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Comemora-se hoje em todo 0 mundo, 0 dia 1.0 de Maio. 0 Dia Intemacional
dos Trabalhadores. Comemora-se este dia fazendo dele uma jornada de luta, pres
tando uma vez mais homenagem as varias gera~oes de operarios de todo 0 Mundo
que wo construindo eles pr6prios a sua emancip~o, lutando pela mesma causa,
com 0 mesmo fim, a constr~o duma sociedade sem classes.

No inicio do sistema capitalista 0 operariado formava uma nova classe feroz
mente explorada pela burguesia capitalista. Foram necessartos muitos anos de lutas
e organiza9ao para que os operarics conseguissem fazer ouvir aos Govemos bur
gueses de cada Pais a sua voz.

Foi nos Paises da America do Norte (E. U. e Canada), onde em 1800 ja
havia grandes fabr'~s e muitos operari08, que se iniciaram as primeiras grandes
lutas da ciasse operaria,

As primeiras lutas operarias foram desencadeadascontra a enorme dura9ao
do dia de trabalho. Foi neeessarto aos operarios lutarem durante 50 anos para que
fosse fixado 0 dia de trabalho com a dura9ao de 10 horas.

Mas a partir das primeiras lutas e da primeira vit6ria a consciencla da classe
operaria deu um saito 8 a luta continuou para a redu~ao do dia de trabalho para 8
horas. Para alcan93f' esta justa reivindica9ao a ctasse operarla teve de desencadear
numerosas greves em todos os ramos da industria e unir-se c\ volta dos seus ele
mentos mais conscientes e mais combativos.

Uma organiza~o operaria, «A Feders9ao dos Trabalhadores dos E. U. A. e
Canada» decretou pela primeira vez que no dia 1.0de Maio de 1886 se fizesse uma
grandiosa greve geral em Chicago, pela conquista das 8 horas diarias de trabalho.

Respondendo ao justo apelo da sua vanguarda a classe operarla antra em
greve neste hist6rico dia, decretando 5.000 greves. Em poucos dias mais de 500
mil operarios declaram-se em greve. 0 Governo capitalista envia a sua policia
contra os trabalhadores em luta.

Nomeadamente no dia 3 de Maio, quando 1.200 operarios despedidos de
uma fabrica la sa manifestavam, a polfcia, mandada pelo Governo, dispara sobre
a multidao matando um grevista e ferindo centenas de outros.

No dia seguinte uma grandiosa multidao, respondendo a urn apelo saido
num jornal operario, veio para a rua e realizou um comicio. Aparece nesta altura
uma for9a de 200 policias e pelas maos de um provocador e taneada uma bomba.
Surgem logo milhares de policias que iniciam 0 massacre dos trabalhadores, pren
dendo muitos dos sobreviventes.

Sao estas as primeiras vitimas da classe operaria que conscientemente de
ram a sua vida pela Iiberta9io de toda a classe. Sao conhecidos como os «Martires
de Chicago» e merecem que todos os operarlcs os respeitem e honrem, continuando
a sua luta contra a explora~o capitalista em todos os cantos do mundo.

As lutas de Chicago mostraram, nos meios operarios da Europa, que tinha
chegado a hora da luta.

A ciasse operaria fixa em muitos Paises 0 1.• de Maio como 0 Dla Internacio
nal de luta contra a explora~ao e opressao capita IIstas.

Nesta altura, enquanto nos' Paises capitalistas da Europa e da Amltric8 do
Norte a voz da classe operaria sa levantava peta primeira vez, os Povos da Asia,
da America Latina e da Africa permaneciam sob 0 juga econ6mico dos capitalistas.

o sec. XX e caracterizado pelo triunfo das lutas operarias e pela instaura-
9ao do socialismo, em alguns Paises, e ,pelo grandioso aparecimento na luta contra
o colonialismo e 0 imperialismo dos Povos ate entio subjugados.

Contudo, 0 sistema imperialista, apesar das pesadas derrotas que tern vindo
a sofrer nos campos politico, militar e econ6mico, ainda nao desarmou e aumenta
dia a di~ a sua agressividade contra os Povos de todo 0 Mundo.

Por isso mesmo, tamoom em todo 0 Mundo, os Povos e Na~Oesoprimidos

,EDITORIAL
PAGIN" 3

ARQUIV
O L

. L
ARA



pelo imperialismo nao cedem um palmo sequer no combate ao seu feroz e mortal
inimigo.

Este mesmo ano, apesar das proibi~Oese da repressao faSc~sta ,ern tod~
os paisesdo Mundo em que a burguesiadetem.o podere exercea sua ditadura terro
rista - no Chile, no Brasil, ern I~rael~na Africa do Sui, em Espanha,nOs EUA e
&m tantos outros paises- os trabalhadores, dirigidos pela classe operarla e pelos
respectivos partidos de vanguarda, saberao erguer bem alto a bandeira vermelha
do proletariado e vincar a determinaeaode continuar a luta sem treguas ate a vitoria
final, ate a elimina~ao do sistema imperialista e de explora~ao da face da terra.

Os Povos livres de todo 0 MundO, os trabalhadores que gra~s a lutas
violentas e cruets jil conseguiram libertar-se da bota opressora do imperialismo e
comecarama lancar pedra por pedra, os alicerces da sociedade socialista, comemo
ram com alegria e confianca no futuro este dia memoravel na Hist6ria da Humani
dade e nao podem deixar de manifestar 0 seu apoio total aos seus irmaos de classe
que se debatem ainda na teia medonha da exploracso e da subjuga~, exprimindo
assim a identidade de interesses de clasee que e a base material indestrutivel do
internacionalismo proletario.

No nosso Pais, antes do inlclo. da gloriosa luta de Libertacao Nacional, os
operartos ainda formavam uma classe pouco numerosa, pois havia poucas indus
trias. No entanto, eles eram Jamuito combativos.

Foi a sua combatividade, a sua firmeza e coragem fisica que permitiram 0
grito de liberdade do 4 de Fevereirode 1961, que marcou a ferro e fogo 0 futuro do
nosso Pais, e anunciou a queda inevitavel do regime colonial-capitalista em Angola.

