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190LETItA DO COMITE CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES 

ENSINAMENTOS DUM~ SERlE DE TRAICOES 

Na reuniao do Comite Central realizada em Mar
C;o do ano corrente, 0 5ecretariado do CC apl-esen
tou um extenso relatorio sobre «Ensinamentos du
ma serie de traic;oes 1>, que 0 CC aprovou e a cujas 
conclusoes fundamentais rewlveu dar publici dade. 
E um pequeno resumo do Relatorio do Secretariado 
aprovado pelo CC, que B seguir apresentamos. 

As trai<;oes de 1958-1959 
e 0 alraso na sua discussao 

Nos anos de 1958 e 1959, 0 Partido sotreu gra
ves baixas, por acc;ao do inimigo. Cerea de 40 
fUMcionarios do Partido I entre os quais mais de 
uma dezena de membros do CCJ foram presos. 
Ouase 20 casas clandestinas (entre as quais uma 
tipog ratia regional) foram assaltadas pela pollcia. 
o aparelho central foi duramente atingido e 0 ini
migo p6de assenhorear-se de amplos conhecimen
tos ~cerca da organizac;:ao, de quadros, de meto
dos de trabalho e de defesa. Essa acc;:ao bem 
sucedida do aparelho repressivo fascista deve-se, 
em parte consicjeravel, a deficiencias do trabalho 
conspirativo. Mas deve-se tambem, em parte nao 
menos consideravel, a actos de traic;ao. 

5e e certo que muitos militantes presos no mes
mo pedodo tiveram uma conduta exemplar ante a 
poircia, recusando-se a prestar quaisquer declara
coes, um numero tambem elevado de filiados no 
Partido entraram no caminho da traicao: den uncia
ram os camaradas que controlavam -ou conheciam, 
provocaram prisoes e prejLJlzos materiais, revela
ram metodos de trabalho e aspectos dos mais 
conspirativos da actividade do Partido e, alguns 
foram libertados eo servic;o da PIDE. Entre esses 
traidores, contam-se ,individuos que, a data da sua , 
prisao, ocupavam eievados cargos no Partido: um 
membro do CC, um suplente do Cc. cinco funcio
n6rios com controle provincial, tuncion6rios do CL 

de lisboa e outros de menor responsabilidade. 
Forarn enormes os preiuizos que estas traic;oes 

causal'am ao Partido. As traic;:oes permitir"am ao ini
migo, nao so assestar fundos golpes no Partido, 
como apetrecher-se para ecc;oes I-epressivas futures. 
Os pre:uizos de o rdem moral nao toram menores: 
diminuiu a conf ianc;a no Partido e na sua direcc;:ao 
e tod a a actividade do Partido se ressentiu. 

Tendo-5e as mais "graves traic;oes verificado em 
fi ns de 1958 e primeiro semestre de 1959 porque se 
passaram do is anos sem se ter tentado uma analise 
das circunstancias em que se verificaram, e da~ " 
suas fundamentais experiencias? Porque, pelo con 
trario, se fez de certa forma silencio sobre eles ~ 
A razao fundamental reside no facto de que a cen" 
siderac;:ao do numero de traic;:oes em serie, das cir
cunstancias em que se verificaram e dos seus noci
vos resultados, conduziria a analise cdtica d e as 
pectos negatives da orientac;ao e actividade do 
Partido, designedamcn te da actividade do~ orga
nismos superiores. A serie de tra jc;oes pun h€l por si 
em causa a analise feita da situc;:ao polftica, 0 tra
balho de organizac;:ao, a polltica de quadros, as 
concepc;:o es acerca dos principios organicos do 
Partido, a organizac;ao do trabalho de direcc;ao, a 
ta tica, os metodos conspirativos, 0 estilo de tra ba
Iho. Ex istindo a ideia de que a orientac;:ao e activi
dade eram" perfeitamente correctas nesses diversos 
dominios, nao ~e vendo necessidade de recti fica
c;oes de fundo, tendo-se perdido durante alguns 
anos 0 habito da autocrftica na Direcc;ao central, 
nao era posslvel uma analise aprofundada do pro
blema das traicoes. 

o estudo das traic;oes chama a atenc;ao para 
alguns erres graves na orientac;ao e actividade 
gera! do Partido . t, em parte decisi va, na recrificac;:ao 
desses erres que reside a possibilidade de eliminar 
as circunstancias propicias a repetic;:ao de traic;:oes 
em serie como as verificedas nos anos 1958-59, de 
criar e foriar um amplo nucleo de quadros de fir
meza indefectfvel c de rebustecer, em todo 0 Par
tido, 0 ardor revolucionario, a combatividade, a 
firmeza e a dedicac;ao. 
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Influencias do desvio de direita 

t\ consicieracao esquematica da correlaca o de 
for,:as existente no plano nacional e a atribu icBo a 
situa<;:ao internac:onal de reflexos imedi:Jtos E)'deci
sivo.", na situa<;:ao nacional conduziu a ideia da 
queda P6cifica inevitavel e a curto prazo da di ta
dura fascisla. 

N ao se tendo ern conta a natureza do Eslado fa s
cisla e as suas for<;:as rea is, acreditou-se num pro
cesso de desagrega<;:ao (crescente» e «irreversivel» 
da ditadura. A fo rc;: a efectiva da Oposi:;:ao e do 
Partido foi arirada para um segundo plano, menos
prezando-se gravemente 0 trabalho de organiza<;:ac. 
As esperan<;:as na vitoria deixaram de depositar-se 
na for<;:a popular para se concentrarem na fraque
za crescente do inimigo. A propria ac<;:ao das mq's
sas passou a ser considerada principalmente como 
urn factor pa ra a desagrega<;:ao do regirne. Estas 
idei as conduziram a acreditar-se num certo auto
matismo na so !uc;:ao do problema politico portu
gues. Ju lgou-se que um caminho direito e facil es
tava aberto ate a derrocada final da ditadura. 
IIus6es lega listas e ilusoes golpistas acompanharam 
o desenvolvimenro da «teoria» da desagrega<;ao 
«i rreve rsivel:>. 

Tais concepc;;6es tiveram profunda influencia na 
maneira de cons iderar os problemas de organiza<;:ao 
e de quadros. Em vez de se educarem os militan
les an te a perspecliva duma luta dificil e evenlual
menle demorada, exigindo concentra<;:ao de ener
gias e refor<;:o da combatividade e do espiriro de 
sacrificio, educaram-se os militantes na ideia dum 
ITi unfo que, a breve prazo, com a queda do fascis
m~, Ihes proporcior,aria uma vida mais facil. Ern 
vez da exigencia do refor<;o da disciplina, do con
trole, do trabalho de aefesa e conspiraiivo, a espe
ra n<;:a nurn breve colapso pacifico da ditadura 
estim ulou 0 relaxarnento desses aspectos do traba
Iho partidar io. Em vcz de se criar nos militantes a 
deia de que 0 derrubamenio da ditadura depende 
:l as for<;:i:ls democraticas, do Partido, deles proprios, 
" que i5S0 ob rigava a nova tensao, dedica<;:ao 
acrescida e a disposi<;ao para novos e grandes sa
crificios, In8vitave is para assegurar a vitoria, gerou
-se a ideia de que esta poderia surgir espontanea
mente do processo de desagrega<;:ao, que, em 
qualquer momento, os mi litantes poderiam adorme
cer uma noite sob a ditadura fascista para acorda
rem no dia seguin te num Portugal libertado. 

• A prepara<;:ao do Partido para os duros combates 
" contra 0 apa relho repressivo fascista, a prepara<;:ao 

dos militan tes para as duras provas a que sao su
ieitos quando caem nas maos do inimigo, deixaram 
de sel; consideradas como acfuais. Menosprezou·se 
o problema da co nduta peran te 0 i :' imigo e a pre
paracao ,dos rnilitantes para ela, ate ao ponto de 
deixa r ern absoluto de discutir-se. Generalizou-se a 
condescendencia e a brandura para com 0 com
porta mento das quadros. Os cui dados conpirativos 
afrouxaram. As exigencias [eitas aos quadros dimi· 

nuiram. A ideia duma solu<;ao pacffica a curto 
prazo era assim susceptivel de atrair aos quadros 
clandestinos, tanto eief]1E!'ntos esperan<;:ados ' numa 
mu::l an <;:a rapida e facilque Ihes of ere ceria em breve 
uma «silua<;:ao», como \:Iementos debeis a quem a 
vid a clendestina se apresentava como de poucas 
exigencias e de pouca dura. 0 trabalho educat'ivo 
de todos os quadros ressentiu-se no mesmo sentido. 

:c., m&ic)f parte dos individuos que trairam nos anos 
de 1958 e 1 ?59 [oram recrutadosou promovidos nessa 
e;:;oca. I:" considera<;:ao das sUas caracteristic as por 

. gctrte da D)rec<;:ao do Partido, as sua~ disposi<;:oes, 
a sua " evo·l u<;:ao como q~adros, a sua educa<;6o, 
nao po'dedi deixar de ter sofrido as influenc ias das 
concep<;oes politicas dominantes. A comp reen<;:ao 
da «historia» das trai<;:oes nao podia ser completa, 
se alheada do desvio de di reitc) e das concep<;oes 
da «desagrega<;:ao irreversivel». 
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Influencias de tendencia anarco.-Hberal 

Na reac<;:ao contra metodos burocr'M icos e Bl!
toritarios de Diret<;:ao e excessos de cenrrai ismo, 
criou-se e tomou vulto, a parti r de 1955, como as 
pecto do desvio de direita uma tenciencia i:ln,HCO 
liberal pequeno-burguesa, que se veio a converte r 
na tendencia dominante no trab alho de direcca o. 
A reaccao contra os excessos de centra lisnlo' era 
justa. (j mal foi ter-se caido em erros e excesses 
opostos. 
Segundo essa tendenc ia, que con stituiu, obiec li va· 
mente, uma ten den<;ia revisionisto, cornba teu-se 0 

centralismo como tal e afmuxo u"se 0 'con troie e a 
disciplina Cl pretexto da necessidBqe de «democra
cia» e «autonomia?! . Defendeu-se um «igu alitaris
mo» e «nivelamentoll artificial de competencia, de 
capacidade politica, de respons abilidade, de con
fian<;:a e de prestfgio. Neg aram -se 0 valor e Os 
meritos dos militantes quali [icados e 0 papel dos 
dirigentes. 

