c;:os para se us partidarios. E os insurrectos, embora portando
-se com extrema bravura em todo o decurso da !uta , ficaram isolados, sem muni
c;:ao. Tiveram de render-se. 

A0 saber desses acontecimentos, a direc;:ao nacional do Partido julgou de seu 
i ndeclina vel clever pres tar solidariedade aos revolucionarios do Nordeste, forta
lccer a !uta que se iniciara. Decidiu de imediato lanc;:ar ao combate as forc;:as 
~ob sua influencia no Rio de Janeiro e em outros Estados. Nessa altura, o Es
tado Maior das tropas reacionarias, em rigorosa prontidao, estava sabedor de 
que a insurreic;:ao se desencadearia em algumas guarnic;:oes acantonadas na ca
pital do pais . Prenunciava-se, portanto, uma peleja durissima . Ainda assim, na 
madrugada de 27 de novembro, efetivou-se o levantamento de numerosos contin
gences de soldados e oficiais do 3° Regimento de lnfantaria e do Regimento Es
cola de Aviac;:ao, duas das mais importances unidades militares do Rio. Os nu
cleos aliancistas e as celulas comunistas existences nessas unidades executa
ram sem vacilac;:oes, com intrepidez, as diretivas do Partido e da ANL. Os com
bates, como se previa , foram violentissimos. A reac;:ao concentrou rapidamente 
efetivos varias vezes superiores a fim de cercar e atacar os regimentos suble
vados. 0 3° RJ , onde a refrega assumiu maiores proporc;:oes , ficou reduzido a 
escombros pelo bombardeio da artilharia e da aviac;:ao governistas. Apos quase 
dez horas ininterruptas de lura , durante as quais procuraram romper valentemen
te o cerco inimigo, e sem receber o esperado apoio de outras unidades, os sub
levados capitularam. 

Nesse mesmo dia 27 , o movimento insurrecional do Rio Grande do Norte tam
bern cessou praticamente, ante o ataque de forc;:as imensamente superiores , que 
convergiram de varios pontos sobre Natal e as outras cidades rebeladas. Alguns 
grupos gerrilheiros que ainda subsistiram no interior do Estado, sem experiencia 
e sem confianc;:a oeste formidavel metodo de !uta, acabaram entregando-se ou 
d !spersando-se. 

Desse modo, apos quatro dias durante os quais despertaram a esperanc;:a e o 
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c::ntusiasmo das grandes massas exploradas e oprimidas, travaram batalhas he· 
roicas e perderam vidas de companheiros queridos, OS combatentes antifasci~ 
tas, COm OS COmunistaS a frente, foram ba tidos, temporariamente pos tOS ford 
de ac;ao. 

Sobre os revolucionarios derrotados recaiu instantaneo, pc~ado, cruel, o 
castigo dos cruzados da ordem. Fuzilaram sumariamente varios soldados prisio
neiros. Os que sobreviveram foram recolhidos a presidios, ilhas, navios, etc. 
Eram milhares. Vargas reclamou e obteve do Congresso o estado de sitio para 
todo o pais. A execuc;ao das medidas repressi ·as ficou a cargo dos generais 
fascistas e do carrasco Filinto Muller. Em seguida, levantaram urn coro de calu
nias com o prop6sito de difamar a conduta dos revolucionarios; difundiram que 
haviam a sassinado oficiais a sangue frio, violentado moc;as, etc. A verdade, 
no entanto, segundo testemunhas insuspeitas, e que OS revolucionarios agiram 
com grande generosidade, jamais desrespeitando os prisioneiros. As classes 
dominantes nao fizeram segredo de que consideram o pior crime das massas 
trabalhadoras, a tentativa de pegar em armas para livrar-se da opressao . Seus 
agentes emulam em covardia , ferocidade e farisaismo com o intuito de escar
mentar os que a isso se atrevem. Fazer uso de armas, subverter a Constituic;ao , 
assassina r impunemente OS adversarios, e privilegio seu. Os pobres sao proibi 
dos de sublevar-se. 

