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AS MANOBRAS POLfTICAS DE GEISEL SEft0 DS1R0AOAS FELAS MASSAS

Era previs:(vei. Em melo lute acesa entre carnarlihas militares pelos postos

de mando, Geisel destitulu o ministro do Exrcito, Silvio Frota, que disputava sofrega-

monte sue indicaco eo cargo presidenclal. A crise poiftica dal decorrente no teve mel
ores consoqunüias. Os partjdrios do Frota, surpreendidos, tiveram dificuldades do re .

-a-ir. A notapubilcade pelo ex-ministro, gue reflete o profundo reacionarismo des Forces

&...des e que deveria sensibilizer a auditcrio castrense, neo causau nenhum impecto. Em-

bore ataando a aoverno, em essncia os pontos do vista da note nao se diferencievam mui
to da orientaco do atuel ditador. A1m do mais, Goisel preveniu-se do lance adversrio,
nomeando outro general fascista, Fernando Bethiem, pare a cargo vega.

Os fatos ocorridos demostram, no entanto, quo as divergencies no so situam
unicarnente em torno des poslç&s dirigentes. Relaclonem-se igualmente corn a mudança de
tatica quo a ditadura empreencie na fese etual. U0901 procure tirar vantegens pol(ticas
de destltuiço de Frota. Apresenta-se como o homem forte do regime, pretensamente into-
ressado em modificar o estado de coisas vigente.

No he' dvida quo a ditadura empenha-se numa calculeda mudança do ttica. Aps
quase catorze anos de arb:ftrio e frecassos repetidos, o regime dos militares encontra-se
bes'ante isolado, este em crise. A esmegadora malone da naço ja' se pronunciou contra
ole, a povo mostra-se decldido a Intensificar a lute em dofesa des liberdados, contra a
sjstema militar fescista, Urn regime isoledo politicamento no tern condiç5es do sobrevivn
cia, marcha pare a derrocada. 0 emprego tie forge, por si so, 	 insuficiente pare susten .-
talo do maneira Indofinida, 0a( parque os generals vem-se forças a fazer algumes a].te-
çes no sistoma a firn deapt-lo as circunstncias, tanto maig que, no piano interne-

1 1onal t a cepitalismo temb&n ofotue certos reajustos em guS ttice buscando salver-se da
crise e mentor-se por mais tempo, corn o apolo dos revisionistas dos dif'erentes qullates.
Embora de fachada, tejs elteraçes encontram resistncias numa parte dos militares. Tadas
eles s90 anticomunistas furiosos, arbitrrios, Inimigos da democracia, dos direitas mais
elementares dos cidados. Uns, porm, mals enfaticarTiente que outros.

Visanda aquele objetivo, Geisel prossegue em sues rnanob±as tendontes a envolva'
setoros antjdltatorieis e a tenter esvaziar a grande movjrnonto democratico e popular em
ascenso. Realize intense propaganda afirmando que a pets sera'er brevemente consttucione-
lizado, sendo insispensA,el pare ista a obtonco do urn hipottico consenso gerel da na-
ço. Sjmulteneamente, autorize entendimentos do ctpu1a su postamente destinados a recolher
opinies pare a e1aboraco de um1avo" rnodelo politico. Tudo so passe nos bastidores,
corn a supreviso do Alto Comando ties Forces Armadas.

Setores burgueses da oposiço mostrem-se receptivos, em certa medida, aos mS-

nejos do Geisel. A burguesia no Brash, ternerosa do movimento popular, sempre manifostou

tendncia s soluçes do compromisso 0 Teme a radica1izaço da lute, evlta tanto quanta

pode, mosrno contreriando seus interosses mais imediatos, as decises arrancadas pela aço
des messes. 9 fecil constatar, sobretudo depois da destituiço do Frota, revelaçoes desse
estado do espinito em orgos da impronse, em declaraçes do paramentares do MOB, em de-

torminedas personelidades polticas - todos evidentemento ligados A burguesia. 0 "Jamal
do Brasil", por exemplo, na cessa do atecar a resoluço da convenço nacional do MOB em
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favor do Canstituinte. Afina—se nesse particular corn a pensam2nto do 6eisel, que considera

tal so1uco	 rea1jsta, Se gundo esse metutino, a salda pare a situacao atual seria a

incorporaço de tcdas as menifestacoes "1iberalizantes' do governo, de modo a obter "aquj-

lo quo 4 possfvei" nOs condiçces presentes. Possfvel, segundo o "Jamal do Brash", no e'
a anistia ampla, mas apenas a reviso dos casos de pol]ticos que tiveram seus direitos

cassados; no e a supressa do AI-6, mes sue inclusan no arta Magna e a criaç&D de uma

carte pare julgar a ocorrncia do novas cassaç5es; no e a plena liberdade, rnas to somen-

to a Conquista de alguma meihoria no sistema do arbtrio em vigor; no e, emfim, a liber-
taço dos presos, mas a reviso do Lei do Segurança, corn diminuico dos penes mais longas.

Afinal, quo significaco teriam tais alteraces no regime? Praticamente, nenhuma.

Os generals, e evidente, no desejam uma real constituclonalizaco do pafs, inten-

tam urn arremedo decthnstitucionalizaçeo. fuerem envernizar, corn escassas pinceladas jurfdl-
cas, a arcebouço fascista do regime. Admitem certas concessoes a setores politicos conser-

vadores, e do certo modo a abrandamento dos medidas do rgor excessivo quo julgam j supe-

redas. Porm, mantendo em toda a linha a carocterlstica antinecional e antipopular do atual

regime, consorvendo em rnos dos militares as instrumentos do controle do podet.

A pretense intenço democratizante do governo desmascara—se face OOS coniulos do

seus serviçeis, tendo em vista a prorragaco do mandetos pariamenteres oUnas elejçes sern

0

otc do legenda partidrla, embora corn canclidatos registredos peos dois partidos - uma

utra iniciativa destinedas a assegurar, par meios fraudulentos, a malone do Congresso

obediente 00 govemna. Desmescara—se ambe'm diante do processo criminal instaurado abusive

menta par representantes de Geisel contra a presidente do MOB ( par sinal, conhecido con-

ciliador J corn a vis(vel propsito do pressao em large escale aa movirnento dernocrtico, nO

continuaço des tortures a detidas politicos, no acobertamento dos crimes cometidos polas

Forges Armadas e pela poiccia sob a pretexto de lute contra a subverseo.

Umacoisa, por, so as plenos maquiave'licos e desmoralizados do governo, assirn

coma as tendencies 00 compromisso dos setores oposicionistas burgueses. Outra COlSO e a

realidade portica no qual so salienta a luta sen'ipre mals docidida contra a ditadurs. Os

pianos dos generals estc Fadadas ao fracasso.
0 movjrnento democrtico e popular, quo ja alcançou t&o significativos e6itosq na0

se/ieixar& isolar fern envolver polo engodo tie reaço. No aceita a tese do pugnar apenas polo

jqmjsxa quo e' 'ossfvei", tese de capltulaço e de renegaco dos anselos naclonais. A reivindj-

caço gerol d0 povo bresileiro, hoje, e a conquista tie plena liberdado, a derrocada da di

tdure militar—fascista, Essa reivindicaço se traduz concreternente na exigncia do uma

W

stituinte livremente eleita, nO aboiiço do todos as atos e leis de exceao, no anistia

al, sem restriç6e8 de qualquer espcie. ESSE 4 a progroma minima canium e ntfnimo do no—
can brasileira, no mornento etual. A prtica comprova quo tal prograrna caresponde no saran

to as aspiraçes do grande malaria do i'*iE popuaço coma tambm demonstra quo existem
ampias passibilidades do sue integral realizaço. Os generals, coma em nenhuma outra e,poca,

esto rodeados polo dio des masses populares. Sue traico aos interessos naciono tornou-

so patente, sue fisionomia de algozes do povo revelou—so cruamente. Nestes cetarze anos
de luta contra a fascismo, as bresileiros adquirirarn major confiance em sues forces, ele-

varam sue consciencie patnictica e demacrtica. No desistiro tie user a oportunidede quo

se apresenta para golpear incisivamente seus inimigos e fazer avenger 0 processo do trans-

farrnaç.es progressistes do pall's.

Queisquer quo sejam as contratempos, a bestialidade da reaço em desespero, a ma-
vimento democr&tico ir adiante e acabar conquistendo a complete vitcria, As manobres do

Geisel sero destroçadas pela aço resolute dos masses.

ENCONTRO FRATERNAL ENTRE C PTA E 0 PC 00 BRASIL

Em autubro proximo passedo, urno delegaco do Comit& Central do ertido Comuniste

do Brasil, chef jade polo camarada Joo Amazonas, visitou a Alb&nie Soclalista. Nessa opor
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tunidade, a delegaço entrevistou-se Corn o carnarada Enver Hodja, destacedo e querido 11-

der do PTA a do movimerito revolucionrio mundial, a corn outros mmim dirigentes desse
Pertido. E& trace de experiencjes, a delegaço do PC do Brasil recolheu valiosos ensina-
mentos, de grende utjljdade pare a cause qua defonde. Nas opini6es qua emitiu, o camera-
de Enver Hodja exarninou em profundidade o quadro complexo de situaço mundial e descorti
nou amplas perspectives pare a lute revolucionaria dos povos e pare o futuro do socialis
mo. Desse encontro fraternal, quo refleta a Complete unid F,de do pontos de vista entre o
Partido do Trabaiho da Albania a o Partido Comunista do Brash, a imprense albanesa publi
cou uma note, Cujo conteido multo honra o nosso partido a reforça as v(nculos internaclo-
nalistas qua o unem 00 Partido irmo de Albnja. Ejs a note:

A convite dc Cornite Central do Partido do Trebeiho de Albania, o camarada Joao
Amazonas, principal dirigente do PC do Brash?, ef'etuou recenternente uma visita 9 Albania.
Preside ume de1egaço do Comite Central do artido Cornunista do Brash.

0 camerada Enver Hodj5 j primeiro secretrio do Comite Central do PTA, recobeu
o cemarada Joao Amazonas ne sede do Comit Centre? do Partido 9 teve corn ele uma muito
cordial a fraterna converseço. 0 camarada Arruda, membro cia delegagio a cia direço do
Partido Comunista do Brash?, esteve iguelmenta presente neste encontro. Neste conversaço
tomou parte tambern Ramiz Alia, membro do jro Politico e secretario do Comite Central do
FTAS

$	 0 camarade Enver Fhdja e o camarada Joao Amazonas procederam a trace do opini6es
sabre problemas cia situaç&o internacional a do movimento mar%ista-loninista, assjm como
sabre outros problemas de interesse comurn. Tel cmnn em todas as conversaçes precedentes,
estas tambe'm se caracterizaram pela total unidede rnerxista-leninista dos pontos do vista
entre as dais Partidos, 0eserolarem-se no espirito do internacionalismo prcletario ao
qual se atm fielmerte a Partido do Trabeiha da Albania e o Partido Comunista do Brash?.

Ourante estas conversaçes, ocupou urn luger importante a trace de experincias
a as problernas cia lute revoluciona'ria cia classe operria B dos Pertidos marxistas-lenjnjs
tas nos dais parses.

Nestas conversaçtes foi sublinhada a necessidade de lute conse puente e resolute
dos marxistas-leninistas e do tados as povos revolucionerios contra a imperielismo norte-
americana a o social-imperhalismo sovit1co, quo so as maiores inimigos cia ±evoluco e
do socialismo, da liberdade e do independ5ncia dos povos. Os dais partidos compartem do
mesme opiniao cia quo as povos, na sue lute pole libercfade a independncio nacional, n5o
podero ap:.iar-se num irnperialismo pare libertar-se do outro.