Sob a direccAo da sua organizac80 de vanguarda, 0 MPLA, este glorioso
levantamento do Povo Angolano abalou toda a estrutura politica, econ6mlca e mi
litar de Portugal colonialista que, apesar de recorrer ao auxilio do capital estrangeiro
para 0 abafar, teve que ceder e render-se •

Em 1975, 0 imperialismo atraves dOS seus esbirros da UPAjFNLA/UNITA,
tenta negar ainda desta vez, 0 direito dos trabalhadores angolanos comemorarem
livremente esta importante data. Numa demonstracao de firmeza e grande comba
tividade, sempre dirigidos pela sua organiZa~aode vanguarda, os trabalhadores an
golanos souberam ImpOr mais uma derrota aos seus inimigos mortais, organizando
a 22 de Maio uma poderosa manife6ta~80.

Em 1976, 0 1.0 de Maio comemorou-se, em todo 0 Pais, na euforia da vi
t6ria sobre os racistas sul-africanos e libertacao total da Patria.

Em 1977, nuvens.negras do fraccionismo nao conseguiram impedir que os
trabalhadores angolanos manifestassem a sua adesac incondicional ao camarada
PresidenteA. Neto e ao MPLA, exprimindo a sua confianeana vit6ria sob a direc~ao
da sua organiza~aode vanguarda e os seus altos sentimentos internacionalistas
para com os Povos de todo 0 Mundo e em particular com os do Zimbabwe, Namibia
e Africa do Sui.

Este ano de 1978, 0 1.0 de Maio e comemorado em condi~oesnovas e qua
litativamente superiores do ponto de vista de organiza~ao,ap6s a realizacaodo 1.°
Congresso do MPLA e com a constitui~io do instrumento politico que assegurara
o papel dirigente tlI ciasse operaria- 0 MPLA-Partido do Trabalho.

Neste ana da Agricultura, 0 1.0 de Maio Vermelho sera uma manifesta~ao
da vontade dos trabalhadores em materializarem por todo 0 lado - nas fabricas,
oficinas, fazendas, escritorlos, quartets, escolas, hospitais - as decis6es do 1.°
Congresso do MPLA, sob a orlentacao do nosso Partido e Govemo superiormente
dirigidos pelo nosso querido camarada Presidente Agostinho Neto.

VIVA 0 1.° DEMAIO I
PROLETARIOSDE TODO 0 MUNDO UNI-VOS!
OS POVOS DE TODO 0 MUNDO ESMAGARAO 0 IMPERIALISMOI
VIVA 0 MPLA-PARTIDO DO TRABALHO!
LONGA VIDA AO CAMARADA PRESIDENTEAGOSTINI10 NETO!
A LUTA CONTINUA!
A VITORIA ~ CERTAI
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«0 MPLA, PARTIDO DA SSE OPERARIA, CO Z
lUT A PiELAEDIAC ~AO DO SOCIAUSMOEMA OLA E
PELA INSTAURA<;lO DUMA SOCIEDADE S CLASSES
EMQUEVIGO E UMA 0 EMSOCIAL IS JUSTA,UNA
ECONOMIA INDEPE DENTE E PLANIFI A, A MAiS ~.
PLA DEMOC CIA E EM QUE SE TI ~AM AS NEC£S-
SIDADES POVO».

PROGRAMA DO MPLA-PARTIDO DO TRABALHO
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Foram assim faxados 09 seguintes 0bjectivos para 0 movimento de Rectifica9aO:
- Reestruturar 0 Partido, atraves da implanta930 das novas estruturas defi-

nidas n08 Estatutos;

- Corrigir os erros e melhorar os metodos de trabalho da organiza~o;

- Depurar ~ organiza9io de todos os elementos nocivos;

- Unir todos es militantes em torno dos objectivos do Partido, lutando intra-
sigentemente pela materializa~o da sua lin ha Politica;

- Educar os membros do Partido na teoria Marxista·Leninis18.
Fixados estes objectivos, e definidos es seus principios orientadore., «As

massas sio 0 ponto de partida e de chegada de todos os actos e da estrutura de
organiza~io)) e «Unidade·Critica-Unidade)), havia que passtHo ;} pr6tica. Assim, um
dos prhneiros passos para 0 Movimento de Rectifica9ao, e a selec9l0 dos membra.
do Partido. '

Tendo como base 0 levantamento de Membros efectuado antes da realiza9io
do Congresso (cuja classifica~o sera posta it considera~o dos trabalhadores) e a
consulta directa a estes para porpostas de novos Membro" deverlo .Ir conatituida.
as estruturas de base do Partido.

Mas porqu& este tio \impot1ante reservado 80S Trabalhadores para • eecolha
dos membros do Partido?

. 9 M!LA ..Parti~o ~o Trabalho e a Vanguarda da classe oper6ria que luta pel.
mater18hza9aodos obJectlvos desta e das 'restantes Classes revoluci0n6rias. Por ser
urna vanguarda, 0 Partido nao engloba todo~ os trabalhadores, mas aqueles que de entre
e~es se dest~cam, pelo seu exemplo no Trabalho, pela sua consciencia politica. Assim,
sao .os pr6pnos trabalhadores que deverio· atestar essas capacidades dos membros do
~ar.tido. 0 Membro do Partido e aquele tra oalhador mais destacado que, seguindo a _
hnha p'olftica do Partido. e exemptar na prod"'9io, mantem boas relare- do trabalho

J

Ao decidir pela constitui~o do MPLA em Partido do Trabalho, 0 Congresso
decidiu lan~ar urn amplo Movimento de rectifi~, a fim de que possamos aproveitar
o que de bom e positivo existia na 'antiga organlza9io e corrigir os MUS aspectos ne
gativos.

\ ,
Efectivamente, depois de 'cumprida a etapa de Liberta~ Nacional, criararn-se

as .condi~es para a passagem a uma etapasuperior de Luta - A Revol~ Oemocra
tica e Popular, na quat ~o criadas as bases politico--econ6micas para a constru9io
do Socialismo Cientifico.

Para 0 cumprimento das novas tarefas que fie coIocam ao Povo Angolano
nesta etapa, tomava-se necessarlo que a classe operaria, for~a dirigente da revoluyao,
S8 organizasse num Partido de Vanguarda.

o MPLA-Partido do Trabalho, e pois esse instrumento de ~ cia classe ope
raria, que em estreita allanea com 0 campesinato e restantes classes e camaradas
revolucionarias, conduzira vitoriosamente a luta na constru~ao duma nova Sociedade
e do Homem novo.