Refutando injurias e falsidades 

Nestes 40 anos: a reac;ao dedicou-se a injuriar o movimento insurrccional de 
1935, no afa de apaga-lo da memoria dos patriotas. este sentido, procede de:: 
modo ainda mais torpe que os colonialistas portugueses com o exemplo de 
Tiradentes. Alem do terror fascista, propaga mentiras deslavadas, deturpa os 
faros mais triviais. Os generais distinguem-se particularmente nessa campanha. 
Com sua proverbial coragem de torturar e matar prisioneiros inermes e dizer toli
ces, cumprem anualmente seu ritual comemorativo de novembro de 1935, cobrin
do os lutadores antifascistas de maldic;oes, proferindo noyas ameac;as, tentando 
intimida-Ios para que nao voltem a palmilhar o mesmo inelutavel caminho. 

os insultos dos generais as forc;as populares encontram as melhores justi
ficativas aos ::>bjetivos dos que tombaram, os maiores elogios ao seu heroismo 
c:: aos seus sacrificios. 

Tambem os chamados Iiberais, os conciliadores e reformistas te1;,-se empe
nhado em denegrir ou menosprezar o movimento de 35, classificando-o de aven
tura, de putsch , de responsavel pelo advento do Estado Novo fascista. Sao O!'> 

eternos crlticos, com perdao da palavra, dos 'radicais de esquerda' por eles 
acusados de obstruir, com suas atitudes, a marcha 'natural' das coisas, o passo 

Iento e gradual das reformas pacificas destinadas a criar uma sociedade abert.1 , 
,1 institucionalizar a democracia no pais. 
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Sao totalmente falsas as acusac;oes desses impenitentes partidarios da dis
tcnsao a qualquer prec;:o. Os comunistas sempre condenaram as aventuras e os 
putsch, nunca se opuseram as reformas. Tampouco inventaram as contradic;:oes 
oriundas do capitalismo. Como revoluciomirios , e verificando o recrudescimen
to extremo dessas contradic;:oes na cpoca do imperialismo, convenceram-se de 
que os povos somente podem conquistar a democracia, a indepef!dencia nacio
nal, e o socialismo atraves da luta revoluciomiria das massas. A velha argui
c;:ao dos reformistas burgueses de que as reformas so virao se os revoluciona
rtos renunciarem a revoluc;:ao , o grande Lenin respondeu da seguinte mane ira : 
"Ou b <! tll a luta revolucionaria de classes , cujo produto secundario se mprC' cos
tuma ser as reformas (em caso de exito incompleto da revoluc;:ao), ou bem nada 
de reformas'' . (Os grifos sao de Lenin). 

A ana lise da realidade brasileira comprova o acerto dessa tese leninista. 
A insurreic;:ao de 35 nao ocasionou a implantac;:ao direta do Estado Novo nem 
o agra vamento das contradic;:oes internas. Com a derrota das forc;:as alianc is tas, 
e logico , os reacionarios tiveram campo livre para levar adiante seus pianos , 
ja que em momento algum os conciliadores se antepuseram frontalmente a con
sumac;:ao dos mesmos. 

Persuadimo-nos ademais, que se nao tivesse ocorrido a !uta armada de 35, 
o Estado Novo sobreviria com feic;:oes mais abertamente fascistas , isto e , te
ria o respaldo de urn partido, como o integralista , com algum apoio politico, nao 
desmascarado de todo. 0 proprio Vargas, ate hoje apresentado como urn contra
peso a ditadura dos militares de entao, com o golpe, poderia ter sido afastado 
do Poder. Possivelmente ta mbem nao se teria constituido a base politica que 
facilitou a participac,:ao do Brasil na guerra contra o fascismo (precisamente 
na maior de todas as guerras , senhores pacifistas e reformistas! ), pa rticipac;:ao 
reconhecida,mente a contragosto dos Dutra , Goe s Monteiro et ca terva e por eles 
sabotada. E born recordar ainda o julgamento das massas sobre a !uta de 35. 
Quando o Partido Comunista do Brasil veio pa ra a legalidade , em 1945, foi 
transformado, grac;:as ao apoio popular, num dos mais importantes agrupamentos 
politicos do pais. 

