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R E S U M O 

Faz parte da natureza humana se associar para buscar interesses comuns de 

subsistencia. Esse espirito de coletivismo fez com que operarios decidissem se 

organizar para lutar pelos seus direitos, alcangando varias conquistas e tomando 

consciencia do seu papel fundamental no processo de producao. Podemos observar 

o surgimento de legislacao amparando entidades, que serviam de protecao aos 

direitos trabalhistas. A associagao sindical deu seus primeiros passos juntamente 

com o desenvolvimento industrial. E desde a Revolugao Industrial, essa instituigao 

age em favor de direitos coletivos e individuals do trabalho. Ao longo dos anos, as 

organizagoes do trabalho e do sindicato passaram por diversas mudangas para se 

adequar as necessidades da sociedade em constante modernizagao, em busca de 

exercer a sua fungao social. A fungao social dos sindicatos e defender os interesses 

dos seus associados perante os empregadores, efet ivando a justiga social, e 

trazendo beneficios a comunidade. Os efeitos da globalizagao, como a terceirizagao 

e o desemprego tern se mostrado um desafio ao cumprimento dessa fungao, por 

modif icarem as relagoes de trabalho. Cabe aos sindicatos, se adequarem a nova 

realidade, procurando solugoes ao efetivo cumprimento dos interesses coletivos 

atraves da concretizagao da sua fungao social, para atender as necessidades da 

sociedade hoje. 

Palavras-chave: Relagoes de trabalho. Sindicato. Fungao social dos sindicatos. 



A B S T R A C T 

It is part of human nature to associate to seek common subsistence interests. This 

spirit of collectivism meant that workers decide to organize to fight for their rights, 

achieving several accompl ishments and becaming aware of their fundamental role in 

the production process. W e can observe the appearance of legislation bolstering 

organizations that served to protect labor rights. The trade union took its first steps 

along with industrial development. And since the Industrial Revolut ion, this institution 

is acting in favor of collective and individual work rights. Over the years, labor and the 

union organizations went through several changes to suit the needs of society in 

constant modernizat ion, seeking to exercise their social funct ion. The social function 

of trade unions is to defend the interests of their members before the employers, 

effecting social justice, and bringing benefits to the community. The effects of 

globalization, like outsourcing and unemployment, has been a challenge to fulfill this 

function by modifying the working relationship. It is up to unions to suit a new reality, 

seeking solutions to the effective fulf i l lment of collective interests through the 

implementation of their social funct ion, to attend the needs in of today's society. 

Keywords: Relationships. Union. Social function of trade unions 
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1 INTRODUQAO 

A chegada das maquinas introduziu a substituicao da producao manual 

escrava pelo trabalho assalariado; passando a ser uma ameaga a sobrevivencia 

individual: homens e mulheres eram submetidos a jornadas de trabalho exaustivas 

em troca de salarios inf imos. Foi atraves da Revolugao Industrial que surgiu a classe 

do proletariado, trazendo mudangas para a economia. 

No Brasil, a industria se desenvolveu de forma mais lenta em relagao aos 

outros paises capitalistas e economicamente mais avangados em razao de uma 

economia agricola predominante. 

Em toda a historia das lutas de classe, podemos identificar as 

transformagoes ocorridas nas relagoes de trabalho. Das diversas modif icagoes 

surgiu a instituigao do sindicato, com o intuito de suprir a necessidade da existencia 

de uma entidade que viesse a representar a classe dos trabalhadores. 

A reestruturagao produtiva desenvolvida pelo mundo do trabalho vem 

mostrando a queda do numero de trabalhadores manuais, fenomeno esse chamado 

de desproletarizagao. A lem disso, a tendencia na realidade brasileira da 

informalidade e a terceirizagao em consequencia ao desenvolvimento tecnologico 

desest imulam a busca a sindicalizagao. 

Neste sentido, nasce uma tendencia de uniao da classe trabalhadora, 

conhecida como movimento sindical, o qual constitui um planejamento estrategico e 

tatico, de agoes em defesa dos interesses da categoria organizada, para atender a 

nova realidade no ambiente laboral, incentivando a associagao dos trabalhadores 

aos seus orgaos de protegao: os chamados sindicatos. 

No presente trabalho, o caminho percorrido sera o seguinte: no primeiro 

capitulo, serao tragadas breves consideragoes do movimento sindical, discorrendo 

acerca da evolugao das relagoes de trabalho e das lutas de classe; do sindical ismo 

no mundo e as fases de perseguigao e posteriormente aceitagao vivida pelos 

sindicatos; e por f im, do sindical ismo no Brasil, anal isando sua historia e os 

principios basilares de sua atuagao na atualidade, que sao eles, os principios da 

l iberdade sindical, autonomia, unicidade e interesse coletivo. 

No segundo capitulo sera estudada a estrutura sindical. Nele sera 

proposta uma definigao dessa instituigao, com base em varios conceitos ja f i rmados 
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por doutr inadores do Direito Sindical. Sera comentado, de forma breve, a formacao 

dos orgaos dos sindicados, quais sejam a assembleia geral, a diretoria e o conselho 

fiscal, expl icando a composicao e o papel de cada um. Como tambem, das garantias 

asseguradas hoje pelo ordenamento jur idico brasileiro, dando destaque a garantia 

de estabil idade e inamovibi l idade concedida aos dir igentes sindicais. Comenta-se 

acerca das normas da OIT - Organizagao Internacional do Trabalho, que foram 

ratif icadas pelo Brasil, e buscam garantir o livre exercicio da atividade sindical. Por 

f im, tem-se ainda, uma analise das fungoes de representagao, negociagao, 

assistencia e arrecadagao dos sindicatos. 

Ja no terceiro, sera feito comentar ios acerca do principio da Justiga 

Social, presente no Estado Democrat ico de Direito, e a definigao de fungao social na 

atual Constituigao. Diante dessas consideragoes, sera proposto a possibi l idade da 

fungao social dos sindicatos e os desafios contemporaneos que esta entidade tern 

encontrado para a concretizagao dessa fungao. 

Destarte, uti l izando uma metodologia pautada na pesquisa de dados 

bibliograficos, atraves de uma pesquisa do tipo exploratoria, busca-se ao final deste 

trabalho monograf ico posicionar-se sobre a fungao social dos sindicatos, atraves de 

comentarios criticos acerca do estudo geral dos dados coletados e estudados, 

discorrendo sobre as mudangas e desafios atuais da classe de trabalhadores. 
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2 MOVIMENTO SINDICAL 

Inicialmente, para um melhor entendimento e desenvolvimento deste 

trabalho, apresenta-se a historicizacao dos sindicatos atraves da narrativa sobre 

alguns aspectos das lutas de classe do proletariado, sua atuacao e evolucao ao 

longo das transformacoes no mundo e no Brasil, ate chegar a instituigao conhecida 

hoje, como sindicatos, tentando introduzir o leitor em fatos historicos sobre o tema 

que se deseja abordar, bem como, desde ja apresentando os principios que 

norteiam a materia sindical, de forma a construir a ideia da figura sindical e suas 

fontes geradoras. 

2.1 EVOLUQAO DAS RELAQOES DE TRABALHO E AS LUTAS DE CLASSE 

Em uma analise geral da historia muitas transformagoes ocorreram no 

ambito do trabalho; mudangas essas, de cunho cultural, polit ico, social e economico, 

contribuindo para a formagao de um contexto singular, na seara dos direitos dos 

trabalhadores, que se inicia a tratar, expl icando um pouco, sobre as lutas de classe. 

Ass im, as tribos primitivas por serem nomades, nao conheciam a 

propriedade da terra, mas somente a propriedade de objetos, o trabalho, apesar de 

aparentemente individual, era marcado pela busca de interesses comuns de 

subsistencia; uma necessidade a qual o homem tinha que se submeter, conforme 

assevera Evaristo Moraes Filho: 

Deixa o trabalho, desde os tempos primitivos de formagSo dos primeiros 
grupos humanos, de ser esforco meramente individual. Todo trabalho e, 
desde o inlcio e por definicao, uma caracteristica essencial. Uns dependem 
dos outros. (EVARISTO, 1960, p. 76 apud CHIARELLI, 2005, p. 25). 

No segundo estagio da humanidade, com a mudanga de estilo de vida e a 

f ixagao em um lugar, desenvolvendo neste a atividade agricola e a morada 

permanente, surge a propriedade privada (pertencente a famil ia) e a divisao do 

trabalho, em suas origens mais rudimentares. 
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Cabe anotar que nesta epoca, a propriedade apesar de ser considerada 

privada, e haver uma divisao arcaica do trabalho, nao pode ser comparada com a 

divisao do trabalho e com a propriedade privada da era capitalista, onde chegar-se-a 

mais a frente, em meados do seculo XVI . 

Com o decorrer do tempo, apos a superacao dessa fase primitiva, o 

homem passa a deixar de lado o espirito do coletivismo. As descobertas territorials e 

a colonizacao marcam, na historia das sociedades, o fim do coletivismo e o inicio do 

escravismo. A respeito, ensina Carlos Alberto Chiarell i, que: 

O trabalho, desde o inicio dos tempos, foi para o homem uma necessidade 
a que se tinha de submeter. Era a lei da subsistencia. Dobrou-se as 
exigencias ambientais, mas, logo a seguir, dentro da ideia e que trabalho e 
esforco e sacrificio, tratou de imp6-lo a um semelhante - mais debil - para 
que o auxiliasse ou mesmo o substituisse na miss3o dificil de batalhar por 
sustento. Esse ser mais fragil deveria ser alguem que, semelhante a ele 
fizesse o que ele faria, agindo racionalmente, poupando-o do encargo. 
Logo, o escravo tinha de ser outro ser humano. (CHIARELLI, 2005, p. 27). 

Pode-se perceber que, o trabalho escravo esteve presente em varios 

povos da antiguidade: babilonicos, hebreus, egipcios, gregos e romanos. Todavia, 

com o desenvolvimento das civi l izacoes, fatores como a crise do Imperio Romano, a 

chegada do feudal ismo e do crist ianismo (forte influencia da Igreja Catol ica), dentre 

outros, contr ibuiram para a formulagao de um novo perfil societario e a derrubada do 

regime escravo. 

A queda da escravatura nao trouxe de volta a igualdade nas relagoes de 

trabalho. "O que se viu, nos primordios da Idade Media, foi a fase crepuscular da 

escravidao, surgindo, em seu lugar, outros regimes que mant iveram a primazia de 

uns sobre os outros." (CHIARELLI , 2005, p. 46). Agora, o servo, por seu trabalho, 

conquista um pedago de terra; ele passa a ser subjugado a terra, de forma que, o 

senhor da terra se eximia de gastos com o servo e garante um nexo de submissao. 

A partir do ano 1000 ate cerca de 1150 D.C., o feudal ismo entra em 

declinio; com as Cruzadas quebra-se o isolamento do feudo, o uso da terra perde a 

sua forga e o comercio renasce. O comercio internacional comegou a se desenvolver 

com a criagao de mercados e a necessidade de produgao de bens em maior 

quant idade exigiu um maior numero de trabalhadores e materias-primas. 

Inicia-se o periodo de desenvolv imento do capital ismo caracterizado pelo 

crescimento da produgao, pelo exodo rural e pela concentragao de novas 
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populacoes urbanas. Essa decadencia do feudal ismo e a ascensao do capital ismo 

contr ibuiram para o surgimento de duas classes socialmente bem distintas: 

proletariado e burguesia. 

Para um icone desta teoria de divisao do trabalho - Marx - , a historia da 

humanidade seria marcada por uma permanente luta de classes; trabalhadores 

estariam subordinados as ideologias da classe dominante (burguesia). Ass im, tais 

estudiosos defendiam a inversao dessa piramide social, pondo no poder a maioria 

(proletariado), substituindo o capital ismo pelo social ismo, ideia essa presente na 

obra "O Manifesto Comunista" que procurava estimular uma reacao contra o sistema 

vigente despertando a classe operaria ao associat ivismo, como podemos observar 

em: 

O Manifesto, por sua parte, via na luta de classes uma constante marcha da 
histbria, servindo de impulso para que a classe obreira se dispusesse 
enveredar por urgente e ingerente 'guerra' contra a burguesia (...). O 
Manifesto tratava de char sindicatos revolucionarios e de orienti-los a 
praticas belicosas que conduzissem a conquista do Estado, nele (Manifesto) 
considerado sob dominacSo da burguesia. (CHIARELLI, 2005, p. 108-109) 

Com a chegada das maquinas, o homem e deslocado a uma posicao de 

inferioridade, sendo substi tuido por elas, condenado a atividades de trabalho 

pautadas em longas jornadas e tarefas repetitivas. Neste contexto, homens, 

mulheres, e ate mesmo criangas, eram submet idos a jornadas de trabalho 

exaustivas em troca de salarios inf imos. Acerca dessa desumana situagao laboral na 

epoca do inicio do capital ismo e das lutas de classe, aduz Amaur i Mascaro 

Nascimento em seu livro de Direito Sindical: 

A indignidade das condicoes de vida do trabalhador evidencia-se pelo modo 
como o proletario exercia as suas atividades nas fabricas: jornadas diarias 
com durac3o ilimitada de resistencia do ser humano, utilizac3o de menores, 
com menos de nove anos nas fabricas e nas minas do subsolo, emprego 
exagerado da m§o-de-obra das mulheres, precariedade da protec§o da 
vida, da saude e da integridade fisica do operario, riscos de acidentes de 
trabalho sem controle juridico ou tecnico, salarios baixos e inexistencia de 
salarios minimos, de reajustes salariais coletivos, etc. (NASCIMENTO, 
1991, p. 23). 

Esta situagao de precarizagao da atividade laboral provocou nos 

trabalhadores um sentimento e sol idariedade que os impulsionou para a luta em 

busca da defesa de interesses da classe. A exploragao da massa trabalhadora 
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desperta na classe operaria o sent imento de manifestar-se para atenuar a 

exploragao inerente ao capital ismo industrial. 

