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A gfoese do sindicalismo revolucionario 

Na alvorada do seculo XX, as doun-inas de Karl Marx e Mickhail Bakunine adapta
vam-se ao desenvolvimento da luta reivindicativa, animada pelos sindicatos; cada vez mais 
radicalizados perante a falencia do parlamentarismo. 

A Confedera¢o Geral do Trabalho francesa foi o ponto de irradia¢o de uma nova 
«doutrina» - o Sindicalismo Revolucion:irio. Segundo os seus precursores, a precedencia 
da revoluc;ao republicana tera permitido ao proletariado frances decepcionar-se com· a 
parlamentarizac;ao dos Partidos Socialistas antes dos seus camara.das alem-fronteiras. Com 
o decorrer das revolm;:oes liberais europeias, a radicaliza~o generalizou-se nos meios sin
dicais. 

Admitindo que a implementac;ao do regime parlamentar permitiu a oposic;ao ao poder 
e o exerdcio das liberdades individuais e colectivas, os s.indicalistas convenceram-se, no 
entanto, de que so as instituic;oes exclusivamente oper:irias tinham a capacidade defa.Zer a 
democracia avanc;ar para um novo escidio de emancipac_;:ao integral. 

Segundo a Carta de Amiens de 19061
, o Sindicalismo Revolucionario actua nas suas 

organizac;oes de combate - a oficina e os agrupamentos que dela derivam - e organiza a 
lura do operariado contra a burguesia, negando o poder e a lei. As instirui~oes oper:irias 
pretendem provar a inurilidade do Estado e do patronato. A greve e a propaganda da greve 
geral aniquilam a ilusao da colaborac;ao de classes e da democracia2

• 

A nega¢o do Estado e dos partidos politicos foi um convite irrecusavel para os anar
quistas, que se apressaram a reivindicar a paternidade destas ideias. Contudo, os so.cialistas 
que recusavam o reformismo dos seus partidos defenderam igualmente que o Sindicalismo 
Revolucion:irio era o «herdeiro oficial do socialismo»3, que, em Ultima in_sclncia, b<1$eia a 
sua doutrina no conceito de lura de classes. 

Griffuelhes, secret:irio-geral da CGT francesa, perante as apropriac;oes anarquistas e 
socialistas, explica que o sindicalismo nao se liga directamente a nenhuma destas concep
c;oes. Segundo o dirigente, esta «doutrina», resultante da acc;ao, rejeita elaborac;oes teoricas 
desligadas da pratica, privilegiando os meios de luta exclusivos da classe operaria4

• 

Sera, porvenrura, o modelo organizativo do Sindicalismo Revolucionario, baseado no 
ideal de sociedade almejada, um dos seus rrac;os distintivos. A autonomia das federac;oes 
no seio da CGT, dos sindicatos nas federac;oes e dos sindicados nos sindicatos, por oposi
¢0 ao caracter autorit:irio das instituic;oes burguesas, seriam uma escola e uma prova da 
possibilidade de conciliar a liberdade individual com a solidariedade e a.ac¢o colectiva. 
A eficacia de que este modelo deu provas no inicio do seculo XX veio refor91f a convicc;:io 
dos militantes. 

A tactica apregoada e uma segunda impressao digital do Sindicalismo Revolucion:irio -
a greve, a boicotagem, a sabotagem e a propaganda da greve geral insurreccionaL que 

1 As £esolm;:6es do Cong£esso da Confedera~o Geral do Trabalho fi:ancesa, £ealiz.ado em Amiens, em 1906, 
sintetizam OS prindpios noneadmes do Sindicalismo Revoluciomirio, e permitiram a central sindicaUiliar ce£ca 
de 600.000 trabalhadmes. 

2 D ELESSAULE, Paul -A ConfedertZfdO Geml do Trabalho: historia. constilllifiio, fins, meios, p. 11. 
3 LABRIOLA, Anum - 0 sindicalismo e o socialismo em l td/ia, p. 22. 
4 GRIFFUELHES,Victor -A acfiio sindicalista, p. 5-12. 
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se substitui a revolw;:ao polf tica, tal coma a greve se substitui a interveu«;fo 
parlamentar. 

A teoriza<,?o do anarco-sindicalimo5 e o Sindicalismo Revolucionario6 desenvolvem-se 
quase simultaneamente. Ambos tern raizes no pensamento de Bak:unine e seus correligio-
narios da corrente federalista da I Internacional, que, sua vez, um caracter 
marxista as teses de Proudhon e dos socialistas E nesta assembleia magna que a 
ideia motriz de uma e outra corrente e enunciada: «A dos trabalhadores .sera 
obra dos pr6prios trabalhadores.» 

A frase de Karl Marx sera interpretada par Bak:unine como que a pratica 
da luta de classes tera obrigatoriamente de ser uma e apenas uma: «a orgaruza<,?o e a 
federas:ao das caixas de resistencia>>8

• Esta ideia seci largamente desenvolvida pelo fundador 
do anarquismo operario, hem coma pelos seus partidarios, em Varlin9, 

que concebia a luta reivindicativa como uma pedagogia pratica, insistindo na necessidade 
de desenvolver formas de org~o que permitissem a maxima participas;ao de todos 
os trabalhadores. A gestao destas organiza¢es constituiria a e a aprendizagem 
para gerir, mais tarde, a sociedade ea economia10

• 

Com a derrota da Comuna de Paris e o refluxo da ofensiva a maioria dos 
anarquistas regressam ao individualismo. Todavia, entre as excep9i)es destacam~se Errico 
Malatesta, te6rico por excelencia do future anarco-sindicalismo, 
que e no movimento operario que esta a garantia da transforma«;fo.da sociedade, rumo a 
anarquia11; e Fernand Pelloutier, um dos animadores da nova mare francesa 
da viragem do seculo12

• 

5 0 anarco-sindicalismo constitui-se como uma correnre no seio do anaquismo restantes 
rendendas libertirias por considerar o meio sindical como o campo de luta e para 
a anai:quia. Os anarco-sindicalistas viam no sindicalismo revolucionario, nao um fun mas um meio para atlngir 
o ideal de sociedade almejada. De facto, Errico Malatesta, seu principal te6rico, considf;!ra que a est:Jrutillra~o 
das organizac;:6es operarias acruais corresponde as condic;:Oes contempoclneas da vida que a nova 
sociedade ira destruir. 

