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"A CLASSE OPERARL~" esci comple;ando ;eu 50° aniversarw de funda~ao . 
Este fato, extremanente auspicioso e de enorme significa~ao, enche de jubilo os 
comunistas, todos OS democratas consequentes. 0 orgao centra l do Partido Co
munista do Brasil, em sua trajetoria dificil mas gloriosa, firmou uma admiravel 
linha de independencia, de combatividade e coerencia . Erigiu-s · num marco lu
minoso e perene do movimento revolucionario brasileiro. 

J ornal de Trabalhadores feito para Trabalhadores, "A CLASSE OPERARIA" 
guardqu fidelidade a legenda que a inspirou. Vern dedicando-se a Jes mascarar o 
odioso sistema economico, social e politico imperante no pais, a despertar, mo
bilizar e unir as massas exploradas e oprimidas a fim de que co.tquistem sua e
mancipa~ao sob a hegemonia do proletariado, a educar os comunistas no senti
mento da abnega~ao a servi~o do povo. Eminentemente politica e revolucionaria, 
jamais claudicou em suas posi~oes ou traiu os interesses do proletariado . 

A impressao e a difusao de "A CLASSE OPERARIA" por tao Iongo periodo 
representam uma epopeia. As incessantes e brutais persegui~oes da rea~ao ou 
as intrigas dos oportunistas e dos revisionistas raras vezes conseguiram silen
cia-la. Contot} com a invariavel e firme solidariedade dos trabalhadore s avan~a
dos, dos setores esclarecidos das massas populares. Alguns militantes dera m 
suas vidas para faze-la circular . Sua sobrevivencia tern sido o resultado des se 
apoio incondicional assim como da vitalidade e da justeza da causa proletaria. 

0 jornal do Partido tornou-se a expressao literaria mais autenti ca da politica, 
da tenacidade e da perseveran~a dos comunistas brasileiros. Vern desempenhan
do e desempenhara urn papel cada vez mais saliente no processo revolucionario 
que esta em curso no pais e no mundo e que terminara inevitavelmente com a vi
t6ria definitiva da democracia, da independencia nacional e do socialismo. 

Jornal proletario, jornal de Partido 

Desde que se criaram no Brasil condi~oes para a propaganda impressa, para 
a difusao ampla c!.a palavra escrita, as for~as progressistas a ela recorreram com 
o objetivo de pugnar por seus interesses, por suas aspira~oes. Apesar do obscu
rantismo reinante, da intermitente repressao e da pobreza de meios, a irriprensa 
patriotica e democratica sempre demonstrou valor. Manifestava os anseios de li
berdade e de cultura do povo, denunciava sem medo as injusti~as e os poderosos, 
reclamava direitos para os humildes. Ao entrar em cena o movimento operario, 
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essa tradis:ao foi refors:ada, teve seu conteudo ampliado. A imprensa prolediria 
nao s6 desfraldou a ideia da rebeldia e da independencia de classe como deu pro 
fundidade ao sentido do democratismo, das rei vindicas:oes politicas e sociais 
contra os exploradores e opre ssores . Por urn Iongo periodo, quer os jornais da 
intelectualidade democnitica, quer os de origem openiria foram, em geral, efeme
ros. Um ou outro sobreviveu maior tempo. Na batalha desigual com as for<;as 
reaccionarias, terminavam so<;:obrando. Nao dispunham do respaldo indispensa
vel para prosseguir em circulas:ao, embora muitos desfrutassem de simpatia e po
pularidade. 

Em ,relas:ao· !=lOS jornais de origem popular que a precederam, "A CLASSE 
OPERARIA" apresentou algumas vantagens. Apareceu num estagio bern mais 
avanc;:ado do movimento proletario, depois que este havia dado urn salto com a 
constituis:ao do Partido Comunista . Tinha relevance missao a cumprir: ser o or
gao central do Partido, sua principal tribuna politica. 

Trazendo nitidamente impresso, desde o inicio, seu carater de classe, par
tidario, e tendo nascido, como o Partido, umbilicalmente vinculada aos meios 
proletarios , a experiencia que "A CLASSE OPERARlA" iria viver era inedita, 
sem precedente no pais. Ate entao havia predominado no movimento operario .bra
sileiro o apolit i cismo, de cunho anarco-sindicalista. 0 proprio Partido se ressen
tiu dessa influencia negativa. Tambem eram bastante difundidas e influentes as 
ideias economistas e reformistas . o fundo , a respe ito da imprensa, prevaleci
am as teses social -democratas vigorantes no movimento socialista europeu de
pois que ele caiu nas maos dos velhos revisionistas . De acordo com essas teses, 
OS orgaos da imprensa socialista nao ficariam subordinados nem a dire<;ao nem a 
disciplina do Partido. Seus eventuais redatores deviam ser livres para orienta
- los como melhor lhes parecesse . lsto era a prova acabada da degeneresd'!ncia 
do's partidos social-democratas, sua transformas:ao em partidos reformistas , opor
tunistas, incapazes de preparar e dirigir a revolu <;: ao destinada a liquidar o capi
talismo. A vitoria da Revolus:ao de Outubro, na Russia, e do marxismo-leninis
mo, vibraram urn golpe tremendo a tais concepc;:oes . Mas nao as destruiram, espe
cialmente entre nos. 

0 Partido Comunista ·do Brasil, se bern que ainda engatinhasse na aplicas:ao 
do marxismo-leninismo a nossa realidade, ja comec;:ara a perceber que se quises
se realizar sua tarefa historica nao devia transformar-se num apendice de sua 
imprensa e s i m dirigi-la de modo efetivo. A fim de unir as massas trabalhadoras 
das cidades e do campo e orienta-las, de evitar sua degeneras:ao em urn agr upa
mento reformista , o Partido precisava controlar sua imprensa. Aprendera que Le
nin enfocara nos primordios de sua ati vida de o papel do jornal nao apen::os como 
agitador e propagandista, mas tambem como edificador de uma organizas:ao cen
tralizada, aguerrida, ja que na !uta pelo Poder, a arma decisiva do proletariado 
e esse tipo de organizas:ao. Lenin, atacando o estreito espirito de circulo e o 
"anarquismo senhorial", signo dos inte le ctuais infensos ao trabalho organizado, 
ensinara que o proletariado s6 se tornaria invencivel quando "sua uniao ideol6-
gica por meio dos principios do marxismo se consolidasse na unidade material 
da organizas:ao". lnsistiu em que a imprensa, a literatura e a arte deviam servir 
ao proletariado, Iivrando-se do filisteismo, da falta de espirito de partido. Com 
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0 prop6sito de opor-s e a imprensa burguesa e a tudo quanto fosse individualismo 
e carreirismo dos intelectuais burgueses, Lenin indicava que os openirios cons
cientes tinham necessidade de · arvorar o principio da literatura de partido, de
senvolve-lo, dar-lhe vida de modo cabal e completo . "A literatura -, dizia ele -
deve tornar-se parte integrante da luta proletaria" . E explicava: "E impossivel 
viver na sociedade e del a nao de pender. A independencia do es critor, do artis ta 
ou da atriz burgueses nao e outra coisa senao a dependencia camuflada (ou hipo
critamente disfan;:ada) da bolsa do capitalista". 

Os comunistas brasileiros testemunhavam, por outro lado, o ·quanto era falsa 
a propalada imparcialidade e objetividade da chamada grande imprensa, , da im
prensa burguesa, que Lima Barreto, ja em 1907, soubera tiio vig orosamente des
mascarar em seu "Recordac;:oes do Escrivao Isaias Caminha", li vro que conserva 
tanta atualidade, apesar do refinamento pragmatico a que recorrc hoje em dia es
sa imprensa, a servic;:o da reac;:ao interna e do imperialismo norte -a mericano, para 
mentir, mistificar e embrutecer as massas. 

Seguind.9 a concepc;:ao leninista, os comunistas quiseram fazer de "A CLAS
SE OPERARIA" urn 6rgao de divulgac;:ao em tudo e por tudo diferente, seja da 
imprensa "sadia", comercial, privada, seja da imprensa apolitic .a ou reformista 
de alguns grupos operarios. Pretendiam que fosse urn jornal com esplrito de par
tido. Embora a principio essa posic;:ao aparece'sse de maneira algo estreita, secta
ria e a forma da propaganda fosse bastante geral, o jornal sempre se esforc;:ou 
por corresponder as diretivas partidarias e buscou escrever principalmente so
bre os problemas qu~afligiam os operarios e o povo, numa linguagem simples; 
direta, convincente . A medida que aplicava de modo vivo a linha do Partid9, que 
rompia com o sectarismo e se tornava mais flexivel, "A CLASSE OPERARIA" 
passava a alargar sua influencia, a granjear prestigio, fazendo-se por di versos 
titulos digna do aprec;:o de todos os sinceros revolucionarios brasileiros. 