Estas concep<;:oes tiveram expressae na re cilidade 
de promo<;:oes, incluindo ao ee, em cujo clarga
mento a preocupa<;:ao do numero sobrelevou as 
condi<;:oes politicas e pessoais dos quadros a pro 
mover e as condi<;:oes conspirativas impostas pe la 
clandestinidade. Achou-se necessario que tod:: s os 
membros do ee conhecessem praticamente tOGOS os 
aspectos de trabalho de direc<;:i'io, inciuindo os mais 
conspirativos e delicados probiemas poli ticos, or
ganicos e de qu adros. As mesmas concepc;:6es 
alargaram-se a organismos in[,=riores. Insteiou-'se 
na Direc<;:ao e no Partido em gew l 0 li befi.jlisrno 
ern questoes de quadros e no trabalho consp i!'a!i'lo, 
tendendo-se para 0 conceito de que todos oGdem 
saber de tudo e fa zer de tudC'. ;':.. el'olu<;:iio co~~ren 
te de tais conce p<;:oes levo u a dd;;se por il!g ur,s do 
rotativismo no trab ,3 !ho de direccGo (qu", i:)dos 
podiam desempenhar todas as taretas) ern krm05 
que se aproximam da rota~ao <:rola<;:iio d c;;';:)cra -

. tlca» existente nos sindicatos ingles",s qUi:se urn se
culo atras e a que Lenine chamou «um abourdo 
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conceito de democracia). 
," Outro importanre aspecto da ten neia 
liberal e do seu «nivelamento» pequeno· rgues 
foi a defesa, que tomou vulto na «Iuta contro 0 

culto do personalidade», da diminuh;:ao da autori
dade dos organismos superiores e dos militanles 
ma is destacados. A «Iuta contra 0 cullo da perso
nalidade» nao resultou da existencia do culto da 
personalidede no PCP em rela<;ao oos seus pro
prios dirigentes (pois tal culro nao se verificou ), 
mas fundomentalmenle do facto de que tal luta da
va ma rgem e forneceu uma base ideologica para 
amplo desenvolvimento do «igualitarismo» e «nive
lamento» pequeno-burgueses. 

A «iuta contro 0 culto da personalidade» serviu 
para desautorizar 0 Secretariado do CC, para re
duzir 0 prestigio e autoridade de alguns camar6-
das dos mais destacados, paranegar De prati~a , a 
exislencia de qualquer organiSrTlO como fun<;oes su
periores de controle e de comissao central de qua
dros, pora recusar aos organismos"execulivos supe
riores do Partido os meios de a<;:<;:oo politica, para, 
no fim de contos, diminuir a autoridade da Direc<;ao 
do Pa rtidc, para fomentar 0 afrouxarnento do co)1-
trole e a fuga ao controle numa «a\J[onomia» mal 
compreendida, pera animar a spbreposi<;,a.o das 
opinioes pessoais as do colecl ivo, po ra 0 enfraque
cimento da disciplina, a'diminui<;ao da ideia de res
ponsabilidade, 0 espfrito de condescendencia e tran
siqencia para com as faltqs graves dos quadros. 

-t dentro duma tal situa~ao que se tem de enqua
,drar a evolucao, como «qu'adw~», de el,ementos 
corrompid6s,':a sua promo<;ao a lugares de direc<;ao, 
incluindo ao CC, e a historia da sua trai<;:ao. 

A serie de trai<;:oes reve lou a profundidade dos 
erros da tendencia anarco-liberal no que respeita 
ao funcionamento e organiza<;ao do Irabalho de 
direc<;ao, ao conhecimento, selec<;ao, educa<;ao e 
promo<;ao de quadros, a vigilancia revolucionaria, 
a disciplina, ao trabalho conspirativo. Os perigos e 
prejufzos do «democratismo primitivo», do «iglJali
tarismo) e «nivelamento~ pequeno-burgues, - ca
racteristicas fundamentais da tendencia anarco-libe
ral-, aparecem com evidencia na hist6ria dos 
traidores, nas possibilidades que tiveram de ascen
der no Parti,do e de, quando presos, provocarem 
grandes prejufzos ao Partido. 

o combate as concep<;oes e h§bitos de trabalho 
gerados na tendencia anarco-liberal e a defesa in
transigente gos principios do centralismo democra
tico e sua aplica<;ao no trabalho diario do Partido, 
impoe-se, nao apenas para 0 fortalecimento geml 
do Partido, mas tambem para reduzir e anular a 
possibilidade de ascenderem no Partido elerre[1tos 
fracos e corrampidas, que 0 Irafriam no primeirb 
exame serio de coragem e firmeza que nvessem de 
prestar. 

4 

de lanlos dirigentes do P.artido, funcionarios do Par
do e militantes de base, cerc;a de uma duzia de 
fu nciona rios presos em 19~53 e 1959 enrrar6rn flO 
caminho de denuncias a Pi DE e alguns for6m l iber. 
tadose,passaram a servir csti'). Dum modo g":'ra!, 
as oplnloes da Direc<;ao do Parl ido e espec iaimen
te do Secrelariado d'0 CC ()cerea desses in divfducs 
erarn positivas-"e, em rrlguns CGSOS, .'muii·o P0S tl iVBs, 

Ent:e~anlo~, estes indivfdyos rnostra re m, co m a sua 
tra,IC;,a_o, nao merecerErrt; Em quaic;uer :::;:-5:": , [6is 
opJnloes. e contian<;<:J. Quando foram pres()s, 16 nEio 
eram ,bons, ja nao eram t'brnun istas, 'iiJ a rraiedO 
vi~ia nales, ja nao tin ham qualquer di~ni dade,' in 
telreza e consistencia moral. 

o ~ontraste entre as opinioes favora 'ler's a SEU 

respelto e as suas abjectas trai<;oes, poe a nu 0 nl '3 U 

conhecimento dos quadro~ pela Direc<;i:io do Par
tido, e, duma forma mais g'l; ral, 0 mau conh eci~1er.
to dos homens, mostra que alguma co isa estavCi 
errado no apre<;o pelas autenticas virtudes e 
na re'jei<;ao de deieitosg~?ves, na sagacidade para 
dlscernlr, a verdaoeira face daqueles com quem se 
trabalha e vive. , , , 

o deficiente conhec imento ainda hOie revelado 
,acerca ,dos traidores mostra ,tambem como 0 co
nhecimento dos quadros tem assentado muitas ve
zes, mais em impressoes de camaradas responsa
velS, do que ern factos; mostra como 0 conheci
mento dos quadros nao po de resultar da in iu idlo 
ou dom divinatorio dos camaradas da Direccao 
antes tem de basear-se no conhecimento pormena: 
rizado da actividade e caracteristicas dos mesmos ; 
mostra como e necessario, para 0 conhec imento 
dos quadros, saber qual a opininiao a seu respeito 
de camaradas menos responsaveis, da base do [)ar
tido e 5te de pessoas sem-partido. 

Nao e atr'aves do que os quadros dizern de oi 
proprios que se pode formar uma opiniao selJ ura, [~ 
atraves da sua condura no traba!ho profissi onc;!, t'a 
vida e luta da sua classe, na vida fam iiiar, nQ CC:- 

duta moral e cfvica, na adividade cia,ia do PN;idc, 
nas provas de dedica<;a,q, e de.fjrtnez9, que se del'" 
basear a opiniao sobre um quadro, ." 

Ao dar-se hoje balan~o, a aetivid ade so;:: ':<';)i e p:
litiea desses trCliciores, adrniro verificar co",o GS~.~~ 
balan<;o era fraco . Antes de vircm 50 Partido, (roc:) 
participc<;i:io em lutas de massOlS. Depois, na activi
dade partidaria, debilidades na mob'i/iza<;ao popu
lar, falta de capacidade de organiZ;q<;:Q'o~, esta gna<;eo 
au rerrOCeSSO dos sectores que Ihc; esiavarn cor,-

,, (iados; rna politica de quadros e mau trato corn os 
quadros, , 1 

Na aHura em que os haidores foram chamados, 
, aD quadro de fll ncionarics havLa e cer to boas info r
ma-;:oes a seu respeito. 0 mau e que essas boas 
informa<;:6es eram manilestamente insufic ientes. 

,. Aindahc:ije, ' 0 que mais; dloca nao e tanto 0 que 
se' sabe desses hOlTIens, como, 0 que se nao sabe. 
Entreranro, mu ito do que se sabia era mais mo tive> 
para reserva do que para confian<;a. A diminui<;:ac 
da vigililncia, do controle, da disciplina, do trabalho Defeituc:;,o conhecimento dos quadros 

fazendo contraste cam 0 comporlamento her6ico 
. educ('jtivo, dos cuidados conspirativos, gerada' 
nas concep<;6es da «desagrega<;ao irreversivel» da 
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ditadura e na teridencia anarco-Iiberal, explicam ma~ e a estrutura<;:iio, pensou-se que seria nos 
com o foi poss ivel que escapasse a observa<;:iio do organ ismos superiores do Partido que quadro s 
Parti do a ve rdadeira face dos traidores e 5e depo- operari os nao provad os ser iam melho r conhzcidos, 
sitasse r)el es ,confian<;:a, como foram possiveis as SA. treinariam, desen vo lver iam e adquiririam as qua
su as promo <;: 6es e co mo roi possivel que, um a vez lidades requ eridas. 0 resu l tado fOi terem podido 
presos, causassem ta o grandes danos ao Partido. ascender a luga res de d irec<;:ii o elementos cebeis 
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Promo<;:5es faceis e infundamentadas 

o « nivelamento» da tendencia anarco- libera l 
conduzi u a ide ia de que, para se r promovido no 
Pa rtido, nao sao requeridas «qua!idades especiais» , 
de que a genera lidade dos rnembros do Partido 
tern condi<;:6es para ser prornovidos aos organis
r.10S 5uperiores. Deixou de exigir-se 0 conhecimen 
to da biograria dos quadros . Deixou de ser neces
sario fundamentar devidamente as proposta s de 
promo<;:oes. Provas de firmeza ja dadas ante 0 in i
migo, provas de dedica<;:iio a classe operariaja 
dadas na luta, hab itos de traba lho, mora l elevada, 
- nada disso (corn suficiente rigo r ) se con siderou 
como exigenc ias a fazer para a promo<;:ao aos 
organismo> superiores do Partido • 

.L\ssim forarn charnados aos quadros de funciona
rios elernentos que estavam ha rnuito pouco ternpo 
no Partido, que mui to pouco haviarn fei to e de 
quem quase nada se sabia. A mesrna lige ireza nas 
promo<;:6es se verificou ern re la<;:ao ao propri o Co
mite Centra l, no pr.eciso momen to ern que se pro 
cu rava restituir ao CC a qua lidade de o rg ao su
premo no intervalo dos Congressos. Considerou -se 
que, na compos i<;:ao do ee, interessava rrais 0 
numero que a qualidade. Considerou-se, em alguns 
casos, a prorno<;:iio ,ao CC como urn «incentivo» 
e uma "ajuda ». Qualq uer funcionario do Part ido 
era faci lmente havido corno urn rnernbro do CCem 
potencial. Tais conceitos e p rocessos adqu irira m 
p5rticular gravidade dada a existen c ia clandestin a 
do Partido. 

