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RESUMO 

Apresentamos um estudo de caso, onde foram analisadas as repercussoes da crise que se 

abateu no sindicalismo de servidores publicos e suas implicacoes para o Sindicato de 

Trabalhadores em Ensino Superior na Paraiba, com foco no periodo 1990-2006. Isso, em um 

contexto de uma globalizacao neoliberal, tendo como pano de fundo as repercussoes da crise 

do trabalho/emprego e suas implicacoes para o setor publico. Por tratarmos de um movimento 

de servidores publicos, foram analisados os impactos das mudancas nas relacSes de trabalho a 

partir da Reforma do Papel do Estado, especificamente da Reforma Administrativa e suas 

repercussoes nas praticas politicossindicais do SINTESPB. Levando-se em conta as 

singularidades, diferenciacoes e heterogeneidades da categoria trabalhadora no servico 

publico e, conseqiientemente, as suas implicacoes para a acao sindical. Constatou-se que, de 

fato, as mudancas que ocorreram no periodo descrito afetaram as praticas politico-

organizativas, alterando a subjetividade das liderancas sindicais do SINTESPB, levando-as ao 

desnorteamento na conducao da luta sindical e protagonizando uma crise que se perpetua ate 

hoje no movimento sindical dos trabalhadores em educacao superior publica na Paraiba. 

Palavras-chave: Sindicalismo. Servicos Publicos. Globalizacao neoliberal. Reforma 

administrativa. Heterogeneidade. Sindicalismo de servidores publicos. 



ABSTRACT 

It presents a case study where the repercussions o f the crisis that knocked down the 

syndicalism of public servants and its implications in the Syndicate o f Workers in Higher 

Education in Paraiba (Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior na Paraiba) were 

analysed. It focused the period from 1990 to 2006. It all happened in a context o f a neoliberal 

globalization where the background is the repercussions o f the crisis o f work/employment and 

its implications to the public sector. As it is a movement o f public servants, the impact o f 

changes in the work relations because o f the Reformation o f the Role o f State were analysed , 

specifically the Administrative Reformation and its repercussionss in the political and 

syndicalist practices of SINTESPB (Syndicate o f Workers in Higher Education in 

Paraiba),taking into account the singularities, differentiations and heterogeneity o f work 

categories in the public service and consequently its implications in syndicalist action. It was 

verified, indeed, the changes that happened in the described period, affected the political and 

organizative practices, changing the subjectivity o f the Syndicalist leaderances o f SINTESPB, 

leading them to disorientation in the conduction o f syndicalist fight, protagonizing a crisis 

that still lasts in the syndicalist movement o f Workers in Public Higher Education in Paraiba. 

Key-words: Syndicalism. Public Services. Neoliberal globalization. Administrative 

Reformation, heterogeneity. Public Servants syndicalism. 
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1 INTRODUCAO 

O movimento sindical no Brasil nao e um fato novo e remonta a segunda metade do 

Seculo X V I I I I , quando tern inicio os primeiros movimentos de contestacao, as primeiras 

formas de luta e organizacao operarias, que viriam a se desdobrar, ja nos idos do seculo 

seguinte, numa atividade politico-sindical bastante expressiva. Nao ha como negar que, 

sobretudo a partir de meados do Seculo X X , varios momentos da vida politica brasileira 

foram marcados por uma atividade sindical de manifesta expressao, a ponto de termos, hoje, 

como desdobramento dessa trajetoria, um presidente oriundo do meio sindical. No entender 

de Matos (2009, p. 07), "nao ha como analisar a sociedade brasileira de hoje sem levar em 

conta a importancia das organizacoes sindicais"'. Por outro lado, nao ha como negar que, mais 

em particular a partir do inicio dos anos 1990, o sindicalismo sofreu duramente o impacto das 

mudancas operadas nas relacoes de trabalho e na dinamica socio-economica do pais (ver, por 

exemplo, Veras de Oliveira (2002). 

Tendo essas questoes em conta, e que passamos a nos interessar pela problematica da 

crise do sindicalismo e tracamos pianos de desenvolver uma pesquisa que nos possibilitasse 

compreender melhor o contexto atual da acao sindical, os desafios que vem enfrentando, os 

impasses frente aos quais esta posto. Nosso foco recaiu sobre o sindicalismo no setor publico. 

Tomamos como ponto de referenda um estudo de caso centrado na experiencia do Sindicato 

dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior da Paraiba, que envolve os 

servidores da Universidade Federal da Paraiba, da Universidade Federal de Campina Grande e 

da Universidade Estadual da Paraiba. 

O interesse pelo tema adveio de uma experiencia breve como diretor do Sindicato de 

Trabalhadores em Servico Publico Federal no Estado da Paraiba - SINTSERF, no qual me 

dediquei ao trabalho de organizacao de um programa de formacao sindical para liderancas 

sindicais de varias ramos: construcao c iv i l , ferroviarios, trabalhadores do comercio, servidores 

publicos das tres esferas da Administrativas Publica (Municipal, Estadual e Federal). A 

referida experiencia foi desenvolvida entre os anos 2006 e 2007. 

Observei, entre as liderancas sindicais com os quais lidei nesse periodo, a presenca de 

um forte sentimento de impotencia frente aos desafios postos e de desencanto com as praticas 

sindicais. Para mim, configurou-se assim um contraste com o papel desempenhado pela luta 

sindical contra o Regime Militar e a "Transicao Conservadora" que se seguiu, com a 
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emergencia do assim denominado "novo sindicalismo"" e a criacao da Central Unica dos 

Trabalhadores. 

Esse sentimento conformista pressupunha uma inevitabilidade quanto as sol^oes de 

curto e medio prazos, que no entendimento de Borges (2005) foi o responsavel porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lan9ar o 

movimento sindical e o sindicato numa mare de refluxo em rela9ao aos anos de ascensao e de 

lutas que marcaram a decada de 1980. No amago mesmo deste processo subjaz uma crise sem 

precedentes, crise essa que imobilizou a classe trabalhadora e seus espa90s de representa9ao -

os sindicatos - , evidenciado por uma queda da taxa de sin d icaliza9ao, perda de 

representatividade de classe e insulamento e burocrat iza9ao das suas lideran9as mais 

expressivas e combativas. 

Nosso objetivo geral neste estudo e compreender como esta crise se estabeleceu no 

seio do sindicalismo de trabalhadores em servi90  publico federal, no periodo de 1990 aos dias 

atuais, tendo como pano de fundo as repercussoes da crise do Trabalho/Emprego e suas 

im plica9oes particularmente para o setor publico e a trajetoria do SINTESPB. 

Os estudos sobre o sindicalismo e sua crise tiveram um apogeu nos anos 1990, onde 

uma grande parcela de estudiosos se posicionou a favor de que se instalara uma crise do 

sindicalismo. Alguns inclusive pontuaram, aqui e alhures, que o sindicalismo ja estaria em 

declinio "em impreterivel marcha para o f im." (RODRIGUES, 1998). Em certo sentido, as 

mudan9as que ocorreram no panorama sindical do pais levaram os analistas a anunciarem, 

senao a morte completa, pelo menos o declinio daquele sindicalismo mais reivindicativo, 

marca indelevel da decada anterior. Combinaram-se a reform ula9ao pratico-discursiva da 

CUT, que passou de uma pratica de con fron ta9ao a uma postura mais afeita a negocia9ao, 

com o surgimento do chamado "sindicalismo de resultado" com a funda9ao da central sindical 

neoconservadora For9a Sindical, dissidencia da entao central CGT (Confedera9ao Geral do 

Trabalhadores), que por sua vez originara-se de uma pratica identificada com a tradi9ao 

corporativista do sindicalismo no pais. 

A pesquisa em tela baseia-se num estudo de caso, em que se tern como objeto o 

Sindicato de Trabalhadores em Educa9ao Superior no Estado da Paraiba - SINTESPB. A 

metodologia utilizada foi a da pesquisa qualitativa, se utilizando de entrevistas semi-

estruturadas como procedimento principal, associadas a pesquisa bibliografica, a pesquisa 

documental e a observa9ao direta. No que diz respeito as entrevistas, foram entrevistadas 

entre Nov/2009 e Fev/2010 cerca de 11 pessoas, sendo que 3 deles (E9, E10 e E l l ) sao 

lideran9as sindicais do segmento docente e as 8 restantes (E l a E8 ) sao lideran9as sindicais 

que representam o segmento dos servidores Tecnico-Administrativos, inclusive U m deles 
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fazendo parte da atual direcao do SINTESPB. Quanto a pesquisa bibliografica, concentrou-se 

nas analises particularmente voltadas para o debate atual a respeito dos temas do trabalho, do 

sindicalismo e da crise do sindicalismo. Sobre a analise documental, abrangeu documentos, 

tanto nacionais, quanto locais, tecnicos e institucionais do SINTESPB
1

. Vale salientar, 

tambem, que nas analises do material oriundo das entrevistas foi utilizado um pacote 

informacional (software) especifico para processar dados qualitativos, o "Nvivo" na sua 

Versao 8.0 da QSR internacional. 

O tema do estudo e de bastante relevancia em virtude daquilo que e citado por 

Nogueira (2005, p. 16): "Sao escassos os estudos sobre o sindicalismo das classes medias e 

nos servicos no Brasil, particularmente nos servicos publicos." Ao mesmo tempo o tema se 

justifica pela importancia que esse segmento teve nas demandas sociais e politicas no 

contexto da redemocratizacao do pais e nas lutas que se seguiram ao longo dos anos 1990 ate 

os dias atuais. 

Ademais, na propria onda das mudancas no cenario sindical nacional, com o advento 

do "novo sindicalismo", muitas associacoes de trabalhadores publicos, que atuavam quase 

como um sindicato (o que era proibido ate antes da Constituicao de 1988), engrossaram o 

cordao dos mudancistas formados pelos movimentos operarios e sindicais que despertavam de 

um longo sono. 

Do contexto em que (re)nasceu a luta operaria, em contraposicao ao sindicalismo 

controlado pelo Estado, surgiu tambem o sindicalismo de classes medias assalariadas e nesse 

meio o embriao daquilo que mais tarde (apos 1988, com a Constituicao Federal) transformar-

se-ia em sindicatos de trabalhadores publicos, tudo isso sendo "determinado pela expansao 

dos servicos publicos e privados, seguido de constantes deterioracoes das suas condicoes de 

vida e salario devido a crise economica brasileira." (NOGUEIRA, 2005, p. 17). 

1 Devemos lembrar as dificuldades que tal empreitada traz para a consecucao de qualquer pesquisa na 

area. Neste sentido, paga-se um preco por se esta palmilhando um terreno recente, em termos de pesquisa 

sociologica, haja vista que nao se pode contar com o apoio de material bibliografico, no tocante a organizacao 

sindical dos funcionarios das IFES, como de resto do setor sindical de servidores publicos, porque nao ha uma 

literatura especializada, em volume e extensao, que trate a respeito deste tema. Vale salientar ainda que essa 

constatacao e aplicavel tanto no caso das analises referentes a FASUBRA, quanto ao proprio objeto em analise 

deste estudo - o SINTESPB. Falando mais de perto, no caso do SINTESPB, deparamo-nos durante o transcorrer 

desta pesquisa com uma grande dispersao das fontes primarias, quando nao a simples ausencia destas mesmas, 

somente podendo ter um acesso parcial aquelas que porventura fossem encontradas nos arquivos da propria 

entidade. Outra questao bastante candente em relacao ao material (fonte primaria) de pesquisa sao os efeitos de 

uma precaria organizacao dos documentos encontrados, reunidos de uma forma nao adequada do ponto de vista 

tecnico, o que dificultou, sobremaneira, os levantamentos de informacoes registradas. 
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Aqui vale salientar que ha uma controversia com rela9ao ao conceito de "crise" e de 

"crise do sindicalismo". Partindo do proprio vocabulo "crise", conforme o dicionarista Caldas 

Aulete, na sua versao digital, assim se define: "Designa uma fase dlficil de um determinado 

processo, geralmente por conta de novos fatos que perturbam o desenvolvimento de 

determinada situa9ao." (CAUDAS, 2009). Percebe-se, claramente, que, pela propria defini9ao 

da palavra, refere-se a algo de carater provisorio, por ser passageiro, fugidio. 

O debate sobre se o sindicalismo vive ou nao uma situa9ao de crise nao e novo e 

tambem nao esta perto de se encontrar um ponto de consenso. Estudos mais recentes, como 

Rodrigues (1999), Alves (1998, 2000), Santana (2007), Ramalho (2003), Antunes (2005, 

2007, 2008), Pochmann (1998), Boito Jr° (2003) e outros, comprovam que o sindicalismo, 

tanto na America Latina quanto no Brasil, no decorrer dos anos 1990, padeceu de uma certa 

perda de capacidade de mobiliza9ao e de organiza9ao. Segundo Pochmann (1998, p. 161), os 

anos de 1990 apresentam pelo menos cinco profundas e importantes altera9oes, que 

juntamente com outras seriam responsaveis por esse estado de quase anemia do sindicalismo, 

a saber: a) queda na quantidade de greves; b) redu9ao da taxa de sindicaliza9ao; c) 

prolifera9ao do n° de sindicatos; d) fragmenta9ao das negocia9oes e d) diminui9ao das 

quantidades de clausulas acordadas. 

Leoncio Martins Rodrigues (2002), bastante festejado por uns e criticado por outros, 

argumenta: 

os sindicatos, em todo o mundo, vivem hoje uma situacao muito dificil, 

expressa na queda do numero e da proporcao de filiados e no declinio das 

taxas de greve, dois fenomenos indicativos do enfraquecimento do 

sindicalismo como instituicao e do poder sindical como ator politico. 

(RODRIGUES, 2002, p. 11). 

Trata-se de um trabalho ambicioso e um "bem sucedido projeto de mapear os 

problemas do sindicalismo, utilizando uma extensa bibliografia internacional, em que os mais 

importantes pesquisadores europeus e americanos sao resenhados para fornecer um quadro 

amplo das principals questoes" e, obviamente, apresenta a postura do autor perante o debate. 

( R A M A L H O , 2000, p. 1). 

As possiveis causas do recuo do sindicalismo estariam postas a partir de uma 

diferencia9ao entre fatores de ordem politica e economica. Neste sentido, referem-se a a9oes 

empresarias antisindicais, a burocratiza9ao das organiza9oes, a incompetencia das lideran9as 

sindicais, e a mudan9as no padrao tecnologico e na estrutura do mercado de trabalho. As 

perspectivas de retomada da atividade sindical estariam fadadas ao definhamento. 

(RODRIGUES, 1999, p. 177zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud R A M A L H O , 2000, p. 3). As novas tecnologias e metodos 
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de organizacao do trabalho, o declinio da atividade na industria e o crescimento da ocupacao 

no setor servico, o desemprego, o surgimento e crescimento do setor informal, entre outras 

situacoes, segundo Rodrigues (1999zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud R A M A L H O , 2000, p. 4), estariam provocando 

uma "fragmentacao de interesses das classes trabalhadoras", o que levava a uma 

"diferenciacao no interior dessas mesmas classes, consequentemente, diminuindo sua coesao 

e solidariedade, dificultando sobremaneira a atividade dos sindicatos para exercer o papel de 

representacao ". 

Segundo o mesmo autor o declinio so nao foi mais profundo porque, "ao contrario do 

que aconteceu ao setor privado, no Brasil e nos outros paises capitalistas do mundo, houve um 

crescimento do sindicalismo dos funcionarios publicos"', bem como "um crescimento na 

proporcao de mulheres e nos niveis de escolaridade do movimento sindical, o que, em termos 

numericos, sustentou as taxas globais de sindicalizacao e manteve o sindicalismo na ordem do 

dia da politica." ((RODRIGUES, 1999 apud R A M A L H O , 2000, p. 3). 

Outra tese bastante polemica enunciada pelo autor e a de que o sindicalismo ja nao 

teria mais espaco numa organizacao societal em que a base socioeconomica ja nao estaria 

focada no setor industrial, mas no setor de servicos: "as caracteristicas gerais da sociedade 

pos-industrial abrem pouco espaco para a organizacao sindical [...] a conclusao vai, portanto, 

a favor da ideia do recuo do sindicalismo a medida em que avanca a desindustrializacao." O 

destino, pois, do sindicalismo no interior de uma sociedade de servicos seria de uma 

"instituicao condenada a ocupar uma posicao subalterna, porque todos os fatores que 

favoreceram sua expansao no passado nao mais existem ou se reduziram significativamente." 

(RODRIGUES, 1999, p. 301). 

U m conjunto de fatores, segundo o autor, interfere, significativamente, neste contexto 

de esclerose acelerada da atividade sindical, a saber: 1) dispersao fisica da producao; 2) 

reducao das grandes plantas industrials agora transformadas em pequenas empresas; 3) maior 

mobilidade do capital internacional; 4) flexibilizacao da producao, organizacao e 

regulamentacao que regiam o mundo do trabalho; 5) maior heterogeneidade da forca de 

trabalho, com a presenca de mulheres e dos imigrantes, tanto quanto o aparecimento de novas 

profiss5es no seio da classe trabalhadora, etc., provocando assim "nao o fim, apenas, do velho 

modelo fordista-taylorista, mas tambem da velha classe operaria sobre a qual se apoiara o 

sindicalismo como fenomeno de massa." (RODRIGUES, 1999, p. 177 apud R A M A L H O , 

2000, p. 4). 

Em suma, ha uma diferenca, nao somente por forca da sinonimia, mas, de fundo 

mesmo conceitual entre "crise" (que pressupoem a possibilidade de representar um salto de 

I 
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qualidade) e "declinio" (que importa num envelhecimento, algo irreversivel) e, nesse sentido, 

existe todo um conjunto de analises que vai em sentido diametralmente oposto as conclusoes, 

ainda que ponderadas com algumas relativizacSes, a que os estudos de Leoncio Rodrigues 

chegaram. Entre esses, sobressaem os estudos de Ricardo Antunes (1995), para o qual nao ha 

propriamente um declinio do sindicalismo, mas sim uma 

Crise cuja superacao dependera da forma como esse movimento enfrentara 

questoes cruciais, tais como: a precarizacao da protecao social e a crescente 

individualizacao das relacdes de trabalho; a tendencia de burocratizacao e 

institucionalizacao das entidades sindicais e seu conseqiiente afastamento 

dos movimentos sociais autonomos; o culto ao individualismo, ao consumo 

e a resignacao social; o novo corporativismo e sua defesa de categorias 

isoladas; a tendencia de reducao do sindicato ao espaco fabril como um 

agente de cooperacao entre trabalhadores e empresa, entre outros desafios. 

(ANTUNES, 1995). 

Outra posicao de Antunes (1995) no tocante a crise do sindicalismo diz respeito a 

separacao entre trabalhadores estaveis dos ditos precarizados (terceirizados, quarterizados, 

parciais, etc.), pois isso possibilita, ao seu ver, um "elemento decisivo da expansao da crise do 

sindicalismo " 

Com o aumento desse abismo social no interior da propria classe 

trabalhadora, reduz-se fortemente o poder sindical, historicamente vinculado 

aos trabalhadores "estaveis" e, ate agora, incapaz de aglutinar os 

trabalhadores parciais, temporaries, precarios, da economia informal etc. 

Com isso, comeca a desmoronar o sindicalismo vertical, heranca do 

fordismo e mais vinculado a categoria profissional, mais corporativo. 

(ANTUNES, 1995). 

Para Labbe e Croisat (1992) e Mouriuax (2006) (apud M A R C E L I N O , 2008, p. 153), 

respectivamente, e importante lembrar ainda que outros fatores interferem nesta dinamica de 

crise e/ou declinio do sindicalismo: "a burocratizacao do funcionamento dos sindicatos; a 

desconfianca das liderancas sindicais; e a politizacao dos sindicatos." A desconfianca das 

liderancas sindicais estaria ligada ao grau de confiabilidade e credibilidade destas liderancas 

aferidos por seus representados e a politizacao dos sindicatos refere-se as possiveis 

ingerencias de carater politico-partidarios nas entidades sindicais. 

Outra abordagem de destaque sobre a questao sindical e de Armando Boito Junior, que 

a exemplo de Ricardo Antunes se coloca em uma perspectiva marxista, embora com enfoques 

diferentes deste. As analises de Boito Junior, a respeito da crise ou declinio do sindicalismo, 

ligam-se, nos paises do capitalismo ocidental, ao contexto em que estes Estados-nacoes 



representam no panorama do neoliberalismo e da reestruturacao produtiva. (MARCELINO, 

2008, p. 150). 

Na visao de Boito Junior (2003, p. 319), a crise do sindicalismo e/ou o seu declinio 

estaria irremediavelmente fadado a ocorrer em virtude do surgimento de uma nova ordem 

social, por forca das mutacoes tecnologicas e economicas (aquilo em que em algumas analises 

se pontifica como a "sociedade pos-industrial" ou sociedade de servicos.). Mas, na verdade, o 

que Boito Jr. indica, com o qual concordamos, e que algumas analises atuais atribuem ao 

sindicalismo problemas de mobilizacao, de perfil organizativo e de legitimidade sindical, 

dentro de parametros bastante estreitos, nao levando em consideracao aspectos ligados as 

questoes politicas e os determinantes de acao das forcas socials que nele agem e interagem. 

Para tanto advoga que "o erro teorico do raciocinio que estamos criticando consiste em 

analisar a classe operaria e o sindicalismo separadamente do processo politico nacional e 

internacional. Toda classe social deve ser analisada em sua relacao com as demais classes 

sociais, nunca isoladamente.'" (BOITO JR., 2003, p. 331). 

Boito Jr. nos lembra que, apesar do recuo do sindicalismo ser uma tendencia 

dominante, nao ha como negar que esse refluxo do movimento sindical em escala global, 

incluindo ai o Brasil, ocorre de modozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "desigual e contraditorid". Ademais, pode-se perceber 

que se o sindicalismo nos paises mais desenvolvidos do capitalismo global (EUA, Japao, 

Inglaterra, Franca, Alemanha, etc.), em geral, passa por um momento de perda de poder de 

representacao, o mesmo nao ocorre em parte da Asia e Europa Oriental, onde o movimento 

sindical cresce a olhos vistos: "[na Europa Oriental] devido a recente implantacao da 

liberdade de organizacao sindical, o movimento sindical esta ressurgindo apos longo periodo 

de letargia." (BOITO JR., 2003, p. 323). 

Neste sentido, Boito Jr. ve a situacao do movimento sindical hoje como uma fase de 

crise e/ou refluxo - e nao como o faz Leoncio Rodrigues e outros estudiosos - como 

decadencia e/ou declinio 2. No entender de Boito Jr., (2003, p. 325) e um erro analitico chegar 

a um prognostico de decadencia historica irreversivel do sindicalismo, fazendo projecoes de 

longo prazo a partir apenas de tendencias de curto prazo. 

Nesse sentido, o autor aponta: 

2 Segundo Boito Jr. (2003, p. 325), quando se compara a atividade sindical (greves, taxa de sindicalizacao, etc.) 

dos anos 1990, na sua segunda metade, com os anos de 1980, nos paises centrais do sistema capitalista global, 

vemos uma queda, no entanto, se a comparacao e feita levando-se em conta os anos 1960, segundo o autor, a 

superioridade e gritante, valendo-se, tambem, para o caso do Brasil, em que nao havia nada, no periodo 

desenvolvimentista e populista, que se comparasse a uma Central Unica dos Trabalhadores - CUT. 
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Os trabalhadores mais organizados sindicalmente da fase anterior do 

capitalismo puderam se beneficiar da expansao do movimento socialista em 

escala internacional ao longo da primeira metade do seculo XX. Embora o 

movimento sindical e o movimento socialista sejam dois movimentos 

distintos, eles podem entreter, dependendo da situacao historica, uma 

relacao de fortalecimento mutuo, e foi justamente isso o que ocorreu em 

grande parte dos paises ao longo do seculo XX. Ja os novos setores da 

classe operaria iniciaram sua luta sindical numa conjuntura politica muito 

desfavoravel, marcada pela crise do movimento socialista e pela ofensiva 

neoliberal em escala internacional. Por isso, e muito cedo para dizermos, 

simplesmente, que os setores emergentes da classe operaria e dos 

assalariados de classe media nao apresentam propensao a sindicaliza9ao. 

(BOITO JR., 2003, p. 325). 

Outra questao bastante candente em relacao a crise do sindicalismo e aquela que 

algumas analises levantam no sentido de sinalizar como possivel causa dessa crise: a 

fragmentacao e heterogeneizacao da classe laboral. Assim, coexistem processos de 

heterogeneizacao e de homogeneizacao dentro de um mesmo periodo historico de uma mesma 

formacao social. (BOITO JR., 2003, p. 330zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud M A R C E L I N O , 2008, p. 155). Apenas 

afirmar que a fragmentacao e a heterogeneizacao sao as responsaveis pela crise e 

desmobilizacao da classe trabalhadora com rebatimentos nas instituicoes de representacao de 

classe nao e o suficiente, haja vista que ha fragmentacoes socioeconomicas antigas que 

estavam "adormecidas", tendo sido despertadas a custa da ofensiva neoliberal que opos o 

trabalhador do servico publico face a face com os da iniciativa privada: "foi o privatismo 

neoliberal (que marcou, nos anos 1990, os governos de Collor de Mello, FHC I e I I ) que 

construiu, ao satanizar o funcionario publico, a divisao politica e sindical entre trabalhadores 

do setor privado e funcionarios publicos" (BOITO JR., 2003, p. 331). Assim, pontua Boito Jr. 

Dizer que o movimento sindical declinou porque a classe trabalhadora esta 

mais fragmentada e ignorar que o agu9amento da luta de classes e da luta 

antiimperialista nos anos 1960 e 1970 teve uma influencia positiva sobre o 

movimento sindical de entao, ocorrendo o inverso na situacao atual, que e 

uma situacao de ofensiva capitalista e imperialista sob a bandeira do 

neoliberalismo. (BOITO JR, 2003, p. 331). 

Por outro lado, nao ha como negar que essas novas formas de divisao do trabalho, 

gestadas pelas mutacoes tecnologicas, de mercado de trabalho e as desregulamentacoes das 

relacoes de trabalho tern afetado a mobilizacao, aglutinacao e organizacao dos trabalhadores, 

o que, por si so traz embaracos para a atividade de luta coletiva - representada sobretudo 

pelos sindicatos. Ou seja, ha de se considerar que abundam elementos de uma "fragmentacao 

especifica das classes trabalhadoras hoje" e que essa mudanca do paradigma fordista-tylorista 

para o da acumulacao flexivel apenas reforcaria tal efeito, tese defendida por Antunes (1999; 

2007); Druck (1999); Alves (2000), entre outros. 
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Ha uma ultima mas nao menos importante questao abordada por Boito Jr. nas suas 

analises sobre a crise do sindicalismo aqui no Brasil, que diz respeito a irrupcao ou nao de 

uma "nova" ordem societal dita "pos-industrial" ou "sociedade de servicos", enquanto 

elemento pertencente a uma formacao capitalista moderna. Aquilo que Rodrigues (1999) 

pontuou quando advoga a tese de que o sindicato teria perdido a sua razao de ser, pois estaria 

superada a contradicao fundante entre Capital e Trabalho numa ordem social "pos-industrial", 

nao se sustentaria: 

Hoje pode tornar-se, nos paises centrais, um capitalismo que emprega mais 

no setor terciario, sem que, por isso, mude sua natureza social. No 

capitalismo, o objetivo da producao e a acumulacao de capital com base na 

exploracao do trabalho alheio, seja na industria, seja nos servicos. So 

quando se oculta esse fato, como fazem os conceitos de "industrial" e "pos-

industrial", pode-se subestimar a potencialidade de resistencia sindical dos 

trabalhadores. (BOITO JR, 2003, p. 328). 

Em suma, com o desgaste recente do neoliberalismo, para Boito Jr., parece que ha 

uma luz no fim do tunel para os movimentos sociais, dentre os quais o sindicalismo, que pode 

fortalecer-se na tarefa de lutar por um mundo mais justo e igualitario. 

A tese do declinio do sindicalismo nao e nova e tambem nao e fruto apenas das 

reflexoes teoricas da producao cientifica nas ciencias sociais brasileira. Na verdade ela foi 

contemplada pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corpus cientifico e teorico no pais, de fato, atraves da obra de Leoncio 

Martins Rodrigues (1999), caudatario destas ideias, que as trouxe para o pais. Autores 

franceses como Baumard e Blanchort (1994), Rosanvallon (1988), Caire (1990), Potel (1990), 

Beroud (2002), Mouriaux (2006), {apud por Marcelino, 2008), somente para ficarmos por 

aqui, sao autores que se debrucaram nestas questoes e refletiram, principalmente, nos dilemas 

do sindicalismo frances. Na Franca, o tema "crise do sindicalismo" foi amplamente debatido a 

partir da decada de 1980 ate inicio dos anos 2000, ocupando esse tema ainda mais espaco no 

debate publico quando em comparacao com o Brasil. (MARCELINO, 2008). A hipotese para 

explicar isso seria, em primeiro lugar, a presenca marcante do sindicalismo, na sociedade 

francesa, como agente social de destaque na cena politica, conquanto o ataque ideologico e 

material do neoliberalismo a organizacao sindical, tanto atraves do desemprego e da 

precarizacao do trabalho, quanto pela propaganda anti-sindical, incidiu diretamente na vida 

politica do pais. (MARCELINO, 2008). Alem disso, o ataque ao sindicalismo ingles 

promovido pelo governo de Margareth Thatcher, do Partido Conservador, no decorrer dos 

anos 1980, foi um exemplo concreto e muito proximo da busca por desmantelar o Estado de 
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Bem-Estar Social, medida essa tambem ambicionada pelo Estado Frances (MARCELINO, 

2008). 

A proposito desse tema 'crise do sindicalismo" assim se colocaram os autores 

Baumard e Blanchort (1994, p. 23,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud M A R C E L I N O , 2008, p. 149): "compreendemos que, 

mais que uma conjuntura desfavoravel, e a essentia mesma do sindicalismo que esta 

atualmente em crise." Os autores recuperam essa tese, por sua vez, de Pierre Rosanvallon, em 

livro de 1988 (La Question Syndicale). ( M A R C E L I N O , 2008, p. 149). 

Algumas analises j a levantavam hipoteses explicativas para a crise do sindicalismo 

frances afirmando que essa crise tratava-se de um movimento que se desdobraria em tres 

momentos especificos, que seriam: crise de adesao, crise de militantismo, crise de imagem do 

sindicalismo. No primeiro caso, estaria ligado ao desemprego, que excedia em muito aquele 

desemprego do pos-guerra. No segundo caso, as dificuldades de se sindicalizarem jovens e 

mulheres (devido as duvidas de ambos quanto a eficacia e operacionalidade da acao sindical), 

e, por f im, no terceiro caso, a dificuldade de se sindicalizarem repercutiriam na identidade 

sindical e nas estrategias reivindicativas. (CAIRE, 1990, apud M A R C E L I N O , 2008, p.151-

52). 

Para POTEL (1990), (apud M A R C E L I N O , 2008), existem reflexoes a serem feitas 

acerca da compreensao do refluxo e das possibilidades e limites do sindicalismo, baseadas em 

uma aproximacao multicausal, ou seja: 

Como compreender o sindicalismo sem ter presente que ele tira sua 

legitimidade de duas exigencias aparentemente contraditorias: de um 

lado, ele mili ta por uma transformacao radical da situacao dos 

assalariados (aspiracao que fornece, inevitavelmente, uma dimensao 

politica ao sindicalismo e que e, freqiientemente, a fonte da motivacao 

dos militantes); e, de outro lado, ele gere, dia apos dia, a defesa desses 

mesmos assalariados no quadro das relacoes sociais existentes (o que 

e a origem do 'reformismo" sindical).? (POTEL, 1990, p. 174 apud 

MARCELINO, 2008, p. 158). 

Segundo Marcelino (2008, p. 158), a questao e esta: 

O sindicalismo esta em refluxo; as classes trabalhadoras enfrentam os 

desafios impostos a sua organizacao sindical pela heterogeneidade 

especifica e pelo desemprego promovido pela reestruturacao 

produtiva e pelo neoliberalismo; e a maior ou menor capacidade 

organizativa e reivindicativa dos sindicatos esta atrelada, 

invariavelmente, as condicSes politicas e economicas da luta. Esses 

sao os principals elementos que podemos identificar como a 

conjuntura da acao sindical hoje. 
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Em suma, Santana (2007) e Boito Jr (2003), entre outros, advogam a tese de que essa 

crise nao seria da instituicao de representacao dos trabalhadores, mas, sobretudo, de uma 

forma (tipo) do "fazer sindicato". O sindicalismo viveria, como e presente em algumas 

analises, um declinio terminal ou uma crise momentanea? Qual o futuro do sindicato na 

sociedade contemporanea? Haveria opcao para ele nesta sociedade? Que questoes o 

sindicalismo se defronta num mundo globalizado? Como enfrenta-las? E o sindicalismo do 

Setor Publico, quais as suas perspectivas para o futuro? 

O sindicalismo do Setor Publico participa nesta conjuntura de crise de uma forma 

bastante diferenciada. O sindicalismo de servidor publico surge no Brasil na decada de 1930 

sob o ambito de um processo de modernizacao (conservadora), conduzido pelo Estado. Ate 

meados da decada de 1980, o sindicalismo do setor publico ficou a sombra dos interesses do 

Estado. A partir de meados da decada, com as mudancas que ocorreram no cenario 

economico, social e politico e os impactos no trabalho e nos sindicatos, o sindicalismo nos 

servicos, e ai visto o sindicalismo nos servicos publicos, passaram a ter importancia essencial 

na compreensao dos rumos do sindicalismo brasileiro. (NOGUEIRA, 2005, p. 11). 

Oriundo, na sua genese, das associacoes de funcionarios, que desde 1930 ja existiam, 

somente vao se constituir como entidades sindicais (embora ainda nao reconhecidas com tais) 

efetivas no final dos anos 1970, quando por forca de fatores objetivos (crise economica, 

crescimento do n° de trabalhadores e do emprego no Estado, ampliacao do setor servicos na 

economia) e subjetivos (luta politica pela redemocratizacao e o surgimento do "novo 

sindicalismo") passariam a atuar mais efetivamente, junto a outros movimentos sociais e 

politicos. (NOGUEIRA, 2005, p. 11). Neste sentido, 

A heterogeneidade do trabalho no Estado, as singularidades e contradicoes 

como trabalho assalariado no Estado brasileiro e a propria organizacao do 

Estado sao fatores determinantes nas formas de ser dos sindicatos do setor 

publico. (NOGUEIRA, 2005, p. 12). 

E justamente neste sentido que as questSes-problema desta pesquisa se orientam, ou 

seja, buscar compreender e analisar como essa crise, que evidencia um refluxo da atividade 

sindical, atingiu o sindicalismo de trabalhadores do servico publico, num contexto de 

mudancas no mundo do trabalho, num contexto de crise do trabalho/emprego e de como e 

percebido essa crise no ambito do sindicalismo de trabalhadores do servico publico, nos seus 

rebatimentos na pratica sindical do SINTESPB. De modo mais efetivo, buscamos responder 

as seguintes indagacoes: a) como essa crise afeta a pratica sindical do SINTESPB? b) De que 

forma a crise do sindicalismo e vista pelos atores sociais que fazem o SINTESPB? c) Qual e a 
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reacao esbocada pelos atores sociais (dirigentes sindicais, fdiados, funcionarios da instituicao) 

diante deste quadro de mudancas nas relacoes de trabalho, na area de atuacao do SINTESPB? 

d) Como o Processo de Reforma do Aparelho de Estado repercutiu nas estrategias politico-

organizativas do SINTESPB e na Formacao do Espirito de Servico Publico.? 

Seguindo essas indagacoes acima, partimos de quatro hipoteses que nortearam a 

investigacao sociologica dos impactos da crise do sindicalismo no SINTESPB. 

1) A pratica sindical do SINTESPB foi sensivelmente alterada por fatores estruturais 

ligados a reformulacao no mundo do trabalho, notadamente no tocante as reformas do 

aparelho de Estado, levadas a cabo nos governos de Collor de Mello e FHC I e I I ; 

2) A Reforma Admini strati va do Estado trouxe para os trabalhadores do servico 

publico federal, vinculados ao SINTESPB, com reflexos diretos na sua pratica sindical, uma 

serie de mudancas objetivas nas relacoes de trabalho; 

3) Estas mudancas nas relacoes de trabalho dos fdiados ao SINTESPB, oriundas das 

novas determinacoes impostas ao Servico Publico Federal, propiciaram tambem mudancas na 

sua subjetividade a ponto de alterar negativamente a sua dignidade enquanto servidor do 

publico; 

4) O quadro de desprestigio da condicao de trabalhador em servico publico, apos a 

entrada em vigor das determinacoes aprovadas pela Reforma Admini strati va do Estado, tern 

levado o trabalhador do Servico Publico Federal fdiado ao SINTESPB a se desinteressar das 

questoes referentes a politica de um modo geral, tanto quanto a sua participacao no seio das 

lutas e demandas encaminhadas pelo SINTESPB, influindo, assim, negativamente na 

formacao do espirito coletivo de servico publico. 

Este estudo e composto por quatro capitulos, alem da Introducao e das Consideracoes 

Finais. O 1° Capitulo (Globalizacao, transformacao no Mundo do Trabalho e Sindicalismo no 

setor Publico) trabalha com autores como Harvey (1992), Santos (2005), Lipietz (1989), 

Antunes (2005 2006, 2008), Rodrigues (1990), Birh (1998), Nogueira (2005), Costa (2004), 

Diniz (1997; 1998), Borges (2005). Partindo-se de uma perspectiva caracterizada por 

profundas mudancas nas condicoes tecnicas e organizacionais da producao (do fordismo a 

producao flexivel), referenciando-se num padrao global de determinacoes, como tambem, 

dentro de uma nova configuracao do papel do Estado, busca-se evidenciar, com base nas 
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mudancas no mundo do trabalho e no processo de globalizacao do capitalismo 

contemporaneo, como o sindicalismo de uma forma geral e, mais especificamente, o 

sindicalismo do setor publico, viu-se afetado por uma crise sem precedentes nas suas acoes 

enquanto sujeito coletivo de lutas e representacao dos trabalhadores. 

O 2° capitulo (A nova realidade do Mundo do Trabalho e o Sindicalismo do Setor 

Publico) trabalha no sentido de delinear, conforme Lipietz (1989), Druck (1999), Oliveira 

(1999), Veras De Oliveira (2002, 2007, 2008), Matos (2009), Costa (2004), Viola (2001), 

Rands (2001), SANTOS (2001), Supiot (1995), Behring (2009), Boito Jr. (1996, 2003) e 

outros, os condicionantes da formacao e genese do sindicalismo no Brasil e do sindicalismo 

do setor publico. Trabalha-se na perspectiva de se periodizar o surgimento do movimento 

chamado "novo sindicalismo", apos os ditos "anos de chumbo" preconizados pelo regime de 

excecao que se instalou no Brasil, a partir de 1964. Nesse mesmo diapasao evidencia-se, a 

partir dos anos 1980, o protagonismo crescente, juntamente com outros atores sociais, de 

instituicoes pre-sindicais (as associacoes de servidores publicos, sua organicidade, 

combatitividade e operacionalidade), o que iria desembocar, mais tarde, com o advento da 

Constituicao de 1988, na possibilidade legal de se sindicalizarem, trazendo assim uma nova 

dinamica das relacoes de trabalho no setor publico e, por conta disso, influencias nas suas 

recentes organizacoes sindicais. 

O 3° capitulo (A politica Universitaria no Brasil pela lente das relacSes de trabalho e 

do sindicalismo), seguindo nas trilhas dos estudos de Navarro (1999), Morais (1991), Bosi 

(2006), Maues (2006), Ferreira (2003), Chaui (1999, 2001) e outros, opera-se mais 

especificamente no piano da Educacao no Brasil, notadamente a educacao de nivel superior, 

haja vista que, por forca do processo de intercomunicacao dinamica que o objeto fruto desta 

pesquisa se insere, viu-se que nao se poderia falar de crise do sindicalismo do segmento dos 

trabalhadores do ensino superior sem que se deixe de abordar os determinantes da politica 

publica de educacao na sua feicao de nivel superior, tanto quanto os condicionantes impostos 

pela Reforma do Estado e a construcao e evolucao das relacoes de trabalho no espaco 

universitario dai advindas. Busca-se, assim, evidenciar as trajetorias do sindicalismo no 

espaco universitario, trajetorias que sao,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis-a-vis, em certos aspectos, bastante convergentes 

em relacao aquelas desenvolvidas pelo objeto pesquisado. 

O 4° capitulo diz respeito ao SINTESPB, aborda como se organiza esse importante 

espaco social - a educacao publica de nivel superior na Paraiba, suas dinamicas, perspectivas 

e enfrentamentos, tendo como elemento de conducao a trajetoria historica e sindical dos 
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trabalhadores do setor publico em educacao superior, seus dilemas, praticas, percepcoes e 

enfrentamentos, visto sempre dentro de uma otica de crise do sindicalismo. 

Nas Consideracoes Finais sao sistematizados as principals conclusoes possibilitadas 

pelo presente estudo. 



24 

2 G L O B A L I Z A C A O , TRANSFORMACOES NO M U N D O DO T R A B A L H O E 

SINDICALISMO 

2.1 - Do Fordismo a Producao Flexivel 

O mundo do trabalho vem passando, ha mais de tres decadas, por importantes 

mudancas que alteraram substancialmente as relacoes entre Capital/Trabalho, com 

repercussSes profundas sobre as organizacoes de trabalhadores, especificamente as sindicais. 

Sob a egide de um processo de reestruturacao produtiva, surge, a partir de meados dos 

anos 1970, um esgotamento do modelo anterior baseado na producao e consumo de massa, 

conhecido por fordismo, evidencia de uma crise nos padroes de acumulacao capitalista, de 

carater estrutural, que tinha como pressupostos basicos, entre outros, a producao e consumo 

em larga escala, rigidez do mercado de trabalho, denominados por Bihr (1998) e Harvey 

(1992) como "crise do pacto fordista." 

Havia, pois, toda uma conjuntura internacional adversa, do ponto de vista da dinamica 

da acumulacao capitalista, a saber: busca de novos nichos de mercado que pudessem servir 

para realizacao da producao; rigidez em termos de opcoes de investimento de curto-prazo; 

capitais de longo-prazo imobilizados exigidos para a manutencao dos padroes de consumo de 

massa; choques de oferta (aumento no preco do petroleo em 73 e 75); forte aumento da taxa 

de juros da economia do EUA, para conter o surto inflacionario galopante, oriundo do 

desequilibrio fiscal americano, gerado para custear as guerras do Vietnam e da Coreia; e 

rigidez do mercado de trabalho. Esse "pacto" consistia num arranjo entre trabalhadores 

(representados pelos seus sindicatos), o patronato e o Estado, buscando-se garantir, 

minimamente, aos primeiros pactuantes, beneficios sociais e uma promessa de acesso cada 

vez mais ampliado ao consumo, e a todos os beneficios sociais cabiveis, desde que o 

trabalhador concordasse com um "abrandamento" na conflitualidade inerente as desiguais 

relacoes entre capital/trabalho, como tambem as suas demandas historicas de lutas. 

Num cenario em que a competitividade capitalista torna-se selvagem, as empresas 

buscam se reestruturar para poderem concorrer num mercado agora nao mais nacional, mas, 

global, onde padroes, processos e tempos especificos sao, quase que instantaneamente - na 

velocidade virtual - , alterados, para poderem servir ao processo de acumulacao capitalista, de 

maneira a que se possa produzir mais e melhor, de preferencia, com menos gente trabalhando. 
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A recente reestruturacao no capitalismo, enquanto relacao social de producao, da-se 

num contexto lastreado na revolucao dos computadores da microinformatica e da automacao 

em escala global
3

 (CASTELLS, 2005, p.71), assim como a partir da introducao de novas 

formas de organizacao da producao. ( R A M A L H O & S A N T A N A , 2004, p 11-12). Aliado a 

tudo isto ha toda uma gama de novas "tecnologias" de gerenciamento da producao - CCQ, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Just-Time, Kaizen, etc. (ANTUNES, 1997). Parte-se, pois, de um regime de producao 

taylorista/fordista4, para um modelo de acumulacao flexivel, onde predominam formas 

produtivas flexibilizadas e desregulamentadas. 

Em detrimento de padroes "rigidos", caracteristica do regime fordista de acumulacao, 

exigia-se um novo "rearranjo", uma nova "repactuacao" do modo de regulacao e, por 

conseqiiencia, do padrao de acumulacao, surgindo assim, com o intuito de debelar a crise j a 

instalada, um novo padrao de acumulacao, denominado de "acumulacao flexivel" Harvey 

(1992, p. 135-37). A "acumulacao flexivel" norteia-se pela flexibilizacao de produtos e 

processos, sempre buscando a recomposicao dos ganhos de produtividade e da taxa de lucro, 

respectivamente, sendo que ambas estavam em franco descenso desde a decada de 1960. 

(BIRH,1998,p. 65 e 75). 

Outro aspecto que sobressai nesse contexto e o aumento do desemprego, desta vez de 

carater estrutural, 

Parece implicar niveis relativamente altos de desemprego estrutural, em 

oposicao ao desemprego "fricional" (sazonal), rapida destruicao e 

reconstrucao de habilidades , ganhos modestos (quando ha) de salarios reais 

e o retrocesso do poder sindical - uma das colunas politicas do regime 

fordista. (HARVEY, 1992, p. 141). 

A "acumulacao flexivel" surge como resposta a rigidez fordista e buscara romper -

desregulamentando - o mercado de trabalho. 

O mercado de trabalho, por ex. passou por uma radical reestruturacao. 

Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competicao e do 

estreitamento das margens de lucro, os patroes tiraram proveito do 

enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mao-de-obra 

Entre outros resultados, configura-se o ramo da Telematica e um novo ramo da ciencia da informacao, que 

relaciona inovacoes em processos e produtos oriundos da juncao entre a informatica e as telecomunicacoes, 

possibilitando o processamento, a compressao, o armazenamento e a comunicacao de grandes quantidades de 

dados (nos formatos texto, imagem e som), em curto prazo de tempo, entre usuarios localizados em quaisquer 

pontos do Planeta. 

4 Conforme observa Antunes (2008, p. 205), "entendemos o tayrolismo e o fordismo como padrao produtivo 

capitalista desenvolvido ao longo do seculo XX e que se fundamentou basicamente na producao em massa, em 

unidades produtivas concentradas e verticalizadas, com um controle rigido dos tempos e movimentos, 

desenvolvidos por um proletariado coletivo e de massa, sob forte despotismo e controle fabril." 
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excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes de 

contratos de trabalho mais flexiveis [...] mais importante do que isso e a 

aparente reducao do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho 

em tempo parcial, temporario ou subcontratado. (HARVEY, 1992, p. 143). 

Percebe-se, pois, que ha um movimento no sentido de "desobstruir" o mercado de 

trabalho dos chamados "controles legais", ou seja, uma desregulamentacao combinada com a 

precarizacao das relacoes de trabalho, almejando uma vulnerabilizacao das condicoes de vida 

da classe trabalhadora. Busca-se flexibilizar produtos e processos de trabalho, tendo neste 

caso como mola mestra a desregulamentacao dos direitos trabalhistas, subordinando, assim, 

ainda mais, o trabalho ao capital, alterando a sua objetividade e, por conseqiiencia, a 

subjetividade do trabalhador. Ao alterar o quadro das relacoes entre capital/trabalho, a 

repercussao dar-se-a diretamente nas organizacoes de classe dos trabalhadores - seus 

sindicatos. 

Ora se somarmos os efeitos decorrentes do crescimento do desemprego estrutural com 

a precarizacao do trabalho e uma desregulamentacao das condicoes de trabalho, rapidamente 

teremos aquilo que Castel (1998, p. 530) chama de "supranumerarios". Enfim, a logica da 

reestruturacao produtiva parece nos levar a um mundo de informalidades, gerando assim uma 

massa de trabalhadores (des) sociabilizados num contexto de uma relacao de trabalho instavel, 

que no entender de Castel (1998) os desqualificam, tanto no piano civico, quanto no piano 

politico. Ademais 

O problema atual nao e, apenas, o da constituicao de uma "periferia 

precaria", mas, tambem, o da desestabilizacao dos estaveis. O processo de 

precarizacao percorre algumas das areas de emprego estabilizadas ha muito 

tempo, a precarizacao do trabalho e um processo central, comandado pelas 

novas exigencias tecnologico-economicas da evolucao do capitalismo 

moderno. CASTEL (1998, p. 526). 