6 0 Sindicalismo Revolucion:lrio tern origem na pratica revolucion:lria dos sindicacos franceses, consti'-
ruindo-se, segundo os seus precursores, como a doutrina da dasse operaria, criada pela Nesta, as 
assodac;:oes de dasse tern um papel preponderante, quer na luta pela construc;:iio de uma 
gestao dessa mesma sociedade furura. Muito embora tenha pontos de convergencia com o anarquismo opeclrio 
e com o socialismo foi a independencia fuce as escolas socialistas que Ihe permitiu reunir nas 
associac;:oes de classe socialistas e libert:lrios. E posto em causa o seu car:icter icleol6gico, principalmeµte pelos 
anarquisras, mas, segundo os sindicalisras, exisrem relevantes ponros de divergencia, nomeadamente no que res
peita a sociedade que defendem, baseada na gestao sindical, que difure da gestao comunal proposta pela acracia. 

7 Ver artigos de Bakunine publicados pela Egalite em 1869, e reunidos pela Vie Ouvriere, em 1914. Da 
mesma epoca, a brochura Ideias sobre a organizapio social de James Guillaume, vici a ser udlizada quer por 
anarquistas como anarquismo oper:lrio, quer pela corrente sindicalista revoludoruida 
da Uniao Sindical Italiana, para a propaganda da sua doutrina. . 

8 Cit. por VASCO, Neno Concepfdo anarquistas do sindica!ismo, p. 30. 
9 Louis Eugene Varlin participou na fundac;:iio da sociedade de Socorro mutuo dos encadernadores em 1857 

e fundou a primeira Uniao de Sindicatos parisienses, sendo assassinado a 28 de Maio de 1871, com a derrota da 
Comuna de Paris, da qual foi membro destacado. 

10 Ver artigos citados in LOURENZO, Anselmo 
11 Ver TODA, Misato 
12 Ver PELLOUTIER, Fernand; SOREL, Georges (pre£) institutions 

avenir, 1902. 
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Pelloutier ira sublinhar as semelhan~ entre o 
em pratica: pela CGT francesa e o anarquismo, na sua obra A e a 
Anarquia, traduzido e publicado em Ponugal, em 1910, e sera pela mao deste Ultimo 
que os anarquistas Mio «retomar impassfveis a tarefa sindical, obscura, mas fecunda.»13, 

alertados pela famosa carta aberta que o acrata escreve em 1899, sublinhando o perigo.de 
os sindicatos regressarem ao reformismo. 

Todavia, entre os anarquistas, houve ainda aqueles que viram no sindicalismo revo
lucionario uma doutrina independente. Foi o caso de Pierre Monatte, qu.e se opos a 
apropriai;ao acrata dos postulados enunciados pela CGT :francesa. 

A recep<:;:ao do sindicalismo revolucionario em Portugal 

Diversos autores tem vindo a apontar a Carta de Amiens de 1906 como a cartilha que o 
sindicalismo portugues seguiu durante a Primeira Republica Portuguesa. De facto,· a partir 
de 1908, os seus postulados sao divulgados na imprensa e publica¢es operarias. 

Ainda antes da tese Organizarao Social Sindicalista ser aprovada no 1. ° Congresso 
Sindicalista de 1909, Emilio Costa interrogava-se: «Parlamentos ou Sindicatos?»14

• 

intelectual libertario, que conhecia pessoalmente o pr6prio Lagardelle, escrevia no Les 
Temps Nouveaux e seguiu de perto, a conceptualiza¢o da doutrina e os debates por esta 
originados tendo escrito inUmeros .artigos na imprensa ponuguesa sobre o tema e re2l.llzaao 
algumas conferencias em assoda~oes de dasse15• 

Todavia, os seus escritos doutrinarios nao encontravam eco nas classes trabalhadoras, 
e foi necessario a Uniao das Artes Graficas Portuguesas enviar um delegad.016 ao V Con
gresso Internacional Tipografico de 1907 para que os resultados praticos daquelas teorias 
visst::m a entusiasmar o operariado portugues. 

As surpreendentes conquistas dos operarios :franceses chegaram a associa~:fo de dasse 
portuguesa, motivando um grupo de cinco tip6grafos17

• Em Fevereiro de 1908, estes con
vocam uma reuniao entre destacados militantes anarquistas e socialistas, p.ropondo.,.lhes 
a publica~ao de um peri6dico sindicalista unitario. Desta reuniao restdtou a c:ria~o do 
Grupo de Propaganda Social, que integrava membros das duas escolas, e que no aniversario 
da Comuna de Paris - 18 de Marc;o -, faz publicar o primeiro nUmero do diario sindi(;a
lista A Greve. 

A Greve constitui a primeira experiencia do que viria a ser a unidade no seio do 
movimento operario, com base na independencia doutrinal e face ao poder politico, 
prindpios norteadores do Sindicalismo Revolucionario. De facto, entre os seus redactores 
contavam-se destacados membros do Partido Socialista Portugues, como Augusto Cesar 
Santos e Gesar Nogueira, e eminentes intelectuais anarquistas, como Hilruio Marques ou 

13 PELLOUTIER, Fernand -A UniiW dos Sindicatos p. 15-16. 
14 Parlamento ou Syndicatos? A (24 Ago., 5 e 13 Set. p. 1. 
15 VENTURA, Ant6nio -Entre a Reptihlica ea Acrada: ea acfiio de Emilio Costa, p. 149-157 
16 Augusto Cesar dos Santos foi representar a Uniao das Art:es Graphicas Portuguesas ao V Congresso Inter-

nacional Typogclfico 1907. E responsavel pelos artigos difusores das conqu.istas do movimento sindical franc& 
emA Greve. 

