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atengao para os vdrios aspectos envolvidos naqule
processo, oculta o cardter ;dominantemente conserva-
dor da ref orca da estrutura sindical.

2 A ESTRUTUTA SINDICAL E O POPULISHO

A estrutura sindical 6, coma limos. um con-
junto de relaQ6es que tornam o sindicato um 6r99ao
oficial dependente do Estado. A necessidade de reco-
nhecimento do sindicato pele Estado. a unicidade
sindical, as texas e impostor sindicais obrigat6rios
por forma de }eie a tutela da Justi$a do Trabalho
sabre a agate reivindicativa configuram um sistema
que, simultaneamente, integra o sindicato ao Estado
e o torna, no limits, independente dos trabalhado-
re$. A representatividade do sindicato, o monop61io
que ele det6m de representagao sindical de um seg-
ments das classes trabalhadoras, a$"suds finan9as, a
negocia$ao malarial .anual, todos e$se$ atributos bd-
sicos para que um organisms posse funcionar cano
sindicato gaol, no casa dos sindicatos oficiais. uma

outorgp do Estado que, em.situagao limite, independe
da agro voluntd:ria dos trabalhadores

Pols bem, coma explicar a exist6ncia e a re-
produ95o dense sistema sindical bastante particular
ao looga de um periods hist6ri.co t&o prolongado? O
Bras.il passou por" g61pes de Estado, regimes democrd-
ticos e 4itaduras, ut'banizou-se e industrializou-se
mas.F}.a estrutura sindical corporativa sobreviveu a
todds essay transf ormag6es.: A explicagao dense fe-
nomego exide a consideragao da posit.io das diferen-
tes glasses e fra96es de classy frente a estrutura
sindical e o exame dense posicionamento em coda
etapa hist6rica e conjuntura particulates. Requer
kinda, a anflise das estrat6gias das diferentes for-
ces socials em coda conjuntura e de todd o conjunto
de circunst6ncias que possibilitou a sobreviv6ncia
da estrutura sindical nos mementos em que ela esteve
potencialmente. amea9ada. N6s nio iremos considerar
todd esse constelagao de problemak fiesta exposigao.
Indicaremos arenas um elements bdsico que tem
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correntes ant.ipelegas ref6ns do peleguisno, pols
esse legalismo a$ indus a disputar eleig6es sindi-
cais que s5o verdadeiras f ar'sas, e as desvia da lute
Della constru9ao de sindicatos litres e alternatives

e$$es s i nd i Gatos fa ntoches .
0 efeito de moderagao da lyra sindical proven,

em primeiro lugar, dos efeitos .anteriores: com tra-
balhadores dispersos, submersos no fetiche do Estado
e, em grande n6mero, colocados sob diregao pelega, 6
dificil construir um sindicalismo com forge e dispo-
sigao para conflitos duros, CHINO s&o os conflitos do
trabalho. Por6m, para o efeito de moderagao contri-
bui particularmente a lustig;a do Trabalho. No Bra-
sil, grande parte das greves 6 fella para suscitar a
intervengao da Justiga do Trabalho, e n&o para do-
brar a resist6ncia do capitalised. Esse Lipo de
greve 6 uma esp6cie de grove demonstrative que ex-
pre$sca uma saplica populists a intervengao do Es-
tado. Elisa expectativa de que a Justiga intervenha a
favor dos trabalhadores dd ao Judicidrio legitimi-
dade e forge para banter a lute sindical dentro dos
imites exigidos pda politico de arrocho malarial

do Estado burgu6s monopolista. A arena da sentenga
normative 6 utilizada amplamente Reid Justi9a do
Trabalho contra o movimento sindical que carre por
dentro da estrutura corporativa. A legitimidade
dessa alma 6 assegurada pecos pr6prios sindicalistas
que, via de regra, recorrem a esse rama do judici.a-
ria na expectativa de que sua intervengao f avore9a
o$ tuba I hadores .