Luta politica e ideol6gica 

0 nascimento de "A CLASSE OPERARIA" ocorreu numa fase ascendente das 
ac;:oes revolucionarias no pais, em que uma nova disposic;:ao de forc;:as politicas 
e sociais se formava para exigir as transformac;:oes democraticas que a socieda
de brasileira de ha muito necessitava. Nas cidades e no campo sucediam greves 
e manifestac;:qes de trabalhadores por suas reivindicac;:oes e direitos democrati
cos. Nos quarteis estouravam levantes, em especial de jovens oficiais que re
fletiam a radicalizac;:ao das camadas pequeno-burguesas e burguesas, levantes 
de condenac;:ao as fraudes nos pleitos eleitorais, ao predominio vergonhoso das 
velhas oligarquias servic;:ais dos latifundiarios do cafe e dos banqueiros ingle
ses, e por medidas economicas e culturais progressistas. Em face dessa situa
c;:ao, os comunistas, ainda pouco numerosos, viam-se cada vez mais compelidos 
a participar da vida politita, a sair do i.solamento em que se encontravam. Em 
principios de 1925, o Part ido preparava-se para debater, em seu II Congres
so, problemas economicos e organizativos da classe operaria e do campesinato 
e questoes de ,natureza politica. Apresentava-se como primordial e urgente a ne-
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cessidade de efetuar uma viragem em direc;:ao as massas, lanc;:ar urna solida pon
te para elas e fazer com que os comunistas se dedicassem a ac;:ao politica. Im
punha-se que fixassem sua atenc;:ao nos acontecimentos em curso que afetavam 
outras classes e camadas oprimidas, que aparecessem como verdadeiros lutado
res pela democracia e empregassem uma ditica que elevasse a consciencia das 
massas. Em suma, o Partido precisava forralecer-se auaves do caminho provado 
da ligac;:ao com as massas. 0 veiculo capaz de realizar essa tarefa seria urn jor
nal, urn semanario legal, ja que os comunistas nao possuiam recursos para edi
tar urn diario. 

Assim e queJ as vesperas do II Congresso do Partido, em 1925, surgiu "A 
CLASSE OPERARIA", porta-voz dos marxistas-Jeninistas, destinado a incenti
var o trabalho junto as massas, esclarece-las e uni-las na defesa de seus inte
resses, a ajuda-las na luta contra as forc;:as reacionarias, a prepadi-las para a 
revoluc;:ao nacional e social. Simultaneamente, deveria contribuir para coesionar 
o pensamento e a ac;:ao dos comunistas, visando a faze-los combatentes intrepi
dos, marxistas-leninistas fieis, internacionalistas de verdade, incutindo em to
dos o espirito de partido, o amor sem limites ao Partido. 

Nas diversas, fases que assinalam a relativamente longa existenci<t de • A 
CLASSE OPERARIA", os comunistas ressaltam com justificado sentimento de 
orgulho revolucionario que o orgao central cumpriu com honra seu clever. usten
cou corajosamente os interesses imediatos do proletariado e das massas popula.
res, da mesma forma que jamais perd.eu de vista seus interesses gerais e futuros. 
Comcitou-os a participar da luta pelas I iberdades, por uma reforma agraria radi
cal , pela expulsao do imperialismo, descortinando-lhes a perspectiva do socialis· 
mo, e insistindo nas ideias do internacionalismo proletario.,Sempre obedience a 
orientac;:ao do Comite Central do Partido, "A CLASSE OPERARIA" pode dizer que 
desde seu primeiro numero ate o momento atual, vern sendo uma consequence in
terprete dos interesses dos oprimidos, uma valorosa combatente da causa da li
bertac;:ao nacional e social do povo bra ileiro. Atraves de suas paginas, os co
munistas tern contribuido para forjar uma forte consciencia democnitica e anti
imperialista, e tambem socialista, desenvolver nos militantes revoluciomirios 
proletarios a convicc;:ao da necessidade de construir urn poderoso e combativo 
Partido, marxista-leninista, sem o qual sera impossivel conseguir o triunfo so
bre a burguesia e o imperialismo. 

Quando o Partido Comunista do Brasil fez o balanc;:o resumido das expenen
cias de sua atividade no documento "Cinquenta Anos de Luta", mostrou que, ao 
travar diferentes batalhas ao Iongo desse periodo, havia obtido significativas vi
torias mas cometera igualmente inumeros erros. 0 sentido principal de seus es
forc;:os, no entanto, consistira em assimilar a teoria marxista-leninista e aplica
-la de maneira criadora as condic;:oes concretas brasileiras , isto e, tratara de ela
borar e levar a pratica uma linha politica que correspondesse a realidade , aos in
teresses da revoluc;:ao no pais . A avaliac;:ao desse processo incluiu logicamente 
a cr!tica ao seu peri6dico central, critica cuja finalidade era a de corrigir os vai
vens e retrocessos que se refletiram na orientac;:ao do jornal. 

Efetivamente, erros existiram. E nao podia ser de outra forma, ja que nao so-
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mos idealistas, com pretensoes de fazer tudo a perfeic;:ao. Resultaram em sua 
maior parte de debilidades e limitac;:oes, ou de dificuldades na luta para melhor 
servir ao povo, para transformar o marxismo-leninismo num guia de ac;:ao, na ar
ma invencivel da libertac;:ao dos explorados e oprimidos pelo capitalismo e pelo 
imperialismo. Entretanto, o acervo de experiencias e bern mais positivo que ne
gativo, registra sucessos excelentes. 

As paginas de "A CLASSE OPERARIA" semprt transbordaram de odio a ex
plorac;:ao e as injustic;:as , infundiram esperanc;:as em urn mundo melhor. Propugna
ram com vigor as reivindicac;:oes dos trabalhadores, denunciaram de modo can
dente a falta de direitos para o povo. Nelas os comunistas patrocinaram campa
nhas memoraveis em favor da jornada de 8 horas, da lei de ferias remuneradas, 
da indenizac;:ao em decorrencia de dispensa do trabalho, do direito de greve, da 
regulamentac;:ao do trabalho de menores e mulheres, do salario igual para traba
lho igual, contra a carestia de vida e muitas outras. Em relac;:ao ao movimento 
sindical, pleitearam o direito de livre sindicalizac;:ao, com a consequence forma
c;:ao de federac;:oes sindicais regionais e da Confederac;:ao Geral dos Trabalhado
res do Brasil (CGTB), a qual chegou a ser criada antes de 1930, mas logo a s e
guir fechada, o mesmo ocorrendo em 1946. A palavra-de-ordem "Todos os traba
lhadores dentro de seus Sindicatos" foi difundida amplamente em suas colunas. 
As manifestac;:oes de 1° de Maio realizadas de 1926 a 1935 , assim como as do 
periodo de 1945-1953 , encontraram apoio entusiastico do jornal. 

Atraves de "A CLASSE OPERARIA" ganhou notavel inc c ntivo a ideia da for 
mac;:ao da frente-unica dos trabalhadores e das forc;as populares. Desde o lanc;a
mento do Bloco Operario e Campones, constituido em 1926 com a finalidade de 
aglutinar as forc;as fundamentais do povo, passando pela Alianc;a Nacional Li
bettadora, em !935, para resistir ao fascismo, ate a ampla frente patriotica que 
e hoje preconizada pelo Partido objetivando a derrubada da ditadura militar-fas
cista, a questao da frente-unica tern sido urn dos leit motiv do jornal. Na mesma 
medida, e com maior energia, vern ele infundindo a ideia da luta revolucionaria 
contra o monopolio da terra e demais restos feudais, por uma reforma agraria 
radical, contra a espoliac;ao imperialista, sobretudo a norte-americana, pela com
pleta independencia nacional, pela conquista de ampla s franquias democniticas 
e por urn novo regime politico e social que assegure a s oberania do f-dis, bem-es
tar e cultura para o povo. 

Como nao podia deixar de ser, a insurre1c;:ao de novembro de 1935 recebeu a 
solidariedade dos comunistas em textosr vibrantes do orgao central do Partido. 
E quando, em 1962, "A CLASSE OPERARIA" retomou suas melhores ~radic;:oes, 
transformou-se num posto avanc;:ado do combate pelas soluc;:oes revolucionarias 
para os problemas brasileiros. Condenou a via pacifica defendida pelos revisio
nistas e vern fundamentando a necessidade do caminho da luta armada, da guerra 
popular, como o unico capaz de livrar o Brasil da ditadura militar e da domina
c;:ao imperialista norte-americana. Ao surgir a resistencia guerrilheira no Aragu
aia, em abril de 1972, saudou-a com entusiasmo e publicou urn grande numero de 
artigos e materiais relacionados com esse acontecimento, que abre novos hori
zontes ao movimento revolucionario e democratico. 
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A ideia do socialismo, a propaganda da edi fica~ao do novo regime na Uniao 
Sovietica, no periodo de Stalin, a inelutabilidade de sua vitoria, sempre estive
ram pn;sentes em artigos, reportagens e trabalhos publicados em "A CLASSE 
OPERARlA" . Quanto mais as for~as do capitalismo, do fascismo e dos renega
dos revisionistas tentam desmoralizar a causa socialista e fazer com que o pro
letariado abandone a luta contra a escravidao assalariada mais os comunistas 
se empenham em demonstrar que a sorte do regime de explora~ao do homem pelo 
home m esta definitivamente sel ada. De acordo com as previsoes de Marx, En
gels, Le nin e Stalin, nada podera evi tar o desaparecimento do capiralismo e o 
surgimento da nova sociedade . 

