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c·t -ASSE OPERARIA MOCAMBICA.NA 
-· - -

Ap6s uma b;eve introdu~ao, o Pre~idente Samora[ Moises 
Machel, dirigindo-se. aos. membros dos Comites Central e Exe
cutivo. · aos membros do Conselho de Ministros da Rrpublica 
Popular de Mo~ambique, aos militantes e aos trabalhadores, em 
particular, aos operarios, que se encontravain presentes a reu~ 
niao realizada na manha de ontem na Escola Secundari~ Josina 
Machel, em Maputo, passou entao a analisar o passado e. o 

.pr~$ente da classe -operaria e a sua posi~ao face as · diversas 
manobras dos represenfantes do capitalismo, definindo, fambem, 
as r~sponsabilidades desfa classe, na actual fa~e da ravolu~ao 

guesa, cuja inten~ao e a exploracao dos. operarios e dos cam. de term6metro .da consciencia polifica, de reflexo da consciencia transportando armal, transportando medicanienlos, · m~n·l~o~s;· ge. 
poneses. de ·classe. neros alimenticios, para impulsionar o desenvolvimenfo da· luta, 

Recaiem, por isso, grarides responsabilidades sobre a classe Produzir e utiliz.ar OS meios materia is, tecnicos . e humanos '. para esmagar, expulsar e desfruir 0 ·colohialismo rio nosso Pals? 
opera ria, a classe _que todos n6s representamos. Compete a todos para fazer uffi'a coisa socialmente uti I. E esta a, resRosta qui'~ pev~mo.s ;_dar _aqueles que Joram . presos 
n6s a responsabilidade hisf6rica de vanguarda revolucionaria, na · Urn operario ·que pega num serrote, numa tabua, plaina. e assassinados nas cadeias ·do lbo, aqui .no Jamanguanet .Todos 
transforma~ao da sociedade. eles devem saber .que e~ses operarios valorizam ' desta maneira 

Compete- a fodos n6s a responsabilidade . imediala de · fazer· a independencia e _ porla~to o sangue-· derramado na conquista 
mos com· que a industria seja efectivamente o facfor .dinamizador ria' nossa liberdade? Eslou certo, no entanto, que aqui estao 
da nossa economia, tal como define a .nossa Constitui~ao. alguns que esfiveram no Jamanguane e assi.stiram a bruf~lidade 

· mo~ambicana, afirmando:· 
LUTA PELA fNDEPENDENCIA ECONOMICA . da PIDE e. do. colonialismo; a viole~cia do capitalismo e ao .6dio 
IMPLICA AUMENTO ·oE PRODU(lO que o capttahsmo tern pelos operanos. «Pensamos que nesta fase do nosso programa comum-

·' a. Reconstru~ao National- e importanle analisarmos juntos, OS Oevemos perguntar: como e que em tanto que classe diri-
problemas que afectam a Produ~ao. ' E importante falarmos direc· gente, como e que em tanto que classe que transfornia a socie· 
tamente com os trabalhadores e, neste caso · particular, com os dade e e responsavel por ela, como . e que a dasse open1ria 
represenfantes a nivel politico da classe · operaria. assume os seus deveres hist6ricos perante a sociedade. 

Definimos o nosso Poder com o Poder da alian~a operario. Nos estamos na fase da luta pela independ&ncia econ6mica.r 
-camponesa. Poder da alian~a operario·camponesa quer dizer que Mas a luta pela independ~ncia econ6mica implica, antes de 
no nosso Pals, na Republica Popular de Mo~ambique, . o Poder rna is, o aumenfo da Produ~ao. 
p~rtence hoje aqueles que no tempo colonial eram ·os mais Aumentando a Produ~ao no nosso Pais, aumentamos a nossa 
explorados, tanto na cidade como no campo. · capacidade de combate contra o imperialismo. Aumenfando a 

Ma cidade o capifalismo , ganhava dinheiro, construfa pre- produ~ao do nosso Pals, modificamos a natureza das · rela~oes 
dios, hoteis, comprava casas e carros, a cusla do frabalho do que herdamos do colonialfsmo. 
open1rio. 0 operario nada· tinha, nao . podia falar e era espan- ' Sem a produ~ao nao e . pois poss!vel falar na transforma-
cado pelos polfcias e mordido pelos ciies. se se encontrasse· na . ~ao . das rela~oes . de . produ~ao. nem falar na transforma~ao da 