Os efeitos de dispersal, de selegao de lide-
angas e de modera9ao do movimento sindical sio os

mecanismos pr6ticos da hegemonic politico da burgue-
sia sabre o movimento sindical dos trabalhadores
bras:ileiros. Tats mecanismos da estrutut'a sindical
$6 podem existir e $6 sgo eficazes torque a grande
malaria das correntes sindicais, inclusive aquelas
abrigadas na CUT, este penetrada REID populismo e,
consequentemente, sao correntes apegadas a estrutura
sindical. Esse estrutura, por sua vez, organize e
difunde o fetiche populists do Estado burgu6s, blo-
queando a unifica9ao da lute reivindicativa dos tra-
balhadores com a lute politico revoluciondria.
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0 fundamental 6 ipso: a estrutura sindical
separa e op6e a lute reivindicativa dos trabalhado-
res da lute politico mats gerd por uma transfor-
ma9ao revolucionaria, democrgtico-popular, da socie-
dade brasileira. Mas ao bongo dos anon ].980, a es-
t:rutura sindical contribuiu, inclusive, para blo-
quear a fumio da lula sindical que se deu no seu in-
terior com um movimento operario ref ormista a ma-
deira europ6ia: sindicatos de massa enraizados na
base. centralizados numb central sindical de con-
t.endo classista, e ligados a um partido politico que
age, no governs ou no parlamento, coma instruments
da implantag5o e da expansao de um Estado de bem-es-
ter social. 0u deja, a estrutura sindical, kinda que
n&o tenha ibpedido a agitagao e a mobiliza9ao sindi-
cal. contribuiu. enquanto aparelho material do popu-
lismo (estatismo refarmista) e do bonapartismo
(estatismo canservadar), para bloquear a organizagao
do movimento operfrio coma um movimento social poli-
tico e organicamente estruturado, ainda que coma mo-
vimento social de conteOdo ref ormista.

0 PT e a CUT despontaram, no initio da d6cada
passada, coma a estrutura organica de um movimento
operario imbuido de um sentiments classista difuso
mas muito forte, e coma organismos da lula sindical
e partidaria estreitamente vinculados entre si. Pas-
sados Rove argos desde a $ua fundagao em 1983, a CUT

n&o conseguiu afirmar-se coma d.i.fe.sg:p. sindical das
masses trabalhadoras, permanecendo, cano reconhecem
o$ deus dirigentes, na mellor das hip6teses apenas
cano uma r.e..fl..e.i....$..nc.Lg. para os trabalhadores. A CUT op-
tou por permanecer dentro da estrutura sindical ofi-
cial. adotando a estrat6gia de se expandir gragas a
conquista, Reid via das elei96es sindicais oficiais,
dos $indicatos oficiais que se encontram nas maas
dos pelegos. Hole, a CUT leone de maneira frouxa e
descentralizada fundamentalmente sindicatos ofi-
ciais. coda um delis fechado no circulo estreito dos
interesses de sua respective categoria legal, e, na
grande malaria dos castes, sem vinculagao organica e
de massa com a base da qual 6 o representante ofi-
cial

18
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Quanto ao PT, desde que foi criado em 1980,
tem se af astado gradativamente do movimento sindical
e vem perdendo muitas de suds caracteristicas ini-
ciais de partido de massa - nOcleos de base organi-
zados e ativos, atividade partid6ria permanente vin-
culada ao$ movimentos socials, democracia interns
f ormalizada. lula interns centrada no confronts de
programas, congresses regulates, etc- . Hole o PT
este mats pr6ximo do modelo, tipicamente burgu6s, de
um partido de quadros - esvaziamento dos organismos
de base, atividade partidaria sazonal vinculada ds
eleig6es, influ6ncia decisive dos parlamentares,
etc. O PT pode lugar, e lute, por um programs refor-
mista de implantagao do Estado de bem-ester social
no Brasil. Mas.dada vez ments ele o faz cano instru-
ments politico de um movimento open rio organizado
massivamente em sindicatos e partido que configured
um movimento social organico e consciente, e coda
vez mats o f az coma partido electoral de quadra, com
pouch vinculagao organica com as massa$. E precise
diner que es$a diferenga de f irma interfere negati-
vamente na ef icgcia da I uta .