SOBRE 0 MOVIMENTO DE HECTlFlCA~AO
A Constitui~ do M1!'...A em Partido da vanguarda da e1asse eperllria, fot a

decisao mais importante tomada no 1.0 Congresso do MPLA.
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VIVA 0 MPlA·PARTIDO DO TRABALHO I

VIVA 0 CDA. PRESIDENTEAGOSTINHO NETO !

PELA CONTINUACAO DE UM AMPLO MOVIMENTO DE RECTIFICACAO,

A LUTA CONTINUA!

A VfTORIA I CERTA I

E foi assim que na materializa~ao deste amp~oprograma de a~o do movimento
de rectificaCao, se realizou no sabado passado urna Assembleia' de Trabalhadores na
Textang, para a formacao da prirneira Celulado Partido naquela empresa.

Ao ser escolhida a Textang para 0 inicio da experiencia pHoto do Movlmento de
Rectifica~ao, as estruturas superiores do Partida prestaram uma hornenagem a esta
empresa estatal e aos Trabalhadores, que tern dernonstrado urna grande determina
Cao no cumprimento das orienta~Oes do M PLA, a nivel politico e Economico, nas v~rial
fases do nosso processo revolucion6rio.

Perante membros da Comissao Nacional cia Rectifica~o e depois de pormeno
rizadamente explicados (como j6 anterior mente S8 fizera) os objectivos da Assem
bleia, as centenas de Trabalhadores presentes puderam explicar-se livremente sobre a
conduta politica e social dos cdas. que tinham sido propostos para militantes, aspi
rantes, e simpatizantes do Partido.

Para alem de se ter verificado ser correcta, na maioria dos casos, a classifi
caQio anteriormente dada, constatou-se a altera~o que a pr6pria Assembleia prop6s
para a passaqem de alguns camaradas de aspirantes a militantes do Partido, pois foram
transmitidos dados altarnente positivos sobre a sua conduta politica que as respectivas
fichas de levantamento omitiam.

Em todos os casos se verificou que os trabalhadores comprovaram demorada
mente as qualidades politicas e produtivas dos elementos ali sujeitos ao fogo da critica,
honesta .e construtiva, dol seus camaradas do dia a dia.

A Assembleia de Rectificacao na Textang foi um estfmulo para as estruturas do
Partido prosseguirem a todos os niveis e de Cabinda ao Cunene com 0 amplo movi
Mento de rectifica~o decidido pelo 1." Congresso.

A Asembleia de trabalhadores de Textang demonstrou na pr6tica a correc~ao
do principio de que deveriio ser os pr6prios trabalhadores a pronunciarem-se sobre a
escolba dos membros das celulas do Parti do, pois 0 Partido revitaliza..se bebendo a
8xperiencia das massas e conhecendo de perto os seus anseios, para as melhor poder
dirigir na edifica~io cia Democracia Popular, nsno ao Socialismo.

coin OS seus camaradas, tern uma vida social d"agna, e aberto ao estudo e ao eonheci
mento, enfim, e aquele cda. reconhecido pelos restantes trabalhadores como um
elemento de vanguarda. Dai 0 importaryte papel rftfrvado as Assembleias de Traba-
1hadores ,ha escolha dOl Membr~ do Partido.

PAGINA 7

ARQUIV
O L

. L
ARA



4 Dife
pr~
dad!
cujcl

A
base
,"evlta,
econ6n
que eS1
exclush
do con
a pass.
conside
cornerc
imperio:
de com
tem p
interest
departa
cosame
quest64
empres
adminis
tament
b emJ
sobre
interess
do pos
materia
os erro
porquat
m8980

3. As
do

parte
das fa
capital
depen(
ainda
massa:
nlvel c
essa re
mente,
o trab:
mais il
manto,
as me
na SUE
ccloca:
o apal
em coJ
piemen
arbitra,
os cas

2. 0 capitaiismo de Es~ no Estado proIet6r1o
8 os sindicatos

o Estado proletario, sem alterar a sua ess6ncis,
pode admitir a liberdade do cornerclo e 0 desenvol
vimento do capitalismo apenas at6 certos !imite~
e unicamente na condiy8o duma regulamenta9ao pot

cao; actuam sobre varies aspectos de maneiras
diferentes das de outrora; conquistam uma s6rie de
posi~oes «atravss dum novo, envolvimento», por
.assim dizer; fazem um recuo para passar nova
mente; mais preparados, a ofen~iva contra 0 capl
talismo. Nomeadamente sao autorizados e desen
volvern-se 0 cornercio livre e 0 capitalismo, que
devem estar sujeitos a regulamentacao pelo Estado,
e, por outro lado. as empresas estatais socializadas
reorganizam-se na base do chamado clIlculo econe
mlco, quer dizer, do princlpio comereial, 0 que den
tro das ccndicoes de atraso cultural e esgotamento
do pals, fara surgir inevitavelmente, em maior ou
menor grau, na consclsncla das massas a oposiCAo
entre administray80 de determinadas empresas e os
operarios que nelas trabalham.

Resolucao do C. C. do P. C. (Bolchevista) de
Russia em 12 de Janeiro de 1922

, . A now poJltica econ6micae os sindicatos
A nova polltica econ6mica introduz uma ssrle

~e modificacoes substanciais na situacao do proleta
riado e, por conseguinte no dos sindicatos. A grande
massa dos meios de producao na esfera da indUs
tria e dos transportes continua na mao do Estado
proletarlo. Juntamente com a nacionallzacao da
terra, esta circunstancla demonstra que a nova po
litica econ6mica nao altera a natureza do Estado
operario. modificando, no entanto, essencialmente,
os meto~os e as formas da ccnstrucjo socialista, ja
que admlte a emulaCao econ6mica entre 0 socia
lismo e.m construcao e 0 capitalismo, que aspira a
ressurqir, com a base de dar satisfecao, atravss do
mercado, aos muitos milhoes de camponeses.