/".5 prorno<;:6es precipi tadas e incorrectas para 0 
CC [oram estimuladas por uma outra conce p<;:ao 
de raiz anarquista e ide ial ista, que diluia a diferen
<;:0 entre a classe opera ria e 0 seu Pa r tido. Menos
prezando as influencias burguesas no seio da clas
sa opararia, esqueceu -se 0 ens inarnento de Leni n'e, 
~egund::-) 0 qual e missao do Partido reeducar aq ue
les proleia rios que «nao abandonara rn os seus 
preconceitos pequeno-burgueses ». Dentro das con
Ce;Jc;oes «niveladoras », « ser opera rio » p05S0U a 
ser reco menda~ao de carta form a corn va lo r abso
liJro, co mo g !3 ranil a de con3cienc ia d'2 c :3sse, fir 
rm:za e , condi<;:oes politicas. A prorn o<;:ao de qua

' oros opeorarios ve rifl cou·se em muitos c a'sos na 
, ',bd;;e' dessa recornend6<;:ao, nao se dando 0 devioo 

():"~.1il?l' , flO conhecimento individual dos q uadros 
ot:'?ij9'toffio'Jidos. '.' 
0ii:0dQ::In', 'ez dum serio esfor<;:o para cCllhecer, "elscio
,,, :3'5ii'I'Ile:;., prornover quadms o perarios, na base do tra 
v~ ihilho e luta das organ iza<;:6es o pera r ias, na base 

da r,lelhoria radical das o rga niz a<;:6e5 operar ias do 
Partido, do vida politico regular, da actuar;:iio de 

e corrompidos, que vieram a [rair . ' 
Is to tornou-se tanto mais grave quanto e certo 

que, nessa mesma altura, 5e refor<;:ava a autoridade 
do CC e de cada urn dos seus membros e, por 
in fluencia da tendencia a'narco- liberal , 0 libera lis
mo, as inconfidencias, 0 conhecimento de tudo por 
todos se g'eneralizou nos qrganisrnos superiores. 

Para que possam ter lug'lr prom o~6:;s correcta,s 
e necessario urn refor<;:"rnento consid eravel do tra
balho politico e organico, urn m ais ri90roso COfj 

tmle e uma rnais arenta vigilancia, urna nova vida 
das organiza<;:6es de base, um d irecto e constante 
papel dirigente das orgai'iza<;:6es do Partido nas 
lutaspopulares,o acompanhar atento da evolu<;:ao 
dos quadros, 0 conhecim ento, na::l so da sua acti
vidade no Par tido, como da sua vida particular, da 
sua conduta dornestica, profissional e civica. A 
c ia ndestinidade exige a;nda mais cuidado, vig i lan 
c ia e severidade. 

6 

«Aburguesamenlo» e «profissiono!i~mo » 

A chamada aos quadros de funcionarios e e deve 
ser uma promo<;:ao no sentido do devotamento ro 
tol ao proletariado e ao Pa rtido. 0 que espera 0 
fun c ion ario do Partido sao novas dificuldadcs de 
vida e serios per igos, Se ha qualidade a e)<i gir dos 
[u ll c ion ar ios do Part ido e a dediccc;:ao eo espiri to 
de sacrificio. Os militantes chamados aos quadros 
de funcr'orlarios devem SEI' os rne lhores fil hos da 
classe operar ia, aquE:lcs que rnaiores provas tenham 
dado de con sciencia de c iasse, de firmeza, de corn 
ba ti vidade, de abnega<;:ao. 

o Part ido tem raz6es para se sentir orgulhoso 
dos seus funcionarios, que tem escrito glori05as 
p5gin:Js do luta contra a ditadura fasci sta. Com os 
seus pacie r,tcs e demorados sacriffcios da dura vi 
da cl andestina, com as pri va<;:6es de toda a especie 
que soube;-am aceita r, co m a sua octua<;:iio coraio
sa e esclarecida, corn a sua [irmeza e herolsrno 
quan do cardos nas rnaos do inimigo, elevado nu · 
mew de fllhos e filhas do nosso povo, que tudo 
abandonaram para serv ir 0 seu Partido e 0 set.! [:0-
ve,lem provado ao lonoo dos C!nos possuirem 
essas qu ali dades e v irtudes. 

t'-lem sempre porern tora m estas exigidas. Em al
guns casos v:ercrn aos quadros de fU llcionari os mi
li tantes que procuravarn, mais que a entrega total ao 
Part ido, a resolu<;:ao de dif iculdades graves da sua 
situ a<;:ao pessoa l e ate uma situa<;:iio economica 
que sup~Jnham rnais eslavel, menos descon.fortave.1 
e exig indo trabalho rnenos pesadb. A cr'iefl l1i <;: a'o 
segui da em alguns aspec tos relativos a func io il ali 
za<;:ao (su bsidios, sem i- funcion ar ios, etc , I (avore
ceu esta tend enci a, A fa l ta de urn tra balno educati -
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vo conslanle ikerca das razoes em motivos de ' N"uma situa<;:ao err que a competencia, [un<;:oes, ' 
cerlas facilidades financeiras, Bcerca do ' respeito 'autoridade e composi<;:ao des organismos superio
pelos [undos do Partido que resultam dos sacrifi.cios res do Partido eram postas em causa, alguns ca
de mil hares de militantes e simpatizantes, e, pelo maradas , foram , levados a manifestar preferenci a 
co ntrario, a facilita<;:i§o em questoes de dinheiro pelos qUBdros que concordavem com as SUBS api
e a apreseilta<;:ao da vida dos funcionarios do nioes e nao faziam habitualmente observa<;:6es cri
Partido como uma rnelhoria econ6micaagindo co- ticas, a sua actividade; e a tomar uma posi<;:ao de 
mo «terlia<;:ao}) para trabalhadores vivendo na mi- menosprezo em rela<;:ao a cameradas que apresenc 
seria eu para individuos pouco arnigos do traba- ravam com meior rrequencia observBc;:oes crfticas , 
Ih:) ma nuai, pi'ovoca ram 0 enfraquecirnento dos Dai i3 preferencia, por vezes verificada, pelos 
se l1iim~ntos de se,iedade e ausleridede, e da cons- quadros que «( niiio criavam problemas», por aque
c ic ;'lCia de clas se e da dedica~:ao, e introduziram les que vinham ao encontro das opinioes dos sells 
:~os qUilciros 'J iTI ce rto espirito «pro[issionalizado,. controleiros, por aqueles que « encostavam bem », 
e cer reiristo e iendencias de « aburguesamento ». 0 ou seja, aqueles que por sistema estavam de acor
sentirnento do «profissionalismo », com 0 seu cor- do corn os organi~mos superiores, 
tejo de i16bitos e ali!udes co:ruptas, fazia ja parte Tais processos e h.§bilos de trabalho tornaram 
da rnaneiril de s~r e do procedirnento corrente de possivel que aparecesse 0 aprec;:o pelo servilismo e 
mui ios GOS individuos gue vierarn a trair. Mas 0 a lison ja, e tivessern« feito carreira» no Partido 
ambiel1 !e geml nao pc rrn il iu isola I' os lro idores por elementos que corno varios dos traidores acusa
Esses tracos, yam em elevado grau trac;:os negativos desse tipo, 

P, ind ,3hoie as tende nci as para 0 «aburguesa - t. de admilir que em relac;:ao a alguns deles, a su
mento» e 0 «profissionaiismo» nao estao total- bserviencia ante camaradas mais responsaveis, nao 
mente rnorias. No interesse qera! do Partido e da s6 lenha levado a sua escolha para certas tarefas 
fo rmac;:ao poiiiica e rnoral do~; se us quadros, e ne- como ten he contribuido pa ra a sua promoc;:ao. 
cess 6r io que sejarn radica!rnente Extirpadas, E ne-