· rua · depois das nove ·horas da · noite. base econ6mica da nossa sociedade. · · 
fie era metido, numa fabrica e obrigado a produzir pe~as Por isso n6s dizemos que a tarefa essential na fase actual 

que nao sabia·· o que eram, para que serviam, quanto cusfavam. e a I uta pelo aumento da produ~ao, e a OFENSIVA · POUTICA E 
0 operario era brutalizado, frafado como urn bicho. ORGANilACIONAl GENERALIZADA NA FRENTE DA .PRODU~AO. 
No campo, o latifundiario fazia as suas planta~oes de cana sao muitos os aspectos a considerar na produ~ao. As rna· 

· · de · a~ucar, de sisal, de algodao, a custa ·do trabalho. dos .cam· quinas, as maferias-primas, os transportes, etc. Mas n6s · dizemos 
poneses. 0 campones era Jevado pelo chibalo para as planfa. que o ponto essential e o homem. Aqui . tambem , e o · homem 
~oes e, ai, obrigado a . frab~lhar por urn salario de fome. • e nao a maquina o factor decisive. 

Se estava doenfe era chicoteado, se levantava a sua voz Perguntamos agora, como e que n6s, trabalhadores das 
era levado para a . administra~ao para apanhar palmafoadas. empresas industriais realizamos as nossas tarefas? E a classe 
f · mesmo aquele campones que escapava . ao chibalo era obri· operc1ria, as classes trabalhadoras das empresas industria is deve 
gado a vender o que produzia na sua machamba ao cantineiro, assumir a responsabilidade de responder para n6s ficarmQs a 
que !he pagava com vinho e capulanas. .Nao se pode dizer saber, para que o Pais · saiba como e que os trabalhadores 
que o campones vivia. Ele apenas sobrevivia, E voces diriam realizam as suas farefas, como e que assumimos as responsa-
tambem que ele vegetava. bilidades da classe operaria. Achamos que esfamos a assumir 

Os operarios e camponeses nao tinham acesso as escolas, correcfamente as nossas farefas? 

«A razao profunda de todos estes maLes e 
o tacto de atnda nao termos assumido ver
dadeiramente . a consciencia da nossa clas
se. Sem ·consciencia, nao ha organizagao. 
E sem ·organiza9tio nao ha consciencia" 

pregos, martelo e faz uma cadeira, produziu uma cadeira. Esse 
openirio esta .a produzir, mesmo que leve urn dia lnteiro a · 
produzir a cadeira. 

Esfamos a ver que temos uma situa~ao muito complicada 
nas vossas , empresas. Por isso. per,guntamos: corpo_ ~ que vamos 

· resolver? Como e que . vamos avan~ar coin .pesos mortos, com 
pessoas inconscientes~ como e que vamos avan~ar com pessoas 
que nas suas empresas e oficinas ins!alam uma base do inimigo, 
como e que vamos avan~ar com elementos que nas suas fabricas 
grifam ·para que o capitalismo, o colonialismo-e a explora~ao 
regressem para o nosso , Pals! · . . 

Parece·n'DS que 0 metodo correcto 'e. compreender quais as . I 
causas da silua~ao actuaL como e que chegamos a · situa~o 
actual. · 

.CAUSAS DA SITUA~AO ACTUAL: MANOBRAS NEOCOLONiAIS 

No tempo colonial as empresas estavam organizadas· e .fun- · 
cionavam com urn unico objectivo: servir os interesses do ·tapi· 
talismo. Toda a nos-sa for~a, dedica~~o, energia e suor serviam 
somente os inferesses do capitalismo. Mas hoje dizemos o poder 
~~M~~ . 

0 Govemo colonial, com as suas leis repressivas, os seus 
administradores, · os seus cipaios eram urn instrumento que o .capi
talismo utilizava para melhor explorar os trabalhadores mo~am· 
bicanos. 

A estrutura e · os melodos de trabalho que a empresa tinha 
no tempo colonial eram tambem repressivos. Serviam os inte· 
resses de uma minoria exploradora e nao os in!e(esses .. dos 
trabalhadores mo~ambicanos. 