As modificacoes de forma na construcao socia
lista sao devidas a circunstancia de em toda a
politica de transicso do capitalismo ao' socialismo 0
Partido Comunista e 0 Poder sovletico empreg;m,
actualmente, metodos especlficca para esta transl-

No sentido de contribuir para uma concreta ccrnpreeosao do papel dos
sindicatos dentro das condic;oes politica s criadas com a tomada do poder pela
maioria trabalhadora e consequente liquidac;ao do aparelho econ6mico explorador
do capital, 0 «Boletim do Militante)) pub lica, na integra «Acerca do Papel e das
Tarefas dos Sindicatos nas Condic;oes da Nova Polltica Econ6mica)), que deve ser
estudado, analisado e discutido, em todas as celulas do Partido, organismos
sindicais e por todos os trabalhadores.

Contudo, 0 papel dos sindica tos na nova sociedade em que os traba
Ihadores, atraves da sua vanguarda, exercem 0 poder, tem-se prestado a confus6es,
quer sejam propositadas e intencionais, quer sejam reflexo de ideias e conce~oes
do passado, que nao se ajustam as novas condic;oesque a revolueao cria.

Os slodactoe devem velar pelo cumprimento das medidas tornadas em
beneficio dos trabalhadores e educa-los para que assumam uma nova atitude
perante 0 trabalho» - Programa do MPLA - Partido do Trabalho.

«A Uniao Nacional dos Trabalhadores Ang~lanos - UNTA, it a central
sindical angolana que tem como objectivo a defesa dos interesses dos trabalhadores
e a sua constante educacao no sentido do cumprimento das tarefas da Revolut;io.

Os sindicatos, que organizam a elasse operaria e os outros trabalhadores,
sao fonte de membros do Partido e do aparelho de Estado, e e atraves deles que as
grandes massas trabalhadoras participam activamente na resolut;io dos diferentes
problemas da sociedade.

ACERCA DO PAPEL E DA- 'NAS CONDIC E DA NOVA, '

ARQUIV
O L

. L
ARA



Por isso, em rela~io aos antagonismos e confli·
tos entre cartos grupos da classe operarie e certas
ampresas ou organismos do Estado operario, a tereta
dos sindicatos reside em contribuir para 0 rnais
rapido e manos penoso acordo, com 0 m6ximo
de vantagens para os grupos operarios que estes
sindicatos representam, desde que estes vantagens
possam ser concedidas sem prejudicar outro grupo
e sem dano para ° desenvolvimento do Estado ope
rario e a sua economia, j6 que s6 este desenvolvi
mento pode criar as bases para 0 bem estar mate-
rial e espiritual da classe operaria. 0 (mico metodo.

Por outro lado, e evidente que a meta final de
luta grevista no capitalismo e a destrui,io do apa
relho de Estado, 0 derrubamento do Poder do Estedo
de determinades classes. E num Eatado proletario
de trpo transit6rio, como 0 nosso, 0 objectivo final
de t~da a actua~io de classe operari. apen.s pode
servrr para fortalecer 0 Estado proletario e 0 POder
do Estado proletario de classe, atraves da luta
contra as deformayoes burocraticas neste Estado,
contra os seus defeitos e erros, contra OSapetites
(in cIasse dos capltalistas que se esforcarn par se
desembaracerem do controlo do Estado, etc. Por
tanto, nem 0 ~artido Comunista nem 0 poder dos
sovietes, nem os sindicatos se devem esquecer, de
modo algum, nem 0 devem esconder aos operarios
e massas de trabalhadores, que 0 emprego da luta
grevista num Estado com Poder do Estado perten
C6ndo ao proletariado pode explicar-se e justificar-se,
unicamente pele defor~~80 burocratica do Estado
prolet6rio e por toda a especie de reminiscGncias
do passado capitalista nas suas institui~5es, por
um lado, e a falta de maturidade polrtica e 0 atralo
cultural das massas trabalhadoras, por outro.

. I:.nquanto exisurern classes, a luta de classes e
mevltavel. No periodo de transi,ao do capitalismo
para 0 socrausmo a existencra de classes it mevitavet
e 0 programa do P. C. da R. diz, de maneira precisa,
que apenas estamos a oar os primeiros passos
~a passagem do cepttalisrno ao socialismo. Por
1550, tanto 0 Partido Comunilta como 0 Pooer dos
sovietes ,assim como os sindicatos, devem reconhe
cer abertamente a existincia da luta econ6mica e
sua inevitabllidade, enquanto nio estiver terminada,
palo menos no essencial, a electrifica,io de industria
e de agricultura contanto que com iS50 nso se
cortem todas as raizes da pequena .conomia a de
predominania do mercado.

~asS(t ~taltsta e a luta econOmica cio prOileta-.
naco num tstaQo qua nao rKOnheC:e a propne
csaoepnvaaa score a terra a SObQ a maioria das
grandes empresas, num Estado cup Pooer pOli
tICO ... encootra nas mios do prOfetariado.

I

A reorganizajtio das empresas do Estado na
base do chamado calculo econ6mico, est6 ligada
inevitav~1 e indissoluvelmente com a nova politica
econ6mlca e, num futuro pr6ximo, nso ha duvida
que este tipo de empresa sera predominante, se nao
exclusivo. -Isto significa, de facto, dentro da situa~ao
de com6rcio livre admitido e em desenvolvimento,
a p~ssagem das empresas do Estado, num grau
conllderilvel, eo princrpio da oganiza~ao em bases
comercl"s. Eata circunstAncia - pela necessidade
imperiosa de elevar a produtividade do trabalho
de conseguir que cada empresa do Estado trabalh~
sem perdes e seja rendivel, e aos inevitaveis
interesses e ao excesso de zelo dos respectivos
departementos - esta circunstlncia engendra, for
~osamente, uma certa contradi~io de interesses em
quest6es referentes lis condi~5es de trabalbo nas
emp~~8S entre a "\Sssa operaria e os directores, os
admtnlstradores das empresas estatais ou os depar
tamentos a que pertencem. Por isso, no que respeita
b empresas socializadas, recai incondicionalmente
~obre os sindicatos a obrigajtao de defender os
Interesses dos trabalhadores, de contribuir, na medida
do p~s.srvel, pa~a a !"elhoria das suas condi!;oes
materialS de eXlstencla, corrigindo constantemente
os erros e exageros nos organismos econ6micos,
porquanto estes erros e exageros derivem da defor
ma~iio burocr6tica do aparelho do Estado.·