Esta ideia de "desestabilizacao dos estaveis
5

" abordada por Castel (1998) caminha nas 

mesmas pegadas teoricas de Harvey (1992), pois, mesmos aqueles "estaveis" no mercado de 

trabalho, nem estes estao livres do "fantasma do desemprego" ou, o que e pior, do sub-

emprego, 

5Trata-se, no caso do Brasil, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA precarizagao do trabalho e, "compreendido como processo social constituido 

pela amplificasao e institucionalizacao da instabilidade e da inseguranca, expressa nas novas formas de 

organizacao do trabalho - onde a terceirizacao/subcontratacao ocupa um lugar central - e no recuo do papel do 

Estado como regulador do mercado de trabalho e da prote?ao social atraves das inovacoes da legislacao do 

trabalho e previdenciaria. Um processo que atinge todos os trabalhadores, independentemente de seu estatuto, e 

que tern levado a crescente degradacao das condicoes de trabalho, da saiide (e da vida) dos trabalhadores e da 

vitalidade dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 9 3 0  sindical." (DRUCK & MONY, 2007, p). 
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Estudos, como Pochmann (2001), Vasapollo (2006), Antunes (2007), caminham na 

mesma perspectiva de Harvey (1992), acentuam que a nova organizacao do trabalho e 

caracterizada pela extrema flexibilizacao, desregulamentacao de direitos e precariedade dos 

vinculos do trabalho. 

Enfim, tudo isto contribuiu para que a classe trabalhadora, no dizer de Antunes (2008, 

p. 198), sofresse um efeito de fragmentacao, de heterogeinizacao e complexificacao. Esta 

dinamica alterou a subjetividade do trabalhador, minando a coesao e a solidariedade de classe. 

Em suma, a reestruturacao produtiva trouxe um grau de perplexidade e complexificacao para 

o conjunto da classe trabalhadora, debilitando, enfraquecendo e desarticulando quaisquer 

movimentos de organizacao e luta sindical. 

Estudos levados a cabo por Antunes (1997), Alves (1998) e Borges (2005), em virtude 

das causas acima mencionadas, apontaram como uma das conseqiiencias dessas mudancas a 

queda brusca das taxas de sindicalizacao, nos anos 1980 e 1990 do seculo X X nos paises 

centrais do sistema
6

, que de certa forma, impactaram, tambem, ao nivel da America Latina e 

do Brasil. 

Autores como Harvey (1992), Rodrigues (1999), Alves (1998), Santana (2007), 

Ramalho (2003), Antunes (2007, 2008), Pocheman (2001), Vasapollo (2006), Borges (2005), 

Bihr (1998), entre outros, todos sao unanimes em indicar como causas para essa crise, alem 

dos j a elencados acima, o crescimento do desemprego estrutural, a perda de posicao relativa 

do emprego industrial para o emprego no setor de servicos, ressurgimento do setor informal, a 

precarizacao dos vinculos e condicoes de trabalho etc). 

O novo contexto obrigou, pois, as entidades de classe a partirem para a defensiva, nas 

suas trincheiras exclusivistas e corporativistas, lutando para nao perder os ganhos 

imediatistas, fazendo com que os sindicatos vivenciem uma tensao sempre perene entre a 

solidariedade intraclasse e a defesa de interesses imediatos. (SANTANA, 2007, p. 53). 

Enfim a dinamica da acumulacao flexivel impos um novo perfil do trabalho e por 

decorrencia, do trabalhador. 

6 Conforme ANTUNES (2008, p. 65), citando VISSER ( 1993, p. 18-19), "a Europa Ocidental em seu conjunto, 

excluido a Espanha, Portugal e Grecia, reduziu de 4 1 % em 1980 para 34% em 1989 a taxa de sindicalizacao, o 

Japao reduziu a taxa de sindicalizacao de 30% para 25% no mesmo periodo , tendo os EUA , passado de 23% a 

16%". 
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2.2 - O Fenomeno da Globalizacao 

O fenomeno que se efetiva na contemporaneidade sob a denominacao de 

"globalizacao
7

" pode ser definido como sendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um "conjunto de relacoes sociais que se 

traduzem na intensificacao das interacoes transnacionais, sejam elas praticas interestatais, 

capitalistas globais, ou praticas sociais e culturais transnacionais." SANTOS ( 2005, p.85). 

Confira-se uma dicotomia entre local/global e o endogeno/exogeno em relacao aos novos 

espacos e ritmos, numa relacao entre fenomenos dominantes (globalizados) e fenomenos 

dominados (localizados).(SANTOS, 2005, p.88). 

A dinamica do capitalismo contemporaneo vem imprimindo uma nova percepcao na 

classe trabalhadora, alterando-lhe tanto a esfera objetiva do trabalho social quanto a sua 

subjetividade, imprimindo novos padroes agora globais para que se reafirme o carater 

capitalista da producao. Na visao de Ianni (1997, p. 19) 

O que se impoem, com forca avassaladora, e a realidade da fabrica da 

sociedade global, altamente determinada pelas exigencias da reproducao 

ampliada do capital. No ambito da globaliza9ao, revelam-se as vezes 

transparentes e inexoraveis os processos de concentra9ao e centraliza9ao do 

capital, articulando empresas e mercados, for9as produtivas e centro 

decisorios [...] tecendo provincias na9oes e continentes. 

Essa percepcao do trabalhador ocorre mediatizada pela hoje chamada "grande midia", 

agora em escala global, que trabalha a sua consciencia e os seus conteudos imaginativos, 

buscando homogeneizar e coletivizar visoes de mundo, antes de carater individual, 

projetando-as no quotidiano do trabalhador, para que, " todos estivessem ai representados, 

refletidos, e figurados, sem o risco de convivencia nem da experiencia " conforme ( I A N N I 

apud SANTOS, 2005, p. 45), no ara de torna-lo "domesticavel" e maleavel, a f im de que esse 

seja capaz de se submeter, passivamente, aos ditames da nova logica acumulativa do capital. 

Quanto ao sindicalismo o fenomeno da Globalizacao, em nao sendo homogeneo, mas 

heterogeneo, multifacetado e complexificado, com vieses de dificil concretizacao em vista de 

realidades que se permutem reciprocamente, do local ao global e vice-versa, tern trazido 

impactos decisivos. Do ponto de vista da classe trabalhadora e da luta sindical, nao se tern 

conseguido organizar o enfrentamento coletivo, conforme se fazia em momentos passados, 

em virtude da propria dispersao espaco/temporal a que foi acometida a producao. Nesta linha 

raciocina tambem Ianni (1997, p. 47) quando estabelece: 

7 Existem varias acep9oes e leituras a respeito do termo Globaliza9ao, para uma discussao inicial ver (SANTOS, 

B. S. 2005, p. 25-98). 
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Na base da intemacionalizacao do capital estao a formacao, o 

desenvolvimento e a diversificacao do que se pode denominar "fabrica 

Global" Intensificou-se e generalizou-se o processo de dispersao geografica 

da producao, ou daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9as produtivas, compreendendo o capital, a 

tecnologia , a for9a de trabalho, a divisao do trabalho social, o planejamento 

e o mercado tudo isso amplamente agilizado e generalizado com base nas 

tecnicas eletronicas. 

Conforme teoriza Santos (2005) e Silva (2005), o paradigma da refoimulacao 

produtiva global impoe, em alguns paises centrais do sistema capitalista mundial, como 

tambem, naqueles que lhe sao subordinados, a pratica de uma nova "tecnologia social" - a 

concertacao social - que elege comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leitmotiv a colaboracao passiva do Trabalho junto ao 

Capital, para que todos possam "lucrar" com esta modalidade. 

Nestas pegadas acima se Globalizam as instituicoes, os principios juridicos politicos, 

os padroes socio-culturais e todo o conjunto cultural e diversificado que compoem hoje o 

modelo capitalista de producao. Por forca disto, a governanca Global, antes exercida pelos 

Estados-nacoes do sistema central, agora passa a ser exercida no amago de orgaos de carater 

multilateral, do tipo F M I , B M (Banco Mundial) e demais estruturas de poder Global. 

Conforme entendimento de I A N N I (1997), esse fenomeno de transferencia de poder dos 

Estados-nacoes para as maos de organizacoes multilaterais diz respeito a propria distincao 

entre o capitalismo global de cariz neoliberal dos dias atuais re o capitalismo liberal do Seculo 

X V I I I I , quando do surgimento do Estado-nacao, produto da revolucao burguesa. Segundo o 

autor 

o que distingue o fato do neoliberalismo (do liberalismo do sec. XVIII) e 

que ele diz respeito a vigencia e generaliza9ao das fon^as do mercado 

capitalista em ambito global; alguns de seus polos dominantes e centro 

decisorios localizam-se em Estados nacionais mais fortes, mas, forma-se 

polos tambem dominantes e centros decisorios em empresas, corpora9oes e 

conglomerados transnacionais. Enquanto o liberalismo baseava-se, ou pelo 

tomava-o como parametro, no principio da soberania nacional, o 

neoliberalismo, passando por cima dele, tende a deslocar as possibilidades 

de soberania para as organ iza9oes, corpora9oes e outras entidades de ambito 

global. Sao as elites de varios tipos que organizam e dinamizam as 

organ iza9oes e in st itu i96es multilaterais e as corpora9oes transnacionais,a 

m odern iza9ao dita globalizante confere tarefas fundamentals aos quadros ou 

elites intelectuais. ( I A N N I , 1997, p.78-79). 

E vai mais alem, quando nos aponta que 

Na epoca da globaliza9ao, mundializan-se as in st itu i96es mais tipicas e 

sedimentadas das sociedades capitalistas dominantes. Os principios 

envolvidos no mercado e no contrato generalizam-se, tornam-se padroes. 

Principios como mercado, livre empresa, produtividade, lucratividade, 

flexib iliza9 ao, consumismo, autom a9ao, tecn ifica9ao,etc. Esse e o contexto 
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em que as coisas passam a ser atravessadas pela desterritorializacao. Na 

medida em que se desenvolve e generalizam, ultrapassam ou dissolvem 

fronteira de todo o tipo , local, nacional, regional, continental.Desenvolve-se 

relacoes em geral traduzida em tecnicas sociais de producao e controle [...] 

esse e o reino da razao instrumental, tecnica ou subjetiva, permeando 

progressivamente todas as esferas da vida social, em ambito local, nacional, 

regional e mundial. ( I A N N I , 1997, p. 80-1). 

Se entendermos da forma que o autor acima coloca vamos raciocinar que o sindicato, 

conforme conhecemos atualmente, e tambem uma instituicao tipica do capitalismo de base 

fordista/taylorista, fadada a sofrer os impactos da crise desse paradigma produtivo e societal. 

Uma possivel solucao para tal problema, indicada por Santos (2005), seria a de que, para uma 

nova ordem mundial do capital Globalizado, deveriamos ter tambem um movimento sindical 

de carater global que pudesse fazer frente as novas demandas do mundo do trabalho em escala 

global, tanto quanto resistir de forma mais efetiva aos ditames do capital nessa. Ademais, 

estariamos em pleno surgimento de uma 

Nova divisao internacional do trabalho e da producao, envolvendo a 

complementaclo ou superacao dos procedimentos do fordismo, das linhas de 

montagens de produtos homogeneos, tudo isso amplamente agilizado pela 

automacao, pela robotizacao, pela microeletronica e pela informatica. 

( I A N N I , 1997, p.52). 

Vale a pena frisar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pari passu a isto, o processo de internacionalizacao do capital, 

cariz do capitalismo globalizado, consubstancia-se numa dinamica que preve 

simultaneamente a "internacionalizacao do processo produtivo, mas tambem a 

internacionalizacao da questao social
8

. Como ocorre em toda formacao social capitalista, 

tambem na global desenvolve-se a questao social." ( I A N N I , 1997, p.53). O enfrentamento 

coletivo dar-se-ia hoje, no contexto de um mundo globalizado, diferentemente daquele que 

persistiu durante toda a fase pre Globalizacao do capital, sendo necessario se desenvolver 

novos mecanismos pelos trabalhadores que unifique as lutas ao nivel global. 

Por outro lado, temos que o aparelho de Estado passa por mudancas e tende a se 

transformar para que possa prestar-se as suas novas funcoes dentro da nova ordem mundial 

que se estabeleceu. Neste sentido, o Estado e levado a 

8 Assim "No desenvolvimento historico da internacionalizacao do capital, o Estado-nacao tera de considerar, 

com crescente seriedade, a sua realidade externa, na medida em que certas partes do Estado - umas mais do que 

outras - terao de submeter-se a situacao internacional. A luta de classes conduzida pelo capital ocorre por todo o 

mundo, e o proletariado nao pode mais ignorar este fato. Nesta luta de classe em nivel mundial, .o capital tern a 

iniciativa. E necessario introduzir a luta de classes do proletariado na analise do processo dc 

internacionalizacao." (IANNI,1997, p. 53 apud PALLOIX, 1977, p. 11, 13 e 16). 
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Reorganizar-se ou modernizar-se segundo as exigencias do funcionamento 

mundial dos mercados (...) dai a internacionalizacao das diretrizes relativas a 

desestatizacao, a desregula9ao, a privatizafao, a abertura de fronteiras, 

cria9ao de zonas francas. ( I A N N I , 1997, p.48-9). 

Essa "reforma"' do aparelho de Estado nos leva diretamente em direcao aos estudos de 

Santos (2005), quando este preceitua que a globalizacao tern, do ponto de vista conceitual, 

duas componentes: a) uma prescritiva; b) outra descritiva. A segunda componente e aquela 

em que, geralmente, e preconizada nos diversos "documentos internos" do F M I e do Banco 

Mundial para paises emergentes, como e o caso do Brasil. Este 

Consenso e conhecido por consenso neoliberal ou consenso de Washington 

por ter sido em Washington, em meados da decada de oitenta, que ele foi 

subscrito pelos Estados centrais do sistema mundial, abrangendo o futuro da 

economia mundial, as politicas de desenvolvimento e especificamente o 

papel do Estado na economia. Nem todas as dimensoes da globaliza9ao 

estao inscritas do mesmo modo neste consenso, mas todas sao afetadas pelo 

seu impacto. (SANTOS, 2005, p. 27). 

Ainda conforme o autor, o receituario e aplicado dentro de um contexto gradativo que 

e aquele que preve prescricoes, conforme foi visto acima, de maneira diferenciada. Ou seja, 

para determinados paises do centro do sistema devera ser aplicado o dito consenso com 

menos rigor e mais flexibilidade, enquanto que para paises da periferia ou paises emergentes 

a prescricao vai num sentido bem mais rigoroso e inflexivel. 

Outra questao que se evidencia com relacao a globalizacao do capitalismo 

contemporaneo e o predominio da esfera financeira, caracterizada por uma verdadeira 

"autonomizacao" da esfera economica em detrimento da dimensao politico-institutional. Vale 

lembrar conforme Ianni (1997, p. 56) 

A rigor, o capital financeiro parece adquirir mais for9a do que em qualquer 

epoca anterior, quando ainda se encontrava enraizado em centros decisorios 

nacionais, mais ou menos subordinados ao Estado-na9ao. Formam-se redes e 

circuitos informatizados, por meio dos quais as transnacionais e os bancos 

movem o capital por todos os centros do mundo. 

E isso tem impacto na conducao do conjunto de politicas economicas dos Estados-

nacoes. Pois, ao inves desse volume de capitals fmanceiros serem investidos nas atividades da 

esfera produtiva, serve de lastro para atividade meramente especulativa. Essas "redes de 

comunicacao e circuitos informatizados" representam o que tem de mais avancado no 

movimento de mundializacao do capital, pois 
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A capacidade intrinseca do capital monetario de delinear um movimento de 

valorizacao 'autonomo', com caracteristicas muito especificas, foi al9ada 

pela globaliza9ao financeira a um grau sem precedentes na historia do 

capitalismo. As institui9oes financeiras, bem como os 'mercados 

financeiros' [...], erguem-se hoje como for9a independente todo-poderosa 

perante os Estados (que os deixaram adquirir essa posi9ao, quando nao os 

ajudaram), perante as empresas de menores dimensoes e perante as classes e 

grupos sociais despossuidos, que arcam com o peso das 'exigencias dos 

mercados. (CHESNAIS, 1996, p. 239, apud VERAS DE O L I V E I R A e 

MOREIRA, 2009, p. 05). 

Isto posto, dai se depreende que ha no momento atual, por conta da financeirizacao da 

economia baseada na autonomia do capital fmanceiro em face do capital produtiva, todo uma 

conjugacao de fatores que apontam na direcao de uma sempre crescente "autonomizacao da 

esfera economica frente a esfera politica"', vertida nas concepcoes ditadas pelo mercado em 

detrimento do Estado. Neste sentido, cabe ao Estado, "apos um longo periodo de intervencao 

na vida economica e social" buscar ele mesmo, paradoxalmente, o retraimento de si mesmo, 

pois, " o Estado tem de intervir para deixar de intervir, ou seja, tem de regular a sua propria 

desregulacao." (SANTOS, 2005, p. 38). 

Em grandes contornos, a tendencia inserida no contexto das medidas sociais, politicas 

e economicas da Globalizacao, sob a egide do consenso de Washington, exigem uma Reforma 

do Estado, que "consiste em substituir ate ao maximo que for possivel o principio do Estado 

pelo principio do mercado" (SANTOS, 2005, p.39), tanto quanto delimitando o seu espaco de 

poder e acao a um mero papel admini strati vo, que implicaria em, consequentemente, reducao 

do seu tamanho, do niimero de servidores publicos e de sua desobrigacao com as funcoes 

sociais. 

Para Antunes (1997), o sindicalismo so cumprira o seu papel de elemento renovador e 

alternativa que recupere valores socialistas originais e uma sociabilidade mais coesa e 

participativa quando o trabalhador e sua entidades de classe forem capazes de " i r alem do 

capital", negando assim uma globalizacao e integracao que "integra por fora e desintegra por 

dentro", ou seja, uma logica contraditoria em si mesma. 

2.3 - A Crise do Sindicalismo 

As transformacoes que ocorreram no periodo pos-guerra, com o advento do Fordismo 

nos paises centrais tiveram como pressupostos um sindicato forte e atuante, capaz de 

participar da interlocucao, juntamente com os demais atores, no amago do "pacto fordista" 
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(isso nos paises centrais). Entretanto, como contrapartida desta "participacao", era-lhe 

exigido, na qualidade de legitimo representantes dos trabalhadores e de suas demandas, que 

deveriam "trocar ganhos reais de salarios, pela cooperacao na disciplinacao dos trabalhadores 

de acordo com o sistema fordista de producao" (HARVEY, 1992, p. 19), ou seja, o 

trabalhador estaria a partir dai submetido a um trabalho rotinizado, parcelizado, alienante e, 

agora, mecanizado. E obvio que as resistencias nao tardariam a surgir. 

Destarte, a competicao capitalista cada vez mais acirrada por novos nichos de mercado 

e uma constante queda nas taxas de produtividade e de lucro acabou por levar o regime 

fordista ao seu esgotamento, dai derivando-se toda uma serie de acertos e ajustes que viriam a 

ocorrer no sentido de se recolocar a acumulacao capitalista em novos patamares
9

. 

No cerne deste rearranjo, o sindicalismo operando dentro daquele paradigma 

corporativista, burocratizado e verticalizado, ja nao mais serviria aos interesses do capital, 

estaria, pois, com os seus dias contados. U m "novo" modelo de acumulacao iria exigir, por 

tabela, um novo sindicalismo, bem mais "cooperativo" com os interesses do capital em 

detrimento do trabalho. 

Neste sentido o movimento operario entrou no seculo X X , nas grandes formacoes 

capitalistas ocidentais, notadamente na Europa, dividido entre duas ideias forcas, ideias essas 

que foram responsaveis por direcionar a sua pratica sindical com conseqiiencias bastante 

diversas em ambos os casos. De um lado, a forca politico-ideologica ligada a Social-

democracia, de carater reformista. De outro, persistia uma visao de carater mais 

revolucionario. Enquanto que aquela buscava "conciliar interesses do proletariado com os 

interesses da burguesia, no quadro de uma democracia participativa", atraves da participacao 

da classe operaria nas esferas representativas do Estado, essa ultima caminhava na perspectiva 

de uma ruptura violenta com o "status quo" reinante atraves de movimentos de "mobilizacao 

e enquadramento politico-militares das massas populares (proletarios do campo e da 

cidade)".
7 0 

9Bihr (1998, p. 40) comenta que se tratava de substituir um regime de acumulacao de capital, anteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA extensivo, 

com base na extracao da mais valia absoluta: "na extracao do trabalho excedente pelo simples prolongamento da 

duracao do trabalho alem do tempo de trabalho necessario e pelo aumento de sua intensidade", por outro regime 

de carater mais intensivo, com predominio na formacao de mais valia relativa: "o aumento do trabalho excedente 

pela diminuicao do tempo de trabalho necessario a reproducao da forca de trabalho do proletariado, gracas ao 

aumento continuo da produtividade media do trabalho social" fixando a taxa de lucros em niveis mais aceitaveis. 
1 0 Bihr (1998, p. 20) assim comenta: "Nesse sentido, a existencia e a originalidade do modelo social-democrata 

esta relacionada, em primeiro lugar, a seu curioso projeto que propoe ao proletariado emancipar-se do 

capitalismo de Estado, emancipando o Estado do Capitalismo. Em outras palavras, esse projeto baseia-se na 

ideia de que o proletariado pode se libertar de sua exploracao e sua dominacao pelo capital [...] conquistando e 

exercendo o poder do Estado, tomando esse poder das mao da burguesia e de seus aliado politicos". Ou seja, 

expressa-se al a visao de que o Estado seria a "via obrigatoria e inevitavel da emancipacao do proletariado " 
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E obvio que visoes tao dispares haviam de alojar no seu amago divergencias 

inconciliaveis, haja vista as praticas politico-sindicais que ambas as vertentes apresentavam, 

tanto quanto os objetivos a serem colimados, antagonizando-se a "luta do proletariado por 

seus interesses imediatos (economicos ou politicos) e sua luta por seus interesses historicos." 

(BIPvH, 1998). 

No caso do "modelo"' social-democrata, a subjetividade da classe proletaria padecia de 

uma "cisao" entre consciencia sindical e consciencia politica (BIRH, 1998, p. 23), restando, 

assim, a atividade sindical subordinada aos ditames do partido social-democrata, elemento 

esse externo a dinamica sindical. Isto trazia para o sindicalismo, especificamente aquele de 

vertente "reformista" ou social-democrata, condicionantes no tocante a pratica sindical. O 

sindicalismo dai oriundo primava pela verticalizacao de suas estruturas (baseada em 

federacoes profissionais), fonte intrinseca da burocracia sindical (BIRH, 1998). Ja no 

sindicalismo de cunho mais "revolucionario", as estruturas eram mais horizontalizadas 

(preponderancia de sindicatos de base, o que incentivava e atribuia importancia as redes 

interprofissionais), que se transformavam em nucleos de solidariedade de classe, 

argamassando e congregando uma nova sociedade autogestada e emancipada dentro de 

padroes de desenvolvimento para o futuro". 

Ademais, a depender da conducao deste processo, tanto da vertente "reformista" 

quanto da "revolucionaria", ter-se-ia aquilo que Birh (1998) trata como sendo um "fetichismo 

do Estado"
1 2

, elemento esse responsavel pela gestao da inerente "conflitualidade" do sistema 

capitalista de producao, podendo, pois, tanto estar a servico da burguesia, quanto das classes 

subalternas. 

Igualmente, caberia ao Estado, atraves dos seus "aparelhos ideologicos de Estado" 

(escola, familia, igreja, imprensa, etc), compor, em nome da "paz social", uma estrutura 

organica e burocratizada de negociacao de onde surgiria uma nova "aristocracia" sindical -

(grifos do autor). No tocante a variante dita "revolucionaria": o autor observa "visa a expropriacao da burguesia 

e de seus aliados (as outras classes proprietarias) pela estatizacao do conjunto dos meios de producao, destinada 

a lancar as bases de um desenvolvimento autocentrado, planificado pelo aparelho de Estado" e adita "Nessas 

condic5es, a conquista do poder de Estado supoe uma ruptura violenta com as formas institucionais da 

democracia parlamentar e na maior parte das vezes so pode ser efetuada pela via insurrecional." (BIHR, 1998, 

p.21). 

1 1 Birh (1998, p.29) assim observa "a diferenca radical entre sindicalismo revolucionario e sindicalismo social-

democrata dava-se, de fato, neste ponto essencial: a autonomia estrategica, organizacional e cultural dos 

sindicatos reconhecida pelo primeiro e negada pelo segundo que, em ultima analise reduzia os sindicatos a 

funcao de "correias de transmissao" do partido, de acordo com a formula bem conhecida de Lenin, mas que a 

social-democracia anterior a 1914 ja soubera colocar em pratica." 
1 2

 Birh (1998, p. 31) nos mostra que "o sucesso do modelo social-democrata operario e explicado, em primeiro 

lugar , pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impregnacao do fetichismo do Estado no proprio seio do proletariado e do movimento operario, 

fetichismo que, como vimos, constitui o principio diretor do modelo social-democrata" (grifos do autor). 
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operaria com interesses nem sempre convergentes com os daqueles de suas proprias bases. 

Alem de tudo isto, soma-se a forma como os conflitos sao resolvidos no amago das 

instituic5es do Estado, pois para isso era necessario que 

Em sintese, conforme nos ensina Birh (1998), a ascensao e consolidacao do 

sindicalismo social-democrata, apos azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V guerra mundial, marca uma fase historica na luta da 

classe operaria, pois a figura do operario de oficio vai sendo, paulatinamente, substituido pelo 

chamado "operaria-massa", que se prestaria convenientemente aos interesses de acumulacao 

do regime fordista/taylorista, naquele contexto em ascensao. Essa substituicao teve uma 

influencia marcante no sindicalismo, notadamente aquele de vertente mais "reformista'", nao 

se dando o mesmo com o sindicalismo de carater mais aguerrido, que tendeu a ser 

neutralizado, em virtude de que o primeiro tinha na figura do operario massificado um 

elemento mais "pacificado", tendo engrossado as fileiras das organizacoes sindicais do tipo 

social-democrata. 

Deve-se considerar, no entanto, que os termos do pacto fordista, naquelas realidades 

socioeconomicas em que o mesmo foi oficializado (Europa setentrional), resultaram de um 

processo muitas vezes cego e, portanto, ilusorio para seus protagonistas. (BIRH, 1998, p.36). 

Este modelo previa uma tendencia de que trabalhadores e capitalistas negociassem a 

distribuicao da riqueza produzida (respeitados alguns limites), combinando-se produtividade 

maxima e intensidade de trabalho com salarios sempre crescentes, acompanhando, assim, os 

ganhos de produtividade. (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 251). O carater organizacional 

dos sindicatos (a forma e o tipo de representacao) foi fundamental. O papel jogado pelos 

sindicatos era decisive O proletariado renunciou a "aventura historica" em troca da garantia 

de sua "seguridade socia l ."
, I S

 (BIHR, 1998). 

A perspectiva de um nivel de vida mais "aceitavel", a garantia do emprego, uma 

melhor condicao social de vida, a manutencao de um salario fixo e minimo, tudo isto, 

1 3 Comenta Birh (1998, p.37): "Renunciar a 'aventura historica'? E renunciar a luta revolucionaria, a luta pela 

transformacao comunista da sociedade; renunciar a contestacao a legitimidade do poder da classe dominante 

sobre a sociedade, especialmente sua apropriacao dos meios de producao e as finalidades assim impostas as 

forcas produtivas. E, ao mesmo tempo, aceitar as novas formas capitalistas de dominacao que vao se desenvolver 

pos-guerra , ou seja, o conjunto das transformacoes das condicoes de trabalho e, em sentido mais amplo, de 

existencia que o desenvolvimento do capitalismo vai impor ao proletariado neste periodo. 

o Estado fosse considerado como o lugar 'natural' de resolucao pacifica dos 

conflitos sociais no sentido da busca de um 'equilibrio de compromisso' 

entre elas. Todos estes efeitos conjugaram-se para tornar plausivel a ideia 

que a solucao dos problemas encontrados pela luta de classe do proletariado, 

e ate a via de sua emancipacao, encontravam-se no Estado; e que convinha 

dar forma politica ( ou melhor, estatal) a essa luta." (BIRH, 1998, p. 32). 
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acabaria por lancar o proletariado numa situacao de dependencia em relacao aos ditames do 

regime fordista, e essa dependencia caracterizava-se por ser pratica e ideologica em relacao ao 

Estado, traduzida pelo nome de "Estado do bem-estar"
1 4

. 

Como este processo de "subordinacao do trabalhador'", imposto pelo fordismo, 

transformava o operario (agora operaria-massa) em apendice da estrutura de producao com 

um trabalho "alienante" parcelizado, disciplinado e confinado a um estilo de vida que nao lhe 

era natural, gerando uma pressao de tal forma que no final dos anos 60, e inicio dos anos 70, 

explode uma contestacao, sob forma de lutas proletarias, que nao pouparam a nenhum das 

formacoes capitalistas desenvolvidas. Esta revolta da "classe subalterna", segundo analises do 

periodo
1 5

, levou a uma "crise do trabalho" e, sobretudo, "crise do capital", alterando os niveis 

de produtividade, por forca da desorganizacao da producao capitalista. 

Outro aspecto que fica evidente na analise produzida por Birh (1998) e aquele que diz 

respeito, justamente, a revolta em desfavor do modelo sindical social-democrata, que neste 

novo momento passou a softer uma serie de injuncoes no sentido de se restabelecer pontos de 

ligacao entre a tradicao de luta do proletariado (da epoca pre-fordista): 

Decretado o divorcio entre a ala mais agitada do proletariado ocidental e os 

organismos sindicais e politicos constitutivos desse modelo. Essas 

organizacoes eram evidentemente incapazes de organizar e dirigir um 

movimento proveniente da base, todas estas organizacoes se comportaram 

como perfeitas guardias do capital, algumas tentando sabotar o movimento, 

colaborando, ate mesmo, para a sua repressao fisica. (BIRH, 1998, p.62). 

Em suma, no curso dos ultimos cinqiienta anos os sindicatos tinham comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Leit-motiv 

da sua existencia, eficacia e legitimidade, a funcao de mediadores entre o capital e o trabalho. 

Com o irromper da crise o sindicato (especificamente o Europeu), teve que fazer frente aos 

desafios colocados pela ruptura do pacto fordista, buscando tratar de "adaptar-se" aos novos 

padroes societais, ao inves de lutar para mudar os novos condicionantes impostos pelas 

classes dominantes, com a chegada da crise na producao, indo, inclusive, contra os interesses 

da classe proletaria que diziam representar. Nesse sentido, o desnorteamento em que o 

1 4 "E justamente a garantia de adquirir direitos, nao so formais (direitos civicos e politicos) mas reais (direitos 

sociais ), cujo respeito seria garantido pelo Estado, e de ter acesso a uma vida se nao agradavel, pelo menos 

suportavel (aceitavel)." (BIHR, 1998, p.38). 
1 5 Conforme nos noticia Birh (1998, p.70), ve-se que a revolta era "contra os metodos de exploracao do trabalho, 

por parte das camadas proletarias, que eram suas principals vitimas, marcada por aumento do absenteismo, do 

turn-over, da dilapidacao, da sabotagem, das greves, etc", redundando, nao so apenas em aumento dos custos 

salariais, mais em desorganizacao da producao capitalista e sua produtividade influindo diretamente na 

manutencao da taxa de lucro. 
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movimento operario foi lancado foi responsavel pela "crise de identidade" que alguns objetam 

nas suas analises. (BIRH, 1998). 

Essa "perda de rumos" deu-se apos anos de uma pratica sindical voltada quase que 

exclusivamente para a mediacao/negociacao de interesses, que nem sempre expressavam a 

vontade da base. Estas negociacoes eram sempre conduzidas pelas liderancas sindicais que, 

isoladas de suas bases, terminariam por estabelecer um distanciamento prejudicial em termos 

de lacos de solidariedade entre os trabalhadores, ocasionando dificuldades a luta 

emancipatoria do proletariado. 

Como efeito direto deste distanciamento, as organizacoes sindicais passaram a se 

burocratizarem, tornarem-se corporativas e, no limite, clientelistas quando nao corruptas
 1 6

. A 

crise que se instalou nas instituicoes sindicais, nos seus aspectos politico-organizativo, 

valorativo e subjetivo-ideologico, e por demais evidente. No entanto, "o cerne essencial e 

determinante da crise do sindicalismo moderno no limiar do seculo X X I e a instauracao do 

complexo de reestruturacao produtiva, capaz de impulsionar o "novo (e precario) mundo do 

trabalho" (ALVES, 2005, p.83). Essa crise atingiu assim, em cheio, a subjetividade do 

trabalhador, levando-o a nao se reconhecer mais como tal, e as entidades sindicais, jogando-as 

numa posicao "defensivista", preocupada, apenas, com o imediato, o legal, o corporative 

Entretanto, para pensarmos o caso brasileiro, como tais tendencias, da flexibilizacao e 

da globalizacao, repercutem na dinamica social mais geral e nas relacoes de trabalho mais em 

particular? Nos voltemos agora para isso. 

2.4 - Aspectos Estruturais do Desenvolvimento Brasileiro 

Com a revolucao de 1930, toda uma estrutura economica brasileira passa por um 

momento de mudancas, em que saimos de um modelo agrario-exportador para um modelo 

baseado na estrutura produtiva urbano-industrial. (OLIVEIRA, 2003). Tratou-se, pois, de se 

implantar uma nova matriz produtiva baseada na conjugacao de capital e trabalho, sendo que 

o primeiro deveria ter a primazia sobre o segundo. Para tanto, lancou-se mao de mecanismo 

de controle e regulamentacao dos fatores que interagem na producao, sempre na perspectiva 

de atrela-los aos interesses hegemonicos do capital. 

1 6

 A proposito disto assim evidencia BIRH (1998, p. 48) "enquanto as organizacoes se burocratizavam, os 

dirigentes nao eram mais colocados sob o controle de sua base, tendiam a se tornar membros remunerados 

inamoviveis dos sindicatos, e, com isso, adquiriam interesses proprios distintos dos de sua base". 
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U m dos aspectos que melhor evidencia essa assertiva e o ligado azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legisla9ao 

trabalhista, que configura um arcabou90  "formal corporativista, da organ iza9ao dos 

trabalhadores e de sua possivel tutela do Estado." (OLIVEIRA, 2003, p. 36). No entanto, esse 

arcabou9o legal esconde mecanismos de um processo de acum ula9ao capaz de uma realiza9ao 

"que dependera substantivamente de uma realiza9ao parcial interna crescente." (OLIVEIRA, 

2003, p. 35.). 

Conforme explicita Oliveira (2003), contrapondo-se aqueles que pregam o suposto 

carater distributivista dos regimes populistas, que pontuaram no Brasil de 1930 a 1964, a 

fun9ao basica da regulam enta9ao legal de uma acum ula9§o constante e crescente era, 

sobretudo, preparar aquela popula9ao, que migrava dos aglomerados rurais tradicionais em 

dire9ao as grande cidades, para se tornar um "exercito industrial de reserva", adequado "a 

reprodu9ao do capital." (OLIVEIRA, 2003, p .38). Neste sentido, a legisla9ao trabalhista 

estava parametrizada de uma forma que 

Igualava reduzindo - antes que incrementando - o pre90 da for9a de 

trabalho. Essa opera9ao de igualar pela base reconvertia inclusive 

trabalhadores especializados a situa9ao de nao qualificados, e impedia - ao 

contrario do que pensam muitos - a form a9ao precoce de um mercado dual 

de for9a de trabalho. A regu lam en ta9ao das Leis de Trabalho operou a 

reconversao a um denominador comum de todas as categorias com o que, 

antes de prejudicar a acum ula9ao , beneficio-a. (OLIVEIRA, 2003, p. 38 -

grifo do autor). 

Para Oliveira (2003), a consecu9ao do objetivo de se implantar uma estrutura 

economica de carater capitalista aqui no Brasil, colocou-se em fmpao de uma intervemjao do 

Estado na condu9ao de uma politica ativa de form a9ao de uma base estrutural, com fixa9ao 

dos gastos fiscais em atividades diretas de produ9ao ou indiretas ligadas as atividades de 

reprodu9ao das condi9oes minimas do sistema capitalista 

No entender de Oliveira (2003, p. 40), "o seu papel e o de criar as bases para que a 

acum ula9ao capitalista industrial, no nivel das empresas, possa se reproduzir". E, aduz: "o 

Estado intervem para destruir o modo de acum ula9ao" em que a economia anteriormente 

estava baseada, permitindo assim que o novo e o velho fossem dialeticamente convivendo 

num dinamico processo de cr ia9ao e recr ia9ao de um novo modelo de acum ula9ao. 

Outra "especificidade" desse modelo, segundo OLIVEIRA (2003), diz respeito as 

rela9oes entre a m anuten9ao, am plia9ao e com bin a9ao do padrao dito "atrasado" da 

agricultura brasileira e as novas r edoes de produ9ao capitalistas, inseridas no contexto da 

agricultura brasileira, padroes esses que, diferentemente do que alguns consideram como 

dicotomicos (rela9ao "primitivo-moderno"), tiveram uma importancia na propria dinamica do 
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modelo, no sentido de complementaridade ao inves de antagonicidade. Esses processos 

participaram ativamente na formacao de um competente "exercito de reserva", na industria e 

nos servicos, capaz, inclusive, de impulsionar setores coadjuvantes da industria, como o setor 

de servicos que bebeu daquelas "sobras" oriundas do excesso de mao-de-obra imigrante em 

busca de melhores condicoes de vida e sobrevivencia. 

Na medida em que maiores contingentes populacionais aportavam nas zonas mais 

industrializadas, principalmente migrantes que vinham do Nordeste, mais e mais as relacoes 

Capital-Trabalho pendiam para o primeiro, em virtude da viabilidade de se aumentar a 

extracao de mais-valia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pari-passu, via reducao do salario medio real. Por pagar baixissimos 

salarios o setor terciario "transfere, permanentemente, para as atividades economicas de corte 

capitalista, uma fracao do seu valor, 'mais-valia' em sintese.*' (OLIVEIRA , 2003, p. 57). 

Neste sentido, nao ha de se falar em "inchaco" do setor terciario. (OLIVEIRA, 2003). 

Igualmente, deve-se salientar que num "capitalismo tardio" como o brasileiro, a funcao do 

setor servicos foi de coadjuvar o processo de acumulacao, funcionando como "franjas" que 

albergavam todas aquelas atividades que eram consideradas mais "arcaicas", participando 

assim da formacao do Produto Interno Bruto, como elemento de complementaridade. Haveria 

de se ter um crescimento do setor terciario que nao concorresse diretamente com a industria, 

em virtude dos escassos fundos publicos e possibilitando a "ordenacao" de um contingente 

sempre crescente de populacoes que saiam do campo em busca das cidades polos de 

industrializacao. 

Em sintese o processo de acumulacao de capital no Brasil pos-1930 traz em si mesmo 

contradicoes de uma dinamica "desigual mais combinada", fruto de uma "base capitalistica de 

acumulacao relativamente pobre," dependente quase que exclusivamente do setor externo. 

Da-se 

Introduzindo relacoes novas no arcaico e reproduzindo redoes arcaicas no 

novo em que a introducao de relacoes novas no arcaico libera forca de 

trabalho que suporta a acumulacao industrial-urbana e em que a reproducao 

de relacoes arcaicas no novo preserva o potencial de acumulacao liberado 

exclusivamente para fins de expansao do proprio novo. (OLIVEIRA, 

2003, p. 60). 

As articulacoes que sao montadas ao nivel das fracoes da classe dominante ligadas aos 

proprietaries rurais vis-a-vis aquela fracao da classe burguesa agora em ascensao, os 

empresario-industriais, buscam se ajustarem a um novo arranjo no poder. As classes 

subalternas nao sao nem de longe contempladas por esse processo de "revolucao pelo alto". A 

elas sobraria a subordinacao e o controle impostos por mecanismos e instituicoes que 



40 

deveriam primar pela conducao pacifica e cordata dos operarios. Para tanto, lancar-se-ia mao 

de novas tecnicas e padrSes de gestao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produ9ao e do trabalho, consubstanciadas no 

Taylorismo e Fordismo que, neste interim, batia a porta do recem inaugurado surto de 

industrializacao no Brasil. 

A historia do Taylorismo/Fordismo no Brasil, Segundo (GRACA DRUCK, 2001, p. 54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

apud VARGAS, 1985), inicia-se nos idos dos anos 1920 do seculo passado, quando j a havia 

uma preocupa9ao, por parte do empresariado brasileiro, no sentido de se organizar um 

mercado de trabalho, ampliando o trabalho assalariado. Tinham como meta, alem de organiza-

lo, controlar as classes subalternas. Nesta linha, foi a partir de 1930 que a burguesia industrial 

paulista e o taylorismo deram-se as maos, com a funda9ao do IDORT (Instituto de 

Organ iza9ao Racional do Trabalho), em 1931. 

A principal preocupa9ao da entao surgente burguesia industrial era no sentido de que 

deveria, entre outros objetivos, conter-se a "onda reivindicatoria", oriunda de sindicatos com 

orien ta9ao anarquista, or ien ta9ao essa reproduzida pela grande massa de operarios imigrantes 

de origem europeia (italianos, espanhois etc.), que vinham para Brasil em busca de melhores 

condi9oes de trabalho. 

U m ponto digno de nota, e que toda esta dinamica de propaga9ao do taylorismo surge 

na "Ad m in is t r a9 ao Publica do Estado de S. Paulo, tanto quanto na egide do estado novo, 

conforme a cr ia9ao do DASP (Departamento De Ad m in ist r a9ao do Servi90  Publico)", 

(DRUCK, 2001, p. 55) que serviu de refor90 ao trabalho do IDORT. Estas a9oes tiveram a 

sua decorrencia pratica na or ien ta9ao, pelos industrials, no sentido de "treinar", "educar" e 

"controlar" o aporte de mao de obra operaria nacional, no afa de substituir os operarios 

estrangeiros - principais fomentadores da polit iza9ao operaria - por trabalhadores mais 

"domesticados", prontos a serem inseridos e a cumprirem as exigencias do processo de 

in dust r ia liza9ao. Sao deste periodo a cr ia9ao das "escolas de form a9ao e qualifica9ao 

profissional", tipo SENAI, SESI, SESC, e outras (DRUCK, 2001, p. 55). Percebe-se, pois, 

uma forte intencionalidade da burguesia em surgimento, no sentido de contar com uma classe 

operaria docil. 

A referida autora nos mostra que o regime Varguista procurou, atraves da persuasao dos 

trabalhadores e do atendimento das reivin d ica9oes antigas de luta, tipo, ferias, horas extras, 

descanso semanal, etc., o controle severo das entidades sindicais livres - e desta epoca o 

aparecimento da figura do sindicato "chapa Branca
1

 ", movimento sindical atrelado ao 

1 7 Termo usado para denominar o "velho sindicalismo", caracterizado por praticas sindicais clientlistas, 

corporativas e burocratizantes, criados no regime Varguista e vinculados aos ditames do Estado Novo. 
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interesses do Estado Novo e, por conseguinte, aos interesses do padrao de acumulacao 

capitalista, submetendo o trabalhador ao "novo'" regime de producao que se queria implantar 

no Pais. Na genese desse processo as resistencias dos operarios nao tardaram. Enfim, a funcao 

do estado varguista sempre foi frear os impetos da classe subalterna, seja usando da violencia 

fisico/psicologica ou a simbolica para tal intento. (DRUCK, 2001, p. 56). 

Nascia um novo periodo, chamado "desenvolvimentismo ", que vai de 1945 ate 

meados de 1970. O padrao que dai em seguida deveria ser implantado previa uma ampla 

substituicao da producao de bens de consumo nao duraveis por bens de consumo de capital e 

de consumo duraveis. 

Segundo Druck (2001, p. 58), essa nova dinamica produtiva, mudou o rumo da 

economia brasileira no contexto da America Latina. No entanto, para que o modo de vida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"fordista de ser" fosse implementado no pais, era imperioso um poder politico-institutional 

de Estado, forte, centralizador e concentrador, capaz de disciplinar o conjunto da classe 

trabalhadora a funcionar e agir dentro de padroes que permeavam a cultura e o modo de ser do 

modelo em aplicacao. Isso, seja atraves de mecanismos legais de coercao estatal, seja no uso 

da alternativa truculenta e de excecao, a disposicao do Estado brasileiro, no periodo de 1964-

1980. 

O golpe de 1964, jogou um papel importante na formalizacao e adocao do dito 

"modelo fordista-brasileiro de producao", de cariz incompleto, precario e excludente, fazendo 

com que os sindicatos tivessem de ser controlados nas suas manifestacoes, enquanto 

instituicoes de enfrentamento coletivo. 

O fordismo implantado aqui no Brasil, como de resto na America Latina, operou no 

sentido da exclusao social, diferentemente do mesmo implantado nos paises centrais, pois la 

ocorreu um processo de integracao de amplas massas ao mercado de trabalho e ao consumo, 

tendo como colchao de amortecimento dos conflitos inerentes ao capitalismo um Estado que 

18Segundo Bielschowsky (1995, p. 7 e 77) o desenvolvimentismo foi a " ideologia economica de sustentacao do 

projeto de industrializacao integral considerada como forma de superar o atraso e a pobreza brasileiros. Definida 

pelo projeto economico que se compoem dos seguintes pontos fundamentals: a) a Industrializacao integral e a 

via de superacao da pobreza e do subdesenvolvimento brasileiro; b) nao ha meio de alcancar uma 

industrializacao eficiente e racional no Brasil atraves das forcas espontaneas de mercado; por isso, e necessario 

que o Estado a planeje; c) o planejamento deve definir a expansao desejada dos setores economicos e os 

instrumentos de promocao dessa expansao; e d) o Estado deve ordenar tambem a execucao da expansao, 

captando e orientando recursos financeiros, e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a 

iniciativa privada seja insuficiente." 

i 
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mediador, o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Welfare-State . Dois fatores sao relevantes quanto ao caso brasileiro, o 

primeiro, falta de formacao politica e sindical capazes de enfrentar a violencia do Estao, e 

segundo, a forte dependencia economica e subordinacao da nacao frente as economias 

centrais. 

Devido a especificidade do fordismo no Brasil, ele foi denominado de "fordismo 

periferico". O assalariamento e o mercado de trabalho foram marcados por uma serie de 

assimetrias, nao encontradas no "fordismo central", quais sejam: a) preexistencia e 

coexistencia de formas fabris de producao fordistas com formas de producao fabris nao 

fordistas; b) desemprego cronico de carater estrutural, provocando uma assimetria de 

posicionamento nos postos de trabalho, onde se tem trabalho e nao se tem emprego. No 

entender de Druck (2001), a politica salarial no fordismo brasileiro foi baseada no "arrocho 

salarial", j a que a mesma estava sob o jugo de ajustes antiinflacionarios, contrariamente ao 

fordismo "central". 

Conforme nos mostra Druck (2001, p. 59), para que o "modo de vida fordista de ser" 

fosse implementado no pais, era imperioso um poder politico-institutional de Estado forte, 

centralizador e concentrador. Enfim, a autora nos mostra que o estado brasileiro cumpriu 

fielmente seu papel de mediador e, indo mais alem, de instrumento regulador do mercado de 

trabalho, sustentando toda uma racionalidade baseada no uso da forca de trabalho em termos 

essencialmente predatorio. As politicas publicas voltadas ao mercado de trabalho, quando 

haviam, ou eram omissas ou entao refem dos interesses industriais. 

Na verdade, aquilo que Lipietz (1989) chamou de "fordismo periferico", consistiria 

num deslocamento do capital e de seus mecanismos de reproducao para as franjas do sistema 

global do capitalismo, atraindo para si, via desenvolvimento politico e socioeconomic 

subordinado, economias das Americas Latina e Central, tanto quanto paises da Asia semi-

industrial, que se notabilizaram por ser correia de transmissao da reproducao do capital com 

implicacoes sociais, tais como, desigualdades socio-economicas, desemprego estrutural 

crescente, ma distribuicao de renda e ruptura do minimo aceitavel para a sobrevivencia. . 

O fordismo periferico, na concepcao de Lipietz (1989), assenta-se em uma base 

capitalista mercantil preterita, sobre a qual se somou uma estrutura minima de capital local 

autonomo, uma classe media urbana relativamente abundante e um projeto embrionario de 

uma classe operraria relativamente experiente. Neste sentido 

1 9 Literalmente "estado do bem-estar social'*. Para um balanco inicial ver (RAMALHO;SANTANA„2004, p. 