Atraves das lutas de classes surgiu o Luddismo, movimento que culpava 

as maquinas pelos efeitos gerados da industrializagao. Os integrantes desse 

movimento eram conhecidos por quebrarem as maquinas das fabricas como forma 

de defender-se da mecanizagao do trabalho. Posteriormente, o Luddismo foi 

superado ap6s um amadurecimento de ideias. Foram adotados metodos mais 

eficientes de luta como a greve e as corporagoes de mutua ajuda e defesa, fazendo 

com que o movimento entrasse em declinio. (CHIARELLI , 2005) 

E atraves da organizagao de trabalhadores e da evolugao das lutas de 

classes que sao dados os primeiros passos, do que depois sera chamado de 

movimento sindical. 

Entretanto, o sindical ismo so veio a nascer realmente com a Revolugao 

Industrial, movimento surgido na Inglaterra no alvorecer do seculo XVII I , 

material izando-se atraves da constituigao das primeiras "coalizoes", que signif icam 

formas associativas passageiras. Foi um prefacio dos sindicatos, uma fase de 

organizagao associativa embrionaria que depois seria uma instituigao estruturada 

com uma identidade, regulada e reconhecida pelo Estado. 

Neste sentido, observa-se que a influencia da Revolugao Industrial foi 

marcante para a criagao dos sindicatos, por se tratar de um movimento fomentador 

do direito de associagao dos operarios, em um primeiro momento do 

desenvolvimento do Direito do Trabalho Coletivo, que hoje, chamamos de direito 

sindical, no mundo e no Brasil. 

2.2 SINDICALISMO NO MUNDO 

O que hoje e conhecido como Direito Sindical foi inicialmente baseado 

nas teorias do sociologo alemao Karl Marx como proposta anticapitalista, ou em 

outras palavras, como uma proposta com tendencia socialista. "Pode-se dizer que o 

bergo do sindicalismo foi a Inglaterra, onde em 1720, foram formadas associagoes 

de trabalhadores para reivindicar melhores salarios e condigoes de trabalho, 

inclusive limitagao da Jornada de trabalho." (MARTINS, 2008, p. 676). 



16 

Assim surgiu o sindicalismo com caracteres de movimento imediatista em 

meio ao desenrolar da Revolugao Industrial na Inglaterra e a situagao de exploragao 

extrema da forga de trabalho. Conquistou maior credibil idade quando o Parlamento 

votou lei permissiva a livre associagao, criando as associagoes de mutua ajuda e 

defesa chamadas trade unions que seriam instituigoes mais maduras focadas 

somente nas causas que envolviam o Direito Sindical. Corroborando tal af irmagao, 

aduz em artigo Marcele Carine dos Praseres Soares: 

Apesar do seu surgimento, o sindicalismo so adquiriu credibilidade a partir 
do seculo XIX, mais especificamente no ano de 1824, na Inglaterra, quando 
o Parlamento votou lei permissiva a livre associagao. Com a criacao das 
chamadas trade uinons (Uni§o Sindical), os trabalhadores passaram a 
contar com uma instituigao voltada especificamente a suas causas, 
abandonando definitivamente, a luta isolada contra as injusticas sofridas. 
(SOARES, 2010, p. 176). 

Nao se pode deixar de identificar as fases desse movimento como bem 

ressalta Amaur i Mascaro Nascimento, seguindo a classificagao feita por Ojeda 

Aviles, identif icando de forma peculiar cada fase vivida pelos sindicatos no decorrer 

de sua historia: 

E correto identificar, como Ojeda Aviles, a fase da proibigao, a fase da 
tolerancia e a fase do reconhecimento do direito sindical, esta ultima 
subdividindo-se em reconhecimento sob controle do Estado como no 
corporativismo e no sistema sovietico, e em reconhecimento com liberdade 
caracterizada pela vinculag3o entre a organizac3o sindical e o Estado, em 
maior ou menorgrau. (NASCIMENTO, 2001, p.788). 

Assim, tem-se a fase de proibigao, a fase de tolerancia e a fase de 

reconhecimento. Na fase de proibigao, tambem conhecida como fase de hosti l idade, 

ou de repressao, pode-se destacar como primeira manifestagao proibitiva o 

l iberalismo da Revolugao Francesa de 1789. Propondo ideais de fraternidade, 

igualdade e l iberdade, a Revolugao Francesa considerava a associagao 

incompativel com a liberdade do homem. Carlos Alberto Chiarelli em uma visao 

critica a respeito dessa ideologia comenta: 

A Revolug3o Francesa libertando, em termos tebricos e absolutos, o 
trabalhador e deixando o Estado fora da problematica laboral, dava a classe 
obreira a "vit6ria de Pirro". Concedia-lhe, como criticamente foi dito, o 
"direito de morrer de fome". (CHIARELLI, 2005, p.79). 
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Muitas manifestagoes ocorrem no sentido de proibigao de corporagoes. 

Atraves da Lei Le Chapelier de 1791, foi proibido as associagoes profissionais; o 

individualismo polit ico f i rmava raizes, para em seguida ter guarida o l iberalismo 

economico. Em 1799, na Gra-Betanha, uma antiga elaboragao jurisprudencial da 

comon law, considera contrario ao interesse publico todo pacto que venha a limitar a 

l iberdade de comercio individual por acreditar que a jungao das garantias de 

liberdade sindical e empresarial seriam incompativel, o que interditou as coalizoes 

trabalhistas desencadeando no isolamento do individuo na vida social. No mesmo 

sentido, o Codigo de Napoleao de 1810, previa o delito de coalizao que punia a 

associagao de trabalhadores, tanto que, para isto existia f iscalizagao severa como 

garantia de que a norma em vigor nao fosse infringida. E na Inglaterra, em 1817, foi 

criada uma lei que o considerava como cr ime de sedigao ou conspiragao, obstruindo 

o surgimento de entidades congregadoras das profissoes. (NASCIMENTO, 2001) 

Nesse sentido, Carlos Alberto Chiarelli conclui que: 

N3o havia, nos diferentes pafses, inspiragao e fundamentagao identicas 
para a negativa a estruturag§o sindical; os franceses iriam faze-lo por amor 
ao liberalismo, responsavel pelo anticorporativismo; ja os ingleses, mesmo 
admitindo a liberdade associativa in genere, proibiam-na de validar-se 
quando congregasse trabalhadores, posto que - entendiam - estaria 
conflitando com liberdades maiores, relativas ao comerciar e ao 
industrializar etc. (CHIARELLI, 2005, p. 150). 

Tais proibigoes e perseguigoes nao impediram a organizagao dos 

trabalhadores, desaf iando as leis do Estado. Com a Lei Waldeck-Rousseau, o direito 

de associagao reaparece de modo fragil, e com isso, a segunda fase, chamada de 

fase de tolerancia ou aceitagao, desdobrou-se por volta do seculo XIX. "Nao se 

chegara, ainda, a considerar a sindicalizagao como um direito, mas, pelo menos, ja 

se Ihe permitia o livre exercicio, catalogando-a no rol das l iberdades disponiveis." 

(CHIARELLI , 2005, p. 151). 

Na Inglaterra, em 1824, por ato do Parlamento, deixa a coalizao de ser 

proibida aos trabalhadores e as leis vigentes na Gra-Bretanha foram revogadas. 

Essa tolerancia foi imitada pela Franga, em 1864, pela reforma de Napoleao III, 

sendo reconhecida a l iberdade de coal izao em 1884, e ainda por outros paises como 

Italia (1890) e Holanda (1872). Nao se reconhecia ainda o direito de greve, mas foi 
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cessada a perseguigao aos que se reunissem em defesa de seus interesses 

comuns. (NASCIMENTO, 2001) 

Amauri Mascaro Nascimento ao comentar tal momento diz: 

Os sindicatos surgiram sem apoio da lei, como entes de fato, de existencia 
sob o prisma da sociologia, embora sem o reconhecimento legal. Este veio 
depois, curvando-se a realidade que ja se institucionalizava e que nao 
poderia mais modificar. (NASCIMENTO, 1991, p. 26). 

Para a Inglaterra, o direito de associagao propriamente dito so foi 

conquistado em 1871 com a chegada da liberdade sindical para os paises 

democrat icos e a independencia da profissao em face do Estado. 

Apos a fase de tolerancia, temos a fase de reconhecimento, que seria a 

de protegao ou garantia. Nesse periodo foi assegurado aos sindicatos uma 

legislagao adequada a f im de efetivar o direito de existir e de ser reconhecido. Esse 

direito consol idou-se com o Trade Union Act em 1871, que vetava a coagao 

destinada a impedir a sindicalizagao, ou dificultar o trabalhador de retirar-se de um 

determinado sindicato. (CHIARELLI , 2005). 

Em 1884, foi apresentada na Franga a Lei Waldeck-Rosseau que t inha 

como proposito assegurar uma serie de garantias tanto para o operariado, como 

para o patronato, sendo, portanto aprovado pelo Congresso Frances. Outros 

Estados passaram a chancelar tais direitos atraves de leis ordinarias ou 

constitucionais, como por exemplo, o Clayton Act dos Estados Unidos (1914); a 

Constituigao do Mexico (1917) e a Constituigao de Weimar da Alemanha (1019). 

(NASCIMENTO, 2009) 

Pode-se, assim, afirmar que e em meio a esse contexto que nasce o 

Direito do Trabalho, como um direito coletivo, segundo afirma o doutr inador Sergio 

Pinto Martins, em seu esbogo historico sobre o tema: 

O Direito Coletivo do Trabalho nasce com o reconhecimento do direito de 
associagao dos trabalhadores, o que veio a ocorrer ap6s a Revolucao 
Industrial (seculo XVIII). As crises que importaram no desaparecimento das 
corporagdes de oficio acabaram propiciando o surgimento dos sindicatos. 
As corporagdes de offcio foram criadas como forma de reuniSo dos 
trabalhadores, objetivando melhores condigSes de vida. (MARTINS, 2008, 
p. 676). 
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Enfim, com o reconhecimento dos sindicatos pelo Estado, solidif icando as 

bases associativas, estava o Direito Coletivo do Trabalho se delineado. O 

envolvimento indireto do Estado nas relagoes contratuais trabalhistas o instigou a 

formulagao de normas de interesse coletivo, assumindo uma posicao de 

responsabil idade pela coletividade e nao mais, uma posicao de autonomia individual. 

Por isso, o desenvolvimento das relagoes de trabalho conduziu a um constante 

progresso na organizagao e nas atividades sindicais. Hoje, existe uma correlagao 

especif ica e historica do sindicato com o Direito do Trabalho, o que se leva a ousar 

concluir que, um nao existiria sem o outro. 

2.3 SINDICALISMO NO BRASIL 

O surgimento do operariado brasileiro remonta ao final do seculo XIX, 

quando mudangas significativas seriam introduzidas; cultura agropastori l , baseada, 

sobretudo no cultivo do cafe, e substituida por atividades industrials, e os escravos 

substi tuidos pelos primeiros trabalhadores assalariados, dando inicio aos grandes 

centros operarios. (SOARES, 2010). 

As primeiras formas de associagao foram as Sociedades de Socorro e 

Auxil io Mutuo, sendo sucedidas pelas Unioes Operarias, que atuavam ainda com 

foco apenas na obtengao de beneficio. Os primeiros Congressos Operarios no Brasil 

surgiram no inicio do seculo XX, representando o interesse por parte dos 

trabalhadores de se organizarem, segundo confirma Marcele Carine dos Praseres 

Soares: 

Seguindo os paradigmas internacionais, o sindicalismo patrio se 
desenvolvia com vistas exclusivamente a obtengao de beneficios 
trabalhistas imediatistas, referentes, sobretudo, a melhorias salariais, das 
condigQes de trabalho e redugao da Jornada desenvolvida. Surgiam os 
primeiros Congressos Operarios no inicio no seculo XX, demonstrando o 
interesse e a organizagao advindos dos trabalhadores. (SOARES, 2010, 
p.176). 

O direito sindical brasileiro, segundo Amaur i Mascaro Nascimento, revela 

claramente tres fases de distintas caracteristicas: o anarco-sindical ismo, o 
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corporativismo sindical e o sindicalismo autonomo, esta ultima ainda em 

desenvolvimento. 

Desta forma, a primeira fase, o anarco-sindical ismo trata-se de uma 

doutrina politica revolucionaria, que teve larga divulgagao no Brasil no inicio do 

movimento sindical de 1890 desaparecendo em meados de 1920. Foi trazida pelos 

imigrantes principalmente italianos e nas palavras de Amaur i Mascaro Nascimento 

central izava-se em ideias de combate ao capital ismo, evanescencia do Estado, 

desnecessidade da existencia de leis jur idicas para governar a sociedade, o 

combate ao governo e a autoridade, a acao direta como meio de luta. Em resumo, 

uma radical critica a tudo quanto existe na ordem jur idica, polit ica e social. Seu 

decl inio culminou devido a conflitos etnicos e reacao contraria, com a expulsao dos 

estrangeiros de 1907 a 1921. (NASCIMENTO, 1991). 

A segunda fase, de maior duragao, foi iniciada em 1930, marcada pelo 

intervencionismo. Em decorrencia da estrutura legal e da f idel idade aos principios 

polit icos autoritarios, passando a interferir na organizagao e na agao dos sindicatos. 

Com a Nova Republica de Getulio Vargas, foi criado o Ministerio do Trabalho, 

Industria e Comercio para administrar o procedimento de formagao do proletariado; 

a Lei dos Dois Tergos para restringir a entrada de estrangeiros em empresas 

brasileiras; a Lei dos Sindicatos (Decreto n. 19770/31) para, segundo Oliveira Viana: 

[...] chamar o sindicato para junto do Estado, tirando-o da penumbra da vida 
privada, em que vivia para as responsabilidades da vida publica. Neste 
intuito, deu-lhe a representag§o da categoria - e lha deu duplamente: para 
efeitos juridicos e para efeitos politicos. Mais que isto: investiu-o de poderes 
de autoridade publica, transferindo-lhe prerrogativas pr6prias de pessoa do 
Estado. (VIANA, 1943 apud NASCIMENTO, 2001, p. 803). 