Sabre esse processo de trans ormagao do PT e da
CUT intervieram muitos f stores: o sucesso da poli-
tico de abertura da dina,dura militar, as sucessivas
conjunturas de recessgo econ6mica e o crescimento do
desemprego, o tina de participa9ao do PT no processo
electoral da tlltima d6cada, a ofensiva ideo16gica do
neoliberalismo, etc. Mas interveio, tamb6m, a estru-
tura sindical brasileira. Ela nina e corroe, na
base, a organ.izagao e a acutoulagao de f organ: indus
os trabalhadores a dispersal, ref orca, atrav6s da
organizagao por categories e polo sistema de repre '
sentagao na Justiga do Trabalho, o corporativismo
entre o$ diversos segmentos do movimento sindical e
privou o PT de um sindicalismo que pudesse se con-
verter em base para a implantagao de um partido ope-
ririo de massa. A estrutura sindical, incutindo e
difundindo o estatismo, induz, por causa disco, o
trabalhador e os sindicalistas a desprezarem a orga-
nizagao partidaria. A outta f ace do estatismo sindi-
ca1 6 o apartidarismo dos sindicatos oficiais. 0 Es-
tado substituio partida: implicitamente admire-se e
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confere-se ao Estado (burgu6s) o panel de dirigente
politico do movimento sindical

Esse situa9ao apareceu de modo quito marcante
eleigao presidential de 1989. 0 pals dividiu-se

entre a candidature Lula., de contei3do popular, com
m programs ref ormista que defendia a implanta9ao de

um Estado de bem-ester social no Brasil, e a candi-
dature Collar de Meld, uma candidature burguesa,
pi'6-monapolista e pr6-imperialists, baseada em um

programs neoliberal profundamente reaciondrio. A
grande malaria dos sindicatos oficiais estava nas
ril&os de diregaes pelegas - gragas ao mecanismo de
sele9ao de liderangas proprio da estrutura sindical

e era hostel a candidature Lula. Contudo, por ra '
6es diferentes, elsa candidature tamb6m nio Rode
orltar com apoio organizado e ativo dos cerca de

1.000 sindicatos oficiais que, na 6poca, encontra-
vam-$e na 6rbita .Ja CUT

indical isms cutistB. .pt.jmo.y....pe.I.$....ay$6oQ.i.a... pu
eno!-me tirnidez n8...:dpf e$..a.. d4. .. candida.t..yra... d.Q,...l:::.u14. No
primcliro turns, havia outta c&ndid3turc2 ref ormista

de Lionel E3rizola - que po$slilca adep'Eos na CUT.
Has no segundo burro, a CUT encontrava"se de maas
ivres para entrar na camPanha, uma vez que tanto

Lecne} Brizola quanto a$ demais forqas deRocFdticc8s
apoiaram a candidature Lula. Por6m, a CUT aderiu
tardiamente e de modo quake formal a elsa candida-

ura. Tal omiss&o passou despercebida gragas ao$
costumes sindicais" vigentes no Brasil. Implicita

Dente. a grande malaria dos sindicalistas entende
Que o organisms sindical €1 um 6rgao pablico (do Es-
tado) e que, por ipso, ngo deve ser colacado a $er
vigo de um partido politico- os sindicalistas n&o
v6em o dinheiro do sindicato coma i,iM dinheiro dos

rabalhadores no sentido plano do terms e nem veem o
partido coma uma inst&ncia legitima de organizagao
operaria. Ewes conferem ao Estado uma autoridade le-
gitima sabre os fundos sindicais e ndo quiseram con-
frotltar-se com a Justiga Electoral que proibe o uso
dos fundos sindicais, provenientes dos impostor sin-
dicais assegurados polo Estado, para financiar par-
tidos e campanhas eleitorais. Em 1989, a estrutura
sindical e o legalismo populists que Ihe corresponde

Q
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bloquearam a constituigao do movimento sindical em

base de massa da candidature Lula.

4 O DECLfNIO DO SINDICALISHO DE ESTADO

Estamos diante, portanto, de um sistema fun-
cionalmente integrado, que vincula um aparelho mate-
rial (os sindicatos oficiais e o coder Judiciario),
uma ideologia (o populismo sindical legalista) e uma
pratica sindical reprodutora dessa ideologia e dessa
estrutura, e puja fungal politico consiste em banter
a hegemonic politico da burguesia sabre o loovimento
reivindicativo dos trabalhadores. Esse sistema 6 o
sistema do sindicalismo de Estado.