15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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Trata-se de um autentico fordismo, com uma verdadeira mecanizacao e uma 

associacao da acumulacao intensiva e do crescimento de mercados em 

termos dos bens de consumo duraveis. Contudo ele continua sendo 

periferico, antes de tudo no sentido de que, nos circuitos mundiais dos ramos 

produtivos, os postos de trabalho e a producao correspondendo aos niveis de 

fabricacao qualificada e, sobretudo, de engenharia permanecem largamente 

exteriores a estes paises. Por outro lado, os mercados correspondem a uma 

combinacao especifica de consumo das classes medias modernas locais, com 

acesso parcial dos operarios do setor fordista aos bens duraveis das familias, 

e das exportacoes desses mesmos produtos manufaturados de baixo preco 

para o centre. (LIPIETZ, 1989, p. 317). 

Pelo que se depreende acima, percebe-se que o fordismo que se implantou na America 

Latina e, mais especificamente no Brasil, trouxe na sua constituicao um carater francamente 

subordinado, em que parcelas da classe operaria, em que pese ter uma participacao primordial 

na operacionalizacao das linhas de producao fordista, nao teve acesso pleno aos mesmos 

beneficios observados no fordismo central. 

O fordismo que aqui se implantou, apesar de ser fordismo na sua feicao mecanizada 

(fordiana) e parcelizada (tayloriana), o e com uma gama de especificidades tipicas de uma 

industrializacao que combinava, no interior de cada pais, as estrategias e as logicas mais 

diversas (LIPIETZ, 1989). Nas observacoes de LIPIETZ 

Ha uma complementaridade sincronica entre vastos mercados ja 

desenvolvidos, bem como entre paises que apostam na carta de suas proprias 

condicoes de exploracao da mao-de-obra para tentar "colar-se"ao regime 

fordista, com base nos setores menos qualificados da divisao do trabalho, 

importando equipamentos e exportando bens banais. (LIPIETZ, 1989, p. 

327- grifo nosso). 

Em virtude disto, a industrializacao que e levada a cabo aqui no Brasil tem como 

caracteristica ser nao so um "fordismo apenas tardio, como tambem periferico". Apesar da 

producao de veiculos de media e grande cilindradas, os operarios brasileiros que os 

produziam sequer tinham um transporte para os conduzir as unidades de producao, o que os 

obrigava, muitas vezes, a se deslocarem a pe para o trabalho. 

A expansao do capitalismo no Brasil dar-se-a focado na "dialetica interna das forcas 

em pugna" (OLIVEIRA, 2003, p. 63) tendo o populismo, como forma politica dominante. O 

populismo se encarregara de argamassar o "arcaico" com o "novo", num corporativismo 

evidente, criando novas formas de relacao entre capital e trabalho. Na medida em que a 

legislacao trabalhista age no sentido de "universalizar" interesses por si so antagonicos 

(capitalista x trabalhadores), a classe burguesa se apropria desse capital politico para impor 

sua hegemonia, submetendo politicamente as antigas classes proprietarias rurais. 
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A classe trabalhadora cabia resistir, quando podia, pois, e sabido que durante o Estado 

Novo, os sindicatos existentes estavam completamente dependentes do governo central, 

atrelados, encabrestadas por um "pacto social" que lhes impunham a fiel concordancia aos 

preceitos impostos pela ditadura Vargas, sob pena de serem, caso fossem protestar, 

sumariamente dissolvidos e silenciados. 

Vieram os anos Kubitschek com o seu programa "cinquenta anos em cinco" e a 

aceleracao que o piano de metas trouxera para os j a agora mais dinamicos setores industrias 

da economia (automobilistico, construcao naval, mecanica pesada, cimento, papel, celulose e 

a siderurgia), definitivamente transformados em unidades chave do sistema, viabilizando ao 

Brasil tornar-se independente de alguns itens de sua pauta de importacoes. Para tanto, fazia-se 

imperioso que o Estado bancasse tal empreitada, seja atraves de associacao com capitals 

internacionais como investimento direto, ou por conta do capital de curto prazo, no intuito de 

melhorar a infra-estrutura do pais. 

No entanto, apesar do esforco de acumulacao puxado pelas industrias de base, nao foi 

o bastante para evitar que a partir do periodo Kubitschek surgisse uma crise sem precedentes, 

crise essa que tinha como elemento fundante o descompasso, a assimetria, "no nivel das 

relacoes de producao da base urbano-industrial, dos ganhos da produtividade e da propria 

expansao do sistema, em virtude da exclusao de grande parcela das classes trabalhadoras 

urbanas, que, alem de estarem alijadas dos beneficios de tal acumulo de riquezas, "viam 

deteriorar-se o proprio nivel da participacao na renda nacional que j a haviam alcancado." 

(OLIVEIRA, 2003, p. 88). 

Essa assimetria foi o estopim da crise que se gesta a partir do periodo Kubitschek, 

"que se acelera nos anos 1961/63 e que culmina em 1964" (OLIVEIRA, 2003, p. 87) com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

debacle do populismo e a subida ao poder dos militares. 

Em suma, a crise do Estado desenvolvimentista tornou-se uma questao da hora. Ao 

Estado nao cabia mais a mediacao, pois, a consciencia de classe se contrapunham os objetivos 

de "pacificacao social" bandeira de luta do populismo desde Vargas ate Joao Goulart. 

2.5 - Os Termos da Implantacao das Politicas Neoliberais, Perpassando o Centro e a Periferia 

do Capitalismo Mundial 

O papel ocupado pelo Estado-nacao na contemporaneidade difere radicalmente 

daquele em que, historicamente, foi delineado quando do seu surgimento, em meados do 

Seculo X V I , quando o poder do Estado estava se consolidando dentro da ordem social entao 



45 

vigente. Neste sentido, falar em Estados-Nacoes hoje significa circunscrever territorio, povo e 

nacao, mas, relativizar o exercicio da soberania nacional, mormente num contexto de 

globalizacao e de um consenso neoliberal (Consenso de Washington)
2 0

 em que foi 

(re)definido o seu novo papel como agente de regulacao, perdendo assim, aquele carater mais 

de indutor direto na economia. Para Fiore (1995), citado por Nogueira (2005) 

O Consenso refere-se a um piano unico de ajuste das economias perifericas, 

chancelado pelo Fundo Monetario Internacional-FMI e pelo Banco Mundial 

em mais de 60 paises em todo o mundo, configurando uma estrategia de 

homogeneizacao das politicas economicas nacionais e tem como elementos 

basicos o ajuste fiscal, a reforma monetaria, liberalizacao comercial e 

financeira, desestatizacao, abertura economica e retomada do crescimento. 

(FIORE, 1995, p. 231-45,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NOGUEIRA, 2005, p. 265). 

Analises da fecunda e classica tradicao marxista mostraram que "os homens realizam 

sua historia, porem, nao nas condicoes por eles escolhidas" ( M A R X , 1998) e que o Estado 

capitalista modificou-se, no transcorrer da sua historia de vida, tanto quanto a dinamica da 

luta de classe, como em relacao aos requisitos objetivos do processo de acumulacao do capital 

(BEHRING, 2009). Nesse sentido 

O Estado acompanha os periodos longos do desenvolvimento do capitalismo 

de expansao e estagnacao e se modifica historica e estruturalmente, 

cumprindo seu papel na reproducao social do trabalho e do capital, e 

expressando a hegemonia do capital, nas formacoes particulares, ainda que 

com tracos gerais comuns. (BEHRING, 2009, p. 02). 

Na sua versao Welfare State, o Estado que passa a ter uma maior imbricacao em 

relacao a sociedade c i v i l
2 1

, mas expressando sempre uma direcao politica com consciencia de 

classe, com base na hegemonia burguesa, determinando a correlacao de forcas na sociedade 

c i v i l
2 2

 (BEHRING, 2009). Assim Estado e sociedade civi l comp5em uma totalidade, donde 

nao se pode ter o Estado sem a sociedade civi l como tambem a sociedade civi l sem o Estado. 

A autora nos lembra que, nesse sentido, a abordagem teorica produzida por Gramsci 

2 0 Ver, sobre essa questao, analise de Fiore (1995), particularmente o capitulo "Da dependencia ao 

socialiberalismo: a biissola de Fernando Henrique Cardoso". 
2 1 Segundo Behring (2009, p. 02), a sociedade civil e vista "como territorios das relacoes economicas e sociais 

privadas, da luta de classes, da disputa de hegemonia, da contradicao. Essa dinamica da sociedade civil tem 

reflexos no Estado, os quais sao mediados pelos suas instituicoes e quadros tecnicos, mas assegurando-se sua 

direcao de classe". No entender de Coutinho (1981, p. 56 e 87), "A sociedade civil torna-se o portador material 

da funcao social da hegemonia, como esfera de mediacao entre a infra-estrutura economica e o Estado em 

sentido restrito." 
2 2

 Conforme Coutinho (1981, p. 59-60), "Um novo bloco historico nao e cimentado apenas pela convergencia de 

interesses economicos ou mesmo politicos, mas tambem por afmidades culturais. A batalha das ideias - o 

dialogo e o confronto cultural - assume uma importancia decisiva na luta pela hegemonia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFCGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/BĴ OTECA 
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proporciona uma visao apurada dessa questao, quando sugere o conceito de Estado ampliado 

articulado a hegemonia . 

Fica claro no entender de Behring (2009, p. 02), que nao ha como acatar a perspectiva 

analitica segunda a qual ver-se-ia o Estado como fruto do "bem comum e arbitro de conflitos 

que emergem da sociedade civ i l , ilusao social-democrata alimentada pela experiencia geo-

politicamente situada do welfare state". Por outro lado, rejeitar-se-ia a "satanizacao neoliberal 

do Estado como simbolo da ineficiencia e da corrupcao", como tambem a delimitacao da 

sociedade civi l como "locus da virtude e da realizacao do bem e da efetividade, ideologia 

largamente difundida em tempos de neoliberalismo" 

Em comparacao com o periodo fordista/keynesiano (onde o Estado tinha sob a sua 

batuta a conducao de uma variedade de instrumentos de politica fiscal e monetaria que eram 

utilizados para, entre outras coisas, promover uma politica anticiclica e expansiva, articular 

um aparato produtivo dando-lhe autonomia e funcionalidade, dotar a economia de uma rede 

de infraestrutura, garantir servicos publicos e e)alguma redistribuicao de renda via prestacoes 

sociais na forma de direitos, etc), o Estado pensado e projetado com base nos ditames do 

"Consenso de Washington" contrasta com aquele. Neste estrito sentido, com base em um 

conjunto de ideias, valores e praticas focados num receituario advindo dos 'liberals', da 

Europa do Sec X V I I e X V I I I , agora j a numa nova roupagem, surge o "neoliberalismo" 

O projeto neoliberal, levando em conta a "desmotivacao dos trabalhadores, a 

concorrencia desleal (porque protegida), a baixa produtividade, a burocratizacao, a sobrecarga 

de demandas, etc", propugna "mais mercado livre e menos Estado social. " (BEHRING, 2009, 

p. 03zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MONTES, 1996, p. 23 e 26). 

Do ponto de vista de Behring (2009), o grau de aprofundamento da aplicacao das 

politicas neoliberais variou de pais para pais, mas sempre tendo um carater de classe, 

expressando assim, uma direcao politica com conteiidos bem definidos de classe. A burguesia 

lancou-se em uma busca inabalavel para recompor as declinantes taxas de lucro a patamares 

anteriores a crise que se instalou no sociometabolismo
2 4

 do capital ao nivel global. 

(MESZAROS, 2002 apud BEHRING, 2009). 

2 3 Um interessante conceito sobre hegemonia consiste em "Determinar os tracos especificos de um condicao 

historica, de um processo, tornar-se protagonista das reivindicacoes de outros extratos sociais , da solucao das 

massas, de modo a unir em torno de si esses extratos, realizando com eles uma alianca na luta contra capitalismo 

e, desse modo, isolando o capitalismo." (GRUPPI, 1978, p. 78, apud COUTINHO, 1981, p. 56). 
2 4 "O sistema sociometabolico do capital tem seu nucleo central formado pelo tripe capital, trabalho assalariado e 

Estado, tres dimensoes fundamentais e diretamente inter-relacionadas, o que impossibilita a superacao do capital 

sem a eliminacao do conjunto dos tres elementos que compreendem esse sistema. Nao e suficiente, portanto, 

segundo Meszaros, eliminar um ou mesmo dois dos polos do sistema sociometabolico do capital, mas e 

imperioso eliminar os seus tres pilares." (ANTUNES, 2009 apud MESZAROS, p. 11). 



47 

Teriamos, assim, a depender de como o pais se inseria no contexto da dinamica do 

capitalismo contemporaneo (insercao essa subordinada ou dominante), algumas condicoes 

e/ou orientacoes que, somada a reestruturacao produtiva e a globalizacao, buscava multiplicar 

a rentabilidade do capital atraves de tres determinacoes, a saber: atratividade, adaptacao, 

flexibilidade e competitividade. (BEHRING, 2009). 

No criterio "atratividade", os Estado nacionais viam-se sob forte dificuldade em 

desenvolver politicas industrias de carater interno, pois, estariam preocupados em viabilizar o 

acesso aos capitais que aqui aportassem, por forca dos fenomenos de globalizacao da 

producao (temtorializacao/destemtorializacao, entre outros), das linhas de producao (que 

comportavam padroeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kaizem, Kabam, Just In Time, etc), na configuracao da atual 

acumulacao flexivel. Autores como Husson (1999) e Mandel (1982), (apud BEHRING, 

2009),, j a traziam nas suas analises que uma das funcoes economicas do Estado era e e 

assegurar as pre-condicoes operacionais e tecnicas para facilitar a atracao de grupos de 

producao, funcao essa que. somados a outros fatores, mais e mais subordinavam os Estados 

nacionais a dinamica global do capital. 

Quando se fala em "competitividade" tem-se em mente todos os processos de 

liberalizacao, desregulamentacoes e flexibilizacSes, reducao da participacao dos salarios na 

renda nacional, segmentacao e precarizacao no mercado de trabalho, diminuicao das 

contribuicoes para a seguridade social e, por fim, mais recentemente, processos de 

privatizacao do patrimonio publico, buscando-lhes reduzir as dimensoes e com isso gerar 

dividendos para melhor dar "guarida", no dizer de (CHESNAIS, 1996 apud BEHRING 

2009), aos investidores externo direto. 

Aqui temos uma interpenetracao dos interesses privados condicionando os interesses 

publicos, num quadro de dissociacao entre poder economico mundializado e poder politico 

nacional, que, no limite, propicia o surgimento, neste "vacuo" de poder e governanca, de 

entidades supranacionais ( F M I , B M , BIRD, etc), que, apesar de nao terem o dominio 

completo sobre as funcoes do Estado-nacao, mantem alguma coordenacao sobre o 

mundializado territorio do capital. (BEHRING, 2009). 

Em virtude disto, "a mundializacao altera as condicoes em que o Estado nacao articula 

compromissos institucionalizados entre os grupos sociais no espaco nacional." (BEHRING, 

2009), tendo como conseqiiencia 



48 

Um forte fracionamento social e territorial. Ha uma perda de coerencia entre 

Estado, aparelho produtivo, moeda e sociedade, produzida, pela 

deslocalizacao do capital internacional, que terminam por requerer um 

Estado forte, sob o olhar vigilante das instituicdes financeiras. (BEHRING, 

2009, p. 05 a/wrf HUSSON 1999, p. 123 grifo nosso). 

Outro fator que se evidencia, por for?a desses processos de carater fracionador da 

identidade social, e, pois, uma tendencia a diminuicao do controle democratico, com a 

concentracao de poderes num Estado forte e enxuto que despreza o tipo de consenso social 

dos anos de crescimento, com claras tintas antidemocraticas. (BEHRING, 2009). 

A hegemonia burguesa no interior do Estado reafirma-se de forma 

contundente com o neoliberalismo, cuja politicas engendram umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concep9ao 

singular de democracia, que abandona a perspectiva do Estado liberal de 

direitos e de um tecido social mais denso e participativo [em 

detrimento,WBC] da par t icipa9§o nos processos eleitorais , os quais se 

convertem em mecanismos plebiscitario de legit im a9ao do sistema; de 

r efor 90 do poder executivo em face dos demais poderes constitucionais; do 

freio ao desenvolvimento de uma sociedade civil mais densa e capaz de 

interferir e controlar os processo decisorios; ao lado de uma rela9§o dura e 

antidemocratica com os segmentos mais combativos da sociedade civil. 

(BEHRING, 2009, p. 05 e 06). 

Aqueles paises do capitalismo central, apesar de atuarem pragmaticamente em busca 

da competitividade, protegem muito bem a sua soberania (atraves de medidas protecionistas 

de mercado interno, de registros e patentes e de transferencias de tecnologias, aliados que sao 

das grandes corporacoes nacionais). Ja em relacao aos paises da periferia e semi-periferia, o 

modelo de ajuste estrutural segue as determinacoes do F M I e do Banco Mundial, reforcando o 

carater fracionador da soberania nacional, conforme visto acima. Ha, pois, uma perda de 

substancia dos Estados nacionais, principalmente nesses ultimos casos. (BEHRING, 2009). 

Com o "apoio" do F M I e demais agendas de financiamento supranacionais, as 

politicas de ajuste estrutural se baseiam em politicas macroeconomicas fiscais e monetarias de 

perfil francamente recessivas (altas taxas de juros, credito mais caro, cambio flexivel, 

formacao de superavit primario, etc.), politicas essas que foram responsaveis por uma 

crescente reducao do uso da capacidade instalada, gerando assim desemprego e uma onda de 

fechamento de unidades produtivas nacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pari passu a isso, ocorre tambem a degradacao dos servicos publicos (e, por tabela, 

das condicoes de trabalho dos trabalhadores publicos) e o corte de gastos sociais induzindo a 

um processo de privatizacao do patrimonio publico, com conseqiiencias diretas na presta9ao 

dos sen^os publicos. (BEHRING, 2009). 
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Dai entende-se como o projeto neoliberal, na verdade, apenas veicula um ''Estado 

minimo" so para grande parcela da sociedade, mas na verdade buscando um "Estado 

Maximo"*, no sentido de conservar os interesses do capital, nem que para isso tenha de fixar 

uma pratica politica que se diferencia do discurso. 

Na esteira disso afirma-se o carater do ajuste estrutural, proposto pelos "intelectuais 

organicos do capital"", no dizer de Alves (1998), tendo por base as desregulamentacoes dos 

mercados (producao e trabalho), politicas economicas de perfd conservador, privatizacao do 

bem publico (com inconfessaveis interesses de lucro), a capitalizacao das dividas publicas 

fundadas (interna e externa), maior espaco para o capital internacional (seja ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "hot Money" ou 

o IED - Investimento Externo Direto). Quanto as politicas sociais a grande orientacao e nao 

mais o criterio da "universalizacao" da cobertura social, mas as politicas "focalizadas", a 

criacao de fundos de emergencia, programas compensatorios de renda minima e criacao de 

organizacoes filantropicas e ONG prestadoras de servicos publicos a sociedade civ i l , etc. Ou 

seja, dai germina uma 

Especie de clientelismo (pos) moderno ou neocorporativismo, onde a 

sociedade civil e domesticada - sobretudo seus impulsos mais criticos - por 

meio da distribui9ao e disputa dos parcos recursos publicos para a9oes 

focalizadas ou da sele9ao de projetos sociais pelas agendas multilaterais. 

(BEHRING, 2009, p. 11). 

U m aspecto central e que, juntamente com os processos anteriormente anotados, tem 

sido bastante eficiente, em termos de garantir o consentimento e a legitimacao dessas 

politicas, uma macica campanha ideologica. Neste ponto, "os arautos do neoliberalismo 

desencadearam imimeras estrategias ideologicas e culturais, tendo a midia, especialmente a 

TV, como um instrumento decisivo de constituicao e afirmacao da hegemonia da classe 

dominante." (SALES, 2005, apud BEHRING, 2009, p. 11). 

A preponderancia dessa hegemonia dominante levou algumas analises a considerar a 

possibilidade de estarmos nos defrontando com a iminencia do "totalitarismo" na politica, 

com um avancado e profundo processo de "privatizacao da esfera publica", do "roubo da 

fala", do "discurso anulatorio da politica", enfim da "anulacao do dissenso." (OLIVEIRA, 

1999, p.81). 

Outra questao ligada aos ideais do "pensamento unico" e aquela em que se dissemina 

a existencia de uma "cultura da crise" (MOTA, 1995, p. 38 apud BEHRING, 2009, p. 14) 

como um elemento politico do fazer burgues, gerada por forca da disputa hegemonica da 

classe dominante. Compoe, essa disputa, um micleo formado por tres determinantes, a saber: 

a) o pensamento privatista, b) a constituicao do cidadao consumidor, no afa de assegurar-lhe a 
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adesao aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transform a9oes que ocorriam no mundo do trabalho e c) o surgimento de uma nova 

ordem, da qual o que todos tinham a fazer era procurar integrar-se, sendo-lhe algo 

"inevitavel". Estes sao os "termos" que compoem a dita "contrarreforma do Estado" 

enunciada por Behring (2009). 

Portanto, todos os esfor90 s caminham no sentido de se buscar novos consensos que 

tenham, neste caso, o condao de substituir o Estado distribuidor de "benesses" sociais pelo 

Estado regulador, mas, invertendo-se o sentido de interesses de classe. Para tanto, buscar-se-a 

A desqualificafao teorica, politica e historica da existencia de alternativas 

positivas a ordem capitalistas e a nega9§o de qualquer mecanismo de 

controle sobre o movimento do capital, seja enquanto regulafao estatal, seja 

por meio de outros mecanismos democraticos de controle social, em favor 

da regula9ao do mercado. (MOTA, 2005, p. 97zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEHRING, 2009, 

p. 15). 

A difusao e a in terpreta9ao da crise que a burguesia leva a cabo, na qualidade de 

uma "visao social de mundo" e, obviamente, de cariz ideologico (LOWY, 1987, p. 13 apud 

BEHRING, 2009, p. 15), vai-se capilarizando por todos os escaninhos da sociedade, 

amalgamando e formando um ethos, "que e parte de uma contrarreforma intelectual e moral 2 5 , 

de natureza conservadora". 

Os impactos desta verdadeira panaceia neoliberal nao se restringiram aos espa90s do 

senso comum, tambem fez morada naqueles setores dito "pensantes", habitou patios, salas e 

in st itu i9oes de pesquisa, contando, inclusive, com o aval da comunidade cientifica. Amplas 

parcelas desta mesma comunidade subscreveram o ideario do "pensamento unico". Neste 

sentido, essa "invasao"' "caracteriza-se por um cerco as ideias promovido pelo pensamento 

unico, que leva a um descompromisso com a verdade por parte dos intelectuais, que, ao inves 

de dedicarem-se a desmontar esses argumentos, aderem ao pragmatismo despotico reinante, 

numa verdadeira desqualifica9ao do espa90  academico." (BEHRING, 2009). Invadiu, alem 

dos espa90S do trabalho e da politica, tambem, o mundo da pesquisa cientifica. 

Em suma, se pensarmos no capitalismo contemporaneo de perfil globalizado em que 

cada vez mais a ideologia neoliberal impera, onde caberia o Estado ? E o que e mais 

importante, a quern iria esse Estado servir e proteger? Discutir o novo papel do Estado, ao 

2 5 Conforme Behring (2009, p. 15) nos enuncia, "Os conceitos de hegemonia e reforma intelectual e moral sao 

contribui9oes inestimaveis de Gramsci para a tradi9ao marxista, considerando as media9oes entre economia e 

politica e o movimento dos sujeitos sociais, tornando-se indispensaveis para pensar a ofensiva ideocultural do 

grande capital que marca este periodo." 
2 6 Conforme Behring (2009, p. 17), "sobre a questao da condi?ao do espa90  academico nesse contexto da 

competitividade, e da despolitizafao da pesquisa, ver artigo de CHAUI (1998) (...) como tambem, em artigo de 

(1999) onde a mesma relaciona a concep9ao de universidade com a "reforma" do Estado em curso (publicado na 

Folha de S. Paulo, de 09/05/1999 - Caderno Mais). 

I 
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nosso entender, deve nos levar a questionar que Estado na verdade queremos , destarte, num 

mundo convulsionado por uma crise do capital em escala global, onde se vive/assiste-se o 

imperio da barbarie, da fragmentacao; onde a capacidade destrutiva do capital, material e 

espiritual, mostra toda a sua perversidade (MESZAROS, 2002 apud BEHRING, 2009, p. 17); 

caminhando-se rapidamente para o esgotamento do modo de producao capitalista que se 

baseia na exploracao do homem pelo homem (basta ver como as crises periodicas veem se 

amiudando) etc.; deve-se, pois, ter sempre em mente que a saida no sentido da emancipacao 

politica, passa, necessariamente, pela construcao de um novo paradigma civilizatorio que 

ofereca uma alternativa mais justa, humana e solidaria para toda a humanidade. 

2.6 - A Reforma do Estado no Brasil 

A decada de 1990 foi marcada pela ascensao do projeto neoliberal no Brasil, sob a 

egide de uma Globalizacao de carater financeiro, perversa e excludente, impondo uma nova 

ordem mundial que se tornou a viga mestra da conducao de todas as acoes politicas dos 

governos Collor de Mello ate Fernando Henrique Cardoso. Com uma participacao macica dos 

instrumentos midiaticos, em 1989 e 1994, em ambos os casos foram essas as opcoes eleitorais 

do pais, por forca do voto direto, em eleicoes regulares. E certo que o poder do dinheiro e da 

midia foi fundamental para tais escolhas, contudo, nao se pode imputar apenas a esses 

mecanismos a vitoria nas urnas. 

Indubitavelmente, o que se passou no Brasil dos anos 90 foi, sobretudo, o surgimento 

de um conjunto de concepcoes e visoes de mundo, que se consubstanciaram na "constituicao 

de uma nova hegemonia burguesa no Brasil: a hegemonia das concepcoes e das propostas 

politicas neoliberais."(BOITO Jr, 1996, p. 80). A partir deste ponto o Brasil passa a confirmar 

os sinais claros de uma estagnacao economica casada com o aumento da exclusao social, 

"com serias implicacoes para o sindicalismo dos trabalhadores." (POCHMANN, 2005, p. 

163). O cenario de lutas sindicais tanto dos trabalhadores do setor privado quanto dos 

trabalhadores do setor publico sofre cruciais mudancas, mudancas essas que vem 

reverberando nos dias atuais. 

A crise na economia j a havia extrapolado o seu conteudo propriamente economico, 

resvalando para outros setores da vida nacional, metamorfoseando-se numa crise tambem do 

Estado, por sua impossibilidade de equacionar durante toda uma decada as questoes referentes 

a inflacao, desemprego, mercados de cambio, monetario, crediticio, etc., e as demandas da 

sociedade na vida democratica. (DLNIZ, 1997, p.21). 
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A construcao de uma agenda pos-ditadura previa como objetivos prioritarios a 

estabilizacao economica, a reinsercao internacional, a institucionalizacao da democracia 

(DINIZ, 1997). No entanto, optou-se por um caminho bem mais conservador do que aquele 

em que se preve e se conta com a participacao popular, haja vista a repercussao dos diversos 

"pianos economicos" que eram, simplesmente, criados da noite para o dia, sem que a 

sociedade, nos seus diversos canais de representacao, fosse sequer consultados, gerando-se, 

assim, verdadeiras aberracoes, engendradas, certamente, por algum 'iluminado' de plantao, 

perdido nos desvaos da tecnocracia da gestao estatal, reforcando, assim, a centralizacao 

regulatoria do Estado e aprofundando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gap entre o executivo e o sistema de representacao 

politica. (DINIZ, 1997). 

Em virtude disto, a relacao Estado e sociedade, no caso brasileiro assumem ares de um 

tensionamento e esgotamento, pois, tinhamos um Estado que nao se permitia compor-se com 

a sociedade c iv i l , chegando em alguns momentos a se antagonizar com a mesma, ao ponto de 

se ter, de um lado, a Constituicao Federal, consagrando o servico publico como dever do 

Estado e direito do cidadao, tendo "instituido o controle social das politicas publicas e 

dependendo do vigor dos movimentos sociais para transformar essas premissas em realidade e 

superar a cisao entre cidadao e administracao publica'" (COSTA, 2004, p. 116); e, de outro 

lado, o clientelismo, a injuncao dos interesses privados na coisa publica, e uma cultura 

organizacional autoritaria, reatualizando-se via iniciativa do projeto neoliberal, buscando 

legitimar-se hegemonicamente no Brasil. 

Com o neoliberalismo, prosperou o debate acerca da mudanca do perfil do Estado, 

agora ja nao mais de "Bem estar social", mas um estado "minimo" que passou a nao acolher 

as questoes sociais e de carater trabalhista da mesma forma que foi levada a cabo em periodos 

anteriores. 

Neste sentido, emerge um discurso que clama por uma "reforma geral do Estado", 

apontando para a "privatizacao, quebra de monopolios, desregulacao e descentralizacao", baseando 

no pressuposto da "superioridade do mercado sobre o Estado", preconizando "a reducao do quadro de 

pessoal, via demissao, disponibilidade ou desligamento voluntario e , ainda, redu9§o dos salarios reais 

ou contrafao da estrutura de remunera9ao" (OSZLAK, 1994, p. 58, apud COSTA, 2007, p. 42). 

Em virtude dos ajustes estruturais impostos pelas "draconianas" regras do F M I e do 

Banco Mundial, o desempenho dos dois primeiros governos da Nova Republica (Sarney e 

Collor de Mello), na area de politica economica, foram marcados por um verdadeiro contraste 

entre uma hiperatividade decisoria e uma debilidade no tocante a capacidade de se 

implementar as politicas formuladas, ou seja, esta debilidade estaria ligada a um reforco do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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poder despotico do Estado, via alta concentracao decisoria na cupula tecno-burocratica, em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

con traposi9ao a uma deficiencia do poder infraestrutural. (DINIZ, 1998, p. 32). 

Segundo Diniz (1998), o expediente das Medidas Provisorias passou a ser amplamente 

usado pelo poder executivo no sentido de viabilizar o projeto da concentra9ao decisoria: "se 

trata da politica do fato consumado, que tem um efeito paralisador sobre o legislativo", pois, 

como se sabe as MPs entram em vigor automaticamente, o que, em termos de pianos de 

estabiliza9ao e de politica de ajuste, tem um impacto profundo no ordenamento 

socioeconomic da sociedade. Por outro lado, conforme raciocina Diniz (1998), a simples 

rejei9ao de qualquer destas medidas teria um custo economico e politico tao alto que, "numa 

analise custos-beneficios, voltar a situa9ao anterior seria a solu9ao menos racional". Ademais 

o uso indiscriminado de MPs reflete em parte, segundo a autora, a ausencia de freios 

institucionais a capacidade de legislar do poder executivo. A nao existencia de determinados 

dispositivos que possam impedir o poder executivo de legislar por MPs exacerba a autonomia 

legal desse poder, mediante usurpa9ao de prerrogativas do poder legislativo. (DINIZ, 1998, p. 

35). 

O caso mais emblematico, quanto a isso, foi o do Piano Real, pois o mesmo 

Promoveu a mais intensa intervencao regulatoria na economia, desde 1990. 

Para tanto, lan90 u-se mao de uma peculiar ancora institucional, a volumosa 

emissao de medidas provisorias: o equivalente a 70% do total de MPs dos 

anos 90, ou cerca de 2/3 de toda emissao ja ocorrida, desde a cr ia9ao desse 

mecanismo, em 1988. (MONTEIRO, 1996, p.15,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudDlNlZ, 1998, p. 33). 

Em virtude do acima dito, pode-se perceber que a experiencia brasileira mais recente 

com politicas de controle da in fla9ao tinha como paradigma operacional, ou pelo menos perfd 

de condu9ao, "a op9ao pelo refor90 do estilo tecnocratico de gestao da economia ", pois 

o que predominou foi uma concep9ao de autonomia do Estado em termos 

de concen tra9ao do poder decisorio no Executivo associada a estrategias 

coercitivas de im plem en ta9ao. A tendencia foi, portanto, reviver a ideia de 

Estado forte como antidoto contra os efeitos desagregadores do jogo 

politico-partidario crescentemente percebido como amea9a ao governo. 

(DINIZ, 1997, p. 31). 

Somente para termos uma ideia do que representou essa "captura da prerrogativa 

legisferante pelo poder executivo", no caso do Piano Real, a MP que o estabeleceu foi a de n°. 

542, de 30 de Junho de 1994. de cuja aprova9ao definitiva deu-se atraves da Lei n°. 9.069, de 

29 de junho de 1995. Nesse interim, 12 meses, essa MP teve nada mais nada menos do que 12 

reedi9oes. (PESSANHA, 1997, p. 112 apud D INIZ , 1998, p. 34). Ou seja, durante um ano, "o 
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Executivo usufrui do poder irrestrito de criar, ampliar, suprimir e alterar normas de direito, 

sem qualquer tipo de controle" pelo poder legislativo. (DINIZ, 1998, p. 34). 

Neste diapasao, a busca de um Estado eficiente para fazer frente aos desafios que se 

apresentavam levou o decisor a um processo de tensao constante com a sociedade: 

A concepcao dominante de eficiencia estatal e a percepcao dos meios para 

garantir a almejada eficacia recriam os antigos vicios da marginalizacao da 

politica e da primazia dos governos tecnocraticos controlados por circulos 

de especialistas. Tal modalidade de gestao publica, por sua vez, tende a 

produzir o isolamento do executivo comprometendo a racionalidade 

governativa. A prioridade atribuida aos programas de estabilidade 

economica e o acirramento dos conflitos da distribuicao de recursos 

escassos terminaram por esvaziar a agenda publica, tais como as reformas 

sociais. (DINIZ, 1997, p. 22). 

Percebe-se, pois, pelo dito acima, que havia e (ha) uma tendencia a hipertrofia do 

executivo em relacao aos demais poderes constituidos e a sociedade, privilegiando-se um 

micleo duro do estado, com uma visao tecnocratica perpassada por uma visao da 

racionalidade tecnica e uma paradoxal hiperatividade decisoria contrastando com a falencia 

do poder executivo e a incapacidade de fazer valer as decisoes tomadas. (DINIZ, 1997, 44). 

Por tras de todo esse aparato de hiperatividade do poder Executivo, situa-se a questao 

da disputa por fundos publicos, mormente nos periodos de crise fiscal do Estado, onde as 

demandas sociais sofrem um contingenciamento, quando nao, a simples anulacao de previsoes 

orcamentarias, tudo com vistas ao beneficiamento dos setores hegemonicos da burguesia 

nacional, agora em consonancia de propostas e projetos com fracoes da burguesia 

internacionalizada. 

O que as analises mais criticas mostram e que houve nestas ultimas decadas, 

especialmente intensificado nos anos 90 do seculo passado, um forte (re) direcionamento dos 

fundos publicos no sentido dos interesses do capital, em que pese todo um discurso neoliberal 

em defesa de um "Estado minimo". Resta-nos perguntar, "mfnimo" para quern? Decerto nao e 

para a classe dominante, proprietaria dos meios de producao. Entao o "Estado minimo" 

sobraria para os trabalhadores, que saem penalizados, ao colocarem-se de lado demandas 

sociais dentre as mais prementes, em funcao de politicas publicas que mal conseguem 

disfarcar os interesses de classe a elas vinculados. 

Assim se colocava o discurso governamental a respeito da redefinicao do papel do 

Estado 
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A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinicao 

do Papel do Estado, que deixa de ser responsavel direto pelo 

desenvolvimento economico e social pela via da producao de bens e 

servicos, para fortalecer-se na funcao de promoter e regulador desse 

desenvolvimento com vistas a aumentar sua capacidade de implementar de 

forma eficiente politicas publicas. (PDRE/MARE, 1995, p. 16-17). 

Deve-se, pois, salientar que, segundo a tradicao politica brasileira, indo na trilha 

teorica aberta por D I N I Z (1997), a crise do Estado brasileiro nao pode ser atribuida apenas 

aos condicionantes externos impostos pela nova ordem mundial, visto que os fatores internos, 

responsaveis pelo desgaste da atuacao do Estado brasileiro deu-se, inclusive, pelas 

formas prevalecentes da articulacao Estado-Sociedade, a dinamica da 

relacao capital-trabalho, o padrao de administracao do conflito distributive 

e, sobretudo, a modalidade de relacionamento entre os setores publico e 

privado. (DINIZ, 1997, p. 21). 

A Reforma do Estado j a vinha sendo gestada bem antes dos dois periodos do governo 

Fernando Henrique Cardoso. Nos governo Sarney e Collor, em meio a uma crise fiscal soma-

se uma crise de autoridade, surgindo, assim, um vazio institucional, prevalecendo, pois, a 

ausencia de direitos. Outrossim, deve-se pontuar que a "reforma" tinha como filosofia a 

simples e mera contencao de gastos publicos, o que, de certa forma, vai bem de encontro 

aquilo que ficou dito logo acima, quanto a desnecessidade do publico em detrimento do 

privado, ou para ser mais preciso, a privatizacao do publico, sem que houvesse a publicizacao 

do privado. (OLIVEIRA, 1998). 

Conforme Diniz (1998), essa incapacidade de operar em nivel microssocial foi tida 

como consequencia direta do desmantelamento do servico publico, em decorrencia de 

reformas administrativas inspiradas nas diretrizes neoliberais. Outra questao bastante saliente 

em relacao a captura do publico pelos interesses privados, j a devidamente falados acima, diz 

respeito a "privatizacao" do Estado, ou seja, a apropriacao dos recursos publico por interesses 

privados, o capitulo da privatizacao no Brasil. 

A Reforma do Estado Brasileiro, consubstanciada na Reforma Administrativa 

implementada nos governos Collor de Mello, Itamar Franco e FHC, padeceria de todas estas 

perplexidades, vindo bem a servir aos interesses da burguesia nacional, agora unida a 

burguesia transnacional globalizada. 

Pode-se dai deduzir-se que, de um ponto de vista das demandas sociais, nao se poderia 

esperar muita coisa desta dita "reforma", pois com estes "qualificativos" e a preocupacao 

puramente fiscalista de geracao de superavit, para honrar os compromissos da divida externa, 
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ao trabalhador do servico publico e suas entidades de classe restaria nao apenas lamentar-se, 

mas buscar atraves da luta organizada, aquilo que lhe era de direito. 

Passemos, agora, a uma recuperacao da construcao historica do sindicalismo 

brasileiro, dos seus desdobramentos em termos de um sindicalismo do setor publico e dos 

impactos da Reforma do Estado nas praticas sindicais recentes neste ultimo caso. 
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3 DESENVOLVIMENTO RECENTE DO SINDICALISMO N O BRASIL E O 

SINDICALISMO DO SETOR PUBLICO 

3.1 - Tracos Gerais do Sindicalismo Brasileiro 

A estrutura sindical brasileira padece a largos anos de debilidades e contradicoes que a 

colocam numa condicao impar em relacao as mesmas experiencias do movimento sindical em 

outras partes do mundo. 

Com base num sindicalismo corporativista, o sindicato no Brasil traz em sua formacao 

elementos que o caracterizam como eivados de ambigiiidades e tensoes. Desde o periodo 

varguista a estrutura sindical passou a fazer parte da superestrutura do Estado, com funcao de 

"compor" nele os trabalhadores e seus interesses, atrelando-os aos interesses da Burguesia 

dominante na sua fracao industrial-urbana. 

As raizes do corporativismo sindical no pais vem desde a implantacao da revolucao de 

1930, quando Getulio Vargas chega ao poder. Esse modelo de organizacao implantado com a 

criacao do Ministerio do Trabalho em 1931 previa formas de organizacao das relacoes 

profissionais e da resolucao de conflitos trabalhistas. (RODRIGUES, 1990). Tal modelo 

acabou por revelar-se, segundo Rodrigues (1990, p. 47), "uma das instituicoes mais estaveis 

da sociedade brasileira", no tocante as questoes de organizacao das massas. Tao logo foi 

criado o Ministerio do Trabalho, apareceria em seguida o primeiro decreto relativo a 

organizacao da estrutura dos sindicatos operarios (Dec. 19.770), que tinha os seguintes fins: 

"o controle estatal sobre as associacoes profissionais, a unicidade sindical e a obrigatoriedade 

do reconhecimento do sindicato pelas autoridades publicas." (RODRIGUES, 1990, p. 47). O 

objetivo deste dispositivo legal ja estava posto no seu formato que era o de "incorporar o 

sindicalismo ao Estado e as Leis da Republica." (RODRIGUES, 1990, p. 47). 

Dai por diante, toda uma serie de regulamentos adviriam no sentido sempre de 

estabelecer cada vez mais o controle dos trabalhadores e vinculando-os aos interesses do 

Estado, na consecucao das politicas de renovacao e implantacao de uma nova base de 

acumulacao para o pais. Na visao de Rodrigues (1990), havia brechas para que se pudesse 

contar, minimamente, com a possibilidade do pluralismo sindical. 

O golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo, "preparou o terreno para a mais 

completa integracao do sindicato ao Estado". Neste sentido, "a nova carta de 1937 estabelecia 

que somente o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado teria o direito da 
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representacao legal dos que participavam da respectiva categoria de producao." 

RODRIGUES, 1990, p. 47). 

Na sequencia surge uma gama de dispositivos legais que atrelam mais e mais os 

sindicatos, tais como o Dec. 1.402/39 (que passa a regular a organizacao sindical), o Dec-Lei 

de Julho de 1940 (relativo ao enquadramento sindical) e tantos outros regulando a 

arrecadacao, o recolhimento e a aplicacao do imposto sindical. (RODRIGUES, 1990). 

Como era de se esperar essa nova legislacao tornava mais rigido o controle exercido 

pelo Estado, sobre os sindicatos. Essa verdadeira "camisa de forca" legal viria a ser coroada 

pela publicacao em 1943 da CLT (Consolidacao das Leis do Trabalho). Tratou-se de "vasta 

legislacao relacionada a organizacao sindical, a previdencia social, a protecao do trabalhador, 

e a justica do trabalho" (op. cit), enfeixando, assim, uma tutela que ate hoje nao sofreu 

alteracoes relevantes, tendo ja se passado cerca de sete decadas. A CLT traz insculpida nos 

seus artigos todo um modelo de sindicalismo corporativo, abrangendo desde os sindicatos 

operarios ligados a iniciativa privada, aos sindicatos de servidores publicos e de empresas 

estatais. 

Ao analisar o modelo sindical corporativista no Brasil, Rodrigues (1990) nos lembra 

que este conseguiu a proeza de conviver, quase que ileso, com periodos democraticos da vida 

politica deste pais, com a "Constituicao de 1946, com a redemocratizacao e a pluralidade 

partidaria, com o 'bipartidarismo' dos regimes militares posteriores a 1964 e com o 

pluripartidarismo dos nossos dias." (RODRIGUES, 1990, p. 49). Esse modelo sindical e de 

relacSes de trabalho criado no periodo Varguista foi capaz de se adaptar tanto a mudancas 

institucionais e de formas de governo, quanto a mudancas de carater social, economicas e 

culturais de perfd mais profundas. Neste sentido, 

Parece claro, a essa altura, que uma instituicao capaz de sobreviver a tantas e 

variadas mudancas, conseguindo conviver com o Estado Novo, com o 

nacional-populismo, com os regimes militares e as Constituicoes de 1937, 

1946, 1967 e 1988, nao deixa de ter raizes profundas na nossa vida politica e 

social. (RODRGUES, 1990, p. 49). 

Obviamente, que nao se pode exigir do corporativismo um atestado de "neutralidade 

ideologica", em virtude de que o seu surgimento deu-se num contexto francamente autoritario 

(o golpe de 1937 e a instituicao do Estado Novo), tanto quanto pela faceta do "fascismo", 

inspirado que foi pela Carta Del Lavoro. 

2 7

 Conforme notou Morais Filho (1978 apud RODRIGUES (1990, p. 48) " o artigo 138 da carta de 1937 

constituia uma traducao quase literal da Declaracao I I I da Carta del Lavoro da Italia de Benito Mussolini". Para 

maiores aprofundamentos ver FILHO (1978) 
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O projeto corporativista foi implementado pelo governo de Vargas a partir de um 

grupo de intelectuais na condicao de assessores ministeriais do entao recem criado Ministerio 

do Trabalho. Sob a batuta deste seleto grupo de intelectuais construiu-se todo um arcabouco 

legal de protecao ao trabalho em face da hostilidade do capitalismo e da economia liberal, 

"foram os principals responsaveis pela legislacao que reconhecia e subordinava as associacoes 

operarias ao Estado 

Todos eles, de uma forma ou de outra, tinham ou tiveram, conviccoes anarquistas, 

socialistas ou sindicalistas. A preocupacao com a protecao ao trabalho orientava-os na direcao 

de uma estrutura de Estado forte e centralizador. (RODRIGUES, 1990). Alguns deles, ainda, 

faziam parte de uma "associacao de intelectuais'" , de inspiracao francesa, formada em 1919, 

tendo se constituido no Brasil a partir de 1922, e tinha como lema e objetivos a defesa da 

representacao profissional das entidades produtivas e a "administracao tecnica e a eliminacao 

dos politicos" e a "posse gradativa e coletiva dos grandes meios de producao pelos produtores 

tecnicamente organizados." (RODRIGUES, 1990, p. 51). 

Vale ressaltar que o corporativismo estava bastante em moda no decorrer dos anos 30, 

sendo a unica solucao, para muitos, no sentido de realizarem-se as "reformas" preconizadas 

pelo ideario do populismo Getulista. 

"Corporativismo, autoritarismo, centralismo, antiliberalismo e 

nacionalismo constituiam componentes de uma 'ideologia de Estado
30

' 

assumida pelas diferentes forcas politicas emergentes, dos integralistas aos 

comunistas, passando pelas varias faccoes tenentistas e pelo Getulismo" 

(RODRIGUES, 1990, p. 52). 

2 8 Esses intelectuais representavam, a epoca, a fina nata da tecnocracia brasileira. A respeito disso assim pontua 

Rodrigues (1990, p. 50): "por sua atividade politica e intelectual "critica", esses profissionais podem ser 

considerados autenticos membros dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intelligenstia brasileira, tal e o caso de Evaristo de Morais, advogado e 

primeiro consultor juridico do Ministerio do trabalho; de Joaquim Pimenta que foi assessor juridico de Collor, 

com um passado de atividade sindical em Pernanbuco; de Agripino Nazareth, assessor do Departamento 

Nacional do Trabalho, que havia sido preso, na Bahia, por atividades grevistas; de Deodato Maia, deputado 

federal por Sergipe, com trabalhos publicados sobre a questao social na Primeira Republica." 
2 9 "Alguns tecnicos que viriam a elaborar as principals leis trabalhistas na decada de 30 , como Joaquim Pimenta 

e Evaristo de Morais, tinham pertencido ao grupo clarte. Essa organizacao foi formada por iniciativa de Henry 

Barbusse, Raymond Lefebvre, Paulvaillant-Couturier e outros intelectuais franceses. Como notam Paulo Sergio 

Pinheiro e Michael M . Hall, os membros do clarte brasileiro tinham inclinacoes corporativas e estatizantes." 

(RODRIGUES, 1990, p. 51). 

3 0 Com respeito a essa questao, assim se posiciona Rodrigues (1990, p. 72): " o conceito e utilizado no sentido 

conferido por B. Lamounier. O autor destaca os seguintes componentes de uma 'ideologia de Estado' : 

predominio do principio 'estataF sobre o principio do 'mercado'; visao organico-corporativa da sociedade; 

objetivismo tecnocratico; visao autoritaria do conflito social; nao-organizacao da 'sociedade civil ' ; nao-

mobilizacao politica; elitismo e voluntarismo como visao dos processos de mudanca politica; o leviata 

benevolente. " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l 
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Seguindo nestas pegadas teoricas, e possivel raciocinar que o corporativismo que se 

implantou aqui no Brasil tinha como caracteristica basica a busca de se conter, atraves do 

aparelho de Estado, o impeto dos trabalhadores e da classe operaria que comecava o seu 

caminho dos campos para a cidade no afa de servir aos interesses do modelo de 

industrializacao que comecava a ser implantado no Brasil. 

A esse respeito, vale frisar que "o Estado reconhece a existencia das classes sociais e 

de seus interesses, mas procura reduzir ou eliminar o conflito" (RODRIGUES, 1990). O que 

denota uma alternativa elitista, autoritaria e conservadora. (RODRIGUES, 1990, p. 52.). 