Apos a "Revolugao de 1930", l iderada por Getulio Vargas, e iniciado um 

processo de modernizagao e consolidagao de um Estado Nacional, o que ligou o 

sindicato ao Estado e desfigurou as bases sociais e polit icas em que essa instituigao 

se desenvolvia. Nesta fase, visivelmente reconhecida pelas suas inovagoes, os 

sindicatos perdem o seu direito de autonomia e criagao, tendo que se subordinar ao 

Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio f icando, assim, dependente do 

reconhecimento pelo Estado. £ neste momento que surge a figura do sindicato unico 

em cada base territorial, com o objetivo de ser mais bem supervisionado pelo Poder 

Publico. 
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Sobre este tema, se podem elencar alguns requisites no tocante a 

constituigao da roupagem sindical atual no Brasil. Como exemplo, foi dado 

permissao aos seus interessados para que cr iassem as Federagoes e 

Confederagoes; ha exigencia de um numero minimo para pleitear a criagao de 

sindicatos; l imitam-se os sindicatos a uma fungao assistencial, proibindo qualquer 

agao politica; funcionarios publ icos f icam impedidos de se fi l iarem a qualquer 

sindicato e os sindicatos impedidos de se fi l iarem a qualquer organizagao 

internacional sem autorizagao do Ministerio do Trabalho. Neste cenario nacional, se 

expressa Marcele Carine dos Praseres Soares: 

Assumia o poder Getulio Vargas, apos interveng§o, iniciando-se uma nova 
era para o sindicalismo brasileiro: controle estatal, vedagSo de utilizaceio de 
recursos financeiros para greves proibig§o de difusSo de atividades pollticas 
e ideolbgicas, dentre outras restrigoes. (SOARES, 2010, p. 176). 

Depois dessa fase repressiva, segue-se a terceira fase chamada de 

sindicalismo autonomo, que trouxe um novo relacionamento entre sindicatos e 

Estado. Houve a democrat izagao das relagoes sindicais, e o incentivo pelo Ministerio 

do Trabalho de negociagoes coletivas, como forma de primeira solugao para os 

conflitos. 

Atraves do movimento sindical foram criadas centrais sindicais, sendo 

elas: Central Unica dos Trabalhadores (CUT) que iniciou um movimento contestativo 

do dirigismo do Estado e a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) organismo de 

cunho nacional, s imbolo da luta sindical. A CGT depois se subdividiu em: Uniao 

Sindical Independente (USI), ent idade da categoria dos comerciarios, e a Forga 

Sindical (FS), ent idade da categoria dos metalurgicos. Essas entidades, em 

conjunto, representam uma tendencia de reorganizagao da estrutura sindical, com 

reflexos sobre as Federagoes e Confederagoes, cujo papel, em alguns casos, f icou 

afetado pela maior projegao das centrais e pela vinculagao direta e espontanea. 

(NASCIMENTO, 2001). 

Apos um periodo de crescimento, o golpe militar de 1964 trouxe uma 

intensa repressao politica a classe trabalhadora. Explica Marcele Carine dos 

Praseres Soares, essa nova trajetoria, em meio a um cenario de repressao e 

proibigao: 
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Apbs um periodo de continuo crescimento, o movimento sindical, com o 
advento do Golpe Militar de 64, iniciava uma nova fase em sua trajetbria. A 
repressao as conquistas trabalhistas tornava-se intensa, mormente quando 
da implantacao de um novo piano economico nacional, que desencadeou o 
"arrocho salarial": proibic§o do direito e greve e fixacSo de indices de 
aumentos salariais pelo Estado, o que ate entao caberia a patrdes e 
empregados. Outra perda significativa dos trabalhadores foi a extingSo da 
estabilidade, instituindo-se o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS, em substituicao aquela. (SOARES, 2010, p. 177). 

A reacao ao autoritarismo militar veio por meio de greves. Pode-se 

destacar nesse periodo a criacao do Movimento Intersindical anti-Arrocho (MIA) em 

1967, com a participacao de metalurgicos de Sao Paulo, Santo Andre, Guarulhos, 

Campinas e Osasco, e em 1968, a greve declarada pelos metalurgicos de 

Osasco. (SOARES, 2010). 

Foi no f im dos anos 70 e inicio dos 80 que comecou a surgir um novo 

sindicalismo em consequencia das greves e do anseio da massa trabalhadora por 

mudangas. O movimento sindical no Brasil dava a matiz das lutas sindicais, 

fundamentando as suas ideologias e interesses em favor da classe trabalhista. 

(ALVES, 2010). 

Neste contexto, constroi-se a figura do sindicato no Brasil, revestindo-se 

de caracteristicas especiais e peculiares a nacionalidade, que outrora se 

apresentava mais engajado, e atualmente, podemos observar um enfraquecimento 

da sua figura, enquanto pilar da luta de classes e das conquistas trabalhistas. 

2.3.1 Pr incipios s ind ica is do Bras i l 

Oriundo das lutas operarias, e com uma ratificagao, nao apenas constante 

na CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho, mas tambem na CF - Constituigao 

Federal, os sindicatos se f i rmam como figuras jur idicas que possuem principios 

norteadores de suas condutas e normas, bal isando todo o tratamento da materia, no 

sentido de conferir protegao e justiga as relagoes de sindicais, observando 

especialmente, a l iberdade sindical, da autonomia, a unicidade sindical e o interesse 

coletivo. 
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2.3.1.1 Liberdade sindical 

No que diz respeito ao principio da l iberdade sindical, Sergio Pinto Martins 

o conceitua: 

Liberdade Sindical e o direito de os trabalhadores e empregadores se 
organizarem e constituirem livremente as agremiacdes que desejarem, no 
numero por eles idealizado, sem que sofram qualquer interferencia ou 
intervened do Estado, nem uns em relac3o aos outros, visando a 
promoc3o de seus interesses ou de grupos que irao representar. 
(MARTINS, 2008, p. 679). 

Assim, em linhas gerais, l iberdade sindical seria o livre exercicio dos 

direitos sindicais, inclusive o direito de ingressar, ou retirar-se dos sindicatos. No 

nosso ordenamento juridico, e o artigo 5 1 1 , caput, da CLT que preve a licitude do 

direito de associagao a todos aqueles que tenham interesse profissional ou 

economico. 

A famosa Convengao numero 87 da OIT, denominada Convengao sobre 

Liberdade Sindical e a Protegao do Direito Sindical veio a universalizar a l iberdade 

sindical. Todavia, nao foi ratificada pelo Brasil, tendo em vista que a Carta Magna de 

1988, no seu artigo 8°, impede a criagao de mais de uma associagao sindical na 

mesma base territorial. (MARTINS, 2008) 

Vale mencionar ainda a Declaragao Universal dos Direitos do Homem 

tambem o assegura quando em seu artigo 23, n° 4, reza: "todo homem tern direito a 

organizar sindicatos e a neles ingressar para protegao dos seus interesses." 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk classif icam a l iberdade sindical em um 

triplice aspecto, em face do individuo, do grupo profissional e do Estado. 

Em relagao ao individuo, ha l iberdade de aderir, de nao se filiar ou de se 

demitir de um sindicato. Quanto ao grupo profissional, a l iberdade de: fundar um 

sindicato; determinar o quadro sindical na ordem profissional e territorial; estabelecer 

relagoes entre sindicatos para formar agrupamentos mais amplos; fixar regras 

internas, formais e de fundo para regular a vida sindical; l iberdade entre 

sindicalizados e o grupo profissional e entre sindicato de empregados e o de 

empregadores; exercicio do direito sindical em relagao a profissao e a empresa. Por 

ultimo, quanto ao Estado: a independencia do sindicato em relagao ao Estado; 
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conflito entre autoridades do Estado e a acao social e integracao dos sindicatos no 

Estado. (GOMES; OTTSCHALK, 2008). 

2.3.1.2 Autonomia sindical 

O principio da autonomia sindical, imprescindivel para a plenitude da 

l iberdade sindical, tern por objetivo assegurar a ent idade o direito de autogovernar-

se, e esta previsto no artigo 8°, inciso I da Constituigao Federal de 1988, que reza: 

Artigo 8°. E livre a associac3o profissional ou sindical, observado o 
seguinte: 
I - a lei n§o podera exigir autorizac§o do Estado para fundac3o de sindicato, 
ressalvado o registro no orgao competente, vedadas ao Poder Publico a 
interferencia e a intervengao na organizagao sindical; 
[...]. (grifo nosso). 

Assim, a autonomia sindical garante a menor intervencao possivel do 

Estado em sua atuacao, sendo essa atuacao no ambito administrative, negocial e 

organizacional. Este principio sustenta a livre estruturagao interna do sindicato, 

garantindo sua atuacao externa, sem interferencias empresariais ou do controle 

polit ico-administrativo do Estado. 

Nesse diapasao, comenta Carlos Alberto Chiarelli: 

No conceito amplo da autonomia sindical deverfamos incluir: a franquia 
concedida ao organismo profissional de elaborar seu estatuto interno, a 
forma de escolha de seus dirigentes as tarefas que Ihes caberiam, bem 
como a entidade; isto e, agoes que se desenvolveriam na tecnica de 
contratag£o, no encaminhamento e solugSo de conflitos, na proposta e 
implementag§o de obras sociais, no tragado estrategico da sua politica 
associativa etc. No contexto desta ultima, destacar-se-ia a possibilidade 
dada a instituigao de afiliar-se a associagdes mais amplas, tanto no pais, 
como no cenario internacional. (CHIARELLI, 2005, p. 196) 

Vale salientar que a autonomia sindical deve estar assegurada tambem 

diante de terceiros, no sentindo de que ninguem deve tentar desvirtuar, mediante 

fraude, a razao primordial da instituigao, direcionando-a contra os legit imos 

interesses da categoria que deveria representar. 
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2.3.1.3 Unicidade 

No Brasil, por forga do artigo 8°, inciso II da Carta Magna vigente, inexiste 

a possibi l idade da criacao de mais de uma organizagao sindical. O sindicato e unico, 

nao podendo ter base territorial inferior a um municipio, conforme comprova o citado 

artigo: 

Artigo 8°. [...] 
II - e vedada a criacao de mais de uma organizagao sindical, em 
qualquer grau, representative da categoria profissional ou econdmica, na 
mesma base territorial que sera definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, n£o podendo ser inferior a area de um 
Municipio. (grifo nosso). 

A unicidade sindical e o sistema em que os proprios interessados se 

unem para a formacao dos sindicatos, e feito pela propria vontade dos interessados. 

A estrutura sindical brasileira esta baseada no regime corporativo de Mussol ine, em 

que so e possivel o reconhecimento de um unico sindicato em cada base territorial; 

os l ideres sindicais eram nomeados e os sindicatos nasciam por imposigao do 

Estado. (MARTINS, 2008). 

Esse principio limita o direito de l iberdade sindical e e tema de discussao 

a reforma sindical. A reforma defende a modif icagao da Constituigao, para permitir o 

reconhecimento da pluralidade sindical, ou seja, cada um poderia construir os 

sindicatos l ivremente. Em linhas gerais, a pluralidade consiste na nao-delimitagao do 

numero de entidades profissionais da mesma categoria e no mesmo espago f isico. 

Esse sistema e adotado em paises como Franga, Suiga e Italia. Sobre essa 

discussao acentua Orlando Gomes e Elson Gottschalk a respeito das vantagens e 

desvantagens do plurissindicalismo e do sindicato unico: 

Os defensores do plurissindicalismo veem nele a melhor forma de defesa 
das liberdades individuais; os que preconizam o sindicato unico 
argumentam que o sistema encerra em si uma contradig3o, qual seja, a de 
supor que os interesses profissionais s§o uma soma de interesses 
individuais, e n§o uma sintese. [...] a evolug§o hist6rica do fenomeno 
demonstra que, toda vez que a formagSo profissional se fez representar por 
varios organismos, as lutas decorrentes dessa situagSo acabaram por 
enfraquecer e fragmentar o sindicalismo. (GOMES e GOTTSCHALK, 2008, 
p. 556) 
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Neste diapasao, discorrendo acerca da criacao de sindicatos e a restricao 

referente a unicidade sindical, comenta na Revista de Direito do Trabalho, o ex-

ministro do TST, Marcelo Pimentel, em um julgado sobre a criacao de sindicatos e a 

unicidade sindical: 

A dita liberdade sindical, realmente, n§o e absoluta! Ha condicionamento de 
ordem constitucional que nao da direito a associacSo realmente livre, que s6 
v i n a com a pluralidade sindical. Por esta ou aquela circunstancia a 
Constituigao Federal deu com uma m§o e tirou com a outra, usando frase 
apropriada de outrem ao analisar, a hipotese, porque manteve o registro, a 
unicidade e a organizagao confederativa, Iimitag6es sempre presentes na 
formagao de um novo sindicato, parametros que n§o podem ser 
ultrapassados. Consagrado o Estado de Direito em que vivemos, n§o ha 
como legitimar um atropelo a ordem juridica prevalente, restritiva desta 
liberdade, ate que a lei disciplina a quest§o. A liberdade total s6 existiria se 
passasse uma esponja sobre toda a legislagSo existente e partisse do zero 
absoluto da materia, para se char algo no alvedrio de quern quer que seja. 
(PIMENTEL, 1994, 86-87) 

Com os comentarios aqui transcritos, pode-se perceber que a 

representagao de uma categoria por muitos sindicatos, nao e sinonimo de uma 

maior qual idade. Pelo contrario, como ressalta Orlando Gomes e Elson Gottschalk, 

ao longo da historia, a criacao de varias ent idades para representar uma mesma 

profissao, acabou por enfraquecer e f ragmentar o sindicalismo. 