Em nenhum memento da $ua hist6ria o sindica-
lismo de Estado imp6s-se $em dificuldades aos tuba '
Ihadores. Os sindicatos oficiais sempre forum sindi-
catos de minoria, o que jf indict sua penetragao su-
perficial junta aos trabalhadores. Em diversas con-
junturas, o$ trabalhadores organizaram a sua lute
por fora do sindicalismo oficial. Para ser mats
exato, esse foia regra pele meno$ at6 meadow da d6-
cada de 1950. Hole, contudo, as dificuldades do $i$-
tema sindical de Estado s&o de tal arden que podemos
falar de um declinio hist6rico do populismo e, con-
comitantemente, do sindicalismo de Estado. 0 sistema

stg y.i.r.E.y#.!Dent.g ameagado pda .configuragao atual
da lute de classes no Brasil

Desde a arise da ditadura militar, iniciada em

meadow dos argos 70, comegaram a surgir os sinais
Dais consistentc's do declinio do populismo no Bra-
sil. 0 populismo desenvolvera-se num periods hist6-
rico particular. No campo das classes dominadas, ve-
rificava-se um quadra s6cia-econ6mico diferente do
atual: uma clause oper6ria kinda reduzida e dis-
perse, camadas medias urbanas em grande parte n&o
assalariadas e um campesinato em grande parte pas-
sive sob a dominagao pessoal do proprietario de
terra. A insatisf agate popular nas cidades era grande
e aparecia em explos6es de descontentamento, ma$ a
awad organizada em Lorna de um projeto politico de-
mocritico-popular reduzia-se a pequenos n6cleos da
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clause operdria e da classy media. No campo das
classes dominantes, a denominada arise de hegemonic,
refletia um "empate na fraqueza", onde a velha bur-
guesia compradora que realizava o com6rcio de expos'
tagao e importagao, atrelada a antiga divis&o inter-
nacional do trabalho, ja nio podia mats controlar a
politico de desenvolvimento do Estado, enq.uanto a
nova clause burguesa industrial ndo tinha interesse
ou condi96es de lutar pda sua pr6pria hegetoonia no
i nterior do bloch no poder .

Foi ne$sas condig6es que a burocracia de Es
tado. civil e militar, ela pr6pria integrante da
clause media, procurou apoiar-se no descontentamento
popular para implementer, contra a vontade e os in-
teresses da burguesia compradora e do imperialismo
norte-americano, uma politico de desenvalvimento in-
dustrial que procurava, simultaneamente, integral,
kinda que de modo superficial, a$ classes populates
urbanas ao sistema politico e conceded-shes, em do-
ses homeopdticas 6 controladas, alguns direitos so-
cials. Esse politico de desenvolvimento industrial,
de' concess5o de direitos socials e de integra9ao das
classes populates urbanas ao sistema politico, as-
pectos insepargveis de uma mesma estrat6gia de go-
verns. caracterizou o$ charades governor populistas
que, com diferen9as e particularidades, empolgaram o
Estado brasileiro ao lange do periods 1930 - 1964

Contudo, a$ condig6es de partida do populismo
f Dram se alterando devido o desenvolvimento do capi-
talismo industrial e dependence promovido pelts pr6-
prios governor populistas. A burguesia industrial
foi adquirindo condig6es de pleitear a hegemonic po-
litico no Estado. A clause operaria cre$ceu e con-
centrou-se. Parte do campesinato dependence tornou-
se libre, outed parte proletarizou-se. A lula de
classes chegou ao campo ' baste lembrar o movimento
das Ligas Camponesas de Francisco Juli&o sob o go-
verns Jo&o Goulart. 0 movimento operario e popular
passou a exigir coda vez Dais da timida politico de
integra9ao superficial da clause operiria ao sistema
politico e de concess&o gradual e controlada de di-
reitos socials aos trabalhadores. No initio dos antes
1960 a situagao era tal que o movimento de mas$as
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obrigou o populismo a radicalizar-se at6 o seu li-
mite extreme. 0 CItinG governs populists radicalizou
nas concess6es e procurou integral os trabalhadores
rurais na frente populists. Hesse memento, o poPU '
pismo deixou de contar com a tolerincia da burguesia
e dos proprietdrios de terra e foi derrotado REID
volpe mi I iter de 1964 .