17 Evaristo Ferreira, Alfredo Freitas, Fausto Gr~ Francisco Judicibios, Alfredo Duarte Laureano e Alexan
dre Vieira. 
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Pinto Quartim, hem como Jorge Coutinho, que viria a ser o primeiro secretario-geral da 
organiza¢o sindical alinhada com a corrente sindicalista 18

• 

Este peri6dico re.Beere apenas um conhecimento empirico do Sindicalismo Revolu
cionario, nao sendo enunciados os seus prindpios teoricos mas apenas os seus resultados 
praticos. Todavia, nao ha duvida que novas ideias comes:avam a ser arremessadas contra a 
hegemonia da social-democracia 19

• 

A ideia de concilia¢o de classes, essa «malfazeja tuba paci:ficadora», e fortemente com
batida. 0 editorial de 18 de Abril defende que esse conceito e o pior inimigo do progresso 
social, «mais nocivo porque empata, mais perigoso porque desorienta.>>20

• A ac¢o directa 
comes;a a ser paulatinamente propagandeada neste peri6dico - a greve como resposta ao 
lock-out patronal, para que as classes se possam enfrentar sem intermediarios21

, o label, a 
Sabottage e a Boycottage, como formas legitimas de defesa dos interesses operartos22

• 

Porem, como o pr6prio Alexandre Vieira - redactor principal de A Greve - admire, 
estes militantes pouco conheciam da doutrina. Os ecos do Sindicalismo Revolucionario 
frances s6 viriam a ter ressonancia junto do operariado portugues quando Emilio Costa 
traduziu algumas das suas obras de referencia23• 

Em 1909, a Bertrand comes:a. a editar uma coleo;cio designada Biblioteca do Movimento 
Social, cujos volumes correspondem a tradu¢o de Emilio Costa das principais obras 
te6ricas do Sindicalismo Revolucionario, publicadas um ano antes pela Bibliotheque du 
Mouvement Socialiste. Curiosamente, negligenciou o seu primeiro volume - A ae1-:0rJ'l/Jt1sz
fdO do marxismo, de George Sorel, incontomavel para o sindicalismo frances24

• No mesmo 
ano, a Biblioteca de A Sementeira edita a obra de Paul Delessaule -A Confederafdo Geraldo 
Trabalho: historia, constititifdo, fins, meios25• 

Estas ideias encontram paulatinamente eco nos jomais corporativos, chegando a 
motivar divisoes nas associas;oes de classe e a cria¢o de novos peri6dicos. Por exem.plo, 
os manipuladores de tabaco, romperam com o reformista A VOz do iniciando a 
edis;ao de A Defesa Operdria, com o objectivo de «concorrer para levantar o operariado e$ 
geral da sua funesta apathia [ ... ] entendendo que a questao econ6mica ea base fundametl
tal do problema social»26

• 

Os manipuladores de tabaco encontravam-se em sintonia com a Federa¢o das Asso
cias;6es Operarias de Coimbra, transcrevendo do seu novo 0 Despertar artigos que propa-

18 As associai;:6es de classe que participarao no 1.0 e 2.0 Congressos Sindicalistas, em 1909 e 1911 eram 
dirigidas pela Cornissao Executiva do Congresso Sindicalista (CECS) e pelo seu secrecirio-geral. 

19 0 movimento sindical. A Greve. (25 Mar. 1908) p. 1. 
20 A luta de classes: saibamos distinguir! A Greve (18 Abr. 1908) p. 1. 
21 0 direito de Greve. A Greve. (31 Mar. 1908) e (1 Abr. 1908) p. 1. 
22 0 Boycottage. A Greve. (28. Jun. 1908) p. 1. 
23 VIEIRA, Alexandre -Para a Historia do Sindicalismo em 1970, p. 22-23. 
24 A acrao sindicalista, por Griffuelhes; A Confederaft'io Geral do Ii-abalho, por Emile Pouget; Sindicalismo 

e socialismo, por H. Lagardelle, A Labriola, B. Kritchewsky, R. Michels e A V. Sindicalismo e 
revolufdo, por M. Pierrot. 

25 Esta colec;¢o era da responsabilidade das Ediroes do Grupo <dUfdo que incluia obras de Malatesta, 
Liste e Kropotkine. 

26 A nossa missao. A Defesa Operdria (7 Mar. 1909) p. 1. 
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gandeavam «O sindicalismo» como solm;ao para «resolver o problema operario, extinguir o 
salariato, fazer a revolu¢o social»27

• 

No Porto28
, «para o desenvolvimento na mentalidade da classe ope.raria no sentido 

revolucionario resolveu um grupo de camaradas fundar um centro, no qual se estabeleces
sem conferencias, palestras [ ... ] 0 centro biblioteca de estudos sociaes inidou uma serie 
de conferencias e publicou tam.hem um pequeno jornal de boa propaganda sindicalista, 
0 Libertadom29

• 

A Casa Sindical, com sede no Palacio Pombal, onde rambem se encontrava a redac9io de 0 Sindicalista, foi mais 
uma conquista da tendencia revolucioniria (Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa). 

27 Sindicalismo e anarquismo. 0 Despertar (21 Nov. 1908) p. 1. 
28 A greve geral: conclusoes. 0 Libertndor (Nov. 1908) p. 3. 
29 Correspondencia. 0 Despertar (19 Dez. 1908) p. 1. 
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A Comissao Executiva do Congresso Sindicalista (CECS) de 1909, primeira assem
bleia de orienta¢o revolucionaria, dividiu-se em subcomissoes, uma das quais destinada 
«a propaganda do sindicalismo». «Mandou vir de Fran~a folhetos, estatutos de Sindicatos, 
de Federag)es, de Uni6es e de Confedera¢o Geral, assim como jornaes, brochuras, etc. 
[ ... ] nao poupando mes mo os amigos, co mo Sa Vianna, Emilio Costa e outrns, . que lhe 
fizeram algumas conferencias»30

• Finalmente, esta comissao foi responsavel igualmente 
pela publica¢o do 6rgao sindical. 