A lem disso, como exposto acima pelo ex-ministro, a CF/88 concedeu a 

almejada liberdade sindical, todavia, manteve o principio da unicidade. 

Portanto, apesar de toda a polemica, nao se pode ignorar o que esta 

previsto na Constituigao, por essa forma, o desmembramento so podera dar-se 

dentro do proprio sindicato, respeitando o principio da unicidade sindical. 

2.3.1.4 Interesse coletivo 

O interesse coletivo como principio sindical, pela propria consistencia do 

termo, nos traz a ideia de interesse geral, para todos, ou seja, o interesse da 

categoria de trabalhadores organizado para atender um f im comum, que venha a ser 

salutar no tocante a protegao dos direitos destes. 
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Assim, Francesco Santoro-Passarel l i , define interesse coletivo como: 

[...] o interesse de uma pluralidade de pessoas por um bem idoneo a 
satisfazer as necessidades comuns. N3o e a soma de interesses individuas, 
mas a sua combinacSo, e e indivisivel, no sentido de que vem satisfazer 
n§o diversos bens destinados as necessidades individuais, mas um unico 
bem apto a atender as necessidades de uma coletividade. (SANTORO-
PASSARELLI, 1995 apud NASCIMENTO, 2001, p.821). 

Este principio, nao se confunde com interesse publico, se refere a uma 

coletividade no sentido de que vincula as pessoas, sendo de natureza privada. A lem 

disso, a garantia do interesse coletivo dos grupos fundamenta-se o principio da 

autonomia privada coletiva. (NASCIMENTO, 1991). Ou seja, quando se fala de 

interesse coletivo, se esta referindo as questoes mais sindicais. 
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3 E S T R U T U R A S INDICAL 

Para uma melhor compreensao da instituigao propriamente dita, do 

"Sindicato", insta-se necessario uma referenda a sua estrutura geral, abordando seu 

funcionamento, sua composigao e as garantias sindicais previstas atualmente na 

legislacao brasileira, coadunando para o conhecimento de toda a estrutura sindical, 

de forma mais tecnica, detalhando os contornos que esta instituigao adota no Brasil, 

e que permeia a organizagao sindical para as categorias de trabalhadores, 

atualmente. 

3.1 DEFINIQAO DE SINDICATO 

A palavra sindicato deriva do frances "syndicsf, termo esse, designado 

por aqueles que se encontravam vinculados a uma "syndic". O termo "syndic" e de 

or igem grega, e pode ser entendido como "procurador". Em italiano, sindicato, e 

chamado de "sindacato"; em espanhol , "sindicato"; em alemao, "arbeitwerein e/ou 

gesellchafts"; e em ingles, t i tulam-se "trade unions". (CHIARELLI , 2005). 

Em linhas gerais, sindicato e uma associagao de empregadores de uma 

mesma categoria profissional, com o objetivo de defender interesses economicos e 

laborais comuns e assegurar direitos previstos na legislagao. Nas palavras de Sergio 

Pinto Martins: "Sindicato e, assim, a associagao de pessoas f isicas ou jur idicas que 

tern atividades economicas ou profissionais, visando a defesa dos interesses 

coletivos e individuais de seus membros ou da categoria." (MARTINS, 2008, p. 693). 

No mesmo sentido, conceitua Amaur i Mascaro Nascimento que: "Os 

sindicatos sao unidades de base na organizagao sindical, representantes de uma 

coletividade de trabalhadores ou de empregadores" (NASCIMENTO, 2009, p. 212). 

Conceitua, ainda, Leoncio Martins Rodrigues os sindicatos como: 

OrganizagSes permanentes de trabalhadores assalariadas formalmente 
destinadas a tentar obter vantagens para seus associados ou para o 
conjunto dos trabalhadores mediante negociagOes com as empresas e com 
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o Estado, pressSes politicas e outros meios de atuacao. (RODRIGUES, 
1999, p. 296 apud SOARES, 2010, p. 176) 

O ordenamento juridico brasileiro nao traz uma definigao do sindicato, 

mas o artigo 5 1 1 , caput da CLT esclarece: 

Artigo 511. E licita a associagao para fins de estudo, defesa e coordenag§o 
dos seus interesses economicos ou profissionais, de todos os que, como 
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores aut6nomos ou 
profissionais liberals, exergam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissao ou atividades ou profissdes similares ou conexas. 

Podem-se observar neste sentido, que os sindicatos sao ent idades de 

protegao a categorias, que atuam no sentido de intermediar seus interesses junto ao 

Estado e as empresas, atraves da forma pacifica de negociagao e de aquisigoes de 

beneficios. Os interesses defendidos sao de ordem coletiva, nos casos de 

negociagoes coletivas ou mesmo de forma individual, quando pleiteado junto ao 

judiciario direito de algum associado. 

Reunem pessoas f is icas (empregados) ou jur idicas (empregadores), que 

devem obrigatoriamente exercer atividade economica ou profissional, o que o 

diferencia de outras entidades. 

Nao se confunde sindicatos com as ordens profissionais, associagoes ou 

cooperativas. No sindicato, a fil iagao e facultativa, diferente do que ocorre nas 

ordens profissionais, como por exemplo, a Ordem de Advogados do Brasi l-OAB, 

onde a fil iagao e obrigatoria. Difere das associagoes, porque defende a categoria e 

nao somente os associados. E por ult imo, difere das cooperativas, por estas terem 

em vista a prestagao de servigos aos seus associados, enquanto ele tern por 

objetivo a defesa de interesses individuais e coletivos, judicialmente e 

extrajudicialmente. 

Nas palavras de Sergio Pinto Martins acerca dessas distingoes, expoe: 

Distancia-se o sindicato das ordens profissionais, como a dos advogados ou 
dos musicos, que tern por objetivo a fiscalizag§o e sao pessoas juridicas de 
direito publico, na modalidade de autarquias. O sindicato n£o disciplina a 
classe, defende-a. [...] Difere o sindicato da associagao. Esta representa os 
associados. O sindicato representa os associados e tambem a categoria. 
[...] Distingue-se, ainda, os sindicatos das cooperativas, pois estas visam a 
prestag§o de servigos seus associados, de distribuigao da produgao, por 
exemplo. (MARTINS, 2008, p. 693) 
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Portanto, e importante ter em mente que o sindicato e um orgao 

diferenciado, investido de poder de representacao (sujeito coletivo) das categorias e 

de prerrogativas proprias. 

Em relagao a organizagao sindical, em 1908 foi fundada a Confederagao 

Operaria Brasileira que e considerada a primeira experiencia de criagao de uma 

central. Depois dela, outras tentativas ocorreram, mas todas de curta duragao. Em 

1943, foi elaborado a Consol idagao das Leis Trabalhistas - CLT, que possuia 

caracterist icas totalitarias, em razao da epoca de seu surgimento, momento pos-

guerra e de dominagao de movimentos de esquerda, apesar de possuir uma serie de 

direitos que favoreciam a classe operaria. 

Em que pese, o momento de surgimento da CLT, junto com sua criagao 

nasceram e foram organizadas a Central Unica dos Trabalhadores (CUT); a 

Confederagao Geral dos Trabalhadores (CGT) e a Forga Sindical, que sao hoje 

consideradas as tres mais importantes centrais em funcionamento no pais. 

Vale mencionar ainda, que as entidades sindicais de ordem superior que 

sao as federagoes e as confederagoes. Federagoes sao as ent idades sindicais (de 

grau superior acima dos sindicatos) organizadas nos Estados-membros, consti tuidas 

de um numero nao inferior a cinco sindicatos, representando a maioria absoluta de 

um grupo de atividades ou profissoes identicas, similares ou conexas. Ja as 

confederagoes, sao entidades sindicais de grau superior de ambito nacional, que se 

formam por ramo de atividade industrial, comercial , de transportes, etc., a exemplo, 

a Confederagao Nacional de Industria e a Confederagao Nacional dos trabalhadores 

no Comercio. (MARTINS, 2008). 

A CLT adotou no que diz respeito a essas ent idades o principio da 

complementar iedade, conforme reza o seu artigo 6 1 1 , § 2°: 

Artigo 611. [...] 
§2° As federagSes e, na falta destas, as ConfederagQes representativas de 
categorias econdmicas ou profissionais poder§o celebrar convencSes 
coletivas de trabalho para reger as relacdes das categorias a elas 
vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no ambito de suas 
representagSes. 

Diante do citado artigo pode-se entender que e dada legitimidade aos 

sindicatos para fazer convengoes coletivas de trabalho. Em comentario, destaca 

Amaur i Mascaro Nascimento, no seu livro "Compendio do Direito Sindical" que: 
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Diante de tais regras, em nosso sistema legal n§o e funcSo principal das 
FederagSes e Confedera tes negociar convengoes coletivas. Essas 
associag6es sindicais aparecerao nas negociagoes para suprir lacunas 
sindicais, cobrindo os espagos representatives em aberto no quais n§o ha 
sindicato constituido. Essa restrigSo dificulta negociagoes em nfveis mais 
elevados da organizagao sindical. (NASCIMENTO, 2009, p. 211). 

Por isso, quando nao ha sindicatos de uma atividade, ou profissao, a 

federagao tera poderes para atuar, mas se existir pelo menos um na base territorial, 

a este compete o monopol io da negociagao. 

Apresentam-se ainda como associagao sindical as Centrais Sindicais. 

Trata-se de uma rede de organizagoes sindicais operarios, nao sendo uma entidade 

sindical de grau superior propriamente dita. Ass im, traz Luciano Martinez como 

definigao: 

As centrais sindicais s£o entidades associativas de direito privado 
compostas por organizagoes sindicais de trabalhadores e que tern o objetivo 
de coordenar a representagSo operaria e de participar de negociagdes em 
foruns, colegiados de orgaos publicos e demais espagos de dialogo social 
que possuam composigSo tripartite, nos quais estejam em discussao 
assuntos de interesse geral dos trabalhadores. (MARTINEZ, 2010, p. 648). 

Atraves da Lei n° 11.648 de 2008, as centrais sindicais foram 

reconhecidas como entidades associativas, alterando os artigos 589, 590, 591 e 593 

da CLT. E hoje, funcionam como a maior unidade representativa de trabalhadores 

na organizagao sindical. 

3.2 6 R G A O S DO SINDICATO 

O sindicato e composto de tres orgaos: a Assembleia Geral, Diretoria e 

Conselho Fiscal. Sao estes os chamados orgaos constitutivos dos sindicatos, 

garantidos pela l iberdade de organizagao presente em nosso pais, atraves da CF e 

CLT. Com base nessa l iberdade, fica a criterio de cada associagao sindical a 

constituigao desses tres orgaos, que podem ter nomenclatura variada. 
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3.2.1 Assemble ia Geral 

A Assembleia Geral e a fonte das decisoes, sendo assim, o orgao 

soberano. Tern por objetivo principal tracar as diretrizes do sindicato e sua forma de 

atuacao; e ela que elege, na forma dos estatutos, os membros da Diretoria e o 

Conselho Fiscal. 

Ass im, menciona Amaur i Mascaro Nascimento, com base na CLT: 

A assembleia e a fonte de decisoes, e sera geral ou extraordinaria, dela 
participando os associados do sindicato nas suas votacoes, para 
de l ibera tes vitais, como a deflagracao de greve, a autorizac3o a diretoria 
para fazer negociagdes coletivas, a escolha de listas de representantes 
sindicais nos 6rg§os do Estado, as eleic6es sindicais de diretoria etc. 
(NASCIMENTO, 2001, p. 852). 

Portanto, entende-se que a assembleia geral e um orgao formalmente 

responsavel por resolucoes, sendo por isso, a fonte de decisoes. E ele que delibera 

sobre greve, autorizagao para negociagoes coletivas, escolha de lista de 

representantes, dentre outros. 

£ um orgao que nas suas atividades ordinarias ou extraordinarias, nas 

palavras de Jose Augusto Rodrigues Pinto, e definido como a "Alma dos Sindicatos", 

e por isso, suas fungoes sao del iberadas com soberania. 

Sobre suas atribuigoes, descreve Jose Catharino: 

A assembleia, 6rg§o supremo do sindicato, conhece, discute, delibera, e e 
eleitoral. Conhece, discute e delibera sobre: contas da diretoria, aplicacao 
do patrimonio, penalidades e associados, negociagSo e dissidios coletivos, 
referendo da nomeag§o de empregados do sindicato. (CATHARINO, 1977. 
p. 137 apud PINTO, 2002, p. 156). 

Neste sentido, se pode observar uma grande parcela de atividades 

conferidas as Assembleias, bem como o grau de importancia destas para o 

funcionamento do sindicato. Todavia, o poder das assembleias nao tern sido 

utilizado de forma responsavel pelos seus integrantes, tendo em vista que nao tern 

cumprindo efet ivamente seu papel de luta pela classe trabalhadora, se contentado a 

estar subordinada a negociagoes "apaziguadoras" (e nem sempre mais vantajosas 

para os empregados) proposta pelos empregadores. 
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3.2.2 Diretoria 

A Diretoria e um orgao administ rat ive incumbido de representar os 

sindicatos na pratica de seus atos. Por ser o brago executivo do sindicato, e a 

Diretoria que da cumprimento as decisoes da Assembleia Geral. Ass im, aduz Jose 

Augusto Rodrigues Pinto a respeito das atribuicoes da Diretoria: 

As atribuicoes da diretoria, comuns as de qualquer criatura associativa, s3o 
voltadas para o cumprimento de seus fins especificos. No caso do sindicato, 
e apenas a tltulo exemplificativo de alguns das mais relevantes, 
mencionam-se a representag3o do 6rg§o perante os poderes constituidos e 
nas negociagoes coletivas e dissldios coletivos; a gest3o do patrimdnio 
social; a fixagSo das diretrizes da politica trabalhista a ser implementada em 
favor da categoria, ressalvadas as de l ibe ra tes de Assembleia Geral etc. 
(PINTO, 2002, p. 159) 

E composto por no maximo sete e no min imo tres membros, entre os 

quais sera eleito o presidente. Cabe a este, a representacao e a defesa dos 

interesses da entidade perante o Poder Publico e as empresas. Os demais 

membros, conforme disposicoes de cada estatuto ocuparao os cargos de tesoureiro, 

secretario etc. 