,. 

nao tinham' hospifais, nao finham qualquer tipo de assist~ncia: Temos feito visifas regulares as empresas. Parece ,que ja -' --
· Outro operario, ufilizando o mesmo material, faz durante 

o mesmo tempo 4 cadeiras do mesmo fipo. Esse operario tam
• em proouziu;--tambem trabalhou. Mas hci uma 'diferen~a basica 
entre o trabalho desfes dois operarios. Essa diferen~a chama·se 

0 frabalhador mo~ambicano era na empresa diredamenfe 
submetido a segrega~ao racia,l e socia[, a opressao e a explora-
iliO. 0 seu unico direito 'ew o- 'tie trabaUlar rle ·sol 'a -sol. Nao ·- - ~ 
lhe era permifido conhecer mais do que aqtiilo que directamenle 

· .«J1 empresa, a ojictna, e para n6s a capsula incubadora onde se torja a consciencia de class-e. 
Aquilo que n6s fabricamos, a maneira como trabalhamos, como discutimo8 e planijicamos . 

a -produgao, e o espelho da .nossa conscienc.ia de classe » 

"' Mas os operarios e os camponeses ganharam consciencia 
potrlica. , . 

Foram esses operarios e camponeses que consntufram a 
FRELIMO e a definiram como sua organiza~ao. 

Foram operarios. e camponeses que sob a direc~ao da 
FRELIMO pegaram em armas para expulsar o colonialismo por· 
fugues. Eram operarios e camponeses os que se sacrificaram na 
luta de liberfa~ao national. 
. A QOSsa !ndepend~ncia foi conqui.sfada pelo sangue dos 

. operarios e carriponeses. As For~_as Populares de Liberta~ao de 
'· Mo~ambique sao urn exercito de . operarios e camponeses. 

/ JESPOMSABIUDADES RISTORICAS DA ClASS£ O~ERARIA 
. . . 

A classe operaria e a classe dirigente .do nosso Pari, ela 
e a classe dirigenfe da Hisf6ria, a unica capaz de assumir 
foda a sociedade, conceber o processo de transformacao de foda 
a sociedade, desencadear e dirigir o processo. 

. Por isso, hoje no nosso Estado, na Republica Popular de 
Mo~ambique, o poder e assumido · e exercido pel a alian~a opera rio-

. ·camponesa. Esse Poder deve ser exercido contra a classe bur· · 

visilamos empresas de todos os sectores de prodo~ao industrial 
aqui na provincia do Maputo. 

SOB 0 PODER OPERARIO·CAMPONES 
PRODUZIR £.UM ACTO DE MlliTANCIA 

A empresa, a oficina, e para n6s a capsula incubadora 
onde se forja a consciencia de cl.asse .. Aquila que n6s fabrica· 
mos, a maneira como frabalhamos, como discufimos e. planifica· 
mos a produ~ao, e o espelho da nossa corisciencia de clilsse. 

Na nossa Republica ·em que o. Poder pertence a alian~a 
operario-camponesa, produzir e urn acto de milifancia. 

Agora que ja cnao femos o chi cole, o chibalo, a palmal6ria, 
produzir e urn ·acto de mililancia.-

PRODUTIVIDADE: UM TERMOMETRO DA CONSCIEHCiA POUTICA 

Mas a produ~ao tern urn aspetfo muilo particular, · muito 
senslvel-,. a produfivi,dade. Esse aspecto . e que para n.os .serve 

produfividade. . ' 
0 . primeiro operario e urn agente de desmobiliza~ao, e urn 

sabofador da economia national, nao tern consciencia de classe, 
e -urn peso· morto ila oficina, em resumo e um Xiconhoca. 
~ assim . que aparecem . muitos xiconhocas nas fabricas. Nao sao 
senao pesos morfos nas tabricas .. Deve ser fransporlado para urn 
Iugar apropriado, porque e urn corvo qlle esfa a espera de 
tirar os nossos· · olhos logo que fechemos os olhos. 

0 segundo operario assumiu a sua responsabilidade de tra· 
balhador, sabe para que e que trabalha e sabe que com a sua 
produ~ao esta a trab~lhar- para a , reconstru~ao nacional. Este 
operario que se preocupa com a produtividade, mosfra que tern 
consciencia polifica, que tern consciencia de classe. 