Pouco mais de um mes ap6s a implantac,:io da Republica, a 13 de Novembro de 1910, 
e publicado o primeiro nilmero de 0 Sindicalisttt31

• 0 editorial descc pr_imeiro &ilmero e 
claro ao afirmar-se sindicalista e a sublinhar que o seu objectivo ~. «d~truir o salariato». 
0 peri6dico tinha por missao «expor e definir novos processos de Iucra, novas formas de 
organiza¢o». Este foi o papel principal do «semamirio defeasor da ~fas~ trahalhadora»32

• 

0 Sindicalista de 1910, ao contrario de A Greve de 1908, reflecte J,~t Uin conhecimento 
profundo da doutrina nascida em Fran~. As frases de Sorel e seus partidarios. povoam toda 
a publica~ao, ao mesmo tempo que sao transcritos muitos dos t xtos fundamentais do 
Sindicalismo Revolucionario. Sintomatico e, por exemplo, o Folhetim do Sindicalista, uma 
sec¢o do jornal, que transcreve integralmente obras como o ABC da.sindicalista: origem, 
foncionamento, meios de acfiio, fins do agrupamento sindical, de Georg· s Yvevot. 

- .I - • -~ --_ 

A tendencia revolucion:hi~ clo Sindi~sm~ e responsnvcl por uma das mais alargadas mobilizay<>es operanas 
durante a I Republica - a Greve Geral de Janeiro de 1912 (Fonte: Arquivo Munidp:ifd~ Lish~~): ,> 

30 Relatorio da Comissao Executiva do Congresso Opecirio e Sindical e 1909. 0 Sindicalista (12 Fev. 1911) 

P· 2. 
31 Este periodico, que perdurara ate 1916 com interrupc;:Oes, era dirigido por Antonio Evaristo, edirado por 

Alfredo Laureano e propriedade do Grupo Sindicalista. 
32 Nos. 0 Sindicalista (13 Nov. 1910) p. 1. 
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Os militantes portugueses estavam entusiasmados com a eficicia do sindicalismo fran
ces e consequentemente avidos de conhecer a teoria que alcanc;ar tais resultados 
praticos. Para alem das obras traduzidas, tam.hem ensaiaram as suas pr6prias teoriza<_;:oes da 
tematica. Destacados dirigentes operarios e alguns dos intelectuais que se uniram ao movi
mento dissertaram sobre as vantagens da ac<;ao directa sobre a ac<;ao legal e concorreram 
com o seu esfor<;o para a difusao do novo sindicalismo - o revolucionario. 

Em 1911 sao publicadas duas obras fundamentais para o desenvolvimento teorico do 
sindicalismo em Portugal: Acfdo Dfrecta e Acfdo Legal, de Emilio Costa, e Sindicalismo e 
Acfdo Directa, de Manuel Joaquim de Sousa33• 

Entre 1908 e 1911, em paralelo com uma ofensiva inedita da luta reivindicativa, a 
imprensa operaria conhece o seu primeiro periodo aureo do seculo XX. Surgem uma 
media de cerca de tres dezenas de novas publica<_;:oes por ano, destacando-se as de tendencia 
sindicalista e as porta-vozes das associacy6es de classe, que cada vez mais fazem a apologia 
desta doutrina. De facto, a revelia dos periodicos de influencia anarquista OU socialista, 
emergem quase seis centenas de novas publicacy6es independentes destinadas unicamente 
a defesa dos interesses das classes trabalhadoras. 

0 impacte da grande guerra e a falencia do sindicalismo revolucionario 

0 Sindicalismo Revolucionario foi contemporaneo do militarismo que assolou a 
Europa na segunda decada do seculo XX, e, em Ultima instancia, foi a grande guerra que 
determinou a sua falencia. 

A mo<;ao votada no congresso da CGT de 1908, em Marselha, perante a ameac;a de 
conflagra<_;:io, vem oficial.izar a posi¢o dos trabalhadores organizados: 0 refor~o dos exer
citos tinha como objectivo reprimir ou substituir os trabalhadores em greve; a amea<_;:a de 
guerra constituia apenas uma manobra da burguesia, tendente a perpetuar o seu dorninio, 
a qual a classe operaria responderia com a greve geral34• 

No contexto nacional, muito embora muitos socialistas, e ate anarquistas, fossem 
conquistados pela ideia de uma guerra civilizacional contra o despotismo dos imperios 
centrais, a generalidade dos sindicalistas manteve-se sempre contra a conflagra<_;:ao e a 
participa<_;:io de Portugal na mesma. . 

Segundo 0 Sindicalista, no final de 1912 tiveram lugar «contra a guerra imponen
tissimas reunioes de protesto, os comicios de Lisboa, Porto, Evora e Set:Uhal». Nestas, 
foi «aprovada uma mo<;ao de repulsa pela eventual participa<;ao de Portugal na guerra e 
enviado um telegrama de solidariedade a CGT francesa»35• 

33 COSTA, Emilio - Acfiio directa e acfii.O legal, p. 13-23; SOUSA, Manuel Joaquim de - Sindicalismo e 
acfiio directa, p. 9. 

34 Vida social: Fran~ A Sementeira (Set. 1908) p. 15. Neste artigo e transcrita a mo~ aprovada no con
gresso da CGT Francesa, realizada em Marselha, em 1908. 

35 Contra a guerra imponentissimas reuni6es de protesto, os comicios de Lisboa, Porto e Evora e Serubal. 0 
Sindicalista (22 Dez. 1912) p. I. 
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Todavia, o operariado nao correspond.ia a esperarn;a revolucionaria dos seus dirigentes. 
A greve geral organizada pela CGT francesa nao tivera a adesao esperada, dererminando o 
desalento nas fileiras do movimento operario internacional36

• 

Quando OS dirigentes socialistas alemaes e franceses VOtam OS creditos de guerra, OS 

militantes dividem-se. Em Portugal, a direc¢o parlamentar do PSP .come~ a apelar 
para a necessidade de respeitar os compromissos intemacionais, ou seja, o tratado com a 
Inglaterra. Mas se o conselho central se inclinava para posis:oes antigerman6filas, patentes 
no 6rgao central do partido, 0 Combate, o peri6dico socialista A Mlz do Povo, no. Porto, 
defended irredutivelmente a orienta¢o anti-intervencionista ao longo da guerra, mani
festando o seu apoio ao manifesto de Zimmerwald e, posteriormente, as condis:oes de paz 
bolchevistas37• 

Nao foram apenas os socialistas a contradizer a sua inicial posis;ao anti-intervencionista. 
Tambem houve anarquistas partidarios da guerra. Internacionalmente foram representa
dos por Kropotkine, que alegava a necessidade de combater o despotismo alemao. De 
facto, o argumento da guerra civilizacional, que tinha por objectivo defender as conquistas 
das revolus;6es democraticas e liberais, unia republicanos, parte dos socialistas e tambem 
alguns libercirios. 