Existe uma polemica relacionada ao numero de dir igentes sindicais, ou 

seja, o numero de representantes sindicais junto as empresas. O empregado 

investido nas funcoes da diretoria goza de estabil idade sindical, conforme previsto 

no artigo 8°, inciso VIII da CF/88. E ainda, tera outros pr iv i leges relacionados com a 

ausencia justif icada ao trabalho para participagao em eventos de interesse da 

categoria. Como salda, propoe ainda Jose Augusto Rodrigues Pinto: "A solucao do 

problema deve residir, essencialmente, no bom senso. Este deve ser cobrado, em 

primeiro lugar, ao proprio sindicato, l imitando-o ele mesmo ao min imo razoavel para 

proporcionar-lhe a operabil idade". (PINTO, 2002, p. 158) 

Portanto, se a lei preferiu deixar a regularizacao do numero de dirigentes, 

ou representantes, a criterio dos sindicatos, deve-se buscar, enf im, uma 

harmonizagao, deixando de lado as necessidades individuais e fazendo predominar 

o "bom senso", em nome da coletividade. 
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3.2.3 C o n s e l h o F i s c a l 

Por ultimo, o Conselho Fiscal, tern competencia limitada a f iscalizacao da 

gestao f inanceira do sindicato, ou seja, cabe a ele a aprovagao das contas da 

Diretoria. Sera composto por tres membros e tres suplentes, eleitos pela Assembleia 

Geral, na forma do estatuto, e terao o mandato de tres anos. (GOMES; 

GOTTSCHALK, 2008) 

Neste diapasao, anota, Luciano Martinez, em comentar io ao artigo 522, 

§2°, da CLT, a respeito do Conselho Fiscal: 

O conselho fiscal, nos termos do § 2° do art. 522 da CLT, e o 6rgao 
responsavel pela fiscalizacao da gestao financeira da entidade sindical. A 
ele cabe o controle dos atos administrativos da entidade sindical, mas n§o 
propriamente a direcSo desta. (MARTINEZ, 2010, p. 639) 

Logo, se pode anotar que este e um orgao que nao tern um perfil 

diferenciado, pois, desenvolve as mesmas atividades de f iscalizacao de gestao 

f inanceira que um orgao executivo cumprir ia em qualquer organizagao societaria. 

(PINTO, 2002) 

O Conselho Fiscal podera instituir delegacias ou segoes para melhor 

protegao dos seus associados e da categoria economica ou profissional liberal que 

esta sendo por ele representado. Os delegados sindicais poderao representar a 

entidade perante o poder publico e as empresas. 

3.3 GARANTIAS SINDICAIS 

No que diz respeito as garantias sindicais, pode-se observar que as 

mesmas sao simbolo do avango do direito sindical no Brasil, uma vez que 

proporciona seguranga juridica nas relagoes entre classes, resguardadas por uma 

perspectiva constitucional. Sobre o tema, assevera Mauricio Godinho Delgado, em 



35 

comentar io aos principios para a efetiva atuacao dos sindicatos como sujeitos do 

Direito Coletivo do Trabalho: 

Os principios da liberdade associativa e da autonomia sindical determinam 
a franca prerrogativa de criac3o, estruturac§o e desenvolvimento das 
entidades sindicais, para que se tornem efetivos sujeitos do Direito Coletivo 
do Trabalho. Os principios, como se sabe, s3o comando juridicos 
receituarios idealisticos e os programaticos. Por isso, esses dois principios 
do Direito Coletivo do Trabalho determinam ao ordenamento juridico que 
confira consistencia ao conteudo e objetivo normativos neles enunciados. 
Ou seja, que a ordem jurfdica estipule garantias minimas a estruturagSo, 
desenvolvimento e atuac§o dos sindicatos, sob pena de estes n§o poderem 
cumprir seu papel de real expressSo da vontade coletiva dos respectivos 
trabalhadores. (DELGADO, 2008, p. 1345) 

Portanto, esses dois principios da l iberdade associativa e da autonomia 

sindical sao principios que determinam as garantias min imas de direito coletivo 

conferido aos sindicatos para a sua atuacao. 

As garantias sindicais estao resguardadas na CLT e na CF, e preveem 

garantias que dizem respeito ao l icenciamento para a realizagao da atividade 

sindical recebimento de honorarios equivalentes a remuneracao profissional e a 

inamovibi l idade temporaria e estabi l idade provisoria. (MARTINEZ, 2010) 

Vale destacar que ha garantias previstas em diversas convengoes da 

Organizagao Internacional do Trabalho - OIT, ratif icadas pelo Brasil, que tambem 

f ixam diretrizes no sentido de garantir a estabil idade provisoria do dirigente sindical, 

sua inamovibi l idade dentre outras garantias, assegurando assim, aos sindicatos e 

suas entidades superiores direitos tanto no setor publico como no privado, 

possuindo o maximo respeito pelo judiciario em razao de ferir normas 

constitucionais. 

3.3.1 Estabi l idade e inamovibilidade de dirigentes 

No tocante as garantias sindicais, reza o artigo 8° no seu inciso VIII da 

Constituigao Federal de 1988: 

Artigo 8°. E livre a associa?3o profissional ou sindical, observado o seguinte: 
[...] 
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VIII- e vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 
da candidatura a cargo de direc3o ou suplente, ate um ano apos o final do 
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

O citado artigo visa garantir protegao ao dirigente sindical para que esse 

possa desempenhar suas fungoes sem receio de represalias. Uma vez que, a Carta 

Magna vigente confere ao dirigente ou representante sindical protegao contra 

dispensa imotivada, Ihe atr ibuindo o direito de estabil idade no emprego, conforme se 

comprova pelo artigo 8° supracitado. 

Essa estabil idade temporaria e uma formula de protegao ao exercicio da 

atividade sindical. Por meio dela, o empregador fica impedido de demitir o 

empregado sem justo mo t i ve Por ser uma protegao fundamental , e considerada a 

mais importante das garantias concedidas ao dirigente sindical, tendo em vista que, 

os que administram os interesses coletivos estao consequentemente expostos a 

sofrer perseguigoes e represalias patronais. (MARTINEZ, 2010) 

Ass im, esta estabil idade provisoria esta condicionada ao exercicio de 

cargo da administragao sindical, sendo considerada uma imunidade sindical. 

Segundo o artigo 543, §3°, da CLT, fica vedada a sua dispensa, a partir do momento 

do registro de sua candidatura ate um ano apos o final do seu mandato. Todavia, 

ressalta ainda o supracitado artigo que se o empregado sindicalizado ou associado, 

cometer falta grave, devidamente apurada nos termos da CLT, podera ser 

dispensado. 

Amaur i Mascaro do Nascimento defende que existem pressupostos de 

aquisigao da estabil idade sindical de natureza subjetiva e objetiva. 

Segundo a de natureza subjetiva sao pressuposto da aquisigao: ser 

dirigente ou representante sindical, socio da respectiva entidade no exercicio das 

suas fungoes estatutarias; estar na plenitude do gozo dos seus direitos sindicais e 

integrar lista submetida a assembleia sindical. Ja os pressupostos objetivos sao: 

pertencer a ent idade sindical cuja existencia nao tenha sido impugnada na via 

administrativa ou judicial; cargo estabelecido por eleigao, segundo o estatuto 

vigente; numero razoavel de cargos de forma a corresponder as necessidades e 

comunicagao da eleigao pelo sindicato a empresa. (NASCIMENTO, 2001). 

O dirigente sindical goza tambem do direito de inamovibi l idade, com 

respaldo no artigo 543, caput da CLT: 
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Artigo 543. O empregado eleito para o cargo de administragSo sindical ou 
representac3o profissional, inclusive junto a 6rgao de deliberac3o coletiva, 
nao podera ser impedido do exercicio de suas funcoes, nem transferido 
para lugar ou mister que Ihe dificulte ou torne impossivel o desempenho das 
suas atribuicdes sindicais. 

Esse artigo garante que nao seja removido para fungoes incompativeis 

com a atuagao sindical ou transferido da base territorial. Em definigao da garantia de 

inamovibi l idade, sustenta Amaur i Mascaro Nascimento que "A inamovibi l idade e a 

proibigao da transferencia geografica do local de trabalho do dirigente sindical de 

modo a dificultar a sua atuagao e obstar o seu direito de estar em contato com seus 

representados." (NASCIMENTO, 2009, p. 237). 

Vale destacar que so gozara das garantias de estabil idade e 

inamovibi l idade sindical os ocupantes de cargos de administragao ou de 

representagao sindicais criados por lei. Em resumo, o que se busca e a protegao do 

desempenho das fungoes. 

3.4 NORMATIZAQAO DA OIT-ORGANIZAQAO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

O Direito Internacional, por meio da Organizagao Internacional do 

Trabalho - OIT fixa normas internacionais do trabalho no intuito de garantir o livre 

exercicio da atividade sindical, resguardando os principios da livre sindicalizagao e 

da associagao. 

Tais normas dizem respeito a direitos basicos e fundamentals como a 

l iberdade de trabalhar, o direito de negociagao coletiva, a nao discriminagao no 

trabalho e o combate ao trabalho infantil. 

A OIT foi fundada em 1919, apos a primeira guerra mundial, como parte 

do Tratado de Versalhes, tratado este que, pois f im a guerra. Em tela, sustenta 

Amaur i Mascaro Nascimento que: "O principio da l iberdade sindical foi af irmado em 

1919 nos textos do Tratado de Versalhes como o 'direito de associagao tendo em 

vista todos os objetivos nao contrarios as leis, tanto para os assalariados como para 

os empresarios'". (NASCIMENTO, 2001 , p. 841). 
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Tern um papel normat ive e seu documento mais importante e a 

Convengao numero 87, criada em 1948. Foi ratificada por diversos paises e defende 

o principio da liberdade sindical e da autonomia sindical perante o Estado. Amaur i 

Mascaro em sua obra "Compendio de Direito Sindical" destaca quatro garantias 

sindicais universais de relevancia da Convengao n° 87, que sao: as de fundar 

sindicatos; administrar sindicatos; garantir a atuagao dos sindicatos e a de assegurar 

o direito de se filiar ou nao a um sindicato. (NASCIMENTO, 2009) 

Nesse diapasao, sustenta tambem Luciano Martinez: 

A Convengao n. 87 da OIT oferece uma conceituag§o de conceituac3o de 
liberdade sindical que se baseia essencialmente na ideia de que os 
trabalhadores e os empregadores, sem qualquer distingSo e sem 
autorizageio previa, tern o direito de constituir as organizagoes que 
entendam convenientes, assim como o de filiar-se a essas organizagSes 
com a unica condig§o de observar seus estatutos. Nesse conceito de 
liberdade sindical se incluem variaveis relacionadas a liberdade de 
trabalhar, a liberdade de filiar-se, a liberdade de organizar-se e de 
administrar-se e a liberdade de atuar em nome dos representados. 
(MARTINEZ, 2010, p. 603; grifo nosso) 

Porem, a Convengao n° 87, ainda nao foi ratificada pelo Brasil, pois a 

atual Constituigao estabelece a existencia do sindicato unico e a contribuigao 

sindical determinada por lei. Em contrapart ida, ressalte-se a Convengao n° 98 da 

OIT, de 1949, que foi aprovada pelo Brasil atraves do Decreto Legislative n°49, de 

1952. A Convengao n° 98 traga regras gerais a respeito de intromissoes reciprocas 

entre trabalhadores e empregadores visando incentivar o desenvolv imento dessa 

relagao no sistema de negociagoes coletivas. (MARTINS, 2008). 

Outras convengoes foram aprovadas pelo Brasil, a citar, a Convengao 

n°135(1971) sobre protegao dos representantes dos trabalhadores nas empresas 

contra atos contrarios ao exercicio da sua representagao, fil iagao ou participagao em 

atividades sindicais; a Convengao n°141(1975) sobre sindicalizagao rural; 

Convengao n° 144(1976) sobre procedimentos de consultas as organizagoes 

sindicais mais representativas; a Convengao n° 154(1981) que alterou a Convengao 

n° 98 e a Convengao n°151(1981) sobre sindicalizagao no setor publico. 

(NASCIMENTO, 2009; SUSSEKIND.1988) , todas no sentido de regulamentar a 

atuagao sindical. 
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3.5 FUNQOES DO SINDICATO 

Antes de falar sobre as fungoes dos sindicatos, vale aqui diferenciar 

fungao de prerrogativas. 

Para Luciano Martinez: "As prerrogativas sao vantagens ou tratamentos 

diferenciados, inerentes a certas pessoas ou entidades, que foram conquistadas 

pela forga institucional de seus dignitarios para que estes exergam bem suas 

fungoes". Ja a fungao, segundo o mesmo doutrinador, seria "... a razao de ser e de 

existir de coisas, pessoas ou instituigoes". (MARTINEZ, 2010, p. 641). 