0 Partido do Trabaiho do Albania a 0 Partido Comunista do Brasil exprimiram a
a determiner 	 em prasseguir sem trguas a lute contra o revisionismo contemporneo, que
o	

,go
principal do movimento comunista marxista-leninista• mundiel, assirn como contra

a oportunismc de todaz as espcieg . Esto convencidos de que sem lutar contra o oportunis-
ma no so podere combater corn xito o imperialismo e a social-..imperialismo.

Lrante estas conversaçes fhcai expressa, mais una vez, a determinaço dos dais
Partidos do fazerem todos as esforços corn vistas a fortalecer a unidade de pensamento e do
ago do movimento revolucionrio, tendo a frente as autenticos pertidos marxistas-lenjnis-
tas. A unidade marxista-leninjsta de pensamento e do aço e indispensvel, paricularmente
no momenta atuel, quando toda a reaço mundial - desde 0 imperialismo norte-americano, a
social imperialismo sovietico, a grande burguesia cepitalista, ate as revisionistas do to
do espcie, as trotsquistas, as social-democrates, etc - unem-se na lute contra a marxismo
leninismo e a revoluço.

0 camarada Enver Hodje, em name do Comite Central do PTA, exprimiu uma vez mais
a solidariedade do Partido do Trehaiho do Albania corn d 0ecarago Conjunta dos Partidos
da America Latina do novembro de 1976, quo constitulu uma grande contribuiço ao fortale-
cimento do unidade do mavimento marxista-leniniste na lute pale grande cause do revoluc&j.

0 Pertido do Trabaiho do Albnio epcia a ljnha a a etivjdade revoluchonria do
Partido Comunista irrno do Brasil, quo 6 urn Rartido corn longa experincia de lute, tempe-
rado nas grandes batalhas do classe, que tern no seij seio urna unidade militante do pensa-
mento e ago, que aplica do modo criador as princ{pios do marxisrno-leninismo nas condiçces
do Brash, que e guiado par uma direco militante, tendo A frente a camarada Joao Amazonas,
urn grande e provado merxista-leninista, filho Piel do sOu povo.
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Em honra co camarada Joo Amazonas e delegaço do PC do Brash, a camera-

da Henver Hodja of ereceu urn almoço, dc qual particjparam Wehmet Shehu, membro do Bura Po

l:itico do CC do PTA e Presidente do Conselho do Ministros da RepSblica Popular Bacialis-

ta da Albania, Hysni Kapo, membro do Bur6 Politico e Secrete'rio do CC do PTA, Ramiz Alia,

membro do Our6 Politico e Secretria do CC do PTA, assim como Piro Bite, diretor da sego

estrangeira do Comite Central do ario do Trabaiho de Albania,

VIVA A GRANDE AEVOLLJCO SOCIALISTA CE OUTUBRO

He sessenta nos occrrja a major revolugo da histcria da Hurnenidade, a Gran-

de Aevoluco Socialiste do Outubro, Sob a direço do Partido Bolchevique e do SOU eminen-

to chefe, Vladimir hitch Lenin, o prolotariado, aliado As masses pobres do campo, dorru-

bava o poder da burguesia, destrule o imprio secular dos ozares, criava a Repi.blica dos

Sovietes. A bandeira vermeiha da foice e do martelo, no Palcio do Srnolny, em Petrogrado,
anunciave o surgimento de urne nova epoca, a epoca do dominaço de uma nova cesse, oprinil

em todos os pai'ses capitalistas, a era des revoluçSos proleta'rias, de transiço do ca-a

talismo pare o socialismo.
A revoluç& nascia durante a guerra irnperialista. rilh 7es do trebalhadores

da cidade e do campo, famintos, extenuados por urn conflito morti'fero quo ja' durava qua

tro Bnos, revoltados polo massacre originrio da dispute entre potncias capitalistas,
responderam ao apelo dos boicheviques e so levantarem em jnsurreico gloriosa ouo pos fim
ao domfnio brbec, des forces reacione'rias. Vela primeira vez, assinelava Lenin, as escra
vos revidavam a guerra dos senhores proclamando abertamente: 'Transformemos esta guerra

entre escravistas pole dhviso do saque numa guerre dos escravos do todas as naçes con-
tra as escravistas do todas as nac6es".

Os estrondo da quede do urn dos mais antigos bati6es da reaço estremeceu

no arenas a Russia. Repercutiu no mundo inteiro,infundinda ai nimo aos espoliados e opri-

midos. A aspiraço sentida da classe operria do sacudir a jugo da exploraço capitalista,

sonhb milenar dos camponeses de se verem livres da opresso latifundie'ria tornavam-se,

afinal, realidade pare uma sexta parte da Humanidade. A revoluço foj saudada corn entusj-

asmo e esprrito do lute. Espontaneamente urn poderoso movimento de apolo e solidariedade
aDs revolucionarios da rece'm-surgida Repblica Sovitica torneva impulso. Graves, ages de

•ssas, revoltas e jnsurreic5es traduzjem por toda a parte a sentimento do rebeldia rel-
nnte no niundo do trabaiho.

As grandes connuistas da revoluço

Desdeseus primeiros instantes, a revoluço fez salter em pedaços os dicer
ces do regime retroqado. No curso de elgumas semanas mudou completamente a fisionomia da
velha Russia. Os restos medievais foram varrjdos do Ponta a Ponta coma antes em nenhum
outro pars se conseguira fazer. Caiu a monarquia e seu sisteme do castes privilegiadas,

a terra foi entregue eos quo nela trabalhavam, a muiher adquiriu direitos iguais aos do
homem, a religio deixou de ser assunto do Estado. As nacionalidades nao-russas outorga-
ram-se sues prSprias reptblicas e regies autnomas.

Pas a revo1uço no se deteve nas tarefas dezcunho dernocrtico-burgues le-
vadas as i1tmas consequencies. Como sublinhou Lnin, estas reformas eram prthduto necess-
rio da luta revolucionie. A classe operria, dirigicJa pelos Boicheviques, organizou so
lidamente a Estado do ditadura do proletariado, insteurou a demacrcie pare a irnensa malo
ne do povo. Trilhendo caminhos novos, iniciou as transformaçSs socialistas da economia.
As fbrices, as usinas, os bencos9l os sistemax de transporte, passaram as rnos dos traba-
lhadores. Cs revoluclonarios venceram as duros anos de fome a de complete desorganizaco
econ6mica causados pale guerra. Impulsionararn a eletrificaço do pars, elaboraram os fa-
mosos pianos quinquenais. A industrializeco desenvolveu-se a ritmos acelerados, teve lu
gar a coletivizeço da agriculture.

Em menos do quarenta anos ( at a morte de Stalin ), prazo relativamente



* ' Pig. S	 Novembro - 1977	 A CLASSE CPERRIA

curto e dentro do pual ocorreu uma guerre devastadora a Unio Sovietica passou par pro-

funda metamorose. De pals etrazado, transformou-se num dos mais evangados t corn uma pode-
rosa indstria, uma agriculture rnoderne, uma eficjente def'esa necional. Ue naço inculta,

converteu-se num grande contra do culture ande florescia a cincie do vanguarda. Sob a

cerco capitalista, construlu urn novo sistema do economia, alheio s crises, a infleço e
ao desemprego. 0 proletariada e as messes camponesas elevaram grandemente SOU nivel do
video Desaparecerarn as males da infncia abandonade e da velhice desemparada.

A Unio SoviEtica constituiu-so num forte baluarte da revoluco mundiel,
nurna fortaleza invencivel do proletariado. Fonte de inspiraço e alento pare as explorados

o oprimidos, a URSS ajudava desinteressadamerite os POVOS em lute contra a repressao e as
agress6es extrengoiras. C Partido Boichevique e a III Internecional, criade par Lnin, no

mediam esforcos na forrnaço des vangurdas proletrias a ne difuso do rnarxismo-leninismo,

gula a arma do cornbate pare a libertaço nacionel a social. Era urn centro em torno do quol
se unia o movirnento operria e comunista em expenso e cede vez male ativo.

Sam poderm veneer a Unieo Sovitica nos planos econmico, social e poltjco,
o capital financeiro interracional ajudou Hitler a chegar co poder, a preparer a guerra

contra a 04tria do Soclalismo. Mas a URSS venceu tarnbm esse dura prove. Corn o apolo dos
novas, e sob a sa'bio comando do Stalin, enfrentou a major ma'quina blica ja' pasta em mc-

onto, derrotou Os inimigos nazistas, dando valiosa contrihuiço 	 lute emancipadore do
dos os continentes. Desse canfronto entre a cepitalismo a a socialismo, surgiu toda uma

srie de parses de demoracia popular no Europa. C prestglo do socialismo estendeu-se
male ed,nda.

Nos enos de apo#s-guerra, o Estado Socialista cicatrizou repidarnente as fe-
rides deixades polo conflito mundial, reorganizou sue economic a continuou avançando em
todos Os terrenos.

Tudo issc fol feito sob a ditadura do proleteriado.

Hoje, quando a burguesia e seus lacaics esforçam-se pare tenter desmoraljzer

o socialismo, pare tolder os grandiosos exitos alcançados polo proletariado, a fim do mi-

ner a sue conscincja do clesse a desvi-lo da lute consequente,e importante destacar a
significado concreta da revoluço proleta'rla na Russia, a gigentesco salta nue ale repro-

sentou no desenvolvimento de Humanidade, 0 socielismo deu proves AIR irrefutveis de sue
imense superioridade sob o capitelismo. A vida cornprovou cebalmento a viabilidade da edifi
caço da nova sociedade. Os operrlos mostraram quo podern viver sern patroes e sem explore-

sac carazos de organizer a dirigir corn sucesso toda etividede da naço.

S
par acaso, as imprialistas empenharem-se a fundo pare solepar e destru-

ci saciau±srnc ne URSS, o quo conseguirem, combinando a presso e a chantagern externa corn
o trebalho de seus agentes do tipo de Tito, a a aço interne anti-leninista dos elementas
de mentalidade capitalisbe, da espr.cie de Kruschev, Brezhnev, Suslov ci companhie.

A traiço revislonista

Corn a morte de Stelin, as grandew cunquistas da classe operrie sofrerarn gre
ye revs, regredlu o socialisnia. Isto no so verificou em consequncie de urn ataque dire-
to a do exterior por pci-to dos pafses capitalistas. A experiencie histcrica ja' havia do-
monstrado qua a imporialismo, por mais feroz e egressivo oue fosse, no tinha condictas do
abalar e derrotar o inexpugnA,el roduto do proletariado, 0 golpe partlu do dentro, do solo
des fileires operrlas, onde so tinharn emboscado ininligos do classe.

Utilizendo a demagogia a indicando falsas perspectives, esses inirnigos, per-
sonlficdos ne carnerilha Kruschovista quO ascendere por mei do sujas menobras e posiç5es
importantes na direço do Partido a do Estado, reviseram o leninismo em quest6es essenci-
ais, e destruiram a verdadeire orgenizeço de vanguarda da classa operria. Iniclairnente,

concentraram seus ataques em dues dlreçes: contra a nScleo dirigente do Partido e contra

a marxjsrno-leninismo, este representado par Stalin, fbi discIpuio de Lnbn, porte bandei-
ra des ideias revoiucbonrias. 0 ntcleo dirigente foi arrasado ctravs de golpes baixos,
inclusive corn a emprego do Exrcito. Sob a disfercede combete ao culto j personalidade,

Kruschev e seus sequazes elamearam as obras a a memorla daquele quo esteve a frento do
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Partido e do Estado durente urn longo perfodo de construço do socielismo, qua havie Condu.-
zido a W10 6ovitice, de vitSria em vitcria, a urna situaço invejve1. Stalin, depois de
Lenin, fol a figure mais destacada e brilhante da revo1uçr proletria. TeSrico e prtico

de grende rn€rito, soube orientar-se corn acerto nes circunstncias mais edversas, prayer as
acontecimentos a nortear todos as obsteculos a marcha da revoluço.