No contexto nacional, Emilio Costa foi o acrata que mais se destacou na defesa 
desta posi¢o, tendo inclusivamente assinado o celebre «Manifesto dos dezasseis»38, em 
que diversas personalidades do campo acrata dao o seu apoio aos aliados. Nu seu jornal, 
0 Germinal levou a cabo polemica com aqueles anarquistas que seguindo a posi¢o de 
Malatesta, responsavel pelo «Manifesto contra a guerra», mantinham a 
sua posi¢o anti-intervencionista39• 

Este autor chamava a atern;ao para a necessidade dos anarquistas tomarem uma posis:ao 
pragmatica, apoiando as democracias liberais contra os estados autocraticos, acusando os 
«ortodoxos» de se refugiarem num dogmatismo verbal totalmente ineficaz40

• No fundo, 
propunha que os seus camaradas apoiassem o regime que pretendiam abolir. 

Todavia, se alguns intelectuais sentiam que a sua liberdade poderia ser amea~da pelo 
retrocesso que significaria a vit6ria dos imperios centrais, os. lihertarios no meio openirio 
nao tinham raz6es para pensar que 0 despotismo alemao seria pior . que 0 do «racha
-sindicalistas», Afonso Costa. 

Face a famosa carta de Kropotkine (justificadora do intervencionismo), interrogam-se 
os «anarquistas do Norte»: «que sucedeu nos Ultimas dois anos que possa justificar tal 
mudan~ de opiniao?». E criticavam o facto de os anarquistas se dignarem «a discutir a 
embrulhada da politica internacional e a comparar os governos uns com os outros, para 
tentar provar que um governo, ou uma forma de despotismo, deve ser preferido a outro». 

36 A imprensa operaria portuguesa procurava relativizar a derrota e recusar a decretada fulencia do sindi

calismo revolucion:irio, sublinhando o curto espac;:o de tempo que houve para organizar a greve geral francesa. 
Conduem, ainda assim, que «OS acontecimentos mostram-nos ser necessario trabalhar e muito, ser preciza uma 
ativa propaganda [ ... ]. 0 nfunero dos energicos, dos consciences e pequeno, limitado, mas nao constitue isso 
razao para afrouxar na luta» (Em Franc;:a, a confedera<;ao ea greve geral. 0 Sindicalista (29 Dez. 1912) p. 1. 

37 TELO, Anronio - Decadencia e queda da I Repllblica ponuguesa, p. 92. 
38 VENTURA, Antonio - «Guerristas» e <<Antiguerristas»: Analise retrospectiva de um conflito, p. 112. 
39 VENTURA, Antonio - «Guerristas» e «Antiguerristas>>, p. 107. 
4° COSTA, Emilio - Os Anarquistas ea guerra Europeia. Germinal (1 Jan. 1915) p. 1. 
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0 anarquismo opercirio sublinha 0 caracter classista desta divergencia de orienta<;ao, 
criticando o facto de Kropotkine nfo se preocupar com a «situac_;;ao dos trabalhadores 
nesta emergencia ou depois dela>>, de nao fazer «efectivamente referenda alguma aos 
trabalhadores» 41 • 

De facto, a origem de classe e o intimo envolvimento destes libertarios nas associacroes 
de classe, por influencia do sindicalismo revolucioncirio, tera determinado que A Aurora, 
6rgfo privilegiado do anarco-sindicalismo durante a guerra, fosse dos mais aguerridos 
combatentes da con:flagra<;ao e da participa<;ao ponuguesa na mesma, ainda que fossem 
secundados por outros grupos, como A Sementeira, e apoiados igualmente por alguns 
intelectuais, entre os quais se destaca Neno Vasco42• 

Contudo, os militantes que se mantinham intransigentemente anti-intervencionistas 
estavam cada vez mais isolados. Os socialistas preparavam-se para acompanhar os seus 
camaradas internacionais e apoiar o regime. E ate a CGT francesa, a inspira<;ao do Sindi
calismo Revolucioncirio portugues, acabaria por sucumbir. 

No inicio de 1915, Pierre Monatte, n'«um documento nocivel», conta como «no 
decorrer dos Ultimos 5 meses» viu com assombro o comite confederal admitir pura e 
simplesmente, sem protesto, que o seu secretcirio-geral aceitasse uma missao o:ficial como 
comisscirio da nac_;;ao. Como algumas semanas mais tarde, a comissfo confederal, enviada a 

1.0 de Maio de 1919. Unido Operdria Nacional mobiliza cerca de 30.000 -p-~soas no Parque Eduardo VII numa 
manifestac;io para a epoca monumental, onde se sauda a Revolm;ao Russa (Fonte: l lzutrttftfo Portuguesa, 12 de 
Maio de 1919). 

41 0 cacicter da presente conflagras;ao. A Aurom (3 Jan. 1915) p. 1. 
42 Gregorio Nazianzeno Moreira de Queir6s Vasconcelos, cujo o pseud6nimo era Neno Vasco, vira a sin

tetizar os ensinamentos da participac;io dos anarquistas no movimento sindical, e paraldamente da guerra e da 
Revoluc;io Russa; no texto mais esclarecedor sobre a introduc;io do anarco-sindicalismo em Portugal. Marcado 
indubitavelmente pelo pensamento de Malatesta, com quern trocava correspondencia directa, a sua obra p6s
tuma - Concepfiio AI1arqttista do Sindicalismo - oferece uma retrospecriva geral sobre o movimento sindical e sua 
relac;io intima com o anarquismo, que neste periodo esci em crescimento. 
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Bordeus, consentiu em fazer uma excursao de conferencias por coma do governo. Como 
militantes sindicalistas e funcion:irios adoptaram uma linguagem digna dos mais puros 
nacionalistas. E como, finalm.ente, o cornite confederal negou a sua simpatia aos esfon;os 
tentados para concertar a paz, aos socialistas dos paises neutros. As nossas organiza96es 
centrais na Francra e na Alemanha, a CGT e os Partidos Socialistas, a Uniao Sindical 
Internacional ea Internacional Socialista, «fumaram a sua bancar.rota.»43• 