Alem de se recusarem a computar ou avaliar esses resultados de novembro 
de 35, os conciliadores burgueses sofre m de terrivel amnesia quando se trata 
de interpretar e questi0nar a responsabilidade da reac;ao , em particular das 
Forc;:as Armadas, nos acontecimentos subsequentes, acontecimentos que de 
monstram qual a tendencia real das classes dominantes. De 1936 para 1937, 
a ameac;:a 'comunista ' parecia de tal modo inexistente que o ministro da Justic;:a 
ordenou a soltura dos presos aliancistas, com exclusao dos mais implicados , 
dos chefes . A propria direc;:ao do Partido Comunista, embora exaltasse em pa
lavras a fac;:anha de 35 , ia abandonando os objetivos revolucionarios e ado
tando posic;:oes nacional-reformistas. Portanto, nao cogitava de novas ac;:oes 
armadas . Em obediencia ao estipulado na Constituic;:ao, iniciara-se a campanha 
para a eleic;:ao direta a sucessao presidencial. Os principais candidatos , Ar
mando de Sales Oliveira e Jose Americo, ex-aliados e amigos de Vargas , e as 
forc;:as que os sustinham, distanciavam-se tanto da subversao como o cfu da 
terra. Bastou porem que as ~orrentes populares comec;:assem a dar sinal de vida, 
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,\ se organizar em torno de plataformas democniticas e a engrossar os comJcto:-. 
politicos apresentando palavras-de-ordem independentes, para que todo o pa
norama repentinamente voltasse a ficar sombrio. \'isto como as Forc;:as Arma
das nao encontrassem pretextos plausiveis, resolveram arranjar no arsenal nazi
-integralista o monstruoso Plano Cohen , da autoria publicamente confessada 
de elementos do Excrcito. Com base nesse plano provocativo, as Forc;:as Ar
madas impuseram, e Gerulio referendou, o estado de guerra com a finalidade 
de jugular a 'comoc;:ao interna ' . A seguir, interromperam violentamente a cam
panha eleitoral, dissolveram o Congresso, prenderam em massa os adversarios 
e decretaram o Estado Novo , com uma Consrituic;:ao calc ada em mode los fas
cistas. Tencionavam ir bern Ionge , quem sabe? , institucionalizar tambem por 
urn milenio o reino da reac;:ao. Tanto assim que , em pleno apogeu das vit6rias 
de Hitler, em 1940, Ge tulio saudava a nova era fascista, com o pais forc;:osa
mente atrelado ao carro dos vencedores ... 

Mas o que sobreveio foi a derrota politica e militar, fragorosa , das potencias 
fascistas, que grac;:as exatamenre a coligac;:ao das nac;:oes antifascistas , na 
qual , a mao ovietica , de Snllin , jogou papel decisivo. As aspirac;:oes demo
cn'iticas, emancipadoras das massas , ressurgiram com maior forc;:a. Diante dis-

o, os mesmos generais que haviam instituido o Estado Novo , trataram de ma
nobrar para , logo depois, invocar os pretexros de sempre e atentar contra os 
interesses do povo e do pais. A hist6ria de ontem , esni diante de no sos olhos . 
() golpe de 1964 e a implantac;:ao da ditadura militar-fascista , se bern que pcr
dure ha onze aoos, nao deixa duvidas sobre o sentido da polirica das for<;:as 
reacionarias do Brasil. Com uma agravaote. Nos golpes contra-revolucionarios 
anteriores, essas forc;:as e seus representantes antediluvianos nao escondiam 
seus objetivos fascistas. Em abril de 1964 , os Mourao Filho , Filinto Muller, 
\1edici, Geisel, os Plinio Salgado, Francisco Campos, Julio de Mesquita Filho 
e demais gorilas e masrodontes reacionarios apareceram como 'autenticos re
volucionarios e democratas'. Quer dizer, ao lado da tragedia, a farsa. Mas nem 
assim os conciliadores tiraram as devidas conclusoes. Ao contrario, tornam-se 
mais confusos e desmoralizados. 

Apreciac;ao critica 
lnegavelmente, os comunistas cometera m erros que contribuiram tambem pa