A ditadura militar e o chamado "milagre econ6-
mico" avan9aram no trabalho de eros&o do terreno
hist6rico sabre o qual se assentava o populismoi Em

primeiro lugar, o populismo pagou um alto prego pda
capitula9ao sem lute em 1964. Suds concep96es e sua
politico sofreram um desgaste politico muito grande
frente aos setores populares maid radicalizados e as
suds liderangas mats combativas f orem cassadas ou
seguiram para o exilio. 0 populismo sofreu uma des-
moralizagao e uma decapita9ao. Em segundo lugar, um

Estado de ditadura militar que organizava a hegemo-
nic politico dos monop61ios nacionais e imperialis-
tas negara, em Ladas a$ suds fuentes de atua9ao,
judo aquino que a ideologia populists esperava do
'Estado-protetor-dos-tra.balhadores''. Por 61timo, o
grande desenvolvimento capitalists dos ands 70, pro-
movido pda ditadura militar, alterou substancial-
mente a composigao e estrutura das classes popula-
res. A clause oper6ria cresceu e concentrou-se kinda
mats. Entre 1950 e 1970, o nOmero de operdrios na
indOstria de transformagao e extrativa havia do-
brado, passando de 1.300.000 para 2.600.000. Basta-
ram os leis aRGs seguintes, de 1970 a 1976, para que
esse contingente de trabalhadores manuals do setter
industrial voltasse a praticamente dobrar, passando
a ser de 4.900.000 (PEREIRA, 1981 = 24-28). A clause
media passou em grande medida a condi9ao de clause
assalariada e conheceu uma acentuada degrada9ao eco-
n6mica. 0 processo de proletat'izagao acelerou-se no
Reid rural. Today essay mudan9as, resultantes do de-
senvolvimento do capitalismo e da difus&o do traba-
Iho assalariado, aumentaram o potential e a capaci-
dade reivindicativa das classes trabalhadoras brasi-
leiras. cano atesta o grande ativismo sindical dos
a no$ 80 .
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Pols bem, n&o s6 coda um dos fatores tornados
isoladamente, mas, principalmente, a sua agate reci-
proca desgastaram o populismo. A mistura 6 explo-
sive. A difus&o do trabalho assalariado e o cresci-
mento e concentrag.io da classy operaria ocorreram
justamente numb f ase hist6rica em que o Estado, con-
trolado pecos monop61ios e n&o dais polos populis-
tas, n5o tem interesse nem condig6es de atender is
reivindicag6es mats elementares das classes popula '
res. N9. p $::.1,?64.,.... t QQq.. ym ..Ggp id de... .!..eiv.i.ndi.Gg.-.
Eivg..re! tio nt p qupng,..g:Qb ...yo..f.stgdQ int gc dQr.
C)q$.dR....1:9Z8... qy ndQ .£q $y!..gg. Q QVI.nqQ.EQ.. $.IndIC .I....dq
n g..,,...tenQ$. .yn.. b.ruth.1.... umentQ...d& . gpaGjdgd$....c i
vjndicgtjva. $Qb y EstgdQ qye .rene.Ip. . $, rR.i.xi.ndi,=

g e$ e. .Q. pc6p.r.i.Q, ,..©px.i.oen.EP ..PQpul4:r.,.....4 ...g.it;u fgQ
$jgRjfi9a.....y© .g.r. nde aqy ngntQ..dg ..!ut .de... I $$Qg... .€
$$ gy OentP . qye. e$E.4... iO.iR ndQ...a: . i,dSQIQgia:...P9PU=
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Recoloquemos Q loco da anglise sabre o movi-
mento sindical. Ngo havia no pr6-1964 nada que se
comparasse a concentra9ao e ao movimento sindical
operdrio de massa do ABC paulista. 0 sindicalismo
massive e combative de amplos setores da clause me-
dia, coma o$ funciongrios p6blicos, tamb6m inexis-
tia. Sindicalismo rural, coma exists hole no centro
norte do Estado de S&o Paula, no norte do Estado do
Rio ou na Zona da Mata do Nordeste tamb6m 6 uma no-
vidade dos amos 80. A estrutura sindical comegou a
apresentar sinais de desgaste.