Ourro tanto deve ser diro com refere n cia a de fesa do in ternacionalismo prole
uirio. 0 lema "Prole rarios de todos os paises, uni-vos!" e a epigrafe consagra
da do jornal aesde sua funda~ao . Mi lhares de t rabalhadores tern sido e ducados 
no sentimen ro de solidariedade aos se us irmaos dos paises capi ra listas, aos po
vos que constroe m o sociali.smo e aos que sao oprimidos pelo imperiali s mo e l u
t a m por s u a li berta~ao naci onal. Qua ndo a Uniao Sovietica, sob a dire c~ao de 
Stal i n , e ra o b alu arte d a revolu~ao mundial , os com unisras bras i lei ros a firmavam 
qu e a p edra de roque do inte rnacionalis mo proletari o residia na de fesa do primei
ro E srado Soci a li s t a. Ho j e, que os revi s ionis ra s s ovi e ricos rra ns forma r am o glo
ri oso pais de L e ni n e Sta l i n numa pod!ncia s oc ia l-im periali s ra, o de ver do s co
munisras exige, ao conrra rio , a lura unida contra sua poli tica agress iva e ,he ge
monica. C oerente com essa posi~ao interna cionalista, "A CLASSE OPERARIA " 
publicou, em 1962 , a resolu~ao do Comite C entral do Partido defende ndo a China 
Popular contra a agressa o da India de ehru. Esclareceu, alem disso, os reais 
mori vos que leva ram os expansionistas hindus a cometer aquele crime, do qual 
sairam derrorados e bastante desmascarados. A mesma condura se manifesrou 
por ocasiao da qrande Revolu~ao Cultural Proleraria. Tambem nas paginas de "A 
CLASSE OPERARIA " sobre s sai a profunda amizade que une os marxistas-leni
nistas do Brasil aos seus camaradas da Albania, amizade que se estreita dia a 
dia para be neficia da causa ·comum. 

Enfim, " A C LASSE OPERARIA " rem sido urn firme ba luarte da lura contra o 
liquidacioni smo e em defesa do Partido. Promove inrensa campanha de desmas
caramento dos revisionistas contemporiine os , tra idores do movimento openirio . 
Se em outros tempos, combateu com veem e ncia o oportunismo , a judando a des
cobrir as posi .yoes vacilantes e reformistas do ex-secredirio geral do Partido, 
Asrrogildo Pereira, e denunciando o prestismo como tendenci a caudilhesca , pe
queno-burgues a , nos ultimos anos vern contribuindo poderosame nte para mostrar 
a fisionomia de Presres como renega do da revolu~ao , posirivista rra vestido de 
marxista-leninisra. Sob esta c a pa, Prestes tentou liquidar a tradicional organiza
~ao dos comunistas e impiqgir como sucedii neo urn a grupa mento nacionalisra-bur
gues , reformista , que denominou de Partido Comunista Brasile iro. Mas malogrou 
em seu infa me prop6sito. 

Gra~ as em boa parte a o trabalho de "A CLASSE OPERA RIA ", o Partido , ap6s 
o golpe de 1964, fez uma rerira da em relativa orde m. Apesar de ter sido fechada 
e s ua se de ocupada pelos militares , o 6rgao centra l dos comuni s ra s rorna-se mais 
necessario ness a nova fase de vicis s itude s que vive o pais. Os artigos que pu-
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blica refletem o amadurecimento do Partido, o avanc;:o da revoluc;:ao. Sente-se, ao 
le-los e estuda-los, que o Partido procura seriamente colocar-se a altura de suas 
grandiosas tarefas. Debate temas politicos que estao na ordem-do-dia e oferecem 
condic;:oes de mobilizar as massas; examina as plataformas e os meios para am
pliar a £rente de resistencia patriotica e popular; busca a melhor concepc;:ao 
e OS metodos mais apropriados a preparac;:ao e desencadeamento da luta armada ; 
concentra o fogo de seu ataque no revisionismo contempodineo, que e o maior 
peri go para o movimento comunista e revol ucionario, sem abandonar o com bate 
as demais ideias hostis e estranhas ao proletariado, de fundo pequeno-burgues 
e burgues. 

Na I uta politica e ideologic a, "A CLASSE OPERARIA" reve lou , nos cinqueu
ta anos transcorridos desde sua fundac;:ao, que 0 proletariado e a unica classe 
capaz de , em alianc;:a com os camponeses, constituir a forc;:a social indispensa
vel a realizac;:ao das transformac;:oes revolucionarias reclamadas pel c. sociedade 
brasileira. 

Apoio essencial e comovente 

Por mais que as classes dominantes e os corifeus do liberalismo proclamem 
os direitos do homem e do cidadao e apresentem a liberdade de imprensa como 
a mais preciosa das liberdades, a pratica e outra. Para OS trabalhadores e opri
midos, sobretudo . Os jornais populares e operarios sao prova disso . A luta para 
usufruir o direito de expressar e difundir ideias livremente, atraves da imprensa, 
tern sido durissima. Hoje, sob a ditadura militar, ate os jornais reacionarios so
frem severa censura, salvo quando fazem acordo com os generais fascistas ou 
s·e colocam a servic;:o de sua politica. Nao e de admirar, pois, que "A CLASSE 
OPERARIA , ' em meio seculo de existencia, s6 por brevissimos periodos tenha 
saido legalmente. A maior parte desse tempo, foi editada e circulou clandestina
mente, sujeit a a feroz perseguic;:ao. Teve de superar mil e urn obstaculos que lhe 
impunham os inimigos para calar sua voz. Nao ha no pais exemplo de jornal tao 
perseguido. 

Nao obstante, apena s temporariamente de ixou de s er publicada. No presente, 
prossegue de modo impavido ocupando seu posto de combate. lsto de forma al
guma acontece por casualidade, mas sim porque ela corresponde aos interesses 
do proletariado e de seu partido, porque recebe o apoio ati vo de milhares de co
munistas e de lutadores sempartido, que veem no jornal seu interprete conscien
te, destemeroso, pertinaz. 

Agitando as reivindicac;:oes proledirias e populares , propagando a id~ia da 
revoluc;:ao e do socialismo, sincera e apaixonadamente , • A CLASSE OPERARIA• , 
apesar da pobreza material , sempre apareceu eloquente como a verdade que de
fendia , despertava entusiasmo, suscitava a simpatia da gente simples que mos
trava carinho com o jornal, passava a reclama-lo , a apoia-lo, a protege-lo. Seus 
redatores, graficos, correspondentes e distribuidores contribuiram para estender 
sua influencia. F ormaram em torno dele urn coletivo disposto a todos os sacrifi-
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cios para que continuasse levando a verdade ao povo, para assegurar a difusao 
da palavra do Partido. 

A cada invasao das suas oficinas, a cada depredar;:ao das suas redar;:oes, ou 
depois da prisao, tortura ou assassinato de alguns de seus destemidos trabalha
dores ou colaboradores, sucedia o aumento das manifestar;:oes de solidariedade 
ao jornal, ampliava-se a aura popular que o cercava, crescia a determinar;:ao de 
republidi-lo e difundi-lo em maior escala. 

Essas manifestar;:oes comoventes expressavam-se na angariar;:ao de recursos 
materiai , atraves de todo tipo de contribuir;:oes. 0 jornal periodicamente publi
cava a relar;:ao das contribuir;:oes, prestando contas a seus leitores e amigos das 
fontes que invariavelmente o sustentaram. Assim se criou e de~envolveu a le
genda de heroismo e devotamento que fazia "A CLASSE OPERARIA" ressurgir 
em resposta aos golpes desferidos pela rear;:ao. Os redatores e graficos, bern co
mo o inesquecivel "Classop", foram homens corajosos que dedicaram s uas vi
das desinteressadamente a revolur;:ao. Obra do Partido, apoiado por urn tao for
midavel ativo de colaboradores, "A CLASSE OPERARIA" espelhava as virtu
des e potencialidades do proletariado brasileiro, a forr;:a e a grandeza de sua 
causa. 

Por isso, a rear;:ao persegue encarnir;:adamente o jornal , todo:> ·::>s que nele tra
balham. A S?.ida de cada numero representa uma dura batalha . Ate sua leitura e 
considerada crime pelos governantes. ob a ditadura militar, a posse de urn sim
ples exemplar do orgao central do Partido da motivo para prisoes e torturas. 

"A CLASSE OPERARIA", no en tanto, sen: pre encontrou meios e form as de 
levar a orientar;:ao do Partido a scus militantes e aos setores avanr;:ados do pro
letariado e do povo. As forr;:as reacionarias e fascistas jamais conseguiram si
len-cia-la em definitivo. 'Iambem os revisionistas tentaram faze-lo , por manobras 
escusas, mas falharam . E que, em sua renegar;:ao dos objetivos revolucionarios, 
os revisionistas, chefiados por Prestes, pretenderam logo depois de 1957, aca
bar com a tradir;:ao combativa da imprensa do Partido . entiam particular repug
na ncia por tudo quanto cheirasse a proletario, dizendo que a palavra traduzia 
sectarismn. Chegaram entao a abandonar o nome de "Yoz Operaria" que, em certo 
perlodo, substituira "A CLASSE OPERARlA" . A esta, davam-na como inexisten
te para todo o sempre. De modo que, quando a viram voltar a circular;:ao, em 1962 , 
ficaram furiosos , trataram de ignoni-la. Haja vista que o pseudo-historiador e ve
lho oporcunista, general elson \Verneck Sodre, num volumoso e s uperficial livro 
de compilar;:ao sobre a hist6ria da imprensa brasileira , editado em 1964, nao diz 
uma palavra sobre o reaparecimento do antigo periodico central dos comunistas. 

Entre parentesis, e preciso dizer que a vida pregou uma per;:a aos reVlSlOnis
tas e a Prestes. Ap6s 1964, eles recorreram a feitura de jornais com nomes ope
rarios, procurando salvar-se da desmoralizar;:ao em que cairam e verse a inda con
seguiam impingir sua mercadoria envenenada aos trabalhadores e prestar servl
r;:os a burguesia. 