Em Portugal, a Uniao Oper:iria Nacional (UON), criada em Mar~o de 1914 com base 
numa unidade forcrada e artificial entre as associa¢es de dasse refonnistas e revoluciona
rias, nao conseguiu muito mais do que editar um manifesto contra a conHagra¢o. Este 
procura reflectir a orienta\fo do Sindicalismo Revolucion:irio, que procurava conciliar 
de alguma forma as bases trabalhadoras do PSP e o anarquismo oper:irio. Porem, era este 
Ultimo que que se tomava cada vez mais atractivo para os activistas portugueses demdo ao 
seu intransigente antiguerrismo, suplantando a ideia de um sindicalismo independente e 
congregador de diferentes tendencias. 

0 anarco-sindicalismo combatia a guerra e combatiaos seus antigos camaradas rendidos 
ao intervencionismo. A polemica atravessava &onteiras. A Attrom rebatia a argumenta¢o 
d'A Accion Libertdria, mostrando a imporclncia de manter os postufa.dosrevolucionit.-ios. 
Nao era so o antimilitarismo que estava em causa, o intervencionismo colocava em cheque 
o apoliticismo e a luta de classes44• 

A GNR defende a ordem publica durante a greve da carris de 1915. A repressao acentua-se durante a confl.agra
~o. (Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa). 

43 Fala um revolucionirio frances: a nossa atitude perante a guerra. Aurora (17 Jan. 1915) p. 1. 
44 Os anarquistas e a guerra: Resposta a Acci6n Libertaria: 0 internacionalismo. A A11rom (10 Out. 1915) 

P· 4. 
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Quando em Mar<;<> de 1915 «os revolucionarios sociais de ferrol convidam os socia
listas, sindicalistas, anarquistas e org~oes operarias para um congresso internacional 
contra a guem1»45, as juventudes sindicalistas enviam o acrata Aurelio Quintanilha, que 
representou ainda as juventudes sindicalistas francesas e o seu 6rgfo Le cri des jeunes syn
dicalistes! ea UON envia o principal dirigente anarco-sindicalista - Manuel Joaquim de 
Sousa, que viria a ser o primeiro secret3.rio-geral da Confederacrao Geral do Trabalho, 
fundada em 1919. 

0 impacte da revolu¢o russa e a mudan~ de paradigmas 

Terminada a guerra, a revolu¢o social ja nao era apenas uma quimera inspir:adora, 
era uma realidade concreta que se ia aproximando a medida que a onda revolucionaria 
irradiava da RU.Ssia bolchevique. Pela primeira vez, a concreriza¢o da emancipas;ao ope
raria surgia como . uma realidade atingivel. A viragem que essa constata~o representa na 
construcrao ideol6gica, o debate que provocara no seio de todas as es.colas socialistas e a 
transformacrao que determinara nos prindpios de muitos militantes assola o movimento 
operario internacional. 

A imprensa sindicalista e anarco-sindicalista portuguesa estava espera~<;ada nos bol
cheviques. A Sementeira, em 1918, afumava que «depois de Lenine, Trot:Sky.e ~eus ami
gos» deixarem de seintirular «governo, mas "soviet dos comissarios do povo"» o pr6prio 
Lisitchine (~arquista russo) defendia que a imprensa burgu.esa .nao se eug~ava ao falar 
da «"anarqµia" russa>>46

• EStes militantes, carentes de informas;oes, .<}t.!eJhe~ f!pssibilitasse 
formar as suas pr6prias opinioes-, citavam diferentes figµra.$ do :anarquismo)l!ternacional, 
tao diversas qucmto contradit6rias. . · . -.-. .. 

Todavia,. ate conhecer as 21 Condic;oes de adesao a ill lnternaci(,)nal, em 1920, 
A Batalha - 6rgao central da recem criada CGT portuguesa - martteve_ um~ posi~o dubia. 
Em 1919:publicav.a em primeira p~ina, fa.do a lad~, uma carta de R~mairiRolland47 

e outra de Malatesta, defendendo posic;oes anrag6nicas face,.a Revo~u~o bolchevique. 
0 primeiro a,gradecia ao povo russo que, co~quistando a s·ua-liberdade, rrabaJhava para 
a emancipa\:~(} de todos OS europeus e 0 ~egundo Cond nava a ditaqura do .proletariado, 
comparandQ..,a a todas as outras48• · · , 

A 26 deJulh,9 de 1920, A Batalha publica uma carta deKropotkine aos 6perarios da 
Gra-Bretanha, hitroduzindo-a com a afuma¢o pere,mpt6rla: ccO ·facto da republica dos 
sovietes nos ser bastante simpa~tica e representar p.Ua nos Um endtine passc/par~ adiante 
nao nos restringe a faculdade de critica>>. Kropotkine defendia que o «comunismo estatista, 
estritamente centralizado, com um governo de ferro que realiza a ditadura dum partido» 
fracassara. Na sua opiniao, «a imensa obra construtiva exigida por uma revolu¢o social 
[ ... ] exige o saber, o cerebro ea colaboracrao volunciria de toda uma massa de forc;as locais 
e especializadas» 49• 

45 Pda paz. A Aurora (7 Mar. 1915) p. I. 
46 A Nova Grande Revolu¢o. A Sementeira (Jan. 1918) p. 1-2. 
47 ROLLAND, Romain -A Rlissia livre e libertadora. A Batalha (19 Set. 1919) p. 1. 
48 MAIATESTA, Errico -A ditadura do proletariado e a Anarquia. A Batalha (19 Set. 1919) p. 1. 
49 A Opiniao de Kropotkine Acerca da Russia Vermelha. A Batttlha (26 Jul. 1920) p. 1. 
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Durante o verao desse ano, porem, o di:irio sindical publicou inU.meras opinioes que 
contrariavam ou fundamentavam o testemunho de Kropotkine, destacando-se os artigos. de 
G. M. Serrati50, Anatole France51, Salvadore Segui52 e os comunicados de Frossard eCachin53• 

A aruilise da vit6ria bolchevique instala-se ri A Batalha pela pena de militan.tes estrangeiros. 
Todavia, quando os anarquistas portugueses se aperceberam do poder de atrac9ao que 

0 leninismo exercia sob re 0 designado sind.icalismo independente, d:fo inicio a batalha ide.;.. 
ol6gica que ira marcar o entre-guerras e d.ividir o operariado organizado entre anarquismo 
e bolchevismo. 