Kruschev e sue camarliha, asim procedendo, abria urn caminho pare o retor-
no so capitalismo, pare a difuso do revisionismo contemporneo.

0 XX Congresso do PCEJS, em 1956, foi urn marca na escalde da traiço. Ela-
borou time linha 000rtunista qua afetave o movimento operrio a comunista mundiel. De acor-
do corn essa linh, a revoluço deixave de ser a centro da estratgiar revolucionrie. Seu

luger passava a ser ocüpado pales proposiçes de tipo pacifists: a caminho pacfrico, pane-.
mentar; a cornpetiço pac]?? ice, a a coexistencia pac]?f ica kuschoviana. 0 argumento pare jus
tificer essa mudança era o aparecirnento na arena internacional de uma nova correlaço de
forces favorve1 A revouço. Argumenta incoerente, porque se a revoluç&i tornara-se male
forte, no havia razo pare abandonar a sencle at4 ento seguida qua ihe granjeera poderia,

a assegurara grandes vitcrias, buscando outra trilha na qual as forces progressistas ingres

sariam enrolando as bandeires revo1ucionrjas,

Esse linha opartunista transformava as venguardas do prolitaniada em des-
tacamentas social-demouratas, necionalistas. Ao inves de Partidos combativos, temperados na

Aa

1 a de classes, capazes de fazer a revoluço e conquistar a poder politico, passevam a ser

jomontos destinados colaboraco corn a burguesia, sustentculos do capitaLisrno.

Em corigressos pasteniores, a PCUS fundamentou toda uma doutrina anti-leni-
nista, uma supasta nova via pare o comunismo na URSS. Semeihante doutnina consegrava a 11-
quldaço do Estado de ditadura do proletariado cuje exstncia as clacos do rnarxlsrno-le-

ninisma reputavarn indispensvc4, ate' a passagem so estgio do comunismo. Pare substitu(-lo,

as revislonistas indicavam urn pretenso Estado de todo o povo. Desaparecia tamb gm a cara'ter
proletarjc do Partido. Este so convertia numa organizaça sern cunho social definida, a Par
tido do todo a povo.

Palmilhando a caminho da treiço, Kruschev, 8rezhnev at caterva nunca del
xarem de acenar corn a bendera leninista, de dizerem-se partidrios do cornunismo, defensores
do Estado socialists. Ainda agora tm a despudor de comemorar c]?nica a pomposamente a pas-
sagem do 60 2 aniv:rsrio da revoluço qua reneqaramha' mais de vinte anee. Sue conduta a' de
ume hlpocnjsja sam limites. E ista no e acidentel. Elos sabam qua o leninismo e a comunis-
ma penetraram na consciencia des masses. Precjsam manter no rosta a mascara de leninistas

pore enganar as trabalhdares. Do contrrio, seriam escorraçedos coma porcos imundos dos
postcs quo ocupam. Mas essa mascara n5o poder se mentor par muito tempo, detariora-se ca-

mais. Chegar a die em nue as farsantes sairo força &C0n8 politics. Sero a-
mnntoados cpma reg]?duos desprez]?veis ne lixeire da Histria.

Tarnaram-se evidentes as dosastrosas consequncias da viragem empreendi-
de na URSS.

A onde conduziu a linha oportunista

Pasaadas dues decades desde qua Kruschev e seus apabiguadas adoteram a
revisionismo, pade-se var corn clareza sonde conduziram as ateques a Stlin a aa marxismo-

leninismo, sonde lavou a linha oportunista do XX Congresso do PCUS. Levaram a negaço total
da Grande Reva1uca Socialists do Cutubro, 	 divlso e so esfacolamenta do movirnento opera'-
rio e comunista mundial. Urn sulca do lame e sangue, urn monto de vilezas e traig6es deixou
o kruschovismo nos pa(ses outrara socialistes e no antigo movirnento proleta'ria. Coma a pas
to qua contagia, a revisionismo contamparaneo enferrnau boa parte do organismo antigamente
revoluciona'rja.

Ate a monte de Stalin, as povos de todo a munda padm canter corn a apolo
a a ajuda desinteressada da Unio Sovia'tice, Mcscou eras a capital do mundo proleta'ria-revo
luCion€rio. Js explrrados e oprimidas acreditavarn na URSS, am Sta'lin, no PCUS. E sentiam
coma suas as vita'rias abtidas ne construço do socialismo. Hoje em rarte elguma predominam
tais sentimentos. A Unio Sovia'tica, do pars socialista, transfarrnou-se numa superpotncia

social-imporialiste em dsputa corn as Estados Unidos pole hegemonia mundial. 0 Exa'rcito Ver
meiho, do trediçes libertadoras, passou a trope do acupaço de pa]?ses vizinhos e peca fun-
damental do agressivo Pacto de Varscvia. Em vea do baluarte da revaluçao, a URSS a' agora urn
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esteia da contra-revolucao. Undo ostende sues garras, arneaça a independencia neclo-

iiel, implenta a espolieçao imperialists, estabelece bases rniliteres. 0 1nternacioalismo

foi substituido polo nacionalismo feroz, chauvinista, de cirande potencia. Atualmente no
san os povos quo so voltam pare a Uniao Sovitica, mas governos reaionrias e antipopula-
res em busca do "ajuda", do investimentos, de negcios armamentistes, do entendimentos des-

tinados a esvaziar a movimonto revolucionario - da mesme forms que se dirigem SOS Estadas

Linidos,	 France,	 Alemanha,	 Tngloterre, ac Jepo.
A grende rnaioria dos antigos partidos pro1etrios, fundados sob a 4gide da

III Interncionel, que chegeram a ser partidos do masses, prestiiosos, dirigentes respei-

tdos da lute pole revoluçao nacional e social em seus pafses, converteram-se em oportunis

tas de alto bordo. 0 revjsionismo sovitico forneceu a base tecrica e ajudou politicamente

ossa conversao. Adaptando-se As propostas pacf ices do Kruschev, evaluiram corn repidez pa-
re posiçes reformistes, social-democrtiCas, nacionalistas e chauvinistes. Abandoneram a

linha proletria, como ljnha supostamente dogmtiCa, e adotaram uma orientaço burguesa, de

colaboraço de classes. Hoje, s 	 descerados bombeiros da lute social, os mals ardentes de

fensores do capitalisma, fabricantes do fcrmulas miraculasas pare salv-lo de derrocade 19.

nal.
U movjmentn operrio comunista mundial cindiu-se profundanente. Na atualida-

do, e representado pelos Partidos quo so matem fiis ao marxismo-leninismo - quo resjsti-

IV.
linha kruchovista ou quo so reconstituirarn na lute contra o revisionismo contempora-

Ps pertidos quo soguiram as teses rovisianistas no podern do nenhuma maneira mentor

iaços estroitos, internacionalistas consequentes, e tracer do modo independente objetivos

comuns porquo isto entra em choque corn os interesses nacjonalistas que eles representam e

defendem. Cede urn doles, serviçal da burguesia do seu pals, atua segundo as conveththncies

desse burguesie. Os soviticos osf'orçam-se pare manter a eparncia do uniede entre tais
partidos. Periodicamento canvocam reunioes e tirarn docurnentos conjuntos. Mas esses reunis

o esses documentos, so contrrio da unidade, revelam as profundas divergencies eLstentes,

em part(cules entre as partidos ditos comunistes dos pafses imperlelistas e o da Unjo So-

vietice.
Urn dos resdiltedos mais chocantes da polftica kruchovista fol a reabi1itaco

dos teidoros de cause proletaria. A charnade comurddade socialista, Kruschev, Brezhnev e
seus parceiras trouxeram - coma no podiam deixar de fazer - as renogados do socialismo.

Je em 1554, astuciosamente, kruschey reintroduzia Tito nas fileiras internacioneis do pro

letariado. "tuerdo camarada Tito" - corn essas palavras elo iniciava a recuperaço do urn

agento descarado do imperialismo quo destruiu a Partido na lugoslavia, fuzilou autenticos

ravolucionrios e fez, attes quo ningum, seu pales abandoner a socialismo e retrocder pa

o capitalismo. Desde ent&, a apraximecao a Tito pessau a ser :ndice esciarecedor pare
is
se avalier corn seguranca a conduta dos quo so afastam do caminho revolucionaria. Seguiram-

se outres reabilitacoes, como a de Qjmulka, na Folnia, aportunista e necionalista empe-

dernido que a classe operaria polonesa teve do smIRar escorraçar alguns anos depais de

éntronizedo pelos sovi€ticos.
As complicadas acrobacias literrias de Brezhnev, Suslov e companhia tentan

do impressionar o auditcrio savitico e mundia& sabre falsos xitos conseguidos corn a ha

he revisi:Tnista no canseguem esconder a dura realidade. Tal linha conduziu a fracassos
evidentes, a corrupceo de consciencia do classe de boa parte do proletariado, a renegaco

do mavimonto revolucionaria, a trensformao do parses socialistas e do partidos operarloB

em seguidores do carninho ceoitalisa.
T1do issdi vem reforcar ainda mais a convicço dos revolucionarios proleta-

rios de jeuteze do carninho do Outubro,,irflpoe a necessiciade do sue defesa pare tamer vi-

toriosos as ideais do comunismo.

0 unico e verdadeiro caminho

Ajnde quo as revisionistas e oportunistas tenham maculado corn sOus ataques,

sues infamies e detur racoes a revolugo idmmsmarb e o socialisrno, a impossivel obscurecer a

esplendor da Grande Revoluggo SociaJista do Outubro. Ela continua indicando a unicome ver

dedeiro cam.nho pare a omancipaço de classe operaria, pare a construçao cia sociedade sam

classes - a sociedade comunista.
Os ensinarnentos de Lenin e de Stlin, gigantes do pensamento e de aco re-
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volucionria, a exemplo do perfodo de efetiva construço do socialismo ne URSS, permane-

cero eternarnente vivos, incutindo audcje e esnrito de deciso a todos qua *anelam a
trmino cia exploraço e da opress&, qua desejam enterrar definitivarnente o apodrecido
sistema capitelis em sues diferentes formas. 0 caminho de Outubro esi'a sempre na ordem
do die ate qua essa magna taref'a tenha sido cumprida em todo a mtindo.

Outubro 4 o carnjnho pro1etrjo - revolucion&io em seus muctip1os espectos -
• da lute de classes consequente; a da edificaco de urn vordadeiro partido revolucionrio;
• de e1aboreco e aplicaco de urne estratia e ta'tica rnarxista-leninista; o cia incompa-

tibilidade irreconciliebilidede corn o oportunismo de todos as tipos; a do interriacionalis
mo coerente; o da construço do socialismo apoiado nas pro'prias forces.

Ao adqujrir consciencia de sue rnisso histcrica, a classe operrie organize-se

e lute de macia independonte Para derrubar a cepitalismo, dstruir sue mquina estatel e

crier a Estado de ditadura do proletariado. Recorre a violencia, unico meio de lograr
seus fins. Ate' hoje, a vida demonstrou no exjgtjr oijtra maneira de alcançar a emancipa-
ço social. A vie Pacifica, reformiste, da "Paz social" a colaboraço de classes ejude a
mentor a sistema cepitalista, axd decompor o rnovjmento revolucicnrio.