Enquanto is so, para os revoluciomirios, para os comunistas, "A CLASSE OPE 
R ARIA" era tiio necessaria como oar, significava a presenr;:a do proprio Partido, 
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a materializac;:ao de sua existencia. Em varios momentos da vida nacional tor
nou-se o elo visivel, concreto, ·principal, de ligac;:ao entre os comunistas. Assim 
sucedeu no periodo do famigerado Estado Novo fascista. Assim sucede agora 
nos terriveis anos da ditadura militar. Recebe-la, ler e estudar seus artigos, di
fundi-la, e uma das mais importances formas de atividade dos comunistas que, 
nela inspirados, articulam suas forc;:as , reconstroem a organizac;:ao, ligam-se as 
massas, preparam a revoluc;:ao. 

E impossivel aqui narrar os enormes sacrificios e reJacionar os nomes de to
dos os '1ue se empenharam para que "A CLASSE OPERA RIA" continuas se circu
lando e c umprindo o clever de esclarecer e educar o proletariado e as forc;:as po
pulates em sua lura emancipadora. Destacamos o mais antigo dentre eles, o do 
camarada Jose Duarte, que se tornou incansave! batalbador em prvl da imprensa 
revolucionaria proletaria . Ressaltamos igualmente o nome do camarada Mauricio 
Grabois que, desde seu ingresso no Partido, em 1932 esteve ligado ao jornal, 
quer na condic;:ao de "Classop", quer na de colaborador assiduo ou de dirigente 
que esteve por mais tempo a frente do orgao central do Partido. Ele tern sido urn 
dos mais decididos defensores da linha proleniria da imprensa comunista, urn dos 
melhores jornalistas da causa da revoluc;:ao. 

Devemos honrar sobretudo os que nao pouparam nenhum sacrificio e imolaram 
suas preciosas vidas para que o jornal do Partido difundisse as ideias da liber
dade e do socialismo. Relembramos com emoc;:ao nomes como o do camarada Ama·-
ro Francisco de Oliveira, "Classop" assassinado em 1935 pela pollcia de Per- "' 
nambuco, sob a direc;:ao de Etelvino Lins. Ou o do camarada Carlos Danielli, que 
respondia pela redac;:ao de A CLASSE quando foi massacrado pelos militates fas
cistas, em fins de 1972, num dos quarteis de Sao Paulo. 0 empenho do camarada 
Danielli para que o jornal saisse com regularidade e ajudasse as organizac;:oes 
partidarias em sua atividade politica e digna de exemplo. Nao cabe agora mencio-
nar e exaltar outras figuras queridas. A extensa legiao esta para sempre ligada 
a imprensa do Partido. J amais sera esquecida. 

* * * * * 

Ao completar cinquenta anos, "A CLASSE OPERARIA" percorreu brilhante 
trajetoria, cumpriu rlestacada func;:ao. Projetou-se como o porta-voz da vanguarda 
marxis ta-l e ninista brasileira, tenaz defensora dos interesses populates, ardente 
propu sora das correntes patrioticas e progressistas, irreconciliavel inimiga da 
ditadura militar e do fascismo, do latifundio e do imperialismo, destemerosa pro
pagandista da revoluc;:ao agraria e antiimperialista, e tapa necessaria para passar 
ao social ismo. 

No processo revolucionario, que se desenrola ante nossos olhos, no Brasil e 
no mundo, "A CLASSE OPERARIA" tera de desincumbir-se de missoes da mais 
alta importancia. Devera desempenhar urn grande papel tanto agora como em futu
ro rnediato . 

0 mundo capitalista agoniza . Suas crises manifestam-se cada dia mais vio
lentas, seus males sao incuraveis. Nem o terror fascista a que recorre com mai er 
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frequencia, nem as panaceias reformistas e revisionistas podem salva-lo. Entre
tanto, e dificil prever exatamente em que momento sera sepultado e ate quando 
seus miasmas e sua maldita heran<;:a conti nua rao empestando o ambience social. 
0 cerro e que o imperialismo e o social-imperialismo preparam novas agressoes 
e tentam estabelecer seu dominio sobre OS povos. Em contrapartida, sobe a mare 
revolucionaria, exigindo uma dire<;:ao a a ltura para que a vitoria seja conseguida. 
Assume propors:oes gigantescas a luta ideol6gica, impoe-se como nunca a defesa 
das posis:oes marxistas-leninistas e a ados:ao de taticas flexiveis que orient em 
de modo justo as fors:as da revolus:ao ascendente . 

A situas:ao no Brasil tambem piora . 0 pais esta ameas:ado de recolonizas:ao, 
0 povo passa priva<;:oes . Aumenta o reclamo pela derrubada da ditadura mili ta:
-fascista. Agrava-se o impasse entre a expressa vontade da imensa maioria da 
na<;:iio e a obstinada decisiio dos generais de se conservarem no Poder e execu
tarem sua politica antinacional e antipopular. A campanha pela convocar;:ao de 
uma Assembleia Constituinte livremente eleita, pela Abolis:ao de todos os Atos 
e Leis de exces:ao e pela A nistia Geral, atraves da ampla uniiio das fors:as a nti
ditatoriais e do recurso a todas as form as de lura, tornou-se o centro da ati vi dade 
dos comunistas e das coi:rentes democraticas e populares. Ao mesmo tempo, im
poe-se o fortalecimento do Partido marxista-leninista, cresce sua responsabili
dade politica e ideol6gica. 

essas circunstancias, o jornal dos comunistas se faz ainda mais indispensa
vel. Ele orienta, une e da alento ao conjunto do Partido. Seus artigos esclare
cem e refors:am a convics:ao dos revolucionarios. Alem de lidos, devem ser estu
dados pois traduzem o pensamento mais avans:ado, a mais justa teoria revolucio
naria. Contribuem para distinguir OS marxistas-leninistas dos revisionistas, OS 

• verdadeiros dos falsos comunistas. 

E preciso encontrar meios e modos de editar e reproduzir «A CLASSE OPE -
RARIA"' faze-la chegar as organizas:oes partidarias, de mane ira segura, eficien
te. Cada exemplar deve ser valorizado. Cumpre ainda apoUi-la com boas corres
pondencias, informa<;:oes oportunas e contribui<;:oes financeiras. 

"A CLASSE OPERARIA" e uma das tr ibunas mais gloriosas do proletariado mi
litante, marxista-leninista, internacionalista, do nosso pais. Continuemos a sus
tenta-la sem nenhum desfalecimento. 

Salve o 50° anive rsario do orgao c~ntral do Partido Comunista do Brasil 

,\BAIXO A DI TADli RA IVJI LITA R-Fi\SCISTi\! 

POR UMA CONSTl TU INTE LIVREMENTE ELE IT A! 

PELA ABOLI<;AO DE T ODOS OS ATOS E LE IS DE EXCE<;AO! 

PO R A \l iST!:\ GFRA I. ' 
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Vit6ria de alcance rnundial 
Mcnsagem do Comite Central do Partido Comunista do 
Brasil enviada a Frcntc de Libertacao Nacoonal do Viet
na do Sui. 

A Frente de Libertac;:ao Nacional do Vietna do ul 

Prezados amigos 

0 Comite Central do Partido Comunista do Brasil, marxista-leninista, sauda 
com alegria e entusias ticamente as forc;:as revol uc ionarias do Vi etna pe Ia magni
fica vit6ria alcanc;:ada na !uta de libertac;:ao nacional, que livrou o pais da ocupa
c;:ao norte-americana e varreu a ditadura fascista de Van Thieu. 

Esta vit6ria, de alcance mundial, foi o resultado do combate persistente, he
r6ico e abnegado das massas populares vietnamitas contra seus piores e mortais 
inimigos. Inspirada por Ho-chi-min, grande patriota e ardente revolucionario, a 
gloriosa !uta de salvac;:ao nacional transformou-se num exemplo convincente de 
que quando urn povo se une e decide bater-se por uma causa justa torna-se inven
civel. Por mais poderosos, barbaros e sanguinarios que sejam seus adversarios , 
estes acabarao derrotados . A forc;:a bruta e as manobras sorrateiras dos imperia
listas e seus lacaios para quebrar o animo combativo dos patriotas do sui do Vi
etna esboroaram-se ante a firmeza e a lucidez sempre presentes nas fileiras im
bativeis da Frente de Libertac;:ao. Embora tenham sido imensos os sacrificios, 
enormes as perdas de vidas preciosas, uma e outras foram compensadas pela con
quista da liberdade , da paz, da possibilidade real de unifica c;:ao do pais , do di
reito de construir uma sociedade livre da opressao e da explorac;:ao. 

0 Partido Comunista do Brasil nunca duvidou que o bravo povo irmao conquis
taria seus gloriosos objetivos. Numa resoluc;:ao do Comi t e Ce ntral , de junho de 
1965, intitulada "Toda Solidariedade ao Povo do Vietna", na qual chamava os 
brasileiros a se oporem a ajuda que a ditadura militar oferecia em alimentos e 
remedios ao governo titere do Vietna do Sui, afirmava-se: "Quaisquer que sejam 
OS planOS guerreiros dos imperiaJistaS norte-americanos, clcs serao dcrrotados no 
Vietna, na Asia e em todo o mundo". Sempre consideramos como nossa a !uta do 
povo vietnamita, dirigida fundamentalmente contra o inimigo comum - o odiado 
imperialismo dos Estados Unidos. 

Os exitos de significac;:ao hist6rica alcanc;:ados no Vietna abrem radiosas per
spectivas aos povos que enfrentam a dominac;:ao imperialista e as forc;:as retr (>
gradas. Sao fontes de inspirac;:ao e de estimulo. Os ultimos tiros disparados em 
Saigon pelas tropas da Frente de Libertac;:ao, diante do palacio do Governo, eco
aram como salvas a revoluc;:ao que se desenvolve em todos os Conti nentes. R e
percutiram como o rumor que indica a chegada das tempestades renovadoras. A 
cada dia, maior e o anseio de emancipac;:ao, mais premente se faz a necessidadc 
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cias transforma<;:oes radicais ; o caminho para consegui-las so pode ser o da uni
:io e das ac;:oes energicas, o da lura armada. 0 imperialismo e a reac;:ao debatem
-se numa crise profunda, nao estao em condi<;:oes de deter por muito tempo o im
pulso revolucionario dos povos . Se estes lutarem com a mesma decisao dos viet
namitas, a vitoria sem duvida sera obtida. 