A Sementeira54 responde a pergunta lan~ada por Pierre Monatte ao Movimento Opera
rio Frances - «0 Soviet e porventura coisa muito diversa da Uniao Local de Sindicatos?» -
defendendo que receava «certas superfeta~oes politicas, resultantes do dualismo da orga
niza~ao econ6mica (soviet econ6mico ou sindicato) e da organiza9io polfrica centralizada 
(sind.icato politico)»55. 

A Comuna56publica a carta de Malatesta, que define a posi¢o dos anarco-sindicalistas; 
ao distanciar-se da propaganda contra-revolucionaria mas tambem dos postulados leninis..., 
tas, nomeadamente no que respeita a necessidade da ditadura do proletariado57• 

Cereo militar ao edificio onde estava reunido o pessoal em greve dos Correios e Telegra[os, e.i;n Mari;o de. 19~0. 
A repressao policial contribui para a derrota do movimento reivindicativo. (Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa). 

50 SERRATI, G.M. -Sobre aRUssia Vermelha. Primeiras lmpress6es Moscovitas.A Batalha (2Ago. 1920) p. 1. 
51 FRANCE, Anatole - Pela RUss.ia Vermelha. A Brtt&tlha (2 Set. 1920) p. 1. 
52 SEGUI, Salvador - A Organiza4?o Sindical em face do Partido Socialista. em face da Revolu<;[o Russa. 

A Batalha (29 Set. 1920) p. 1. 
53 lmpress6es da Rilssia, 0 que Frossard e Cachin dizem acerca. da repUblica dos Sovietes. A Batalha (19 

Ago. 1920) p. 1. 
54 Hilario Marques e director de A Sementeira. 
55 Na Hora da Luta. A Semen#ira Qun. 1919) p. 1. 
56 Manuel Joaquim de Sousa e director de A Ctrmtma. 
57 Uma carta de Malatesta. A Comuna (30 Maio 1920) p. 4. 
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Finalmente, com a constitui<;:ao da Internacional Comunista e das suas 21 Condi<;:6es, 
em 1920, a redac<;:ao d' A Batalha toma uma posis;ao definitiva. Numa serie de editoriais 
sob o titulo 0 Caminho a Seguir, reafirma o repudio anarco-sindicalista por toda e qual
quer especie de ditadura, exercida pela «burguesia ou proletariado»58• 

Na data, A Batalha publica ainda a obra de Neno Vasco, que se correspondia directa
mente com Enico Malatesta - ConcepfiiO anarquista do Sindicalismo -, que define, com 
uma clareza invulgar, os postulados teoricos deste novo caminho a seguir59 -- o anarco
-sindicalismo. 

Este autor fora acerrimo defensor do Sindicalismo Revolucionario, tendo sido. dos 
poucos intelectuais anarquistas que nao houvera cedido ao intervencionismo, apoiando 
a corrente sindicalista que se fortalecia no Porto e no seio das juventudes, pela mao dos 
operarios anarquistas. 

Na data, chegou mesmo a ser acusado por Eduardo Gilim6n, em La Protesta de Buenos 
Aires, de defender «a neutralidade absoluta e passiva dos anarquistas nos sindicatos, por 
apelar a uniao de todos OS operarios no terreno da luta de classes e a liberdade para todos, 
dentro do sindicaton60

• 

Contudo, com a aprendizagem da Guerra e da Revolu<;:ao Russa, o acrata reformulara 
a sua opiniao. Em 1920 defende que aos anarquistas na organiza<;:io sindical compete 
exercer «toda a sua actividade e influencia, em prol do seu programa integral, sempre 
intransigentemente mantido afim de pesar com todo o seu peso e obter em todas as solu
<;:6es o maximo de anarquismo»61

• 

Se estava definido, nesta obra, o papel dos anarquistas nos sindicatos, tam.hem estava 
esclarecido o papel dos sindicatos na anarquia. 0 anarquismo operario apartava-se do 
automatismo sindical, mas tam.hem das restantes tendencias anarquistas, nomeadamente a 
harmonista liderada por Pedro Kropotkine, abrindo caminho para a conceptualiza<;:ao do 
anarco-sindicalismo. 

Este tornar-se-a hegem6nico no seio da central sindical, ap6s o afastamento dos ele
mentos que se deixaram seduzir pelo bolchevismo, como Manuel Ribeiro ou Carlos Rates, 
e que fundariam a Federa<;:ao Maximalista Portuguesa e o Partido Comunista Portugues, 
respectivamente. 

Conclusao 

No p6s-guerra, a corrente sindicalista revolucionaria no seio da CGT francesa era 
encaminhada pela mao de Pierre Monatte para uma adapta<;:io peculiar do. bolchevismo. 
Este defendera a independencia do Sindicalismo Revolucionario no congresso anarquista 
de 1907, contra a opiniao de Malatesta, e se mantivera fiel aos seus prindpios, demitindo
-se da CGT quando esta cedera ao intervencionismo em 1914. 

58 GONQ\LVES, Gil - 0 Caminho a Seguir Deve Ser a Preparas;ao dos Elementos com que Ha de fazer-se 
a Revolus;ao. A Batalha (22 Dez. 1920) p. 2. 

59 Esta obra tern sido traduzida e editada em varios paises, constituindo um marco incontornavel da hist6ria 
libenaria. Ainda hoje e possfvel encontrar citai;oes da mesma em numerosos 6rgaos de propaganda anarquista, 
por todo o mundo. 