Para dirigir corn acerto e at a firn a lute por uma total emancipaço e pare 11
vrar toda a sociedade cia exploraço do homem polo homem, a classe operria neces-ita de
urn Partido efetivamente revoluciona'ria, qua se oriente Palo merxismo-lenjnjsrno, Esse Per
tido no tern nada em comum corn os partidos social-democrats ou revisionistas, qua sao

rtidos burgueses corn eti quetas proletaries. 0 eutentico Partido Comunista e' a forma su
erior de organizaço do proletariado, estreitamente vinculado a sue ciasse e as masses

populares. Em sues fileiras ingressem to somente as pessoas e 'vanguarda, comprovadas na
lute. Rage-se Palo centrelismo dernocretico - qua a' a oposto do centrelismo burocretico
dos partidos oportunistes - e par urna discipline consciente, obrigatSria pare todos os

seus membros. Tel Partido revolucionarize permanentemente sues fileiras, no d€ marqem
burocrat::zaço nem admite em seu sejo correntes diverses portedoras do concepçoes no-pro
leta#ries.	 -

Tendo coma gula a ciencia social mais avançada, a proletariado elabora e epli-
ca uma estrate'gia e ttthca revoIucionrja qua ihe permita cumprir corn exito sue misso

histcrjca. Lnin forrnulou uma carreta estratgia e levou a pratica ume tatica rice em en-
sinamentos, ample e revouc:ona'ria. Ample sem ser seguidista, capaz de egrupar as grandes

masses descontentes em torno des bandeiras do Partido; revolucion€rja sern ser aventureira,
apta a elevar a conscincia de clase dos trabaihedores a conduzIlos A tornada do poder.
A estratgia e a ta'tica revjsianista - davia parlarnentar, da competico pacffica, cia co-
existencia Pacifica kruschovjsta - serve a manutenço do capitalismo. Tambm a teorja dos

, s Mundos, difundida coma inovaco criadora, contribuj pare sustenter a ordem cepitalis
submete a proletariedo a cs interesses des forces racion&ias. Na piano mundial, no

podem existir dues, trs estrate'gias proletrias, nem apenas uma a sorviço de urn ou de al

guns parses. Nos seriam revo1ucjonrjas e sim burgusas, em toda extenso de palavra. A

orienteça justa, marxista-loninista, internacionalista consequente, revolucion&ia nag
palavras a nos atos, efiançadora cia unidade do ponsamento e aço do pLetariado mundial.

irn poss(vel garantir a unidade de pensamento e de aço e tornar vitoriosa a
revoluç	 - coma indica a exemplc do Outubro de 19, 17 - sorn a combate intransigente aos a
portunistas do todo genera. 0 opottunismo, seja sob a forma do revisionismo, do reformis-
ma, do social-democratismo, etc, amenifesteço da ideologia burguesa, o germe desagroda-
dor des fileires proletrias. 	 imcornpatvel e antagnico corn as interesses cia classe o-
pere'ria, Marx e Engels, Lenin e Sta'iin combaterem sempre ardorosamente todas as tndonciss
oportunistas, convencidosde quo esse era urn meioeficaz de fazer avenger as id 	 tevo-
lucionrias e do assegurar a carter clessista do mxb movimenta operrio e comunista.
Todos as oportunistas, defendendo SUeS posic6es anti-proietrias, consideram o combate aos
seus pontos de vista err6eos como intransigencia e secterismo. Na atualidade, julgarn-no
disparatadamente como "esquordismo" stalThisfa, bianquismo e ate'mesmo trotsquisma 0 Sue
viso	 deformade pole etica djreitista corn a qual R enfocam as criticas dos autnticog
marxistas-lenjnistas. Fauco impari;a, tociavia, sue menoira do reagir. 9 imprescindlvel re-
velar tada a podrida de sues concepçes, sobretuda porque so cobrem impudenternente corn os
names do Marx a de Engels, de Lnin e do Stalin. 0 qua e' alheio Bo marxismo-ienjnismo deve
ser atacado sern cantemplaçes, ISSO fez parte de lute revo1ucionria entre a imperialismo
e a reacao.
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Os verdadeiros marxistas-leninistas no podem manter .-se indiferentes ou neu-

tros em face des posiç5es do direite cue surjam em qualouer pals no seio,do proletariado.

Porque, embora sendo nacional ne forma, o mavimento oper•rio e comunista e4nternecional pe

lo seu conteijdo do clesse. 0 proletariado mundial, cnscio des sue misso libertadora, cons
titui urn so destacarnento do lute, alinhado numa vasta frente de betalha contra o capitelis

mo. C interne.cionalismo proletarlo c; fundamental pare garantir a unidade e a ajuda rnttua
entre os difrrentes agrupamentos da classe operria do modo a possibiliter a vito'ria da nos

sa cause, da cause universal da ditadura do proletariado. 0 autntico internacionalismo
frje uma linha comurn de atuaço, baseada na veriedade do situaçes concretes do cede pals
e de cede Partido, fundendo-se no intoresse cnico do proletariado como force social ante-

cr6njce a burguesia Todos os trabelhedores so chamados a cerrar fileiras em defesa dos pa

fses socialistas. E estes no podem deixer de apolar a açao dos partidos revolucionSrios

em quelquer parte do globo. Lenin indicava que ser Internacionalista 4 fazr o ma'ximo qua
se posse realizer num Sc; pass ( onde triunfou a revoluço ) pare assegurar o desenvolvimen
to, o apolo, a despertar da revoluco em todos as paaos. Os pe(ses que abandonaram a in-
ternecionalismo, so derarn como resultado a transformaço desses pai'ses em "no linhados,

"neutralizedos", "terceiro-mundistas", etc.

No caminho do Outubro destacou-se coma questo essanciel a consruç&o cia so-

ciedade socielista. Essa construç& Sc; tera' xito so for dirigida polo Pertido do proleta

C.

 armado de doutrina marxiste-leninlsta, e se so apoler fundathentalmente nas prprias

ças. As traiçes titistaz, sovic;tica e outras ja' demonstraram a qLanto 4 perigoson afas
tar-se da rota leninista nb cumprimento dessa tarefa. Sob pretexto de mover e do corrigir

erros flctCcios, as revisionistes ingressaram na sonde do cpitalismo, acobertado pelas an

tigas formas socialistas. Surgiu ume nova classe quo usufrui da mais-valia produzida pelos
opera'rios. Enquanto na Unio Sovic;tica a grande masse do proletariado love ume vida modeste,
os burocratas, as edministradores, os tc;cnicos, os of icials superiores des Forces Armadas
gozam de privilc;gios, do altas remunereçes, do conforto burgus. Na Iugosla'via, ha meis

de 700 mll desempregados e a inflaço reduz o nfvel do vida dos quo trabalhem ties Tito e
SeuS igueis vivem a tripe forra. Apc;s a vltc;ria sobre o capitalismo, ha' sernpre a possibili

dade de urn retorno 90 sisterna do exploraç&j. For isso, fez-se indispensa'vel mentor em toda
a plenitude a ditadura do proletariedo, revolucionarizar permanenternente a sociedade, corn

bater o burocreti.smo e exercer o controle oper&io. Impoe-se reduzir gradualmente as dife

renças essenclais entre a cidade e o campo, entre o trabalho manual a a intelectuel, no

porrnitir quo floresçam as desigualdades acentuadas de sala'rias. Necessa'rio a' tarnbc;rn, como

sublinhava Lenin, que os partidos opera 'rlos no poder prestern contas ao seu povo e classe

p rclet&ria mundial do trabaiho que reelizam, dos xitos e des dificuldados, fornecendo da-

e elementos que permitam uma aprecieço cia marcha de edificaco socialista. Na Unio

Ecvietica e em outros paises revisionistas as dedos reels e do conjunto cia vida economice,

social e partida'ria SO omitidos ou f'alseados pare impedir quo a classe opera'rie tome con-
hecirnento da guinede pare a capitalismo.

Sornente o caminha de Outubro abre harlzontes revoluciona'rios, enriquece a

marxismo-leninismo, alirnenta do idc;ias trensformadoras cia socledade o espfrjto cambativo3

des masses proleta'rias.
Sesserita enos se passaram desde a façanha imprtal d0 proletariado russo, din-

gido por Lenin a polo hera'ica Parido dos Boichevicues. Esse grandioso feito continuara' ins
pirando os trabaihadores de todas as continentes. As forças revoluciona'rias, corn as merxls

tas-leninistas A frente, persistthro no rurno indicedo pela Grande Revoluço Socielista de
Outubro. Ningua'm conseguira' imnedir a mercha inexora'vel da sociedade atual pare o socialis
ma cient(fico. A bandeira invenclvel do Marx, Engels, Lenin e Sta 'lin jamais sera' enroleda.

Hoje ole esta' nas rnos firmes dos combatetO g do vanguerda, em palses socialistas coma a

Albnla, e em todos os rinces do mundo onde so combate pole libertaço nacional e social

dos povos.
Viva a Grande Revoluçao Socialista do Outubro

UM D0CU1,.E101 AEVOL1JI0NAAIO VALIOSO
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Este mes de novembro assinale o prirneiro aniversrio de 0ec1araço Conjunta
dos Partldos Marxlstas-leninistas da America Latina. Sue publicaço constitulu urn doe a-
contecimentos mais importantes do movirnento revolucicnrio dos i1timos tempos. A Declare-
co deu clara perspective do lute e do vitcrja aaz4 aos povos latino-amerjcanos. Re?orçou
a unidade militants entre as forces de vanguerda,contribuiu pare elucidar problemes da a-
tualidado politica,

cumento qua sintetize as opinies de v&thos Partidos marxistas-leninistas,
alcençou intense repercusso ne America Latina a no movimento operrio e comunista mundlal.
Fol editado em meis do dez idiomes a difundido em inrneros peses. Os jorneis dos orgeni-
zeçoes proleta'ries dedicaram-ihe editorials e artigos, ricos dm ensinamentos. Isto se dove
a qua a 0ec1arago fz uma apreciaco correta a revoucionria da situaco em desenvolvi-
mento nests Hemlsfgrio e indicou justas saluçes pare as quest6es candentes,

A Oeclaraço 4 resultado do estreito interc&mia de experlencias desde h
muito realizado nos cantatas bilaterais a regioneis entre as Partidos merxistas-leninistas
da America Latina. Em navembro do ano pasEado fol possfvei queles ParjçJths efetuarem uma
reuni& mais ample, multilateral, em Tirane, par ocasio do VII Congresso do PTA. Essa 1-
nicjativa mostrou sue real importncja e eflccia, matcou urn passo adiante no relaciona-
mento entre as organizaçes eutenticamente revolucionarias. Fol altemente positive. Possi-
bllltou urn srio debate e a trace do informaçes des quajs se orjginou a Oec1areço Conjuri

cueregistre a contribuican de todos as presentes. 0 fato indica o quanta so vantajosas
reuni6es multlleterals, uma vez quo as Partidos necessitam debater problmas quo ihes

dizem respelto e clarificar posiçes comuns. Desde qua haja tratamento do igualdade entre
as particjpantes, tais encontros a debates so sempre proveitosos.

Saudada corn entusiasmo polos trabelhadores a pelos Partidos verdadeiramente
revoluclonrios, a Declaraco fai recebida corn azedume e intolerncia pelso aportunistas
de todos as qullates. Estes no podiam edmitir nomse conformer corn as teses revoluclone-
rias eif expostes. Opunham-se em particular A justa aflrmaço do quo seria errcneo epalar-
se em urna superpotenoja pare lutar contra a outra. Desmascaravam-se desse made Coma parti-
drjos do eliancescom as Estdos Unidos, inimigos feros dos povos latino-americanos.
Evidenciou-se, desde logo, qua a Oecleraco era no apenes urne tomede do posiço correta
sabre as questes en, foco no Amrica Latina. Ela traçeva tarnbm time ntida linha divisrla
entre revolucjonrjos e oportunistas, entre marxistes-leninistas e revisionistas.