0 povo brasileiro vive sob uma ditadura militar-fascista, tramada e sustentada 
pelos imperialistas ianques. Seus mais elementares direitos foram anulados. Pa
triotas sao presos, tortu rados e assassinados. Mas a bandeira da !uta pela liber
dade e independencia nacional jamais foi ar ri ada . Opondo-se aos pregoeiros do 
falso caminho paclfico, o Partido Comunista do Brasil , marxista-leninista , indica 
a senda da ac;:ao armada, da guerra popular, como o unico meio para alcanc;:ar a 
libertac;:ao . E ja s urg em no pais as primeiras tentativas de res istencia. Na regiao 
do Araguaia, ha trcs anos, e rgueu-se um movimento guerrilhciro cont ra o banditis
mo da ditadura, pela liberdade e em defesa dos direitos do povo . A vitoria no 
Vietna ha-de fortalecer o ardor dos combatcntcs dessa regi1io e impulsionar mais 
ainda a atividade democratica e progressista no Brasil. 

Fazemos sinceros votos para que o povo vietnamita consiga novos e destaca
dos exitos na e t apa da reconstruc;:ao pacifica que ora se inic.;ia . Que o Vietnii a
vance ace leradamcnte pela larga cstrada do progresso, da justic;:a socia l , da de
mocracia e do sociulismo 1 

i\1aio de I Y7"i 

() Comirc Ce ntral do Partido Com unista do Brasil 
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Data proletaria 
Dcsde 1891, por dccisao da Associa\ao lnternacional dos TrabalhaJorcs, o 

prolctariado do mundo intciro come mora o l 0 de Maio como sua data magna. Ncs~:: 
dia, o movimento openirio homenageia os martires tombados na !uta contra o ca
pitalismo, proclama suas reivindicac,:oes c scus lcmas de combate, passa em rc
vista suas forc,:as em cada pais e faz o balanr;o dos triunfos c derrotas na gran
diosa batalha que vem travando pelo socialismo c por sua unidade rcvolucionaria. 

0 1° de maio de 1975 adquire especial significac,:ao. Os opcrarios e os povos 
oprimidos de todo o mundo saudam as magnificas e cstrondosas vi tCrias dos po
vos victnamita e cambojano em sua justa guerra libcrtadora contra o imperialismo 
norte-americano e seus lacaios. Os trabalhadores do Vietna do Sui c do Camboja 
puderam, afinal, festej ar I i vrementc es sa data, levantando suas ban de ira s ti ntas 
de sangue mas triunfantes, e clamando: "Abaixo os impcrialistas ianques e scu~ 
dies de fila!"' "Lutemos unidos pela independcncia dos povos oprimidos 1" ~Cons 
truiremos em nossas patrias uma sociedade scm cxploradores!" 

Com igual entusiasmo, dcsfraldaram seus estandartes vermelhos , entoaram 
can\oes pelos grandiosos cxitos na cdificac,:ao do socialismo e demonstraram sua 
disposic,:ao de apoiar a !uta dos povos revoluciom'irios as m,1ssas trabalhadoras 
da China Popular, da Albania Socialista, da Republica Dcmocnitica do \'ietna e 
da Republica Popular da Corcia. 

Nos paises capitalistas, em face da crisc economica que voltou a agravar a 
epidemia do desemprego e da fomc, assim como da crescente ameac,:a dn fascis
mo e da guerra, o proletariado ergueu-sc em potentes dcmonstrac,:ocs para defen
der seu direito ao trabalho e a uma vida melhor, combatcr os monopolios capita
listas , denunciar a corrida armamcntista e o perigo de uma nova hecatomhe. Nos 
Estados Unidos, o pais imperialista mais poderoso, o desemprego ja atingiu a 
casa dos 9 milhoes de trabalhadores. Tal situa\ao coloca com mais vigor, para 
as forc,:as revolucionarias encabe\adas pela classc opcraria, a necessidade da 
derrubada do sistema capitalista e da aboli\ao da explorac,:ao do homem pelo ho
mem. 

0 Brasil, sob a vtgencia da ditadura militar-fascista, 0 1° de maio nao pode 
ser ce lebrado de forma aberta e i ndependente pe los trabalhadores . Estes ti vcram 
que realizar pequenas reunioes comemorativas na mais absoluta clandestinidade. 
Com os sindicatos sob controle da policia, depois de ter a maior parte de suas 
conquistas anuladas pelo golpe de 1964, sem direito de greve e de opinar, o pro
letariado brasileiro viu piorar suas condic;:oes de vida e, ao mesmo tempo, sentiu 
a necessidade de impulsionar suas lutas. Na pratica, a lei de 8 horas de trabalho 
d.:ixou de vigorar. Por causa da explorac;:ao patronal, dos salarios baixissimos e 
da falta de unidade e organizac;:ao, entronizou-se o regime das horas extras. A 
grande maioria dos openirios tern de fazc:r 10, 12 e H horas por dia a fim de con-
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.-.. eguir um pouco mais de pao para sustentar a familia. Enquanto os lucros das 
grandes cmpresas nacionais e estrangeiras sao \"crdadeiramente escandalosos, 
os sah1rios nao conseguem acompanhar a subida dos prec,:os dos artigos da ali
mentac,:ao, dos alugueis, dos medicamentos, do transporte, de tudo 0 que e indis
pensavel a vida do trabalhador. r\ mais simples assembleia sindical e vigiada 
pelos tiras e informantes do ExC:rcito . Causa indignac,:ao ver a prepotencia e a 
arrogancia dos militares no tratamento com os trabalhadores e o povo. Mcntem, 
roubam o dinhciro ptiblico, espancam, torturam, matam e, ainda por cima, tentam 
passar por patriotas e amigos dos que trabalham. Em seus discursos, falam de 
ha.rmonia entre o patrao e o empregado, pedem a colaborac,:ao das classes, dizem 
que o Brasil vive num mar de tranquilidade. Neste 1° de maio, na festa que man
dou promover em Joinvile (Santa Catarina), o general Geisel teve o descaramento 
de sc aprescntar como "trabalhador•. 

Que harmonia e colaborac,:iio pode cxistir entre explorados e exploradores? 0 
interesse dos patroes e arrancar 0 maximo de mais-valia, de lucro, dos operarios, 
pagando-lhes o menos possivel. De seu !ado, estes precisam vender sua forc,:a
-de-trabalho por um prec,:o que Ihes garanta, pelo menos, a sobreviveltcia. Como 
conciliar capital e trabalho? unca sera encontrada a formula . r\ riqueza do capi
talista provem da exploracao do assalariado. Assim, e inevitiivel que no curso 
da !uta de classes, o prolctariado vii ganhando consciencia de que a burguesia 
nao pode continuar dominando a sociedade porque c incapaz de assegurar aos 
que trabalham as mais elementares condic,:oes de existcncia. Na realidade, o sts
tema capitalista caducou de ha muito. Seu coveiro sera o proletariado. 

A ditadura gaba-se de que haveria atualmente tranquilidade social. Mas que 
tranquilidade pode haver num pals onde ma is da metade dos trabalhadores ganha 
saLirios de fome e a carestia de vida anda pela hora da morte? Num pais onde 
milhoes de c..1mponeses vivem na miseria e no abandono, nao tem terra, ao passo 
que grileiros , latifundiarios e grandes empresarios da agro-pecuaria abocanham 
quase toda a terra, com a protec,:ao dos militares? Num pais onde milhoes de cri
anc,:as morrem sem assistenc ia ou se acham ao deus-clara? Onde nao se tern o di
reito de pen .. u, de falar, de se organizar? 

Nao por ac t SO OS mili tares so vcm colhendo fracassos. De nada adiantaram, 
nem adiantarao, a demagogia e o terror fascista que empregam para intimidar os 
traba lhadores e 0 povo. 0 certo e que 0 movimento openirio nao se deixou envol
ver nem apoia, num minimo sequer, a ditetdura. Esta contido e nao esmagado. Por 
isso, os generais aumentam as promessas de que um dia o bolo amassado com o 
suor e o sangue dos que trabalham sera melhor repartido. Temem qualquer assem· 
bleia mais concorrida, qualquer sinal de descontcn~amento ou greve. Nem mesmo 
um a eleic,:ao de diretoria de sindicato pode ser efctuada sem que a policia aprove , 
de antemao, a lista dos candidatos . Mas a res istcncia se avol uma . A ultima gran
de prova ocorreu nas chamadas e Ie i c,:oes parlamen tare s d e 15 de novembro , q ua n
do as massas trabalhadoras e populares repudiaram vigorosamente o regime mili
t ar. Ficou patente que a propalada tranquilidade e uma balela , esta mantida pe-
l as baione ta s. 

Neste 1° de ma10, mesmo na clandestinidadc, surgiram aute nticas vozes do 
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proletariado para reclamar urn salario-minimo idcntico para o conjunto do pais , 
na base de Cr$ 1.200,00, a liquidac;:ao do arrocho salarial, urn substancial aumen
to para as diversas categorias profissionais, a contenc;:ao da alta do custo de vi 
da, a liberdade sindical, o fim das leis de excec;:ao. Em todos os quadrantes do 
pais tern havido demonstrac;:oes de resistencia, que vao desde memoriais por uma 
reivindicac;:ao ate operac;:oes tartaruga e greves parciai contra a explorac;:ao pa
tronal, desde pequenos protestos contra esbulhos e inj ustic;:as ate a lura guerri· 
lheira que crepita no Araguaia, convocando a lura Fcla liberdade c pela indepen · 
,]~ncia da nac;:ao. 