60 0 anarquismo nos sindicatos. A Attrora (20 Jun. 1915) p. 1. 
61 VASCO, Neno - Concepftl.O anarquista do sindicalismo, p. 133-134. 
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No congresso de Lille de 1921, esta autoridade no seio da corrente revolucionaria 
defende a adesao a InternacionalSindical Vermelha, oon:fiante que as palavras de Lenine -
«ll n' est pas vrai que les Russes imposent aux revolutionnaires des .autres pays de copier 
servilement et fidelement leur Revolution, et de l' accomplir aleur modHe. Allez plus loin 
que nous, me disait Lenine, depassez-nous, fa.ires mieux que nous, mais faites» - garantiam 
a independencia do movimento sindical62• 

Em Novembro do ano seguinte, ap6s o congresso do Partido Comunista Frances, 
Monatte volta a esclarecer a posi¢o sindicalista revolucion:iria face a nova conjunrura 
criada pela guerra e a revolu¢o russa. Colocando as conquistas revolucionarias do povo 
russo acima de qualquer divergencia doutrinal, os sindicalistas revolucionarios continu.am 
a atribuir as associas:oes de classe o papel determinante na luta de classes. Aceitando , o 
auxilio das novas instiruis;6es revolucionarias - os partidos comunistas, mantem irredutiv~l 
a sua recusa em relacionar as diferentes organizas;oes - a econ6mica e a politica63

• 

Todavia, no contexto nacional, eram agora as teses de Malatesta que oriemavam os 
dirigentes operarios. 0 anarco-sindicalismo portugues atingira a sua maturidade_ e rendia 
o Sindicalismo Revolucionario. Quando a crise revolucionaria do p6s-guerra comes:a a 
esmorecer e a eficicia do sindicalismo e posta em causa por um patronato cada vez mais 
unido, os anarquistas iniciam a sua batalha ideol6gica contra a «ameac;a leninista», apon.,.. 
tando as insuficiencias e contradis:oes da doutrina que inspirara o movimento operario 
desde 1909 e que se mostrava ameac;adoramente permeavel as novas concep~6es leninistas. 

A evolu¢o do anarquismo operario de Malatesta, muitas vezes publicado na imprensa 
operaria, reBecte-se sem duvida na constru<;ao ideol6gica do movimento sindical portu
gues, que e conduzido, de facto, pelos anarco-sindicalistas. Como jafoi referido, as diver.,. 
gencias entre este anarquista e Monatte recuam ao congresso anarquista de Amesterdao, 
em 1907, quando afumou que «O sindicalismo, mesmo ganhandQ consist<!ncia com o 
adjectivo revolucionario, s6 pode ser um movimento legal, movimento que luta contra o 
capitalismo no meio econ6mico e politico que o capitalismo e o Estado llie impoem. Nao 
tern, portanto, saida, e nada podera obter de permanence e geral.>>64

• 

Os ensinamentos da Grande Guerra e da Revolus:ao Russa irao tornar clara. a sua posi"". 
¢0 face ao sindicalismo de inspira¢o francesa. 0 seu artigo Sindicalismo e Anarquismo 
de 1922, que sublinha os pontos de convergencia e divergencia das duas «doutrinas», 
encontra muitos pontos comuns com a obra de Neno Vasco supracitada, nomeadarnente 
na enuncia¢o das limitas;6es do sindicalismo. 

Para ilustrar os se_us argumentos, Malatesta refere inilmeros exemplos, concretos, com 
base na realidade italiana de entao. Tambem Neno Vasco, ao fazer a criti~ do Sindica
lismo Revolucionario portugues, aponta os resultados praticos das suas insuficiencias no 
contexto nacional. 

62 MONATTE, Pierre - Discours au congres de Lille de la C.G.T. (30 juillet 1921). Conpte-rmdu des 
travaux du XXI/0 congres national corporatif (XVI0 de la C. G. T.). [Em linha]: Disponfvel em www: <URL: http:// 
www.marxists.org/francais/monatte/works/1921/07/monatte_19210730.b _ftn3>~ 

63 MONATTE, Pierre - Declaration after the Paris Congress of the PCF. Bulletin Commtmiste (9 Nov. 1922) 
[Em linha]. Disponfvel em www: <URL: http://www.marxists.org/archive/monatte/l922/dedaration.hnn>. 

64 Interven¢o de Malatesta no Congresso de Amesterdao. Publicada por Les Tmips Nouveaux em 1907 e 
traduzida para portugues por Fernando A S. Araujo. [Em linha]. Disponivel em "\VWW'. <URL: http://www. 
marxists.org/portugues/malatesta/1907/10/05.hllll>. 
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A ideia francesa, promovida a doutrina pelos seus consotwra-se como um 
fenomeno transnacional, exportada inclusive para os Estados Unidos. 0 movimento ope
ririo portugues acompanhou a sua difusao e a sua evolu<;iio para o anarco-sindicalismo, 
acolhendo os grandes debates em que se centraram os te6ricos e europeus. Os 
seus reB.exos perpetuaram-se no tempo, determinando um Partido Comunista liderado 
por sindicalistas imbuidos de postulados libertirios e uma CGT anarco-sindicalista que 
nunca renunciou a independencia ideologica do sindicalismo. 

Nos anos trinta, a criayiio do Comite dos 22 em com elementos oriundos 
da CGT francesa, anarco-sindicalista; da CG1U, comunista; e dos Sindicalistas Aut6-
nomos, preconizando a unidade org.lnica com base nos prindpios da Carta de Amiens -
ainda inspirou Alexandre Vieira e Emilio Costa, que continuavam a sonhar com um 
Nucleo de Estudos e Propaganda do Sindicallsmo, que congregasse as facc;6es 
do movimento opecirio portugues65• Todavia, a epoca do Sindicalismo Revolucioruirio 
estava definitivamente ultrapassada na Europa,. onde o lenin1smo seduzia cada vez mais 
militantes, a excepyiio daqueles paises, como os ibericos, em que o anarco-sindicalismo 
logrou minimizar a sua inB.uenda por alguns anos. 
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