Desta forma, o artigo 513 da CLT reza: 

Artigo 513. Sao prerrogativas dos sindicatos: 
a) Representor, perante as autoridades administrativas e judiciarias, os 
interesses gerais da respectiva categoria ou profiss3o liberal ou os 
interesses individuais dos associados relativos a atividade ou profissSo 
exercida; 
b) Celebrar convengoes coletivas de trabalho; 
c) Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou 
profissSo liberal; 
d) Colaborar com o Estado, como 6rg§os tecnicos e consultivos, no 
estudo e solug3o dos problemas que se relacionam com a respectiva 
categoria ou profiss§o liberal; 
e) Impor contribuicdes a todos aqueles que participant das 
categorias econdmicas ou profissionais ou das profissdes liberais 
representadas. 
Paragrafo unico. Os sindicatos de empregados terao, outrossim, a 
prerrogativa de fundar e manter agendas de colocag3o. (grifo nosso) 

Interpretando o artigo 513 da CLT, mostrando a diferenga entre 

prerrogativa e fungao, explica ainda Luciano Martinez: 

Ve-se, assim, que "fung§o" e "prerrogativa" relacionam-se, respectivamente, 
como substantia e instrumento, de modo que esta permite o alcance dos 
propbsitos e das expectativas daquela. Nesses termos, parece que o 
legislador trabalhista confundiu o sentido das mencionadas palavras, ao 
ditar, no art. 513 da CLT, as 'prerrogativas dos sindicatos'. Na verdade, ha 
ali, em regra, meng3o as fungdes sindicais, salvo no caso da alinea e, que, 
de fato, preve uma prerrogativa paratributaria, auferindo as entidades 
sindicais uma vantagem diferenciada para que exergam bem suas fungSes 
(MARTINEZ, 2010, p. 641) 
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Os sindicatos desempenham varias fungoes, dentre elas a fungao 

representative, negocial, assistencial, e de arrecadagao. Nao ha uniformidade 

quanto a determinagao dessas fungoes, sendo tema de divergencia doutrinaria. 

Anote-se, que os sindicatos nao devem fazer politica partidaria, ou 

exercer atividade polit ica, pois o artigo 5 2 1 , "d" , da CLT proibe os sindicatos de 

exercer qualquer atividade que fuja das f inalidades previstas no artigo 5 1 1 , do 

mesmo diploma legal. 

A fungao de representagao e considerada a mais importante de todas as 

atribuigoes institucionais por solucionar conflitos jur idicos ou de interesses, 

exercendo substituigao (agindo em seu proprio nome) ou representagao (agindo em 

nome do representante) processual. Essa fungao e assegurada pelo artigo 513, "a" 

da CLT precitado e pelo artigo 8°, inciso III da CF/88. Sobre a fungao representativa, 

percebe-se que ela abrange diversas areas, conforme esclarece Mauricio Godinho 

Delgado: 

Essa fung3o representagao, latu sensu, abrange inumeras dimensSes. A 
privada, em que o sindicato se coloca em dialogo ou confronto com os 
empregadores, em vista dos interesses coletivos da categoria. A 
administrativa, em que o sindicato busca relacionar-se com o Estado, 
visando a solug3o de problemas trabalhistas em sua area de atuagao. A 
publica, em que ele tenta dialogar com a sociedade civil, na procura de 
suporte para suas agdes e teses laborativas. A judicial, em que atua o 
sindicato tambem na defesa do interesses da categoria ou de seus filiados. 
(DELGADO, 2008, p. 1341) 

Pode-se ainda destacar que fungao representativa sindical se da tanto no 

piano coletivo (quando o sindicato representa grupos nas suas relagoes com outros 

orgaos) quanto no individual (quando participa de processos judiciais, praticando 

atos homologatorios de rescisoes contratuais, etc.). (NASCIMENTO, 2009) 

Nesse sentido, nota-se que o inciso III do artigo 8° da CF/88 conferiu as 

entidades sindicais o direito de representar os integrantes associados, e tambem de 

substitui-los amplamente, inclusive, no caso de defesa de interesses de natureza 

transindividual, independente de estarem eles associados, ou nao, ao sindicato. E 

essa a interpretagao feita por Luciano Martinez do citado artigo da Constituigao: 

O ingresso da regra constante do artigo 8°, III, da Carta Magna no 
ordenamento juridico brasileiro tornou, entao, n§o recepcionados os 
dispositivos que limitavam a atuag§o representativa da entidade sindical em 
favor unicamente de seus associados. Exemplo de nao recepgao parcial 
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pode ser colhido na alinea a do artigo 513 da CLT, para o qual a entidade 
sindical teria a fungao de representar, perante as autoridades 
administrativas e judiciarias, "os interesses gerais da respectiva categoria 
ou profisscio liberal ou os interesses individuais associados relativos a 
atividade ou profiss3o exercida". Note-se que os "interesses gerais" 
mencionados no precitado dispositivo correspondem na linguagem do oitavo 
artigo constitucional de 1988 aos "interesses coletivos" e os "interesses 
individuais dos associados", aos "interesses individuais da categoria", que, 
em ultima analise, correspondem aos "interesses individuais homogeneos". 
(MARTINEZ, 2010, p. 642-643) 

A fungao negocial consiste no poder dos sindicatos de fixar regras atraves 

de convengoes coletivas de trabalho a serem aplicadas nos contratos individuais de 

trabalho, corroborada no artigo 7°, inciso XXVI da CF/88. Decorre da necessidade 

dos entes em conflito encontrarem uma solugao para o capital e o trabalho. No 

entendimento de Sergio Pinto Martins: 

A fung§o negocial do sindicato e a que se observa na pratica das 
convengdes e acordos coletivos de trabalho. O sindicato participa das 
negociagSes coletivas que ir§o culminar com a concretizag3o de normas 
coletivas (acordos ou convengoes coletivas de trabalho), a serem aplicadas 
a categoria. E melhor que as prGprias partes resolvam seus conflitos, 
mediante concessoes reciprocas, por meio de negociag§o. Concretizada a 
negociag§o, sao feitas as clausulas que ir§o estar contidas nas convengdes 
ou acordos coletivos, estabelecendo normas e condigoes de trabalho. 
(MARTINS 2008, p. 719) 

E fungao dos sindicatos tambem prestar servigos assistenciais aos seus 

representados como educagao, saude, lazer e servigos jur idicos ( independente do 

salario que recebam). Em comentario, afirma Mauricio Goldinho Delgado: 

A fungao assistencial e a terceira reconhecida pela ordem juridica. Consiste 
na prestag§o de servigos a seus associados ou, de modo extensivo, em 
alguns casos, a todos os membros da categoria. Trata-se, ilustrativamente, 
de servigos educacionais, medicos, juridicos e diversos outros. (DELGADO, 
2008, p. 1341) 

Devem inclusive promover a fundagao de cooperat ivas de consumo e de 

credito e de fundar e manter escolas de alfabetizagao e pre-vocacionais. Tais 

fungoes assistenciais estao previstas no artigo 514 da CLT, porem, nao foi 

recepcionada pela Carta Magna de 1988, pois esses servigos nao sao propriamente 

fungoes, mas sao sim, meras prerrogativas sindicais. 

Por f im, tem-se a fungao de arrecadagao, mediante a qual os sindicatos 

impoem contribuigoes e mensal idades sindicais aprovadas pelas assembleias. 
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Sobre essa fungao de arrecadagao, discorreremos mais profundamente em item 

separado. 

Ha ainda outras fungoes trazidas por diversos doutr inadores, como a 

fungao economica e a polit ica, porem, essas outras fungoes sao consideradas 

fungoes secundarias dos sindicatos. 

3.5.1 Cons ide ragoes espec ia is s o b r e a Fungao de A r recadagao 

No que diz respeito a fungao de arrecadagao, os sindicados sao 

responsaveis pela arrecadagao de contribuigoes previamente aprovadas em 

assembleia, com base no artigo 8°, inciso IV da CF/88. 

Essa contribuigao, prevista pelo precitado artigo, nao se confunde com a 

contribuigao sindical propriamente dita. Esta se trata de um imposto sindical, 

enquanto aquela e uma contribuigao especif ica para custeio do sistema 

confederativo sindical, nao dependendo de lei e sendo regulada pela propria 

assembleia que a fixa, possibil i tando tratamentos diversos de uma para outra 

entidade. Ass im, alem da contribuigao sindical, prevista e regulamentada nos artigos 

578 e seguintes da CLT, a Constituigao diz que a assembleia fixara outra 

contribuigao com a finalidade de manter o sistema federativo de representagao. 

(MANUS, 2009). 

Em comentario acerca desse artigo, explana Amaur i Mascaro 

Nascimento: 

A Constituigao Federal de 1988, art. 8°, IV, ao dispor sobre sindicatos, 
declara: 'IV - a assembleia geral fixara a contribuigao que em se tratando 
de categoria profissional, sera descontada em fola, para custeio do sistema 
confederativo da representagao sindical respectiva, independentemente da 
contribuigao prevista em lei'. Essa e a figura que tern recebido o nome de 
contribuigao confederativa (...). Distingue-se da contribuigao sindical -
imposto sindical -, cuja fonte e a lei, enquanto a contribuigao confederativa 
tern como fonte a deliberagao da assembleia sindical. (NASCIMENTO, 
2001, p. 854). 

Para se entender como funciona essa arrecadagao, vale mencionar aqui 

as palavras de Alice Monteiro de Barros: 
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Verifica-se, pois, que a contribuic3o sindical advem da vontade do Estado 
(de lei) e e imposta a toda a categoria. Corresponde a um dia de 
remuneraceio do empregado; e descontada na folha de pagamento de 
marco e recolhida ao estabelecimento bancario e abril de cada ano. 
(BARROS, 2010, p. 1243) 

Alice Monteiro destaca tambem que as contribuigoes chamadas de 

assistencial e a mensal idade sao: 

A contribuigao assistencial e autorizada pela assembleia-geral do sindicato 
e se destina a custear atividades assistenciais do mesmo, como pianos de 
bolsa de estudo, servico medico, odontolbgico, etc. E devida apenas pelos 
associados. Ja as mensalidades s3o contribuicdes estatutarias (contribuigao 
voluntaria ou associativa) e estendem-se apenas aos associados do 
sindicato, podendo os estatutos fixar o respectivo quantum. Ela e voluntaria 
e traduz uma decorrencia do gesto livre de filiar-se a um sindicato. 
(BARROS, 2010, p. 1243) 

Ass im, enquanto a contribuigao sindical e obrigatoria, a mensal idade e a 

contribuigao assistencial sao devidas apenas aos associados. 

Por f im, e importante lembrar que, e proibido ao sindicato o exercicio de 

atividade economica, direta ou indiretamente, por nao ser essa a sua f inalidade, 

conforme preve o artigo 564 da CLT. O Estado atribui aos sindicatos o direito de 

cobranga das contribuigoes sindicais, porem, veda aos mesmos qualquer exercicio 

de atividade economica. 
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Alteragoes no mundo do trabalho tern trazido profundas transformacoes 

para as relagoes existentes entre sindicatos, trabalhadores e empresas, no tocante a 

atuagao harmonica entre este, e toda a sociedade. O aumento do indice de 

desemprego e a desqualif icagao do trabalhador, refletido na precarizagao da mao de 

obra, faz com que a defesa dos interesses da "classe operaria" seja vista de forma 

mais especial, conferindo ao Sindicato, uma fungao social indispensavel para a 

protegao dos interesses trabalhistas e para a manutengao das relagoes de direito. 

4.1 JUSTIQA SOCIAL 

O fi losofo Aristoteles, foi o primeiro a propor uma teoria sistematica sobre 

justiga igualitaria, qual seja, a de dar a cada um, o que Ihe e devido, segundo as 

suas necessidades. Com base nesse ideal, os tomistas, seguidores dos 

pensamentos de Sao Tomaz de Aquino do seculo XIX, desenvolveram o conceito de 

justiga social; uma tendencia igualitaria que caracteriza a modernidade. (LEMOS 

JUNIOR, 2009) 

Todavia, vale aqui destacar que a ideia de justiga social ja se fazia 

presente antes de Aristoteles, tendo em vista que nos escritos do Novo Testamento 

ja existia tragos de uma doutrina social, perceptiveis ao defender normas morais de 

justiga e direito nas relagoes humanas. No chamado Pentateuco, nome dado aos 

cinco primeiros livros da biblia, o livro de Deuteronomio no capitulo 24 e versiculos 

14 ao 16a, dita normas a serem seguidas entre empregado e empregador, como 

uma medida de protegao aos direitos laborais. Se nao, vejamos: 

Nao oprimiras um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus 
irm§os ou um estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-
Ihes-as o salario a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele e pobre e 
disso depende a sua vida. 
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O Estado Liberal de Direito deu lugar ao estado democrat ico de Direito, 

assim, principio de justica social, ou justiga distributiva, foi um principio adotado pela 

Constituigao Federal de 1988, e inclusive e expressao mencionada no caput do 

artigo 170 e no artigo 193. A atual Carta Magna trouxe um novo padrao sobre os 

direitos do homem como individuo. Transformou a visao de que o Estado existe em 

fungao do homem como ser individual, passando a concepgao do homem como um 

ser coletivo, surgindo assim a ideia de fungao social. 

Nesse diapasao, o ilustre Leon Duguit faz uma interessante colocagao ao 

afirmar que: "(...) o homem social nao pode ter direito subjetivos, devendo a nogao 

metafisica de direito subjetivo ser substituida pela nogao realista de fungao social". 

(LfzON DUGUIT, 1975). Assevera Duguit nesse sentido por acreditar que todo 

individuo tern o dever de cumprir uma determinada fungao na comunidade em que 

vive. 