Germinam nos corac;:oes e nas mentes dos tr<'.balhadores as sementes da rc
volta . Da mesma forma que avulta em numero, a classe openiria ha de crescer 
em organizac;:ao e consciencia. Com seu punho poderoso e sua lura, levantar-se-a 
infalivelmente, reunira em torno de si as massas populares e as dirigira para aca
bar com a tirania dos generais e o dominio do imperialismo norte-americano. A 
perspectiva da classe operaria nao pode ser outra que a liquidac;:ao de todos os 
exploradores e opressores, a marcha para o socialismo. 

Trinta anos ap6s 

a capitula9ao naz ista 
A 9 de maio comemorou-se o 30° aniversarJO da vitoria sobre o nazi-fascismo . 

Os verdadeiros antifascistas, nessa data, manifestaram uma vez mais sua deci
sao de pross eguir lutando contra a vibora pec;:onhenta que cantos e tao crueis m.l 
les acarretaram a Humanidade. Reacinnarios e neofascistas tambem organizaram 
atos e desfiles, tentando passar por democratas e ate por revolucionarios .· 

:\ Jcrrota do regime hitleriano consti tuiu grande acontecimcnto. For\· a de cho· 
que do capital financeiro, o fascismo surgiu na arena politica para csmagar arc 
voluc;:ao e fazer retroceder a marcha da Historia . lJirigia-se fundamentalmentc 
contra o comunistas e a Uniao Sovietica, vanguarda das forc;:as progressistas . 
lnimigo ferrenho das liberdade , da democracia e da cultura, voltava-se igual
mente contra os liberais, os democratas e os intelectuais honestos , contra todos 
os que prezam a dignidade humana. 

enhum outro reg·me ate entao havia apelado para recursos tao bestiais . 0 
nazismo utilizou macic;:amente a tortura em adversarios politicos; criou campos 
de concentrac;:ao de onde poucos sairam com vida; organizou a matanc;:a de ho
mens, mulheres e crianc;:as em fornos crematorios; ergueu milhares de forcas na 
Europa. E montou poderosa maquina militar empregando, inclusive, o trabalho 
escravo . Depois de haver subjugado dezenas de paises, atacou a Uniao Sovieti
ca. As tropas de Hitler chegaram as portas de Moscou e aos contrafortes do Cau
caso. Ja se consideravam vencedoras. 
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Mas o nazi-fascismo foi esmagado a ferro e fogo. A roda da Hist6ria passou 
sobre seus destroc;:os e continuou avanc;:ando. As forc;:as revolucionarias e progres
sistas mostraram-se muito mais potentes. Embora sofressem estragos considera
veis e tivessem suportado agruras sem conta, aniquilaram esse feroz e barbaro 
inimigo da Humanidade. Com ele, caia tambem a linha mais avanc;:ada e fortifica
da do capitalismo mundial, sua brigada de choque contra-revolucionaria. 

Junto com as correntes progressistas, alinharam-se contra o nazismo forc;:as 
monopolistas e reaciomirias, como os Estados Unidos e a Inglaterra, empurradas 
por contradic;:oes de carater inter-imperialista, uma vez que a Alemanha pretendia 
a hegemonia mundial. Mas seus intentos nunca foram os de aniquilar completa e 
definitivamente o fascismo. Durante a !uta, sabotaram e procrastinaram medidas 
eficazes que poderiam ter apressado o seu fim. Aguardavam que Hitler causasse 
OS maiores danos a Uniao Sovietica e a.'l correntes revolucion<'irias, danos que 
que se tornassem irreparaveis e lhes permitissem, depois, o dominio facil do 
mundo. 

Tres decadas se passaram desde a capitulac;:ao dos exercitos de Hitler. Mui
tas coisas mudaram sobre a face da Terra nesse periodo. Uma das principais 
mudanc;:as oco;reu na Russia. Com a morte de Stalin e a ascensao dos revisionis
tas a direc;:ao do Estado e do Partido Comunista, a Uniao Sovietica transformou· 
-se de pais socialista em social-imperialista, de baluarte revolucionario em redu
to reacionario, de forc;:a antifascista consequente em corrente social-fascista. 
Tambem s urgiram certas modificac;:oes nos Estados Unidos. Os imperialis'tas nor
te-ameri canos abandonaram as veleidades democraticas e tornaram-se dignos 
continuadores da selvageria hitleriana. Em todo o mundo a reac;:ao desmascarou
-se ainda mais. Todavia, a revoluc;:ao obteve gigantescos exitos. Triunfou na 
China, na Albania e em diversos outros paises. E cresce continuamente nos 
cinco Continentes. 

As comemorac;:oes dos trinta anos da derrota alema refletern estas transforma
, oes. Em muitos lugares, ja nao foram as forc;:as antifascistas ou aliadas na luta 
contra o fascisrno que vieram a prac;:a publica rejubilar-se pela vit6ria. Varios 
atos foram prornovidos exatamente pelos fascistas de hoje, camuflados de anti
fascistas, que cerceiam ou impedem as verdadeiras manifestac;:oes de repulsa ao 
fascismo. Assim aconteceu na Uniao Sovietica. 0 exercito que desfilou em Mos
cou nad a mais tern a ver com o exercito vermelho do proletariado que se cobrira 
de gl6ri a nos campos de batalha, sob a direc;:ao de Stalin. Atualrnente, as fore;: as 
armadas sovieticas estao a servic;:o do social-imperialismo rus so e assemelham-se 
as hordas de Hitler: ocupam a Checoslovaquia e paises do leste europeu, arnea
c;:am a Rumania, fazem provocac;:oes nas fronteiras da China, mantem bases em 
todos os Continentes e preparam-se ativamente para subjugar outros povos. Na 
patria de Lenin, os verdadeiros antifascistas, os autenticos bolcheviques passa
rarn a ilegalidade ou vivern perseguidos. A liberdade de ser revolucionario, de 
I utar pelo socialismo proletario, de apoiar a revoluc;:ao no plano rnundial nao exis
te mais . Impera ein toda a linha o social-fascismo. 

Os Estados Unidos nem sequer realizaram comemorac;:oes oficiais. Nao tinham 
razoes para faze-las. Suas tropas na Indochina, aplicaram OS mesmos metodos 
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de Hitler e, em toda parte, os monopolistas ianques realizam uma politica expan
sionista e agressiva. Eles repetem os crimes da Alemanha nazista. Se o hitle
rismo investia contra os judeus, os irnperialistas estadunidenses atacam os ne
gros americanos e submetem os porto-riquenhos a inomimiveis violencias . Se o 
Fuhrer alimentava ilusoes em dominar o mundo pela for<;:a das armas, os homens 
da Casa Branca nao escondem prop6sitos semelhantes, agora lan<;:ando mao da 
amea<;:a do exterminio nuclear. Se o ditador alemao, apoiado na Gestapo, fomen
tava a derrubada de governos democraticos, os dirigentes de Washington, apoia
dos na CIA, procedem da mesma forma. 

E no Brasi l ? Os promotores d~s diversos atos, realizados com a presen<;:a do 
amo norte-americano Mark Clark, sao fascistas, empedernidos, generais da laia 
dos G6is Monteiro, Eurico Dutra, Canrobert, Alcio Souto e outros, aliados de 
Hi tl e r, que tudo fize ram para sabotar a participa<;:ao do pais na coliga<;:ao mundial 
a ntifasc is t a. Naquel a e poca, o Exercito apoiava e sustentava a ditadura estado
novis ta, defe ndia a entrada do Brasil na guerra ao lado da Alemanha e perseguia 
patrio tas e democ ra tas. A For<;:a Expedicionaria Brasi leira, que combateu na 
Ita li a, foi organ izada contra a vontade dos generais integralis tas e retr6grados. 
Sua compos i <;:ao proveio s ubstancialmente do voluntariado aberto com a fina l idad e 
e xpressa de comba ter na E uropa. At e e nt re boa parte da o ficia lida d e d a FEB 
preval e ceu o p rincipio do a li s ta me nto volunta rio. 0 pracinha e ra, na prat ica, o 
oposto d a ori e ntac;:ao do go ve rno e das For<;:as Arm adas, re presentava o se ntim en 
to da maioria da na<;:ao, democra t ic a e a ntifa scista, mobil i zado e m vibrante s de
monstra<;:oes d e rua. Muitos dos pracinhas est a o , hoje , e ncarce rados , outros s o -
freram torturas . Alguns perderam a vida nas masmorras da repressao. Os mili 
tares que compareceram as solenidades do dia 9 de maio, ha onze anos opri 
mem o povo brasileiro recorrendo a processos identicos aos de Hitlere seus se 
quazes . 

Verdadeiras manifesta <;:oes antifascistas tiveram Iugar, isto sim , nos paises 
socialistas , como a China e a Albania, nas na <;: o e s democraticas, e no Vietna 
e Camboja que, uma vez ma:is , destro<;:a ram a s linhas avan<;:adas do imperi a lis 
mo e da rea<;:iio mundial. Em numerosos paises , o s povos comemoraram a data 
lut.ando heroica e quotidianamente contra os regimes ditatoriais e fascista s que 
se estendem em escal a bern maior do que em epocas passadas . 