4 ~ essencial entre a luta de classes do
prole~ num Estado que reconhece a propri&.
~ pnvada sabre a terra, as ffihricas, etc. 8
CUJO Poder pofftico 58 enconba nas ma06 ell

3. As tmprMas do Estado reorganizadas na base
do chamedo c6IcuJo econ6mico e os sindicatos

parte do Estado (vigilancia, controlo determina~ao
das formas, ordem, etc.) do comercic privado e do
capitalismo privado. 0 exito de tal regulamenta~ao
aepende nao apenas do Poder estatal, mas mais
ainda do grau de maturidade do proletariado e das
massas trabalhadoras em geral e, alem disso, do seu
nlvel cultural, etc. Mas, mesmo quando se efectue
essa regulamenta~ao com bito, subsiste indiscutivel
mente, 0 antagonismo dos interesses de ciasse entre
o trabalho e a capital. Par isso, umas das tarefas
mais importantes dos sindicatos e, desde este mo
menta, a defesa, em todos as aspectos e por todos
os meios, dos interesses de classe do proletariado
na sua luta contra 0 capital. Esta tarefa deve ser
colocada abertamente num dos primeiros lugares;
o aparelho dos sindicatos deve ser reconstruldo
em correapond6ncia com isto, modificado ou com
plementldo (devem organizar-se comissOes para a
arbitragem de conflitos, devem criar-se fundos para
os casas de greves, fundos de ajuda mCltua, etc.).

1\.REFAS DOS SINDICATOS
OLITICA EC OMICA
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1. Os sindicatos participam na cria~io de todos
os organismos econ6micos e organismos do Estado
ligados 8 economia, propondo os seul candidatos e
indicando a sua antiguidade, a lua experiOncia, etc.
A decisao cabe exclusivamente aOI organismos
eon6micos, sobre os quais recai tamb6m toda I
responsabilidade pela actividade dot organ~smos
correspondentes. Os organismos econ6mic08 terio
em conta a aprecia~io de toOO' os candidatos pelos
respectivos sindicatos.

2. Ums das tarefas mais important~. dos sin
diestas 6 a de promover e (?repararadmlMlstradores

Partindo destes princrpios , precise estabolecer
para um perfodo pr6ximo as seguintes formas fun
damentsis de participa~io dos sindicatos nos orga~
nismos econ6micos e publicos do Estado prolet6rio:

o proletariado (, 0 fundamento de classe do
Estado que efectua a transi~io do capitelismo para
o socialismo. Num pars em que predominlm em ele
vado grau, os pequenos camponesa., 0 prolet8riado
86 pode levar • cabo 8Sta taret., nl condi~io que a
liga~o • grande massa de camponelll se fa~a de
um modo extraordinariamente h.bll, cauteloso e
gradual. Os sindicatos devem .ar 0 colsborador
mais directo e impr8scindfvel do Poder do Estado,
cuja direc~io em tode a su. ac~io politiC. e econ6-
mica, est6 a cargo da vanguarda consciante dI ciasse
oper6rie: 0 Partido Comunista. Sendo, geralmente,
escola do comunismo, os sindicatos devem ser em
particular, escola de administra~io de indU~tria so
cialista (e depois, gradualmente, de agrlcultura)
para toda a massa optr'ri. e depois para todes os
trabalhadores.

7 0 P8I* •• particip~ dos slndicatoa nos orge.
nismos econ6micos • pUblicoa do Eltado pro
Iet6rio

Mas seria completamente falso interpretar esta
verdade indiscutivel no sentido de .e negar aos
sindicatos 0 direito de participar na organiza~ao
socialists da indUstria e na direc~80 da industria
do Estado. Esta participa~ao , necess6ria sob for
mal claramente daterminadas, como as que Ie
seguem.

Toda a interven~io directa dos aindicatos ns
8dministra~ao des empresas, nestas condi~oes, dave
considerar-se, sem dUvida, nociva e inadmiss(vel.

industria e ums condi!;io sem a ~ual • inooncetHvel
a libertavao do trabalho do jugo do Qapital, •
inconcebfvel a vit6ris do soci.lismo; ma., por IUS
V~, semelhante 6xito exise iniludivalmente, na
aotuej situa~iid cia Russia, a conc8ntr.~io de todo 0
Poder nes mabs das administradores des fabricas.
Estas adl!tmistra~oes estabetecicas, regra g8rsl, no
pnncipio da dire~ao umpesscel, devem determinar,
elas proprias, a quantidede de salarios, • distribui~io
dos tundos, as ra~oes, a roupa de trlbalho e tode
a especie de abastecimentos, com base • dentro
dos limites dos contratos coiectivol .stabelecidos
com os sindicatos e tendo a maxima liberdlde
de manobra, verificer estritamente os 'xitos reais
obtidos no aumento da produ~io sem p8rda. e
com lucros, seleccionando, escrupulosamente, os
mais dotados e inteligentes adminiltr.dores, etc.

o interesse principal • mais fundamental de
proletariado, depoi8 de ter conquistado 0 Podsr
~statal; 6 0 lumento aa quantida~ de produtos e 0
Incremento, ern grende escala, das toryas produtivas
da sociedade. Ette tarefa, ,poata- com tode a clareza
no programa do P. C. dB RClssia, tornou-se ainda
mais premente agora, no nosso pais, devido ao
esta~o de ruina do pOa1lU8mt, • fome e a devasta~ao.
. por ISSO, urn rapido 'JUlO na .IVstaurayao da grande

A .tltude forma' que at aindicatos adoptam na
Idmissio de todos os trabalhadores 81S1lariadojJ
como .eu. memb~ introduziu um carta grau de
dGforma~iio burorc6tita nos sindicatos- a afastou-os
de, grandes masd. ,dO, saul filladas. Ponanto, ,
necess6rio levt!r a ef~ito, nt'OhJtamente, 0 princlpio
d. filia~80 volunt6ria nos tindicstos, tanto indivi
dual como eolactiva. be modo algum se deve exigir
80S membros dos sindJcatos que professem um
determinado credo poIrtico; • lite respeito, tal como
quanta a religiAo, 01 ,indic,tos neo devem ser ums
organiza~Ao de partido. Num Estado prolat6rio
apenas sa deve exigir dos membros dos sindicatos
a compreensio de cIacipIina .ntre camaradas e a
,n.cessidade de que 8S,for9al oper6rias se unam para
defender os interessft., dot trlbalhadores a para
apoiar 0 Peder dos trabalhadOres, quer dizer, 0 Poder
dOl Sovietes. 0 Esttdo protetjrio deve estimular
I uniio ,indical dot. oper6rios tlnto no lentido
Jurfdico como material.Mas 0$ .{ndicatos nio devem
t.r direito. 11m wr obrigl~ ••

Um dOl crit6rios m.l. Importantes e infalfveis
da correc~lo e do 'xito do trebalho dos sindicatos
, 0 tar em conca em que m.dida estes conseguem
evitar os contlito. de m..... na, ampresas do Es
tado, atrav6s duma poIltiCa previdente, guiada para
a verdade ira • complete dlfess dos interesses eta
massa operaria • em .limln.r a tempo o. motivos
de confUtos.