Decorrido urn ano desde o seu lancament 0 , a vida yam comprovando o ecerto do
sues concluses, Os Imperielistas ien ques revelerem mais ainda sue feraciclade a seus pro
p o'sitos sinistros na America Latina e no mundo. Juntarnente corn as social-imperjalistas tra
tam de esmegar em toda parte o movirnento de libertaço nacibnel. Os Estados Unidos a a UnI
• Sovjtica derarn novas passos na properaço da guerra visendo ao darn:Cnio do mundo. A de
rn000qja de Carter, sabre direitos humenos, no consegue escander a verdade do qua as mono
polistas norte-americanos so a sustentaculo dos regimes retrogados, entinacjoneis e anti-
populares, no continents. 	 certojq qua se vmm na contipencia de estimular a substituiço
no poder dos elementos desgestados. Mas querem subst.tuf-los par outros iQualmento roeclo-
narios a mantendo todas as severas restriçoes Co movimento demacratico e petriotico. Multo
ecertadamente, a Oeclaraço afirma que: "As naçes latino-americanas no podero libertar-
se sem golpear e derroat a imperialisnio ianque" a "sam liguidar simultaneemente as forges
internas reacjonrjas em qua ales se apoiai".

Coma previa a 0eclaraco, no ano em curso desenvolverani-se intensas a corn-
bativas lutes operrias a populeires no America Latina. No Brash, o movirnento democrtico
o patrjctico essestou y rjos golpos na ditedura militar-fascista, Na Argentina, a classe
operria, enrentando o terrorismo de Vidola, realize hercicas graves em defesa do SOUS
interesses vitals. No chile, Intensifica-se a resistencia popular ao regime sanguin&io de
Pinochet. Na Colombia, desencadeam-se graves proletias e lutes camponesas a estudantis
de vulto. No Equedor, tarn luger violantos choques do operrlosrie trabalhadores rnown rurais
corn as forces repressivas do governo. No Per, as mosses conquistem, em duras lutes, alguns
direitos e liberdades dernocrticas. Na Bolivia, as minairos no cessam de so opor ao regi-
me de Benzer. Em toda parts, na Amrice Leina, combate-se corn energia redobreda. 0 prolo-
teriado e as grendes messes populares no do trgua aos governas rnilitaros, torturadores
e asassjnos de petriotas. 0 ascenso da lute de masses, voltedo em geral contra asses go
vernas, nega o apaziguamento pregado pelos oportunistas.
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Tambem desenvolveu-sea lute em defesa dos presos politicos, cresceu a so
lideriedade e o apoia eo movimento democrtico dos povos latino-emerjcanos. "A denuncia des

tortures a essassinatos de patriotas a democratas diz a Declaraço, os protestos contra as
açes repressivas aos movimentos populares contribuem pare isolar as reacionrios, pare des
rnascarar sue poltica, e, em certos CeSOS, pods deter a mo dos carrascos e salver a vida

de revolScionrjos a patriotas". A reaço se viu forçada, face a campanha em prol des vi-
times da represso a do fascismo, a par em liberdade o bravo combatente proiet€ 'rjo Jos	 ar
te, preso desde 1EO2, no E3rasii. Lihertada fol iguelmente, no Pereguai, a patriota Margari-

da Baez, ambos citedos no docurnento dos Partidos marxistas-lenjnistas, Mario Echenic, secre
trio do F3artido Camuniste Revolucionrjo do tiruguel, esta' em VIeS de deixer os crceres da
Argentina. Vigorosos a indignedos protestos ergueram-se de todo a mundo contra o assessina-
to de trs dirigentes do Fartido Comunista do Brasil, as cameradas Pedro Pomar, Angelo Arro
10 a Batista Drumond. Essa mobilizaço cia opini& ptblica em favor dos presos a contra a
tsrrorisrno dos gobernos tiranicos desgaste politicamente a reaço a o imporielismo, Subes-
timer a sue irnportncia seria grave equrvoco, pois ela fez parte da lute pale liberdade,
pale independncia nacional, por time democracia popular.

A par da intensjficeço des lutes ne America Latina, as revisionistas a as
oportunistas de todas as tipos afundaram-se no p&ntano do reformismo mais descarada. Aliem-
se a reaçeo, incensam as generals fascistas, pracuram formuler esquemes e modelos polcticos

salver as regimes despo'ticos, em grandes djfjcu].dades. "Par toda a parts - coma essi
] a Oeclaroco - ales se dedicem a vii terefa cia sjlenciar a protesto a deter as lutes po
pulares"; "sob o pretexto cia oue as aç6es encrgicas des messes irritam as Militares e pro-

vocem o aumento da represso". Os revisionistas esto de braços dados corn Os governos algo-
zes do povo, na Aqent1ne, ne Colombia, no Peru, no Equador, na Bolivia, no Brash, confa-
bulam corn setores reaciona'rlos des Forces Armadas. Todos ales rnostrerarn-se, no ano transcor
rido, ainda mais lacalos da Lini&j Sovit1ca, serviçeis des forces entipopulares a antjnecja-
nais.

A Declareco dos Partidos marjstas-ienjnjsteg cia Amrice Latina e urn docu-
mento revolucion&jo, oportuno e mobilizador, qua oriente as povos do continente par sue 11
berteco. Serve de base a unidade indispensa'vol entre as forces do venguarda qua dirigem as

sa lute. Par meis brberds qua sejam as inimigos cia liberdade a cia independncia nacional,
a par majs artificiosas qua pareçam as engodos revisionistas nada poder impedir a avanço
des forces progressjsas cia America Latina. Corn real fundemento as signat&ios cia Declareço
expressaram sue plane canfiança na complete vitcria do marxismo-leninismo sobre 0 revisionis
mc contornpor&neo, no triunfo da clesse operria e dos novas revolucionrios sabre a irnperie-
3. mc, o snci -inper-sljsao a a r?anT1C: mtjndja?.

LP'RTANCIA E ATUALIDADE DELA JLJSTA POLfTICA D QUADEIOS

0 problema dos quadros ado vital importncia pare qua a Pertido posse ter
uma vide fecunda e ume atuaço continuada e consequente, problema imperativo, no momenta
atual, ouando a Partjdo precise desenvolver atividade revolucjona'rja tenaz, multiple e ye-
rieda em todas as cernpos da lute de classes, enfrentando uma situaço de clandestinidede
parjcularmente difIcil, quando necessita resolver cam oportunidade a justeza probemas po
lfticos novsE a imediatos e saber colocer-se sempre A fronts de inicietiva poiltica des
masses.

Sam quadros capazes do assurnir a responsabilidade pales decisaes a tarefas
do Fertido e sabando aplic-las corn prasteza a corretamente, as melhores decisoes a as meis
justas terefas correm a risco de ficar no pap1, reduzides a letras mortes. No prnblema dos
quedros a manor felta de vigilncie comunista a quaiauer lacuna qua haja sero sempre portas
ebertas por onde podem penetrar ardilasamente os arrivistas ou pus1lnimes, as POSSOeS cia
dues cares, que, mais cedo au meis tarde, causarn danos a prejuizos ao Partido.

Os princlpios baicheviques na politica de cuadros

No se pode tretar corretarnente do importante problerna dos quadres seno do
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ponto de vista rigorosamente leninista. Pare isso e preciso compreender a absolute necessi

dade de urns justa poltica de quedros a de sua ep1icaço consequente. Nesse campo a Parti-

do ecumulou rice exDerincja. Teve exitos reals mas tembm cometeu erros. Estes foram meno
res quando soube splicer as princfpios bolcheviques da politics de quadros,

oportuno salienter esses principios, Os mais ossencials pars uma justa politice
de quadros. E1s foram destacados no VII Congresso cia Internecional Comunista, em 1935, par
Oirnitrov, Piel discfpulo do Lnin a 6t1in. Nelos baseados, podemos Elvallar criterjosanien-.
te as nossas experinclas positives e negatives e extrair os necessarthos ensinamentos revo
1ucionrios pare evitar erros e meihorer sempre meis a trabaiho partidrio. Quais sea esses

princfpios e como compreend-ios diente das reels necessjdades do nosso Partido e des exj-
gncias do sue linha revo1ucionria?

Prirneiro: conhocer profunoamente os quadros. Via de regra flO 50 conhece suficlen
temente os cuadros; a carnurn e ter-se sabre x1na rruitos deles urn conhocimonto parcial e

mesmo superficial. No entento o conhecinento aprofundado e multilateral dos quadros 4 abso
lutamente necessrio, sob pane do se ter muites surpresas desegradveis, perfeitarnente evi

tveis. A experienoja do Partjdo ensina: onde so procure conhecer bern cede do Partido des-

cobrem-se militartes cujas veliosas qualidadas de comunistas nunce se havia notedo. De ou-

tra parts, so assjm e possivel livrar o Partido do pessoes que ihe so nocivas ideolcgica

a politicamente porque estranhas de feto aDs interesses cia classe do proleteriado. Para se

or urna juste verifjcaco dos quadros, ensina Stalin, g necessrio examine-1os minuciosa

..nt.e em todos as aspectos do sua vida partidria, corn base nos seus atos e no nas SU3S

palavras, declareg6es Cu promesses. Pare avali-los corretamente no se pode deixar de con
4ta3 hecer todes as sues caracter:i 'sticas do pOnto de vista ldeo1cgico, politico e pre

tico, realmente praletria revo1ucionr1o. Aos quadros no se dove permitir jamais quo ocul
tern ou desvirtuem a verdede so Pertido, soja em qua problems for, pals mentir so Partido

des faltes mais graves que podern ser cometjdas na vide de urn comunista. As qualidades mo

reis dos quadros esto vinculades indissoluvelmente a sue sinceridade, honestidade e leal-
dade pare coo: a partido. Quando so tern essa visao realista,e facil compreender a necessi-
dade de analisar os quadros cuidedosamente corn microscpio boichevique, corno dizia Dimitrov,

a fjm do conhecer seus pontos fortos e seus pontos d gb0l5 e ternbm do descobrir se so Ca-
paws de der a vida pelo Partido, Quando essim orocedemos no conhecirnento dos quadros, pa-
demos saber exatamente o que e o que podere' cheger a ser cede carnarade, a malor ou menor

contribuiço quo poder der no presente e no f'utut'o pare a cause do Fartido e da clesse
operarie,

Sooundo: Prornover crjteriosarnente Os quadros. Pare ser juste, a prcmoçao do quel-
or quadra no pocte ser felte an acaso e apressedernente, mas corn a major cuidada e senso
resnonsabilidede, Pare isso e' preciso que se tome par base sue etividede cotidiana e nao

ns p ordica no Partida e entre as messes, SU firme comportamenta nos momentos diffceis, sue
dedicaço ne execuço des tarefes partidrias, sue argtcia e prudencia no trabalho clende
tino e na sue combineço corn o trebelho legal, Sua fidelidade ep Partido diante da repres-

SO, seu espfrito woxknkt do freternidedo e crnaradagern comunistes corn os cornpenheiros, sue
atuaço nas açEes de masses a a popularidade que desfrute junto deles. Se assjm procedern,
a promoço dos quadros d geralmente bons resultados. Na entto, quando nos afastamos, par

pouco quo seja, desses justos critrios, as efeitos so negativos e sempre danosos so Per-
tido. E indispensve1, portento, aue as qualidades do comunista sejarn nao so consideredas
equilibrademente mas tambrn corn a necessrio rigor pro1etrlo.