0 sindicalismo das brandes concentrag6es ope '
rdrias repele hole a interven9ao tutelar da Justiga
do Trabalho na lute reivindicativa, apresentando a
proposed de Contrato Coletivo de Trabalho, porque
acredita mats na sua pr6pria forma do que na a9ao
supostamente pt'otetora do Estado. Nio hd necessaria-
mente nada de revoluciondrio nisso. A proposta de
Contrato Coletivo de Trabalho pode ser integrada a
uma estrat6gia de typo social-democrat:a. Has a so-
cial-democracia n&o 6 o populismo. ii, principalmente
na sua primeira faso, um ref ormismo de base opera '
ria, que organize o operariado em sindicatos e par '
tides pr6prios e que ].uta para estabelecer um
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governs oper4rio ref ormista, into 6, que n&o mant6m
os trabalhadores na expectativa imobilista da agro
salvadora do Estado protetor.

0 sindicalismo de clause media irrompeu de ma
keira abrupta e massiva na cent sindical- No casa
dos funcionfrios p6blicos, esse setter estava por lei
proibido de organizer sindicatos oficiais. Passou a
organizer um sindicalismo independents, sem imposto
sindical. sem unicidade sindical, sem a intervengao
da Justiga do Trabalho. Etta praticando um sindica-
lismo que o desvia do populismo. Sob o Estado pope '
lists, quando o movimento campon6s come9ou a tamar
um Puma independence com a$ Ligas Camponesas de
Francisco Julian, o governs Goulart tratou de inte-
gra-lo ao sistema politico, atrav6s da extens&o dos
sindicatos oficiais ao campo. Hole, o Estado que or-
ganize a hegemonic do capital monopolista, em vez
de procurar integral o sindicalismo dos f uncion&-

rios, repele'o e dificulta a sua Fiend oficiali-
zau&o. estimulando, mesmo sem o desejar, a pratica
do si ndical isms aut6nomo .

Em diversos setores mats combativos da classy
operdria e da clause media, existe hole, vi rtual-
mente. uma situagao de dualismo sindical: os traba-
Ihadores organizam-se nos sous locals de trabalho,
encaminham a lute reivindicativa por fora do sindi-
cato oficial e solicitam a presenga dense organlsmo
arenas para oficializar o acordo assinado. Esse .e o
casa dos operarios empregados nas maiores ffbricas
da cidade de Sio Paulo, dos professores universit&-
rios do setter privado da cidade de Sio Paulo, etc.
Em situa96es dense Lipo a relagao com a diretoria do
sindicato oficial 6 complexa e variada. Hg cases de
unidade precaria e outros de conflito aberto. 0 que
malta 6 a consci6ncia da dualidade entre dais orga-
nismos sindicais distintos (o sindicato ofici.al de
categoria e o organisms sindical libre baseado nos
locais de trabalho) e o antagonismo aberto e decla-
rado com o legal isms .

Na atualidade, podemos afirmar que a estrutura
sindical este f ortemente ancorada nos setores .nle..RQ$.

atingidos pele desenvolvimento capitalists das
aiki-

mas d6cadas e pda luta de classes. Ela se apoia
25
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mats na que ha de atrasado, do que no que house de
modernizagao capitalista. No estudo que fizemos sa-
bre o perfil socio-politico dos trabalhadores sindi-
calizados nos sindicatos oficiais brasileiros, cons-
tatamos, o que nio deixa de contrarian a impress5o
dominance no movimento sindical e a$ id6ias sugeri-
das na bibliografia, que, no gerd, a propens5o &
sindicalizagao (no$ sindicatos oficiais) vapid aa
Fazio ,i.0.ver.s4 da properisao & a9ao reivindicativa. A
estrutura sindical apoia-se, amplamente, nos setores
de tenor capacidade organizativa e de lute das clas-
ses trabalhadoras, organizando o atraso e a depen-
d6ncia politico dos trabalhadores. No Brasil cano um