No caso dI actOs Irregulares dos organismos
economicos, 0 .atado de 8trasO de determmados
grupos oper'noa, a aCtiVldede ptovocadora dos ele
mentos contni-revoluciOn6rios, ou, finalrnente. a
imprevldtncia daa prOpriis organiza~oes sindicais
conduzirem a conffito$ declaredos sob a torma de
grevas nil .mpre.as do Esttdo, etc., a tarefa dos
.indieltoa • contribuir para qua OS conftitos sejam
.Inaoos repidamente, atraves de mecscas proprias
da actividlde ,indica t: adoXio de medtdas que vi·
18m eliminar a. verdadtirel injusti~s a irregulari
dades, dar s.guimahto 68 reivindica~oes legitimas
• reahzllvei. eta, mfal .. , inftuenciar potiticamente
as masllS, etc.

,~[8eto) sao e conv~len\e ~ liquidar os antaqo
niatas e conflitoa eAve O8nol grupos da clesse
operari. e 08 organisrno.. ao Estado operilrio, it a
participa~iio do. sjll~ios' como intermedi6riQ$,
que representados pek)e. Hue organism'os respeeti
Ivos, entram em rleg~$ com os respectivos
organismos econcrmcos ttneressados na questao,
com base em reivindlca~6es e propcstas claramente
rormuieces por ambas as partes, ou apelam para
as lnstsncras $upenores do Estado.
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dicstos que os metodos de trabalho especfficamente
militares sao menos adequados. Por um lado, devem
adaptar-se 8S masses, ao nrvel em cue estas sa
encontram; por outro lado, nao devem, de modo
alaum. pactuar com os preconceitos e com 0 estado
de atl'8so t1ali: maMas. antM a!'; ciA'fanrfo contfuzir,
incE"Ssantemente,para um nrvel cada dia mais ele·
vado: etc.. Estas contradic;oes nao sao casuais e

Do que ficou exposto deduzem-se uma serie de
contradiyoes entre as diversas tarefas dos sindicatos.
Por um lado, 0 seu principal metodo de aCy80 e
a persuasiio, a educa~ao; par outro, como participam
no Poder do Estado, nso podem negar-se a par
ticipar na coaC;ao.Por um lade a sua tarefa principal
it a .defesa dos interesses das massas trabalhadoras
no sentido mals imediato e preciso do termo; mas.
ao mesmo tempo, nAo podem, sendo participantes
no Poder do Estado e construtores do con-junto
da economia nacional, renunciar a exercer pressio.
Por um lado, devem trabalhar 8 maneire !1'i1iter
uma vez que a ditadura do proletariado e a mais
encarnic;ada,determinada e desesperada das guerras
de classe; por outro ledo, e precisamente aos sin-

9. Canicter contradit6rio da sltu~lio des Sindicatos
sob a ditac:klra do profetarlado

A ligacao com as masses, quer dizer, com a
enorme malaria dos operarios (e depois com todos
os traoeuraooresj e a condrcao mars importante,
mars essencral para alcancar 0 6xito em qualquer
acnvrdade desenvolvida pelos sindicatos. Da base a
cupula da organizaciio dos sindicatos e do seu apa
relho, deve ser criado e experimentado na pratica,
baseando-se na experisncia de varios anos, todo
um sistema de quadros responsaveis. nao neces
sariamente saidos das fileiras comunistas, que devem
viver profundarnente a vida operaria, conhecs-la em
todos as seus espectoa, saber determinar infalivel
mente ,em qualquer circunstAncia, 0 estado de
esplrito das massas, as suas verdadeiras aspir~~oes,
necessidades e pensamentos, saber determinar, sem
sombra de idealismo, a seu grau de consciencia
e 0 peso de tals ou tais preconceitos e reminlscenclas
do passado; saber ganhar uma conflanca ilimitada
das massas com uma atitude de camaradagem
para com elas, velando atentamente pelas sues
necessidades. Um dos maiores e rnals terriveis
perigos para um Partido Comunista numertcamente
modesto e que ne qualidade de vanguards da
classe operaria dirige um pais enorme que efectua
(de momenta sem apoio dos palses mais adiantados)
a transiyao para 0 soclallsmo. e 0 perigo de ficar
afastado das masses, e 0 perigo de que a van
guarda avance demasiado sem «afinhar a frente»,
sem manter uma estreita ligayiio com todo 0 exerclto
do trabalho .isto e, com a grande maioria das
massas operarlas e camponeseas. Assim como a
melhor fAbrica com um magnifico motor e maquinas
de primeira qualidade nBo podera funcionar se 0
mecanisme de transmlssiio que vai do motor as
maquinas estiver avariado, do mesmo modo sera
inevitavel 8 catllstrofe da nossa construyBo socialist.
se nao estiver correctamente estruturado ou fun·
cioner mal 0 mecanisme de transmissao do Partido
Comunista as massas; os sindicatos. Nao chega
esclarecer, lembrar e corroborar esta verdade, 6
preciso fixa-Ia organicamente em toda a estrutura
Cjaodos sindicatos e n8 sua activldade quotidiana.