0 fas cismo volta a ser uma gra ve a mea<;:a . Surge das mesmas causas , muit9 
mais a gravadas , porem, que as que o engendraram nas decadas de 20 e 30 . E 
urn produto do capitalismo em d e composi<;:ao. Nem sempre aparece com iguais 
caracteristicas da ltalia e d a Alemanha . Apresenta nuances diversas. Em certos 
lugares , acoberta-se com band e ira s pre te ndidamente socialistas. outros , ex
pressa-se em ditaduras mi!itares que se estao multiplicando pelo mundo a fora . 
Ha paises onde, aparenteme nt e, regem sistemas democniticos , mas em que vi 
goram metodos tipicos de repressao fascista . A tortura e o assassinate de re
volucionarios e democratas consequentes vao ·assumindo propor<;: o es maiores . Os 
E stados Unidos e a Uniao Sovietica sao presentemente OS inspi ra dore s desse re
gime feroz e sanguinaria. Buscam outra vez l evanta r uma barre i ra d e 6dio e de 
s a ngue tendo em vista adiar a morte do capital is mo e conter o ava n <;: o d a Hu
ma nida de para o so·cia lismo. 
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Ma s es sa barre ira nao podeni salvar o capital financeiro dos Estados Uni- · 

dos e de ou tros paises ou o neocapitalismo da Russia. Sua derrocada e inevi
tavel. Os povos odeiam cada dia com mais forc;:a o fascismo e aspiram a viver 
com liberdade e independencia. Mas a liberdade e a independencia nao serao 
conquistadas senao na luta revolucionaria, s ob a direc;:ao do proletariado e dos 
partidos marxista s -leninistas . Como assinala vem Marx e Engels no Manifesto do 
P a rtido Comunista, a classe operaria , camada inferior da sociedade , ao levan
tar -se faz saltar toda a superestrutura formada pelas camadas reacciomirias, 
e l ibe rta tambem as demais forc;:as oprimidas . 0 fascismo sera definitivamente 
derrotado com a derrota do imperialismo em todo o Globo. Ha trinta anos pas
sados, forc;:as monopolistas ainda levantavam, momentaneamente, bandeiras de
mocraticas. Hoje, nenhum pais onde domine· o capital financeiro se da ao luxo 
de pre gar e realizar a democracia. Todos os governos da burguesia reacciona- · 
ri a proclamam a necessidade de fortalecer o Poder Executivo, o que significa, 
em outras palavras, restringir mais e mais as liberdades para o povo e armar o 
Estado burgues de meios e formulas destinadas a reprimir as massas e esmagar 
qualquer tentativa de subida ao Poder das forc;:as avanc;:adas da sociedade. 

Neste 30° aniversario da derrocada de Hitler, levantemos mais alto a ban
de ira da luta pela liberdade e pela independencia nacional, combatemos com 
ma ior decisao a ditadura militar. o imperialismo e o social-imperialismo. Deve
mos indicar, e seguir, 0 caminho da revoluc;:ao, unico que conduz a conquista de 
melhores dias. 0 fascismo foi, e e sempre sera urn poder precario. 0 terrorismo 
que emprega em larga esc ala nao o salvara da derrota inevitave 1. Acabara triun
fando o anseio revolucionario das massas populares. Assim foi na Alemanha na
zista , ass im sera no Brasil e em todos os lugares onde imperam regimes fas
cis ta s. . 

ESCUTA 'J'ODOS OS DIAS 

I l I 
, 

UAD/0 "J"IRANA: Oas 20 as 21 horas Ondas de 25 e 42 M. 
/ Das 22 as 23 horas 

RADIO PEQUI M: . Das 19 as 20 boras Ondas de 25 e 42 M. · 
Das 21 as 22 horas Ondas de 19,4 e32 h!_. 
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No carninho lurninoso 

da constru9ao socialista 
Em novembro do ano passndo a Republica Popular da Albania comemorouo 

30° aniversario de sua libertas:ao. Sob a sabia dire\ao do Partido do Trabalho 
da Albania, o povo albanes bateu o invasor fascista e estabeleceu urn poder po
pular. Desde logo compreendeu que a tarefa de reconstrus:ao da Patria nao de
veria ser encaminhada no sentido da reorganizas:ao das velhas formas semifeu
dais ou capitalistas, mas sim, identificada com a construs:ao da nuva ordem so
cialista. Por esta razao fundamental, a Albania nao so se libertou do invasor 
fascista como p(>de construir a realidade que hoje ostenta aos olhos do mundo 
- a de uma nas:ao prospera, alinhada a frente do desenvolvimento social da Hu
manidade. 

"A magnitude das transformas:oes realizadas na Albania, sobretudo se refe
ridas a situas:ao em que o pais se encontrava ao tempo da libertac;:ao, causa ad
miras:ao a toda a gente, demonstra a imensa capacidade de seu povo que fez da 
audacia habito cotidiano. 

} a na guerra de Jibertas:ao OS albaneses de ram provas de grande heroismo e 
determi nas:ao. A mui to rica e veriada experiencia acumulada pelo seu Exercito 
Popular de Libertac;:ao e uma valiosa contribuic;:ao a !uta popular revolucionaria, 
urn notavel exemplo de articulas:ao entre a luta armada no campo e na cidade, 
do inicio ao fim da luta armada. Quando, finalmente, os povos puderam tomar 
conhecimento de todo o tragico alcance da II Guerra, Enver Hodja, o grande li
der do povo albanes, divulgou o custo que seu povo pagou pela independencia: 
28 mil mortos, 16 mil feridos, 10 mil presos em campos de concentrac;:ao, 35 mi I 
submetidos a trabalhos fors:ados, 850 cidades e vilas destruidas, a economia 
nacional destros:ada. Relativamente ao tamanho do pais e a sua populac;:ao foi 
dos mais altos o prec;:o pago por urn povo durante a II Grande Guerra. Mas os in
domaveis albaneses cobraram caro do invasor os seus sacrificios. Puseram fora 
de combate, entre mortos, feridos e prisioneiros, cerca de 70 mil fascistas ita
lianos e alemaes , capturaram 100 tanques blindados , 1.331 canhoes e morteiros 
e 1.934 caminhoes . Embora ajudados pela frente antifascista que se formou em 
escala internacional e pela participac;:ao destacada do Exercito Vermelho sovie 
tico , que lutava sob a segura orientas:ao de Stalin, os albaneses expulsaram o 
invasor para fora de suas fronteiras sem que tenha sido necessaria a entrada de 
qualquer tropa amiga em seu territorio. E ainda enviaram voluntarios para ajudar 
na libertac;:ao da visinha Iugoslavia. 

· A reconstrw;:ao da econornia processou-se sob o impulso de forte motivas:ao 
revolucionaria. Uma rede de industrias bas icas foi construida, o problema ener-
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- getico resolvido e a agricultura, experimentando extraordinarias transformas:oes , 
tornou-se altamente racionalizada e mecanizada. 0 campo foi todo eletrificado. 
Em trinta anos a produs:ao de carne e Ieite multiplicou-se por 15,. o volume de 
maquinas empregado na agricultura tornou-se 20 vezes superior. 

Particularmente ao observador acostumado as imensas desigualdades SOCialS 
dos paises capitalistas, e admiravel considerar 0 bem-estar geral em quevivem 
os albaneses. Com padreos simples de vida e costumes morais elevados, toda 
a gente tern condis:oes dignas de trabalho, ninguem vive sob o tormento do de
semprego, do subemprego, do salario baixo, ou da falta de assistencia medica, 
dentaria , farmaceutica, maternal, educacional etc. Estes requ.isitos, essenciais 
a uma situas:ao de bem-estar geral, sao assegurados a todo o povo pelo Estado 
Socialista. Ninguem paga impos to. E enquanto, por exemplo, no Brasil , a ampla 
ll!assa trabalhadora rcmunerada (porque existe no campo a parcela nao remune
rada) ganha mais ou menos Cr$ 500,00 ao tempo em que os executivos das gran
des companhias e altos funcionarios da ditadura recebem Cr$ 40.000, Cr$ 50.000, 
Cr$ 60.000 e ate muito mais, na Albania o salario medio de urn operario em uma 
grande metallirgica de Tirana e de $ 620 leks, o de urn engenheiro $ 1.000 leks , 
o de urn director da fiibrica $ 1.200 leks e o de urn alto dirigente do Estado 
1. 700 leeks. 

As actividades dirigentes, produtivas, culturais, sociais, de maneira geral , 
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estao permanentemente orientadas no sentido do profundamento da revolU(;:ao 
nas novas condi.,:oes da ditadura do proletariado. Isto e uma decorrencia da jus
ta aprecia.,:ao que o Partido do Trabalho faz a respeito da continuidade da luta 
de classes, nao so durante toda a etapa socialista mas ate qu·e o comunismo se 
instaure no mundo inteiro. 0 Controle Openirio funciona em todos os sectores, 
desde o nivel da fabrica ao do Estado. A !uta contra o burocratismo e permanen
ce e implica desafios cotidianos para des cobrir as form as rna is praticas de fa
zer as coisas e os metodos mais eficazes de educar as ll}assas no combate 'a 
rotina e a tendencia conservadoras. . 

No sector da instru.,:ao, cumpriu-se uma tarefa .gigantesca ap6s a liberta.,:ao 
para que a educa.,:ao se al.,:asse a altura do pais ·que tern por simbolo duas a
guias . Antes de 1944, na Albania nao existia nenhum~ institui.,:-ao de ensino su- 1 

perior. 0 analfabetismo atingia 85% da popula.,:ao, chegando ao indice de 95% ~ 
em regioes como Kruya, terra do grande her6i nacional Skandenbeg . Hoje, nao · 
ha nenhum analfabeto na faixa etaria que vai dos 6 ate OS 40 anos. E de cada . 
tres albaneses, urn frequenta alguma escola. 