Tais tendencias prel'udicaram 0 aprec;:o, selecc;:ao cessario forJaiecer ern lod os os quadros funcionii" 
r'los 0 alto sentidc'''da devocJo ilirnitada a cl ass'e e promoc;:ao de camaradas mais francos e honra
operaria e ao Partido, 0 deseio de pl'Oxilllidade e dos e, nao s6 faciliiaram a ascenc;:ao, a cargos de 
identijicac;:ao com as classes trabl'lihadoras, 0 hor- responsabilidade de elementos corruptos, corn o 

impediram que /roac;:os tao negativos do seu caracro r pelos h6bitos, co ncepc;:oes e gostos b4,rgueses, 
, ter revelassem a, :suafalta de dignidade e de mo:'al. a idcnti:ica<;:ao d ia ria, nos senlimentos e ideias, 

com a cl asse operario, corn 0 campesinato, com os Essas lefl(rlencias nao chegaram B criar fortes 
deser'codos e of en didos da terra. t necessario que raizes ',nos quadros do Partido. Sao hahito e tra
locos compreendam ,que sel funcionario do Partido dic;:ao do PC Portugues a manifestac;:ao fr'anca de 
exlge ocima de tu do dedicac;:ao, firrnezo, ligac;:ao opiniao, fa maneira singela de convivio, a fraterni
aos in te resses c as classes Ir'abaihadoras. t necessa- d ade no tTl'lto, a rejeic;:ao de lisonjas e elogios. 0 
l'io '6faslar resoiutaillente dos . nossos q'uadros as ' ambiente"existente durante um curto periodo nao 
concepc;:oes, preferencias e preoqj'pac;:oes pequE!l\'o- se pade manter, nern -se,man teve. Uma justa oriel1-
burguesos, que diluem 0 esp/rito de c1asse d05 tac;:ao e uma justa activiChlde irnpedirao que essas 
quadl'Os operarios e camponeses, que 'desmorali- lendencias vol/em a 'ter qualquer inlluencia sensivei . 
zam, que enfraquecem 0 espirito ' revolucionarioe Impoe·se que se apreciem os quadros pelas suas 
que criam um am biente propicioa que se rna'n'te'- 'qualidades essenciais de militan tes; que estimule
nham en cobertos no corpo de flJnciollarios ele- mos nos qu'adros 'a 'franquez a de opiniao e de crf
mentos corrompidos, traidores em po tencial. tica; que haja a garanlia para os rnembros do Pariido 

7 
( c 

f ranqueza na op inieo e na crffica 

e aprec;:o pe!o servi!ismo 
; " ." ~; ':' 

t direito de lodo 0 membro do Partido manifes
tar livre e francamente a sua opiniao (tTJ'esmo 
quando discordante da dos organismos superlbres) 
e de criticar, tanto aspectos da orienta<;:ao e activi
dade partidal"ias, como a' actua<;:ao de quaisquer 
militantes, inc'luindo os mais responsaveis. No pe
rlodo collsideredo, nem sempre esse foi um direito 
efectivo na actividade dia'ria do Parti€l,o e ' ' nam 
semve a Direc<;:ao veloupe la efec i:\,a<;:o:J pratica 
desse direito. 

de que, por nenhume opiniao critica em rel ac;:§o seja 
a que camarada for, eslara sujeito a « rep resalias », 
que se de apre~o aos camaradas franc~s e honra
dos; qoe 'se' anime a aceitac;:ao conscll'nle da 
orienta~ao e a manifesta<;:ao aberta, na organizll
c;:ao a que cad a 'rnembro 'do Partido perlence, de 
duvidas e divergencias quando existarn; que se 
crie e se generalize 0 espirito de desapro\'ac;:§o e 
rejeic;:ao dos que, por sistema e por calculo, «se 
E!ncostam» 60S mais respansBveis. Exija-se delic6-

, deza e correcc;:ao, objectividade e verdade, respei
to mutuo, unidade 'e disciplina, mas varram-se do 
Partido as rnanifestac;:oes de louvaminha, os elogios 
de amabilidade, 0 servilismo, 0 compadrio, - ten
dencies pl'Opicias a ascensao de oportunistas 0 

, c;arreirlstas que incensarao , UITl dia os cJ.irigentes, 
para nodia seguinte trair 0 Partido. ' 
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f.,o\"6destia e presu n9ao 

Pela propria natureza do ideal comunista e das ta
refa's do pro-Ierari ad 0 ,0 militan te comunista deve ser 
modesto deve ter a noc;:ao de que sozin ho pouco vale, 
de que 0 seu esfo rc;: o so junto com outros esforc;:os 
poderc§ ser produtivo; deve parti r da consc rencia 
de que tera sem pre muito que aprender com os o u
tros, mesmo com homens mais simples e menos evo
lu fdos; deve ter os ouvidos atentos as opinioes, re
paros e criticas; deve estar pronto para a luta e 0 

sacrfficio; devecom preender, qua ndo 0 Pa rtido Ihe 
atrib ui tarefas de mais responsabiii dade, que isso 
nao e a " conquista de um lugar», de um «posto 
honorffico », de uma 4:situac;:ao de previlegio~, 
mas que se trat'a apenas de novas tare fas que de
ve desempenhar correctamente para bem do Parti
do; e que, inversamen te, quando 0 Partido Ihe 
atr'ibui tarefas de menos responsabilidade, isso nao e 
uma "degradac;:ao» ou «inferiorizac;:ao,,; deve criar 
o gosto pe la simpli c idade nos habitos, no convfvio, 
nas maneiras; ·.deve ser verdadeiro e objectivo na 
considerac;:aQ dos fa ctos independen temente de eS
tesserem va nta josos ou desvantajosos a sua pessoai 
deve apresentar-se tal como e e nao procurar apa
rentar 0 que nao e, ser expontaneo e sincero e 
nao representar papeis, nao vive r de aparencias. 

Modestia e presunc;:ao nao podem ser ind iferen 
tes ao Partido, pois se revelam na actuac;:ao pratica 
do militante: nq sua prontidao ou na sua recusa a 
escutar os o utros e a reconhecer a justeza da sua 
opiniao, na facilidade ou d ificuldade em aceitar a 
crilica alheia e em autocriticar-se, na boa-vontade 
ou resistenciapara acei tar tarefas simples, nCl 
ise nc;:ao pessoal o'u na ambic;:ao polftica , no ap,e;o 
ou na posic;: ao depreciat iva em relac;:ao a quadros 
ho nestos menos preparados po ilticamente. A mo
destia e a p,esunc;:ao nao podem deixar de mer'3cer 
a atenc;:ao do Partido quando se trata de conhecer, 
seleccionar e ' ~romover os quad ros. 

No perfodo cons iderado, alguns cemModes 
abordaram esla questao duma «forma nova », ten 
dente a taper a boca aos que exigiam a modestia 
dos quedros e critic:lvam a vaidade. Deveri3 espe
rar-se que -a luta energica Con tra os excessos de 
centralismo c0nduzida Q partir de 1955 e a « Iuta 
contra 0 cuito da pel'sohalidadelO dessem luger 
a iuta contra a presunc;:ao, a vaida de, a auto-sufi
ciencia, que acompa nham geralmente tais excessos 
e inevitavelmente tal cullo. Isso nao aconteceu. A 
tendencia anarco-liberal, com as falsas ideias do 
« nivelamento» da capac idade polftica de todos os' 
militantes, de qLie entre os militantes nao ha dife
renc;:as nf tidas de servic;:os prestados e de graus de 
confianc;:a, favoreceu, nao sentimentos de modes tia, 
mas a sobreva lorizac;:ao da propria acc;: ao, merito 
e capacidade individua is. Se quase todes os trai 
£ore$ mostrevilm t~o nrtidos Irec;os de veid"de e 

,.,.....,..-------- --_. __ ... 
presunc;:ao, que p~ r vezes se Ibrn avam grotescos, 
e se esse seu t rac;:o nega tivo nao prejud ico u a sua 
«carreira lO , isso deve-se a que, em volta da «Iuta 
contra 0 culto da personalidade,. e estimuladas 
pelas concepc;:6es anarco-liberais, se multiplicaram 
man ifestac;:oes de presunc;:ao, de auto-sufic ien cia, 
de enfatu amento e de personalismo. Em certa me
dida, as manifestaC;:6es de vaidade foram v istas du
rante algum tempo, com o marcas positivas dos di
r-igentes. Nessa situBcao a yaid ade dos traid ores 
mais fac ilitou que di ficul tou as boas opinioes II se u 
respeito e as SUB S promocoes. 

Para orgulho do no!:so Partido, B modestia e a 
simplicidade con stituem a mais forte tradic;:iio dos 
seus quadros. Sao raros os casos de camaradas 
enfatuados, presumidos, cheios da sua pessoa. 0 
espfrito de colaborac;:ao e de aceitac;:ao de su ges 
toes e opini oes de outros camaradas e quase geral. 
Venc idas as tendencias que deram um tempo rario 
e acidental incen tivo a presunc;:a o, a facil local iza
c;:ao dos que mais acen tuadam en te acusam esses 
trac;:os regativos e 0 ambien te po uco fa/oravel ~ s 
suas ma nifestac;:oes, sao a melhor forma de combater 
uns e ou tres. Ex i ja -se dos militanies que sa :bam o u
vir e respe i tar os outro s (m esillo os com ara da s 
mais apagados), que cum pram discip l inadamente 
as decisoes do colectivo, que se auto-critiq uem, 
quan do for caso disso, que sejam verd acC eiros, 
sinceros e leais, que compree ndam as d lferen<::as 
de ap tid6es, de respons6 bill oades I:; de graus de 
co nfian c;:a, - e ter-se-a posto um forte entrave a 
esses trac;:os negativos, que causam grandes pre
jufzos direc tos ao Partido e ocasionam com tanta 
fre quencia 0 ma u desenvolvimento, i) pe r'da de 
possibilid ades e t,3ntas vezes a morte poiiti ca de 
qU:ldros bem dota,dos sob mui~cs ou:ros aspec tos. 

9 

A im portanci o duma s5 more l comunUa 

Nos anos 1955-59, acompa nhan do a tendenc ia 
anarco-liberal, afrouxou a vig i lancia e 0 rigor 
q uanto a conduta pessoal dos Illilitantes e gerou -se 
uma g ranoe condescen dencia para com actos e 
atitudes re provaveis. Alguns camaradas chegaram 
a afirmar que a co nduta pessoa l e uma questao a 
par te, que so a cada qual diz respeito e nao ao 
Partido. Tais afirmac;:oes nao fo ram adoptadas co
mo posic;:ao do Partido. Mas aconteceu em muitos 
casos como se 0 fosse m. 

o facto de se terem registado com 'certa frequen
c ia nos anos cons lderados at i tu des e situacoes irre
gulares e condenaveis deve-se ao apaganiento do 
trabalho educativo do Partido, e a falla de atenr;:ao 
e efectivo menosprezo pela formac;:ao moral dos 
mil/ta ntes. In fl uencias burguesas acerca do pa pe l da 
murher em geral "e da mulher com unista em particu
lar estimularam atitudes incorrectas nas relac6es 
entre homens e mulheres. foi uma tal situa<;ao' que 
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tornou l?ossiv<;l a f01ma negativa de proceder de 
alguns dos traldores, sem que se Illes opuses5e uma 
i m~di\lta con dena<;:iio C n.1Julsa. 