Nesse aspecto, o corporativismo serviria prestamente como via de integracao e organizacao 

das classes sociais (subalternas e populares), conquanto o seu exito dar-se-ia sempre na 

possibilidade e 

Capacidade de reduzir os conflitos sociais e de acomodar interesses 

num momento de declinio do poder oligarquico, de ascensao de 

novas camadas empresariais e de pressao das camadas 

populares.(RODRIGUES, 1990, p. 55). 

O modelo de corporativismo sindical brasileiro se aproxima daquele de perfil 

Estatal 3 1, no qual tende a se destacar, primeiro, o papel que o Estado ocupa no 

estabelecimento de estruturas sindicais e "na organizacao compulsoria das classes produtoras" 

(RODRIGUES, 1990, p. 59.) e, em segundo lugar, como elemento de fundamental 

importancia na manutencao da sustentacao do sistema, por meio do monopolio da 

representacao e da unicidade sindical. 

E justamente nestes aspectos - a unicidade sindical e o monopolio da representacao -

impostos pelo Estado, que se baseiam as associac5es e sindicatos, tanto de patroes quanto de 

operarios, para erigirem o controle e a conducao corporativa de seus interesses de classe. E 

bom lembrar que tudo isso tem propiciado a vertente corporativa do sindicalismo brasileiro 

uma debilidade estrutural muito grande, haja vista a influencia fraca que as federacoes e 

confederacoes tem sobre os sindicatos de base, em virtude de uma estrutura sindical, na 

cupula, verticalizada e, na base, francamente centralizada e hieraquizada. 

Outra questao bastante candente entre os estudiosos da materia, incluindo Rodrigues 

(1990), Boito Jr, (1990), Weffort (1974), Luiz Werneck Vianna (1976) e outros, diz respeito a 

3 1 A respeito do modelo brasileiro de corporativismo, assim se posiciona Rodrigues (1990, p. 59) "Combinando 

conceituacoes de Schimitter e de Stepan, , o corporativismo brasileiro pode ser caracterizado como um 

corporativismo estatal que assumiu, ao longo de sua historia, aspectos de um "corporativismo inclusivo" (1930-

1945) e de um "corporativismo exclusivo" (1964-1978)". 

I 
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longevidade desse corporativismo estatal, que conseguiu manter-se de pe ate os dias atuais, 

sem que as mudancas politico-institucionais pelas quais o Brasil passou neste ultimo quartel 

de seculo chegasse a abala-lo decisivamente. 

O corporativismo falou muito mais alto, pois, por forca do nosso processo de 

industrializacao, que buscava mao-de-obra para substituir aquela que foi trazida da Europa, 

oriunda das zonas rurais, geralmente sem muita qualificacao e em grande quantidade. Nesse 

sentido, a raiz do sindicalismo corporativo esta na revolucao de 1930. Entretanto, e a 

continuidade deste modelo que intriga os pesquisadores. 

Objeta o autor que haveria, por conta do grande afluxo de migrantes principalmente 

nordestinos, um enfraquecimento da coesao interna dos grupos de trabalhadores e que estes 

teriam a sua capacidade de pressao neutralizada por conta disto. Ao mesmo tempo, a propria 

estrutura industrial fabril teria sua cota de participacao no fenomeno, pois, com a introducao 

do trabalho parcelado e de maquinas especializadas, e ao se facilitar a absorcao de mao-de-

obra migrante oriunda do campo, tornar-se-iam mais dificeis a organizacao dos trabalhadores, 

na medida em que a desqualificacao da forca de trabalho atuaria no sentido de conter tais 

acoes. (RODRIGUES, 1990, p.63). 

Obviamente, continua a raciocinar Rodrigues (1990, p. 63), melhor que um 

sindicalismo "independente voltado para a pressao e negociacao com o patronato" seria o 

sistema corporativo e a legislacao paternalista que se revelaram "mais capazes de garantir a 

massa de trabalhadores, especialmente aos menos qualificados mais vantagens e protecao'". 

Da parte do empresariado, quanto a acao tutelar do Estado, as analises mostram que 

esses trataram logo de se adaptar a um sistema "que lhe foi imposto pela nova elite politica, 

procurando retardar a aplicacao de certos dispositivos, atenuar outros e, em alguns casos, 

burlar a legislacao." (RODRIGUES, 1990, p. 63). 

Em verdade, o corporativismo serviu nao so para protecao do trabalho e controle das 

atividades dos sindicatos, mais, sobretudo, como guarda-chuva de protecao para uma elite que 

trazia no seu amago um forte vies tradicionalista e anacronico, pois, foi justamente essa elite, 

outrora dominante, "destronada" que foi de sua base economica em face das mudancas no 

modelo brasileiro nos anos 30, que agora procurava abrigo nas hostes do Estado, atraves de 

uma bem urdida politica clientelista e patrimonialista. Com base nisto, a fracao da classe 

burguesa detentora dos bens de raiz (proprietaries de terras) perdeu o poder economico, mas, 

mantiveram o poder politico, atuando por dentro dos escaninhos da burocracia estatal. Para 

Rodrigues, 
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A via corporativa nao foi a que serviu aos interesses capitalistas (isto e, dos 

"italianinhos" e outros imigrantes)
32

 nem necessariamente atendia 

"objetivamente" aos requisites de expansao da economia capitalista, mas 

sim, a que resultava na hegemonia da nova tecnocracia estatal recrutada da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

intelligenstia da epoca, formada principalmente pelos membros das familias 

mais tradicionais. ( RODRIGUES. 1990, p. 65). 

Esse mesmo autor nos mostra que nao foi somente as elites tradicionais que se 

locupletaram das oportunidades abertas pela veia corporativa, multiplos segmentos passaram 

a ter seus interesses vinculados a continuidade da nova instituicao, essa "institucionalidade" 

havia se disseminado e capilarizado pela vida social do pais, atraindo gregos e troianos para, 

finalmente, uma possibilidade de ascensao social, pois, 

O modelo corporativo gerou milhares de novos empregos. Nao so de 

bachareis das boas familias recem-saidos das faculdades de direito 

encontraram um lugar nos novos ramos do funcionalismo publico 

(Ministerio do trabalho. Tribunais do Trabalho, etc.) [mas, WBC] as classes 

medias e baixas receberam tambem o seu quinhao, empregados em regime 

de meio periodo e selecionados de acordo com as regras clientelisticas 

habituais no funcionalismo publico brasileiro. (RODRIGUES, 1990, p. 

65). 

O sistema corporativo tambem propiciou as classes populares possibilidade de 

ascensao social, na qualidade de "dirigente sindical", pois, o espaco de "emprego" nos 

sindicatos, na epoca, era, por vezes, bastante convidativo, em virtude das "centenas de 

sindicatos entao criados pelo poder publico" (RODRIGUES, 1990, p. 65.), financiados pelo 

imposto compulsorio, propiciando mordomias aos que o tomaram sob seu controle pessoal. 

Essa pratica como se ve, nao e nova, e segundo algumas analises tem contribuido para agravar 

a crise atual do movimento sindical no pais. 

Durante o periodo do "nacional-populismo" o sindicalismo corporativo "foi um dos 

principals instrumentos governamentais de mobilizacao dos trabalhadores em favor das 

"reformas de base".( RODRIGUES, 1990, p. 67). Contudo , apos 1964, esse mesmo sistema, 

juntamente com toda a CLT, "possibilitaram aos regimes militares intervir nos sindicatos, sem 

que para isso, fosse criada uma legislacao de excecao." (RODRIGUES, 1990, p. 65). 

Em virtude de tudo o que foi discutido ate aqui deve-se frisar que, em relacao ao 

corporativismo sindical, tanto os donos do poder podem fazer uso dele em proveito dos seus 

3 2 A esse respeito assim se posiciona Rodrigues (1990, p. 63-4): "o fato da industrializacao ter sido conduzida 

amplamente pelo capital estrangeiro e por imigrantes, ou por seus filhos, culturalmente ilegitimos e 

politicamente marginalizado, enfraqueceu a capacidade de pressao e de controle da burguesia industrial sobre o 

aparelho estatal. Houve uma separacao entre a elite, ou as elites que controlavam o poder politico e os novos 

grupos industrials de origem estrangeira, "os italianinhos", "judeuzinhos" ou "turquinhos"". 
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interesse mais imediatos, a exemplo da intervencao do Ministerio do Trabalho no Sindicato 

dos metalurgicos do A B C em 1980, como tambem, dos proprios trabalhadores que em 

determinados momentos partiram dos sindicatos oficiais mas foram alem deles, como no caso 

do sindicalismo combativo e classista que deu os seus primeiros passos no final dos anos 70 e 

inicio da decada de 80, ou seja, os protestos dos sindicalistas ligados ao "novo sindicalismo" 

vieram de dentro do "velho sindicalismo" corporativo e nao de fora. Essa ultima "passagem" 

nos leva ao f im da decada de 70, quando esse modelo de sindicato sofre, assim, o seu mais 

forte ataque frontal, levado a cabo pelos combativos metalurgicos do A B C paulista, num 

movimento que influenciou os caminhos da historia politica do pais e do movimento sindical 

como um todo. A partir desta experiencia exitosa em temos "pratico-discursivas" (VERAS 

DE OLIVEIRA, 2002) pode-se perceber, atraves de um volume consideravel de pesquisas, 

empreendidas na decada seguinte a proposito destes acontecimentos, que 

Considerando apenas o contexto economico das regioes mais desenvolvidas, 

as condicoes dos ultimos anos parecem bastante favoraveis a emergencia de 

um movimento sindical que se define mais em funcao do patronato privado 

do que do Estado, que procure organizar os trabalhadores no interior das 

empresas (comissoes de fabrica, delegados sindicais,etc). (RODRIGUES, 

1990, p. 71). 

Em suma, o sistema sindical corporativo chegou aos nossos dias ainda em pe. A sua 

marca nas entidades sindicais publicas ou privadas sao indeleveis, pois, enquanto o 

sindicalismo nao livrar-se dessa marca de um tempo - o corporativismo - a atividade sindical 

ver-se-a tragada por condicionantes que, definitivamente, a impedirao de caminhar para uma 

funcionalidade mais efetiva e uma pratica mais exitosa. 

3 . 2 - 0 Ressurgimento do Sindicalismo (O Novo Sindicalismo) 

Apos anos de um sindicalismo atrelado aos interesses de Estado, como tambem 

acossado pelo anos de chumbo que marcaram a historia mais recente do Brasil, o sindicalismo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  i  •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 33 

buscou novos caminhos, vindo de um periodo de crescente atividade sindical , que esgotou 

seus horizontes de futuro, quando o pais e abalado pelo duro golpe militar de 1964. 

3 3 Esse periodo foi caracterizado por um descompasso entre a acumulacao capitalista bastante intensa e a 

distribuicao desses dividendos com os trabalhadores e, no limite, com a sociedade brasileira. As perdas salariais, 

devido ao incremento do processo inflacionario, levaram a uma acentuada queda do salario minimo, que a precos 

de 1954 tinha atingido o seu pico maximo, chegando em queda no ano de 1960 e caindo muito mais, ao 

aproximar-se de 1964. Nas analises de Matos (2009, p. 91), "a principal causa das perdas salariais era a inflacao 

decorrente do aumento das emissoes e do endividamento do Estado (interno e externo) necessario a sustentacao 

doa altos investimentos publicos previstos pelo "Piano de Metas" do Governo Juscelino. A taxa anual de inflacao 

que , em 1955, era de 19,1%, em 1959 atingiu 52,1% . Essa taxa inflacionaria continuaria a subir, atingindo 79% 
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No periodo que precedeu o Golpe, o sindicalismo caracterizou-se pela combinacao de 

organizacoes de cupula (o CGT), por articulacoes intersindicais intermediarias (PUI, PUA 

etc.) e por organizacoes de base (comissoes sindicais). Os setores mais avancos propunham 

um movimento de rupturas com o sindicalismo oficial, apontando sempre na perspectiva de 

"criar canais de mobilizacao para alem dos limites da estrutura sindical montada pelo Estado, 

nas decadas de 1930 e 1940." (MATOS, 2009. p. 96). 

O Golpe de 1964, fruto de um arranjo de forcas conservadoras e retrogrados, objetivou 

e logrou conter essa onda de mobilizacao e de lutas empreendidas pelos trabalhadores em prol 

das historicas "reformas de base"
3 4

 O impacto nas entidades sindicais, principal sujeito 

coletivo de lutas, foi arrasador, com intervencoes nos sindicatos e diretorias destituidas, 

abatendo toda uma trajetoria de lutas e greves. (MATOS, 2009). 

Com o aprofundamento do Golpe, so havia dois caminhos: enfrentar inqueritos 

policial-militares ou cair na clandestinidade e/ou exilio. No entanto, entre o Golpe e o 

surgimento do chamado "novo sindicalismo" as atividades dos sindicatos nao pararam de vez 

e os trabalhadores passaram a desenvolver estrategias que comportassem uma resistencia 

surda, as vezes ate muda. Houve ai um profundo esvaziamento dos sindicatos, via reducao das 

bases e desfiliacao em massa. 

Segundo Matos (2009, p. 105), as entidades voltaram a sua atencao para o setor 

assistencial e para a ampliacao do seu patrimonio fisico. Contudo, os trabalhadores nao se 

calaram. Mantiveram-se mobilizados dentre das unidades industrials, de forma muitas vezes 

clandestina, organizados nos locais de trabalho, A situacao da grande maioria da classe 

trabalhadora naquela epoca era muito dif ici l , pois a politica economica do regime militar 

imprimiu a massa de salarios no pais um arrocho sem precedentes
35

. 

Em 1968, a ditadura recrudesceria, fechando ainda mais o regime, com a publicacao 

do AI-5 (Ato Institucional n° 05), determinando o fechamento do Congresso, a cassacao dos 

em 1963. Os dados da epoca demonstram tambem que o crescimento economico e a superacao das desigualdades 

sociais nao eram sinonimos, pois, em 1960, os 70% mais pobres da populacao brasileira detinham 20% da renda 

nacional, contra os 40% apropriados pelos 6% mais ricos. Entre meados da decada de 1950 e o golpe de 1964, 

observa-se uma fase de ascensao do movimento sindica, varios sao os indices dela : crescimento do n° de greves, 

visibilidade dos sindicatos na opiniao publica constituicao de organismo intersindicais ". 
3 4 "Por outro lado, a crise economica, que so fazia crescer desde o fim do governo JK, seria combatida pela 

ditadura com uma receita cujo principal remedio era o arrocho salarial. Para tanto, controlar os sindicatos era 

fundamenta.l" (MATOS,2009, p. 101). 
3 5 Na visao de Matos (2009, p. 106): " Nos primeiros anos da ditadura militar, a legislacao autoritaria criaria 

diversos mecanismos para diminuir o poder de luta dos trabalhadores, desmobilizando a acao sindical e 

ampliando a exploracao da classe. Entre as chamadas "leis do arrocho" estavam: a proibicao do direito de greve; 

o controle dos indices de reajuste salarial (unificados em torno de um unico percentual anual relativo a media da 

inflacao divulgada para os dois anos anteriores); o fim da estabilidade aos dez anos de servico (trocada pelo 

FGTS) e o desmonte do sistema previdenciario baseado nos Institutos de Aposentadoria e Pensoes (IAPs) 

substituidos pelo INPS." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 
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direitos politicos, sindicais e civis, instituindo a censura previa da imprensa e demais 

providencias do arbitrio de Estado. 

Vale lembrar que os anos 1970, do ponto de vista politico, foram marcados por uma 

dura repressao a todos aqueles que se opunham ao regime e, do ponto de vista economico, 

tivemos, nos primeiros anos da decada de 1970, os "anos do milagre" na economia brasileira, 

com taxas de crescimento do PIB beirando os 12% a.a., alcancadas gracas a superexploracao 

da forca de trabalho e a um arrocho salarial sem precedentes na historia recente deste pais. 

Apos uma serie de intervencoes, nos idos da decada, o regime tratou de, conforme 

lembrado acima, "valorizar um "novo"' modelo de atuacao sindical" (MATOS, 2009, p. 108 ) 

que privilegiasse os aspectos meramente assistenciais, desviando assim, os olhares e 

interesses das classes subalternas das questoes politico-ideologica e reivindicativas, 

enfraquecendo os animos de luta e a construcao dos liames de coesao e identidade social dos 

trabalhadores, corporificadas nos seus instrumentos de luta, os sindicatos. 

Mais uma vez vige umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus-operandi na conducao de entidades sindicais baseado 

na adequacao aos interesses da hora, do regime, e dos donos do poder, quanto aos destinos da 

atividade sindical. No caso do regime militar foi-lhe dado a tarefa de ser "garoto propaganda*' 

do regime. Na verdade esse script foi reescrito, mas agora pelas maos dos proprios 

trabalhadores do entao surgente " novo sindicalismo", nao de dentro da entidade mas de fora 

desta, no entanto, a partir dela mesma, tracando novos rumos ao movimento sindical e aos 

destinos politicos desse pais. 

Como nao era mais possivel nem eleger direcoes de esquerda nos sindicatos e nem 

fomentar greves de largo espectro, em face da repressao movida pelo regime a todos aqueles 

que resolvessem enfrent[a-lo, sobraria aquele trabalho de formiguinha, nos "subterraneos" do 

regime, de greve parciais por atrasos de pagamentos, ou em funcao de acidentes ocorridos nas 

plantas industrials, de operacoes tartarugas, de greves de forme, de greves de dor de barriga, 

da operacao zelo, etc., que, em sintese, buscavam parar a linha de producao e forcar os 

empregadores a ceder em funcao de uma pauta minima por local de trabalho. 

Foi usando esse tipo de estrategia que se materializou um movimento de manutencao 

da chama contestatoria, que viria mais tarde a servir de embriao para o surgimento em 1978 

do movimento que tinha como expectativa a transformacao da estrutura corporativa arcaica e 

colaboracionista com o Estado, em uma nova forma de conducao do sindicato e de suas lutas, 

reforcada pelos meios mais combativos, o chamado "novo sindicalismo", que retomaria toda 

uma trajetoria de lutas e greves mudando a face sindical e politica deste pais. 
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A melhor sintese deste movimento "encoberto" nos subterraneos do poder militar foi 

expressado e realizado pela Oposicao Sindical Metalurgica de Sao Paulo (OSMSP), que, 

aquela epoca, ja propugnava a ideia de um "sindicato autonomo, construido a partir da 

organizacao dos trabalhadores nas empresas." (MATOS, 2009, p . l 14). 

Historicamente, esta comecando a segunda etapa do sindicalismo brasileiro. 

Nao mais o sindicalismo dos tempos de Getiilio, ou de Jango [Joao Goulart, 

WBC], baseados na confianca e na expectativa do governo. Hoje esta 

nascendo um sindicalismo novo, sem esperanca do governo e sem meios-

termos com os patroes. Sindicalismo que ve claro o centro do problema: o 

problema politico, problema de luta de classes. O sindicalismo novo, 

verdadeiro, tem de nascer de baixo para cima, da fabrica ate a organizacao 

das varias fabricas em organizacao de classe: o sindicato. (GIANOTTI, 

1987, p. 34zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MATOS, 2009, p. 114-15). 

A trajetoria politico-sindical do movimento que revolucionou as praticas sindicais no 

final dos anos 1970, mais precisamente em 1978, quando se inaugura aquilo que as analises 

chamam de o "novo sindicalismo"', em verdade, teria se iniciado, como vimos acima, no 

comeco da decada, por forca das lutas levadas a cabo contra a ditadura militar. 

Essa experiencia organizativa tornar-se-ia "ponta de lanca" da resistencia operaria a 

superexploracao da forca de trabalho, considerado um dos "pilares do padrao de acumulacao 

capitalista, instaurada pelo bonapartismo militar a partir de 1964" (ALVES, 2000, p. 112) e 

que, ao opor-se ao arrocho salarial, atingiria, de modo fulminante, a logica da acumulacao 

capitalista no Pais. 

No comando deste movimento se aglutinou ao seu redor toda uma gama de novas 

experiencias em termos de acao coletiva, os ditos "novos movimentos sociais", que (SADER, 

1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud VERAS DE OLIVEIRA, 2002), teorizou em termos de uma nova "matriz 

discursiva", em que novos agentes politicos e coletivos surgiam, entrariam em cena, para 

compor um cenario de ressurgimento dos ideias de luta das classes trabalhadoras. Tomando 

como referenda as experiencias daquilo que Sader (1988) classificou de agendas, ou 

instituicoes, no sentido de diferenciar os aspectos de suas construcoes em termos "pratico-

discursivas" e de praticas de acao e de resistencia popular, enunciou que 

No ambito da Igreja Catolica, gestou-se um movimento de renovacao 

articulado a partir das Comunidades Eclesiais de Base e da Teologia da 

Libertacao. No ambito das organizacoes e praticas de uma esquerda 

fortemente atingida pela repressao do Estado ditatorial, surgiram "novas 

formas de interacao com os trabalhadores". No ambito de uma estrutura 

sindical oficial esvaziada e submetida ao controle do Estado, surgiu um 

novo sindicalismo. (SADER, 1988, p. l 14, apud VERAS DE OLIVEIRA, 

2002, p. 16). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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E interessante notar que cada instituicao dessas, a seu modo, estabeleceu um conjunto 

de praticas especificas que se diferenciavam atraves de suas matrizes de discurso, ou seja, a 

teologia da Libertacao cumpria o seu papel "referenciada que estava na Igreja Catolica", 

(VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 16), imprimindo um dinamismo mais profundo junto a 

"parcelas mais amplas das classe populares". No caso das organizacSes de esquerda, 

fulminadas que estavam pelos rigores da perseguicao politica, dispunha, "no entanto, de um 

"corpo teorico consistentemente elaborado a respeito dos temas da exploracao e da luta sob (e 

contra) o capitalismo". E, finalmente, no caso da matriz "pratico-discursiva" do sindicalismo, 

esse nao se baseava nem na primeira experiencia (popular) e nem na "sistematicidade teorica" 

da construcao Marxista, legitimando-se, isso sim, no proprio "lugar institucional em que se 

situa, lugar constituido para agenciar os conflitos trabalhistas." (VERAS DE OLIVEIRA, 

2002, p. 17). 

Neste sentido, a luta politica somada as demandas economicas se generalizam e alem 

da classe trabalhadora, novos sujeitos sociais coletivos alinham-se nesta trincheira 

(trabalhadores do campo e da cidade e funcionarios publicos), buscando nao so ganhos mais 

imediatos, mas tambem, e sobretudo, liberdades democraticas, liberdades de escolha de seus 

proprios destinos. Objetivamente, buscava-se romper com o "cupulismo", que caracterizava o 

"velho sindicato"'
36, ligado umbilicalmente aos interesses do Estado. Nesta busca, esse 

sindicalismo mais "combativo" procurou afirmar-se tendo como referenda de luta suas 

proprias construcoes "pratico-discursivas", sem, no entanto, abandonar de vez a velha 

estrutura sindical que lhe serviram de apoio e para a qual sempre retornavam a fim de refazer 

e reformular estrategias de lutas. O cupulismo era uma marca registrada da atuacao dos 

comunistas em anos passados, dai o porque de sua identificacao com a estrutura sindical 

oficial. 

Uma das dificuldades apontadas pelos "novos sindicalistas" em face daquele 

sindicalismo praticado no passado consistia na completa falta de ligacao com o movimento de 

base, que caracterizava o modelo sindical corporativista brasileiro, ensejando uma serie de 

entraves que emperravam o movimento dos trabalhadores. Em suma, o sindicalismo do 

passado era visto pelos "novos sindicalistas" como sem bases, de cupula, de gabinete, distante 

3 6 O sindicalismo Pre-1964, fruto de um grande "acordo de cavalheiros", que somente beneficiava a uma das 

partes, e delineado por Santana (1999, p. 104) desta forma. "O sindicalismo pre-64, liderado em polo 

progressista pela alianca comunista-trabalhista, era considerado pelos "combativos" uma experiencia negativa. 

Parecia nao haver nada que se pudesse aproveitar daquela experiencia, a nao ser evitar reproduzi-la". E mais 

adiante: "era criticado seja por conter um componente trabalhista, o qual era entendido restritamente como sendo 

'populista', seja por possuir um componente comunista, percebido como uma linha auxiliar do 'populismo"\ 
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da classe trabalhadora e orientado por interesses politicos (SANTANA, 1999), visao esta que 

viria a marcar algumas das concepcoes que lastrearam inicialmente as praticas do "novo 

sindicalismo" nos seus primordios. 

No intuito de atrair para o movimento um contingente tal de trabalhadores que 

permitisse uma atividade de massa com ares de efetividade e representatividade, esses 

"sindicalistas autenticos", como se autodenominavam, tendo a frente Luis Inacio da Silva, "o 

Lula", buscaram se utilizar de mecanismos tais que propiciassem uma formacao de identidade 

entre trabalhadores de sua base e o Sindicato. Para tanto criariam um periodico, a Tribuna 

Metalurgica, tendo como emblema a figura tipica de um trabalhador, o "Joao Ferrador" 

(VERAS DE OLIVEIRA, 2002). 

Um dos meios que esse sindicalismo auto-referenciado de "autentico" encontrou, entre 

outros, para conclamar e, ao mesmo tempo, conscientizar aqueles trabalhadores distantes da 

vida do sindicato foi, conforme explicita VERAS DE OLIVEIRA (2002): 

O personagem se apresenta como um trabalhador comum, alguem que 

estaria falando com os seus iguais, tratando de questSes proprias do dia-a-

dia dos trabalhadores. Entretanto, expressa a fala do Sindicato, da sua 

diretoria. Desenvolve um raciocinio articulado, sutilmente construido para 

desconstruir o discurso do regime (se apresentando como "ignorante" sobre 

determinadas situacoes, busca se "esclarecer" com as autoridades, propondo 

reflexoes a partir de perguntas simples, mas desconcertantes, de modo a 

cultivar a indignacao. Encerra um recurso pedagogico, porque se prop5e a 

didaticamente estabelecer associacoes, relacionando as questoes sentidas 

cotidianamente com questoes da politica nacional, como modelo de 

desenvolvimento, politica salarial, politica habitacional, entre outros. 

PropSe uma reelaboracao critica sobre a condicao dos trabalhadores nesse 

contexto. (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 29). 

Essa dinamica engendrada pelos sindicalistas autenticos baseou-se numa complexa 

cadeia de causas e efeitos, pois, era imperioso reeducar e redirecionar, ou pelo menos 

reconquistar o trabalhador,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA identificando-o com as causas que lhe falavam mais de perto 

enquanto sujeito de um contexto em que contribuia com o seu trabalho e nao participava 

efetivamente dos beneficios advindos desta fundamental participacao. 

Esse "espaco coletivo de elaboracao de identidades" operou positivamente no sentido 

de informar uma nova pratica que surgia, pratica essa marcada por um conjunto de valores, 

ideias, um ethos coletivo capaz de argamassar um novo modus-operandi do sindicalismo, 

principalmente quanto aos aspectos mais politicos e ideologicos da pratica sindical, levando-

se a que novos sujeitos sociais pudessem assumir seus novos papeis. 

Ainda com Veras de Oliveira (2002) temos que essa dinamica deu-se, pois, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
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Era preciso realizar duas operacoes simultaneas: uma associa9ao, a realizar-

se entre os trabalhadores (constru9ao de sua identidade comum) e entre 

estes e o Sindicato (constru9ao de sua identidade coletiva enquanto 

"sindicato"); e uma transferencia, a estabelecer-se entre os trabalhadores, 

individual e coletivamente, e o Sindicato (atraves dos seus recursos e canais 

de constru9ao da representa9ao). (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 30). 

Nessas alturas, a principalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lideran9a do emergente "novo sindicalismo" era o 

presidente do Sindicato dos Metalurgicos de S. Bernardo do Campo, epicentro de toda essa 

onda de mudan9as que viria a transformar a face politica e sindical deste pais, LULA, 

empossado na diretoria a partir de 1975. 

Pode-se perceber do dito acima, que o embriao do processo de forma9ao politico-

ideologico do "novo-sindicalismo" teria nascido e prosperado, no amago, da propria estrutura 

sindical corporativa do sindicato oficial 

Com um discurso de base eminentemente revolucionario para a epoca, Lula reafirma o 

seu firme proposito de: a) refor9ar a ideia de que, tanto a categoria quanto o sindicato que a 

representa, sao em si mesmos, elementos de referenda na constru9ao das lutas; b) elenca, 

como estrategico, o trabalho de base e a conscientiza9ao de classe, visando a forma9ao de 

novas lideran9as; c) levanta a bandeira da autonomia sindical; d) e, de longe o mais 

importante, busca "o proposito de aprofundar a rela9ao (de identifica9ao-associa9ao e 

diferencia9ao-delega9ao) entre a categoria e o sindicato." (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 

44). 

Com base nestas premissas arquiteta-se uma nova forma de a9&o, genuinamente urdida 

nas fabricas e unidades de produ9§o, em que o processo de atua9ao dos trabalhadores dar-se-

a, nao a partir das entidades sindicais, mas do proprio seio da classe operaria, as bases 

decidem e depois as entidades encapam as lutas e demandas oriundas do "chao da fabrica". 

No contexto politico da ditadura brasileira, de carater maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "distensionadd" com a 

abertura "lenta e gradual", levada a cabo pelo Governo de Ernesto Geisel, como lembra Veras 

de Oliveira (2002), o sindicalismo autentico operara numa dicotomia 

radicalidade/responsabilidade, sempre com o fiel da balan9a pendendo para uma radicalidade, 

sem, no entanto, esquecer da responsabilidade em manter sempre aberto o espa90 

conquistado, frente aos patroes e ao Governo, para que se pudesse manobrar em termos de 

defini9ao de estrategias e lutas. 

Deste momento de arregimenta9ao de fonjas em 1975 chegando as grandes 

movimenta9oes de 1978 e 79, foi so um salto. O movimento passa a ter, como companheiros 

de luta e caminhada, novos atores sociais, tais como trabalhadores do campo e da cidade, 
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funcionarios publicos (que ate entao apenas ensaiavam uma luta sindical mais apurada, dentro 

de suas associacoes recreativas, em virtude da proibicao legal, que pesava sobre suas costas, 

de constituir entidades de carater sindical, vindo a terem esse direito apenas com o advento da 

Constituicao federal de 1988) e crescente parcelas das ditas classes medias, que passaram a se 

espelhar nos exemplos de contestacao e espirito de luta daqueles operarios metalurgicos, 

dirigidos por um presidente de sindicato que teimava em contestar os limites aos quais o 

regime impunha aos sindicatos, ampliando mais e mais os espacos publicos de contestacao e 

reivindicacao, nao so apenas de perfil meramente economicos, mas indo alem, quando 

questionava a propria condicao de sujeito ativo na construcao de seus proprios destinos. 

O "novo sindicalismo" assim surge como uma busca de, a partir do "velho", construir 

o "novo", ressignificando praticas que vinha de anos passados, agora dentro de uma moldura 

de rupturas e continuidades, sempre se auto-construindo, construcao essa referenciada na 

experiencias de agora. Neste sentido, 

A relacao entre representantes e representados, Sindicato e trabalhadores, 

diretoria e base, ganhara uma dimensao ainda nao atingida nessa 

experiencia. As assembleias plebiscitarias, as quais acorriam 

cotidianamente dezenas de milhares de trabalhadores (em varios momentos 

reunindo mais de 100 mil), e onde se estabeleciam procedimentos 

constantes de avaliacao e definicao coletivos dos rumos do movimento, 

constituiram-se em momentos impares de consolidacao de uma identidade 

coletiva entre eles e desta em torno da imagem do Sindicato como sua 

representacao. (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 61). 

As celebres assembleias do Estado de futebol de "Vila Euclides" fizeram Historia, mas 

nao somente isso, foram capazes de exercer um efeito demonstracao bastante forte, a ponto 

de, apos as greves de 1978 e 1979, conforme lembrado acima, novos atores entrarem em cena, 

magnetizados que estavam por tudo aquilo que o "novo sindicalismo" estava a mostrar , quais 

sejam: "uma ousada aposta na mobilizacao, nas lutas de massa, na organizacao de base, na 

politizacao da agenda sindical." (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p.70). Tudo isso dentro de 

uma bem azeitada panela com os condimentos da radicalidade em algumas pitadas, 

adicionada a outras de pura prudencia. 

Os impactos para a classe trabalhadora, em geral, de toda essa efervescencia politico-

sindical, por forca das greves ocorridas na regiao mais desenvolvida do pais, pode irradiar-se 

por todas as regioes deste pais37, levando uma nova proposta de sindicalismo que renovaria 

3 7 "As vitorias economicas parciais do movimento em 1978 e, particularmente, a inusitada vitoria politica dos 

sindicalistas frente ao recuo da intervencao governamental no Sindicato dos Metalurgicos de Sao Bernardo e 

Diadema, em 1979, serviram de exemplo para outras categorias e regioes do pais". E, na sequencia: "Nesse ano, 

alem dos metalurgicos, que continuaram a liderar o movimento, com 18,3% das greves e 31,1% das jornadas 
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algumas praticas e eliminaria outras, sempre na perspectiva de construcao da unidade de luta 

de toda a classe trabalhadora. 

Foi a partir dai que surgiram novas experiencias em termos de organizacao das classes 

trabalhadoras, como, por exemplo, entre os servidores publicos, que ao se espelharem nos 

"sindicalistas autenticos" transformaram as suas associates, anteriormente recreativas, em 

protatipos de entidades de perfil sindical. 

Entretanto, as expressoes do "novo sindicalismo", ao se reafirmarem na construcao de 

uma nova identidade coletiva na esfera sindical, ainda assim, buscaram faze-lo no sentido de 

partir daquele experiencia vivida no sindicato oficial, o que levou alguns analistas a 

asseverarem que a principal fraqueza do sindicalismo dos anos 1980 (ou seja, oriundo do 

"novo sindicalismo") era a estrutura sindical corporativa, que teria sido capaz de, apesar da 

explosao do sindicalismo na decada anterior, minar as estruturas do recente sindicalismo que 

se queria classista. (VERAS DE OLIVEIRA, 2002). 

Em suma, o movimento dito "novo sindicalismo" teve a ousadia de ir alem de suas 

proprias pernas, quando a situacao politica e sindical no Brasil nao autorizava tal desiderata. 

Experiencia calcada nas demandas que surgiam no seio da propria classe operaria e que o 

modelo de sindicato oficial nao tinha podido atender, buscou abrir espacos de reafirmacao de 

classe e, sobretudo, ousar "constituir-se em um movimento social politizado, ciente da sua 

condicao de sujeito politico. Isso, ao associar (junto com outros movimentos sociais) as 

demandas mais especificamente sociais e sindicais." (VERAS DE OLIVEIRA, 2002). 

Por outro lado, num sindicalismo marcado por uma estrutura sindical em que 

predomina a fragmentacao e a dispersao "por uma miriade de sindicatos municipals, em sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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maioria pouco expressivos e com exigua capacidade de barganha" , "descentralizada com 

parcas iniciativas e formas de acao unificadas", "desenraizada, em virtude de nao ter insercao 

nos locais de trabalho, sendo uma estrutura externa a empresa" (ALVES, 2000.) e, por fim, 

basenado-se em uma estrutura "verticalizada, com imensas dificuldades de articular, numa 

perspectiva horizontal mas ampla, a organizacao (e a resistencia ) de classe, permanecendo 

vinculada a categoria assalariada" (ALVES, 2000, p. 113-14), tudo isso tern confirmado a 

perdidas, novas categorias do setor privado entraram em cena: os trabalhadores da construcao civil (8,1% das 

greves e 10,5% das jornadas), os motoristas e cobradores (8,9% e 3,0%) e algumas outras categorias do setor 

industrial). Alem desses, dois outros segmentos, o dos medicos (7,7% e 2,7%) e o dos professores (9,3% e 

35,4%), deram inicio a movimentos que ao longo do tempo os transformariam nos principals grupos grevistas 

dos assalariados de classe media." (VERAS DE OLIVEIRA, 2002, p. 70zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apudNORONHA, 1991, p. 104-105). 
3 8 Segundo ALVES (2000, p. 114) " a dispersao sindical no Brasil pode ser comprovada pelos seguintes dados : 

apos a "decada dos trabalhadores" (anos 80) , o IBGE registrou a existencia , no pais, de 9.118 sindicatos de 

empregados e empregadores, 4.635 nas areas urbanas e 4.483 na areas rurais" 
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fragil estrutura sindical que temos no historicamente no pais, em que pese os avancos 

advindos a partir de 1988 com a Constituicao Federal. 

3.3 - A Constituicao Federal de 1988 e o Sindicalismo no Setor Publico 

Com o advento da CF (Constituicao Federal) de 1988, os Trabalhadores do Servico 

Publico Federal, depois de longos anos de lutas,, conseguiram incluir no texto constitucional 

uma gama de direitos que possibilitaram certa organizacao sindical das relacoes de trabalho 

no setor publico no Brasil. Malgrado os obstaculos impostos pelos setores conservadores com 

larga correlacao de forcas na constituinte, foram aprovados direitos tais como: direito de 

greve, a sindicalizacao, a estabilidade (que mais tarde haveria de ser flexibilizado), diretrizes 

de Pianos de Carreira para o setor publico e instituicao de um Regime Juridico linico (RJU) 

capaz de reordenar os direitos e deveres entre os trabalhadores do setor publico. 

Antes de 1988, nao havia nenhum criterio de selecao de novos servidores, como 

tambem nao havia, no ordenamento juridico brasileiro, um conjunto coerente e harmonico que 

balizasse a relacao Funcionario publico e Estado, sobrando neste sentido apenas um estatuto 

especifico (Lei 1.711/52), que amparava um numero diminuto de servidores, ficando a cargo 

do gestor de plantao "selecionar" seus servidores (podendo faze-lo a partir do seu "curral 

eleitoral" na qualidade de cabos eleitorais). Isso, em detrimento daqueles que la ja estavam, 

pois eram "convidados" a deixar os cargos para serem ocupados pelos "novos eleitos". Nesses 

termos, preponderava o clientelismo e o patrimonialismo, que sempre marcaram a vida 

politica do Estado Brasileiro. A maquina publica foi historicamente usada, por governos e 

politicos, como "cabide de empregos". Havia, pois, "uma descontinuidade na prestacao de 

servicos" (COSTA, 1997, p. 45). Isso, de certa forma, criava uma imagem junto a populacao 

em relacao aos servidores que lhes imputavam a condicao de "servidores do governo e nao 

como trabalhadores cujas atividades se relacionam diretamente com a populacao" (COSTA, 

1997, p. 44), com obvios prejuizos para os segundos, no tocante a concretizacao da imagem 

de "ineficientes e privilegiados" (COSTA, 1997, p. 43), imagem essa que ainda hoje, 

injustamente, acompanha a categoria. 

No que diz respeito a imagem que os ocupantes do poder sempre tiveram em mente 

quando o assunto e Estado e seus funcionarios, sobretudo em momentos de crise, muda-se 

apenas os cenarios, mas os valores permanecem os mesmos, pois, a proposito de fatos da 

historia recente do Brasil, a campanha de Fernando Collor a presidente teve como ponto 

principal de sua campanha o ataque indiscriminado aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "marajas" termo que vincularia a 
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figura do servidor, gerando na populacao com o apoio e amparo de uma mi'dia comprometida 

com os interesses das classes dominantes, um sentimento de desprestigio e desvalia da funcao 

piiblica. Neste sentido, conforme nos lembra Guedes (1994, p. 418), 

No bojo do ataque ao Estado que quase levou o servico publico ao colapso 

esse tem sido alvo de criticas como se ali estivesse resguardado um conjunto 

de trabalhadores privilegiados que nao oferecem contrapartida a sociedade 

que lhes sustenta. Estas criticas sao injustas em sua base, pois, mesmo 

levando em conta o achatamento salarial e o sucateamento do servico 

publico, assim como a reducao dos investimentos em estatais, ai se encontra 

uma base de servicos e producao de insumos cuja extincao representaria um 

retrocesso para a economia e a sociedade brasileiras. 

O Governo Collor pode ser considerado um bem acabado exemplo de patrimonialismo 

e clientelismo, que infelizmente ainda vigora na cultura politica brasileira, pois, nada melhor 

para expressar essa realidade. Na expressao "republica das Alagoas", termo muito falado a 

epoca, criado pela propria midia, fazia-se referenda clara aos conchavos e urdiduras que 

entrancavam os destinos (ou desditas) do Brasil no inicio dos anos 1990, prova maior da 

subsuncao do publico em face dos interesses privados, nem sempre interesses legitimos 

quando nao escusos. As praticas patrimonialistas e o clientelismo vem ambos de longas datas, 

vem de um periodo da vida brasileira em que Estado e sociedade viam-se cingidos e que essa 

cisao foi o traco singular que diferenciou a evolucao da sociedade brasileira nos primordios 

do processo civilizatorio brasileiro. (COSTA, 2004). 

A acao do patrimonialismo se expressa pela "nao separacao entre o Estado e o 

mercado" (COSTA, 2004, p. 87.), entendido como a nao diferenciacao entre o publico e o 

privado, em favor deste ultimo. Neste sentido, como resultado, teriamos uma administracao 

que nao funcionaria nos paradigmas do merito, mas capturada pelos interesses dos grupos 

dominantes, que, efetivamente, apoderar-se-iam do Estado. (COSTA, 2004). 

Vive-se historicamente, no pais, sob a egide de uma transferencia das "formas de 

comportamento privado para o dominio publico"' (COSTA, 2004, p. 87.) ao ponto de se 

disseminar por todas as relacoes sociais, influindo decisivamente como "redutores do espaco 

publico" e desqualificando o trabalho daqueles que ao seu servico se dedicam. Isso tudo 

dentro de uma dinamica que Costa (2004, p. 87) assim assinalou 

A intervencao do Estado brasileiro sempre traduziu os interesses coletivos 

dos grupos dominantes nacionais, portadores, muitas vezes, de seus 

proprios interesses e, em outras, daqueles manifestadas pelo capitalismo 

internacional. 
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Nesta otica, a esfera de atuacao do Estado sempre foi impregnada pelos interesses 

privados (COSTA, 2004), comprometendo toda uma postura voltada para as questoes sociais, 

materializadas nas politicas publicas de Estado. 

No tocante a questao do clientelismo marcou a formacao politica no Brasil, desde os 

primordios do Seculo XIX, no qual a "moeda de troca", em funcao das alian9as politicas, a 

lealdade dos acordos e o entendimento das partes, passam a ser a pedra de toque do sistema 

politico que remanesceu ate praticamente a Republica Velha, pois "a concessao de protecao, 

cargos oficiais e outros favores em troca da lealdade politica e pessoal funcionava para 

beneficiar especialmente os interesses dos ricos" (GRAHAM, 1997, p. 15,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COSTA, 

2004, p. 87). 

No que se refere ao corporativismo, esse ethos passa a figurar na constelacao politica 

brasileira a partir de 1930, onde estrategias sao efetivadas no afa de se conter e cooptar os 

trabalhadores, "dando inicio a uma longa tutela sobre o movimento sindical, visando torna-lo 

colaborador de classe." (COSTA 2004). Configura-se, nao somente como uma ideologia, mas 

como uma forma de organizacao entre trabalhadores e empresarios, com o fito de 

salvaguardar os interesses da acumulacao capitalista que se iniciava no Brasil de 1930. 

A partir da promulgacao da Constituicao de 1988 temos uma busca de melhor 

equacionar essas "mazelas" que se arrastam na administracao publica como um todo. Varios 

foram os ganhos da Carta Politica no sentido de se ter um controle nas praticas clientelistas e 

patrimonialistas que ainda grassam na esfera do publico no Brasil, principalmente quando se 

refere as questoes das relacoes de trabalho no setor publico brasileiro. 

Indubitavelmente, o clientelismo e o patrimonialismo ainda se mantem vivos, na 

forma de se fazer politica neste pais, haja vista que estao calcados na efetivacao de 

favorecimento dos interesses privados, que podem se corporificar na feicao de subsidios com 

recursos publicos ou entao ou na "omissao do Estado na prestacao de servicos, desmontando 

ou sucateando o servico publico" (COSTA, 2004), sob o argumento de que terao melhor 

gestao se deslocados para a iniciativa privada. 

Vale lembrar que e no final da decada de 1970, com os ventos politicos e sindicais em 

fase de mudanca, que os servidores publicos, ainda organizados em associacoes tradicionais, 

apostam na direcao de novas formas de associacao, desta vez de carater sindical e de oposicao 

politica ao regime militar. Autores como Costa (2004, 2007) e Nogueira (2005) sao Concordes 

quanto a infiuencia deste setor na participacao ativa nas lutas pela redemocratizacao do pais e 

da propria maquina administrativa do Estado, via redefinicao das redoes de trabalho no setor 

publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
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Mas o processo de construcao das associacoes inicia-se desde os anos de 1930 ate 

final da decada de 70, em que o perfil destas mesmas era corporativo e assistencial
39, em que 

pese toda uma tradicao de subserviencia e colaboracao com o Estado. A partir de 1978, 

diversos segmentos dos extratos medios da sociedade (hoje chamada classe media) intentaram 

uma minima organizacao para fazer frente as questSes tanto economicas quanto politicas, o 

que levou a deflagracao de uma serie de greves, comecando pelos professores estaduais de 

Sao Paulo, em 1978, conduzidos pela APEOESP (Associacao dos Professores de Ensino 

Oficial do Estado de S. Paulo), levando as ruas 80% de sua base cerca de 145 mil servidores 

da Educafao Publica) (NOGUEIRA, 2005, p. 134). A partir dai, ja em 1979, mais e mais 

categorias foram aderindo, inclusive em outros Estados ( RJ, RGS, MG). Neste sentido, 

Os professores atuaram como uma especie de vanguarda do movimento de 

servidores publicos e das classes medias em geral, lembrando muito a acao 

dos operarios do ABC e da oposicao Metaliirgica de S. Paulo (OSMSP) 

com relacao ao conjunto do movimento operario e sindical. (NOGUEIRA, 

2005, p. 134). 

Varias categorias de assalariados da classe media (entre elas os servidores publicos) 

passaram a fazer parte ativa dos movimentos contestatorios contra, duplamente, o regime 

politico e as condicoes de degradacao economica
40, que os aproximavam das classes menos 

favorecidas. Alguns autores como Antunes (1990) e Rodrigues (1990), amboszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud 

NOGUEIRA, 2005), chegam a colocar que em termos de radicalidade aqueles sindicatos de 

classe media e de funcionarios publicos suplantavam, e muito, os proprios sindicatos 

operarios. No amago deste processo, alem dos professores secundaristas e universitarios, 

outras categorias, como medicos, sanitaristas e funcionarios publicos civis (municipal, 

estadual e federal), passam a exigir melhores condicoes de vida e democratizafao das relacoes 

de trabalho no setor publico, e as greves se sucedem. 

Os servidores publicos com o passar da decada de 1980 vao acumulando, em face do 

mimero de dias nao trabalhados, greves e mais greves, tudo isso, conforme inferimos, devido 

as lutas por melhores condicoes de vida e trabalho, tanto quanto apontando na perspectiva de 

3 9 Conforme nos explicita Nogueira (2005, p. 133), "as associacdes tradicionais dos servidores combinavam a 

representacao dos interesses corporativos das categorias, a promocao do lazer e a prestacao de servicos 

assistencias aos associados. Nao tinham qualquer perspectiva de mobilizacao coletiva e estabeleciam com o 

Estado uma relacao de subserviencia e colaboracao." 

4 0 Assim se posiciona Nogueira (2005, p. 137): "o essencial no caso do Brasil foi a combinacao da crise 

economica, crise do Estado e a transicao politica, que provocou arrocho salarial e deterioracao das condic5es de 

trabalho dos funcionarios publicos." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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que, ao se aproximar a data de uma nova constituinte. os seus pleitos politicos seriam 

conseguidos, entre outros o direito de sindicalizacao e organizacao coletivas. Nogueira (2005) 

chega a considerar que em termos da contabilidade das greves efetivadas em um periodo de 

10 anos (1978-1987), os servidores publicos estariam ocupando o topo da piramide, com o 

ascenso das greves ai por volta do ano de 1987 (ano mais importante da Constituinte), 1988 ( 

ano de promulgacao da CF ) e 1989 (ano da luta para que se instituisse o RJU) e o seu pico 

em 1988 e 89
4 1. 