--- Os albaneses ingress am no curso primario aos 6 anos, pass am pelas escolas 
medias e, preenchendo certos requisitos, frequentam a Universidade de Tirana 
ou qualquer de suas oito filiais espalhadas pelo pais. 6i 

"' c:. 
A Universidade de Tirana e uma moderna institui.,:ao de ensino, concebida de~ 

forma inteiramente revolucioniiria, onde a tarefa de estudar ganha dimensoes des-' 
conhecidas em suas congeneres do mundo capitalista. Grosso modo, a Univer
sidade funciona com H5 catedras, 100 laborat6rios de pesquisa , 45 diferentes 
especialidades, 850 professores, 16.300 alunos, 9.000 dos quais em cursos noc
turnos. Da mesma forma que todo o sistema de e nsino, a universidade objectiva 
formar quadros nos terrenos cientificos fundamentais a constru.,:ao da sociedade 
do futuro e q ue dominem o marxismo-leninismo e os ensinamentos do camarada 
Enver Hodja . 

Para ingres s a r na Universidade ha que preencher, preliminarmente, o criterio 
politico-moral e, ap6s, qualificar·se em exames de capacita.,:ao cientifica. 0 
preenchimento do primeiro criterio depende da avalia.,:ao que o Controle Opedrio 
de uma unidade produtiva fa.,:a das qualidades observadas no candidato em, pelo 
me nos, urn a no de trabalho prod uti vo. 

Os curriculos universit<irios foram reestruturados a partir de 1969, como apro
fundamento do processo de revolucionariza.,:ao. Adaptaram-se ao estilo do "tri
angulo revol ucionario" - educa.,:ao, trabalho prod uti vo e forma.,:ao po li ti co-mi • 
litar. 0 ano letivo, para os dois sexos, foi organizado em tres partes: sete a 
oito meses de curso nas ditedras especificas, urn rues de trabalho produtivo e 
outrode prepara.,:ao militar. 0 contato com a produ.,:ao repete·se periodicamente 
para o profissional que conclui o periodo universitario . A cada tres ou cinco 
anos ele volta a passar urn ano no trabalho produtivo. Para o magistchio exi
ge-se uma prarica produtiva previa, sob a avalia.,:ao do Conrrole Operario de. 
pelo menos, cinco anos, o que, de qualquer sorte, nao exclui a necessidade dos 
retornos posteriores a produ.,:ao . 
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0 alto esptnto revolucionario que se observa em todos os aspectos da vida 
albanesa e· a arma mais poderosa com que conta a Alba nia para se prevenir das 
ameac;:as de eventuais inimigos internos ou externos. Mas a AI bania e , tam bern, 
o primeiro pais do mundo a conseguir realizar a meta socialista de ter todo o 
povo em armas. Cada unidade produtiva, escola, quarteidio ou povoa do , em pou
cos minutos apronta-se para o combate e converte-se em poderoso apoio as For
c;:as Armadas regulares. 0 pequeno pais do Adriatico, pela unidade e bravura 
de seu povo mobilizado e pela destreza e armamento superior de suas Forc;:as 
Armadas se constitui num pedac;:o de terra inexpugnavel. 

Desde a libertac;:ao ate os dias de hoje, guiando o povo albanes em suas tnu
meras e grandiosas vitorias esta o Partido do Trabalho da Albania, que tern a 
frente o grande marxista-leninista contemporaneo, o provado camarada Enver 
llodj a. A historia do Partido do Trabalho, como de res to a historia da propria 
Albania, patenteia que, mesmo nao se contando com forc;:as quantitativas nume
rosas e ainda que se tenha de enfrentar inimigos fortes, pode-se veneer, atingir 
urn nivel superior e chegar a ser uma poderosa forc;:a politica internacional, des
de que se adote a s s6lidas posic;:oes de principio marxistas -leninistas. Por as
sim ter feito, o Partido do Trabalho da Albania e urn seguro baluarte do marxis
mo-leninismo, vigoroso critico do rev is ionismo contempodi.neo, magnifico exem
plo para os comunistas de todo o n1Undo. 

Na conjuntura atua l de fortes te ns o es, quando a revoluc;:ao crtsce em ·plano 
mundial e em tantos paises, quando ;.~ s duas super-potencias ameac;:am· e agridem 
os povos em todos os quadrantes, dir ectamente ou atraves de titeres e . prepostos 
a posi c;:ao abertamente intemacionalista da Republica Popular da Albania e uma 
substancial ajuda a revoluc;:ao dos povos, urn apoio efectivo aos combatentes e 
aos marxi s tas·leninistas do mundo inteiro. A poderosa voz da Radio Tirana, 
trans miti ndo s ua me nsagem revolucionaria em 16 idiomas, levando a cada recanto 
o ponto-de·vista da Albania, sua solidariedade a todas as lutas populares, seu 
incentive e suas noticias, alem de assinalar a energica orientac;:ao internaciona
lista albanesa, se cons titui em urn cP.amamento constante para que os povos tri
lhem o caminho vitorioso da revoluc;:ao. 

CLASSOP, MILITANTE ABNEGADO Continuac;:ao da pag, 24 

tica de grande valia, que nao deve ser subestimada, uma forma concreta de lu
tar contra a ditadura. Naturalmente, OS cuidados sao necessaries para defender 
o militante e a organizac;:ao partidaria de golpes da repressao. 

A figura do CLASSOP identifica-se com a do militante abnegado, convencido 
de que as ideias revolucionarias, como enfatizava Marx, transformam-se r~m 
forc;:a material quando penetram na consciencia das massas. Seu trabalho, mo
des to e pertinaz, trabalho de formiga, tern extraordinario valor e enorme alcance. 
De imediato, pode nao aparecer muito. Seu resultado, porem, e dos mais c·om
pensadores e altamente produti vo. ·o CLASSOP e urn arauto do Partido, urn men
sageiro da revoluc;:ao. 
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Classop, militante abnegado 

Quando transcorre o cinquentenano de fundas:ao de A CLASSE OPERARIA, 
merece registro especial o contingente de militantes que se dedicaram a sua di
fusao entre os trabalhadores e as massas populares. Eles viveram e enfrenta
ram todas as vicissirudes que atravessou o orgao central do Partido Comunista. 
Compreendiam o significado das opinioes avans:adas, expressas no jornal, e 
esfors:avam·se ao maximo para divulga-las amplamente. Sao milhares, muitos 
milhares, os que sofreram perseguis:oes e passaram pelos,dirceres porque dis
tribuiam, aberta ou clandestinamente, A CLASS£ OPERARIA. Ha tambem os 
que pe rde ram a vida nessa no-bre tarefa . Todos - prestaram relevante servic;:o i'i 
revolus:ao. 

No periodo da legalidade - Marc;:o de 1962 / Marc;:o de 1964 - A CLASSE cor.
tou com a colaboras:ao ativa de inumeros CLASSOPs. Era v e ndida nas ba ncas 
dos jornaleiros em todo o pals . · Mas era vendida tambem em comandos. Uma 
correspondencia de Sao Paulo publicada em Agosto de 1962, dizia : " Compreen
dendo a importancia da difusao d' A CLASSE OPERA RIA , OS comunistas vem-se 
dedicando, cada vcz mais , a realizac;ao de comandos para levar o jornal aos 
trabalhadores, nas portas das fabricas , nas feiras e de casa em casa . esse 
trabalho , alguns companheiros tem-se destacado. Por exemplo, na Casa Verde , 
urn velho militante conseguiu 50 leitores fixos do jornal e faz constantemente 
comandos com seus companheiso. Outros comandistas que nestas ultimas sema
nas alcans:aram verdadeiro recorde individual na difusao de A CLASSE foram os 
companheiros 1\'i !son e Gaucho (Manuel Nurquas). Num comando em Guianazes , 
em pouco mai. , de uma hora, eles vendcram 150 jornais. No dia 5 de Agosto, fi 
zeram urn corna ndo em Ermelindo Matarazzo e ve.nderam em pouco tempo 200 
exemplarcs. Alem deles, inumeros outros companheiros vem-se dedicando a di
fusao de A CLASSE.''Numa outra correspondencia, publicada na mesma data , 
proventente de Sao Gons:alo, Estado do Rio, se dizia : "Leitores de A CLASSE 
OPERARIA, no ultimo dia 2, realizaram urn born comando para a venda do jornal 
na porta da Us ina Metalurgica HIME . Os comandistas ofereciam o periodico aos 
trabalhadores dizendo tratar-se de urn jornal comunista. Dezenas de exemplares 
foram vendidos em poucos minutos". E assim em quase todo os Estados. 

Atualmente, sob 0 regime terrorista dos generais, nao se pode apli (; ar OS 

mesmos metodos daquele perlodo. Mas o CLASSOP continua sen do i-.dispensa
vel. Ele. precis a e s tudar as form as rna is variadas e adequadas a dis tribuis:ao com 
segurans:a do jornal, entendendo que onde chega A CLASS£, a! c h egam a orien
tas:ao e .a politic a correcta do Partido . Entre outros meios, o CLASSOP deve 
preocupar-se constantemente em selecionar nomes e enderec;os de pessoas que 
lhe pares:am mais uteis receber o jornal. Esses nomes ,e enderes:os pod em e de
vern variar, ou repetir-se, mas multiplicar-se sempre. E uma ac;:ao propagandis-

Continua na pag. 23 
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