A produtividade e aquilo que vai melhorar as nossas con· 
di~es, , aquilo . que nos vai permifir realizar o progresso, o 
desenvolvimento economico. 

fNDISCIPLINA GENERALIZADA · E CORRUP,AO 
liAS EMPRESAS"IMDUSTRIAIS 

. N6s fomos as vossas 'fabricas, n6s vimos a maneira como. 
trabalham, vimos aquilo que voces produzem. Agora perguntamos 
de novo: o que e que n6s . encontramos nas vossas fabricas? 
Estou ~ certo que aqueles que foram visitados tern consciencia; 
sabem o que e que n6s constatamos Ia e sabem o que e que · 
]lOS dizemos disso. E perguntamos agora a classe operaria, de-

. pois de fermos constatado o que exisfe nas vossas fabricas o 
que e que · vamos comunicar ao Pafs como resuffado da visifa 
as vossas fabricas; o. que e que temos a dizer ao Povo. sobre 
os 'operarios das empresas industriais do nosso Pais, ao oovo 
que se veste, caJ~a, come e vive com o .produfo do vosso 
frabalho? 

fazia. Ninguem lhe explicava os problemas da .empre5a; os J)ro
grarrias da produ~ao, nem sequ.er a importancia . social do seu pr6-
prio trabalho. Ele era considerado uma rriaquiria seni valor, i~res. 
ponsavel e-inconscienfe. · . .. , - . 

0 trabalhador mo~ambicano entrava 'como aprendiz e.;mor;ia 
como aprendiz. Quando muifo, podia ser opera rio -de terceira 
ao fim de vinle anos. · ; ·. . ~ 

A I uta her6ica do Povo mo~ambicano - dirigido p'ela ERELJMp, 
e as lufas dos povos irmaos de Angola e da Guine•Bissau; diri
gidos pelo MPLA e ·pelo PAIGC, provocaram o colapso do,regime 
colonial fascista porlugues. 0 25 .de ,Abril foi assim~ o pro9uto 
das lutas her6icas dris nossos povos __:_ libertamos. a metr6pole. 

( Continua na paglnf seguinte ) 

Nos vimos · que voces produzem pouco. Entao. pergunfamos . , 
a diversos tecnicos, a trabalhadores, a aprendizes como e que 
podemos aumentar a produtividade. A resposta tern sido sempre 
esfa: nao e possivel aumentar a produtividade porque na maior 
parte das empresas ha · atrasos, faltas ao servi~o, liberalismo, 
falfa de respeifo pelas · estrufuras, eonfusao, ambi~ao, boatos, 
rou~o 'e ra.cismo. Em resumo: indisciplina generalizada e corrup~ao. 

.. Temos portanlo baixa de produtividade! 
Com as mesmas maquinas que voces tinham no tempo colo~ 

nial, as mesmas instala~oes, o mesmo numero de operarios e, 
em ·. muitos casos, os mesmos tecriicos, baixa da produfividade! 

E isfo que os operarios des! as . empresas apresentam para 
responder aos sacrifi.cios daqueles que lutaram ·pela conquista 
da independencia? E esia a resposta que devemos dar aqueles 
que ofereceram . as suas preciosas vidas pel a. independencia na-

. cional? t esfa a resposta que devemos dar ao nosso povo e 
aos nossos'filhos? E esta a fradi~ao que devemos transmitir aos 
nossos filhos?. As popul.a~oes que dia e noife sofreram massacres 
mas que nao vatilaram no combate ao colonialismo e isto que 
devem, saber? · t isso que devem saber aqueles que morreram 

«Aprovet'iando o entusiasmo e a ernogao 
popular, o capitalismo utilizou a jraca cons-

. ctencia politica dos trabaZhadores . par a 
jazer a agita(;ao das massas em seu bene
ticio ... Fomentando a anarquia generaliza;,. · . 
da, as greves, os saneamentos indiscrimina
dos, as reivindicaqoes salariais, os capitalis- · 
tas que sempre humilharam o nosso povo, 
procuram entao aparecer como seus defen-

, "Sores» ' 