Na verdade, veremos que aquela visao do servidor publico, "ora como funcionario 

patrimonialista, ora como burocrata de tipo 'weberiano', vinha sendo questionada na pratica e 

transitava rapidamente para a nocao de trabalhador do setor publico", com fulcro nos ideais 

do "novo sindicalismo", em que o servidor tambem era um trabalhador, nao do setor privado, 

mas do setor publico, afirmando-se, assim, como "uma forca de trabalho em conflito com o 

Estado." (NOGUEIRA, 2005, p. 136). 

Sabe-se que estava vedado aos servidores fazerem e participarem de movimentos 

paredistas, ate 1988, mas isso nao os impediu de faze-las. Os trabalhadores do setor publico 

buscaram, justamente, as formas mais historicas de luta operaria e dos demais assalariados, 

com o objetivo de efetivamente fazer constar, na nova Constituicao, dispositivos que 

introduzissem e ampliassem direitos de organizacao e de participacao coletivas para todos os 

trabalhadores do setor publico. Conforme pontua Nogueira (2005, p. 138), 

As transicoes - servidor trabalhador e associacao tradicional e associacao 

sindical - encontram explicates em um complexo de questoes: a dimensao 

objetiva da crise economica e o crescimento do Estado, que implicou 

deterioracao dos salarios e das condicoes de trabalho dos trabalhadores 

publicos; e a dimensao subjetiva, por meio da formacao e/ou reorganizacao 

das suas entidades de classe, da reorganizacao do movimento trabalhista e 

sindical e da luta pelas liberdades democraticas em geral. 

Neste sentido, o direito de sindicalizacao dos servidores publicos, conforme consagrou 

a Constituicao Federal de 1988, no seu Art. 37, Inciso V I , e um importante marco historico e 

formal, contrapartida de um "movimento real mais amplo e de importancia inedita no campo 

do trabalho e do sindicalismo no Brasil" (NOGUEIRA, 2005, p. 137)42. 

4 1 "Em ordem decrescente em termos de n° de greves realizadas: 1) Servidores publicos de ministerios e 

secretarias (10,5%); 2) os professores de Escolas e Universidades ( 6,0%) ; 3) os medicos ( 2,4%); 4) os 

funcionarios de estabelecimentos de saiide ( 1,7%); 5) os servidores em geral ( 1,4%); 6) os funcionarios de 

escolas e universidades ( 0,9%)" (NOGUEIRA, 2005, p.135). Para maiores aprofundamentos ver Nogueira 

(2005) eNoronha (1994). 
4 2 Conforme Nogueira (2005, p. 137,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud RODRIGUES, 1992) "Na analise dos fenomenos que estao na raiz 

da expansao do sindicalismo no setor publico existe alguma variacao na enfase dada a esse ou aquele fator". 

Kassalov (1969) e um dos que apontam a expansao dos servicos governamentais e o aumento do numero de 
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A Constituicao Federal de 1988 garantiu certa autonomia sindical, contudo nao foi 

capaz de sinalizar mudancas quanto ao que pertine ao criterio da representacao e mudancas na 

unicidade sindical (monopolio da representacao). Ao contrario, manteve aspectos da estrutura 

sindical corporativista no pais, ao ponto de que alguns analistas a consideram, pelo menos do 

ponto de vista da organicidade sindical, como tendo propiciado a criacao de uma estrutura 

sindical "hibrida" (RODRIGUES, 1990). 

A estrutura sindical que surge apos 1988 e algo ambivalente - dependendo 

da correlacao da luta de classes, ela serviu para o controle e consolidacao do 

poder sindical. E por isso que, no periodo de redemocratizacao politica do 

pais, a manutencao da estrutura corporativista no pais nao impediu a 

"explosao do sindicalismo" nos anos 80. (FREDERICO, 1993,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

ALVES, 2000, p. 118) 

Em suma, as repercussoes sao sentidas ate hoje no sindicalismo do setor publico, pois, 

as resistencias corporativas da categoria de servidores publicos as mudancas no mundo do 

trabalho, e na conjuntura do sindicalismo brasileiro, tern as suas raizes fmcadas justamente na 

efetivacao destas condicionalidades. 

3.4 - A Nova Dinamica das Relacoes de Trabalho no Setor Publico e a Crise do Sindicalismo 

Indubitavelmente as mudancas no mundo do trabalho operam como elementos de 

pressao junto a redefinicao do papel do Estado, haja vista que a fiexibilizacao e a precarizacao 

das relacoes de trabalho "evidenciam a imposicao das regras de mercado e de desvalorizacao 

do trabalho" (COSTA, 2007). Por outro lado, a intensa transformacao produtiva age no 

sentido de buscar um Estado que possa, minimamente, manter um controle sobre os 

trabalhadores e garantir uma legislacao trabalhista que assegure um padrao de acumulacao 

sempre ascendente, o que nos leva a perceber que "ha uma relacao reciproca entre 

transformacao do trabalho e do papel do Estado" (COSTA, 2007, p. 43). 

Apesar de a Constituicao Federal ter garantido, pelo menos em tese, um 

redirecionamento das perspectivas quanto a uma nova dinamica das relacoes de trabalho 

empregados como um dos principals fatores que favoreceram a sindicalizacao. De outro angulo, o sociologo 

britanico Lockwood (1962) chama a atencao para a importancia do fenomeno da burocratizacao, com a 

padronizacao das tarefas e racionalizafao da carreira. Nisbet (1978) entende que a racionalizacao e a 

burocratizacao enfraquecem o clientelismo e o protecionismo que, em todos os paises, haviam caracterizado o 

servico publico e aberto espaco para a atua?ao sindical. Os sindicatos seriam, desse modo os sucessos das velhas 

maquinas politicas e dos esquemas clientelisticos. Dilts e Deitsch (1983), por sua vez, relacionam a expansao do 

sindicalismo no setor publico aos problemas sociais que aumentam a intervencao e a amplitude da acao 

governamental; a maior demanda da populacao por servicos gratuitos; e a propensao da sociedade, nos pos-

guerra, de conceder ao Estado maior papel na economia." 
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especialmente no setor publico, o que se viu foi um movimento por parte das forcas 

conservadores, inspiradas no projeto neoliberal, no sentido de barrar o avanco organizativo 

dos servidores publicos, como tambem no que se refere a redemocratizacao do trabalho no 

setor publico brasileiro. (COSTA, 2007). 

Embora o direito de greve e de sindicalizacao tenha se tornado letra formal e sido 

conquistado pelos servidores publicos, "os governos tern se recusado a negociacao de suas 

reivindicacoes" (COSTA, 1997, p. 47), utilizando-se da justificativa de que a "administracao 

publica nao pode seguir os mesmos criterios da iniciativa privada na area trabalhista" , o que 

nos levaria, no limite, a uma condicao de nao realizacao plena de direitos, aquilo que a autora 

chama de "incompletude de Direitos." (COSTA, 1997, p. 47). 

Com o advento da CF788, novos parametros foram criados em termos de relacoes de 

trabalho no servico publico: 

Ingresso no servico publico atraves de concurso; instituicao de diretrizes de 

piano de carreiras; isonomia salarial (garantia de salarios iguais para aqueles 

que exercem as mesmas atribuicoes); estabilidade para quern comprove 02 

anos de estagio probatorio ou para quem possuia 05 anos de efetivo 

exercicio antes de 1988; direito de greve; e RJU. (COSTA, 2004, p. 129). 

Desta forma, percebe-se que foram dados os passos iniciais no sentido de uma 

Redefinicao da relacao entre trabalhadores, Estado e usuarios na prestacao 

dos servicos publicos, uma vez que o controle social passou a integrar o 

processo de gestao das politicas publicas e os principios de moralidade e 

impessoalidade, associados com o ingresso atraves de concurso publico, 

possibilitavam condicoes para o combate ao clientelismo no servico publico. 

(COSTA, 2007, p. 45). 

Houve, assim, uma inovacao em termos de Administra?ao Publica no Brasil, em 

virtude de "sugerir uma bilateralidade nas relacoes de trabalho, ao introduzir mecanismos de 

controle social e a descentralizacao administrativa." (COSTA, 2007, p. 46). Esses elementos 

sinalizam claramente para uma "democratizacao da maquina publica no Brasil, rompendo 

com a verticalizacao, ate entao presente" ou seja, as acoes eram geradas no cume e 

direcionadas para a base. (COSTA, 2007, p. 46). 

Contudo, alguns direitos, ou para nao dizer, uma grande parte deles foram sendo, 

paulatinamente, descaracterizados, sendo transformados e/ou eliminados "mais de 150 itens 

que normatizavam a relacao entre o Estado e os trabalhadores" (COSTA, 2007, p. 46.), 

esvaziando o espaco de atuacao coletiva dos trabalhadores do setor publico e de sua 

interlocufao com as diversas esferas de poder desde o poder executivo, legislativo e judiciario 

e entes Administrativos (Uniao, Estados, Municipios, Distrito Federal). Alias, foi justamente 
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do Poder Judiciario que o Governo Collor de Mello, no inicio dos anos 90, se valeu para 

inviabilizar a aplicacao do dispositivo legal que previa a negociacao coletiva com os 

trabalhadores do setor publico
4 3. (COSTA, 2007). 

Os anos 1990 no Brasil foram marcados por um processo de neoliberalizacao geral da 

economia e da politica, em que se investiu como nunca num paradigma da 

desresponsabilizacao do Estado, cada vez mais curto para o social e bem mais amplo para o 

capital. Neste sentido, buscou-se, conforme dito no inicio deste item, toda uma 

fundamentacao em termos de reforma geral do Estado. (COSTA, 2007). Num contexto com 

tais ingredientes, a situacao da acao coletiva dos trabalhadores insculpidas nas suas entidades 

de classe, somente poderiam softer um forte refluxo, levando o sindicalismo a um limite 

extremo, vulnerabilizando a luta dos trabalhadores, tanto do setor privado quanto do publico, 

mormente no caso do Brasil, onde as tendencias da reforma geral do Estado tinham dois 

aspectos chave com forte repercussao nas taxas de desemprego e nos servicos publicos, o 

primeiro devido as privatizacoes e o segundo a reforma administrativa do Estado. (COSTA, 

2007). 

No entender de Costa (2001, p. 281), a reforma admini strati va trouxe mais problemas 

do que solucoes para a sociedade, pois a mesma foi "apresentada a sociedade brasileira como 

uma forma de modernizar a administracao publica e melhorar os servicos publicos", contudo 

a maioria das modificacoes, senao a sua quase totalidade, buscou eliminar direitos e 

conquistas sociais dos trabalhadores e por tabela da populacao em geral. 

Outra questao que se evidencia como fundamental no tocante as relacoes de trabalho 

no setor publico, conforme contexto que prevaleceu nos anos 1990, e que teve um impacto 

decisivo na conducao da lutas destes trabalhadores e a nao participacao dos trabalhadores do 

setor publico "no planejamento das atividades, sobrando-lhes o papel de meros executores" 

(COSTA, 2001, p. 287), tirando-lhes a liberdade de agir e capacidade de se posicionar de uma 

maneira mais acertada em relacao aos objetivos de luta a serem colimados. 

Vale a pena salientar que a quebra da estabilidade (ou a sua flexibilizacao), tanto 

quanto a nao regulamentacao do direito de greve, a possibilidade de demissoes e 

disponibilidade, as terceirizacoes; desregulamentacoes, os contratos precarios no servico 

publico (emprego publico), somadas as novas formas de gestao da "res publica" como por 

exemplo a criacao das OS (Organizacoes Sociais), agencias executivas (COSTA, 2001) 

4 3 Conforme lembra Costa (2007, p. 46), "a insercao do direito a negociacao coletiva foi interpelado pelo 

governo Collor de Mello, em 1991 junto ao Supremo Tribunal Federal, que negou a perspectiva de uma relacao 

hibrida de trabalho. Em seguida a Lei 8.162/91, a Lei 8.745/93, a Lei 9.527/97 e a Lei 9.783/99 modificaram 

mais de 150 pontos do RJU." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
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mecanismos adotados pela Administracao Publica, tern gerado uma inseguranca tal que tende 

a desaguar nas entidades sindicais de servidores publicos, um sentimento de impotencia e 

frustracao, haja vista, o despreparo de suas liderancas no enfrentamento de tais conjunturas
44. 

E bom que se diga, que essas "propostas" estao ou foram levadas aos Estados, 

incentivando-os a adotarem, por exemplo, PDV's (Piano de Demissoes Voluntarias), 

prometendo-lhes o perdao de dividas fiscais destes com a Uniao. Em suma, todos esses 

aparatos de gestao e medidas em relacao ao trabalho no setor publico tern, inegavelmente, 

trazido obstaculos as atividades do sindicalismo do setor, haja vista a quebra dos padroes de 

subjetividade, tendo como conseqiiencia mais direta o sentimento de desprestigio e desvalia 

em relacao a sua condicao de trabalhador com especificidades que lhe garante certa 

singularidade (COSTA, 2004), afetando de perto a vida do servidor, degradando-lhe as 

condicoes de trabalho e debilitando aquilo que Supiot (1995) chamou de "espirito de servico 

Publico". Todos eles vivem um drama diario, ao verem seus salarios e empregos serem 

fortemente aviltados e precarizados sem poderem fazer muita coisa. As repercussoes no 

sindicalismo do setor publico tern sido nefastas. 

3 . 5 - 0 Sindicalismo no Setor Publico 

O movimento sindical no Brasil mantem singularidades e especificidades, nas diversas 

fases historicas por que passou no seculo 20, que nao sao encontrados no sindicalismo de 

qualquer outro pais do ocidente. Varios estudos foram feitos e, na sua grande maioria, a 

polemica permanece quando se trata da trajetoria da questao sindical no Brasil. Ha, neste 

caso, convergencias e divergencias, nao se havendo uma solucao que seja de carater 

consensual. (NOGUEIRA, 2005). 

Assim, buscaremos tracar em rapidas pinceladas uma periodizacao do sindicalismo no 

setor publico. Ao historiarmos a genese e as origens do sindicalismo no setor publico, 

estaremos nos debrucando sobre uma realidade historica marcada mais por oscilacoes e 

continuidades que por rupturas. NOGUEIRA (2005). 

Seguindo nas trilhas de Nogueira (2005, p. 95), temos 6 fases, a saber: 1) fase pre-

1930; 2) de 1931 a 1945; 3) de 1946 a 1964; 4) de 1964 a 1977; 5) de 1978 a 1988: 6) e de 

1988 ate os dias atuais. 

4 4 "So entre 98 e 99, ocorreram 19.755 aposentadorias, sendo 60,9% proporcional por tempo de servico". Ver a 

respeito Costa (2001, 2004, 2007) e Nogueira (2005). 
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Cada periodo historico deste traz uma parcela de importancia no surgimento e 

consolidacao do sindicalismo no Estado, e nao, de Estado. A diferenca nao e so de cunho 

semantico, mas, de cariz politico-organizativo, pois, na medida em que os funcionarios 

publicos vao caminhando, dentro do horizonte historico de suas organizacoes, vai-se 

percebendo o seu afastamento, no inicio timido mas constante, das injuncoes do Estado, 

notadamente, num contexto de uma "modernizacao conservadora", como a que se deu a partir 

de 1930. 

A principal caracteristica do periodo pre-1930, foi o chamado "anarco-sindicalismo", 

de cariz extremamente reivindicatorio, revolucionario. No tocante a participacao de servidores 

publicos, nao ha registros de formas de organizacao. 

Nota-se, nessa fase, a ausencia quase absoluta de formas de associacao, 

participacao e organizacao de carater sindical dos segmentos de classe 

media e dos servicos urbanos. (NOGUEIRA, 2005, p. 96). 

Entre 1931 e 1945 tem-se a consolidacao das primeiras experiencias de cunho 

associativista, ainda que de perfil recreativo, assistencial e civil, atraves de associacbes que 

nao tinham (ou podiam) comportar-se como sindicatos. A esse respeito assim se reporta 

Nogueira (2005): 

"As primeiras associacoes comecam a ser criadas, como sociedades civis e 

assistenciais, considerando que organizacoes profissionais e sindicais eram 

proibidas no Estado. (NOGUEIRA, 2005, p. 96). 

Ademais, deve-se ter em mente que, no periodo acima, o controle e o comando do 

Estado por sobre as organizacoes sindicais era, via de regra, total, subordinando-as aos 

interesses do Estado, que estaria por outro lado viabilizando a implantacao tardia do 

capitalismo em terras brasileiras. 

A terceira fase (1946- 1964) ocorreu em pleno modelo "nacional-desenvolvimentista" 

e por forca da redemocratizacao de 1946, quando o movimento operario e sindical tem um 

novo alento de vida. Nao obstante, isso se deu sob o palio de profundas contradicoes, haja 

vista que os tempos eram propicios a politizacao e reorganizacao do sindicalismo, o que por 

conta disto, viria a acender o estopim do golpe de 1964, com pautas politicas e avancadas para 

a epoca, pois, 

No Brasil, a participacao dos sindicatos em temas mais abrangentes, 

ocorridos no pre-1964, foi um dos motivos que desencadeou o golpe militar, 

fato que mostrava a fragilidade da democracia burguesa quando a 

participacao popular e sindical era maior. (NOGUEIRA, 2005, p. 102). 
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E justamente neste periodo, apos os anos de 1950, aproveitando os ventos de relativa 

liberdade politica, que o sindicalismo "desenvolve-se no interior das classes medias e se 

amplia no interior do Estado." (NOGUEIRA, 2005, p. 102). O principal indicador destes 

fatos diz respeito, ja na decada seguinte, a participacao nas greves, atraves da "representacao 

sindical dos setores estatais" (NOGUEIRA, 2005, p. 103)
45. Um fato que chama a atencao 

nessa fase e que os funcionarios interessavam-se em participar coletivamente das lutas dos 

trabalhadores. "Nesse momento, muitas associacoes de funcionarios publicos haviam sido 

formadas, com finalidades de congregacao, recreacao, assistencialismo e defesa profissional, 

sem uma perspectiva sindical." (NOGUEIRA, 2005, p. 106). 

A fase que vai de 1964 a 1978 constitui-se numa grave ruptura do processo de 

construcao coletiva da consciencia de classe dos funcionarios publicos, de classe em si a 

classe para si, conforme ja nomeara MARX, pois, no entender de Nogueira (2005, p. 107), 

"seguramente, o golpe de Estado atrasou por mais de uma decada a emergencia do 

sindicalismo dos funcionarios publicos, que ensaiavam alguma atividade sindical", trazendo 

um enorme prejuizo a classe trabalhadora como um todo, e ao sindicalismo no setor publico 

mais especificamente. 

A proxima fase, de 1978 a 1988, e considerada pelos estudiosos da materia como 

sendo um momento de ascensao das lutas operarias e sindicais no Brasil, com o advento do 

chamado "novo sindicalismo", marco do movimento sindical no pais e do sindicalismo de 

funcionarios publicos. Os anos 1980 foram de "ascenso mobilizatorio e organizatorio dos 

trabalhadores no Brasil", incluindo os funcionarios publicos que, em meio a uma transicao do 

"associativismo para o sindicalismo dos funcionarios assalariados do Estado", iriam 

estabelecer uma nova dinamica no movimento sindical brasileiro, em que pese ser proibido 

aos funcionarios publicos se sindicalizarem antes de 1988. (NOGUEIRA, 2005, p. 110.). 

E, por fim, na ultima fase, a partir 1988 ate os nosso dias, o sindicalismo de servidores 

publicos foram "contemplados" com a liberdade sindical, mas contida dentro de determinados 

limites, pela CF de 1988. Neste sentido, 1988 e um marco de legalizacao do sindicalismo no 

Estado. (NOGUEIRA, 2005). 

Podemos estabelecer, em largos tracos, tres momentos distintos que sintetizam o 

movimento sindical no setor publico do Brasil, qual seja, a) entre 1930 e 1978, surgem as 

associacoes corporativas e assistencialistas de servidores publicos; b) entre 1978 e 1988, 

4 5 : "A partir de 1959 o centre- dinamico do movimento sindical transfere-se para o setor publico. Enquanto em 

1958, das 31 greves ocorridas, 80% aconteceu no setor privado, em 1963, das 172 greves ocorridas, a maioria 

(58%) aconteceu no setor publico em orgao do governo, autarquias, ernpresas publicas." (NOGUEIRA, 2005, p. 

103 e 104, apud RODRIGUES, 1981, p. 541-550). 
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mudancas no perfil polftico-organizativos dessas associacoes que passam a se nortear, agora 

nao mais por um carater assistencialista, mas por aspectos sindicais, nas suas praticas e 

reivindicacoes, em virtude do movimento "novo sindicalismo"; c) a partir de 1988, e o 

periodo de consolidacao e legalizacao da livre associacao para fins sindicais, Resta, apos isso, 

um ultimo periodo, esse que vai ser marcado por uma crise no sindicalismo do setor publico. 

(NOGUEIRA, 2005 ). 

A partir de 1990, influenciado pelo contexto de redemocratizacao do pais e da 

emergencia do "novo sindicalismo", os servidores publicos ate entao organizados em 

associacoes (COSTA, 2007), (pois nao tinham permissao legal para se organizarem em 

sindicatos), com o advento da Constituicao de 1988 tiveram reconhecido este direito e 

fundaram seus sindicatos. "A nova Constituicao incorporou a perspectiva do servico publico 

como direitos de cidadania" (VERAS DE OLIVEIRA, 2008, p. 12), o que significava uma 

nova postura em relacao aos trabalhadores do setor publico, dos usuarios dos servicos 

publicos e do Estado. 

Isto significava dizer que o fruto das lutas sindicais da decada anterior (1980) resultou, 

alem de conquistas salariais, "no reordenamento das relacoes de trabalho no setor publico." 

(COSTA, 2007, p. 45). Trata-se de uma categoria heterogenea de trabalhadores, cujas 

diferenciacoes sao um ponto de partida para entende-las, a partir da forma em que sao 

contratados (COSTA, 2004) Isso vale tambem para os Servidores Publicos Federals (SPF), 

onde ha uma gama de categorias e instituicoes 

A forma de estruturacao do sindicalismo federal mostra por si a 

fragmentacao e a presenca de um corporativismo por categoria e instituicoes. 

Isso reflete evidentemente na forma de atuacao dos sindicatos publicos 

federals, que tendem a diversidade de acordo com os interesses corporativos. 

Ou seja, aparentemente dentro de cada setor ha maior identidade e atuacao 

articulada dos servidores e sindicatos, mas, entre os setores, o que os une e a 

defesa e o crescimento do proprio Estado. (NOGUEIRA, 2005, p. 198). 

Neste caminho, essa dinamica reforca o dilema entre a luta para equacionar os 

interesses corporativos e a pratica mais coletiva, passivel de estabelecer um movimento mais 

virtuoso da pratica sindical. No tocante as estrategias de luta assumidas pelo sindicalismo de 

servidores publicos em geral, e servidores publicos federals, em particular, evidenciam-se 

formas de manifestacao atraves de lutas economicas e corporativas que se exprimem nas 

greves de sindicatos de servidores publicos. (NOGUEIRA, 2005). Deve-se frisar que as 

greves exercidas pelo sindicalismo no setor publico e o principal, mas nao o unico 

instrumento de reivindicacao dos interesses de cada categoria. Essas greves, em comparacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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as do setor privado, sao mais "longas e abrangentes por categoria e setores, envolvendo, 

numero elevado de grevistas e de jornadas nao trabalhadas." (NOGUEIRA, 2005, p. 245). As 

greves do setor privado tern duracao muito menor devido a que ja existe uma estrutura 

organizada de solucao dos conflitos. (NOGUEIRA, 2005). Outro aspecto digno de nota nas 

greves do setor publico e que, nessas, nao ha um obstaculo direto "aos processos de 

valorizacao do capital." (NOGUEIRA, 2005, p. 244zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ANTUNES, 1995). 

Outra questao que se relaciona diretamente com a discutida acima e que, por forca da 

singular situacao dos servidores publicos, no que diz respeito a contarem com a estabilidade 

no emprego e por terem um unico empregador (o Estado) e estarem vinculados a uma 

atividade produtiva indireta (o setor servicos), que nao impacta duramente na producao 

industrial, suas atividades de greve tendem a ter maior tempo de duracao. (NOGUEIRA, 

2005). 

Um fator que nao se pode esquecer foi o papel que a CUT (Central Unica dos 

Trabalhadores) teve, nos anos 1980, na condicao de aglutinadora de uma grande parcela de 

recem criados sindicatos de servidores publicos que efetivamente se mobilizavam para a 

greve. (COSTA, 2004, p. 194). Esses sindicatos encontraram na dinamica organizativa e 

politico-ideologica da Central um ambiente propicio para exercer plenamente as suas lutas 

mais corporativas, num contexto de redemocratizacao do pais, (COSTA, 2004), onde 

priorizavam uma dupla estrategia, por um lado, voltada para dentro (na busca de equacionar, 

fortalecer e definir uma identidade propria de cada sindicato) e, por outro, voltada para fora 

(visando um relacionamento inter-sindical, com a sociedade civil e seus organismos de 

participacao social). (VERAS DE OLIVEIRA, 2008). 

A partir da decada de 90, com o novo momento de crise do capitalismo nos paises 

centrais do sistema global, e uma (re) estruturacao produtiva e selvagem regressao dos 

direitos trabalhistas, deu-se um amplo e sistematico desmonte do Estado tanto nos paises de 

centro do sistema capitalista, quanto nos paises da periferia do sistema. Momento este 

marcado, tambem, por uma desmobilizacao social. (COSTA, 2004). 

E justamente na Reforma do Estado que se reconfiguram as relacoes de trabalho na 

Administracao Publica, em virtude do imperativo de mudancas exigidas pela globalizacao 

economica (COSTA, 2004). Na segunda metade dos anos 1990 o movimento sindical de 

servidores publicos passa a ter uma projecao maior, no cenario politico brasileiro. As greves 

de servidores publicos (tanto da Administracao direta, quanto das Estatais) ocupam o cenario 

sindical e da midia nacional e internacional. Na passagem para os anos 1990, os servidores 

passam a se ver premidos por uma onda de reformas (do Estado, da Previdencia, etc) e por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pressoes nacionais/internacionais no afa de subordinar o Estado em relacao ao projeto 

neoliberal, que previa, entre outros "remedios," a privatizacao de orgao publicos e estruturais 

do Estado Brasileiro. Nesse contexto, o sindicalismo no servico publico sentiu o impacto das 

medidas de ajuste neoliberal, com o processo de desmonte de orgaos/instituicoes
46. Com o 

desmonte viria a precarizacao das condicoes de trabalho e dos servidores e, como decorrencia 

logica, a privatizacao deste patrimdnio Estatal (como de fato ocorreu com mais intensidade 

nos governos FHC I e II). Os sindicatos de servidores publicos buscaram contrapor-se a esta 

politica "privatista" do governo FHC (iniciado no Governo Collor de Mello), como tambem 

fazer frente a uma "Reforma do Estado'* que tinha como objetivo, entre outros, a 

"desresponsabilizacao" do Estado na conducao de politica sociais (Educacao, Saude, 

Previdencia Social, etc). (COSTA, 2004). Vivia-se, na visao de Veras de Oliveira (2008, p. 

11), "sob o fio da navalha entre os marcos da Constituicao de 1988zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (publicista) e da Reforma 

do Estado brasileiro (privatista)." 

Nao obstante, velhas estrategias e taticas oriundas do sindicalismo privado, adaptadas 

ao sindicalismo do setor publico, como: greves parciais por orgaos e invasao de orgaos 

publicos, tudo feito no sentido de "provocar abertura de negociacao e exigir um 

posicionamento dos titulares das pastas", foram utilizadas por servidores publicos 

(notadamente os SPF) para buscar seus intentos. (NOGUEIRA, 2005, p. 259). E, tambem, 

deste periodo a intensificacao de posturas "corporativistas" e "legalistas", posicoes estas que 

enfraquecem a luta emancipatoria que se espera dos sindicatos. (COSTA, 2004). 

Em suma, ha dois pontos que chamam a atencao quanto a atividade do movimento 

sindical de servidores publicos aqui no Brasil. O primeiro consiste na evidencia de que ha 

uma "recorrencia do conflito em torno de pautas elementares de condicoes de salarios e de 

trabalho, exatamente nos setores essenciais como Educacao e Saude." (NOGUEIRA, 2005, p. 

283). Quanto ao segundo, para o sindicalismo em geral, e o sindicalismo de servidores 

publicos, no particular, fica a seguinte indagacao: como conciliar uma estrategia sindical de 

carater mais amplo, classista, com uma tendencia a adocao de politicas publicas focadas, 

fragmentadas, submetidas a uma dinamica privatista? O que cabe, quanto a isso, ao 

sindicalismo do setor publico como desafio.? (VERAS DE OLIVEIRA, 2008). 

Conforme (ALVES, G. 1998, p. 127 - 133). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
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3.6 - A Reforma do Estado e a Crise do Sindicalismo do Setor Publico 

A decada de 1990 foi marcada por mudancas fundamentals que alterariam de vez todo 

o panorama mundial, com forte influencia na America Latina e chegando, mais 

especificamente, ao Brasil. No caso do Brasil, os movimentos sociais, que nas decadas de 70 e 

80 viveram um apogeu, agora ao se defrontarem com as limitacoes que a nova conjuntura 

contemporanea lhes colocava, foram assumindo cada vez mais uma postura defensiva. O 

sindicalismo, como uma das construcoes coletivas deste conjunto, tambem passou a se 

resguardar no tocante as acoes politicas mais de enfrentamento, preferindo uma acao mais 

propositiva de carater mais defensivo.(COSTA, 2004). 

As alteracbes no mundo do trabalho, realizadas fundamentalmente atraves da 

reestruturacao produtiva e da redefinicao do papel do Estado tern levado o sindicalismo, de 

uma forma geral, e o sindicalismo do setor publico, mais especificamente, a uma posicao de 

recuo, em busca da manutencao dos direitos ja conquistados, ao inves de tentar uma 

ampliacao destes direitos atraves da luta. 

Naquilo que diz respeito ao sindicalismo do setor publico, objeto desta investigacao, a 

redefinicao do papel do Estado toma contornos de extrema importancia para o entendimento 

da crise que sobre ele se abateu. 

Desde a epoca do imperio passando pelos anos 1930 e chegando a ditadura militar de 

1964, na administracao publica vem-se alternando politicas de gestao de "tipo racional-legal 

com patrimonialistas, retirando a coordenacao do todo e fragilizando o comando sobre as 

diversas partes do corpo estatal*' (COSTA, 2004, p. 112), o que de certo modo expressa o 

carater autoritario que ainda persiste nos dias atuais. 

Foi sob a gestao do Varguismo, nos anos 1930, que tivemos os primeiros rudimentos 

de um modelo racional de administracao publica, em que se buscou inserir o criterio de merito 

no servico publico. (COSTA, 2004). Neste sentido, 

Foi mantida, entretanto, a distincao entre servidores regidos pelo regime 

estatutario e os demais, regidos pelo regime celetista, bem como a proibicao 

do direito de organizacao sindical. Se de um lado o sistema de merito 

colaborava para a profissionalizacao da funcao publica, de outro, a 

introducao dos cargos em comissao para funcoes de chefia, que 

rapidamente se transformaram em cargos politicos, comprometeram a 

continuidade e eficacia administrativa. (COSTA, 2004, p. 112). 
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Por ai percebe-se a forte influencia patrimonialista que se imiscuiu nos refolhos da 

administracao, tornando-se base para a pratica do nepotismo , "expressao mais refinada do 

clientelismo no Servico publico." (COSTA, 2004, p. 112) E tambem desta epoca o 

surgimento do DASP (Departamento Administrativo do Servico Publico), que se propunha a 

promover varias mudancas na estrutura da administracao publica brasileira, mas sucumbiu as 

injuncoes politicas e culturais , derrotado que foi pelas "nomeacbes de funcionarios 

extranumerarios, pelas indicacoes politicas e pelos concursos manipulados" (COSTA, 2004, 

p.113). 

Na decada de 1950 a preocupacao de conter gastos foi a responsavel por se relegar ao 

segundo piano a reforma da administracao, pois "optou-se pela construcao de um sistema 

paralelo" (COSTA, 2004, p. 114zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud LAFFER, 1979 ; NOGUEIRA, 1998) organizado a 

partir de orgao existentes, tipo: BNDE, BB, SUMOC, etc. 

A ideia de reformas na administracao devera ser retomada em plena ditadura militar, 

por meio do decreto n° 200, que estabelecia no seu cerne uma descentralizacao de comando, 

gerando por si so uma "dicotomia entre o Estado Tecnocratico e moderno, representado pelas 

entidades da administracao indireta, e o Estado burocratico, formal e defasado, que e o Estado 

da administracao direta" (COSTA, 2004, p. 114)
4 7. Essa "inovacao" trazida pela ditadura mais 

dividiu que somou, pois fica evidente a necessidade do regime de quebrar as resistencias que 

porventura viessem a fazer os trabalhadores do setor publico, em que pese ainda nao estarem 

organizados em sindicatos, de esbocar alguma resistencia ao regime. 

Os anos 80 trazem como signo reformista os programas de desburocratizacao e 

desestatizacao que mais nao fizeram que reformar alguns elementos formais do sistema, nao 

tendo nenhuma influencia nas questoes mais fundamentals do servico publico com vista a 

garantir uma melhor eficiencia deste mesmo, em que pese, com o advento da Constituicao de 

1988, os Servidores tiveram uma serie de direitos reconhecidos. (COSTA, 2004, p. 114). Por 

outro lado, foi nessa decada que os trabalhadores do setor publico, organizados agora em 

associacoes de carater francamente sindical vao se inserir de forma efetiva no debate sobre a 

conformacao do Estado. 

Finalmente, nos anos 1990, chegamos mais uma vez a assistir a definicao da 

administracao publica "como um grande problema no pais, com enfase na reducao do papel 

O decreto-Lei n° 200 de 25/02/67 estabelecia , como principio fundamentals: "o planejamento, a coordenacjao, 

o controle, a descentralizacao, a delegacao de competencia, expansao das empresas estatais fundacoes e 

autarquias; expansao do sistema de merito. Deixou de lado o cerne do servico publico, cristalizando um 

paradoxo de uma administracao direta enfraquecida e marginalizada convivendo com uma administracao 

indeireta reforcada sem qualquer sinergia ou planejamento integrado." (COSTA, 2004, p. 114). 
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do Estado" e foco na figura do servidor publico, alcado a condicao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "bode expiatorio", 

sendo responsabilizado, segundo os governantes de plantao, "por sua falencia, sendo atingidos 

por uma serie de medidas, nao assentadas em criterios capazes de conduzir a uma moralizacao 

e democratizacao da maquina administrativa "(COSTA, 2004, p. 116). 

Trabalhou-se nesta discussao dois conceitos. O Estado e o Mercado. (SANTOS, 

2001). No primeiro caso foi se cristalizando na subjetividade da sociedade e dos proprios 

trabalhadores um imaginario privatista, (COSTA, 2004), atraves de um competente processo 

de convencimento e cooptacao da midia que introjetou no imaginario coletivo a ideia de que 

O corporativismo contemporaneo constitui um residuo medieval e de que 

sua pratica, indicativa de uma regressao social, so aparece no lado do capital, 

por acidentalidade, enquanto que no lado do trabalho constitui uma pratica 

permanente, um verdadeiro "modo de ser" do movimento sindical dos 

trabalhadores, "modo de ser*' que teria na categoria dos servidores publicos a 

sua expressao perfeita e acabada. (VIOLA 2001, p. 324). 

Caberia ao Estado, nesta visao deturpada, a condicao de "perdulario, ruim, pesado", 

enquanto que o mercado e tido como "enxuto, bom, flexivel" (SANTOS, 2001, p. 299). Por 

isso, a aceitacao, pelo cidadao comum, normal, de que o Estado seja desestruturado torna-se 

muito "natural", em virtude de como foram trabalhados esses conceitos na sua consciencia 

pela grande midia, que, via de regra, esta ligada aos grandes grupos que as hegemoniza. 

Utilizando-se de uma falacia bastante comum ao projeto neoliberal, que o que presta e 

o Mercado e o ruim e o Estado, nessa linha "constroi-se uma "imunidade politica" em 

beneficios de grupos hegemonicos que privatizam o Estado e concentram a renda nacional, 

impondo os seus interesses particularistas ao conjunto da sociedade." (VIOLA, 2001, p. 324). 

Obviamente, esse "deslocamento do onus" das agruras sociais, geradas no processo de 

acumulaclo de capital e de suas repercussoes no seio da malha social, para os trabalhadores 

do setor publico, guarda em si uma determinacao maior, qual seja a de que a responsabilidade 

pela degradacao dos servicos oferecidos a comunidade, antes de ser computado ao malogro 

das diversas e sucessivas politicas governamentais, deve-se, essencialmente, ser imputaveis a 

categoria de servidores publicos, "decorrentes do fato de estarem legalmente protegidos 

contra a despedida arbitraria." (VIOLA, 2001, p. 323). 

A solucao, segundo os ideologos do modelo neoliberal, seria estabelecer um conjunto 

de Reformas, entre elas, a Reforma Administrativa, que foi apresentada a sociedade "como 

uma forma de modernizar a administracao publica e melhorar os servicos publicos" (COSTA, 
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2004, p. 130), mas efetivamente visando a flexibilizacao de um conjunto de direitos, 

insculpidos na CF de 1988, tendo como carro chefe a 

Extincao da estabilidade adquirida, convertendo-se numa das chaves para a 

superacao da crise do Pais, o ingresso na modernidade e a conquista do 

progresso, vale dizer, ela era fundamental, nao para um simples projeto de 

reforma administrativa, mas , para o proprio projeto de desenvolvimento 

social e economico do pais.(VIOLA, 2001, p. 322). 

A solucao preconizada pelos tecnocratas ligados a gestao da maquina publica foi a 

implantacao do modelo gerencial. Neste sentido, conforme nos lembra Santos (2001, p. 300), 

" para comportar-se como uma empresa privada, nao pode ter as amarracoes, por exemplo, do 

regime juridico estatutario, nao pode estar regida pelo principio da legalidade". Na visao deste 

autor, a Reforma Administrativa alterou as relacoes de trabalho naquilo em que diz respeito 

ao cerne da questao do servidor, que e a sua dignidade, sua imagem, enquanto trabalhador 

remunerado pela sociedade, (COSTA, 2004), pois, "as relacoes de trabalho no servico publico 

estao sofrendo radical modificacao, para que possam atender os pressupostos da 

administracao gerencial e da globalizacao." (SANTOS, 2001, p. 305). 

Claro fica em toda essa conjuntura tres questoes, na otica de Santos (2001, p. 305) que 

sao: 

A) essa relacao se torna mais autoritaria do que sempre foi, pois, o direito 

de greve, que ja nao era exercido por falta de regulamentacao 

provavelmente sera objeto de uma legislacao restritiva ; B) principio da 

legalidade absoluta na fixacao de remuneracoes impede e cerceia a 

negociacao das condicoes de trabalho e de remuneracao dos servidores 

publicos; C) o cerceamento do papel e da atuacao sindical fecha esse ciclo, 

impedindo que , por meio da sua representacao, o servidor publico possa 

furar o bloqueio imposto por essa relacao autoritaria e obter o 

reconhecimento da sua condicao diferenciada enquanto trabalhador. 

E interessante lembrar que a Constituicao Federal buscou inovar ao sugerir a 

bilateralidade nas relacoes de trabalho, "ao introduzir mecanismos de controle social e a 

descentralizacao administrativa" (COSTA, 2007, p.47), visando a democratizacao da maquina 

publica no Brasil. Contudo, percebe-se que apesar desta abertura constitucional, "o governo 

nao permitiu a experiencia do funcionamento da maquina publica pautada na bilateralidade 

das relacoes trabalhistas, na continuidade da prestacao de servicos e na democratizacao das 

relacoes de trabalho." (COSTA, 2007, p.47). 
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Na verdade, a regulamentacao da Reforma Administrativa foi a responsavel direta por 

aumentar o grau de inseguranca dos trabalhadores do setor publico
4 8. Dispositivos foram 

elaborados com o fito de: a) demitir servidores publicos estaveis por excesso de gastos com a 

folha de salarios e do limite das despesas com pessoal e b) demitir servidores estaveis por 

insuficiencia de desempenho. (COSTA, 2007). 

A Reforma nao fez outra coisa que nao fosse aprofundar o desmonte do servico 

publico em areas essenciais para a populacao, tido como nao estrategicos pelo Governo, 

assumindo-se a perspectiva de mercado ao inves daquela indicada pela CF de 1988. (COSTA, 

2004). 

Costa (2004), citando estudos franceses, se refere a "formacao do espirito de servico 

publico". Para a autora, tal espirito "pode ser tornado como uma especie de modelo ideal" 

(COSTA, 2004, p. 190), conformado a partir da "dignidade na relacao com o poder; a 

serenidade na relacao com o dinheiro; e na continuidade na relacao com o tempo." (COSTA, 

2004, p. 190)
49, pois 

A elaboracao do conceito de espirito do servico publico parte do 

estabelecimento da diferenca da relacao juridica estabelecida pelo 

trabalhador do Estado com a entidade publica a que serve - que e de 

natureza estatutaria, vale dizer, regida pela Lei - com aquela que estabelece 

o trabalhador do setor privado como o tomador de seu servico, que e rigida 

pelo contrato e regulada pelo mercado. (VIOLA, 2001, p. 327zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 
COSTA, 2004, p. 190). 

Neste sentido, enquanto o trabalhador privado "conforma uma relacao de 

subordinacao direta e exclusiva ao tomador do servico" (COSTA, 2004, p. 191.), o 

trabalhador do setor publico, na sua relacao com o Estado, o faz, nao se subordinando "a uma 

determinada pessoa e, sim, a uma organizacao e aos valores por ela encarnados." (COSTA, 

2004, p. 191). 

Assim se posiciona a respeito dessa contradicao Costa (2004, p. 137): "O metodo de conducao da reforma nao 

incorporou os trabalhadores, pois, o CNRE (Conselho Nacional de Reforma do Estado) nao incluiu a 

participacao de nenhum representante dos trabalhadores do setor publico e de nenhum movimento social. E 

interessante notar que o discurso adotado pelo MARE procurou associar a necessidade da Reforma a inadiavel 

mudanca na maquina administrativa herdada da era Vargas. Entretanto, as principals medidas de reforma 

administrativa tiveram o objetivo de retirar do texto constitucional os artigos que instituiam mudancas nas 

relacoes de trabalho ainda nao regulamentadas. Se ainda nao haviam sido introduzidas na administracao, como 

podiam ser tais mudancas as responsaveis por eventuais problemas o funcionamento da maquina publica.?". 
4 9 A proposito disto, Costa (2004, p. 192) nos lembra que a situacao do servico publico no Brasil, por forca da 

tradicao brasileira, nao autoriza "efetivar uma transposicao da experiencia francesa para a brasileira, pois, nossa 

tradicao esteve marcada de forma singular por injuncoes patrimonialistas, das quais nao conseguimos ainda nos 

desvencilhar. Mas consideramos que a dignidade da funcao publica conseguida na Franca (hoje em processo de 

negacao, frente as concepcoes neoliberais), feitas as devidas relativizacoes, pode ser uma referenda para 

analisarmos a situacao brasileira." 
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Por conta disto, os valores entre chefe e subordinado transcendem a relacao de poder 

entre eles (COSTA, 2004), devendo restar para o usuario uma "ideia de dignidade 

profissional, que exclui o servilismo tanto quanto proibe a arbitrariedade". Essa "autonomia 

de julgamento" e fundamental "na vocacao sociologica dos sindicatos de servidores publicos 

para expressar o interesse publico, tanto quanto os interesses categoriais" (VIOLA, 2001, p. 

328). 

Sao estas caracteristicas conformadoras que, no entendimento de Supiot (1995), 

proporcionaram, na Franca, o surgimento de uma identidade e uma moral profissional capazes 

de garantir "a integridade e a eficiencia dos servicos publicos", mas que ter-se-iam sido 

minados "os elementos conformadores da subjetividade dos trabalhadores do setor publico." 

(COSTA, 2004, p. 191). 

E neste sentido que os baixos salarios, a quebra da estabilidade e a instauracao e 

manutencao de relacoes autoritarias de trabalho minam a formacao de um espirito de servico 

publico e a moral profissional dos trabalhadores. (COSTA, 2004). Vale salientar que alem 

destas, outras causas conformam o panorama atual do movimento de precarizacao das 

condicoes de trabalho no servico publico no Brasil, a ponto de, conforme nos lembra Viola 

(2001, p. 335) 

As condicoes concretas impostas aqui [no Brasil, WBC] pelo Estado aos 

seus servidores - marcadamente nos ultimos anos, de confinamento 

alienante nos respectivos postos de trabalho, sem direito a qualificacao 

profissional, de crescente sucateamento dos orgaos e entidades a que 

servem e, ainda, a submissao a politicas remuneratorias geradora da 

degradacao progressiva de suas condicoes de vida - poderiam propiciar a 

formacao do espirito de servico publico ao contrario, esta concepcao 

autoritaria deveria gerar uma subjetividade marcada por um sentimento de 

desvalia em lugar da dignidade profissional; de resignacao e acomodacao 

em lugar do orgulho profissional, que e gerador da iniciativa e da busca de 

eficiencia dos servicos; de fragmentacao em lugar do sentimento de 

identidade que enseja uma moral profissional elevada. 5 0 

Em suma, os desafios desse contexto sao imensos para o sindicalismo do setor 

publico. Conforme Veras de Oliveira (2008, p. 25): 

Para o sindicalismo do setor publico, com a terceirizacao, a 

heterogeinizacao e a precarizacao das relacoes de trabalho, em meio as 

pressoes pela privatizacao dos servicos publicos, esta em questao a sua 

propria condicao de sujeito social e coletivo. O futuro do sindicalismo do 

Conforme a visao de Viola (2001, p. 335), o servico publico no Brasil, desde os seus primordios e 

caracterizado por possuir determinacoes autoritarias, todas elas fruto da tradicao clientelista e patrimonialista que 

marcou a Administracao Publica desde o inicio: "A formacao e o desenvolvimento do espirito de servico publico 

no Brasil e marcada por 04 determinacoes autoritaria , a saber a) O clientelismo remanescente; b) O paradigma 

Taylorista consolidado; c) As politicas salariais concentradoras de renda e d) O cerceamento da autonomia 

coletiva dos servidores publicos." 
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setor publico depende do valor estrategico que as politica publicas venham 

a ter para o pais. O desafio maior para esse e ir alem do horizonte 

corporativo e imediatista, de modo a poder contribuir mais decisivamente 

com a construcao de uma dinamica mais virtuosa envolvendo a acao 

sindical e as politica publicas. 

A seguir, antes de passarmos a uma apreciacao sobre a trajetoria historica do 

SINTESPB, suas lutas, perspectivas e a forma atraves da qual essa entidade sindical observou 

e apreendeu a crise sindical sob diversos angulos, abordaremos numa panoramica mais geral 

as politicas educacionais no Brasil, situando-a num segmento de trabalhadores publicos, 

contextualizados no setor da Educacao, mais precisamente, do subsetor da Educacao Superior, 

de modo a melhor situar a base social do SINTESPB. 
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4 A P O L I T I C A U N I V E P V S I T A R I A N O B R A S I L P E L A L E N T E D A S R E L A C O E S D E 

T R A B A L H O E D O S I N D I C A L I S M O 

4.1 - A Politica Universitaria Brasileira 

As questoes que giram em torno do quesito "Educacao" vao mais alem quando,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por 

forca do embate ideologico sao definidos os rumos da educacao nacional: "educacao para 

que" e "educacao para quern", se tornam assim questoes essenciais neste embate. 

(MORALS, 1991, p. 37). 

No capitulo referente a Educacao de Nivel Superior, as questoes acima explicitadas 

se revestem de carater ainda mais decisivo, pois a instituicao "Universidade" no Brasil 

padece de uma profunda clivagem em termos de funcao social, em virtude de ter sido 

pensada numa perspectiva bastante elitista, fruto de sua genese ter se dado no inicio do 

seculo X I X , coerente, pois com a sociedade conservadora escravagista de entao. 

(NAVARRO, 2001). 

A partir dos anos 30, no regime varguista, configurou-se a necessidade de se 

preparar "elites condutoras do pais", que servissem aos interesses do Estado brasileiro, 

expressando assim, em termos de propostas e politica Educacional, uma vertente 

marcadamente classista, ou seja, representando os interesses da classe dominante, ficando 

as classes subalternas alijadas na feitura dos destinos politicos, sociais, economicos e 

culturais de uma sociedade
51. (NAVARRO, 2001, p. 63). 