ra a derrota da insurreic;:ao nacional-libertadora de 1 935. Revela-los de modo 
resoluto, e uma quesrao de principio. Dessa forma, demonstram a seriedade de 
sua conduta politica, a disposic;:ao de elevar-se a altura da missao que se pro
puseram. A apreciac;:ao critica e autocritica do movimento de 35 tardou, indis 
cutivelmente por debilidade ideol6gica e politica porque, no periodo p6s-insur
reic;:ao, ate 1962, predominaram na direc;:ao do Partido Comunista do Brasil ele
mentos influenciados pela burguesia e pela pequena-burguesia. Eles escamo
teavam o problema crucial da !uta armada ou lhe faziam oposic;:ao , aberta ou ve
ladamente . Desejosos de acomodar-se ao desenvolvimento do capitalismo, de 
contemporizar, acabaram traindo os interesses do proletariado e das massa s 
trabalhadores. Agildo Barata, a principio, e depois Prestes, com seus partida
rios, tornaram-se de fato renegados da revoluc;:ao. Prestes transformou-se num 
revisiooista. Embora ainda se apresente como comunista, na realidade, traba
lha para colocar o proletariado a reboque da butguesia e o povo brasileiro como 
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caudatario do social-imperialisrno sovietico. Espera, hoje, que a dernocracia 
possa vir do apoio de alas ditas liberais das For<;as Armadas das classes do 
minantes ou de a~oes pseudo-libertadoras das For~as Armadas sovieticas. A
lias, nunca cornpreendeu a fundo que a luta revolucionaria, verdadeira, consiste 
em fazer corn que os operarios e camponeses possuarn arrnas e urn Exercito 
proprio, popular, libertador. 

So quando romperam em todos os terrenos corn os revtswnistas chefiados 
por Prestes, os cornunistas enveredaram pelo exame critico corajoso de todas 
as posi~l5es anteriorrnente adotadas. urn balan~o geral, verificaram que o pe
riodo de 35 foi urn dos rnais ricos da vida politica do pais e do Partido. As li
~15es que dele emanam podem ser de grande va lor, se avaliadas corretarnente, 
~ luz do marxismo-leninismo. Alem de conservarem imen~a atualidade. 

Em 1935, as rnassas haviarn dado urn salto em sua consciencia sobre a ne
cessidade da revolu~ao, ao perceberern que esta deve ser obra delas proprias, 
de sua iniciativa, de sua unidade, de seus sacrificios, de suas a~oes cornbati
vas, de uma orienta~llo justa. Ao tomar parte no movimento armado de 1930, 
o fizeram sob a iniciativa e em proveito de minorias, dascupulas, dos agentes 
dos latifundiarios, da burguesia nacional e de alguns setores da pequena•bur
guesia radical. lnterpretando corretamente esse arnadurecimento da conscieo· 
cia das massas, para a qual ele havia cootribuido decisivarneote, nosso Par· 
tido elaborou uma linha politica que correspondia no fundamental ao curso do 
processo objetivo, harmonizaodo·se corn os supremos interesses da revolu~ao. 
A Alian~a acirnal Libertadora representou urn empreendimento ousado e de 
vasto alcance politico, oferecendo ao povo brasileiro urn instrumento de a~ao 
unida corn reais condi~oes de vitoria em sua luta mais que secular pela tiber
dade e pe Ia independencia nacional. A frente-unica estabelecida com a Ahan~a 
impulsionou o rnovimento popular, democratico , antiimperialista, e levou a niveis 
nunca atingidos a organiza~ao e a consci<~ncia politica das rnassas. Nosso 
Partido projetou-se nacionalmente como o mais fiel defensor dos interesses do 
povo , o mais ativo organizador da unidade contra o irnperialismo e o fascisrno. 
Nas duras provas e gloriosos combates que advieram, apareceu aos olhos de 
toda a na~ao como urn desterneroso destacamento de vanguarda dQ proletariado 
revolucionario, disposto a dirigi-lo em quaisquer circunsdtncias. Merecidarnente, 
o prestigio e a influencia do nosso Partido se consolidararn. 

Nao obstante, a politica do Partido e seu trabalho de frente·unica padecerarn 
de serias debilidades. Ao fazer esfor~os para expandir a Alian~a entre as mas
sas urbanas, nao sou be esteode-la ao campo. A mobiliza~ao dos carnponeses 
continuava subestirnada. Nesse periodo, no entanto, o inolvidavel Harry Berger 
insistira na importancia da atividade entre as massas rurais. Berger, dirigente 
comunista alemao que a lnternacional Comunista incumbira de ajudar a luta dos 
trabalhadores brasileiros, assim que chegou ao Brasil passou a estudar pessoal· 
mente a experiencia do surgimento de Ligas Carnponesas e de guerrilhas na 
regiao do Baixo Sao Francisco, em Alagoas. Argumentava que enquanto os co· 
rnunistas nao se ligassern ~s rnassas carnponesas e cooquistassern seu apoio, 
seria impossivel obter a vit6ria bern como a direc;ao do movimento revolucio· 
nario pelo proletariado. Alias, nao era outra a orienta~ao da Ill Internacional. 
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llimitrof , em seu informe ao Vll Congresso, esclarecend o o sentido concreto 
que devia ter a frente·unica nos paises submetidos ao imperialismo, e particu 
larizando nosso pais , dizia: ' No Brasil, o Partido Comunista, que construiu uma 
base correta para o desenvolvimento da frente -Unica com a fundac;:ao da Alian
c;:a Nacional Libertadora, deve fazer o maximo de esforc;:os para estender ainda 
mais esta frente e atrair, antes e acima de tudo, as massas de milhoes de cam
poneses corn o prop6sito de orienra-las na forrnac;:ao de unidades do exercito 
popular revolucionario devotado ate o fim ao estabelecimento do poder da A
lianc;:a Nacional Libertadora~ 