todd, o induce de sindicalizagao & rnais ou memos
igual de uma regi&o socio-econ6mica para outta, a
despeito de a lula sindical concentrar-se no su-
deste; nos Estados, o induce de sindicalizagao tende
a ser maier na.s pequenas cidades do interior, e na
Grande S&o Paulo o induce de sindicalizagao 6 maier
na$ pequenas e media.s empresas, justamente aquelas
que empregam o setter memos reivindicativo do opera-
riado (B01T0 JR, 1991a : 169-219)

f4um plano politico mats gerd, o aguamento da
lula de classes radicalizou o confronts politico e
deo16gico no sindicalismo. Surgiu o pluralismo das

centrais sindicais, f ormou-se tamb6m uma. situagao de
pluralismo restrito - into 6, limitado pda necessi-
dade de registry oficial junta ao Estado - no navel
das federag6es e confederag6es e hg sinais de que
setores da CUT sio tentados a romper a unicidade na
base, into 6, no nigel dos pr6prios sindicatos,
orlando sindicatos cutistas na$ bases da direita
sindical pelega e neopelega. 6 dificil prefer se
partindo a CUT para es$a estrat6gia, ela o farc rom-
pendo com a estrutura, into 6, orlando sindicatos
litres, $em registry oficial, sem o privi16gio dos
impostor e das taxes sindicais, ou se, ao contririo,
apenas repetira o mesmo esquema oficialista coma tem
feith no casa das federa96es e confedera96es. De
qualquer modo, o aguamento do conflito politico e
ideo16gico no interior do sindicalismo brasileiro
Lorna coda vez Dais dificil a acomoda9ao de
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correntes t5o heterog6neas no sistema de unicidade
si ndica I .

HA UHA CR13E DA ESTRUTRA SINDICAL?

os indicadores e as contradig6es art'olados
acima representam um processo hist6rico de declinio
do populismo sindical e da estrutura sindical atre-
lada ao Estado, que 6 o aparellho material do sindi-
calismo populists. N8o deve, contudo, ser confundido
com uma situagao de arise da estrutura sindical
Falta, para caracterizar uma crime, a vontade poli-
tico conscience e organizada contra a estrutura sin-
dical(ti). N8o hd nenhuma corrente sindical nacio-
nalmente representative lutando pda extingao da es-
trutura sindical. A CUT, de olde se poderia esperar
aue viesse elsa linha de cambate ao conjuRED da es-
trutura. est.g integrada, kinda que de modo confli-
tuoso e n8o isento de tens6es, a estrutura sindical.
0 que a CUT fez foi lutar pda reforms da estrutut'a
sindical, obrigando, coma limos no inicio dente ar-
tigo, & supressao do antigo modelo ditatorial de tu-
tela do Estado sabre os sindicatos oficiais. 0 pro-
blems 6 que a CUT sempre viu e sempre apresentou
es$a lute contra o modelo ditatorial de tutela da
estrutura sindical oficial cano sends uma lute con-
tra a pr6pria estFutura sindical. lsso 6 uma ilus&o
ou uma mistificagao, bois a CUI ngo lutou, e n&o
lute. contra os elementos fundamentals da estrutura
si ndi cal ( i2 )

lli} - Desenvalvio argueento segundo D qual o sindicalismo de Estada five
un periods de declinio hist6rico las seR se encontrar el crime no eeu ar-
bjgo: 'RefarHa e Persist6ncia da Estrutura Sindica1' (801T0 JR. 1991b). V4-
rios autores, ap6s o ressurgieento do lovieento sindical de pasha en 1978,
diagnosticaraB, diferentelente do que fazeios aqua. ula crime da estrutura
sindical brasileira. No nosso engender, toparae erronoasente a arise do mo-