Esse novo "modelo" baseava-se na institucionalizacao da vida social, politica e 

economica, no tocante a criacao, centralizacao, controle e planificacao, visando sempre o 

"disciplinamento da producao" e do seu entorno. Obviamente, todas essas transformacoes 

repercutiram no aparelho educacional brasileiro, pois 

5 1

 Vale salientar, como nos lembra Navarro (2001, p. 62), que "e neste contexto que se afirmam os grandes 

sindicatos e partidos de massa", ou seja, e dai que se finca a genese do servico publico e daquilo que depois viria 

a ser conhecido como o "sindicalismo de servidores publicos." 

"So existira democracia no Brasil 

no dia em que se montar no pais 

a maquina que prepara as democracias. 

Essa maquina e a da escola publica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anisio Teixeira 
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Os novos imperativos da acumulacao capitalista exigiam a definicao de uma 

politica educacional, cientifica e tecnologica que assegurasse a ampliacao 

da area de atuacao do capital industrial e, ao mesmo tempo, medidas 

voltadas para a expansao da escolaridade dos segmentos populares e medios 

urbanos. (NAVARRO, 2001, p. 62). 

A meta buscada pelo entao regime populista implantado no Brasil pelo Varguismo era 

escolarizar o maximo possivel, trazendo para o ambito da producao capitalista uma forca 

de trabalho capaz de servir de instrumento de producao e reproducao das relacoes sociais 

comandadas pelo capital. 

O Estado Varguista, em suma, passa a se responsabilizar, pela primeira vez, por 

definir uma politica educacional no piano nacional, na qual estaria incluida a educacao de 

nivel superior, resultando disto a criacao do Ministerio da Educacao e Saude, tendo como 

passo inicial, para a concretizacao de um sistema universitario nacional, a criacao, em 

1931, do "Estatuto das Universidades Brasileiras." (NAVARRO, 2001, p. 63). 

Esse diploma legal trazia no seu amago toda uma carga simbolica oriunda do contexto 

social em que estava mergulhado o Brasil da decada de 30. Pois propugnava " a elevacao 

do nivel cultural geral, o estimulo a investigacao cientifica em todos os campos do 

conhecimento e habilitacao para o exercicio de atividades de nivel superior", o que se 

prestava, muito bem, a "reafirmar o carater discriminatorio e seletivo da educacao 

superior, preocupada em formar quadros dirigentes adequados aos novos imperativos 

economicos, sociais e politicos." (NAVARRO, 2001, p. 63). 

Numa sociedade de profundas raizes escravagistas, na qual os "senhores da Senzala" 

foram alcados a condicao de "donos do poder", na feliz expressao de Raymundo Faoro, o 

sistema educacional padecia (como ainda padece) de uma clivagem entre aqueles que 

mandam (as classes dominantes) e aqueles que obedecem (as classes subalternas). 

(COSTA, 2004). 

Em virtude de tudo isso, implantou-se no Brasil uma formacao academica de carater 

francamente elitista, marcada pela "supervalorizacao do trabalho intelectual", com vistas a 

formacao de um "staf' que alimentaria os quadros dirigentes da Burocracia Estatal em 

formacao, ficando devidamente demarcados os "nichos" de cada classe social, ou seja, 

para a burguesia dominante, um ensino mais classico, propedeutico, para os subalternos, 

um "ensino" mais tecnico, voltado, efetivamente, para um mercado de trabalho. 

(NAVARRO, 2001). 

Outra questao bastante controvertida no tocante a Universidade no Brasil, pensada na 

otica do Estado Varguista, diz respeito a forma em que foi definida a sua organizacao 
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Administrativa, que nos remete, inevitavelmente, a polemica questao da autonomia da 

Universidade, que se queria livre para tracar o seu proprio destino, mas que, efetivamente, 

viu-se tolhida na conducao de seus ditames, em virtude de subsistir apenas uma autonomia 

formal. Na pratica, a universidade estava hierarquicamente subordinada aos humores 

administrativo-burocraticos do entao Ministerio da Educacao e Saude, nos anos 30. 

Por forca desse pressuposto basico, as relacoes de trabalho foram como que tisnadas 

pelo "ranco" da hierarquizacao e burocratizacao da carreira docente: 

A afirmacao de um processo de trabalho cujos fins e destinacao social 

transcendiam as atividades de ensino, pesquisa e extensao, 

imediatamente realizadas pelos docentes e que se subordinava, no 

limite, as politica educacional, cientifica e tecnologica tracadas pelo 

Estado em articulacao com o grande capital. (NAVARRO, 2001, p. 

65). 

A fim de bem cumprir o papel que lhe fora dado pelo Estado Varguista, a 

Universidade deveria agir "socialmente" na formacao, preparacao e enquadramento do 

trabalho do docente, profissionalizando-o e transformando-o num "intelectual organico"
52 

Nao obstante, todo esse movimento de arrebatamento e cooptacao que o Estado Varguista 

exerceu junto as classes dominantes (tanto rurais quanto urbanas) em busca de fazer valer 

uma visao de mundo de perfil dominante, surgiu toda uma leva de intelectuais 

"compromissados com as classes subalternas", que apontavam numa linha ideologica 

mais "critica e de acao mais emancipadora." (NAVARRO, 2001). Estabeleceu-se, assim, 

um movimento historico de disputa de hegemonias (luta de classes), propiciando que mais 

tarde surgisse, decadas a frente, o movimento de contestacao e luta coletiva, 

consubstanciado na atividade sindical. Esse processo de implantacao e afirmacao da 

Universidade e, por tabela, da pesquisa em ciencia e em tecnologia, somente viria 

efetivamente a ocorre na decada de 50, no auge do populismo iniciado no governo do 

presidente Vargas e sucedido no Governo do presidente Juscelino Kubitschek. 

Em virtude da ascensao das duas grandes potencias que emergiram pos-segunda 

guerra e da disputa hegemonica entre ambas, conhecida por "guerra fria", o Governo 

tratou de, para proteger as suas reservas extrativistas e minerals, criar, em 1951, o 

5 2 Conforme preceitua Navarro (2001, p. 68), "E possivel admitir, sem recorrer a generalizacoes, que aqueles 

intelectuais diretamente envolvidos na revolucao de 1930 tenham se incorporado aos aparelhos burocraticos 

governamentais ou passado a responder as demandas do Estado Novo pela producao e disseminacao do 

conhecimento nas universidades. O fato mais importante e que come?ava a se estabelecer um vinculo mais forte 

entre intelectuais e Estado, mediatizado pela indissociabilidade entre politica, ciencia e ideologia que marca a 

producao do saber universitario. A origem desses intelectuais mobilizados por tais demandas - as classes 

dominantes rurais e urbanas - e o seu perfil politico [estaria, WBC] no ambito de um projeto liberal que se 

afirmava pelo distanciamento concreto das massas populares." 
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Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ) e a Campanha de Aperfeicoamento de Pessoal de 

Nivel Superior (CAPES), agora Coordenadoria. (NAVARRO, 2001). Ao CNPQ foi 

destinada a responsabilidade em equipar e equiparar, no ambito do pais, prioritariamente, 

a pesquisa de energia nuclear, entao de carater estrategico para o Brasil. A funcao da 

CAPES era, primeiro, promover uma melhoria do ensino de nivel superior, que formasse e 

assegurasse um corpo tecnico, cientifico e humanistico, que desse suporte as demandas 

tanto do setor publico, quanto do setor privado, voltadas para o crescimento economico e 

cultural do pais, e, segundo, "formar quadros de intelectuais mediadores desse 

desenvolvimento, do ponto de vista das classes dominantes." (NAVARRO, 2001, p. 70)
5 3. 

Sem, contudo, possuir nenhumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA know-how que pudesse colocar o pais em pe de 

igualdade com as instituicoes de pesquisa de outros paises, a universidade brasileira nao 

pode dar respostas as demandas em termos de pesquisa, fruto principalmente da 

subordinacao do capitalismo nacional ao desenvolvimento do capitalismo internacional. 

Essa debilidade ocorreu em virtude do proprio direcionamento impresso pelo Estado 

brasileiro, que buscava a todo custo consolidar aqui o capitalismo, entretanto com 

investimentos internacionais. (NAVARRO, 2001). 

O Piano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek aprofundou a 

internacionalizacao da economia brasileira, ao ponto de subordinar o parque tecnologico 

nacional as tecnologias nao desenvolvidas no pais. (NAVARRO, 2001). Neste interim, 

construiu-se toda uma rede de interesses e relacoes comerciais, politicas e culturais das 

classes nacionais, ou pelo menos de algumas fracoes dessa mesma e a burguesia 

internacional, representada pelos grandes grupos industrials e financeiros que passariam a 

operar nestas plagas, sob a bandeira dos "cinqiienta anos em cinco" do jucelinismo. Em 

boa medida 

Sob a egide do nacional-desenvolvimentismo, a definicao das politicas 

economicas resultava, do embate entre intelectuais organicos das classes 

fundamentals, centrados nas relacoes entre o nacional e o internacional 

engajados, sobretudo, no PCB, nos Sindicatos, fazendo oposicao nas 

Universidades, participando da ANL, esses intelectuais contribuiram para o 

acirramento das contradicoes de classes e da luta de classes que se verificou 

no final da decada de 50 e inicio dos anos 60. (NAVARRO, 2001, p. 72). 

Enquanto no front politico-economico os embates ideologicos persistiam, tendo como 

mote a relacao nacional/internacional, no campo da politica educacional esse mesmo 

embate girava sobre a questao do publico e do privado, que, diga-se de passagem, sempre 

Isto pressupunha, como nos lembra Navarro (2001, p 70), "propiciar condicoes de formacao profissional ou 

cientifica de nivel superior aos individuos que 'mais capazes' mais sem recursos economicos". 
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esteve presente na historia da educacao brasileira, desde o inicio do seculo XX. Aquelas 

propostas iniciais dos chamados pioneiros da "escola nova'", em final dos anos 20 e inicio 

dos anos 30, foram retomada agora numa perspectiva de democratizacao e melhoria de 

qualidade da escola publica e gratuita. "A funcao social e os objetivos das instituicoes 

universitarias passaram a ser discutidos nacionalmente, em uma perspectiva mais 

politizada, do ponto de vistas dos antagonismos de classes." (NAVARRO, 2001, p. 74). 

Da correlacao de forcas que se estabeleceu desse debate, aliado as disputas entre 

privatistas e publicistas, convergiu-se para o primeiro projeto de Lei de Diretrizes e Bases 

da Educacao Nacional (LDB), que trouxe a cena a luta que conservadores e progressistas 

travaram durante longos 13 anos, defendendo aqueles um perfil mais elitista para a 

educacao - na qualidade de um privilegio de classe -, enquanto esses buscavam uma 

educacao de qualidade, universal, inclusiva, gratuita, que abarcasse um contingente cada 

vez maior da sociedade. Nao resta duvidas que o pendulo da balanca pendeu para o lado 

dos conservadores, favorecendo-os nos ditames da lei. (NAVARRO, 2001). 

Com o golpe de 1964 e o apoio de grande parcela da entao chamada "classe media", 

que se embriagou com "os discursos, argumentos e teorizacoes dos antinacionalistas e 

conservadores", o regime de excecao impos um novo padrao de acumulacao, sinalizando 

na direcao do grande capital internacional, argamassando a burguesia internacionalizada, 

o latifundio improdutivo e o Estado. (NAVARRO, 2001, p. 75). 

Obviamente esse "novo" rearranjo das classes dominantes trouxe mudancas na enfase 

dada as politicas de ciencia e tecnologias, implicando assim em mais verbas para pesquisa 

e melhores condicoes institucionais, em termos de formacao de mao de obra especializada 

que pudesse alavancar um crescimento economico mais pujante e duradouro. Para tanto, o 

Estado tratou de criar e propiciar melhores condicoes de pesquisa. (NAVARRO, 2001). 

Foi desse periodo a criacao do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnologico), que incrementou as pesquisas em nivel de pos-graduacao, 

destinando verbas para projetos desenvolvidos nas Universidades, que fossem 

responsaveis por inovacoes e adaptacoes tecnologicas, transformando, assim, a ciencia em 

forca de producao e a educacao em elemento formador de mao de obra para as fileiras do 

capital. (NAVARRO, 2001). 

O impacto dessas mudancas na Universidade Brasileira foi devastador, pois agora 

essas deveriam se reger pelo espectro ideologico da seguranca nacional, materializada na 

"lei de seguranca nacional", repercutindo sensivelmente nas praticas mais organicas dos 
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intelectuais, que se alinhavam com a classe subalterna, impondo-lhes uma postura mais 

castradora e coercitiva. 

O golpe de misericordia em um projeto de educacao mais inclusiva e menos elitista foi 

dado com a aprovacao da Reforma Universitaria de 1968
34, que pos a baixo, inserta nas 

diversas medidas tecnicas, operacionais e legais, todas aquelas reivindicacoes 

De importantes setores das classes medias, sustentadas pelos estudantes e 

pelos intelectuais de esquerda, dando ao governo o controle da pretendida 

'modernizacao' do sistema universitario, conforme a receita norte-

americana via acordo MEC-USAID. As universidades deveriam fabricar, 

com menor custo possivel, respostas as necessidades imediatas ao mundo da 

producao e formar o 'capital humano' requerido pela administracao publica 

e pelas empresas privadas. (NAVARRO, 2001, p. 76 ). 

O regime militar colocava na ordem do dia e desta feita legitimava as estruturas de 

reproducao capitalista. A educacao superior, incluindo a pos-graduacao, assume um papel de 

carater ainda mais discriminatory, fruto de uma inquestionavelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "modernizacao 

conservadora", imposta pelo regime em vigor.
5 5

 (NAVARRO, 2001, p. 78). 

Por conta disto a expansao da educacao de nivel superior promovida pelo regime 

militar foi "marcada por um intenso processo de interiorizacao e privatizacao"', acompanhado 

por mudancas no trabalho docente, submetido agora a uma logica e a uma racionalidade que 

lhes eram estranhas, impostas pelo Estado de excecao. (NAVARRO, 2001, p. 78). 

Entretanto, surge no amago mesmo do regime resistencias ao modelo, possibilitando 

que dai fossem criadas condicoes para o surgimento de uma nova vanguarda de intelectuais -

na figura de docentes que nao se renderam ao arbitrio porque estavam "comprometidos com 

as classes subalternas ou a elas organicamente ligados.". Afinados com as aspiracoes 

populares, tais intelectuais levaram para o ambiente da Universidade publica o debate 

ideologico das questoes sociais e nacionais de maior envergadura, "oxigenando" o 

miasmatico e soturno ambiente gerado pelo regime de excecao no seio da comunidade 

universitaria. Juntamente com outros sujeitos universitarios (os estudantes e funcionarios 

Podem ser evidenciadas as seguintes alteracoes introduzidas pela reforma de 1968 que repercutiram nas 

relacoes de trabalho do docente, segundo Navarro (2001, p. 77): "a) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensao ( que se tornara 'bandeira de luta' do movimento docente); b) a extincao da catedra; c) a criacao do 

sistema de dedicacao exclusiva - DE para o docente; d) o fomento aos cursos de pos-graduacao; e) a definicao 

do departamento como celula basica da estrutura universitaria. Essas medidas haviam sido objeto de 

reivindica?ao do movimento estudantil [No entanto, WBC] assumiram uma nova dimensao ao serem fortemente 

direcionadas para a articulacao com o sistema produtivo e na medida em que este passou a modelar o campo de 

intervencao das instituicoes de ensino superior." 
5 5

 Por outro lado, deve-se salientar, em consonancia com Navarro (2001), que todos esses procedimentos 

acabaram por criar, contraditoriamente, um sentimento de contestacao e critica ao regime, vindo principalmente 

dos cursos de Pos-graduacao "stricto sensu" nas areas de Humanas e Ciencias Sociais. 
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tecnico-administrativos), viabilizaram uma resistencia, "redefinindo novos espacos 

institucionais (ainda que nao organizados)." Com isso, gestou-se uma nova pratica que seria 

retomada com o advento da redemocratizacao do pais, no contexto da "abertura democratica." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( N A V A P v R O , 2001. p.79). 

Os anos 70, na sua primeira metade, foram marcados por um contexto de amplo 

crescimento da economia e da atividade produtiva, tendo como impulsionador o Estado. O 

chamado periodo do "milagre brasileiro" demandou a viabilizacao da ampliacao e da 

institucionalizacao da politica de ciencia e tecnologia "com marcante participacao de fontes 

de financiamento internacionais (Fundacao Ford, ONU, Banco Mundial, OEA, etc)." 

(NAVARRO, 2001, p. 80). 

Esse esforco de investimento tinha como objetivo a formacao de "tecnoburocratas" 

necessarios a conducao dos destinos da maquina publica, que, entretanto, nao logrou exito em 

funcao de, primeiro, nao haver um marco regulatorio que sinalizasse quanto a procedimentos 

e normas operacionais, e segundo, de um "descompasso entre oferta e demanda efetiva, 

preponderantemente dirigida a fontes externas." (NAVARRO, 2001, p.80). 

Contudo, ampliaram-se, no periodo acima, "os espacos e mecanismos de formacao, 

em diferentes niveis e graus, dos intelectuais organicos das classes dominantes. " 

(NAVARRO, 2001, p. 80).
5 6 

Em 1974, com a crise do capitalismo internacional e do capitalismo brasileiro, a 

Universidade publica tambem mergulhou na crise, o que teve rebatimentos nas relacoes de 

trabalho dos docentes (COSTA, 2004), perdendo importancia como instrumento "de critica e 

de producao do saber necessario a resolucao dos graves problemas nacionais." (NAVARRO, 

200, p. 81). Sinalizou-se, assim, um movimento de desresponsabilizacao dos seus deveres 

perante a "res publica", abrindo brechas para a sua privatizacao. (NAVARRO, 2001). 

A crise intensifica-se e suas repercussoes no seio do movimento docente sao de 

natureza e intensidade bastante diversas. Os cursos de graduacao crescem a olhos vistos. 

Nesse sentido, apesar de haver decaido essa expansao pos-74, mantiveram-se os indices de 

crescimento dentro do esperado
57. No que diz respeito a pos-graduacao, por conta do 

comprometimento com os interesses privatizantes, perdeu qualidade, voltando-se "ao 

5 6 "Se em 1968, as instituicoes de ensino superior (IES) publicas detinham 54,5% das matriculas da graduacao, 

em 1971 , as IES privadas ja concentravam 55% dessas matriculas, indice que se elevou para 61,4% em 1974 e 

atingiu o seu apice (64,3%) em 1980." (NAVARRO, 2001, p. 81 apud COELHO, 1992, p.48). 
5 7 Conforme explicita Navarro (2001, p.82): "entre 1960 e 1974 o n° de instituicoes de ensino superior cresceu 

quase 300% , o mesmo acontecendo com o corpo docente, ao passo que o n° de alunos teve um incremento de 

1.060%, a um ritmo anual medio de 16,95%. No periodo 1970-80, embora esse crescimento tenha decaido, o 

niimero de conclusoes de curso e de professores aumentou em 194,86%." 
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treinamento de pessoal e a prestacao de servicos a empresas publicas e privadas." 

( N A V A P v R O , 2001, p. 81). 

Num contexto marcado por diferenciacoes por dentro da categoria docente, a 

progressiva deterioracao das condicoes de trabalho, o arrocho salarial, a intervencao no 

ambiente docente pelo regime militar, etc. levaram os docentes a um quadro de precariedades, 

"levando a uma redefinicao da identidade profissional dos docentes e de seus vinculos com o 

trabalho realizado nas universidades." ( N A V A P v R O , 2001, p. 84). 

Essa redefinicao da identidade profissional dos docentes havia tornado novos rumos, 

com a "insercao dos intelectuais nas novas camadas sociais intermediarias" (NAVARRO, 

2001, p. 84), por forca de uma politica educacional que, gradativamente, os empurrava para a 
CO 

condicao de assalariados . Entretanto, ao mesmo tempo em que o Estado lancava parcela 

consideravel dos professores universitarios a condicao de assalariados precarios, outra parcela 

desse contingente passava a "reagir contra o autoritarismo na dinamica institucional e na 

sociedade", construindo um conjunto de "concepcoes de universidade e sociedade que se 

confrontariam (e ainda se confrontam) nos espacos de trabalho, na luta sindical e nas varias 

instancias sociais." (NAVARRO, 1999, p. 82). 

Na passagem de 70 aos anos 80, com o surgimento do "novo sindicalismo", (COSTA, 

2004) o movimento docente, juntamente, com outras categorias dentro do espaco institucional 

da universidade, nele se incorpora, via liderancas nacionais. 

Pela necessidade de reagir a repressao e ao autoritarismo intervencionista 

nas universidades, revigorados em sua capacidade critica nos espacos 

contraditorios da pos-graduacao e ampliados pela grande expansao do ensino 

superior ocorrida nos anos 70, contingentes expressivos de professores 

tornaram-se sensiveis as lutas mais gerais da sociedade pela 

redemocratizacao da universidade e do pais e comecaram a se organizar 

nacionalmente, criando, em 1981, a ANDES (Associacao Nacional de 

Docentes de Ensino Superior). (NAVARRO, 1999, p. 89). 

4.2 - A Nova LDB no Contexto da Reforma do Estado 

A aprovacao de uma nova Carta Politica para o Brasil, em 1988, ensejou condicoes 

para que fosse elaborada uma nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases), sendo que a ultima ja 

datava da Constituicao de 1946, periodo de redemocratizacao do pais no pos-guerra. O novo 

5 8 "A profissionalizacao assalariada se afirmava, nas IES federals (autarquias e fundacoes), pelo crescente 

numero de professores em regime de dedicacao exclusiva (DE), como tambem, [alem disso,WBC] [..] Os 

diversos regimes de trabalho, segundo as realidades das IES autarquicas, fundacionais, estaduais, municipals e 

particulares." (NAVARRO, 2001, p.82). 
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projeto de LDB, gestado a partir da Constituicao de 1988, ainda mantinha aquela mesma 

perspectiva de confronto ideologico da anterior, em 1946. A importancia de um ordenamento 

juridico desta envergadura e fundamental para se realizar tao grande e desafiante tarefa, que e 

educar-se uma nacao. Neste sentido, pressupoem 

Um (re)pensar profundo sobre toda a educacao escolar brasileira: o que tern 

sido o que esta sendo, o que deve ser visando a uma intervencao na 

realidade. Isto implica, evidentemente, na compreensao da sociedade 

brasileira enquanto totalidade social concreta, onde as relacoes educacao-

sociedade sao apreendidas segundo diferentes visoes de mundo conforme a 

insercao do individuos e grupos na estrutura produtiva. (MORAIS, 1991, 

p. 37). 

Numa sociedade como a brasileira, profundamente desigual, dividida em classes 

sociais com interesses e visoes de mundo antagonicos entre si, as questoes que dizem respeito 

a educacao sao equacionadas por forca de uma luta de carater ideologico, fruto de uma 

democracia formal e representativa. O Estado tern como um de seus atributos basicos a 

responsabilidade com a educacao nacional, ou seja, esse "direito" fundamental e "dever do 

Estado". Neste sentido, a importancia politica de uma legislacao nacional versando sobre a 

educacao e de fundamental importancia, haja vista, que e atraves dela que se estabelecem as 

mediacoes de interesses de classe, com o "Estado-legislador" conduzindo o 

processo.(MORAIS, 1991). 

Sob tal referenda e que foi criado, em 1931, o Ministerio da Educacao e Saude, ato 

que foi acompanhado pela instituicao de toda uma legislacao especifica referida a Educacao, 

tendo como expressoes maximos "as reformas Francisco Campos (1931-32) e Gustavo 

Capanema (1942-1946)." (MORAIS, 1991, p. 38). 

Vale frisar que foi neste lapso de tempo que a politica educacional se prestou a 

viabilizar a transformacao progressiva do sistema educacional em "aparelho ideologico de 

Estado." Isso, ao estabelecer para as classes dominantes um ensino mais "propedeutico", 

enquanto que as classes trabalhadoras ou subalternas destinou-se um ensino mais "tecnico". 

Na verdade, ao Estado Novo cabia o papel de "indutor" do processo de educacao e formacao 

aos moldes do capitalismo em ascensao, o que significava que as classes mais desfavorecidas 

deveriam ser competentemente "adestradas" e "educadas" no afa de melhor explora-las. Frise-

se que o Estado Novo impos uma politica de centralizacao administrativa das acoes da 

politica de educacao. (MORAIS, 1991, p.38). 

No inicio da decada de 1920 havia surgido um movimento de educadores que se 

manifestavam a favor e em defesa de uma educacao plural, de carater publico e democratico. 

Fundaram, pois, uma organizacao (Associacao Brasileira de Educacao-ABE) que se 
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denominava "movimento renovador", que lancaria um manifesto, em 1932, conhecido por 

"Manifesto dos Pioneiros da Educacao Nova", no sentido de sensibilizar o poder publico para 

os "problemas cruciais da educacao e para a urgente necessidade de dimensiona-los e resolve-

los." Com a ascensao do Estado Novo em 1937, os debates e as polemicas foram deixados de 

banda, somente sendo retomadas apos a redemocratizacao da sociedade brasileira nos idos de 

1946. (MORAIS, 1991, p.38). 

Com a Constituicao de 1946 havia necessidade de elaborar uma LDB (a primeira). 

Esbocaram-se, na ocasiao, duas vertentes antagonicas: a) "a centralizadora, oriunda das 

concepcoes ideologicas da constituicao de 1937; e b) a federativo descentralizadora marca da 

carta politica aprovada em 1946." (MORAIS, 1991, p. 38). Uma segunda polemica ocorreu 

quando, em resposta a um substitutive do deputado Carlos Lacerda, em 1958, que tinha como 

objetivo primordial "obter do poder publico, todas as regalias e protecao para a iniciativa 

privada em detrimento da escola publica" (MORAIS, 1991, p. 38), estabeleceu-se ai o 

confronto ideologico entre privatistas e publicistas. Esse embate acompanharia a educacao 

brasileira por toda sua historia. 

Enfim a LDB (lei n° 4024/61) e aprovada. O resultado final parece ter dado empate, 

pois "refletiu, sobretudo, uma estrategia de conciliacao entre as tendencias conflitantes, uma 

'solucao de compromisso' entre as principals correntes em disputa." (MORAIS, 1991, p. 39). 

Neste sentido, Fernandes (1966, p.405,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MORAIS, 1991, p.39) enfatiza que 

prevalecera "a orientacao da antiga camada dirigente da sociedade patriarcal e escravocrata 

brasileira, de ver o ensino como simples fonte de ilustracao do espirito, um ornamento da 

inteligencia, divorciado dos duros problemas da vida social dos homens". Na verdade, o pior 

ainda estava por vir, com o golpe militar de 1964. 

Com o golpe veio toda uma legislacao de excecao, mormente num campo estrategico 

como a legislacao educacional. Sao do periodo, as Leis n° 5540/68 e 5.692/71, que se 

encarregaram, entre outras coisas, de "desvincular, no piano legal, o ensino superior, do 

ensino de 1° e 2° graus, [traduzindo assim, WBC] uma politica educacional claramente 

voltada para os imperativos economicos e politicos do capitalismo monopolista" (MORAIS, 

1991, p. 39). 

Apos o periodo da ditadura militar, vieram os anos de abertura, "gradual e distendida", 

onde ja se podia voltar a sonhar com uma nacionalidade reconstruido. Sob a ditadura 

ocorreram lutas pelas reformas sociais, entre elas a da reforma do ensino, particularmente, do 

ensino universitario, que entre 1964 a 1968 possibilitaram o surgimento de novos atores 
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coletivos no cenario educacional, para logo mais adiante ocuparem o espaco que lhe era 

devido naquele movimento conhecido por "novo sindicalismo." (COSTA, 2004). 

Toda a decada de 1980 foi revolvida por refutacoes as concepcoes autoritarias e a uma 

racionalidade burocratica que se estabeleceu no cerne da educacao brasileira. A esses atores 

coletivos acima, juntaram-se outros
59, organizados num FORUM NACIONAL destinado a 

encaminhar propostas de emendas populares referentes a educacao, que viriam a recolocar o 

debate sobre o publico e o privado, sinalizando numa perspectiva de questionamentos, tanto 

quanto, denuncias referentes as assimetrias do modelo capitalista . (MORAIS, 1991). 

Sob o palio de uma "transicao conservadora" pela qual passava o pais, ainda assim 

esses sujeitos coletivos e sociais foram capazes de se organizaram, em que pese a correlacao 

de forcas no seio do congresso nacional ser-lhes francamente desfavoravel. (COSTA, 2004). 

Em avaliacao do processo de discussao da LDB no Congresso Nacional como um todo, assim 

se coloca o GTPE/ANDES (Grupo de Trabalho de Politica Educacional da ANDES): 

O processo de discussao da LDB no Congresso Nacional vem expressando 

as caracteristicas conservadoras nele predominantes e, ao mesmo tempo, o 

movimento real pela democratizacao da sociedade brasileira, manifesto pela 

presenca de entidades organizadas da sociedade civil nas atividades 

desenvolvidas pela Comissao de Educacao da Camara dos Deputados. 

(ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO 

SUPERIOR-SN - (ANDES-SN)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A LDB no Congresso National" in: 

ANDES-SN, LDB. Projeto aprovado no IX Congresso Nacional da 

ANDES-SN. 1990: IV, apud MORAIS, 1991, p. 40). 

Atuou nesta com muita propriedade O FORUM EM DEFESA DA ESCOLA 

PUBLICA
6 0 , que buscou aglutinar e trabalhar na perspectiva da construcao de consensos 

minimos para que se reformulasse a legislacao educacional, com vistas a definicao de 

estrategias para as acoes politicas, que minimizassem a influencia dos interesses privatistas, 

dados em detrimento daqueles vinculados a escola publica. (SOUZA, 1997). 

A tramitacao da nova LDB, que durou oito anos, fruto de um intenso e conflituoso 

processo de negociacao politica, foi marcado por um embate ideologico de projetos em que o 

publico e o privado mais uma vez se confrontam. Apos a promulgacao da Constituicao 

59 O forum Nacional era composto no total por 15 entidades, todas elas ligadas de uma forma direta ou indireta 

as questoes da Educacao, sao elas: ANDE ANDES, ANPED, ANPAE, CPB, CEDES, CGT, CUT, FASUBRA, 

FENOE, OAB, SBPC, SEAF, UBES e UNE. Todas essas entidades participaram ativamente, tanto dos trabalhos 

da constituinte, quanto da formulacao da nova LDB. Para maiores detalhes ver Navarro (2001) e Morais (1991). 

6 0 Segundo Sousa (1997, p. 158): "semelhante aquele que havia atuado na constituinte. O forum e composto por 

26 entidades nacionais de carater sindical, estudantil, cientifico, governamental e entidades da sociedade civil: 

ANDE,ANDES-SN, ANPAE, ANPED, CBCE.CEDES, CGT, CNTE, CNTEEC, CONAN, CONARCFE, 

CONSED, CONTAG, CRUB, CUT, FASUBRA, FBAPEF, FENAJ, FENASE, FENOE, , OAB, SBPC, UBES, 

UNDIME, UNE. Em 17 Estados forma organizados Foruns Estaduais em defesa da Escola Publica." 
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Federal de 1988, inicia-se a tramitacao do anteprojeto da nova LDB, de n° 1.258-A/88, de 

autoria do deputado federal Octavio Eliseo (PSDB/MG)
6 1, passando a receber inumeras 

emendas, tendo tramitado de Novembro de 1988 a Maio de 1993. 

Num Congresso Renovado com uma forte correlacao de forcas pro-conservadores, o 

Projeto de LDB teria grandes dificuldades para tramitar, haja vista o volume grande de 

emendas (1263), que exigiu das forcas politicas mais "progressistas" um esforco dobrado. 

A presidencia e a relatoria da Comissao de Educacao foram entregues as 

forcas conservadoras (PFL/PDS). Os partidos considerados mais 

democraticos e progressistas ficaram a margem do processo. A correlacao de 

forcas politicas favoravel aos conservadores privilegiou a negociacao entre 

os partidos e rompeu com o processo democratico de debate com o Forum 

Nacional em Defesa da Escola Publica. (SOUSA, 1997, p. 160). 

Apos varias passagens nas diversas Comissoes e nas maos de diversos relatores, 

chegaria ao final em 1993 com a aprovacao em plenario. Apos a sua aprovacao o projeto, 

agora de mimero 1.258-C/88, estava pronto para ser enviado ao Senado Federal. No entanto, 

antes disso , em 1992, o Senador Darcy Ribeiro juntamente com outros senadores, apresentou 

outro anteprojeto, que nao chegou a ser aprovado, cujo conteudo batia de frente com as 

pretensoes e objetivos daquele que tramitava na Camara. (BOLLMANN, 1997). 

Um dos principals confrontos com os segmentos conservadores referia-se "as questoes 

relativas ao financiamento da educacuo (preconizando a aplicacao e o controle das verbas 

publicas) e ao Sistema Nacional de Educacao (a polaridade entre centralizacao e 

descentralizacao)."' (SOUZA, 1997, p. 161). Finalmente, chegando ao Senado, o PL (1.258-

C/88) passou a receber o n° 101/93 e relatoria do Senador Cid Saboia de Carvalho, da 

Comissao de Educacao do Senado, que apresentando suas consideracbes o enviou para o 

plenario da Casa para que fosse debatido e votado. Neste interregno, foram dois anos de 

espera para que o projeto tivesse algum andamento. (BOLLMAN, 1997). 

Ao chegar a casa senatorial, o projeto da Camara, agora de n° 101/93, encontrou mais 

dois projetos que discutiam materias relacionadas a educacao, quais sejam: Projeto de Lei da 

Camara n° 45/91, de autoria do Deputado Florestan Fernandes ( PT/SP), que versava sobre a 

"concessao de bolsas de estudo e pesquisa a pos-graduandos" e o projeto de Lei do Senado de 

n° 208/89, de autoria do Senador Jorge Bornhausen (PDS/SC), que dispunha sobre "os 

objetivos da educacao Superior, estabelecendo criterios para a organizacao e o funcionamento 

das universidades brasileiras." (SOUZA, 1997, p. 162). 

6 1 Conforme nos lembra Sousa (1997, p. 258), "Esse projeto reproduzia o subsidio escrito pelo Prof0 Demerval 

Saviani para a Associacao Nacional de Educacao (ANDE) debater com seus associados". 
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Neste interim, o poder executivo, representado na figura do MEC juntamente com o 

Senador Darcy Ribeiro, agora presidente da Comissao de Constituicao, Cidadania e Justica do 

Senado, manobram para lancar um novo substitutive, ameacando o substitutive de Cid 

Saboia. (SOUZA, 1997). 

Com a ascensao de Fernando Henrique Cardoso a presidencia da Republica, com uma 

correlacao de forcas politicas pro-conservadores e por meio de inumeros casuismos 

regimentais, adiciona-se ao projeto de Lei n° 45/91 um substitutive do Senador Darcy 

Ribeiro/MEC, derrubando o ja entao aprovado substitutivo Cid Saboia, com a justificativa de 

que ele seria "inconstitucional e exageradamente detalhado." (SOUZA, 1997, p. 162). 

Ou seja, de golpe em golpe, foi assim aprovado o substitutivo Darcy Ribeiro/MEC, em 

25 de Outubro de 1995 e, em virtude do "acirramento dessa disputa, teve como resultado, a 

aprovacao definitiva em 17 de Dezembro de 1996" (BOLLMAN, 1997, p. 163) do substitutivo 

Darcy Ribeiro/MEC em detrimento do projeto original que tinha saido da Camara. Sem 

maiores detencas, foi a "nova LDB" sancionada em 20 de Dezembro de 1996, sob o n° 

9.394/96 por Fernando Henrique Cardoso. 

Da forma como foi conduzido o processo de tramitacao da "nova LDB", com um 

verdadeiro contingente de parlamentares da base do Governo FHC acionando, na base da 

"politica" do "toma la, da ca", expedientes casuisticos de variegados tipos, da importancia 

estrategica do setor Educacao e da vinculacao e total capitulacao do Governo ao Projeto 

Neoliberal, nao teriamos, pois, uma LDB diferente. 

Neste sentido a LDB aprovada faz parte daquele conjunto de medidas que buscavam 

reformar o Estado Brasileiro, no tocante a educacao, 

Em suma, no capitulo do ensino superior, a LDB traz como paradigmas, entre outros: 

a nao garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao e nem tao pouco 

articulacao com os outros niveis de ensino; desconsidera a autonomia e carreira 

Universitarias; no que refere ao regime de trabalho do docente, extingue o regime de 

Entre marco e setembro de 1995, o senador Darcy Ribeiro, produziu cerca 

de cinco substitutivos. Esse processo de reelaboracao foi resultado de 

iniimeras negociacoes que envolveram, prioritariamente, o poder executivo 

(MEC) e o legislativo, [ficando de fora,WBC] o Forum Nacional em Defesa 

da Escola Publica. (SOUSA, 1997, p. 162). 

Aglutinando, e consolidando mudancas desde a educacao basica ate o ensino 

tecnologico. Sao exemplos disso: o fundo de desenvolvimento do ensino 

fundamental e de valorizacao do magisterio; Ensino a distancia (ED); 

Autonomia da Universidade; Formacao para o Magisterio; Avaliacao. 

(BOLLMAN, 1997, p. 163). 
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dedicacao exclusiva (DE), flexibilizando os regimes de trabalho e de contratacao de docentes, 

regido nao so pelo RJU; desobriga-se a apoiar a pesquisa e a extensao; abre a possibilidade de 

instituicoes privadas de ensino superior receberem verbas publicas, em virtude de sua 

participacao no "sistema federal de ensino"; etc. Prova-se, assim, afinal, o carater conservador 

de seus dispositivos, fruto de um historico embate entre visoes de mundo, e entre si, dispares 

e contraditorias. 

4.3 - Evolucbes das Relacoes de Trabalho na Universidade Publica 

No espaco Universitario coexistem tres segmentos: os estudantes (discentes), os 

professores (docentes) e os servidores tecnico-Administrativo (funcionarios). Ao tratarmos 

das questoes relativas as relacoes de trabalho nas IES publicas, estamos nos debrucando nessa 

analise sobre apenas dois desses, ja que no caso dos estudantes o seu vinculo na Universidade 

e apenas academico, nao compondo as relacoes de trabalho. 

Efetivamente, essa duas categorias em analise tern, nestas ultimas decadas, 

atravessado significativas mudancas nas condicoes e nas relacoes de trabalho. Premidas por 

um projeto de Universidade alheia aos objetivos da grande maioria dos menos favorecidos, 

servindo aos interesses de um padrao societario que e movido por uma racionalidade 

francamente divergente daquela que a sociedade mais almeja. 

Obrigada que e a operar, hoje, dentro de uma nova ordem que pressupoe o mercado 

como "portador de racionalidade sociopolitica e agente principal do bem-estar da Republica" , 

a universidade publica vem amargando, ja ha um certo tempo, uma crise de carater estrutural. 

Numa Universidade em que os reais interesses da sociedade nao sao contemplados no oficio 

academico, mais e mais, essa mesma passa a se enclausurar em seus muros, configurando-se 

no que Chaui (1999, p. 01) denominou de "Universidade Operacional." 

Obviamente, essa situacao de crise da Universidade brasileira nao se radica, apenas, na 

sua propalada "ineficiencia academica e/ou administrativa", ela tern fundamento nas 

definicoes do modelo de Estado, no qual a relacao Universidade-Sociedade-Estado se da. 

Num mundo globalizado marcado por profundas mudancas no seio do universo do 

trabalho e nas condicoes objetiva e subjetiva da classe trabalhadora, em que o Estado e 

chamado a exercer um "novo" papel, nao mais o de indutor, mas de regulador e mantenedor 

de uma condicao "minima", redirecionando as suas prioridades para a acumulacao do capital 

e para os ditames do mais novo ocupante do poder global - o mercado, a universidade, como 

uma instituicao publica, nao ficaria fora deste processo. 
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A dita "reforma do Estado"', vista sob a btica de uma desresponsabilizacao dos deveres 

do Estado, determinados pela constituicao federal de 1988, frente as grandes questoes sociais 

e coletivas, dentre elas evidencia-se a Educacao, trouxe no seu amago dispositivos que 

permitem reordenar os custos com a manutencao da maquina publica, como tambem, dentro 

das analises de Costa (2007, p. 42), "a) compatibilizar a maquina publica com a atual situacao 

de escassez de recursos; b) reduzir o quadro de pessoal, aliando maior qualificacao e maior 

remuneracao; e c) priorizar o desenvolvimento de politicas e programas publicos vinculados 

aos setores de ponta." 

Vale salientar, conforme se percebe acima, que ha um direcionamento no sentido de 

um ideario de politica neoliberal na medida em que 

Os principals aspectos das reformas de Estado sao: a) transformacao do 

papel do Estado, pela privatizacao, desregulamentacao e descentralizacao ; 

b) [...] e c) a reducao do quadro de pessoal, via demissao, disponibilidade 

ou desligamento voluntario e ainda reducao de salarios reais ou contracao 

da estrutura de remuneracao. (OSZLAK, 1994, p. 58,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud COSTA, 

2007, p. 43). 

A precarizacao e flexibilizacao das relacoes de trabalho sao um imperativo da propria 

ordem capitalista global, que impbe mudancas na condicao de trabalho daqueles que vivem no 

mercado assalariado. Os docentes e servidores das Universidades publicas por esse pais afora 

nao estariam fora desse contexto. Muito pelo contrario, foram afetados de maneira frontal, por 

essa nova dinamica, que se estabeleceu no mercado de trabalho. Ha, pois, uma relacao de 

reciprocidade entre as transformacbes no mundo do trabalho e o papel a que o Estado foi 

"chamado" a exercer. (COSTA, 2007). E assim que se forjou o modelo de reforma aplicado 

ao Estado Brasileiro, a partir da decada de 1990. Em virtude disso, os impactos no emprego, 

no servico publico e nas prioridades de investimento estatal sao sentidos com mais clareza. 

Ao apresentar sua proposta de reforma do Estado, no periodo que vai de 1995 a 2000, 

o governo brasileiro concentrou-se, apenas, em "alterar as dimensoes fiscal, a intervencao na 

economia e organizacao do aparelho estatal" (COSTA, 2007, p.44.). A esse respeito assim se 

expressa o Ministro chefe do MARE - Ministerio da Administracao Federal e Reforma do 

Estado: 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinicao 

do Papel do Estado, que deixa de ser responsavel direto pelo 

desenvolvimento economico e social pela via da producao de bens e 

servicos, para fortalecer-se na funcao de promotor e regulador desse 

desenvolvimento. Nesse sentido, sao inadiaveis: a) ajustamento fiscal 

duradouro; b) reforma economicas orientadas para o mercado c) reforma da 

previdencia social; d) a reforma do aparelho do Estado com vistas a 
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aumentar sua capacidade de implementar de forma eficiente politicas 
publicas. (PDRE/MARE , 1995, p. 16-17). 

Para esse estudo, interessa, sobremaneira, a Reforma Administrativa do Aparelho de 

Estado, em funcao da influencia que esse conjunto de acbes e politica de gestao do Estado vai 

trazer nas relacoes de trabalho no Servico Publico Federal, e mais especificamente na 

Universidade Publica brasileira. Esse piano apresentava uma linha de acao que buscava 

suprimir direitos instituidos com a Constituicao de 1988, inclusive para os trabalhadores do 

Servico Publico, direitos esses conquistados a duras penas pelos sindicatos de servidores, no 

caso em tela, a ANDES-SN e FASUBRA, respectivamente, representantes das categorias dos 

docente e dos tecnico-administrativo da IES publicas brasileiras. 

Dentre as principals alteracoes introduzidas pela Reforma Administrativa, alem 

daquelas oriundas da EC n° 20/98 (que alterou as regras da previdencia do funcionalismo), em 

nome da flexibilizacao das relacoes de trabalho no setor publico com repercussbes nas IES 

publicas, temos: a) possibilidade de mais de um regime juridico regulando as relacoes de 

trabalho no Estado; b) perda da estabilidade; c) reconfiguracao da forca de trabalho atraves da 

terceirizacao das atividade-meio; d) e descentralizacao de servicos para as chamadas 

"Organizacoes sociais." (COSTA, 2007. p.46). 

Os movimentos de resistencia da classe trabalhadora contra esse atentado aos direitos 

mais fundamentals, em face do carater regressivo e autoritario que tais medidas 

representaram, ocorreram por meio das entidades sindicais da base da ANDES-SN, na figura 

da ADUFPB (Associacao dos Docentes da UFPB), como tambem, agindo em consonancia 

com o SINTESPB (Sindicato dos Trabalhadores de Ensino Superior na Paraiba), filiado a 

FASUBRA entidade nacional que congrega os sindicatos de Servidores tecnico-

Administrativos da IFES no pais. 

Estas duas entidades de abrangencia nacional, juntamente com as suas filiadas nos 

Estados da Federacao, empreenderam(em) uma luta em busca de melhores condicoes de 

trabalho e salarios, sempre referenciados no "novo sindicalismo", lutas e pautas politicas em 

comum, com especificidades de parte a parte, buscando avancar num horizonte de uma 

Universidade Publica, gratuita e de boa qualidade. 

Estudos de Bosi (2006), Maues (2006), Ferreira (2003), Pinheiro (1997) e Chaui 

(1999) sinalizam que se estabeleceu, ja de algum tempo, no seio das politicas publicas de 

Educacao, tanto quanto no amago da propria Universidade Publica no Brasil, um intenso e 

perene processo, desencadeado nos anos 1990, de flexibilizacao, privatizacao e precarizacao 
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do trabalho do docente (e dos servidores tecnico-administrativos), como fruto desse projeto de 

reforma do Estado. Neste sentido 

O projeto de reforma articula no espaco especifico da Universidade 

elementos de referenda da ideologia neoliberal - desresponsabilizacao do 

Estado com a Universidade Publica; privatizacao do ensino superior; 

vinculacao a logica do mercado; transmutacao da autonomia em livre 

iniciativa; maior elitizacao da Universidade e mudancas nas relacoes de 

trabalho. (PLNHEIRO, 1997, p. 13). 

Ainda no que diz respeito as politicas publicas de educacao, nas ultimas decadas, por 

forca da vinculacao do Brasil ao contexto da nova geopolitica da globalizacao, os organismos 

internacionais, como FMI, BM e BIRD, foram fundamentals como inspiracao das autoridades 

brasileiras, mais especificamente os governos de Collor de Mello e Fernando Henrique 

Cardoso, sem isentar o atual Governo Lula da Silva, a assumirem a necessidade de mudancas 

nos diversos niveis e modalidades de ensino, a comecar pela nova LDB
6 2 , que ja trazia, no 

capitulo referente a educacao de nivel superior, elementos precarizantes e privatizantes para 

os trabalhadores do setor de ensino superior. 

Ademais, os "intelectuais organicos do capital" chegaram ao desplante de vincular a 

reforma na educacao as "condicionalidades para emprestimos e pacotes de ajuda para o 

desenvolvimento." (MAUES, 2006, p. 82). Outras orientacoes que dai decorreram: uma 

formacao mais baseada no "savoir-faire", "aprender a aprender"; a utilizacao da ferramenta de 

ensino a distancia como preferencial; e aquilo que a autora chama de "universitarizacao" que 

preve uma "formacao dissociada da pesquisa e da extensao." (MAUES, 2006, p.83). 

O documento de autoria do Banco MundialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "La ensenanza superior. Las leciones 

derivadas de la experiencia", de 1994, foi a base para medidas pontuais que foram tomadas 

ao longo dos anos 1990, no governo FHC (1995-2002), e que estao sendo aprofundadas no 

atual governo. (MAUES, 2006, p.83). Sao exemplos: a) incentivos para que as instituicoes 

publicas diversifiquem as fontes de financiamentos; b) redefinir a funcao do governo no 

ensino superior; c) fomentar maior diferenciacao das instituicoes, incluindo o 

desenvolvimento das instituicoes privadas. 

Para Ferreira (2003, p. 128), "nas ultimas decadas a politica educacional vem se 

constituindo como um forte aliado em defesa da economia globalizada e do sistema 

capitalista". Enfocando as relacoes entre o trabalho docente e as politicas publicas no contexto 

6 2 Conforme explicita Maues (2006, p. 82), "a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional sofreu uma 

profunda influencia do documento 'Priorites et strategies pour I'education: une etude de la banque Mondiale 

(1995). A proposito da educacao superior '/a ensenaza superior. Las leciones derivadas de la 

experiencia''(1994)." 
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da ' 'pos-modernidade", a autora busca agregar evidencias de que, cada vez menos tern sido 

facilitado o trabalho do docente nos paises emergentes, que engloba o Brasil. 