Entretanto, nosso Partido nao deu a devida atenc;:ao a estas preciosas indi
cac;:oes. E ass irn permaneceu por Iongo tempo. Quando , porem , teve de fazer fa
ce ao golpe contra-revolucionario de 1964, cornpreendendo me lhor o conte lido 
da revoluc;:ao e colocando-a em termos praticos, foi que o Partido passou a con
centrar·se no problema carnpones e a basear sua concep<;:ao de !uta armada, to
mando o campo como ponto de apoio fundamental. 

Em outros aspectos do trabalho de frente-unica, o Partido conduziu-se de 
modo estreito, secnirio. Por exemplo, o lan r;:a rnento da palavra-de-ordem de Go
Yerno Nacional Popular Revolucionario, com Prestes ~ frente, nao contribuiu 
para a ampliac;:ao do movimento. Deixava transparecer , ao contrario , que os co· 
munistas queriam absorve·lo. Tarnbem foram rnenosprezadas as possibilidades 
de ampliar a frente·unica incorporando diversos grupos descontentes com a po· 
litica de Vargas . Enfirn, por causa da perspectiva irnediatista e da incapacida
de de aproveitar as dissenr;:oes que se acentuavam entre as classes dominan
tes, o rnovirnento aliancista nao se estendeu como devia. 

Contudo, onde mais fortemente se rnanifestou o radicalisrno pequeno-burgues 
foi na concepc;:ao e no rnetodo da !uta armada. Isto nao quer dizer que se deva 
considerar a insurreic;:ao de 35 como um putsch. De forma algurna. f: certo que 
se deu precipitadarnente: mas nao como urn golpe de cupula , nern teve natureza 
exclusivarnente rnilitar; surgiu no quadro de urn rn ovimento de mass as, arnplo, 
dernocratico , antiirnperialista . 0 Partido, porem, confiava numa vit6ria facil, 
nao levando ern conta a realidade , a corre lar;:ao de forc;:as des fa vora vel e a pro
pria epoca irnperialista. Pelo menos , desconhecia que ja em 1902 , quando era 
marxista , Kautsky dis sera que, na epoca irnperialista erner gente, ' a futura re· 
volur;:ao ( ... ) se assemelhani menos a uma insurreic;:ao de surpresa contra o go
verna do que a uma guerra cil 1i l prolongada ' . Lenin em janeiro de 1917, endo,.. 
-.ou firrnemente essa opiniao. 

0 Partido, imbuido de concepc;:oes ' tenentistas 1 e fiando·se principalmentt 
nn apoio dos quarteis , subestimou a conquista das rnassas para a insurrei<;:ao 
,\tas baseando·se estritarnente nos levantes de quarrel , o movimento revolucio
m'irio nao pode triunfar . A afirmativa de que esse metoda de !uta e de 'sabor 
tipicamente comunista 1 , cons titui urn a sand ice. Na realidade , tem s ido urn pro· 
cedimento burgues e pequeno·burgues. Leva as massas a passividade, nao re· 
conhece a necessidade de sua participac;:ao ativa na luta , feita quase sempre 
a sua revelia. No entanto, os levantes de quarrel, como expressao do poderoso 
ascenso do movirnento de massas, da insurreic;:ao popular, proletaria, contribuem 
para a desagregar;:ao das tropas inimigas, para a organiza r;:iio do exercito revo
luciooaria . 
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A importiincia extraordimhia da insurrei~ao de 35 reside no faro de que pel.1 
primeira vez situou em forma concreta , em termos pniticos , para os militance~ 
comunis cas e as fors:as populares, a tare fa da prepara~ao e do desencadeamento 
da )uta armada. Por isso, nosso Partido, procurando generalizar essa magnifi· 
ca experiencia e outras ja vividas nesse terreno pelo povo brasileiro, e a luz 
dos ensinamentos do marxismo·leninismo, concluiu que o metodo provado para 
alcans:ar 0 triunfo e 0 da guerra popular, da guerra revolucionaria das massas. 
Com base nessa concep~ao , o Partido orienta seu esfor~o , preparando•se para 
a !uta armada. So assim , estara em condis:oes de realizar, junto com as massas 
e na devida oportunidade, as:oes de envergadura, capazes de veneer a violen· 
cia das fors:as contra-revoluciomirias. 