E cerio que a revol.u<;ii.o nao se faz com santos , 
1TI 1S con homens, q Lie pesa sobre nos a i nfiuencia da 
sociedade burgl!eSa e que pOl' 13:0 0 inutil "eni procu
rar seres Pertcltos e ter a id~ia de que a revolu<;:ao 
se fani com seres perfei tos. Lenine salientava que 0 
socialisrno se come<;:a a construir, .:nao com material 
humano imagillario, nil-o com material humano inven
tado por n Cl s, mas com 0 material humal10 q ue nos 
fai legado pe lo capitalismo». Mas a admissao de q ue 
todos os tlOrneilS tem clefeitos nao signifiea que se 
aceitem ()u possam e devam aceitar nos quadros do 
Partido tip os de cvnduta corrupta e imoral e que 0 
Partido lJ ao desenvolva um persistente e intransi
gente trabaiiJO educativo com 0 fim de eriar no seu· 
sein uma sa moral comunista. 

C im possivel conciliar uma correcta prepara<;:ao, 
comciencia e forma<;:ao polit icas com uma condllta 
ressoal clesonesta e imoral. O s cornunistas devem 
distinguir-se pel a intransigente e abnegada defesa 
dos in tere ' ses do f'foletariado e isso implica que se 
des tingarn tambem pel a elevada moral proletaria em 
todo v seu procejirnento. A conduta pessoal e uma 
parte da c() nduta partidaria, assim comQ a forma<;ao 
mo ' a1 e uma parte da forma<;:ao polftica. 

10 

Trabalho educativo do Partido 

o trabalho educanvo do Partido sofreu direda
mente das ilus6es oportunis ta~ e d'l t ~ndencia anar
cO-llberal. A ideia da (deoagrcga<;ao jrreve~sivel,. e 
c'1 C;l,erla da ditadura a curto ;::raZ0, a rniragem du
lila "!i'1do , filcil e lnc;ica sulu<;;ilo do p roblema po
litkc' , desenvolveram eill muitos llli litantes a ideia 
duma luta POllCO demoracla e exigindo poucos ,a
crirein;:; . ~ob,e ~l : df) a partir d1S «elei <;:6e, » de 1958, 
el1l veL. de se prevenirem e educarem os quad~os 
para as dificuldades e dureza d a luta, en' vez de se 
alertarem contra a encarnicada resiste ncia do inimi
go, ern vez de se temperarem energias, de se multi
plicarem esfon;;os, de se aprontarem para sacrif fc ios , 
espalhou-se que 0 es tado salazarista ca:a em peela
<;os e criou-se nos quadros um cego optimismo. In
div fduos desenvolvidos num ambiente de confian<;:a 
na «desagrega<;:ao irreversfvei» nao estavam prepa
rados para sofrer na carne a verdadeira reali\iade, 
par sofrer os golpes da repressao fascista, para re
sistir as suas brutalidades e torturas. Para illuitos, 
a prisao desfez as ilus5es como um castelo de cartas. 
A prisao e mau sitio para es,as mudan<;as de estado 
de espirito. 

Todo 0 conjunto de concep<;6es e de pniticas de 
trabalho geradas no desvio de direita e na teildencia 
anarco-liberal, ocasionaram um estado de espfrito 
de relaxamento, de quebra de energias e de espirito 
combativo, de restri<;6es a dedica<;ao e ao espirito 

combativo. Em aJguq s ca,sos,' o 'apodrecime nto poli
tico dos traidores >foi um iongo processo. 0 tmba
Iho educativo do p artido nae>'in teryeio COl"iO devia, 
seja para entravar' eslle processoj seja para persltir 
o isolamento desses individuQs e 0 reconhecimento 
do seu baixo estofo moral. 

Tem de reconhecer-se que 0 mau trabalho educa
tivo facili tou a evolu<;:ao de mpitos quadros num 
sentido negativo. Os homens nao nascem feito s, nem 
a fi rmeza e uma qualidade nata que Se nao pos,;a 
ganhar ou perder; Em muitos casas, depende d o 
trabalho educativo do Partido ou da sua falta q ue 
uns miJ itantes a ganhem e outros a percam. 

A s concep<;:6es «niveladoras» aparecem com parti
cular relevo em rela<;:ao a forma de encarar 0 com
portamel1to na polfcia. 0 comhate as distin<;:6es por 
raz6es de competencia e de virtu de leva ram a esba
ter 0 abismo que separa o · cOlpportamento her6ico 
de uns, da trai<;ao de outros. Em volta da «luta C011-
tra 0 culto da personalidade;o, realizou-se ul11a «vi
ragem» em rela<;ao ao comportamento na policia, 
passando a fazer-se silencio acerca do comporta
mento corajoso e heroico de mtlitos militantes, e 
acerca de actos de trai<;ao, que se deixaram passar 
impunes. foram Hevistos) cas os de individuos que 
haviam traido na polfcia e alguns foram readmitidos 
no Partido. 0 comportamento na policia passou a 
ser visto COr.1 rna is condescenden .ia " indulgencia a 
pretexto de «maleabilidade» no tratamento com os 
quadros. A imprensa deixou de publicar artigos so
bre 0 assunto e deixou de discutir-se nas reuni5es. 
Quase deixou de aplicar-se san<;:lles. 

Esta «viragem» rep;-esentou um gravis3imo recuo 
do trabalho educativo do Partido, no referente a pre
pa!-s\ao dos militantes para a Illta contra 0 inil11igo 
e ao fortalecimento da sua firmeza e combatividade 
revolllciomlrias. f .!cm ce Glltros factores, esta «revi
sao» ri a ori ent~ \ao IhUli esfor<;:o de «nivelamento» 
artificial de> valor dos q llCldros, contribuiu para a 
pioria geral (I<> (~"l1l portamen to na polkia verificada 
liOS ano:; 1958-59. Ag lleles que vieram a trair eram 
ja elementos corrompidos. Mas a falta de trabalh o 
educativo do Partido e, em certa medid2, 0 t rabalho 
de~educ:l t vO' nao podem ter deixado de apressar 0 

processo da sua pu trefac<;:ao poIrtica e nao podem 
tambem ter deixado de facilitar a evolll<;ao num mau 
sentido de guadros mais debeis que, com um bom 
t r:,balho educativo, poderia m' ter mantido uma cor:
duta honesta. 

11 

C0 mpre~nsa'o hum an a, cdtica e discip line 

Em alguns casos, atitudes e tra<;os negativos dos 
traiclores foram discutidos e criticados. Mas a dis
Cllssao e a crftica enfermavam do espirito concilia
clor, tran sigente, POllCO vigilante que, nos anos 
1936-59 caracterizaram a critica e a disClpli na no 
Partido. Esquecell-se que um a atitude compreensiva 
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C'n reJa<;;ao as dificuldades, hesita<;oes e deficiencias 
dos quadros nao podl; significar aceita<;ao ou aplall 
so, nem transigencia de prindpios. Perante falta~ 
evidentes e graves, deixou de se fazer cdUca e de se 
esti mll l" r a autocritica , com pretexto na 111a leab ili
dade e C(1m preensao humalla. 

A:; cOilce jJ(;fjes pequeno, burguesas e anarq \liz?cn
tes acetO, Ja respo nsabilidade, da autoridade, d2.S 

rela<;oes entre organi smos superiores e inferiores , do 
«nivelamento» e «igualitarismo» , influiram fo rteme:1-
ie nessa, situac;ao. Os principios do centraJismo de
mocratico passaram a fer «nOvas i n terpreta c;0es ~ . 
C&.da qual se sentiu com 0 idirelto de procec!er se
gund o a seu criterio pessoal, a critica e a autocrftica 
red uziram-se em muitos casas a «d iscllss5es» e 
cconversas », a crftica e a disci])lina afro'-lxaram a 
pontos de se entenderem as sanc;5es discipEnares 
como qaalquer coisa de v.iolento e abusivo. 

Admit ill-se de certa forma 0 comportamento moral 
como « uma questao secundaria» e «uma questao 
p rivada» e admi tiram-se faltas e err os como cois?s 
inevitaveis, produto da natureza de cad a qual. D1O
fendeu-se que nao e para as faltas que se deve oEws, 
mas apenas para os aspectos positivos dos quadros. 
Esta vi sao unilateral levou ao abrandamento cres
cente da critica e da autocrltica (a um tal gran que 
se pode afirmar terem, durante algum tempo, deixa
do de ser Ul11a prMica viva no Partido) e a um pe
ri'goso afrouxamehto da disciplina. Assim foi facit a 
elementos corruptos diminuirem a importancia d os 
seus erros, ficarem il11 punes por faltas graves e CO I1-
t inuarem com a sua "folha limpa» , <;clignos» de con
fian<;;a e de aprec;o, com as portas abertas par~ 
tarefas de maior responsabilidacle. 

Ii. «'compreensao humana» e a «maleabilidacle,. 
n,ao podel11' nel11 devem levar a lun espirito de C011-
temporiza<;ao e de transigenciil ideol6gica. Deixar de 
usar a arma indispensavel e fllndan-enta l do aper
feic;oamento dos quadros que e a critica e a auto
crftica e entregar os quadro5 a inflllencias negativas, 
deix'ar que· se' acentuem os seus defeitoe, agravar as 
suas debilidades e erros e permitir 'que «fac;am car
reira» no Partido elementos debeis c deslTIQraliza
dos. Ne nhllma ati tude pade ser l11ais cOl11preensiva 
e .i1umana do que a critica correcta, a crftica objec
t iva, directa, franca, fraternal, idcologicamente in
tr,ansigente. Tal critica defende e ajuda os ql\adros 
e .defende e ajuda 0 Partido, 

12 

Falta de vig ilancia 
" 

A surpresa com que os camaradas 'ITIai5 rC5&811-
saveis receberam a noticia de quase todas as tra ir:;ocs 
mostra o ' mal que conheciam esses homens e a falta 
de vigilancia sobre eles exercida,. 