As relacoes sociais, no ambito do espaco profissional do professor e do 

processo de educacao dos paises em desenvolvimento, tem se caracterizado 

como um engessamento da autonomia e participacao dos sujeitos. Se da em 

funcao das manobras politico-economicas dos gerenciadores da submissao 

cultural, social, politica e economica. Orgaos como FMI, BM, BIRD, 

imprimem aos paises perifericos o controle necessario a sustentacao de seus 

mandos. (FERREIRA , 2003, p. 128). 

No tocante a precarizacao do trabalho docente no Brasil, relacionada com a reforma 

do Estado brasileiro, os estudos de Bosi (2006) e Chaui (1998 ; 1999) sao bastante 

elucidativos. Ambos tracam suas reflexbes, procurando explicitar as consequencias 

notadamente da reforma de Aparelho de Estado para a vida da Universidade e a consequente 

perde de substancia, de valor, do trabalho docente. 

Deve-se entender, conforme nos lembra Bosi (2006), que quando se fala de 

precarizacao do trabalho docente, nao se pode ve-lo apenas quanto as questoes puramente 

contratuais ou economicas, pois, nesse caso, todos aqueles que nao fizessem parte dos 

quadros efetivos das IES publicas, alem dos professores "substitutos", "convidados", 

"conferencistas"' e "colaboradores"' das Instituicoes de ensino superior privado, Estaduais, 

Municipals, etc, estariam assim classificados a conta de "trabalhadores precarizados". No 

caso do trabalho do docente, o aspecto a ser evidenciado diz respeito a "intensificacao do 

trabalho, a flexibilizacao e estagnacao dos salarios, a subtracao de direitos sociais (ou a sua 

relativizacao) e ao aumento da produtividade e dos niveis de exigencias institucionais."' 

(BOSI, 2006, p.45). 

Igualmente, subjaz, no caso dos docentes, questoes que implicam na sua atividade, 

principalmente, quanto ao aspecto social - na forma de existencia de classe -, ao aspecto 

cultural e politico - "no tocante a auto-percepcao que os docentes tem de si e no modo com se 

organizam para resolver problemas relacionados ao salario, por exemplo" (BOSI, 2006, p. 

46). 

Acompanhado desse "enxugamento de custos"' a Universidade, como de resto toda a 

sociedade, foi bombardeada com a propaganda ideolbgica do "empreendedorismo"63, que, 

aliado a uma nunca vista desregulamentacao das leis trabalhistas e do regime de protecao 

social aos servidores publicos, buscava transformar trabalhadores do setor privado e 

6 3 " A principal manifestacao desse empreendedorismo tem sido a producao em serie de cursos de pos-graduacao 

lato sensu como forma de recompor os parcos salarios e de estruturar as condicoes de trabalho com a aquisicao 

de equipamentos, livros e ate mesmo pela construcao de area fisica" (BOSI, 2006, p.55). 
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servidores do setor publico em "empreendedores de sucesso*'. Nesta mesma linha, foi 

instituido, pela Lei n° 9.468/97, os Pianos de Demissao Voluntaria - PDV, com o fito de 

reduzir os quadros de pessoal da Administracao Pubica Federal. 

Outro elemento que participa ativamente desta "cultura competitiva" e o Reuni, 

programa de expansao do Governo Lula da Silva. O Programa de Apoio a Pianos de 

Reestruturacao e Expansao das Universidades Federais (Reuni), instituido pelo Decreto 6.096 

de 24/04/97, e uma das acbes integrantes do PDE - Piano de Desenvolvimento da Educacao 

do Governo Lula da Silva
6 4. Esse programa e uma continuacao das acoes de Governo que 

tiveram inicio em 2003, "no modulo de Expansao Fase I das Universidades Federais (2003-

2008)." (BRASIL, 2009, p. 9). Segundo avaliacbes oficiais
6 5, havia uma necessidade 

premente de se expandir o Ensino Superior em nosso Pais, em virtude de que "em media 

nacional, apenas 24,3% dos jovens brasileiros com idade de 18 a 24 anos, tem acesso ao 

ensino superior" (BRASIL, 2009, p. 9), o que denota um sistema por si so elitista e 

excludente, quanto as possibilidades de acesso. 

Os objetivos a serem alcancados pelo Reuni, na btica do Governo, sao: 

I) Garantir as universidades as condicoes necessarias para a ampliacao do 

acesso e permanencia na educacao superior; II) assegurar a qualidade por 

meio de inovacoes academicas; III) promover a articulacao entre os 

diferentes niveis de ensino, integrando a graduacao, a pos-graduacao, a 

educacao basica e a educacao profissional e tecnologica; e PV) otimizar o 

aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura das instituicoes 

federais de educacao superior. ( BRASIL, 2009, p. 3). 

Para tanto, foram fixadas metas, entre elas, principalmente, 

A elevacao gradual da taxa de conclusao media dos cursos de graduacao 

presenciais para 90%; elevacao gradual da relacao aluno/professor para 18 

alunos para 1 professor; aumento minimo de 20% nas matriculas de 

graduacao e o prazo de cinco anos, a partir de 2007 - ano de inicio do 

Programa - para o cumprimento das metas." (BRASIL, 2009, p. 9). 

Conforme observa Otranto (2006, p. 19): "A reforma da Educacao Superior no Governo Lula da Silva iniciou 

oficialmente o seu curso, com o Decreto de 20/10/2003, que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) 

composto por 12 membros, sendo dois representantes de cada um dos orgaos que se segue: Ministerio da 

Educacao; Casa Civil; Secretaria Geral da Presidencia da Republica; Ministerio do Planejamento, Orcamento e 

Gestao; Ministerio da Ciencia e Tecnologia; Ministerio da Fazenda. Encarregado de analisar a situacao da 

educacao superior brasileira e apresentar um piano de acao visando a reestruturacao, desenvolvimento e 

democratizacao das Instituic5es Federais de Ensino Superior (IFES) , o relatorio final do GTI foi divulgado, 

extra-oficialmente, em dezembro de 2003 (...) apontando as seguintes solucoes: a) um programa emergencial de 

apoio ao ensino superior, especialmente as universidades; b) uma reforma universitaria mais profunda. A 

reforma "mais profunda" passa pela reposicao do quadro docente, ampliacao de vagas para estudantes." 
6 5 O documento do qual extraimos esses dados e o Relatorio de Primeiro Ano do Reuni 2008, do Ministerio de 

Educacao e Cultura/SESu/DIFES, datado de 30/10/2009. 
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No tocante a adesao do Programa pelas IFES, segundos dados do MEC, isso se deu 

quase que na sua totalidade, pois, das 54 IFES existentes em 2007, "53 aderiram ao programa, 

em duas chamadas; uma em 29/10/2007 com implantacao do programa no 1° semestre 2008; e 

outra em 17/12/2007 com implantacao do programa no 2° semestre 2008" (BRASIL, 2009, 

p.5), cabendo lembrar que tanto a UFPB e como a UFCG aderiram logo na primeira chamada. 

Para os analistas oficiais isto so vem a reforcar a assertiva na implantacao do programa, em 

virtude de ser um 

Programa que preconiza, em seu conceito fundador, a ideia da expansao 

com reestruturacao das instituicoes federais de ensino superior, abrindo 

espaco para oportunidades de inovacao e de aumento da qualidade da 

educacao superior publica. (BRASIL, 2009, p. 5). 

Ademais, o relatorio explicita que as universidades, ao submeterem suas propostas ao 

Reuni, o fizeram, primeiro, dentro de uma perspectiva de interiorizacao das acbes academicas; 

e, segundo, buscaram ofertar cursos de formacao de professores, como tambem "ampliacao de 

vagas nos cursos existentes, inovacao e novos formatos de cursos de graduacao " (BRASIL, 

2009, p. 5.), objetivando, sobretudo, elevar o padrao de ensino de nivel superior no contexto 

em que elas operam. 

Levando-se em conta os objetivos e metas a serem cumpridas pelas IFES, sob o 

controle do Reuni, temos que, no que diz respeito ao numero de vagas ofertadas e o ano de 

2007 como referencial, as vagas dos cursos presenciais de graduacao totalizavam 132.451. 

Com a adesao ficou pactuado um aumento para 146.762, o que representa acrescimo de 11%. 

"No entanto, essa meta foi mais alem em 2008 totalizando 147.277 vagas, o que equivale a 

um aumento de 14.826 novas vagas." (BRASIL, 2009, p. 6). 

O primeiro ano do Programa tambem demonstrou o crescimento das matriculas 

projetadas nos cursos de graduacao
66. A previsao inicial era de um acrescimo de 10% em 

relacao ao ano anterior (2007); Essa meta foi amplamente superada, pois, houve um salto de 

645.638 matriculas projetadas para o montante de 715.185 em 2008. (BRASIL, 2009, p. 7). 

No quesito referente a numero de cursos presenciais de graduacao, tem-se que para um 

total de 2.326 cursos existentes em 2007, apos a pactuacao, esse valor foi fixado em 2.552, 

perfazendo um incremento de 9,7%, com os cursos efetivamente criados girando em torno de 

98%. (BRASIL, 2009, p. 7). 

6 6 Conforme esclarece o Relatorio Brasil (2009, p. 6): "A Matricula Projetada em Cursos de Graduacao 

Presenciais (MAT) e a projecao total de alunos matriculados na universidade, realizada com base no numero de 

vagas de ingresso anuais de cada curso de graduacao presencial, a sua duracao minima padrao e um fator de 

retencao estimado para cada area do conhecimento." 
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Outro aspecto bastante considerado pelos analistas oficiais se reporta a meta 

considerada um dos principais indicadores "de sucesso no cumprimento das diretrizes do 

Reuni" , a RAP (Relacao Aluno Professor), que segundo o firmado pelo MEC mostra "como 

sera a relacao Aluno/Professor quando da plena capacidade de operacao dos Cursos." 

(BRASIL, 2009, p. 7). 

Vale lembrar que no decorrer do primeiro ano de execucao do programa, segundo 

dados oficiais, a RAP foi de 17,8 alunos por professor
67, tendo sido cumprida tal meta. Para 

que haja sustentabilidade deste programa faz-se imperioso a contratacao de novos docentes e 

tecnico-administrativos, que enfrentarao a tarefa de conduzir a bom termo tais atividades. 

Neste sentido, foram contratados no exercicio de 2008, pelas IFES que se habilitaram a 

participar do programa, as 53 universidades federais, cerca de 1.560 cargos docentes e 1.275 

tecnicos-administrativos, de um montante pactuado em torno de 1.821 docentes e 1.638 

tecnicos-administrativos. Ou seja, 86% do montante pactuado para os cargos de docente e 

78% para os cargos de tecnico-administrativo. 

Em suma, para o Governo Federal, o Reuni realizou grande parte de suas metas e 

objetivos, mantendo-se em plena execucao, tendo como parceiros nesta realizacao, mais do 

que nunca, as IFES. 

O balanco do primeiro ano do Programa comprova que a rede federal de 

educacao superior envidou os esforcos necessarios para atingir seu principal 

objetivo institucional que e o de garantir a ampliacao do numero de vagas 

no ensino superior publico. Alem disso, durante esse primeiro periodo de 

execucao do Reuni, as universidades tiveram condicoes de reestruturarem-

se, garantindo ampliacao de suas instalacoes fisicas e ampliando sua 

presenca nas regi5es do pais que antes nao contavam com estruturas 

universitarias. Outro aspecto que merece destaque sao os numeros 

referentes aos concursos publicos realizados pelas instituicoes, tanto para 

docentes, quanto para tecnicos administrativos, fator determinante para a 

oferta de um ensino de qualidade e para a manutencao das atividades de 

uma instituicao de ensino. (BRASIL, 2009, p. 15). 

O relatorio aponta para 2009, tambem, como desafio para a plena realizacao do 

programa, " a sua avaliacao em relacao a aspectos qualitativos referentes a execucao." 

(BRASIL, 2009, p. 15). Elenca, tambem, como possiveis causas para a nao consecucao de 

algumas metas, dentre outras: 

Assim explicita o Relatorio Brasil (2009, p. 13): "Com o aumento da oferta de novas vagas, as universidades 

federais passam a receber um contingente significativo de novos estudantes, muitos deles oriundos de escolas 

publicas e em condicoes socioeconomicas desfavoraveis. Para minimizar as dificuldades desses estudantes, foi 

instituido, por meio da Portaria Normativa n° 39, de 12 de dezembro de 2007, o Programa Nacional de 

Assistencia Estudantil (PNAES). Com o PNAES, esses estudantes passaram a contar com auxilio para 

alimentacao, transporte, moradia, apoio pedagogico, inclusao digital, assistencia a saude, cultura, esportes e 

servicos de creche." 
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1) Dificuldades nos processos de contratacao de docentes (questoes operacionais 

e, em alguns casos, dificuldades em atrair candidates para os processos 

seletivos); 

2 Remanejamento de oferta de vagas de 2008 para 2009; 

3) Dificuldades para oferta de cursos noturnos (houve diferenca positiva no 

cumprimento da meta de vagas em cursos diurnos e negativa na de cursos 

noturnos); 

4) Atrasos na disponibilizacao dos espacos fisicos (entraves nas obras, como por 

exemplo: regularizacao da dominialidade, licencas ambientais e condicoes 

climaticas adversas.); 

5) Readequacao dos projetos institucionais. 

Contudo, na btica do sindicalismo docente, que inclui o GTPE (Grupo de Trabalho de 

Politica Educacional do ANDES, essas e outras questoes sao vistas como um elemento em 

que a ordem e, sobretudo, buscar "um aumento de quase 100% do n° de alunos por professor 

na graduacao atingindo a media de 18 alunos por docente", implicando numa "ampliacao da 

taxa de conclusao nos cursos de graduacao para 90% em media." (ASSOCIACAO 

NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p. 13). 

determinando que 

Apesar de trazer o conceito de desenvolvimento em sua nomenclatura, o 

PDE simplesmente "desmonta" a universidade baseada na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao. Alem dos decretos, ha 

as portarias interministeriais n° 22/07 e n° 224/07, que criam e consolidam o 

banco de professores equivalentes. (ASSOCIACAO NACIONAL DE 

DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, 

p.07). 

Todo esse aparato juridico tem como principal objetivo, segundo vozes oficias do 

Governo, 

Criar condic5es para a ampliacao do acesso e permanencia na educacao 

superior, no nivel de graduacao, [buscando um,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WBC] melhor 

aproveitamento da estrutura fisica e dos recursos humanos atualmente 

existentes. (ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE 

ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p. l 1). 

Maues (2006), entre outros, ja anteviam um "intenso e perene processo de 

flexibilizacao, privatizacao e precarizacao do trabalho do docente", com o rebaixamento da 

qualidade de ensino, por forca do "inchaco" provocado pelas metas irreais do REUNI que 

busca de qualquer forma aquilo que denominou de uumversitarizagao,\ 

Neste mesmo diapasao, assim se coloca OTranto (2006, p.20), ao analisar os impactos 

desta e de outras propostas de reforma do ensino superior, 

[segundo o GTI /MEC, WBC] seria preciso chegar a 2,4 milhoes de vagas 
no sistema federal em 2007, o G T I apresenta como alternativa para fazer 
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frente a demanda, a criacao de novas bolsas da Capes, para aproveitar 

aposentados e recem doutores nas atividades de ensino de graduacao. Na 

sequencia, propoem aumento da carga horaria dos professores em sala de 

aula, aumento do n° de alunos. 

E aduz logo em seguida, 

Cabe ressaltar a enfase na quantidade em detrimento da qualidade no ensino 

de graduacao, em contraposicao ao de pos-graduacao, e as atividades de 

pesquisa de pesquisa e extensao. Isto nos remete a outra universidade, agora 

centrada somente no ensino . Se analisarmos o documento do Banco 

Mundial, de 1994, veremos o incentivo a diversificacao da educacao de 

nivel superior, amparado na critica ao modelo de ensino superior baseado 

nas universidades de pesquisa que, segundo o Banco, sao muito caras e 

inadequadas as necessidades e recursos dos paises mais pobres. 

Evidencia-se, tambem, com base nestes dados, que a relacao aluno/docente, que beira, 

historicamente, a faixa de 10 alunos por professor na Graduacao (ASSOCIACAO 

NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), por forca do 

deficit de professores, esse quantitative vem aumentando, "em quase todas as Universidades 

Federais." (ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN -

(ANDES-SN), 2007, p. 13). 

Esse "inchaco", do qual as Instituicoes de nivel superior na Paraiba nao estao fora, faz 

parte de uma logica do atual padrao de acumulacao do capital, pois a Universidade Publica e 

vista, numa "nova" btica, em face da Reforma do Estado. Essa reforma atingiu em cheio a 

Educacao em virtude de que 

A reforma tem um pressuposto ideologico basico: o mercado e portador de 

racionalidade sociopolitica e agente principal do bem-estar da Republica. 

Esse pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a saude, educacao, 

cultura ) no setor de servicos definidos pelo mercado.(MAUES, 2006, p. 

81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CHAUf, 1999). 

O "produtivismo", conforme nomeia Bosi (2006), materializado nas praticas 

academicas atuais, tem raizes fincadas na logica do mercado, o que reforca a posicao da 

ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSFNO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN) 

(2007, p . l 1), quando assim se posiciona 

O REUNI segue uma logica produtivista mesquinha, pois visa a gerar 

estatisticas positivas compensando a falta de investimentos nas Instituic5es 

de ensino superior - IES com a precarizacao do trabalho docente, tronando 

o ensino universitario cada vez mais superficial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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Enfim, o REUNI, na visao dos atores que compoem a cena universitaria cumpriria 

assim o seu papel de elemento de ruptura do trinomio Ensino-Pesquisa-Extensao, razao maior 

da existencia do modelo de Universidade referenciada socialmente e de qualidade, conforme 

espera a sociedade. Alem disto, os criterios apresentados e dificilmente satisfeitos por 80% 

das Universidades do Pais, acabam servindo, apenas, para criarem "ilhas de excelencia", 

fragmentando o ensino superior, sobrando a grande maioria, a condicao de Universidades de 

"segunda classe", ou , conforme se diz , "escoloes" com um ensino de qualidade no minimo 

duvidosa , apartados que estao da possibilidade de exercer atividades de pesquisa e extensao. 

(ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-

SN), 2007, p. 19). 

Outro aspecto que merece lembranca e o que diz respeito a autonomia Universitaria, 

haja vista que, na medida em que ocorre a imposicao destas metas indiscriminadamente, as 

Universidades novas ou antigas, consolidadas ou nao, os dirigentes universitarios, coagidos 

ou cooptados, 

Sao levados a se comprometerem a toque de caixa, com um vasto programa 

de reestruturacao que estara submetendo a Universidade, com a anuencia do 

seu conselho Universitario, por cinco anos, a um controle tecnocratico , que 

obedecera a logica de acompanhamento de metas quantitativas, metodo que 

caracteriza o funcionamento de algumas empresas internacionalizadas. 

(ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO 

SUPERIOR-SN - (ANDES-SN, 2007, p.20). 

E claro que essa situacao repercute mais intensamente nas Universidades que estao 

situadas na periferia do pais, alojadas em regioes historicamente mais fragilizadas, como a 

regiao Nordeste, e mais especificamente na Paraiba, na qual as duas maiores Universidade 

Publicas, a UFPB e a UFCG, sofrem na pele os resultados de tais politicas educacionais. 

Mas a questao nao para por ai. Quando observamos que no amago dessas politicas que 

o Governo Lula da Silva vem implementando, no tocante a contratacao e substituicao da forca 

de trabalho docente, evidencia-se a figura do "banco de professores equivalentes", 

normatizados pelas Portarias Interministeriais n° 22/07 e 224/07. Ve-se perfeitamente 

delineado o desmonte da "indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao." 

(ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-

SN),2007, p.23). 

No afa de justificar o aumento de docentes, sem aumentos nos gastos, o Governo ao 

inves de contratar docentes com dedicacao exclusiva (DE) parte para a contratacao gradativa 
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de docentes por regimes de 40 horas (T-40) ou 20 horas (T-20), quando nao simplesmente 

docentes "substitutos" no regime de 20 horas. 

Com a contratacao de docentes "substitutos" no lugar de um docente com dedicacao 

exclusiva, mais se amiuda o "perigo da gradual precarizacao das funcbes docentes, em 

contradicao com as tarefas universitarias." (ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES 

DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p.25). Vale lembrar que 

Atualmente, 30% dos cargos docentes na maioria das universidades sao 

ocupados por professores substitutos, o que e uma realidade aviltante tanto 

para a instituicao quanto para a pessoa que exerce essa funcao, em geral 

com competencia e dedicacao, embora receba salarios reduzidos.
68 

ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO 

SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p.25). 

Deve-se frisar que o institute da "substituicao docente" e regido pela Lei n
 0 8.745/93, 

alterada pela Lei n° 9.849/99, que estabelece, entre outras coisas, o contrato de trabalho 

temporario por tempo determinado, numa relacao de trabalho bastante precaria, em que a 

finalidade da Lei era suprir uma necessidade "excepcional" de interesse publico. 

O impacto dessas medidas foi sentido tambem junto aos docentes das IFES, que 

somados as aposentadorias precoces, estimuladas no periodo, mais estagnaram e diminuiram 

o contingente efetivo em diversas universidades, que sem um aumento do numero de 

concursos para se repor a forca de trabalho que se afastava, a contratacao temporaria tornou-

se regra, ao ponto de que "em alguns departamentos registrou-se casos em que a metade do 

corpo docente compunha-se de professores substitutos."(BOSI, 2006, p. 49)
6 9. 

Essas mudancas tem levado ao aumento do trabalho docente em extensao, intensidade 

e qualidade. Neste sentido, o docente deve dar mais aulas, orientacbes, publicar mais e mais 

artigos, projetos, etc., transtornando-o com uma carga de trabalho alem do humanamente 

suportavel. Isto so sinaliza que ha um grande "direcionamento empresarial da ciencia, 

tecnologia, pesquisa e desenvolvimento presente nos editais de fomento a pesquisa" (BOSI, 

2006), pois, o que se percebe e que "cada vez mais o CNPQ, CAPES, e demais instituicoes de 

fomento buscam direcionar seus recursos para melhor aparelhar e potencializar a capacidade 

Assim pontua a Associacao Nacional de Docentes de Ensino Superior-SN - (ANDES-SN) (2007, p.25): "O 

professor substituto nao pode assumir cargos administrativos, desenvolver ou orientar pesquisas, nem submeter 

ou coordenar projetos. Essa tarefas estao sendo acumuladas por um numero cada vez menor de professores 

efetivos. Alem da precarizacao salarial, o professor substituto ainda deve assumir responsabilidade pela sua 

aposentadoria e nao fara parte do quadro de aposentados , liberando gastos e responsabilidades futuras do 

governo com a Previdencia Social". 
6 9 Segundo Bosi (2006, p. 51) "Ha ainda outros expedientes menos ortodoxos de flexibilizacao da contratacao e 

do regime de trabalho nas IES publicas como a utilizacao de alunos de pos-graduacao como professores 

substitutos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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de reproducao do capital." (BOSI, 2006). Estabelece-se, assim, passo a passo, uma "cultura 

competitiva" no seio da academia, que. via de regra, acaba por se disseminar pelos discentes 

de pos-graduacao, pois, 

Os mestrandos e doutorandos quase sempre recebem pressao de seus 

orientadores e dos programas (que pleiteiam sempre a melhor pontuacao na 

CAPES) para cumprirem esses prazos a despeito da qualidade final dos seus 

trabalhos. (BOSI 2006, p. 56). 

Com relacao a esse carater "produtivista" das praticas academicas na Universidade 

Publica brasileira, e claro o raciocinio de Chaui (1999) quando assim se coloca 

A heteronimia da Universidade autdnoma e visivel a olho nu: o aumento 

insano de horas-aula, a diminuicao do tempo para mestrados e doutorados, a 

avaliacao pela quantidade de trabalhos publicados, coloquios, congressos, a 

multiplicacao de comiss5es e relatbrios etc. (CHAUI, 1999, p. 03 ). 

Neste diapasao pode-se, tambem, dentro do marco tebrico desenvolvido por Maues 

(2006), trabalhar-se na questao de se desenvolver, a favor de uma educacao como direito 

universal e inalienavel, uma "pedagogia contra-hegemonica", no sentido de "reafirmar a 

defesa de uma educacao publica, gratuita, laica e socialmente referenciada, se posicionando 

contra o imperialismo norte-americano e defendendo a soberania nacional." (MAUES, 2006, 

p. 89). 

4.4 - O Sindicalismo no Espaco Universitario: Trajetbrias e Crise Atual 

No ambito da Universidade Publica, espaco privilegiado do conhecimento e do saber, 

atua o sindicalismo. Desde muito cedo, este teve um papel preponderante na conducao dos 

principals momentos da politica universitaria brasileira. Sujeito ativo, participante e bastante 

consciente de suas atribuicbes e responsabilidades, as entidades sindicais que fazem a vida da 

Universidade publica brasileira fomentaram durante decadas um movimento vivo e 

consequente. 

A histbria da ANDES-SN e da FASUBRA, ambas as entidades de representacao 

nacional, e, antes de tudo, uma histbria de lutas, embates, participacao ativa e decidida nos 

momentos de maior importancia da vida nacional. Obviamente, que nem uma nem a outra 

esta isenta dos vicios do sindicalismo atrelado ao Estado, com elementos de corporativismo, 

de patrimonialismo, de clientelismo. Entretanto, suas histbrias estao fortemente vinculada a 

luta geral pela democratizacao do pais, da Universidade e do sindicalismo. 
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A ANDES - SN tem como principal singularidade apresentar um carater, ao mesmo 

tempo, sindical e academico, que e, " uma sintese tensionada e tensionante", que se constitue 

enquanto forca singular e coletiva na "construcao da identidade de classe dos trabalhadores." 

(NAVARRO, 1999, p. 762). 

O cerne da luta sindical da ANDES-SN esteve focado no embate historico entre o 

publico e o privado na sociedade brasileira. Quanto a sua faceta academica, esteve orientada 

para a defesa de preposicbes e projetos com vista a uma universidade sintonizada com os 

demais niveis educacionais e com as demandas da sociedade. 

Foi fundamental a participacao do ANDES-SN no debate publico sobre o projeto 

MEC/GERES e sobre a LDB, como elementos aglutinadores e impulsionadores da luta 

sindical, nos anos 1980 e 1990. Tais lutas foram travadas com parcelas do movimento sindical 

de Funcionarios capitaneada pela FASUBRA e seus sindicatos de base, dentre eles o 

SINTESPB. 

Nos dois casos, ANDES-SN e FASUBRA, sempre esteve presente uma tensao 

(propria do "novo sindicalismo") entre, de um lado, as lutas gerais da sociedade e as lutas 

politicas especificas do setor no qual se insere (no caso, a Educacao, e mais particularmente, a 

politica universitaria); e, de outro lado, as lutas salariais e de tipo mais imediatista (luta contra 

perdas salariais, PCC, vantagens indiretas, etc.), indicando o quanto se encontrava em cena 

um certo grau de corporativismo. 

Tomando como base a periodizacao histbrica utilizada por Navarro (1999), pode-se 

perceber tres grandes periodos em que se distinguem tracos marcantes da atuacao da ANDES-

SN. O periodo que vai de 1981 a 1984 foi marcado pela formacao da entidade, periodo em 

que se manteve sob forte referenda das lutas gerais da classe trabalhadora. Orientando-se por 

uma postura politica de "resistencia transformadora", baseando-se em reivindicacbes "nao 

corporativistas/economicistas", nao teve muita aceitacao de parte do movimento sindical, 

principalmente de amplos segmentos das suas prbpras bases. Neste sentido, "a defesa do 

Esse projeto foi fruto de uma tentativa, num contexto dado por uma "transicao conservadora", de (re)definir 

que papel a Universidade brasileira iria cumprir junto a sociedade. Nestes termos, esclarece Navarro (1999, p. 

470 ): "O grupo Executivo para Reformulacao da Educacao Superior, foi criado em 1986 para elaborar um 

projeto para universidade brasileira de carater nitidamente conservador e com formulacao muito generica e que 

pleiteava uma 'universidade do conhecimento' , calcada em um projeto modernizante [que se antepunha, WBC] 

a uma 'universidade alinhada' com os interesses politico-ideologicos das forcas populares, Questionava os 

efeitos da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, e adotava o principio da autonomia como unico criterio 

definidor de uma instituicao universitaria levando para o ensino superior a divisao ja existente entre centros de 

excelencias e a proliferacao, de IES publicas e privadas , destinadas apenas ao ensino definia regimes de trabalho 

do pessoal docente, consagrando a 'dedicacao exclusiva' e o 'tempo parcial', em funcao do n° de horas semanais 

de atividade abrindo, assim, a possibilidade de retorno do professor horista na rede federal de ensino a isonomia 

de cargos e salarios estaria submetida a questao da avaliacao institucional, com base nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'aumento da eficiencia"'. 
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ensino publico e gratuito nao se revelou historicamente forte o suficiente para sensibilizar as 

'bases' da categoria." (NAVARRO, 1999, p. 766). Mas tambem, de outro lado, nao foi capaz 

de sensibilizar a propria CUT para tal bandeira. Ficou claro para Navarro (1999) que a falta de 

um maior entrosamento com o "novo sindicalismo" dar-se-ia, por um lado, pelo nao 

reconhecimento do docente como um autentico trabalhador e enquanto agente de 

transformacao da sociedade. Pesava na conta a questao da despolitizacao de parcelas 

significativas das bases sindicais. 

Entre 1985 e 1988 marca a ANDES-SN todo um esforco no sentido de superar as 

debilidades acima descritas, ao procurar melhorar as relacoes com o movimento sindical e a 

71 • 

CUT , dentro de uma perspectiva de enfrentamento das forcas conservadoras e dos poderes 

instituidos na figura do MEC. Nesse periodo, a ANDE transforma-se em Sindicato, processo 

esse que gerou uma serie de polemicas e conflitos com outras entidades representativas de 

professores, tipo SIMPRO's, assim como com a CONTEE e CNTEEC, em nivel nacional. 

Esse e um momento em que o ANDES-SN ganha maior projecao nacional e fortalece sua 

acao academica, com a criacao do Grupo de Trabalho em Politicas Educacionais (GTPE). 

O terceiro e ultimo periodo, que se situa entre 1989 e 1994, e marcado pela ascensao 

da logica neoliberal no contexto nacional e por suas implicacbes para a area da Educacao. 

Essa conjuntura, com o sindicalismo de tipo mais combativo ingressando em um quadro de 

crise, colocou para o ANDES-SN desafios especiais, ao mesmo tempo que compartilha de 

problemas generalizado de certo isolamento das direcbes sindicais em relacao as suas 

respectivas bases. 

Some-se a isso, uma dificuldade histbrica do ANDES-SN em se adequar ao projeto da 

CUT . Isso ocorreu, seja em razao do jogo politico que a entidade "pretendeu, na maior parte 

do tempo e ao nivel do discurso, se furtar, o que reduziu o seu poder de interferencia" nos 

destinos politicos da Central, seja em funcao dos "embates e disputas de bases e das acbes 

judicias, com a CONDSEF e a CONTEE." (NAVARRO, 1999, p. 774). 

Vale a pena lembrar que a participacao das AD's no ambito das CUT's estaduais e 

regionais, tambem, nao foi das melhores, pois, "apesar de alguns avancos quantitativos 

registrados, continuou precaria." Entretanto, apesar disto tudo, por meio do DNTE 

(Departamento Nacional dos Trabalhadores em Educacao), o ANDES-SN "conseguiu 

7 1 Conforme explicita Navarro (1999, p. 770), esses avancos "devem ser lidos, no ambito 'restrito' da militancia 

e da direcao da ANDES-SN, uma vez que as 'bases' do movimento continuavam apresentando resistencias as 

proposicoes e praticas de insercao no conjunto dos trabalhadores organizados." 
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alavancar as questoes educacionais embora essas questoes nao tenham se tornado, 

efetivamente, uma prioridade."
72

 (NAVARRO, 1999, p. 774). 

No final deste periodo historico de grandes lutas e embates com o neoliberalismo, com 

posturas intemas contraditbrias e anacrbnicas, o ANDES-SN, que continuava a ser um 

"sindicato predominantemente de docentes das IFES" , buscou se concentrar em suas "lutas 

imediatas/especificas de carater econbmico-corporativo" NAVARRO (1999, p. 776). Sao 

elencadas algumas causas que poderiam ter levado essa entidade, tanto quanto outras 

entidades sindicais de servidores publicos, a uma forte retracao a) corte de verbas que 

atingiram as Universidades Publicas, principalmente nos dois governos FHC, fomentadoras 

do descenso salarial e da perda de identidade de classe como trabalhador, em virtude de um 

processo de individualizacao excessiva; b) precarizacao das condicoes de trabalho dos 

docentes, com efetiva negacao das bases em aderir a luta mais renhida, c) desregulamentacao 

e mudancas nas relacoes de trabalho, aposentadorias incentivadas, PDV's, etc., tudo isso num 

quadro de adversidades no qual 

As dificuldades vivenciadas por este sindicato de intelectuais nao podem , 

ainda, ser descontextualizadas da propria crise em que se encontra imerso o 

movimento sindical classista, marcada pela desregulamentacao das relac5es 

de trabalho, pelo desemprego estrutural e pela exclusao social crescente, 

fomentadora da miseria, da violencia e da barbarie. (NAVARRO, 1999, p. 

778). 

A histbria do surgimento da FASUBRA inicia-se no ano de 1978, quando no auge 

da abertura politica funda-se uma federacao das associacoes de servidores das universidades, 

com o intuito de prestar um servico de carater recreativo-assistencial aos seus dependentes, 

sob uma btica meramente nao autbnoma e subordinada aos poderes estatais. 

Essa era a caracteristica basica das associacoes de servidores e tambem de sua 

federacao, a FASUBRA. Criadas as primeiras associacoes, a partir da decada de 1960, 

mantinham e transmitiram a segunda todo um perfil conservador, alinhadas que estavam com 

a ordem vigente, ao ponto de Fonseca (1996, p. 86) assim defini-las: 

Eram em grande medida, precarias e tardias caricaturas do Sindicalismo de 

Estado forjado no auge do periodo populista. Era tambem o perfil 

dominante das associacoes de Servidores Universitarios e de sua federacao 

, a FASUBRA. 

7 2Assim se coloca Navarro (1999, p. 774): "Na raiz de todas as dificuldades de mao-dupla, reaparecia o 

problema da divisao social do trabalho, acionadas por barreiras entre "trabalhadores manuais" e "trabalhadores 

intelectuais" [em que pese, WBC] a reestruturacao produtiva em curso estar colocando cada vez mais em xeque 

essa divisao imposta pela racionalidade capitalista." 
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Outro importante aspecto que se ressalta em relacao as associacoes e que, via de regra, 

era comum haver uma profunda vinculacao entre essas e as administrates universitarias as 

quais estavam ligadas. Neste sentido, 

Nao foram poucas as associacoes de servidores cuja criacao teve origem na 

vontade, e mesmo na iniciativa, das administracoes universitarias, que 

estimulavam e sustentavam, materialmente, muitas vezes, suas atividades. 

(FONSECA, 1996, p. 88). 

Vale frisar que a interpretacao para tal envolvimento tinha por finalidade, 

originalmente, buscar, por parte da administracao da universidade e do governo federal, 

"transferir para as associacoes a responsabilidade pela prestacao de servicos de assistencia." 

(FONSECA, 1996, p. 88). Note-se que muitos dirigentes destas associacoes ocupavam cargos 

importantes na alta administracao da universidade
73. 

Obviamente, tais entidades eram totalmente avessas a demandas reivindicatbrias, as 

iniciativas que levassem a um processo de mobilizacao e ao enfrentamento e o confronto com 

os orgaos do Estado. Por isso, eram acriticas, dependentes e, no limite, "colaboracionistas, 

tornando-as, de fato, extensbes do aparelho burocratico institucional e instrumentos auxiliares 

para a legitimacao do poder governamental. " (FONSECA, 1996, p. 89). 

No entanto, os ventos da mudanca passam a soprar no sentido da redemocratizacao do 

pais e, mais e mais, as acbes contestatbrias caracteristicas do "novo sindicalismo" repercutem 

nas associacoes, impondo-lhes novas posturas e praticas, com o fito de avancar para "posicbes 

mais classistas e menos colaboracionistas." (FONSECA, 1996, p. 90). E justamente nesta 

circunstancialidade que surge a FASUBRA, fundada em 19 de dezembro de 1978, "na cidade 

de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, tornando-se, assim, a sede da nova 

Federacao." FONSECA (1996, p. 91). 

Sua criacao ja era idealizada desde meados da decada de 1970, em virtude de 

iniciativas que visavam estabelecer os contatos entre algumas das diversas Associacoes de 

Servidores das IFES, que, a epoca, operavam quase que inteiramente desgarradas uma das 

7 3 Assim pontua Fonseca (1996, p. 269): "No quadro conjuntural deste periodo, em particular, tal circunstancia 

constituia indicador inequivoco do atrelamento das Entidades de classe aos designios das estruturas 

institucionais, uma vez que dominava no nivel das IFES uma postura alinhada de gestao, inteiramente refrataria 

a iniciativas das quais transpirassem ideias ou proposicoes anti-governamentais. Sabe-se que no periodo 

seguinte, com o processo de democratizacao da sociedade em curso, os movimentos sociais emergentes lograram 

alcancar, de forma legitimam, espacos em instancias de poder do Estado, onde representantes autenticos desses 

segmentos, antes inteiramente alijados do processo de gestao da atividade publica, puderam praticar, muitas 

vezes com exito, a experimentacao de programas e formulacoes cujas diretrizes tiveram origem na elaboracao 

coletiva dos foruns de suas organizacoes, e que, geralmente, apresentavam-se divergentes ou opostos as politicas 

do governo." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  
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outras. Para tanto, varios esforcos foram feitos no sentido de se buscar, com esses contatos, a 

troca de experiencias, focadas no campo assistencial. 

Reproduzia, pois, a FASUBRA a mesma estrutura e a mesma dinamica politico-

rganizativa das Associacoes: uma estrutura vertical, fortemente hierarquizada, de gestao 

presidencialista, com duas instancias que compunham o aparato de gestao, a saber: o 

Conselho de Representantes e os Encontros Nacionais. Segundo FONSECA (1996, p. 91), 

"participavam mais regularmente das atividades da FASUBRA nesse periodo, cerca de vinte 

(20) das mais de quarenta (40) Associacoes existentes nas IFES". Vale frisar que esses 

encontros semestrais, ao inves de se constituirem em fbruns voltados ao aperfeicoamento da 

organizacao coletiva dos servidores, "ao debate de ideias e a formulacao de propostas 

referentes as questoes universitarias e educacional", serviam, isso sim, de pretexto para que se 

banqueteassem os seus Conselheiros em eventos sociais "fartamente subsidiados por 

patrocinadores privados, mas, sobretudo, pelos recursos oriundos da contribuicao dos 

servidores " , quando nao "por apoios diversos prestados pelas administracoes universitarias e 

ate mesmo pelo MEC."
7 4

 (FONSECA, 1996, p. 92). 

Destarte, essa "vinculacao Institucional" nao poderia trazer bons frutos para a vida dos 

servidores e sua representacao, pois, via de regra, os contatos formais com os orgaos 

superiores da universidade, bem como, com a estrutura burocratizado do MEC, era marcado 

pela "reverencia submissa, marca indelevel do jogo de cooptacao praticado abertamente pelas 

duas partes" , como tambem, os pleitos dos servidores, quando haviam, eram simplesmente 

desconsiderados "em audiencias anbdinas no Ministerio", que normalmente "negava-lhes 

atendimento, obtendo como resposta da federacao nada mais que sua resignacao obediente." 

(FONSECA, 1996, p. 92). 

Havia uma forte discrepancia, no tocante as questoes vinculadas ao sistema de 

deliberacao adotado pelas instancias da Federacao, com relacao aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus-operandi do 

sindicalismo mais combativo, haja vista que, na FASUBRA de entao, 

O processo de decisao, fechado, hierarquico, sumario, nao passava de 

reproducao mimetica do modelo praticado nos orgaos colegiados superiores 

das universidades, caracteristicos da gestao institucional nesse periodo de 

arbitrio. Indicava, ainda, a natureza umbilical desses lacos que uniao a 

Observou, em relacao a tais aspectos, fonseca (1996, p. 92): "Sua vinculacao com as estruturas universitaria e 

governamental, igualmente intensa e significativa, apresentava-se sob formas variadas. Alem do apoio financeiro 

e material do MEC e pelas IFES, que incluia o facil oferecimento de bolsas de estudo para funcionarios, 

notadamente para aqueles lotados nas universidades do nordeste, mais inseridas no tradicional esquema de 

clientelismo politico.Havia pois uma intima relacao que ligava a FASUBRA as estruturas do poder institucional. 

Por exemplo, o assessor juridico da Federacao era funcionario da Assessoria de Seguranca e Informacao de sua 

Universidade, organismo de espionagem vinculado aos orgao de repressao politica do regime militar, incrustado 

nas IFES pelo Decreto-Lei n° 200, de 1967, em cumprimento do disposto no Ato Institucional n° 4". _ 
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Federacao as estruturas de mando, a profunda intolerancia de seus 

dirigentes quanto a proposicoes de conteudo critico as administracoes 

universitarias e de governo, sempre refutadas e isoladas do processo de 

debates e de resolucoes. (FONSECA, 1996, p. 92). 

No entanto, a decada de 1980 estava chegando e com ela suas mudancas, repercutindo 

na FASUBRA, que dai por diante sofrera uma guinada de 180 graus, direcionando-se, 

juntamente com outros movimentos sociais e sindicais, para uma vertente de perfil mais 

sindical, minimizando o seu carater assistencialista. 

Os principals marcos de referenda dessa virada, na FASUBRA, sao, a saber: a) o 

ascenso do novo sindicalismo; b) a reconstrucao da UNE, segmento importante na conducao 

das lutas por uma universidade de boa qualidade, Publica e gratuita; e c) o surgimento do 

movimento docente, tendo como coroamento a criacao do ANDES-SN. 

Os servidores das IFES, agora operando no ambito da FASUBRA, buscaram se 

organizar em agrupamentos de oposicao aos dirigentes mais conservadores, no intuito de se 

apropriarem, uma a uma, de "suas entidades de representacao, imprimindo-lhes um perfil de 

carater mais sindical." (FONSECA, 1996, p. 94). 

No ambito da FASUBRA essa "corrente opositora" tera como micleo apenas 4 

representantes de Associacoes, ASUFSC, ASUFF, ASUMG e ASUFBA. Estas foram capazes 

de "produzirem um efeito tensionador em meio ao marasmo dominante e geraram rupturas 

importantes." (FONSECA, 1996, p. 95). 

Dois momentos marcaram esse processo. O primeiro foi a aprovacao de uma proposta, 

durante a realizacao do VII I Encontro Nacional da FASUBRA, em Julho de 1982, na Cidade 

de Uberlandia, que defendia a convocacao do I Congresso Nacional da FASUBRA, onde 

deveria ser eleito sua nova diretoria, pondo fim "ao jogo de cartas marcadas que caracterizava 

o funcionamento das instancias da Entidade e a confinava num imobilismo deliberado." 

(FONSECA, 1996, p. 95). Ante a todo um processo protelatbrio daqueles que se mantinham 

no poder, esse Congresso so viria a ocorrer, depois de uma intensa pressao dos setores 

oposicionistas, em Janeiro de 1984. 

O segundo momento, que marcou decisivamente os novos rumos que a Federacao e os 

servidores das IFES iriam tomar, foi a realizacao da primeira campanha reivindicatbria por 

melhores salarios no segmento, realizada em novembro de 1982. E bom lembrarmos que essa 

• • • * 75 

demanda surgiu no V I I Encontro Nacional ocorrido em Santa Maria, em Janeiro de 1982 . 

7 5 Assim pontua Fonseca (1996, p. 96): " Reunido na capital do Rio Grande do Norte, em Outubro de 1982, o 

Conselho de representantes aprova a criacao de uma Coordenacao Nacional da Campanha Salarial, integrada por 
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Desta inedita Campanha Salarial, com a negativa do MEC em atender as demandas e das 

evasivas das autoridades Federais, a FASUBRA e mais 16 Associacoes aprovam um 

documento, a "Declaracao de Belo Horizonte", considerado "o primeiro documento de 

orientacao politica de alcance nacional produzido e encaminhado pela Federacao" 

(FONSECA, 1996, p. 97), o qual, alem de analisar as negociacoes com o MEC, propos a 

criacao de uma Coordenacao Nacional da Campanha Salarial e a formacao de "um Comando 

Nacional de Greve instalado permanentemente em Brasilia, composto pelo presidente da 

FASUBRA, Bahia, Minas Gerais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA St  Catarina, Federal Fluminense, Federal do Rio de 

Janeiro, Goias e Paraiba"
76

 (FONSECA, 1996, p. 97) dando inicio, no contexto do segmento 

dos tecnicos administrativos, a primeira greve nacional. 

Vale lembrar que, apesar da derrota que os servidores sofreram quanto ao atendimento 

de suas reivindicacbes econbmicas, o saldo politico deste movimento foi de inestimavel valor, 

pois 

Logrou agrupar em ambito nacional diversas novas liderancas que 

emergiram nas IFE. Foi assim ampliado grandemente e consolidado em 

definitivo o campo das oposicoes que transformaria o carater das Entidades 

de representacao dos funcionarios, suplantando suas direcoes tradicionais 

agora fortalecidas, mais articuladas e solidamente investida da 

representatividade conquistada junto aos milhares de servidores. 

(FONSECA, 1996, p. 102). 

O impacto da ascensao das oposicoes na Federacao, como de resto, nas Associacoes 

de Base, logo se fez sentir, com a oposicao avancando na ocupacao dos espacos politicos no 

interior da Federacao e intensificando o enfrentamento com as direcoes tradicionais, 
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despreparadas e avessas as demandas que estavam postas . 

O ano de 1983 marcou uma fase decisiva na vida politica nacional, pois, diversos 

segmentos das classes trabalhadoras, mobilizados em luta contra a politica economica do 

regime militar, que entrava em crise, alcaram um patamar de organizacao e estruturacao de 

suas lutas, com a fundacao da Central Unica dos Trabalhadores, atraindo para a esta as 

categorias do Servico Publico Federal, 

representantes das Associacoes de Servidores das Universidades Federais de Sf Catarina, Paraiba, Minas Gerais 

e Rio Grande do Norte. Aprova tambem entrega da pauta de reivindicacoes ao Ministerio da Educacao, o que se 

daria no dia 20 de Outubro" 
7 6 Vale lembrar que a legislacao ate entao nao permitia a realizacao de greves, fazendo com que o movimento 

dos servidores das IFES utilizassem o eufemismo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA paralisacao para configurar o processo de paralisacao do 

trabalho. 
7 7 "No nivel das Associacoes de base, intensificaram-se as pressoes sobre muitos dirigentes, todos acuados em 

sua perplexidade ante o quadro inesperado da mobilizacao explosiva de seus "representados". Suas reacoes, 

ultimos sinais descontrolados, e por vezes pateticos, de um tempo que se acabava, em varios momentos deixaram 

transparecer o rancor que sentiam pela radicalidade que tomara de assaltos sua tranqilila e acomodada rotina, e 

que, em breve, os retiraria, implacavelmente, de seus postos "sindicais." (FONSECA, 1996, p. 102 -03). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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Cuja vanguarda serao as entidades dos setores da Educacao, notadamente as 

que representam os servidores docentes e tecnico-administrativos das 

Universidades Federais e da Saude e Previdencia. (FONSECA, 1996, p. 

103). 

Neste sentido, varios encontros nacionais foram realizados, com o intuito de organizar 

e aglutinar forcas, no seio de segmentos profissionais de servidores da uniao, que apenas 

tinham como vinculo comum a condicao de serem funcionarios da Uniao, para buscarem 

coletivamente, atraves de uma Campanha Salarial Conjunta, ganhos de ordem economico-

salariais. Apesar do fracasso em termos salariais, esta experiencia trouxe um amadurecimento 

politico a alguns segmentos que a integravam, inclusive aos servidores das IFES. 

Referenciados que estavam pelas bases, o movimento das oposicoes preparava-se 

para, de uma vez por todas, tomar legitimamente das maos dos dirigentes mais conservadores 

a direcao da FASUBRA, tendo como marco desta ruptura o seu I Congresso, protelado por 

mais de 2 anos, que se realizou em Janeiro de 1984, em Natal, no Rio Grande do Norte. 