delo ditatorial de tutela do Estado sabre os sindicatos oficiais por URa

suposta crime dos pr6prios sindicatos oficiais. Esse 6 o cano de lt01SfS

l1982} e NARANH40 (!978).
lt21 - A integragio kinda que conflituosa da CUT iestrutura sindical co-
lega hoje a ser roconhecida por algueas de subs principals liderangas. Dur-
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A despeito das declarag6es gen6ricas peta au-
tonomic e pda liberdade sindical, a CUT tem se omi-
tido na lute contra a necessidade de reconhecimento
do sindicato pele Estado, contra a unicidade sindi-
cal e contra o velho imposED sindical. [)esde 1990,
.quando os sindicatos oficiais dirigidos por sindica-
listas ligados ao Partidc Camunista da Brasil (PC do
B) ingressaram na CUT, cresceu a nQmero de sindica-
tos cutistas que defends a.berea e doutrinariamente a
unicidade sindical e se op6e explicitamente a rati-
fica9ao, pele Estado brasileiro, da Conven9ao 87 d;3
OIT, que assegura a liberdade e a autonomic sindi-
cal(i:s). Quanto aos Davos - e cada vez mats impor-
tantes - impostor sindicais, a$ chamadas taxa assis-"
tencial e taxa confederativa, as diretorias sindi-
cais cutistas j& os defendem abertamente. E n&o $e
Rode alegar a falta de condig6es objetivas. Em

quest6es cruciais, rta$ quads a re41idade e a espon '
taneidade do inovimento apontavam para uma superagao
da estrutura. a CUT chegou a implementer uma orien-
tagao que empurrou o movimento para trds. Esse foi o
casa do sindicalismo dos funciondrios pOblicos, olde
a CUT aprovou coma orientagao o atrelarnento das &$
sociag6es sindicais livres dos funciondrios pOblicos
i estrutura sindical oficial. A corrida das also '
ciag6es de funciondrios a carta sindical, ao$

val de Carvalho. Secret6rio Nacional de Politica Sindical da CUT, na con-
digio de representante da oinoria na atual diregao dessa central sindical,
afirlia en docupento datado de april de 1992: "N6s nascenos para destruir a
estrutura sindicali nas ao lesno tempo foi ela que no$ projetou coHO repre-
sentantes dos trabalhadores (....) EPbara, colocando a conqujsta de espa-
gos na estrutura sindical coho UR Roberto t6tico no processo de construgao
de upa nova estrutura. adequada a nossa concepgio de novo sindicalisno, aos
poucos foi se dandy una acoRodagao a asta estrutura, sua diniRica e deus
valores coho: a nio presenga da organizag5o sindical nos locals de traba-
Iho, burocratizagao do aparelho sindical e o autoritarisno da pr6tica sin-
dical. E a conquista dos sindicatos oficiais foi se tornando ul fiR e si.'
jcaKvaLUa, lv92 : s)
ltSI - Ver o nOpero 6 da rovista Pgbi!!.find!£4, ljgada ao PC do B. que 6

dedicado is negociag6es que antecederal a estrada dos sindicatos oficiais
dirigidos polos coRunistas na CUT. Qgbif&.fj:lgj:sgl n.6, S3o Paulo. outu-
bro/dezBRbro de 1989
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impostor e a Justi9a do Trabalho foi, de modo misti-
ficador, apresentada coma Iota REID "direito de sin-
dicalizagao dos funcionirios p6blicos

A CUT e o Partido dos Trabalhadores, que aglu-
tinam alguns dos setores que criticaram o populismo
e que representam um initio de superagao dessa ideo-
logia, mostram que ainda est&o lange de se libertar
plenamente do passado populists. Ngo basra critical",
is v6zes at6 de modo sect6rio, o brizolismo- 0 popu-
lismo 6 aldo mats profundo e mats complexo, e $ua
supera9ao n&o $e efetua atrav6s da critica is
liderangas carismaticas'', mas sim atrav6s da cri-

t ica ao cults do Estado. 6... eg.t.c.u.tgr.A...g.x.rldifd:.L.e.noaa:
E..r:.a=.P,P......B .pg.i O...........Q.yln. p.Cusp.$sQ....de......deg94 $t .....a...de.....deck.i.=
nio. mas n&o $e encoQtt.g......go...f.Li.$9.-

A sobreviv6ncia da estrutura sindical forneceu
o tempo e a base material para o peleguismo coder
reciclar-se. No interior da CUT, tem favorecido
principalmente a consolida9ao das concepg6es e pra '
ticks sindicais mats atrasadas e moderadas. 0 tempo
6 um f ator politico. Esse aspects deve ser conside-
rado pda ala revoluciondria do movimento operario e
popular na discuss&o da posigao a assumir frente a
estrutura si ndical .
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