Terceiro: Utilizer adequadarnento os quadros. Para quo isso so verifique na prtjca
cia vide partidaria e preciso considerer atentamanto as qualidades o deficiencies dos qua-

dros. 0 fundamental e necessrio, e' buscar colocar a6da quadra no posto e luger meis edequa

d0 no s As sues possibi1iades atuais mas tambe'rn s SUeS reals potencialidades, a firn de
cue tenha coridic6es de cumprir melhor as tarefas partid&ias e de desenvolver mais fecil-
mente as sues aptides poifticas a prticas. Urn perigo a evitar e a uti1izeco inedequada

dos quadros, pois as resultedos so sempre nepetivos tanto pare o Pertida coma pare os ca-

maradas, E preciso pertir da atitude realists de que no he ningum quo seja perfeito e de
que todo comunista, como qual quer outra pessoe, esta sompre num processo Øermanente do mu

taçoes. Se a vide assim nos ensina, devemos entao tamer o militante do Partido tel coma a
o procurer detectar as principajs tendencies de seu desenvolvimento, sem exagerer nem dimi-
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nuir SUBS qualiciades nern seus defeltos. 0 inporteinte a indlspensevel aestlrnu1-10 a desen

volver sues qualidades de combatente cornunista a a edquirir sempre novas quelidades, fazen
do-o, ao mesmo tempo, compreender a absolute necessjdade cia lutar pare superer sues defici

encias. De outra parte, no podemos esquecer qua e' inerenta a justa utilizaçao dos quadros

• observaço sistemtica e no epscdica de seu comportarnento e atueço no die-a-die, de su

• vontade frrea de aprender constantemente e de luter sempre meihor, cia sue disposiço de

subordinar incondicionalmente seus interesses pessocis eos superiares interesses do PerU-

do, de sua sinceridade, honestidade e laaldade pare cam o Partido.
Quarto: Distribuir criterlosarnente as quadros. Antes de tudo, apreciso ter

presente a necessidade de colocer nos postos-cheve do Partido, nos centros fundamentals do
trabaiho pertidrio a nes etividades mais djfi'ceis as quadros mais firmes, dinrnicos e ab-
nerredos, chelos de jnjcjatjvas a sequros de si mesmos, qua dominem a. linhe do Fartido, te-

nham elguma axperincia poli'tica, cepecidade de dec1so a espfrito prtico, seibam se movi
menter corn desenvoltura na atividade clandestine a atuar habilmente junto s masses, a fin

cia fazarem-se queridos e se tornarem seus dirigentes respeitedos. A distribuiço dos qua -
p p	 p

dros so e realmente justa em toda a linha quando cede urn sante qua ocupe a posto e esta no
lugar onde pode eferecer a rnximo cia si mesmo ao Pertido e contribuir corn a meihor de sues

quelidades pessoais na etividade revoluclonria do Partido. 0 trabeiho cia distribuiço dos

deva ester sempre em complete consonnca corn as exigncias da poiftica revo1ucionrie do

P	 ido e de sues terefes. Esses crltrios devem ser considerados corn a major etenc&o no

sc Fartido porque somos obrigados a atuar flume situaço cia mais rigorosa clandestinida-

de e porque nossa responsabilidede de aut&itica vanguarda revolucionarie marxista-leninis-

te do proletariado brasileiro crescem de die pare dja. Em face destareelidede nerFeita-

mente crnpreensve1 qua a djstribuico dos quadros ou a sus transferencie de urn pare outro

posto Cu luger exigem cuidados muito especieis, tento devido as suas'responsabi1idades per

tidrias coma devido rnitiples questoes de segurança pessoel de cede camarada e as de se

gurança do trebaiho partldrio. Constitul erro do graves consequncias no so colocar urn

ca.marada flume fungc em qua haja todas esspossibilidedes de fracessar, mas tambem permitir

fazer trabeiha horizontal flume sltuaço de dura ilegalidade, a que facilite a violaco cia

regra de aura do trabaiho clandestino: cede urn so dove conhecer aquilo qua sue atividade e
xige. Acrescente-se e ista toda urna srie do dificuldades reels, coma as de ordern material,
familiar, etc., dificuldades qua n&J comport-am decis5es levianas e necessitam ser cuidado-
samente cansideredes a fim de se poder der pare cede problema a so1uco realmente apropria

da.
Quinto: Ajudar sistematicemente as quadros. Qualquer qua seja a quadra, ale

n-icessita sempre do indicaç6es ideolcgicas, polftices e partidrias bern precisas a funda-

itadas. Neste sent:i.do, nc so	 de grende irnportncia mas absolutamente necessrio qua

Iho sejem transmitidas do forme sistemtice as experincias ecumuladas pelo Partida no tra
belho clandestino e ne sue ccmbinaço hbi1 o adoquada corn a trabaiho legal de masses pare

qua eprenda mais facilmente a dominar esta difcil arte qua exige elevada vigilncia camu-

nista, espaciais cuidados e espfrito criador. A maior preocupaço dove ser no sentdo de
fezer corn quo os quadros progriciam continuamente e tenham reels possibilidades de imprimir
uma atuecao correta e dinnica ao trabaiho partidrio. De igual modo, as quadros necessi-
tam qua sue etividada seja acompanheda permanentemente pelos dirigentes e qua haja contro-

le sistematico mas fraternal a fim do corrigir sues imperfeic6es e faltes, do impedir qua
cometem erros evjtavols a do fezer corn qua adquiram urn estiic leninista do cornportemento

e atueço. Pare sue mais r€plda e melhor formago, as qadros precisem ser estirnulados a
multiplicar sues inicietives no trabalho a a desenvolver e coragem do assumir as response-

bilidades e cia no tamer as dificuldades nem as sacricjOs.
Sexto: Velar culdadosernente pale conserver o dos quedros.	 preciso qua se

d uma atenco muit especial s condic6es em quo as puadros Sc encontrem, vivern a traba-

iham, acompanhando seu estado de espfrito a a sue situaçao pessoal, procurendo saber sues

preocupaç6es a sues reejs necessidades, inclusive seus probl :3mas femiliares. Os cemerades

devem e neaessitem ser tratados como camaradas, jamais corn friem oi menosprzo, sempre

corn fraternidade a carinho. Quelquer quadra necossita do calor da cemaradagem comunista,
scm a quel ale sante dificuldade em conserver todo a estmulo e vigor necossrios ao de-
senvolvimanto contircuedo de sue atividade partidria, sernpre diffcil a exigindo entusias-

mo, dinamismo a abnegaço. Alm disso, 4 indispensvel ter a sensibilidade necessrie pare
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TRANSferIr em tempo opartuno a quadro de urn pare outro pasta ou luger onde ale tenha condi

goes de produzir mais e meihor ou no caso de qua circunstncias alheias a sue vontade assirn

o exijam. De outra parte, a major espfrito de rosponsabilidade na conservaç& dos quedras
pressupes cuidar atentamente de todos os complicedos problemas relecionados cam a organi-

zaco eficiente do trabaiho clandestino. Este urn tipo de trabaiho partidrio que, par ser

realmente vital, exige varificeço sistemtica a aperfeiçoamento constente. A manor felta
de vijlncja comunista ou quelquer vlcia rotineiro au tipo de conservadorismo podem custer

duros gaines sabre a organizaçao partidarie e causer graves prejufzos em quadros e miiites,

Os quadros, tesouros do Fertido

A an1ise cuiciadose dos principios boicheviques essencials do urne justa palti-

ca de quadros mostra ser possCvel tirar de experincia positive a negative de nosso Partido

ensjnementos valiosos e de reel opartunidade. No entanto, ainda nan se pode dizer qua todo
o Partida e mesmo todos as seus dirigentes tenham uma complete compreenso da grende impor

t&ncja do problema dos quadros e de sue permanente etualidede. Lamentavelmente no s&o pou

cos as exemplos de subestimacao nem raras as atitudes de menosprezo relacionadas corn a pro

blame dos quadros. Coma Pertida de caracterfsticas particulermente combetivas, seus din-

gentes a militantes estao sempre empenhados equernidamente na lute, muitos dos quais nas
rrjmeiras files dosrprotestos e des ac's dos mais variados tipos. Precisernente par isso,

errsso militer-policial move urna verdadeira cagada aos nossos cernarades, prende-os,

sumetbs as meis torrfveis tortures, joga-os par longos enas nas prisoes, assessine-os.
Sendo este a dura realidade, e iiripenioso saber nan so conserver cuidadosamente as quadros
existentes, coma tembm conhecer, selecionar, pronlover, distribuir, a ajudar perrnanenternen

te as novas quadros. As fileiras do nosso Partida afluem jovens cameradas cam espfrito cam
bativo e potencielidades revalucianniae mes sam experincja pol{tica nern domfnic do ti-aba

iho clandestino, necessitando, assim, de ume etenço especial. 	 sabido tambm qua tado qua

dro do Pertido no seu traheiho prtico encontra-se muitas vezes diante do problemas palti

cos e partidnios novas e quase sempre diflceis, as auajs tm de resolver par sue prcprie
iniciative. €stassituecoes so muito meis frequentes na rigorasa clendestinidado em qua

noseD Partida se ye obrigado a etuar, a qual exige continuada cepacidade de :iniciativa a

malor espfrito do decis go a responsahiiidade no encaminharnenta da atividede partidria. Jus

tamente par tudo issa, a problema dos quadros adquire Importencia a atualidade muita gran-

des pare nassa Partid0 , impartncia a atuali dede qua precisarn ser muito bern compreendldas

por todo a coletivo partidario.
A prtica cia nosso Part Ida ainda esta' longs de ser aquele indicada par Stlin:

ider dos quadras coma o jardineiro cuida de sue planta favorite", "considerar os quadros

a mais preciosa tesçuro do Partido". Estes veiiosos ensinamentos vinculcam-se a urn ou
trc, do no manor importancie: avaliar as quadros corn base em crjtErios reaifsticas e no

subjetivistes, critrios 'essencielment a prolotErio-revolucionariO5, rignrosarnente leninis-

tas. Estes ensinamentos de Stalin precisam ear considerados atentemonte por todo a Partido
coma essenciels a fim do encontrarmos sempre a rnais correta soluçeth pare o probftema dos
quadros, problerna dos mais importentes pare a desenvalvimento ininterrupto a consequente cia

etividade partidria a em todos as cempos da lute do classes.
A cornproenso leniniste cia experincia acumulada pela Partida no treternenta do

problema dos quadros deixe perfeiterrente clara: sc a eplicago consequente de uma poifti-

ca de quedros justa permitira aa Partido desenvolver a utilizer an mxirno as forces qua
possul e fazer crescer as carnaradas rnais firrnes e combativos, abnogados a leals, as qua
mais se destacam no imenso reservatcrio da etividade revolucion€ria do nossa Partido coma

eutntica vanpurde marxista-leninista do proletariado brasjleirn.

A F1EVOLUçO SOCIALISTA DE OLiTUBRO E A FORWAO DC PC DO BRASIL

Nun mesmo momenta histariCopuve a feliz coincidncia da ccnjugaca de mtltiplos

fatores objetivos a subjetivos qua amadureceram as condigoos pare o surgmmento do Pertido



	

F'Eq. 15	 Novenbro - 1E177	 A CLASSE QFER.RIA

Cornunista do Brash, ea alvorecer da decade de 20. A emergencia no cenrio social e poifti-

co brasileiro do proletariado como des e independante e a' grandess lutes operaries qua a-
giteram o 10:rasil nos anos de 1917 a 1920 colacararn no ordern do die de forma imperative a e-
xiçjncia da constituiço da venguarda revolucion&ia marxista-leninista do praletariado bra
sileiro. No entanto, a principal fator oue acelerou o processo de vinculaco jndissolve1
do movimento operario espontaneo Corn sue atividade organizada a consciente, a formaço em-

firn do Partido Comunista justamente naauele mornento histrico, fol a extraordinrio impecto

qua produziu no movirnent 0 proletrio brasileiro a Grande flavo1uco §ocialista de 6utubro ne
Russia - a acontecirnento mais radical a de malor projeco no histcria de Humanidade.