Esta lista das fun~oes mais importentas dos sin
dicatos na constru~ao de economia sociallsta deve
ser, claro, minuciosamente detalhada pelos orga
nilmos competentes dos sindicatos e do Poder dos
Sovietes. 0 essencial para levantar a economia na.
cional • fortalecer 0 Poder dos Sovietes e passar
tendo presente II experi6ncia da grande actividade
realizade pelos sindicatos na organiza~iio de econo
mi. I au. administrac;ao, assim como os erros, por
vuea baltante· prejudiciais, devidos a ingerencia
dir~cUl lem prepar8~io, incompetente e irresponsavel
na IIdministra~io - e passar de modo consciente e
decidido a um persistente e concreto trabalho de
instrucAo pratica dos operarios e de todos os traba·
Ihadores na administrayao da economia nacionel de
lOdo 0 pets.

8. LIqar.1ocom 8S MaSSltS como concfle:Jo fun<b
mental para toda a actlvldade dos sindicatos

4. A fixa~iio des tarifas, des normas de abaste
cimento etc. represents uma das partes integrantes
e necassprias de actividade dos sindicatos na cons·
truc;iio do socialismo • de sue participa~iio na admi
nistra~Ao da industria. Nomeedemente, os tribunais
disciplinares devem refor~ar, incessantemente, 8
discipline do trabalho • a8 formas de luta intali
gente por esse m8sme disciplina e pelo aumento
da produtividade sem no entanto se imiscuirem,
nas atribui~6es dos tribunais populares em geral
nem nas fun~oes eta administrsy8o .•

saidos das massas- operorias e trabalhadoras em
gelal. se hOJecoruamos com dezenas de tais admi
rustradores na mduatna, suncreruemente capacitados,
e com cenrenas couuos mars ou menos al-HOS,num
ruturo proximo precrsaremos de centenas dos pri
meiros e munares dos segundos. 0 resenceamento
SiStematICOde todos OS operanos e camponeses
capazes de desempenhar esta funyao e 0 controlo
escrupuloso, detalhado e prance do sucesso da sua
apren,dlzagem cqmo administradores, devem ser
reeuzaoos pelos sindicatos com mais cuidado e per
severance do que ate aqui.

3. ~ necessanc intensificar a participayao dos
sindicatos em todos os organismos de planificayao
do Estado proleterto, na elabora~ao dos pianos
econerrucos e dos programas de produyao e da
reparti~lio des fundos de abastecimento material dos
operanos, na selecy80 das empresas que serao
abestecrdas pelo Estado, arrendadas ou dadas em
concessiio etc. Sem assegurar directamente qualquer
fun~80 de controlo sobre a produ~iio nas empresas
particulares e arrendadas, os sindicatos intervAm
na regulamenta~iio Ida produ~iio capitalista privada
exclusivamente 8treves da sua participa~ao nos
organismos estatais competentes. Alem da participa
yio dos sindicatos em toda a actividade cultural e
educativa e na propaganda na esfera da produ~ao,
tal actividade dos sindicatos dave captor cada vez
mais ample e profundamente a classe operaria e
as classes trabelhadoras para a completa construcao
de economla do Estado, dando-lhes a conhecer todo
o cicio de vida econ6mics, todo 0 cicio do trabalho
industrial, desde a preparayiio da materia prima ale
~ venda do produto, e dando-lhas uma ideia cada
vez mais concreta do plano do Estado (mico da
economia socialista, assim como do interesse pratico
que representa para os operllrios e camponeses a
realizay80 deste plano.

PAGINA 11

ARQUIV
O L

. L
ARA



V. l. Lenin' Obras COtnf)Ietaa
T. )(XXXIII, p. 167-178

Ed. Pontiea, La Havana, 1964

(It ® ~)---

Escrito de 30 de Derembro
de 1921 8 4 de Janeiro de
'922. Publicado em 17 de
Janeiro de 1922 no n.· 12
de Pravda.

Precisamente peto motivo s6cio eoon6mico j6
indicado e nao pelo papel de grupos isolados, e
menos ainda de indivlduos i801ados,e preciso explicar
as reminisc6ncias (e 8S vezes, 0 renascimen~o). de
semelhantes ideias pequeno burguesas nos stndica
tos reminiscencias que se observam no nosso pais.
Ta~to 0 Partido Comunista como as institui~Oes
sovieticas que levam a cabo ums actividade cul~ur81
ae educaOao, assim como todo~ os c?munls~as
no seio dos sindicatos, devem por ISSOdedlcsr mUlto
mais aten9ao 8 luta ideol6gica contra as influe~ci8s,
correntes e desvios pequeno burgueses que eXlstem
nos sindicatos; tanto mais que a nova politica eco
n6mica nao pode deixar de levar a um certo refor~o
do capitalismo. ~ absolutamente indispensllvel urn
contrapeso para isto intenslficando a luta contra as
influAncias pequeno burguesas sobre 8 classe ope.
raria.

Os sindicatos s6 sao umq for98 real quando
agrupam camadas muito vastas de operllrios sem
paruoc. Oaf que, sobretudo num pais em. que h.lt
um grande predominio de camponeses, SUr!8, lOev,·
tavelmente, uma relativa instalaOao, precisamente
nos sindicatos, das influencias politicas que ~ormam
uma superstrutura dos vestlgios do capitahsmo e
do pequena produoao. Sao influencias. ~eQueno bur
guesas, quer dizer, por ~m lado s?clahstu revolu
cionllrios e mencheviques (uma variedade russa dos
partidos da II Internacional e da I.ntemacional II e
meia) (2') e por outro lado anarquistasi s6 n<?selo
dest'8Scorrentes e que se mantem um certo numero
de pessoas que defendem 0 capitalismo, n~o por
motivos egoistas de classe, mas no campo Ide?16.
gico, mantendo a sua crenoa de que a «democracla»,
Q «igualdade», a «Iiberdade» em geNii, pregados por
elas tem um valor t margem des claslu.

11. Os sindicatos • 8 Influ6nciapequeno burgu ...
sobre a classe oper8ria

Os sindicatos devem desenvolver a sue activi·
dade em todos estes aspectos (ou particular, de
modo sistematico, no trabalho respectivo de todos
os departamentos), nao do ponto de vista dos i~te
resses de cada departamento mas do ponto de vista
dos interesses do trabalho e da economia nacional
em conjunto. Aos smdicatos compete, em rela~io
aos especialistas, a mais dura e diflcil t8re!a ~ exer
cer intluencla quoticiena sobre as mars amplas
massas de trabalnadores para criar justas rela~Oes
mutuas entre estes e os especialistas; s6 um tra~
lno destes daril resultados praticos de verdade,ra
importancia.