A falta de vigil ;l.ncia revelou-se na desaten<;ao pa 
ra C0111 os dados biogrMicos e as caracterist icas dOs 
quadros: Se; em alg uns casos , havia camaracfas que 
conheciam factos e trac;;os negativos dos traidores e 

os nao comunicaram, q ue tinham ,a seu respeito opi
ni6es desfavoraveis e as nao comuniciram;"noutros 
casos houve camaradas que :;ts comunicaram, que 
puseram reservas acerca das responsabilidades atri
b uidas a esses individuos e a cujas informac;6es e 
opi ll i6es nao foi dada importancia pel os organism os 
,' ur~eriores do Partido. Se a Direcc;ao do Partido ti
vesse estado atenta as manifes tac;oes dos quadro s, se 
desse real importancia aos aspectos da conduta par
ti d:iria e pessoal, teria daf tirado as conclusoes que 
se impllnham itcerca das tarefas que Ihes eram atri
buidas. Em reiac;;ao a alguns dos traidores , 0 que se 
cOil hecia era mais que sll ficiente para limitar as suas 
responsabilicades evigiar alentamente a sua actua<;ao 
part iciiria. lsso nao foi feito . Apesar do que esses 
individuos revelavam de negativo, continuou a pro
<:eder-se em relac;ao a eles como se poucos ou ne
nhuns l11otivos de reserva existissem. Daf ser-lhes 
dado conilecimento de aspectos do trabalho parti
d:irio q ue, uma vez p resos, puderam denunciar, 
provocando pris6es e muitos outros prejufzos. 

Os fados mostram os gravissimos perigos do 
afrom:amento da vigilancia revolucionaria. Ser vigi
lante nao s ignifica clescon fiar por sistema, transfor
Inal" cada c1 eficicncia e cada acto negativo num mo
tlVO cle s Ll spei(;ao. Mas significa acompanhar atenta
mente a actaac;3.o e comportamento clos quadros e 
tel' ent: con ta essa actua<;;ao e comportamento ,na 
confianC;:lque neles se deposita e nas tarefas q ue 
Ihes sao atribllidas. 

Tanto para a defesa do Partido como para a de':
fesa e aj uda aos proprios quadros, imp6e-se a prati
ca corrente da vigililncia re'volucionaj·ia em todos os 
escaj,)es do Partido e espedalmente por parte do 
CC e do seu SecretIJ:riado investido em funlioes de 
Comissao Central de Q uadros. 
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~o ~c!~fO,e,'s 
o povo portugues tein d iante'.de si duras bata" 

Ihas contra a ditadura fascista. 0 governo d isp6e 
ainda de Ilm estado fortemente c(!ntfa lizado e forlias 
repressivas com longo' t reino, · exp'ericticia e podero- ' 
so equipal11ento. Apesar das condic;6es objectivas 
favoraveis, 0 derrubal11ento do g oV,erno de Salazar 
nao e tarefa faci! . Ninguem ofel:ec~ni a liberdade 
11Luna bandeja ao povo portugub. E 0 proprio p ovo 
que se tem de libertar do fascis) ,no. Os comunistas 
devem saber que as d uras batalhas para 0 derruba
mento da ditadura exigem e exip)rao deles grandes 
sacrificios, que, it fren te das c1~\sses trabalhadoras, 
terao de dar grandes provas cle . firmeza cora gem e 
heroism o. Para essas batalhas, . 5aO necessarios ten
sao de esfor<;;os e de cnergiaf; , animo e espiri to 
de sacrificia, disp osiC;ii.o para f ~nfrelltar as adversi 
clades, os perigos e a propria m' orte, se tal se impuser. 

No Par tido cabem hornell s e mulheres POllCO 
ev-ol'uiti os politicamente, aill da sem uma forma
C;ao cOll1linis ta. Se sao s"~rios e corajosos, 0 
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Partido os ajudani a forjarem-se como verdadeiros 
comunistas. Mas no Partido nao cabem arrivistas, 
carreiristas e cobardes, dispostos a trair 0 Partido 
na primeira curva apertada da estrada revoluciona
ria, nem cabem tampouco elementos fracos, oscilan
tes, sem animo e forc;;a para vencerem as suas 
dificuldades. Nao faltam nas classes trabalha
doras e na inteledualidade homens e mulheres 
honestos, corajosos, capazes de abnegac;;ao e de sa
criffcios. Niio faltam comuuistas sem-partido, que 
apenas esperam que 0 Partido os encontre e os aju
de na s}la preparac;;ao politica e na sua formac;;ao 
moral. E alargando 0 recrutamento entre pessoas 
honradas, e ajudando os membros do Partido a 
forjar-se como comunistas, e reforc;;ando e renovando 
os qnadros, que 0 Partido se aprontara para as 
duras batalhas que nos esperam. 

As tarefas que se coiocam ante 0 Partido exigem 
um grande esforc;;o para fortalecer em t9do 0 Parti
do, a firmeza, a combatividade e a abnegac;;aa dos 
militantes tornando 0 Partido um colectivo organ i
zado e invencivel. 

Que e necessario para isso? 
t necessaria, em primei,ro lugar, ~onhecer me

Ihor os quadros e me!horar os criler ios de selec-
9ao e prom09ao. 

Para 0 conhecimento dos quadros, mais do que 
aquilo que dizem, interessa aquilo que fazem . Os 
quadr,os conhecem-se no trabalho regular de orga
nizaC;;ao, na sua actuac;;ao pratica, na maneira como 
executam as tarefas do Partido, nas suas divers as 
pro vas de honradez, de dedicac;;ao, de firmeza, de 
iniciativa e capacidade. 0 born conhecimento dos 
quadros e3t:i intimamente relacianado com 0 traba
lho de organizac;;ao. A questao dos qllaclros e uma 
questao tao eS8encial a tratar nas rellni6es de todos 
os escal6es, como a qllestao politica, a organiza<;ao, 
o trabalho conspirativo. Nenhuma organizac;;ao do 
Partido est;i a trabalhar bern se nao conhece os sellS 
quadros, se nao tern interesse por eles, 8e os nao 
acompaI1hc com atenc;ao e desvelo, se os nao esti
mula e ajuda. 

A promoc;ao dos quadros deve basear-se nesse 
conhecimento. A prcma<;ao deve envolver 0 conhe
cimento anterior dos quadros a promover, 0 ante
rior acompanhar atento do seu trabalho, da sua 
evol lj(;ao, da Slla actividade partidiria e cIa sua con
duta familiar e civica. A promoc;;ao deve ser a con
clusao de tod o 11m processo de selecc;ao (' ajc:c3. As 
promcC;;Ces ccrrect"s s6 j)Uc.e_aJ ler )\1~rr se, no 
ttab:!:::) di;irio tio Partido, ,e crla 0 bab:!u de apre
ciar, respe:hr e v_lanza r os qm:dr0s ; se, na <li ,t;-l' 
buiC;ao da, I1r er8.s, se tem em conta as possibilidal;cs 
e apttdoee. ; ,e ce confia nele::; aquilo que ties mere· 
cem; se a ajuda aos quadros nao e apenas uma 
consigna, m~s um a realidade constanle da vida das 
organlza<;oes do Partido. ,.' ; 

As promoc;;oes pam 0 quadro cle fUl1cbdri ns do 
Partido requerem atenc;;ao e cautela lDl!ito especiai,;. 
Interessa sobretudo chamar para fUilCionarioS us 
melhores filhos da classe operiria e dos campone
ses, que se revelem l1a defesa dos interesses da sua 
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classe e na actividade das orga~iia\5es partidarias. 
A justa selecc;;ao e promo<;ao de quadros openirios 
tem de resultar do melQoramento do trabalho, da 
vida politica regular, da estruturac;;ao e actividade 
de massas nas hibricas e sectores ind.ustriais. A de·
cisao da funci onaliza<;ao nao se deve apenas basc2r 
na opiniao pessoal do seu controleiro; devem tam
bem pl'ocurar-se as opinioes dos seus companheiros 
de traball1o, dos camaradas do seLl organ i.smo, dn s 
membros do Partido das organiza~6es de base e at~ 
de trabaH18.dores sel1l-partido. 

Quanta mais e!evado eo organismo do Partidu 
a que se promove urn quadra, tanto maiores devem 
sel' as exigencias. As ideias de facilidade e a ligeire
za nas promoc;5es ao ee geradas na tendencia 
anarco-liberal devem ser elinllnad1's. Na constitui
c;:ao e composic;ao do ee, mais que a considerac;;ao 
do nu.mero dos seLlS membros,. deve sobrelevar a 
sua , quaIid2.de, a sua capacidade e indiscutiveis 
prowas dadas de firmeza e dedicaC;ao. 

A aten<;ii.o e cuidado nao pode~ll signiflcar timidez 
rias promoc;;5es. Pelo contrario. E a atenc;;ao e cuida
do que permitem ser audacioso nas promoc;5es. Uma 
vez conhecido cuidadosamente urn quadro e consi
derado que tern co ncli\?5es para um trabalho mais 
responsave!, nao se cleve arras tar a decisao da sua 
promoc;;ao, nao se deve deixar estagnar 0 quadro na 
execuc;;ao rotineira das mesmas tarefas, antes, com a 
sua promo<;i'i.o, se deve dar largas ao seu desenvolvi· 
mento e a demonstrac;;ao das snas reais possibilidades. 

Para fortalecel' em toclo 0 Partido a firm~za, COll1-
batividade e abnegac;;iio dos militantes, e necessario, 
em segundo lugar, melhorar asua educa,,50 po
litica e a slJa educa~ao moral. 

A eclucac;;ao politica e um poderoso elel11en to do 
robustecimento do espirito revolucionario. E no Par
tido que se ganha consciencia politica e uma verda
deira format;ao comunista. 0 ll1arxismo-leninismo da 
aos militantes a exacta medida do valor da sua causa, 
inspira a conHam;a no Partido e no futuro, tempera 
e consciencializa 0 espirito combativo. A prepara~ao 
te6rica e politica nao torna apemis os militantes, 
mais qlpazes de desempenhar as suas tarefas: forja 
t1mbem 0 seu canicter. 

o melhoramento da educac;;ao politica dos mili
tantes dcpende da ele\'ac;ao do nive] politico da ac
tividade corrente das organiza<;oes do Particlo em 
todos os escal6es, da tllodificacao do estilo de tra
b~Jhr., cia rectiticu;ao do espirito praticista estreito, 
t: -.I.e: medidas praticas como e::11<;;('<; ", artigo~, cursos, 
re;~n;E'e:; ce cl1?dro~J etc. 