Impecto a reporcusso

Part icularmente orandos forem o impacto a a repercusso intarnacionajs da Re-
vo1uço cia Outubro e SUe inf1uncia no desenvolvimento do movimonto revolucionario do prole
tariado de todos os pa 'ses a dos povos oprimidos de todo o mundo. Est n, jrnpacto, este reper-
cussac a esta influncia internacjonais forum sinais de partida pare o poderoso8 euge do ma
vimento revo1uconario flos enos de 1917 a 1924, qua abalou ate' as alicerces idos centros e a
periferia do sistema imperialista. A Grande Revoluc&o Pro1etria Sochalista, realida num
dos melores pai'ses capitalistas, rornpeu a frente do imperialismo mundial, derrubthu a burgue

sa a destrulu seu poder, colocou no poder a classe mais revoiucionria quo j hauve entre

as as classes oprirnidas a fez virer a histrja a favor do proletariado socialista. Como

rrsu1tedo de projeça e significaço histrico-universais, djsse Stlin, "a classe dos assa

lariados, a classe dos perseguidos, a classe dos oprimidos a explorados se elevou pale pri-
meira vez na histo'rja cia humanidede a posiço do classe dominante, contagiando corn seu exam

plo as pro1etrios de todos os pai'sas' Fol a qua aconteceu no Brasil, onde havia urna classe
operria em rpido crescimento, urn proletariado industrial que alcançara a cifra de 275 mu
pesscas. Disponde de razoavel nimero de sindicatos, cursando ha' tempo uma severe escola de
lute de classes, tendo se pronunciedo contra a guerra imperialista e desencadeado sues pri

meiras graves gerais, como a do junho/juiho de 1917, em So Paulo, a proletariado brasilei-
ro recebeu a vitcria do Revolug go Pro1etria Socialista de Outubro cia 1917 na Russtd corn
grande entusiasrno. Ela teve large rep.rcusso no movirnento operario e sindical, exercendo

positive inf1uncia no seu ulterior desenvolvimento.

As forces de vanguarda do movimento proletrio brasileiro, seus 1deres mais
combetivos, consequentes e de major es p (rito revo1ucionErio, como econteceu alis em todos
Os peiises, "compreenderarn, ge mais qua compreenderam, prrceberam, pressentiram Corn S9U ins
tinto do classe revo1ucionria", corno disse Lenin, a significeço internacional da Revolu-

I
Froleta'rja Socialista de Outubro. Imediatamente pass aram a desenvolver intenso movjmen-

d simpatia, epoio a solidariedade militentes. As notcies relatives i insurreio arma-
d e conquista do poder pale classe operria russa, sob a direço do ParLido Solchevique

e do Lnin, eram acompanhadas avidarnente pelos trabalhadores,brasileiros, en especial pelcs
ativistas sindicais. Nos pequenos jornais operrios e atrave's do volantes erem dosmascaradas
as mentiras e det:rpaç6es veiculadas pale imprensa burguesa, fozendo-se, ao mesmo tempo, pro

paganda da grande importncia cia Revo1uca Socialista do Outubro e do poder proletrio ne
Russia. ,Ja em janeiro do 1918, publicava-se no Rio urn f'olheto intitulada "A Revoluço Russa
e a Imprensa", defendendo a Revoluço Sovie'tica e desrnascarando as grosseiras calnias di-
vulgadas pelos jornais burgueses. Apesar de opini6es incorretas qua emitiam, parte par incom
preens5es anarco-sindicelistas, perte par desconhecirnento do quo are a Partido Bolchevjnue,
a verdade aQuo todos as jornais sindicalistas-revolucinrios, nosR anos de 1917 a 1920, e-
rem favorveis a Revoluça do Outubro a ao poder proletario. ?uitos artios a docurnontos au
tenticos dos boicheviques, especialmente de Lnin, foram publicados e difundidos.

Ao apolo e solidariedade dos trabalhadores	 Revoluço Socialista do Outubro
juntaram-se intelectuais progressistas brasileiros quo compreenderam a importancie histo'rj-
ca deste grande acontecirnento revolucione#rio a buscaram divulger as sues idi.s libertadoras.
Lime Barreto, por exenplo, defendeu corn ardor, em muitos artigos a intervencces, a Fkssje

Sovietica.
No entanto, as principeis manifesteg6es do simpatia, apoio e solidariedade. ml

	

lieantes	 Repblica dos Sovietes foram as do movimento pro1etrio brasileiro. Em numerosas e

combatives assemblias sjndicajs eram lembredos sempre Os exemplos da lute revolucionria a

insurrecianal do proletariado russo; estas referencias erarn recebidas pelos trabalhadores
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om demonstraçes unnirnos do grande entusiasmo, as quais refletiorn seus profundos sentimen
tos do admiraco, de fraternidade e de apolo. Frequentes passaram a ser as conferncias, pa
lestras e debates nos sindicatos opererios sobre problemas rolacionados corn a revo1sço pro
1etria na Russia. Por sue extrerdinaria re r:erCussac, merece particular dasta que a grande
ComCjo proletarlo realizado pela Uniá Coral doe Trabeihadores do Rio de 'aneira no die 12
de majo do 1918, onde foi aprovada calrosamente a moço especial do apolo a jovem Republi-
ca e do proPunda simpaia palo povo russo.

As nianjfestactes de masses operrlas por ocasio do 1 P do malo de 191 foram
ajnda mejores e meis cornbatjvas. Em todes eles repetiram-se as moçoes de simpatia, epolo e
solidariedede militantes a RepSblica Sovitica. Na grande concentraço popular no Rio, nes-
so rx 12 do majo, corn a particjpaço do mels do 60 mil trabaihadores, foi aprovada caloro-
samente mensegem de solidariedade aos trebeihadores russos. Em juiho do mesmo ario as treba-
ihadores brasileiros realizaram em varies cjdades do pals grandes rnenifestaces do protesto
contra a intervenç& militar iniperielista na Rtssie. Estes magnfficos exemplos internecjona@
listas so sintetizaram na mensageni especial aprovada por unanimidade polo Congresso Slndj-
cal Ncional do agosto do 1920 djriglda ao proletariado russo "quo to alto tern ergulda a Pa
cho da revolta triunfante, abrindo carninho do bern ester e da liberdade eas trabalhadores
mundiels". Em outra mensagem, a Congresso expressova simpetla 	 "Terceira Internacional Ca-
m nista de MOSCOU, cujos princlpios carres pondem verdadeiramente ds aspiraces do liberdede

gualdade dos trabalhadores de todo a mundo".
Todas estas demonstraç6es pro1etrias do solideriedade internacionalista

Rdssla Sovietjca converteram-se numa des importantes f'ormas do lute polftica do proleteria-
do brasileiro. No curso destas lutes Pal despontado a conscjncia do classe dos operrios.

A onda de groves operrias quo agitarem o Brasil do 1917 a 1920 tornou eviden
te a forrnidvel influncia da Revoluco Socielista de Outubro como fator do esti'mulo corn-
hatividade da alasse oporria. Admjrveis exemplos do firmaza, ebnegaco e bravura multipli
caram-se no curso des groves e demonstreç6es des masses operrias, que so prolongavam de ma
neire contagiante, coma se fosse urn rastilho do pclvora. Todo esse irnpulso combativo des mas
sas era dirigida, em boa parte, par uma corronte pequono-burguesa semi-anar quista, a sindi-
calismo revolucionrio, quo dorninou por muitos anos a movimento operrio brasileiro. Apesar
de seu papel progressista na organizaço sindjcal dos trabalhadores e no despertar do 50u
cdjo de clesse, n&o teve condiç6es reals do coordanar todo aquele Impetuoso movjmento prole
trlo nem do ihe der uma djreco poltica, a quo so urn partida indopendente do proletariado
poderia far. A jmpotencia organice do sindicalismo revoiucjonrio expressave-se na negeco
cJa necessjdade da lute revoluciOnarie do proletariado e do papel djrigente do SCu Partido p0

ico independonte, ne cnnsjderaoo do que as sindicatos, mediante a grove geral dos opera-
3s a sem revoluço, podiam derrotar a capitalismo e tornar em sues macs a produco. Era joe

vitA,ei, assjm, quo no fim de algurn tempo fosse diminuindo a impeto cambativo dos trabaiha-
dores e a reaco patronal e governarnental pudesse retomar a inicietiva, perdida em 1917. A
pertir do 1E20, desencadoou-se urna code do terror policlal visando a golpear profundamento a
rnovimento operric e sindical quo ja apresentava multas carcterfsticas revo1ucion€rjes. No
entanto, as esfarços pare compreender a ceminho trilhado polos bolcheviques rdjssos haviam pa5
sedo a ester dofinitivamentreentes nas ansiedades dos mais combetivos e consequentes re-
prasentantes do movimento neprarts brasjlaira o em seus debates apaixanados. E no tardariem
em produzir frutos veliosos.

De "classe em-, si ll a "classe pare sill
A Oevoluggc Proletaria de Cutubro e a insteuraço do podor sovietico na Russia

corn onobjetivo de construir a sociedade socialista rnarcou, coma disse Stalin, 'uma transfor
maco radical no movimento do 1ibertago do proletariado mundial, uma transformeco radical
nos mtodos do lute e nas formas do organizacao, na culture e ne ideologia des masses explo
rades do mundo inteiro". Esta arirmaço do St1in corresponde inteiramente ao significedo
historiCo quo as grandes conquistas dos boicheviques russos representaram pare a proletari-
do brasileira,

A Revo1uço Socialista do Outubro da Russia e a poderoso auge revoluclonrio
que go iniciou mundialmente eceleraram grandernente a tomeda de ccnsCincia do proletariado
brasileiro, pasgjbiljtando sue passagem do "classo em si ll a "classe pare si". Camecou e des
onvolveu-se a partir do ento urn acelerado processo do transformaces radicals nos princi-
pals aspectos de seu movimento. As grendes groves e agiteces des masses operrias, particu
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larmente combativas, quo so desdobrarem no correr dos anos de 1917 a 1920, foram esgotando
as possibilidadesrevolucicjna'rjas do anerco-sindicalismo e pondo a flu S suS incapacidade to

rica, poltica a organizetiva pare resolver as problemas de direco revo1ucionria conse-
quente do urn movimonto proletSrjo do envargadura histrice, no momenta am quo a situaço a-
bjotiva do Brasil hevia aberto perspectives favorveis	 lute contra a poder reacionrio do
minante 0 processo do conipreenso deste fato politico fundamental fol ecompanhado do ecalo
rados entrechoques do jdias qua se verificaram nos sindicetos oporrios de 1918 a 1921,

centrando-se em apaixonades polmices na busca ansiose dos verdadeiros rurnos pare a lute

revo1ucionrja do proleteriado brasi1jra. Pare alcençar a sue ccndiço de"clesse pare sir'

faltave-ihe a principal: a constituiço da autentica organizaço revolucionria do vanguer-

da proletrja, armada corn a verdadeira conscicia pro1et4rio-socialista - a Partido Comu-

nista, Este nr podia ser urn pracesso fcil, qua so realizasse da noito pare a tha t mas pau
latino e comploxo. E as fatos comprovem quo fol justarnente isto quo so verificou,

Do die pare die, as veementes debates e as confrontaces do idias reelidas

nos sindicetos aperrios jam possibhlitando a aprofundamento do processo ideolgica no movj

mento proletrio brasileiro a permitindo quo fossem sendo cornpreendjdas as grandes hnsufjcj
encias politicas e revolucjonarjas do anarco-sjndjcalismo. Os entrechoques de ideis abri-
rem, assirn, urn processo de real diforenciago poiftica e ideo1cgica entre as dirigentes de
espfrito revo1ucion€rjo, Am taKrnmrnm mxm* nfnRm qua lam se eproximando do marxismo-
•inisrro, e aqueles quo so aferrevam s ccncepçes e prticas do sindicalismo revolucion-
rio. A crise dos veihos dirigentes enarco-siridicelistas e a grande influencia na jovem ga-

co do revolucjthna'rios des idias cia Hevoluco Socialists, dos trabalhosde Lenin dos do-
cumentos do III Internaclonal SaRtASixtr, Cornunista, asjm coma as lices da experiencie da
lute do classe do proletariado brashleiro, principalmente depois do 1917 9 possibilrtaram a

surgimenta do uma nova corrente revolucione'ria no movimento operatio em fins do 192o e ca-
meços de 1921.