A culpa de semelhantas aetos recai, num grau
incomparavelmente superior, sobre 0 Partido Comu.
nista e 0 Poder dos Sovietes em conjunto do que
sobre os sindicatos. Mas este momento, nao se
trata de estabelecer 0 grau de culpabilidade pontica,
mas sim de tirar conclusOes poIiticas concretas.
Se todes as nossas instituiOOeS dirigentes, quer
dizer, 0 Partido Comunista, 0 Poder dos Sovietes e
os sindicatos, nao conseguirem proceder de modo a
-que tratemos, como a menina dos nossos oIhos,
qualquer especialista que trabalha conscientemente,
com conhecimento e amor ao trabalho, ainda que
sejs alheio ao comunismo no aspecto ideol6gico,
nao se podera falar de Axitos serios de nenhum
genero na constru~ao socialista. Ainds nao podemos
realiz6-lo mas, custe e que Custar, devemos con
seguir que os especialistas, como categoria particular
que 6 e continuarll a ser at6 que seja alcanoado
o grau mais alto de desenvolvimento da sociedade
capitalists, vivam melhor sob 0 socialismo que
sob 0 capitalismo, tanto no aspecto mate~ial como
no juridico, tanto no que se refere a colaboraoao
amigilvel com os operArios e camponeses como no
sentido ideol6gico, quer eizer, no sentido de expe
rimentar ums grande satisf~ao com 0 seu trabalho

As teses fundamentais acerca desta questeo
estao enunciadas no programa do P. C. da Russia.
Mas permanecerso letra morta se nao se fixar a
aten~ao, constantemente, sobre factos que demons
tram em que grau sao elavados ~ pratica. Nos 6lti
mos tempos, tais factos S80: primeiro, cases de
asssssinio de engenheiros, cometidos por operarios
de minas socializadas, nao s6 dos Urais mas tarnbern
ds bacia do Donatz; segundo, 0 suicidio do enge
nheiro chefe dos servicos de abastecimento de ilguss
de Moscovo, V. Oldenbarger, devido ~s intolerllveis
condi~oes de trabalho criadss pela conduta incom
petente e insdmissivel dos membros da cerula co
munista, sssim como dos organismos do Poder dos
Sovietes, 0 que obrigou 0 Comite Executivo Cen
tral de toda a Russia a remeter aos tribunais 0
exame de todo este assunto.

10. Os sindicatos • os especiatistas

Segunda deduOao: as cont~dio6es referidas
engendram, inevitavelmente, ~o~fhtos,. desac?rdos,
antagonismos, etc. ~ necessartc uma instancia suo
perior, com autoridade suficiente para os reso~ver
imediatamente. Tal instancia e 0 Partido Comunista
e a uniao internacional dos Partidos Comunistas de
todos os palses: a Internacional Comunista.

Daqui, duas dedu~Oes praticss ~e. tiram. P~i.
meira: para que a actividade dos sindicatos sera
eficaz nao basta compreender bem as suas tarefas,
nao basta estrutura-los correctamente; e preciso,
alem disso, ter um tacto especial, saber aproximar-se
das massas de modo especial em cada caso con
creto, conseguindo com 0 mlnimo de atritos, condu
zi-Ias a um grau mais elevado no aspecto cultural,
econ6mico e politico.

nao poderao ser eliminadas em algum~s. dezenas d~
anos, peste que,'enquanto houver vestlglos. do capi
tahsrnc e da pequena produ~ao, no c.o~Junto da
ordem social, sao inevitaveis as eontradl~o~, .entre
estes vestlgios e os jovens rebet1tos do sociallsmo.
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e com a consciencia cia utilidade social do mesme,
mcepencennzaces COs Imerenes egOtstas cia classe
SUC,illltiUt. l'4IOQuemestera oe accrcc em reconnecer
como satistatonamente organizado, no minimo se
quer, um ceparrarneruo que nao realize um trabalho
metOQICOe encaz no senudo de satisfazer todas
as necessrdaces , dos especialistas, estimular os
memores, aerender e salvaguardar os seus inter.. •
ses, etc..
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o lmpcsto alimentar em generos era manos ele
vado do que os descomoe. Urna vez entregue 0
imposto, 0 carnpones dispullha de tudo 0 que Ihe
restasse a rnais. Era livre de vender os seus exce
dentes. A liberdade do comercic, indicava Lenine' no
seu relat6rio ao Congresso, conduziria, no inlcio. a
um certo retorno do capitalismo no pais. Lenine
esperava que uma certa liberdade de cornercio estl
mulasse 0 interesse do cernponss na sua explorac;ao,
aumentasse a produtividade do seu trabalho e deter
minasse um desenvclvirnento rapido da agriculture
e que, nesta base, a indUstria do Estado 58 resta
be:ecesse e 0 capital privedo f0558 afastado; quo,
depots d& tar acumulado for~ 0 energias, S8
pyd8sse erial' uma: indUstria poderosa, base econ6-
mica do soc:i4JIjsmo 81, em seguida, empreendar uma
ofensiva energjca com 0 fim de destruir os vestigios
dQ ~~ no pais.
, "

A NOVA POLf'tICA t:CONOMICA - (NEP)

A Nova Politica Econ6mica (NEP) foi uma dect
sio muito importante adoptada no X Congresso do
Partido Comunista (Bolehevique) da U.R.S.S. sobre
o abandono do sistema dos deseontos e a institui~ao
do imposto em 96n8r05. .

o X Congrelso do Partido Comunis~a (Solche
vique) da U.R.S.S. deu conta de que a necessidade
dos descontos ja nao sa impunha; qua era neces
aario substltui-los pelo imposto em g{meros que per
mitiaSB 808 campone$ea. utilizar no seu interesse a
l'Nior parte dos exceciantDs de sua produc;ao. Pois
""" tal medida permititia re_nimar 8 agricultura, alar
ger a produ~o d~ eereets: e diS cultures necesea
rill 80 desenvolvlrnento do industria, estimular 0
relbalteQimento dIIs:' F.i4adas, dar ume base nova,
ums base 8C0ft0m"a.... ~lia,,~ ~ operariQ$ e do$
'*I'IpQn&sA. . "'f '
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