A e !l'c;J(;a~ moral e, em parte clecisiva, resultante 
da educa\2u poiitca e tambell1 urn seu aspecto. 0 
Partido cleve edt:car os seus membros nas ideias e 
na pratica da verdade e da lealdade, da simplicida
de da vida e do trato, da franqueza de opiniao, da 
mc'clesti:' , duma cOlduta familiar carrecta, do res
pe,t" pc10s outros, da generosidade e solidariedade, 
ell j,en<;ao pessoa1• A educa<;iio relativa ao com
lJurtamento na policia, com a discussao frequente 
c!o assllnto, a apresenta<;ao dos exemplos de. herofs
mo" a repulsa para com os cobardes e traidores, e 
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cla maior importaricia. Os miljtant~s gevem sentir 
que a ajuda do seu Partido e dos seus camaradas 
e proveitosa e fraternal •. que os eleva como comunis-
tas e como seres hun1anos. , , 

Na educa~ao moral, ",0 exemplo exen:e decisiva 
importancia. Nada p.ode prejudicar mais a ac<;ao 
educativa do Partido d.o que nao, cumprirem os ca
maradas mab responsaveis aquilo que exigem ou 
aconselham aos outros; Inversamente os bons exem
plos « vindos de cima» tern profunda inf/uencia 
educadora. No interesse dos pr6prios militantes 
mais responsaveis e no interesse de todo 0 Partido, 
o Partido deve exigir que os bans exemplos de 
c:onduta conforme com 0 ideial comtinistapartam 
dos carnaradas a quem d Partido conEou cargos de 
maior responsabilidade. 

Para fortalecer ern todo ° Partido a firmeza, coin
batividade e abnegaC;ao dos militantes, e necessaria, 
enl terceiro lugar, refOi9!H a vig illlncia, a disc ipli
ne, a. cr it ica e a autocritica. , 

o partido deve acompanhar atentamenle a evolu
~ao dos quadros, auxilia-Ios com pacienda e . pcr
sistencia, ajuda-Ios a vencer as suas dificuldadcs 
e:,a .rebustecer as suas virtudes de militantes. Mas 
deve vigiar tambem atentamente a su:t conduta e ser 
intransigente quanto aos prindpios e quanto as fal
tas graves na conduta partidaria e pessoal. Uma vigi
lancia atenta sobre todos os quadros isolanl os 
elementos debeis ou corrompidos que consigam pe
netrar no Partido, desvendani a sua verdadeira face 
e per11litira to mar as medidas adeq uadas. 

Os habitos de uma critica objectiva, franca, direc
ta e construtiva e duma autocritica sincera e convi
eta, devem tornar·se norma em todo 0 Partido. 
Quando se perdem os habitos de critica e autocri-

",'. -~ , ~ p 

, . - "'"'-

tica, nao piora todo 0 trabalho do Partido, comq 
os militantes se desenvolvem defeittlosamente, agra~ 
vando-se as suas mas tendencias e gerando-se mes
mo novos defeitos. 

A ajll¢a paciente aos quadms nao significa con
.descendencia ,,para com erros e faltas graves, trans i
genda em questiSes de principio, sentirnentalismo e 
liberalismo, n""atribllicii.o de tarefas e no controle cla ' 
sua execu<;ao:a'\:judar 'os quaclros e tamocm ser fir
me e inflexivel quanto aos principios e quanto aos 
tra<;os fundamentais da condu!a. A disciplina de 
ferro do Partido ,c tainbcm uma poderosa arhJa de 
ajuda aos quadro s. 

r 
o s6lido nucleo :de miEtantes do Partido, os 

i11uitos homens e mull1eres simples, honestos, cora
josos e abnegado~, com que 0 Partido conta Bas 
suas fileiras, a tonga tradi<;ii.o da e!evacla moral e 
do heroismo dos comunistas portugueses provados 
ao longo de dezenas de anos de lula c1andestina 
sob as ferozes cOlldi<;oes da ditadura fas cista, sao a 
melhor g:lrantia para 0 "fortalecimento das virtudes 
comunistas ern todo~ Q , Partido. 

Que 0 trad iciona! .ardOi' revolucionario dos comu
nistas poi'tuglle'ses se revi-gore em todo 0 Partido. ' 
Que 0 apre;;o e a c:lI1siaenn;ao pelos ht lmens hon
rad os e corajosos e a cons:lena~ao e a re pulsa pelos 
co'rrornpidos, cob~rdes ; e traidores estirr tule as for~ 
cas morais. Que os set~tim entos de altiv<:z cOlTIunis
fa, da firmeza e do heroismo, ganhem 0 cora~ao de 
todos os mil itantes. 

o ideal comnnista e 0 mais belo ideal que jamais 
tiveram os homens_ Trabalhembs : para que aqueles 
que lutam por urn tal ideal estejam a aIt ura do ideal 
que professarn. 

A' FUGA DO FORTE DE PENICIiE 
,/ 

llAZOES DO EXITO ~ DEFICIENCIAS VEiUFICADAS 
Nota' de R~dac't~o - Porrazoes conspir~tiv'as de natureza diversa, 0 Comite Central resolveu. mantel' 

secreto este docuniento ate agora. Desaparecidas tais razoes e considerado 0 interesse que as exp(!rlencias 
da J~ga de Peniche tern para todos os militantes, da-se-lhe agora !'ublicidade. 

, . ~ . 
A fuga do Forte de Peniche levada a 'cabo em 3 

de Janeiro do ano corrente representll. alguma coisa 
de novo na iuta do Partido contra a repressao fas

. , cista. IS50 resulta claramente, tanto do n{lm~'ro e 
.. responsabilidade dos carnaradas lihertados, como 
~ ,, ~3,S dificu,ldades que foi necessario vencei e cia rna
,.; tieira como foram vencidas. Tem P01'·'1S50 interesse 

, :. ,. tirar da sua execu<;ao alguns ehsinamcn tos. 

~:t Osprincipais factore~ que torn~ram posslvel 0 

f -: ~}lo: to:alJ1. os .se~uinte~:' 
. ," 0- pnmelfO fOI oc:u ldadose e demorada pre-

paril9§o e orgenizi'lyao. A liberta<;ao dos camara
das naa foi tarefa facil. Pela forma como 'foi efec
tuad,1, implicou uma demorada e aturada prc=para
r,a@ e a solu<;ao de problemas divers os; respeitantes 
a organiza<;ao, a quadros, a recnrsos fin: Ll1ceiros e 
tecnicos. Arrumadas as principais dificult lades em 
li'es',.,grandes fases - a) no interior do ,pi: ;0, b) do 
pisoa rna, c) retirada -j foram estuda.da.s separa
damente em pormenor e atacadas as solu .<;5es umz 
por uma, envolvendo cada uma por sua '(CZ a solu
~ao cuidadosa de aspectos parcelares. S6 a solu~iio ' 
conjunta de todas as dificuldades, inc1uil Ido as ~par
celares, tornava viavel it tentativa. Urn a falta em 
qualquer delas teria conduzido ao fr;>. ,casso, com 
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perigosas consequencias, importando a sitl1ac;iio de 
uns, a liberdade de outros e ate a vida de alguns. 0 
exito alcan<;ado mostra que, 110 fundamental, a pre
parac;iio correspondeu as exigencias da tarefa. 

o segundo fa d or d o exito foi a coordzup;;:ao 
da actividade no in terior e no ex terior .. tal coor
denac;~o existiu 110 decu rso de toda a, !onga prepa
rac;ao. So ela tornol! passfve! a soluc;ao satisfat6ria 
de algumas das maiores dificuidades . Sem cIa nao 
teria side possfvel conduzir a aC!:;iio um dos elemen
tos fti lldamentais. Tao DOUCQ te ria sido possivel 0 

apurarl1ento tecn:co resr:eil:wI<; it retir~da e ao 
d omfn io do guarda no inter'iOr, com a preocu

~p'ac;iio (reaIizada ) de nao 0 mo ie~ t a'r. Tao pouco 
ter ia,sic.io Bossfyel a sincronizac;ao da acc;ao inte rior 
e e.derio;· no n~ol!1ento de;.~i:31 vo. Qe poi,s da execuc;ao, 
essas dificuld ades parecem e:(treiiiam ente mais sim
ple, do que 0 sao de fac to. A so luc;ao de qualq uer 
delas exigiu entretan to grande e paciente, esforc;o no 

. i;n terio r e no exterior e uma estreita coor-dena<;ao 
desses esfon;os. " 

o terce iro fac to r do e :dto (oi a concentr8~ao 
,de ' preocu pa .:; 6es , recursos 'e quadros. No int~
~ rior, a elaborac;ao do esquema geral da execuc;iioe 
'- 0 sell progressivo ll.p llramcn to resultaram da cons-
ta !1cia no estudo da viabiii dade da fuga, baseada 1\a 
conEa:1;;a no P:u iido enos camaradas presos 
e na ansia destes em voltar a luta. Dai uma 
iniciativa andaciosa tendcnte a resolu<;ao da princi
pal dificuldadcr sem a qual nao teria side possivel a 
r caEza<;ao dentro do esquema adoptado. No exte
rior, os recurs os destinados a fuga, a pertimicia na 
sna prepara~ao , a mobilizac;ao de quadros desta
cad os para a fas e executiva e os riscos serios que 
foi necess,1;-io correr, - tlldo determinado pela im
portancia atribuida a recuperac;ao dos camaradas 
presos. Ivlerece referenda especial a actuac;ao do 
Secret2.riaclo do ComHe Cen tral, tomando directa
li'Cntc !las 5113.S l1~aos esta tarefa, tanto no referente 
a orientac;ao no exterior, como a preparac;ao directa 
da cxecu<;;ao. 0 ('xito alcan c;ado, incluindo os seus 
efeitos polfticos , mostrou a justeza da importancia 
d ada pelo Secret~,j' :ado a esta tarefa. 