Como resultado natural destes debates a avanços qualitativths e deste processo
do diferenciaço foram surgindo em varies cidades brasileiras, a partir do 1918, clrculos de

operarios revo1ucjonrjas qije exigiem urna ative e conse quente lute pol1tica do proletariado;
mas em todos ales havia muita heterogoneidade de tendncias ideolo'gicas ainda no suficien-
temente definidas, embora simpatizantes do boichevismo. Nastes grupos, uns so denominavam

do "sacjelistas cornunistas" ou do "merxistas intornacionalistas", outros do "anarquistas-
comunistas" au do "anarquistas-libertedores", do "anarcobo1chevjques", etc. Os esforcos qua

faziam pare alcançer o marxismo-leninismo eram grandes; tambm reals cram as dificuldades

ce revelavam pars se libertar do peso do suSs antericres concepoes C praticas anarco-sin-

0 processo de amadurecimento ideologica estava em curso, mas era gradual.
W	 Graces a urn ativo e ebnepado trabalho desenvolvido de 1918 a 1921, forern sendo

cricc:s 3proximadamente vinto centros comunistas em vries cidades do Brasil, Corn a criaç0

destes contras is se plasmando a futuro Pertido Comunista, No enetanto, havia surgido, nos
primeiros mesas de 1919, a idla do forniar o partido, sendo logo posts em prtica, apcs car
tos entendimentos ontre Os militantes male ativos do movimento operrio do Rio e do Sao Pau

lo. Urn congresso nacional realizou-se em junho, no Rio e em Niterci, corn a pafticipaco de
22 delegados d0 Rio e de cinco Estado, constituindo urn partido comunista Do partido comu-

nista, no entanto, tinhe apenes o name, corio simples reflexo, nos meios operrios brasilei-
ros, cia grande influncia exercide pole Revoluço Pro1etria do Outcibro, No estavam ainda
maduras todas as condiçes pare a cr±ago do verdsdelnj Partido Comuniste. 0 quo surgira no
passava do uma organizagcj do tendencias heterogneas, mais enarquietas do qua cornunjstSs.
6o mais tarde, e atravs cia ±ntensificaço dos dbates, a quo so foram tornando dares as
reqis djf'erencas ontro urns e oura corrente idoo1cgica - a comunismo dientifico, comonidea-
logia proiotria, e a snarquismo, coma idoalogia pequeno-burguesa. 0 "partido comur,ista"
criado em 1919, assim Coma rapidamente surgiu, tambm rapidamente desapareceu.

0 trabaiho pare a constituico definitive do vardadeiro Pertido Comuniste ainda
1qm-

tinha flue durar maisernpo. Fzando urns anelise retrospective desse periodo preparatorio, e

revista mensal "Moviniento Comunista", publicada no Rio, informeiva no editorial de seu tercel
ro nSrnero, do marco do 1922, qua a fundaç& dos grupos cornunistas haviam susditado urnS viva
e renhida celeuma nos mobs operrios brasileiros, rnaS quo as embates de jdias, as confron-

tos do ideolgias, a diversidade dos pontos do vista "antes do mais nads denotavam vitelide-

do e brovuro". E dizic qj t.3 ri celeuma tinha sjdo a era expressn inevitavol cia crise do. eric-
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hid do enarquismo e da crise do perto qua iria provocar o nascjrrerto do Partido, sendo assim

"seudvel, revigoradora, ?ecundsslma". 8 lit9rature marxista-leninista ent& divulgada e avl
damente lida e discutida jognu pepel fundamental pare definir os campos a deiimjt-los niti-
darnente, pois a confuso era entorpececiora a desorientadora. i1judou a preparer, ao mesmo tern

pa, as condiçes poifticas a ideolcgocas pare a criaço do Partido Comunista.
Corn a Continuacao da fecthnda atividede de destacados reprBsentantes do movjmen

to proletrio revolucionrio brasileiro a corn a aparacimento do novos grupos comunistas, de
seu desenvoivimento e do clarificaço ldeolgice, foram ernadurecendo as condiçes Para a unl
ficaço necional desses grupos. Sue concretizaço inc se verificer nos prirnairos mesas de

1922, representando urn fata histSrico do grando significaço poltice a ideolo'gice pare a ma

vimento pro1etruo revolucjona'njo brasilejro e pare as lutes libertadoras do nosso povo. Se

na, coma fol, urn impot'tante passo no proceso de transf'ormacao do praletarlado brasileiro

do "classe em si ll em "classe pare si", pals a Partjdo e a expressao concentrada, a smntese

e a cu1mineço desta transformeco Qualitative, radical.
0 PC do Brasil, fruto do nova epoca histonica

De 1918 a 192, no Brasil, coma em muitos outros parses, os revolucianrios de
vnguarda do movimento pro1etria, qua jam assjmilando a marxismo-lenlnismo a buscencia cpu-

c-10 concretamente a realidade da lute do classes, desenvolveram uma atividade de valor e

snnificaçao histccrlca. Lenin disse quo a trabalho orientado no sentjdo de criaco cia verde

Ira vanguarda revolucionaria a consciante do proletariado, do Partido Cornunista, enfim,

era urn trabalho silencioso, opaco, sombrio, lento, mas profundo.
A co1ocaço na ardern do die cia necessidade de ser epressada a definitive orga-

nizaço do Pertido Camunista, atravs do urn Congresso Nacional cam delegedos do todcs as gru

P05 comunistas, foi do inicietiva do rupo do Porto Alegre, em proposta ao Gruoo dc Rio, em

meados de fevereiro do 1922, tendo este aceito a terefa de coordonaco. 0 Congresso Consti-

tuinte do Fartido Comunt.sta do Brasil jnstalou-se no die 25 de marco, sendo inicialmenta 11-

cia a entusistica mensagem enviade polo Bureau pare a America Latina da III Internacional,
que represontava importantes indicaçcos: "A ccnstituiço do Partido Comunista, a concentra-

ço do venguarda, a agrupeço, nurn unico 9 disciplinado orgenismo revolucionario des forces

conscientes da clesse operria constitul, nas circunstncias prosentes, urn dos atos mais

transcendentals ja realizados palo proletaniado do Brasil em seu movimmtto do ljbertaço".
"No Brash - afirmava ainda a mensagem - a funço orientadora do Pertido oniinista reveste-se
de especial jmpartncla; ele est chamado a fixer uma clara linha do conduta eo proletariado,

devera anparer as grandes caniadas da populaco aperria e camponesa sob as dobras cia gloria-

sa bandejra de Internacional Comunista, incorporando assim as trabalhadores brasileiros 60

2. ,-- :ento 	 do emencipaco". Realizado clendestinamente, o Congesso efetuou sues

nos dies 25 e 26 no Rio a as do die 27 em Niteroi. Estavam representedos as grupos
do Fcrto Alegre, do Recife, do So Paulo, do Cruzeiro (SP), do Nitera'i e do Rio. No puderam

envier delegados as Grupos de Santos, do Juiz do Fore, do Livramento, do Fasso Fundo a do

outras cidadjs bnasilejras,
Dos nova delegados presentes ao congresso, quase todos tinham sido lfderes anar

co-sindicalistas, alguns corn nials do dez enos do experincia do lutes openrias, inclusive -

do proves gerais. Somente Manoel Condon havia sido leninista. Sate eram operarios e dols in

telectuais; o mais jovem tinha vinte enDs, a o mals veiho, quarentEl. Os comunistas inscritos
nos djversos Grupos repnesentados no Congresso somavam urn total de 73 membros, sem canter,
porrn, os mhlitantes dos outros grupos quo no pudorarn se fazer ropresentar no eta do fun-

daco do PC do Brasil.
Os delegadns ao Congrasso discutirarn do forme minuciosa a demnrada as 21 condi-

coos do edmbssa r- na Internacional Comunista 0 CS aprovaram, urne a uma, por unanirnidade. Dis-
cutiram a arovaram tarnbm as Estatutos do Partido, assini como saudeçEes a Internacicnal Co

munista,	 Revoluço Sovitica, ao Partido L3olcheviue e 	 memonia dos Hercis da Revoluço,

aos perseguidos pole reaço capitalista, ao Bureau da IC pare a Amrica Latina a aos Parti-
dos Comunistas da Argentina e do Uruguai. Diriqhram uma praclamaço "Aos Trabaihadores do
Brasil". Elegeram, alm do urna Comisso Central Executive, urn delegado ao IV Congresso de

IC, no cival o PC do Brasil foiadmitido coma membro da Internacional Comuniste.
Apesar des deficioncias havidas no Congresso Constituinte do Fartido Comunista

do Brasil a des grandes dificuIdades quo tone do enfrentar devido ao pouco dom{nia do mar-



l	 ov:rnbro - 1E7?	 A CLASSE 0FERRIA

U&flb-leninismo, apesar do "falter-lhe suficiente clareza pare se orientar corn acerto net re
alizaçodes grandes a histcrices taref'es quo se propunha a realizar", como diz a. Resoluç0
do Cornite Central sabre os 50 anos de lute do Partido, a sue criacao fol urna extraordjnaja
conquista cia classe oper€ria brasiluira a urn fetto historico de primeira grandeza, porque si
nifjcou o infco da luta classista e revolucionria consciente do proletariado brasilleiro
por sue total ernencipaco. A vinculaco tx jndissoltvel do movirnento oporrio corn a teoria
revolucionSria rnariste-1enirjista era o resultedo 1ogico do dosenvolvirnento histcrico da ]u-
ta de classes do prnletarietdo brasileiro e cia prande influncia qua exerteu a vitccrja cia Re

voluco Societlistet de Cutubro no desenvolvimento geral do processo revolucionrjo mundial.

0 mavirnento operrio brasileiro iniciava uma etapa inteiretmente nova, porque a existencia do

Pert Ido Comunista do Hrasil imprirnia rurnas seguros as sues lutes e dave novas caractrsti-
cas a rovoluco brasileire, sob a direç 0 do proletariedo e do seu Partido. No cenrlo polj
tico brasileiro, a fundao do Pertido Comunista constitula a prirneira tentative bern suce -
dida da crjaço de urn partido quo se propunha urne aço nacional de carater genulnemente re--

vlucionrio, visando a rea1izacc, do objetivo supremo da luta cia classe operria - a vjtcrj
a cia 13evolugeo popular, a con quista do poder poiftico, a lrnplantaço cia ditadura do prleta-

riado a a construao do socielismo e do cornunismo.

Pare o movimento operrlo brasileiro, a Revoluco Socleliste de (Jutubro folo

forol qua jlurnjnou o ca.rnjnho a sequir e assinalou amplas perspectives revolucionr1as. 0

P:ido surgiu sob a bandeire verrnelha do rnarxismo-leninismo, 	 fliho de atual poca histccOc,  nasceu des grandos comoçes provocedes pelo jnfcio da crse geral do capitalismo e da
revoluco proietria mundjal.

ttA burguesia _emenos ainda os lati?undirlos - no reiine condiçes pare se
colocer a frente cia lute ernancipadora a palo progresso dos pai#sos atresados. Undo o prole-
terlado se argue como forge indopondente, a burguosla deixa de ser revolucione#ria. Quando

no se ella ao irnporiaiisrnc-i, e fundementalmente reformista. Tome mais a. revoluço popuiat
qua a opresso estrengeira. Lueixa-se, reclama, protesta, vote em elguniets oca.sles nets a-

semblias internacionais contra a orientaço do capital financeiro, mas lirnita-se a medjdas
de poucth aicençe. F casos em que, ao rnesrno tempo qua ataca e condena o sisteme imperielista,
faz-lhe concesses etremamente nocivas ens interesses nacicneis,

Do arti go "Acerca de Lute Ant i±,peria list a"

0U cA DIARIAMENT E EV. F0T U GUES

RADIO TIRANA	 Des 20 As 21 horas
Des 22 As 23 horas

Ondas de 31 a 42 metros
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