* * * 

Passaram·se quacro decadas da gloriosa insurrets:ao de 1935. Embora nao 
seja, do ponto de vista da historia universal , urn per iodo longo, esta cheio de 
acontecimentos de enorme alcance. No mundo e em nos so pais ocorreram con· 
sideraveis modifica~oes. Posto que a insurrei~ao nacional·libertadora nao ti· 
ves s e enterrado o Brasil da rea~ao e do imperialismo, abalou-o profundamente. 
Marcou uma etapa relevance. Nela foram postulados pela primeira vez e de rna· 
neira nova os problemas essenciais da revolu~ao brasileira , na fase atual , 
melhor caracterizadas suas for~as motrizes e seus inimigos fundamentais , in
dicado o caminho da frente·unica e o da luta armada, bern como revelada a 
fisionomia do seu verdadeiro dirigente, o prolecariado revolucionario, guiado 
pelo Partido Comunista do Brasil. Nos embates encarnicados de 35 , as for~as 
populares compreenderam ainda mais que so a !uta revolucionaria educa as 
massas , forja seu animo combativo, abre·lhes maior visao da realidade e indi
C.\·lhes a medida de suas pr6prias fors:as . 

Faz ooze a nos que a ditadura mi litar-fascista procura es magar a res isti~ nc ia 
popular , varrer o fantasnta da revolus:ao democditica , antiimperialista , que ela 
acusa de comunista. Mas , ao contrario do que pretendem os generais, a revolu
s:ao amadurece.Cresce na consciencia dos patriotas e dos democratas a convic
~ao de que as questoes determinantes do movimento de 1935 precisam ser re
:-.olvidas. ob o regime dos generais ,o pais tornou-se mais dependence , mai.., 
endividado, mais aviltado que em qualquer outra epoca de sua vida nacional. 
Seu povo esta mais pobre e oprimido. lmpoe-se , portanto, fazer a revolus:ao, a
craves da as:ao unida das massas e de amplas fors:as politicas, e recorrendo ao 
caminho da guerra popular. Esta verdade vai-se apoderando da mente e dos co
ras:oes ch maioria da nas:ao, como ficou evidence nas combativas manitescas:oes 
de 1968 e em outras ocasioes. Apesar do repudio macis:o do povo, do que foi 
testemunho o pleito eleitoral de 1974 , os generais se obstinam em permanecer 
no Podcr , despoticamente. ;'\lao tern condis:oes nem querem satisfazer os recla
n:os de anistia , de aboli~ao dos atos institucionais e das leis de exces:ao. Por 
isso respondem com a escalada repressiva , prendendo, torturando e matando 
patriotas e democratas. Nestas circunstiincias , o exemplo da resiste ncia cora
josa dos lavradores e dos patriotas do Araguaia deve ser secundado. E les for
maram os primeiros de s t a camentos guerrilheiros no c a mpo e revivem , e m nivel 
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mais alto, desde 197 2, a tradi<;ao revolucion aria de 1935. Deles tambem parti
ram apelos para a uniao de todas as for<;as interessadas na luta pela derrubad a 
da ditadura militar e pela conquista da Iiberdade. A batalha sera dura e prolon
gada , mas- e a unica que assegurara a vit6ria. 

Nosso Partido, o her6ico partido do proletariado, inclina suas bandeiras de 
combate em homenagem aos que nao trepidaram , em 1935, em oferecer suas vi
das e derramar seu sangue para criar urn Brasil independente e democratico. Fi
eis a sua memoria, juramos que haveremos de prosseguir na ingente marcha 
que encetaram. Nosso clever e aprender a lutar melhor e perseverar. 
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