Nao se pode falar em Justiga Social sem falar em trabalho, um esta 

intr insecamente ligado ao outro. O movimento sindical contribuiu para reafirmar e 

concretizar a dignidade do trabalho. Ao faze-lo, ensejou condigoes polit ico-juridicas 

para que, paulat inamente, se construisse melhores padroes de Justiga. E na medida 

em que esse, pela a agao sindical, alargou-se. Ampl iou-se tambem, o conteudo mais 

sensivel e humano dessa Justiga institucional, que e a Justiga Social. (CHIARELLI , 

2005) 

Arnaldo Sussekind resume esse pensamento: 

Num mundo em acelerada transformag§o, a sabedoria de estadista deve 
consistir em conciliar o econdmico com o social e o financeiro. Este visa a 
estabilidade monetaria; aquele, ao desenvolvimento social; mas nenhuma 
nag§o pode viver harmoniosamente, por muito tempo, sem o atendimento 
as exigencias sociais, entre as quais se insere o direito do cidad£o a um 
trabalho capaz de assegurar-lhe, e a sua familia, a subsistencia com 
dignidade e a seguranga de uma renda na invalidez, velhice e morte. 
(SUSSEKIND, 1985, p. 41 apud CHIARELLI, 2005, p. 261) 

Com base nessa ideologia, foi que o sindicato tentou cumprir suas 

empreitadas e alcangar alguns de seus objetivos. E conseguiu em nome de 

interesses coletivos, atraves da mobil izagao classista, do protesto inteligente e 

oportunamente colocado e da arte da negociagao, construir e preservar algumas 

garantias trabalhistas. 
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Deste modo, os direitos sociais alcados sao direitos que visam a protegao 

dos interesses coletivos em face dos interesses individuas, sendo o Estado seu 

protetor e regente. 

4.2 DEFINIQAO DE FUNQAO SOCIAL 

De forma bem concisa sobre o tema a seguir tratado, Maria Helena Diniz, 

define como fungao social: "Atividades e papeis exercidos por individuos ou grupos 

sociais, com o escopo de obter o atendimento de necessidades especif icas". (DINIZ, 

1998, v. 2, p. 613) trazendo a baila um conceito bem enxuto e objetivo do que seria 

a fungao social. 

Enxergando de uma forma mais ampla, Fabio Konder Comparato, 

entende a fungao social como: 

[...] um poder de agir sobre a esfera juridica alheia, no interesse de outrem, 
jamais em proveito do pr6prio titular. Algumas vezes, interessados no 
exercicio da fungao sSo pessoas indeterminadas e, portando, n§o 
legitimadas a exercer pretensSes pessoais e exclusivas contra o titular do 
poder. E nessas hipbteses, precisamente, que se deve falar em funcao 
social ou coletiva [...]. (COMPARATO, 1990 apud LEMOS JUNIOR, 2009, 
p. 153; grifo do autor). 

Quando se fala em cumprir uma fungao e s implesmente desempenhar 

algo, concorrer para uma finalidade. Ja, quando levantamos a ideia de "social" 

entendemos ser algo que pertence a sociedade. Ass im, fungao social e uma 

operagao propria que pertence a sociedade. 

Para se entender a fungao social no que se refere aos sindicatos, deve-

se, inicialmente, enxergar as evolugoes do tema e obter em primeiro lugar uma 

compreensao do que seja a fungao social em outras esferas, como a da propriedade 

e a fungao social da empresa. 

Neste sentido, segundo Gilberto Bercovici: 

A fungfio social da propriedade nao tern inspirag§o socialista, antes e um 
conceito prbprio do regime capitalista, que legitima o lucro e a propriedade 
privada dos bens de produgao, ao configurar a execugao da atividade do 
produtor de riqueza, dentro de certos parametros constitucionais, como 
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exercida dentro do interesse geral. A funcao social passou a integrar o 
conceito de propriedade, justificando-a e legitimando-a. (BERCOVICI, 2005, 
p. 147) 

A fungao social da propriedade e um principio maior, sob o qual 

compreendem diversos fins. Nao basta tornar a terra produtiva, ou distribui-la 

garantindo o acesso a terra; e preciso tutelar relagoes que tenham por objeto o solo, 

garantindo assistencia as partes menos favorecidas, a protegao ambiental , o uso 

racional dos recursos e resguardo das normas trabalhistas, porque na observagao 

de todos esses objetivos e que se assegura a efetividade da fungao social da 

propriedade. 

Material iza-se por meio do conteudo constitucional previsto artigo 186 da 

CF/88, onde estabelece que seja necessario atender, s imultaneamente, os 

seguintes requisitos, segundo criterios e graus estabelecidos em lei ordinaria: 

Artigo 186. [...] 
I - aproveitamento racional e adequado; 
II - utilizaccio adequada dos recursos naturais disponiveis e preservagao do 
meio ambiente; 
III - observancia das disposigoes que regulam as relagdes de trabalho; 
V - explorag§o que favorega o bem-estar dos proprietaries e dos 
trabalhadores. 

Destarte, pode-se destacar a fungao social da propriedade como a 

submissao do direito de propriedade, essencialmente excludente e absoluta pela 

natureza que se Ihe conferiu modernamente a um interesse coletivo. 

No que diz respeito a fungao social da empresa, para Modesto 

Carvalhosa, a empresa tern uma obvia fungao social, nela interessados os 

empregados, os fornecedores, a comunidade em que atua e o proprio Estado que 

dela retira contribuigoes fiscais e parafiscais. (CARVALOSA, 1977 apud LEMOS 

JUNIOR, 2009). 

Para o citado doutrinador, existem tres principais fungoes sociais da 

empresa: "A primeira refere-se as relagoes com seus empregados (...) a segunda, 

volta-se ao interesse dos consumidores (...) a terceira, volta-se ao interesse de 

preservagao ecologica urbana e ambiental da comunidade em que a empresa atua." 

(CARVALHOSA, 1977, p. 237 apud LEMOS JUNIOR, 2009, p. 154). 

A fungao das empresas e atender, prioritariamente, as necessidades 

sociais. Gerando empregos, a empresa produz beneficios a sociedade como um 
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todo, e assim, cumprira sua funcao social. Portanto, a fungao social da empresa e 

cumprida quando seus bens de produgao t iverem uma destinagao ajustada com os 

interesses da coletividade, ou seja, quando os produtos forem distr ibuidos a 

comunidade, fazendo circular riqueza e gerando empregos. 

Diante de dos conceitos apresentados, pode-se concluir que a fungao 

social funciona como uma ponte mediadora para evitar injustigas de ordem social e 

economica que venham a ferir a dignidade da pessoa humana. Tern por objetivo 

solucionar o conflito por meio do titular do direito e os excluidos do beneficio desse 

direito, ou seja, realizar objetivos de bem-estar social (ou justiga social). 

4.3 DESAFIOS CONTEMPORANEOS PARA CONCRETIZAQAO DA FUNQAO 

SOCIAL DOS SINDICATOS 

Pode-se perceber a ligagao que existe entre Estado e o movimento 

sindical, por serem parceiros na busca de solugoes para os problemas da classe 

trabalhadora. Questoes que desaf iam o sindicato ao efetivo cumprimento da sua 

fungao social na sociedade. Dentre esses desafios contemporaneos temos a 

globalizagao e a sofisticagao do processo produtivo; a terceirizagao e a busca pela 

redugao de custos operacionais e aumento da capacidade de produgao; a 

flexibilizagao das relagoes de trabalho em decorrencia da automagao e da 

tecnologia; a informalidade, dentre outras questoes voltados a atuagao do sindicato. 

Esses fenomenos ganham relevancia para discussao dos seus impactos na 

sociedade brasileira, convidando a reflexoes acerca das novas caracterist icas do 

trabalho e da classe trabalhadora. 

4.3.1 Globalizagao 

O trabalho tern sua importancia na vida social, cabe ao Estado oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento profissional do trabalhador para adequar-se a 

nova realidade exigida pela sociedade. A ardua tarefa dos sindicatos consiste em 
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nao perder a sua forga. Se adequando ao novo modelo das relagoes de trabalho, e 

nao se rendendo a opressao consequente da crise economica, buscando humanizar 

o processo de globalizagao para assegurar o efetivo cumprimento dos direitos 

laborais. 

A globalizagao e a reestruturagao produtiva dada pela reforma tecnologica 

t razem desafios as liderangas sindicais brasileiras para atuar em um cenario novo e 

instavel. £ a "Revolugao Industrial" do nosso seculo, que atua com outras armas; 

mudando espagos e tratamentos sociais, valores e conceitos culturais, vontade e 

poder polit ico, pessoas e instituigoes. (CHIARELLI, 2005). Nas palavras de Rosani 

Portela Correia que, "Vivemos no momento um 'retorno' aos problemas socio-

economicos advindos da descoberta da maquina a vapor." (CORREIA, 1999, p. 79). 

Como consequencia, surge a inseguranga juridica das relagoes de 

trabalho e um processo de expansao sindical para fazer frente a nova realidade 

mult inacional. No dizer de Amaur i Mascaro Nascimento: 

[...] a globalizagao, com a internacionalizagSo econ6mica, intensificou a 
atividade das empresas transnacionais e a instituigao de comunidades 
econdmicas regionais, trouxe um processo de expansao sindical, como 
reagSo natural, impulsionadora de novas formas de representagao dos 
interesses dos trabalhadores, em piano multinacional e comunitario, para 
fazer frente as novas realidades com que se defrontou, em diversas partes 
do mundo, e a movimentag§o internacional do capital, que se desloca 
rapidamente, entre diversos paises, deixando um rastro de desocupagoes e 
onde e transferido, a um simples aperto de botSo e computador. O 
desemprego, problema n§o apenas brasileiro, resultado do extraordinario 
avango tecnolbgico e do potencial de aumento da produg§o com a 
diminuig§o do numero de empregos atuou, tambem, no sentido de conter os 
sindicatos em uma posigao defensiva, n§o mais reivindicativa, tendo na 
manuteng§o dos empregados existentes a sua bandeira e na participagSo 
nas discussSes sobre demissSes coletivas e suspensoes coletivas dos 
contratos de trabalho a sua natural preocupagSo. (NASCIMENTO, 2009, p. 
100-101) 

As mudangas na economia mundial exigem dos sindicatos novas e mais 

amplas formas e organizagao, para que nao continue um passo atras da 

modernizagao. 

Percebe-se que hoje, o mercado de trabalho procura pelo intelecto e nao 

mais pelo f isico. Se antes a chegada das maquinas exigiu bragos fortes para realizar 

trabalhos repetitivos, o desenvolv imento trazido pela tecnologia exige trabalhadores 

criativos, inovadores, ja que o trabalho repetitivo sera feito pelas maquinas. 
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Por isso, se antes os sindicatos lutavam por redugao de carga horaria 

laboral, melhor ambiente de trabalho, etc. tentando combater (ou pelo menos 

amenizar) os efeitos da onda industrial. Hoje, com a globalizagao e a revolugao 

tecnologica, para cumprir a sua funcao social, os sindicatos devem buscar qualificar 

os seus associados, a fim de que se tornem aptos a dominar novos procedimentos 

produtivos, mostrando-se criativos e lucrativos para a empresa, fazendo com que o 

trabalhador permaneca no seu emprego ou o qualif icando para a busca de um novo, 

impedindo assim, o crescimento do desemprego e atendendo enfim o interesse da 

coletividade. 

4.3.2 Terceir izacao e flexibil izacao d a s relagoes laborais 

A terceirizacao de servigos e atividades nas empresas, tern sido uma 

nova tendencia de reorganizagao produtiva, tambem chamada de flexibilizagao 

empresarial , em decorrencia da globalizagao da economia. 

Para se entender esse fenomeno observe-se as palavras do ilustre Doutor 

Indalecio Gomes Neto, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (aposentado): 

O principio da terceirizag§o significa que tudo o que nao constitui atividade 
essencial de uma empresa pode ser confiado a terceiros. A terceirizag§o, 
hoje, e tomada como uma ferramenta de gestao empresarial consistente na 
contratag§o de servigos especializados, permitindo a empresa tomadora 
concentrar energia em sua principal vocagao. (GOMES NETO, 2010, p. 58) 

Com a terceirizagao, as empresas podem se concentrar mais nas suas 

especial idades, e deixar outras atividades mais tecnicas para outros, e com isso, 

conseguem reduzir os custos operacionais. 

Corroborando com tal raciocinio, sustenta Marcele Carine dos Praseres 

Soares: 

O fenomeno da terceirizagao e marcante na nova empresa, sobretudo, pela 
necessidade de cortar gastos e reduzir pessoal, principalmente o estavel. O 
capital n§o e mais produtivo, e especulativo. N3o surgem mais empregos, 
ate pelo momento de transigao pelo qual passamos, o choque e ondas, faz 
com que uma das unicas maneiras de enxugar despesas seja o corte 
estupendo de material humano. Dai, o recurso constante as tecnicas de 
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precarizagsto do trabalho, ao temporario, ao parcial, ao domiciliar, as 
propostas de flexibilizagao dos direitos trabalhistas. (SOARES, 2010, p. 
182) 

Destarte, essa atividade triangular, como visto nos comentar ios acima 

transcritos, e uma tendencia das empresas de medio e grande porte, que faz parte 

de uma flexibil izacao nas relagoes de trabalho, e por consequencia, tambem, no 

processo produgao de servigos e produtos no mercado. 

Comenta Iram Rodrigues que: "a mesma flexibil idade que se impoe aos 

empresarios ante os requisitos pelas novas tecnologias e mudangas gerais do 

mercado impoe-se as l iderangas sindicais" (RODRIGUES, 1990, p.40 apud ALVES, 

2000). 

Com transferencia de atividades, transfere-se tambem ao terceirizado 

parcela dos passivos tributario e trabalhista. A lem disso, fatores como a redugao de 

custos operacionais, profissionalizagao de determinados setores da prestagao de 

servigos e possibi l idade de exigir mais do terceirizado, tornam a ideia da 

terceirizagao atrativa e vantajosa para as empresas. Tem-se empresas 

especial izadas na conservagao de arquivos, organizagao de estoque, logistica, 

comercio digital, transporte, l impeza, recursos humanos, dentre outros. (ZETTEL, 

2009). 