o quarto factor d o ex ito foj a prepara~,ao no 
in terior, na basQ da centraliza~ao da responsa
b i lidede rlum org8r! ismo res trito, harmonizada 
com a r-rai iciJ de lrabalho c;olectivo e de discus
~. 50 c~rTlocrid jc(l . A e:~ecuc;a~ no interior exigiu um 
forte e~p:, ri t o de Partido e de cquipa de todos os 
camat':lli;lS, confi;:lll';a mlttl1a e n,a direcc;ao, ideia de 
res po nsab ilidade e d i"ciplina. E de salientar que 
l)nm:n»:ecu(,;~w envol vendo serios r;~rigos e na qual 
p::xfcipol! lim nllmero tao elevad o de camaradas, 
todos scm e:-:ce[J~ao te n ham cLlmprido 0 que lhes 
estavil d~sti !1ado, Para isso cJntribuiu de forma de
cisiva 0 2nterior trabnlho partidario desenvolvido 
dentm aos pril!cipi o ~ do centraIismo democratico. 

o quinto faclar do exito [oi a coragem, a se
ren id,,:d0 e Il d :sci p!i nf.l . Dada a natureza das ta
re [as, s6 a coragel:l,' a sercnidade e a disciplina do 
conj unto dos camaradas e de cada qual (tanto no 
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extetio orno no interior) tornaram possive! 0 SU" 
cesso. E de notar qu~ 0 respeito pela vida human 2. 
e a finne determinac;ao de dominar 0 guard a no intc~ 
rior sen: 0 moIestar exigiram que os camm·ad-as c or~ 
-ressem mais perigos e dessem uma prova suple
men tar de serenidade e de firmeza ante 0 perigo. 0 
mesmo foi exigido pel a preocupac;ao de nao envol
ver n as responsabilidades da fuga outros .preSGS que 
nela naO pp.rticipar?-m. 

o sex to fac;o~ do exito forilm os s~ ~tim~ritos 
anti -fascistas do povo portugues. A 'nao existi
rem tais sentimentos, que 'semanifesfaram, nao so 
na colaboracao decisiva, como em diversas form as 
na fase prep'aratoria e no sllencio de filhos do povo 
que se aperceberam da fuga durante a sua execuc;ao, 
a tentativa teria tropec;ado com dificuldades suscep
tiveis de conduzir ao fracasso total QU parCial. 

Tais forafn os principais facto res do h i to, cada 
um dos quais, por si so, nao 0 poderia "assegurar, 
mas que, no conjul1to, 0 explicam. 

II 

Apesar de todos os aspectos positivos apontados" 
que tornaram PQssiv~l 0 exito, verificaram.se, tanto 

' no in\erior como no exterior, diversas deficiencias, 
' algumas das quais de tanta gravidade, que podenam 
ter comprometido PC1rcia:Iou totalmente a execuc;ao 
da tarefa. 

Born numero dessas deficiencias resultaram da 
sub.ita e imprevista fixac;ao da data, quebbrigou, 
tanto no exterior como no interior a abreviar Hum 
curto espac;o de tempo, p~eparativos finais. Alem 
porem desse motivo de precipitac;ao, algumas defi
ciencias ' revelaram ligeireza de actuac;ao ern ques
toes de muito. gravidade, falta de ideio. de responsa
bilidade, menor rigor no cumprimento do estabeIe
Cido, sobreposic;ao da opiniao pessoal as instruC;6es 
recebidas, etc. Se 0 facto de certas faltas resultarem 
da antecipa<;~o da dat~ nao excluia que ftJ ss ~m con
sideradas, estes seus outros aspectos exigem que 0 

_ seJam. . 

, As mais importantes deficiencias verific@d:ls no 
interior foram as seguintes: 

1°. - 0 conhecimento dos sitios no e;.;: terior por 
todos os camaradas tinha conic objectivo assegu

' rar a tomada de ligac;ao no caso de perdas de con
tacto no trajecto ate tais sitios. Cbnforme fora pre
visto, tais perdas de contacto verificaram-se, embo
ra mais que 0 esperado. Sucede, porem, que a um 
d os dez tamaradas nao foi (por confusao e desa
tenc;ao) comunicado 0 trajecto e 0 sitio 110 exterior. 
Daqui podia ter resultadd, no caso desse camarada 
ter perdido 0 contacto com todos os outros, vel' 
comprometida gravemente a slla r~tirada. 

2°. - 0 trijecto fora anteriormente fixado 
e expliqdo a todos os camaradas (menos 0 
acima citado). Urn camarada que discordam 
do trajectoestabelecidq re~qlyeu seguir Ulll 
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trajecto difer~nt~. D,aqui r~su)tou que os camaracias 
que se concentraram no pOll'to nO. 1 esperar,~m de
balcle expo11do-se perigosarriente, convencido~ dum 
insllcesso n3. retaguarda, quando esse camarada es
tava ja entao no ponto n,0. 2. Tambem um outro ca
marad a pretendeu seguirti-ajecto diferente; sendo 
impedido de cometer ~ssa falta por a9uele que 0 
acompanhava. 

3°. - Contra 0 comjJinado, foram abandonados 
no interior alguns objectos, que poderiam ter dado 
eventuarm~nte ao inimigo pistas perigosas. 

No exteri~:>r, algumas deficj(~ncias merecem espe
cial referencia : 

1°. - Perda na rua, antes da fuga, de documl'lI,
tos , cuja eventual apreen<;ao pel a PI'!::>E poderia ter 
inutilizado todos os esfon;os e causad o graves pre
juizos. Esta falta encerra dois aspectos negativos : a 
perda em si de documentos tao im portantes, e 0 

facto, nao menos grave, de se terem, conservarern e 
transportarem documentos nao convenientemente 
cifrados tratando de assunto de tanta responsabili
dade e ri,co. Esta fait a foi, an tes qa fuga, apreciada 
e critlcada, tanto no Secretariado, como na Comis~ 
sao Politica e no Comite Central. ' , 

2°. - falta do aviso combinado fixando data. Es
ta deficiencia podia ter' impossibilitado a fu ga: 

3°. - Marca<;ao dum sftio em lugar diferente do 
combinado e execuc;ao de outro sHio tambem eql 
lugar diferente do combinado. Este uftimt> f6i fable 
mente localizado; quanta ao prill1eiro, a nao ter 
sido ill1ediatamente rectificado, ja no decurso da 
fuga, poderia ter ill1possibilitado a chegada a ponto 
segura de alguns camaradas. 

4°. - Estabelecimento da .dependcncia de um dos 
grupos em rela<;ao ao outro. Nao conhecendu 0 
trajecto, 0 dependente teve perigosas hesitac;ofs G 
demoras e expos-se demasiado. Tambem 0 mau es
tudo de alguns tro<;os, provocou inconvenie,ntes dQ' 
moras na retirada. 

5°. - Niargem de tempo demasiado larga prevista 
no exterior para a retirada, 0 que mostra nao se ter 
considerado na medida exacta, nem a importfll1cia 
real e a repercussao politica da fuga, nem a impor. 
tan cia que 0 inimigo the daria e a 1110biliza<;ao dos 
sen, recursos repressivos. 0 alarme foi mais tardio 
d o q ue as melhores esperan<;as podiam sup or, a 
dar-se antes, a retirada podia.ter sido cortada. 

MAIO DE 1960 

6°. , q realiza<;ao duma tarefa, qu~ poderia teT 
decidido .da liberdade e da vida de camaradas. Duas 
razoes explicam essa falta: ma prepara<;ao tecnica e 
falta de decisao e expediente da s 'q ue deviam execu
ta-la. Esta falta e tanto mais grave e indesculpavel, 
quanto e certo que a execu<;ao n~o era complicada, 
e a nao execu<;ao poderia ter feito fracassar a fpga 
com risco de vida para os camaradas. 

IV 

Alem destas deficiencias e faltas, verificaram-se 
tambem outras do quadro isolado, mas no fundamen
tal e decisivo, esse quadro cumpriu. A participa<;ao 
deste quadro representa tambem alguma coisa de 
novo l1a luta do Partido contra a repressao e t~m 
um significado politico de grande relevo. 

V 

o exito alcan<;ado mostra que, no essencial, a ac
tua<;a,o dos camaradas, tanto no exterior, como no 
interior, correspondeu as necessidades. Mau seria 
porem menosprezar as deficiencias verificadas, pois 
poderiam ter inutil izado todos os esforc;os, com 
graves e dramiticas consequencias para 0 trabalho 
geral do Partido e alguns dos seus quadros. 

fica claro como as ,fal tas devem ser julgadas, 
nao s6 pelos efeitos nocivos verificados, como 
pelos efeitos nocivos que em virtude delas se 
poderiam ter verificado; como por vezes a ina
ten<;ao num pormenor ou uma deficiencia de 
pormenor podem comprometer a execl1(;ao de 
toda uma tarefa; como a podem com pro meter 
'igualmente 0 nao cllmprimcn to do decidido e a 
sobreposic;:ao da opiniao pessoal a do colectivo; 
como 0 improviso das solu<;oes comporta 
maior probabilidade de desacerto. 

fica tambem claro nesta experiencia 0 valor 
d a planifica<;ao e do ~spirito de organiw:;ao; 11 
J1ecessidade cia e!' treita colabora~ao e in tercajuda 
das organizac;oes e dos quadros realizadas com 
espirito fraterno ; a necessidade da hierarquiza
<;ao da importancia das taref2,s e, por vezes , a 
necessidade de concentrar os esfor~os na reali
za~ao de algumas, mes mo com temporario pre
juizo de outras; a importancia do trabalho co
lectivo das organizac;5es do Partido, segundo 
os pri ncipios do centralismo democritico ; 0 
papel decis ivo que desempeniIam a coragem, 
a disciplina e a confian\;a no Partido. 

Dos aspectos positivos da actuac;ao e das defi
ciencias e faltas verHicadas resulta uma experiencia 
muito lHi l, tanto no Clue respeita ao caso em si, co 
mo no que respei ta aos mdodos gerais de traba.lho 
partidano. ' 

A COMISSAO POLfTlCA DO COMITE ,CEt-;]TRAL 
DO PARTIDO COMUNIST APORTUGUES 
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