Sabiamente defende Amaur i Mascaro Nascimento: 

Paradoxalmente a subcontratacao de atividades acess6rias, a empresa e 
multifuncional, de modo que a industria e, ao mesmo tempo em que a 
fabrica, uma empresa que, tambem, oferece produtos financeiros creditos 
diretos ao consumidor, cart6es de credito, emprestimos comerciais, fundos 
mutuos, agdes, seguros, circunstancias essas que, sem exceg§o, p6em em 
completa destruig§o as categorias tradicionais, e transforma as bases de 
representagao sindical, que por uma mutag§o muito grande, imprevisivel e 
sem controle. (NASCIMENTO, 2009, p. 101-102) 

Ou seja, as mudangas na economia mundial , exigem dos sindicatos 

novas e mais amplas formas de organizagao e estruturagao, que possibi l i tem, a 

participagao das representagoes de trabalhadores nos processos de integragao 

economica regional. (NASCIMENTO, 2009). 

Com tantas aparentes vantagens (e nao se pode negar; reais vantagens 

para a empresa), fica dificil de perceber a desvantagem, muitas vezes, para o 

trabalhador e do sindicato. A terceirizagao adquiriu extensoes antes nao conhecidas, 
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e os sindicatos dif iculdades antes nao enfrentadas. Ensina Carlos Alberto Chiarelli 

que as consequencias da terceirizagao para os sindicatos, hoje, no Brasil: 

Em termos sindicais, sua consequencia e a de fraturar a estrutura 
associativa. Os trabalhadores, levados a empresa-mSe pela terceirizadora 
e que, muitas vezes, perambulam por diferentes postos de trabalho de 
organizacdes diferenciadas (ajudantes na metalurgica, serventes na 
construc3o civil, garis na limpeza) sao integrantes e qual de qual setor ou 
ramo de produgao? Onde se iriam encaixar, com propriedade, na hora de 
identificar-se com uma profiss§o? Esse deambular do operario, remetido de 
um lado para outro, sem vinculo fixo e sem relagSo efetiva, desnatura sua 
atividade, impedindo que se possa visualiza-la de forma a identifica-lo 
profissionalmente. Ora, na medida em que o trabalhador deixa de ser 
alguem profissionalmente (n§o importa em que nivel hierarquico e mesmo 
quando circunstancionalmente desempregado), a categoria perde 
consistencia, a profiss§o enfraquece e o sindicato ve reduzida a sua 
capacidade de mobilizar e agir, posto que Ihe falta o nucleo de seu processo 
vital que e o profissional. A terceirizagao enfumacando a 
profissionalidade, vitima o associativismo, quebrando o potencial de 
unidade (nao de unicidade) da categoria que para existir, requer 
identidade profissional e vinculo legitimo com a empresa-mae onde se 
processa o trabalho. (CHIARELLI, 2005, p. 277-278, grifo nosso). 

Diante desse raciocinio, f ica claro que o movimento sindical tern vivido 

uma crise de atuagao, por falta de delimitagoes de categorias profissionais, 

violentado o associativismo. Ora, sem profissionais associados, sem duvida, se dara 

o f im da instituigao sindical, ou se tornara uma instituigao sem real fungao ou sentido 

na sociedade; pois perdera o proposito a que foi criada. 

£ certo que a nova tendencia a descentral izagao produtiva, e uma forma 

que as empresas encontraram de atender as exigencias da economia global. No 

entanto, essa flexibil izagao das relagoes laborais t razem mudangas que refletem na 

troca da "humanizagao do trabalho" que passa lentamente a ser modif icada pela 

"valorizagao do trabalho". Cabe aos sindicatos cumprir sua fungao social lutando 

pela inclusao social de cidadaos no mercado, impedindo o retrocesso da evolugao 

historica; pois nao se deve mais admitir a ideia do trabalhador como simples 

prestador de servigos ou objeto de troca. 

4.3.3 Informalidade e desemprego 
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Sao varios os reflexos da globalizagao, dentre eles, a informalidade do 

trabalho da pessoa fisica, o crescimento do trabalho autonomo e o uso de formas 

parassubordinadas de contratagao do trabalho. (NASCIMENTO, 2001) 

Segundo o mestre em Direito, Jonabio Barbosa dos Santos: 

A humanidade e chamada a experimentar um novo paradigma no tocante 
ao trabalho. Para se ter uma ideia da transformag§o econdmica vivida nos 
ultimos 26 anos, o Brasil evoluiu de uma economia fechada, em que estava 
fechada a competigao, possuindo inclusive leis que disciplinavam o 
mercado de forma muito rigida, para uma economia aberta, cuja marca 
principal e a competitividade. O Brasil passou a fazer parte do mercado 
globalizado, tendo necessidade de reestruturar todos os setores envolvidos 
no sistema produtivo. (SANTOS, 2008, p. 279) 

A automagao gera uma competigao entre trabalhadores que devem ser 

melhores e mais rapidos, em resposta as demandas do mercado. Isto porque, se o 

profissional nao busca crescimento e especial izagao na sua area, acaba deixado 

para traz, e entrando no mundo da informalidade. Deixando de gozar de muitos 

direitos concedidos aos que possuem emprego com carteira assinada. 

Dados do Instituto Brasileiro de Gestao e Estatistica - IBGE, feitos entre 

2003 a 2007, mostram oscilagoes no que diz respeito ao desemprego no Brasil. Nos 

anos de 2003 o indice de desemprego chegou a 12, 3%, mas caiu para 9,8% em 

2005 subindo para 10% em 2006 e novamente diminuindo para 9,3% no ano de 

2007. 

Mesmo com visivel melhora dos indices de desemprego dos ult imos anos, 

ele ainda assume contornos preocupantes em nossa sociedade. E esses homens e 

mulheres desempregados, muitas vezes nao possuem o minimo de qualif icagao ou 

condigoes para adquiri-la, e assim, ingressar no mercado de trabalho. Tendo em 

vista que, com os avangos tecnologicos, o mercado de trabalho nao anseia mais por 

trabalhadores com bragos fortes, mas homens e mulheres que possuam 

conhecimento e criatividade. 

Nesse interim, cabe aos sindicatos, em face do novo quadro, ser tambem, 

criativo no negociar, ser atraente no filiar, ser agil no mobilizar. Nao se esquecendo 

de lutar pela preservagao das leis de min imos sociais para nao desproteger sua 

categoria, ensinando-a, porem, a atender as expectativas das empresas, 

aproveitando ao maximo esse momento de transformagoes tecnologicas e sociais; 

garantindo trabalho digno e lucro compativel para o empresario. (CHARELLI , 2005) 
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Nao se pode aqui acusar os sindicatos pelo desemprego, a informalidade 

do trabalho (e sua consequente dissociacao sindical) ou qualquer outra concludente 

do seculo XXI. E certo que muitos outros fatores levaram as visiveis mudangas das 

relagoes de trabalho, o que se deve atentar, e o que os sindicatos tern feito para 

cumprir sua fungao social na sociedade, em especial na classe laboral, posto que, 

os sindicatos, como foram explanados no decorrer desse trabalho, possui s im, uma 

fungao social, que o classifica como agente de interesses coletivos. 

4.4 A CONSTRUQAO DA FUNQAO SOCIAL DOS SINDICATOS 

Conforme explanado ao longo do texto, sabe-se que os sindicatos 

possuem diversas fungoes tecnicas, como a de negociar, representar, assessorar 

seus fi l iados, dentre outras. Entretanto, atraves da sua importancia nas relagoes de 

trabalho, e imperioso nos quest ionarmos sobre: qual seria a sua fungao social? 

Para tanto, temos que os sindicatos podem representar os seus 

associados judicial ou extrajudicialmente, para que os direitos do trabalhador sejam 

assegurados, ou mesmo pra que ele receba melhoramentos dos direitos ja 

existentes. Quando os dir igentes sindicais trabalham nesse sentido, percebe-se que 

nao so os trabalhadores representados ganham com esse acrescimo, mas toda a 

comunidade em que esta inserido, ou seja, a seguranga das garantias laborais traz 

para toda a comunidade o bem-estar social. 

Uma vez existindo a seguranga de suas garantias, e a busca de mais 

direitos, esta o sindicato beneficiando a famil ia desse trabalhador; gerando mais 

empregos, aumentando salarios, diminuindo as jornadas de trabalho, melhorando os 

contratos de trabalho, etc. 

Nesse diapasao, comenta e exemplif ica Jose Augusto Rodrigues Pinto: 

E impossivel fugir a ideia de que toda associaceio sindical tern um fim 
precipuo de defesa de interesses do grupo que a organiza, ja que isso se 
identifica com seu prGprio conceito. Hoje, entretanto, cabe a ele mesmo 
determinar o alcance e pormenorizar a profundidade com que esse objetivo 
primario sera atendido. Apenas a titulo de exemplificagSo, deve a 
associacao sindical de trabalhadores considerar, entre seus fins, interprete 
das aspiragoes trabalhistas da categoria; representa-la nas lutas para 
conquista-las; fortalece-la e ampara-la nos locais de prestagSo do trabalho; 
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promover interagSes co o organismo congeneres representatives de outras 
categorias; estimular a participac§o ativa dos integrantes da categoria, 
associados ou n§o, nas reunifies destinadas a deliberar sobre seus 
interesses gerais; acompanhar e divulgar o trabalho de universalizac§o de 
tratamento das relac6es trabalhistas desenvolvido pela Organizagao 
Internacional do Trabalho (OIT) ou outros organismos, governamentais ou 
nao, e assim por diante.(PINTO, 2002, p. 112) 

O doutrinador faz uma critica a omissao dos sindicatos em cumprir seus 

objetivos fundamentais, pois cabe ao sindicato mesmo, pormenorizar a profundidade 

da sua atuacao, considerando os diversos pontos em que pode atuar. 

As mudangas presentes na Constituigao atual (que da uma maior 

l iberdade de atuagao ao sindicato); na CLT (que preve diversos direitos aos 

trabalhadores) e nas normas da OIT ratificadas pelo Brasil (que vem a atender as 

necessidades da modernidade) sao frutos da luta dos sindicatos pelo maior, e 

melhor, cumprimento dos direitos trabalhistas na sociedade. 

Sustenta o Doutor Leonardo Santiago, em artigo sobre a fungao social 

dos sindicatos que: 

Por forga da lei e de todo o contexto histbrico, o sindicato possui uma clara 
fung§o social que 6 a de defender seus associados perante os 
empregadores. O sindicato deve ser criado em obediencia as normas 
vigentes e principalmente possuir e cumprir o objetivo de sua criagao que 
certamente n§o e o de servir como palanque ou fonte de arrecadagao. 
(SANTIAGO, 2009) 

Por isso, quando o sindicato atua de forma a atender aos anseios do 

trabalhador, esta atendendo tambem ao cumprimento da justiga social, de forma a 

efetivar o principio do interesse da coletividade, que e um dos principios sindicais do 

nosso ordenamento brasileiro. 
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5 C O N C L U S A O 

Vivencia-se uma fase onde o desemprego tecnologico esta sendo 

enfrentado mesmo em nacoes desenvolvidas; maquinas inteligentes estao 

substituindo o homem em diversas tarefas, e os trabalhadores nao tern como 

competir com as maquinas, tendo em vista o seu retorno de maior produtividade, 

redugao de custos de mao-de-obra e maiores lucros. E por isso, so resta as 

industrias a escolha de aderir ao novo modelo (mais vantajoso) para enfrentar a 

crescente concorrencia global. 

Os sindicatos no Brasil sao instituigoes representativas de interesses das 

mais diversas classes operarias, tendo em vista que nao podemos negar a 

importancia do trabalho para a dinamica social, bem como a protegao organizada 

dos empregados atraves dos orgaos sindicais. 

Essa instituigao possui atribuigoes de representagao, negociagao, 

tributagao, assistencia, postulagao judicial, dentre outras. Hoje, o sindicato e uma 

entidade de direito privado, autonoma e coletiva que exerce fungoes, em defesa dos 

interesses coletivos ou individuais de trabalhadores ou empregados: fungao de 

representagao, em juizo ou extrajudicial; fungao de regulamentagao, atraves de 

convengoes e acordos coletivos; fungao assistencial, uma vez que dispoe aos seus 

associados servigos medico, dentario, jur idico, dentre outros. 

Todavia, a sua fungao social, e de todas, a mais importante. Isto porque, 

e esta que torna o sindicato um agente social, ou seja, uma entidade que atende aos 

interesses coletivos, que e no direito moderno, o interesse maior na sociedade. 

A Constituigao Federal de 1988 deu um novo impulso para consolidagao 

da fungao social como elemento necessario na sociedade, para o reconhecimento 

da dignidade da pessoa humana, redirecionando as normas para a protegao do 

homem. Por isso, o texto constitucional revela a superioridade do interesse coletivo 

sobre o interesse egoist ico do individuo, quando trata os cidadaos na sua 

coletividade, revelando a busca pela justiga social. 

Propoe-se que a fungao social dos sindicatos e a de defender os seus 

associados, atendendo as expectativas da classe laboral, beneficiando a estes e a 

comunidade em que estao inseridos, e com isso, garantindo o trabalho digno ao 

empregado e o lucro compativel ao empregador. 
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Os sindicatos cumprem sua fungao social, quando realmente lutam para 

gerar empregos dignos ou qualif icam e capacitam a sua categoria para que estes 

estejam preparados para a realidade economica de competit ividade, desafios e 

inovacoes. E assim, f inalmente, trazer beneficios a comunidade, fazendo jus a 

confianga que Ihes e imposta pelos seus associados 

Diante do que foi exposto ao longo deste trabalho, f icou demonstrada a 

importancia da fungao social, bem como o papel que ela exerce sobre a sociedade 

globalizada. 

Portanto, o sindicato e o principal veiculo dado aos trabalhadores para 

expressar-se polit icamente, buscando seguranga, participagao, reconhecimento e 

beneficios, desempenhando um papel de agente normativo nas negociagoes de 

classe, exercendo uma fungao social indispensavel ao Estado, ao Trabalhador e a 

sociedade. 
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