Escritos numa chapa, 'Alternativa Democratica", e com o apoio da maioria dos delegados 

eleitos na sua base, propugnava: a) por uma FASUBRA mais voltada aos reclamos de sua 

base; b) mais comprometida com as mudancas no contexto social e na universidade: c) uma 

Federacao menos "cupulista". 

Os dirigentes da FASUBRA, inconformados com a perspectiva de derrota iminente, e 

em meio a uma serie de "manobras inidbneas" e de expedientes dolosos com vistas a realizar 

secretamente uma eleicao e empossar "uma nova diretoria da Federacao, perpetrando, desse 

modo, um golpe politico contra a instancia superior representada pelo Congresso em 

andamento" (op. cit. p. 108), foram superados, pois as eleicbes sao realizadas, nao sem muitas 

dificuldades, saindo vitoriosos por apenas 1 voto a chapa da oposicao, liderada pela 

representante da Associacao dos Servidores da Universidade Federal da Bahia - ASUFBA, 

Vania Galvao. O resultado expressava a mudanca na correlacao de forcas "montada 

originalmente para referendar, sem problemas, a chapa da situacao , liderada por Nelson 

Calixto, integrante da diretoria da Associacao dos Servidores da Universidade Federal da 

Paraiba." (FONSECA, 1996, p. 108). 

Essa pagina histbrica da FASUBRA e dos servidores tecnico-administrativos apontara 

novos rumos na sua auto-organizacao associativa, fazendo com que, durante toda a decada de 

1980 em diante, os servidores tenham passado a desenvolver umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA praxis "atraves da qual 

buscarao, coletivamente, consolidar a transformacao do carater de suas entidades de 
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representacao"" , como tambem propor novas questoes, cuja centralidade estara no anseio de 

possuir uma identidade social nova, uma identificacao que os libere, junto a sociedade e a 

coletividade universitaria "do estigma da irrelevancia, da subalternidade, da reducao a 

condicao uniforme de trabalhadores de segunda classe." (FONSECA, 1996, p. 92). 
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5 O SINTESPB 

5 . 1 - 0 Ensino Superior Publico na Paraiba 

O Ensino Superior na Paraiba confunde-se com a propria histbria da criacao da UFPB. 

Em 1934, foi criada a primeira escola de nivel superior da Paraiba - a Escola de Agronomia 

do Nordeste no Municipio de Areia, no Brejo Paraibano, quando as tendencias profissionais 

da comunidade orientavam-se "para Medicina, Advocacia ou Sacerdbcio, carreiras ja 

tradicionais entre familias da classe dominante rural e aquela altura aspiracbes dos setores de 

classe media da populacao." (LIMEIRA ; FORMIGA, 1986). Justamente apos a fundacao 

desta unidade de ensino superior abrir-se-ia a perspectiva de criacao de outras escolas 

isoladas, o que, no entanto, somente iria acontecer a partir de 1947 com a fundacao da 

Faculdade de Ciencias Econbmicas, em Joao Pessoa. 

Apesar de todas as dificuldades, dos entraves burocraticos e das imposicbes politico-

partidarias, caracteristica da nova ordem que se estabeleceu pbs-30, em que pese os fortes 

resquicios do antigo modelo politico, mormente no Nordeste, "onde o coronelismo, o 

clientelismo, a troca de favores ainda se conservariam por muito tempo, nos tracos gerais dos 

procedimentos politicos" (LIMEIRA ; FORMIGA, 1986), a dinamica de criacao de novos 

cursos tecnicos e cursos humanisticos de nivel superior havia, definitivamente, se 

estabelecido. Nao obstante, 

a criacao dos primeiros cursos superiores na Paraiba tinha ficado a deriva de 

situacoes politico-partidarias, o profissional vivia mais ao sabor da politica 

de que ao sabor de sua profissao, desvinculado de sua vocacao, de sua 

profissao, de si mesmo. (LIMEIRA ; FORMIGA, 1986, p.5). 

Quanto a Faculdade de Ciencias Econbmicas, criada em 1948, so veio a funcionar 

efetivamente em 1950. A criacao desta unidade de ensino e um marco divisbrio na cronologia 

da Historia do Ensino Superior na Paraiba, pois caracteriza-se como sendo a transicao para a 

fase do Ensino Superior, visto que ate entao so haviase tinha escolas de nivel medio. 

A decada seguinte (1950) foi proficua neste sentido, pois registra a criacao de quase 

todas as escolas isoladas que mais tarde delinearao o corpo da Universidade Estadual. 

Registra-se o aparecimento de varias Escolas Superiores e a criacao da propria Universidade. 

Neste sentido, o Governo Estadual visualiza projeto de criacao do ensino Superior na Paraiba 

e estabelece uma Comissao de Planejamento para tal fim, cujos membros, representantes das 
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diversas profissoes liberals, deveriam elaborar projetos e encaminhar sua operacionalizacao. 

(LIMEIRA ; FORMIGA, 1986). 

Nesse periodo, tambem foi fundada a Escola Politecnica de Campina Grande, com a 

intencao de "integracao no desenvolvimento tecnico-industrial do Estado", fazendo da Cidade 

um novo foco cientifico-cultural na Paraiba. Ess projeto contou desde o inicio com o respaldo 

do mundo dos negbcios financeiro-comerciais, de ambito local, que assumem um 

compromisso de colaboracao com a iniciativa. Neste sentido, mobilizam-se entidades 

particulares, federais e estaduais, que se beneficiam da realizacao do projeto. (LIMEIRA; 

FORMIGA, 1986, p.7). 

Veio nesta esteira a criacao, tambem na decada de 1950, mais precisamente em 1952, 

da Escola Superior de Engenharia e diversas outras Escolas, a exemplo da Faculdade de 

Direito, em 1951, da Faculdade de Medicina, da Escola de Servico Social, da FAFI 
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(Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Paraiba) , da Escola de Enfermagem, criada em 

1953, da Faculdade de Odontologia, em 1955, do Curso Superior de F armaria, em 1956. 

(LIMEIRA ; FORMIGA, 1986). 

Em um primeiro momento todas essas unidades de ensino superior, tanto as escolas 

oficiais quanto as particulares, sofriam carencias de variegados tipos, seja na estrutura fisico-

operacional, seja na manutencao do minimo para o funcionamento academico. 

A manutencao das escolas oficias se viabilizavam atraves dos governos 

estadual e federal, sendo que, no mais das vezes, as verbas federais 

advinham de atuacoes e esforcos politicos de parlamentares paraibanos no 

ambito do Legislativo estadual e do Congresso Nacional. A escassez de 

recursos da maioria das Escola seria um dos fatores de mobilizacao pela 

criacao da Universidade. (LIMEIRA ; FORMIGA, 1986, p. 16). 

Alem deste fator acima descrito, funcionaram como elementos propulsores da criacao 

da Universidade da Paraiba, em 1955, o aumento da demanda por profissionais de nivel 

superior nas diversas especialidades, como: Medicos, Odontblogos, Magisterio Secundarista, 

Advogados, Engenheiros, etc. (LIMEIRA ; FORMIGA, 1986). Isso posto, no ano de 1955, foi 

criada a Universidade da Paraiba, atraves da Lei Estadual n° 1.366, de 02 de dezembro, e 

Conforme nos lembra Limeira e Formiga (1986, p.09): "A Faculdade de Filosofia do Estado e a Faculdade de 

Direito, a ser criada depois, formaram o quadro das escolas que, alem das atribuicoes profissionalizantes 

especificas, e a fonte institucionalizada do "saber humanistico" que deve ser uma das qualidades para que se 

possa caracterizar o futuro componente da "inteligenzia". As profissoes medicas e juridicas caracterizam as 

familias da elite e ja nas decadas de 40 e 50 eram aspirac5es de familias com pretensoes a ascensao social". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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vindo posteriormente a ser federalizada atraves da Lei n° 3.835, de 13 de dezembro de 1960, 

passando a denominacao de Universidade Federal da Paraiba. (LIMEIRA ; FORMIGA, 

1986). 

Apos uma luta de varios anos, envolvendo a comunidade academica, a sociedade 

como um todo e a classe politica local, foi criada a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), com o desmembramento da Universidade Federal da Paraiba, atraves da Lei n° 

10.419, de 09 de abril de 2002. 

A situacao hoje do ensino superior publico no Estado da Paraiba, de alguma forma, 

acompanha a tendencia do ensino superior a nivel nacional, ja que o projeto de Educacao de 

nivel superior do Governo Federal serve como ponto de referenda para o incremento de 

politicas educacionais que sao aplicadas as demais unidades da Federacao. 

Atualmente a rede de Ensino superior publico na Paraiba e composta por tres 

Universidades publicas, duas Federais (IFES) e uma Estadual (IEES). As duas primeiras sao a 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB) e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CAMPINA GRANDE (UFCG) e a Instituicao Estadual e a UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAIBA (UEPB). 

Todas concebidas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA multi-campi, espraiando-se por quase todo o territbrio 

Paraibano, ocupam um espaco privilegiado de formacao de mao-de-obra qualificada e de 

geracao de conhecimentos tecnico-cientificos, mormente numa regiao tao carente de impulsos 

para o desenvolvimento, quanto a Paraiba. Essas unidades de Ensino superior delimitam um 

territbrio abrangente quanto as suas atuacbes academicas, cientificas e de intervencao na 

realidade paraibana como um todo. 

A UFPB e composta por quatro Campi. O Campus I (JOAO PESSOA) centraliza as 

funcbes Admini strati vas e Academicas, onde se situa a Reitoria e os demais orgaos da 

Burocracia da UFPB, os seus Conselhos Superiores (CONSEPE, CONSUNI), tanto quanto 

toda a parte operativa e de funcao gestora desta Unidade de Ensino. Os demais Campi (II, I I I , 

e IV) formam como que um leque de opcbes, no sentido da interiorizacao do ensino de nivel 

superior. O Campus I I (AREIA), juntamente com o Campus I I I (BANANEIRAS), compbem 

as opcbes especialmente orientadas as questoes agrarias, agricolas e de cooperativismo rural. 

O Campus IV (MAMANGUAPE/ RIO TINTO) e de recente criacao e esta ainda em franco 

processo de reafirmacao e concretizacao das acbes. 

A UFCG tambem acompanha o modelo multi-campi semelhantemente a UFPB, sendo 

estruturada em sete Campi, tendo como sede o Campus de Campina Grande , que centraliza as 

acbes academicas e tecnicas , orientando-as no sentido de cobrir, a partir de Campina Grande , 
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as regioes do Sertao, Curimatau, Agreste e Cariri ocidental. Efetivamente, abre as portas da 

geracao do conhecimento tecnico-cientifico no sentido das regioes mais interioranas do 

Estado da Paraiba. 

As acoes voltadas ao Ensino, Pesquisa e Extensao da UFCG sao implementadas nos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Campi de Campina Grande, Cuite, Sume, Patos, Souza, Cajazeiras, Pombal. Trata-se de um 

feito, no sentido de que mais e mais paraibanos dos mais diversos rincoes do Estado tenham a 

oportunidade de acesso ao ensino superior, trazendo, assim, para todas as regioes envolvidas, 

condicoes propicias para o desenvolvimento sustentavel e, consequentemente, uma melhoria 

de vida destas mesmas populacoes. 

No caso da unica unidade especializada de Ensino Superior Estadual - a UEPB, o 

sistema mantem-se o mesmo {multi-campi e multi-regiao), no qual se busca uma cobertura e 

uma abrangencia, em termos tecnico-cientifico e academico, semelhante as suas compares. 

Tendo como sede a cidade de Campina Grande, que detem o Campus I , parte-se em direcao a 

interiorizacao de suas acoes, para os seguintes municipios: Lagoa Seca {Campus II) , 

Guarabira {Campus III), Catole do Rocha {Campus IV), Joao Pessoa {Campus V), Monteiro 

{Campus VI), Patos {Campus VII) . 

Na Tabela 1 e possivel se ver a importancia em termos de insercao de cada 

universidade, com respeito ao numero de matriculas ofertadas, dentro, e claro, das 

especificidades e singularidades que as caracterizam. Conforme se percebe na Tabela, uma 

quantidade significativa de alunos matriculados na Graduacao sao oriundos da UFPB e da 

UEPB. No primeiro caso 43,77%, cerca de 30% do total do numero de matriculados no 1° 

semestre letivo de 2010. A UFCG fica na marca de 26,54% dos alunos de Graduacao. 

A situacao inverte-se quando a questao e a Pos-Graduacao. Percebe-se que as IFES 

tomam a dianteira, com a UFPB marcando cerca de 75% do total de alunos matriculados e a 

UFCG na marca de 15,74%. A UEPB mantem-se no patamar de 9,82%
79. Isto esta 

relacionado com o padrao de excelencia que as IFES conseguem manter nas Pos-Graduacoes, 

apesar da crise em que se abateu nestas ultimas decadas na Universidade Brasileira, fruto de 

uma politica educacional voltada aos interesses privados em detrimento dos verdadeiros 

interesses nacionais. 

No que diz respeito a participacao relativa em termos do total por nivel de Estudos, 

temos, conforme nos apresenta a Tabela 1 e o Grafico 1, o seguinte: 

7 9 Vale lembrar que esses modestos numeros apresentados pela UEPB, sao contabilizados incluindo Mestrados, 

Doutorados e Especializacoes. Os primeiros "stricto sensu" reconhecidos pela CAPES/MEC e interinstitucionais 

e os segundos sao especializacoes com carga horaria variando de 360 horas aula a 400 horas aula, levados a cabo 

em virtude de convenios inter-institucionais. 

i 
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Tabela 1 - QUANTIDADE E DISTRIBUigAO DE ALUNOS MATRICULADOS POR 

UNIVERSIDADE PUBLICA NA PARAIBA, GRADUACAO E POS-GRADUACAO PORPERIODO 

(2010) 

UNIVERSIDADES 
\ 1 \ ! 1 1)1 l s | ! n o s 

UNIVERSIDADES 
GRADUACAO POS-GRADUACAO (1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATOTAL 

QUANTIDADE 

Total 56.005 7.160 63.165 

UFPB 24.512 5.330 29.842 

UFCG 14.864 1.127 15.991 

UEPB 16.629 703 17.332 

D I S T R I B U I C A O ( % ) 

Total 100,00 100,00 100,00 

UFPB 43,77 74,44 47,24 

UFCG 26,54 15,74 25,32 

UEPB 29,69 9,82 27,44 

(1) DADOS DA POS-GRADUACAO DA UFCG REFERENTES A DE272009 

FONTES: UFPB, UFCG, UEPB. 

FONTES: UFPB, UFCG, UEPB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 



133 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ORAPKO 1-A D«TR»U»eAOOASUWVKR»OA068 
Wiftt4CA* *MA WRAifta, StGytOOO TOTAL t» 

UEPB 

2 7 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 8 * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• U F P B 

• U F C G 

• U E P B 

FONTES: UFPB, UFCG, UEPB. 

Percebe-se que, quando tomamos pelo total a grande maioria daqueles que freqiientam 

as universidades Publicas na Paraiba, estao no inicio da formacao de nivel superior - a 

Graduacao - cerca de 89% do total de matriculados em 2010, restando apenas 11% que sao 

atribuidos a Pos-Graduaeao. 

Esse expressivo percentual de alunos matriculados na Graduacao em contraposicao ao 

percentual visto na Pos-Graduacao revelam muito mais que uma tendencia a se buscar a 

insercao de parcelas da populacao, antes alijadas dos beneficios sociais, e mais uma 

massificacao do Ensino Superior no pais, fruto de politicas publicas voltadas a inclusao no 

setor educacional. 

Ainda no tocante ao total de alunos matriculados, nas universidades publicas no 

Estado temos que, a UFPB mantem-se num patamar de 48% destas matriculas, vindo a UEPB 

com 27% e a UFCG com 25%. 

Essa realidade nao anda longe das IES publicas, sejam elas Federals, Estaduais ou 

Municipais. No caso da Paraiba, junto com a determinacao para que se aumente o n° de 

alunos que ingressam nas tres Universidades Publicas do Estado, cresce com ele, conforme 

explicitou Bosi (2006, p. 45), "Intensificacao do trabalho, a flexibilizacao e estagnacao dos 

salarios, a subtracao de direitos sociais (ou a sua relativizacao) e o aumento da produtividade 

e dos niveis de exigencias institucionais", elementos esses que somados a outros levam a 

condicao de trabalho do docente a rapida e inexoravel precarizacao. Os dados das Tabelas 2 e 

o Grafico 2 abaixo nos apresentam essa realidade 
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Tabela 2 - QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DE ALUNOS MATRICULADOS POR NUMERO 

DE DOCENTES NAS IFES, PERIODO(2010) 

UNIVERSIDADES 
NIVEL DE ESTUDOS RELACAO 

GRADUACAO 1 POS-GRADUACAO | TOTAL ALUNOS/DOCENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total 

UFPB 

UFCG 

Total 

UFPB 

UFCG 

QUANTIDADE 

39.376 6.472 

24.512 5330 

14.864 1.127 

Distribuica o (%) 

100,00 100,00 

62,25 82,35 

37,75 17,41 

45.848 

29.842 

15.991 

100,00 

65,09 

53,59 

14,82 

15,53 

13,64 

FONTES: UFPB, UFCG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G R A F I C 0 2 - D I S T R I B U I C A O D E A L U N O S M A T R I C U L A D O S 

P O R N ° D E D O C E N T E S N A S I F E S ( 2 0 1 0 ) 

5 0 % 

7% 

43% 
I B G R A D U A Q A O 

I B P O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS - G R A D U A C A O 

D T O T A L 

FONTES: UFPB, UFCG . 

Pela analise da tabela acima e do seu grafico, percebe-se que 43% dos ingressos nas 

IFES (Instituicoes Federals de Ensino Superior) na Paraiba da-se na Graduacao e que apenas 

7% sao creditados a Pos- Graduacao, o que por si so ja nos da uma ideia de como esses 

fatores repercutem na base do Sistema de Ensino Superior no Pais, seguindo-se a logica do 

PDE e do REUNI, conforme determina o Governo Federal para o setor de Educacao Superior. 

Ao observamos o nivel de titulacao nas IFES na Paraiba, vamos perceber que estas se 

mantem no padrao das demais Universidades Federais no Pais, com predominancia de 

Mestres e Doutores, conforme Tabela 3 e Grafico 3 abaixo. 
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Tabela 3 QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DE PROFESSORES NAS UNIVERSIDADES PUBLICAS 

FEDERAIS NA PARAIBA, SEGUNDO A CATEGORIA (2010) 

i rMi\/T?PQir\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A r \ P TITULACAO 

UINI VElVJlL/AL/c, UINI VElVJlL/AL/c, AUX1L1AR ASSISTENTE ADJUNTO TITULAR ASSOCIADO TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUANTIDADE 

Total 194 936 1.405 40 518 3.093 

UFPB 68 569 919 16 349 1.921 

UFCG 126 367 486 24 169 1.172 

Distribuicao (%) 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

UFPB 35,05 60,79 65,41 40,00 67,37 -

UFCG 64,95 39,21 34,59 60,00 32,63 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

FONTES: UFPB, UFCG . 

FONTES: UFPB, UFCG . 

Ha, pois, para Assistentes e Adjuntos, que requerem, respectivamente, a Titulacao de 

Mestre e Doutor, um percentual do total que gira em torno de 15% e 23%, respectivamente. 

Com uma leve predominancia da UFPB no caso de Adjuntos, Assistentes e Associados, com 

uma distribuicao de 65,41%, 60,79% e 67,37, respectivamente, em relacao ao total de 

Docentes da UFPB. 

Ao nos debrucarmos sobre o perfil do corpo docente das tres Universidades Publicas 

da Paraiba, vamos encontrar tambem um panorama aproximado daquilo que ocorre em outras 

Universidades no Pais. As Tabelas 4 e 5 e os Graficos 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5, 5-A, 5-B, 5-C, 

espelham bem esta realidade local. No que pertine a Jornada de Trabalho, na tabela abaixo, 

temos a seguinte situacao 

I 
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Tabela 4 - QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DE PROFESSORES NAS UNIVERSIDADES 

PUBLICAS NA PARAIBA, SEGUNDO A JORNADA DE TRABALHO (2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADES 

JORNADA 

UNIVERSIDADES T-20 T-40 RETIDE (DE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUANTIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOTAL 337 768 3.529 

UFPB 119 164 1638 

UFCG 153 15 1.004 

UEPB 65 589 887 

DISTRIBUICAO (%) 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

UFPB 35,31 21,35 46,42 

UFCG 45,40 1,95 28,45 

UEPB 19,29 76,69 25,13 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

GRAFICO 4 -A - DISTRBUICAO DOS D O C E N T E S NA U F P B , POR 

JORNADA DE TRABAHO (2010) 

• RETIDE (DE) 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

i 
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FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

Conforme nos mostra os dados acima, tanto a UFPB quanta UFCG tem uma Jornada 

de trabalho dos docentes com dedicacao exclusiva em 85% e 86%, respectivamente, o que 

demonstra uma certa regularidade no cumprimento das suas finalidades e na 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensao. Ja no que diz respeito a jornadas T-20 e 

T-40, ambas mantem um comportamento semelhante, evidenciando-se a UFCG com um 

percentual de T-20 em 13%, levemente mais elevado. 

Quanta a UEPB, percebemos uma grande variacao, com uma queda acentuada tanto 

no caso do Retide (DE), como uma forte acentuacao no formato T-40, sugerindo indicios de 

que as condicoes de trabalho dos docentes desta unidade de ensino podem ser mais 

precarizadas, com um grau de flexibilizacao maior. No geral, ha um predominio da Dedicacao 

Exclusiva (DE), na ordem de 76% do total de docentes por Jornada de trabalho. 

No caso do Regime de Contratacao, a situacao e descrita pela Tabela 5 e demais 

Graficos abaixo 
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Tabela 5 - QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DE PROFESSORES NAS UNIVERSIDADES 

PUBLICAS N A PARAIBA, SEGUNDO O REGIME DE CONTRATACAO (2010) 

UNIVERSIDADE 
REGIME DE CONTRATACAO 

UNIVERSIDADE 
TOTAL I SI M l I \R|() NAO-ESTATUTARIO SUBSTITUTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUANTIDADE 

T O T A L 4.775 4.268 7 500 

UFPB 2.007 1.921 0 86 

UFCG 1.229 1.172 0 57 

UEPB 1.539 1.175 7 357 

DISTRIBUICAO (%) 

Total 100,0 89,4 0,1 10,5 

UFPB 100,0 95,7 0,0 4,3 

UFCG 100,0 95,4 0,0 4,6 

UEPB 100,0 76,3 0,5 23,2 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

GRAFICOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5- DISTRIBUICAO l)l PROFESSORES PUBLICOS DE 

NJVFX SUPERIOR,SEGUNDO REGIME DE CONTRATACAO ( 2010 ) 

• E S T A T U T A R I O 

• N A O - H U I I T A R D 

a s u B S T i m r o 

10% »•/. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

G R A F I C O 5 - A D I S T R I B U I C A O D E P R O F E S S O R E S D A U F P B , 

S E G U N D O R E G I M E D E C O N T R A T A C A O 

E S T A T U T A R I O 

N A O - E S T A T U T A R I 

• S U B S T I T U T O 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 
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G R A F I C O 5 - B D I S T R I B U I C A O D E P R O F E S S O R E S D A U F C G , 

S E G U N D O R E G I M E D E C O N T R A T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• E S T A T U T A R I O 

• N A O - E S T A T U T A R I O 

• S U B S T I T U T O 

5%0% 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

G R A F I C O 5 - C D I S T R I B U I C A O D E P R O F E S S O R E S D A U E P B , 

S E G U N D O R E G I M E D E C O N T R A T A C A O 

77% 

23% 

• E S T A T U T A R I O 

• N A O - E S T A T U T A R I O 

• S U B S T I T U T O 

FONTES: UFPB, UFCG e UEPB. 

No compute- geral, todas as Universidades Publicas na Paraiba apresentam no quesito 

Regime de Contratacao a figura do docente Estatutario, com um percentual de cerca de 90% 

da forca de trabalho docente, ficando apenas 10% no regime de docencia substituta. No 

entanto, quando desagregamos estes dados por Unidade de Ensino, a UFPB tem nos seus 

quadros a quase totalidade de docentes regidos por algum diploma legal, 96%, com o 

percentual referente ao Professor substituto girando ai em torno de 4%, o que afugentaria, em 

tese, o fantasma da precarizacao das condicao de docencia. Na UFCG, esse percentual 

continua bastante alto, 95% de professores estatutarios, com 5% de contratos por substituicao 

docente. 

Contudo, no caso da UEPB, a situacao muda drasticamente, ja que o percentual de 

professores com vinculos efetivos cai para 77%, tendo a parcela de contratos por substituicao 

crescido para 23% (quase % da forca de trabalho docente). Esse dado preocupa, haja vista, 

que nos aproximamos da media nacional, que e de 30% dos cargos de docentes nas 

instituicdes de Nivel Superior (ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO 

SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p. 25), implicando assim um processo em ascensao de 
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precarizacao da forca de trabalho docente na UEPB. A esse respeito, os dados que a UEPB 

apresentam falam por si mesmos, conforme Tabela 6. 

Tabela 6 - QUANTIDADE E DISTRIBUICAO DE PROFESSORES 

N A UNIVERSIDADE ESTADUAL D A PARAIBA (UEPB), POR 

TITULACAO(2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T I T U L A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN° D E D O C E N T E S D I S T R I B U I C A O (%) 

GRADUADO 20 2,28 

ESPECIALISTA 112 12,79 

ADJUNTO 7 0,80 

DOUTOR 249 28,42 

TITULAR 90 10,27 

MESTRE 396 45,21 

ASSISTENTE 2 0,23 

T O T A L 876 100,00 
FONTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB/SRH 

A Tabela 6 acima nos mostra que na UEPB, cerca de 29% do quantitative de docentes 

tem titulacao de Doutor e 45,21% tendo de Mestre, o que demonstra um bom padrao de 

qualificacao da mao de obra docente nesta instituicao de Ensino. Contudo, quando focamos 

no numero de alunos por docentes, conforme nos mostra a Tabela 7, vemos uma relacao 

aluno/docente excessivamente alta, ultrapassando, inclusive, a meta do REUNI, quando 

estabelece um numero em torno de 18 alunos por professor. (ASSOCIACAO NACIONAL 

DE DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007, p. 16). 

Tabela 7 - QUANTIDADE E DISTRIBUigAO DE ALUNOS MATRICULADOS POR 

NUMERO DE DOCENTES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA PERIODO 

(2010) 

UNIVERSIDADE 
NIVEL DE ESTUDOS 

GRADUACAO POS-GRADUACAO TOTAL 

RELACAO 

ALUNOS/DOCENTE 

UEPB 16.629 703 17.332 19,79 

FONTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB/SRH 

Na verdade, em virtude disto, as condicoes de trabalho do docente de nivel superior na 

UEPB, salvo melhor juizo, tendem a se deteriorar, precarizando-se, tanto no que se refere a 

i 
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Jornada de Trabalho, conforme visto acima, como em relacao a quantidade de alunos por cada 

docente. Diga-se de passagem, o professor de Graduacao cumpre um papel de fundamental 

importancia, pois, no caso da UEPB, alem da relacao aluno/docente ser elevada. 

Efetivamente os docentes das IFES Paraibanas tambem nao estao infensos a essa 

problematica, pois, apesar da relacao aluno/docente nas IFES paraibanas se situarem ao redor 

da media nacional - 13% (ASSOCIACAO NACIONAL DE DOCENTES DE ENSINO 

SUPERIOR-SN - (ANDES-SN), 2007), ainda assim, o numero de alunos por classe tambem 

mantem-se alto, em virtude de uma serie de atividades que os docentes efetivos tem a 

cumprir, como: fazer pesquisas, executar tarefas administrativas, supervisionar atividades de 

extensao, etc. Ou seja, em ultima instancia, as condicoes de trabalho de uns e de outros 

tendem a se desgastarem em um ciclo de precarizacoes sem fim. Finalmente, a esse respeito, 

oucamos das liderancas, representantes sindicais dos professores da UEPB, UFCG e UFPB, 

os quais se posicionaram de uma forma bem especifica em relacao as condicoes de trabalho 

docente nas instituicoes que representam: 

A gente tem enfrentado muita luta. A Paraiba nao estava descolada das 

grandes investidas do projeto neoliberal que estava sendo implementado no 

Brasil. Os governos estaduais se afinaram com o projeto Macro. Qualquer 

proposta que previa a melhoria da qualidade de ensino de nivel superior, 

sempre foi tratado como algo superfluo, secundario. Aqui no estado, quern 

mais trabalhou pelo projeto neoliberal, foi o governo Jose Maranhao. Nos 

chegamos a quase 50% nesta universidade de contratos precarios, de 

docentes substitutos, visitantes e denunciamos isso. Conquistamos o 

concurso publico. Alem do mais, tinhamos as piores condicoes de trabalho, 

voce nao tinha sala, carteira, o giz , o pincel, o computador, voce nao tinha 

nada, e o docente so tinha a voz e a coragem de lutar por melhores 

condicoes salariais. Queriamos o fim da precarizacao dentro desta 

universidade. (Entrevistado 9, 2010). 

Este "pano de fundo" mostra bem como a UEPB atravessou os anos FHC, com a 

politica de desestmturacao da Educacao em geral, e da Educacao Superior mais 

especificamente. 

Alem da carga horaria alta, tendo obrigacao de pegar sete ou oito disciplinas 

diferentes, aumento da perseguicao, as ameacas, a falta de valorizacao com 

o outro enquanto colega. O docente que nao tem seus instrumentos de 

trabalho, computador e sua manutencao, condicao de programar a aula, 

fazer transparencia, sem um ambiente para estudo e compra de livros. Nos 

melhoramos muito as condicoes de trabalho do docente, contudo, nao 

podemos dizer que a precarizacao ja acabou. o docente se quiser manter um 

curriculo minimamente competitive, deve bancar com suas proprias 

condicoes porque a UEPB ainda nao pode cobrir a totalidade da demanda 

de seus docentes. (Entrevistado 9, 2010). 
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Percebe-se, nesta fala, que, no entendimento da referida lideranca, a luta por melhores 

condicoes de trabalho na UEPB passa necessariamente por uma mobilizacao de toda a 

categoria no sentido de arrancar essas melhorias das autoridades governamentais. 

As condicoes de trabalho levam a depressao e a uma serie de doencas 

psicossomaticas, de fundo nervoso, em virtude das condic5es objetivas de 

trabalho que nao sao, ainda, satisfatorias. O combate da precarizacao passa 

pela busca das condicoes dignas de trabalho. o docente e um dos 

profissionais que leva trabalho para casa, trabalha em casa com as 

obrigacoes da universidade. Produz o livro, o texto, o artigo, que viaja ele 

tem que ter uma condicao digna. A UEPB tem muitas dificuldades em 

oferecer isso. O Reuni chegou ai, com as propostas de contrato de trabalho 

uma das mais perversas. A ampliacao do ensino superior e feita sem a 

necessaria qualidade, que so serve aos interesses dos politicos, seguindo 

uma logica perversa imposta por instituicoes como o Banco mundial, OMC, 

etc. O trabalho do professor substitute sempre foi precario e a gente defende 

isonomia entre o professor substituto e o da ativa. (Entrevistado 9, 2010). 

A i vemos quanto a condicao objetiva do trabalho influi nas condicoes subjetivas do 

trabalhador, no caso o docente, que tem, conforme nos apresenta essa lideranca, por forca da 

precarizacao das suas atividades, adoecido, alterando-lhe as condicoes de saude e sua 

qualidade de vida. 

Ha um acompanhamento sistematico do sindicato quanto a precarizacao no 

ambito da UEPB, nos avancamos muito em relacao a isso nestes ultimos 

cinco anos, avancamos na politica salarial, na contratacao de docentes, mas 

ainda temos muito o que fazer. No momento atual a UEPB tem avancado, 

tem buscado melhorar. (Entrevistado 9, 2010). 

Neste trecho percebe-se a preocupacao dessa lideranca sindical com as questoes 

referentes a autonomia universitaria da UEPB
8 0

 e com a questao da qualidade da expansao do 

ensino superior. A precarizacao e uma preocupacao constante no pensar desta lideranca, pois, 

a qualidade do Ensino de nivel Superior esta intimamente relacionada com as questoes de 

autonomia da Instituicao. 

Tentaram transformar a UEPB em OS (organizacao social) e nos nao 

permitimos, tentaram inserir nossa Universidade dentro de um padrao de 

excelencia, com o fechamento de algunszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campi, nos nao permitimos, 

tentaram criar um novo tipo de contrato de trabalho nos nao permitimos 

Nem sempre aquilo que LULA tem feito nas Federais, tem conseguido 

impor nas estaduais, pois as estaduais tem na sua estrutura de autonomia 

uma blindagem Houve uma tentativa do atual governo no sentido de retirar 

16 milhoes do orcamento da UEPB, mas nao conseguiu, e o governo 

recuou, por resistencia do sindicato e da categoria. Acho que o REUNI 

precisa ser reavaliado, a expansao da UEPB tem de ser reavaliada, a 

8 0 A proposito da questao da autonomia da UEPB, foi publicada no Diario Oficial do Estado da Paraiba ato do 

poder Executivo que dispoe sobre a autonomia da Universidade Estadual da Paraiba e da outras providencias, ato 

este materializado na publicacao da Lei n° 7.643, de 06/08/2004 que preve a autonomia didatico-cientifica, 

administrativa e de gestao financeira e patrimonial. 
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expansao da Universidade Publica deve ser avaliada. (Entrevistado 9, 
2010). 

O entendimento e a visao das questoes politicas que giram em torno do universo do 

trabalho docente, notadamente na UFCG, apresentado por uma lideranca sindical ligada a 

ADUFCG, nos remetem a uma postura mais politica e socialmente mais engajada naquilo que 

diz respeito as questoes do mundo de trabalho do docente. 

Marca-se num processo politico mais geral, e importante ver o processo 

politico mais de perto vive-se um paradoxo na UFCG, por um lado tem-se 

uma mudanca nas relacoes de trabalho, por forca da hegemonia do 

pensamento neoliberal, no conjunto da sociedade. Todas essas IFES, tem 

uma situacao muito particular, porque as IFES, sao so uma parte das 

universidade publicas do Brasil, 70% do ensino superior e privado, 

enquanto 30% e publico. No caso do programa do governo federal o Reuni 

, por um lado tem um elemento da expansao da massa de estudantes. Essa 

expansao para voce poder receber o recurso do REUNI, os reitores tem que 

assinar um termo de compromisso junto ao Ministerio da Educacao, se 

comprometendo com metas que sao muito dificeis de atingir, caso nao se 

lance mao de precarizar as formas de trabalho dos professores. Mas esse 

tipo de politica, diferenciada, desigual, mas combinada, faz com que dentro 

da Universidade, existam setores vinculados ao capital privado, e outros 

setores em geral, como as ciencias humanas, que vivem uma situacao de 

precarizacao constante. (Entrevistado 10, 2010). 

De acordo com a lideranca anterior e esta, a questao do aumento da carga de trabalho 

do docente e funcao direta das politicas governamentais, tipo REUNI, etc, que impoem um 

padrao nao de qualidade, mas sim de quantidade no cumprimento de metas, "bastante 

dificeis", conforme avalia. Sao medidas que acabam por trazer mais precariedade para o 

trabalho docente 

No caso da UFCG, existem problemas de infra-estrutura, esta ocorrendo um 

aumento da quantidade de alunos por professores, sem haver uma melhor 

condicao de trabalho academico. O problema e, como fazer uma expansao 

com qualidade, para que todos possam estudar. Porque se nao fizermos na 

perspectiva de incluir, estaremos excluindo. voce tem que fazer muito mais 

coisa, em piores condicoes de trabalho .A quantidade e um problema, mas, 

paralelamente a isto, os organismos de financiamento (CNPQ, CAPES, etc.) 

exigem uma produtividade, que na verdade esta quantificada e nao 

qualificada, o que importa mais e a quantidade de coisas que se faz e nao a 

qualidade daquilo que se tem. Ninguem pode ser contra as pesquisas dos 

professores, e que as pesquisas dos professores esteja no site. A quantidade 

de alunos e exigencia para se renovar o acordo do Reuni, como tambem o 

grau de aprovacao que e em termos de 90%. (Entrevistado 10, 2010). 
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Aqui se percebe claramente que os problemas da Universidade Publica Federal estao 

ligados ao "produtivismo" imperante no meio academico, onde o professor tem que cumprir 

uma agenda pesadissima. Se assim nao fizer, correra o risco de perder acento nas 

oportunidades de alavancar projetos de pesquisa junto aos orgao fomentadores, como CNPQ, 

CAPES, etc. O mesmo nos lembra tambem que, a medida que as condicoes de trabalho 

docente pioram, cai a qualidade de sua producao, seja de ensino, seja de pesquisa, pois, esse 

nao contara com tempo habil para cumprir todos os compromissos que a "agenda REUNI" 

exige dele. 

A luta do sindicato e por docentes efetivos, porque acreditamos que o 

docente tem que ter condicao de fazer ensino, pesquisa e extensao, o 

sindicato defende uma universidade publica referenciada no social e luta 

por manter concursos de prof, efetivos t-40, logicamente , na luta, nao 

diferenciamos nenhum trabalhador seja, das IFES, IEES e ate das IESP, 

pois, todos sao todos trabalhadores. Como integrar docentes que sao 

produtos dessa formacao mais academicista. Tem muitos docentes que nao 

se enxergam como trabalhadores, isto e um problema, pois, nao se 

enxergam como assalariados, e sao assalariados, relativamente bem 

remunerados, mas sao assalariados. A propria rotina de trabalho, a propria 

rotina individualista, produtivista faz que a pessoa nao tenha tempo pra se 

preocupar com alguma coisa que nao a produtividade. Tem muito 

financiamento que sao individuals e nao apenas por pesquisa. O 

neoliberalismo esta dentro da UFCG, nos concorremos por tudo. 

(Entrevistado 10, 2010). 

Aqui vemos importante debate que gira em torno da Universidade ideal para a 

sociedade, que seja referenciada no social. No entender do sindicalista docente, e necessario 

enfrentar o problema da desindentificacao do extrato de classe dos docentes com o resto da 

classe trabalhadora assalariada, em que pese os docentes tambem o serem. Notam-se os 

efeitos do individualismo e da "rotina produtivista", oriundos, segundo essa lideranca, dos 

valores do neoliberalismo insitos na UFCG. Essa seria a causa da ruptura na identidade de 

classe dos trabalhadores docentes desta Universidade. Nao ha, efetivamente, uma 

unanimidade quanto ao que diz respeito as questoes relativas ao REUNI, expansao da 

Universidade, precarizacao do trabalho docente, etc. Na opiniao de uma lideranca sindical da 

UFPB a questao assim se coloca: 

Nos estamos vivendo hoje um momento de expansao quantitativa da 

categoria docente, varios sao os professores novos que integraram a 

categoria desde 2007, varios sao os departamentos que mudaram. Veja bem, 

essa expansao e quantitativa, nos consideramos bem vinda, consideramos 

importante, nao so na UFPB, quanto nas outras Federais. Estamos vendo 

um momento de crescimento da Universidade, mais cursos de graduacao, 

isso eu acho algo extremante salutar esse momento que estamos vivendo, 
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mas , e um momento permeado por contradicoes, nao e univoco, nem sob as 

percepcoes a respeito do reuni, e nem sempre do ponto de vista qualitativo, 

mas eu acho que e um processo salutar. No mundo inteiro e no Brasil 

tambem, ha uma tendencia de haver uma superexploracao do trabalho 

intelectual isso nao e so com os docentes universitarios , mas os docentes 

tem um papel importante nisto, e ha uma certa desvalorizacao salarial do 

trabalho intelectual. Em termos universais e um processo mais anterior, os 

sociologos estudam um pouco isso, o desmonte do fordismo etc. 

(Entrevistado 11, 2010). 

Vamos entrar agora no Reuni, um aumento da intensificacao do trabalho 

docente, os compromissos, os relatorios, o aumento da carga horaria de sala 

de aula, de orientacao o ritmo do nosso trabalho aumentou muito, e que me 

impressiona e que a aceleracao do ritmo de trabalho, nos ultimos anos, tem 

dado saltos, esse fenomeno de intensificacao do trabalho, e de 04 a 05 anos 

atras. Isso esta no corpus do Reuni, a medida do estabeleceu a categoria do 

Professor equivalente ha uma certa tendencia de flexibilizacao do retide, O 

retide e que garante o ensino, a pesquisa e a extensao na Universidade. 

Houve um certo incentivo do governo, do MEC, no sentido de flexibilizar a 

contratacao do retide, para T-40 ou T-20, T-40. Houve um estimulo de 

contratar professores T-20, pra subir pra T-40, que, via de regra, nao vai se 

dedicar a carreira universitaria, podendo ter outros empregos, em outras 

instituicoes. Tambem e um fenomeno dos ultimos anos. esses regimes, sao 

regimes de trabalho precario, que e diferente da DE. (Entrevistado 11, 

2010). 

Em relacao a posicao desta lideranca da UFPB, ligada a ADUFPB, a expansao e 

salutar, mesmo com uma "certa desvalorizacao salarial do trabalho intelectual", o que no seu 

entender faz parte de um contexto maior no qual se incluem os docentes. No entanto, 

reconhece que essa mesma expansao traz uma sobrecarga de trabalho para o docente e 

contribui para uma maior flexibilizacao dos contratos de trabalho, o que em certo sentido 

devera precarizar mais ainda a condicao de trabalho na academia. 

5.2 - A Trajetoria Historica do SINTESPB 

O SINTESPB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR 

DA PARAIBA e uma entidade que congrega os servidores tecnico-administrativos da UFPB 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA), da UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CAMPINA GRANDE) e da UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA), 

com sede na Capital do Estado da Paraiba - Joao Pessoa, tendo na sua base social atualmente 

4.784 servidores, conforme Quadro 01 abaixo, incluindo aposentados e pensionistas, 

distribuidos nos diversoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campi destas tres unidades de ensino. E uma entidade de base 
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estadual e conta ainda com 6 secretarias sindicais localizadas nos municipios de Areia, 

Bananeiras, Patos, Souza, Cajazeiras e Campina Grande. 

QUADRO 1 FILIADOS - SINTESPB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S E C R E T A R I A S O C I O S 1 

P E N S T O T A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joao Pessoa 3091 74 3165 

Campina 885 44 929 

Areia 250 6 256 

Bananeiras 179 5 184 

Cajazeiras 65 65 

Sousa 47 47 

Patos 118 118 

Pombal 20 

4 6 5 5 129 

20 

4784 

FONTE: SINTESPB - Estimativa referente a Jan/2010 

1 inclui filiados ativos e aposentados 

A entidade tem nos seus quadros de filiados, desde servidores de nivel medio ate 

servidores de nivel superior. Atualmente conta com uma diretoria composta por um presidente 

e secretarios distribuidos nas diversas secretarias sindicais. A entidade e filiada a FASUBRA 

- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE SERVIDORES DAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS. 

O sindicato participa ativamente da representacao e defesa dos interesses mais 

imediatos dos seus filiados, tanto quanto nas lutas mais gerais e historicas, quando se une as 

outras entidades sindicais na defesa dos interesses coletivos dos SPF's - Servidores Piiblicos 

Federals. 

A historia da fundacao do SINTESPB confundi-se com a historia do ressurgimento 

das lutas pela redemocratizacao do Brasil, nos idos dos anos 1980. Existia ate aquele 

momento a Associacao de Servidores Federals na Paraiba (ASUFEP), tendo como missao 

representar diversos segmentos do servico publico federal, incluindo os servidores da UFPB, 

aqui incluidos professores e tecnico-administrativos. 

Na seqiiencia, na Universidade Federal da Paraiba, um grupo de funcionarios funda 

uma associacao de carater sindical, que pretendia irmana-se junto a outras associacoes 

congeneres no pais, com o intuito de lutar por uma melhor participacao politica dos 

funcionarios da UFPB quanto aos destinos da Universidade, assim como em relacao as 

questoes salariais. Essa associacao viria a chamar-se AFUF (Associacao dos Funcionarios da 

Universidade Federal da Paraiba), com sede em Joao Pessoa, localizada no Campus I da 
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UFPB, tendo como objetivos basicos: a) lutar por melhores condicoes de trabalho e melhores 

salarios e b) buscar uma participacao mais efetiva dos funcionarios na vida da instituicao, 

inserindo-se nos orgao colegiados superiores da UFPB (CONSEPE E CONSUNI). Mas a vida 

na AFUF nao era facil. Dificuldades abundavam, desde as de carater material ate os 

obstaculos deliberadamente impostos pelo regime politico-ideologico, que, apesar de estar nos 

seus estertores, ainda exercia um poder absolutista evidente, 

Eu acho que a AFUF, eu digo sempre assim, que nos conseguimos uma 

coisa boa era como se fosse uma irmandade, ne, a AFUF, porque a gente 

fazia faixa no chao, a gente nao tinha telex, a gente nao tinha fax. Eu me 

lembro muitas vezes ficava na escadaria da reitoria, la em cima o 

planejamento, e o fax vinha de Brasilia. O fax nao, o telex vinha de Brasilia. 

E muitas vezes a gente nao tinha acesso, porque a reitoria passava pelo SNI. 

Que tinha uma sala, que eles investigavam primeiro para poder passar para 

gente. Muitas vezes a gente tinha assembleia de nove horas da manha e nao 

tinha o telex na mao porque a reitoria prendia pra que nao divulgasse o que 

a FASUBRA tava mandando a nivel nacional. (Entrevistado 3, 2009). 

Nem sempre se contava com os obstaculos legais, mas, quase sempre com aquelas 

dificuldade mais concretas do tipo 

Nisso nos compramos um telex. Fomos obrigados a comprar um telex , ai 

melhorou muito mais a comunicacao com o movimento, ne?! Era faixa na 

mao, mimeografo a alcool, depois veio a oleo. Tudo era muito precario, nao 

tinha computador, mas a informacao era muito mais precisa do que hoje, 

com certeza absoluta, ta entendendo?! O telefone, nos nao tinhamos 

telefone, era o telefone da instituicao. Quando se queria ligar tinha que 

pedir ao gabinete do reitor para ligar para Brasilia. Os nossos amigos aqui 

que iam para o comando nacional de greve, a greve de 84, Chico Ramalho 

passou 96 dias em Brasilia. Nao podia vir porque nao tinha dinheiro para 

passagem de volta de aviao porque era carissima. Ele ficou quase vinte dias 

na casa de Moacyr Franco, aquele cantor, Moacyr Franco., .Ele deu la, 

cama, dormida, para ele ficar no apartamento dele, ne?! E so veio para Joao 

Pessoa quando terminou a greve. Entao era uma dificuldade muito grande, 

mas era um movimento muito gostoso. (Entrevistado 3, 2009). 

Neste sentido, as dificuldades naturais foram-se somando aquelas especificas oriundas 

das proprias condicoes de trabalho na universidade e do contexto politico, marcado por 

decadas de autoritarismo e arrogancia politica. A entidade, frente a isso, buscou sempre 

romper com os padroes impostos pela ditadura e levar mais adiante a luta por melhores 

condicoes de trabalho. 

Nao, eu digo assim, que a decada de 80 para mim foi o inicio de toda a 

organizacao dos trabalhadores na universidade e o fortalecimento da 

entidade tambem, ne?! Da FASUBRA, tambem, que foi um marco assim 

importantissimo na federacao, ne?! Que foi a epoca das associacoes. Foi um 

momento muito importante. Foi exatamente nessa decada de 80 que se 

iniciou o processo redemocratizacao. A participacao dos funcionarios nas 

instancias deliberativas da universidade. Ela se iniciou a partir dali tambem. 
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Foi ali onde surgiu liderancas. Foi ali onde surgiu toda a organizacao dos 

funcionarios. (Entrevistado 3, 2009). 

Vale lembrar que esse movimento encabecado pela AFUF passou a se disseminar 

tambem pelas unidades do interior do Estado, como atesta o depoimento abaixo: 

Surgiu um momento muito importante, foi a participacao do interior 

na vida da AFUF. Nos tinhamos a AFUF em Campina Grande, a 

AFUF em Areia, a AFUF em Patos, a AFUF em Cajazeiras, nos 

saimos fundando essas associacoes no Estado da Paraiba. Quer dizer, 

foi um momento muito importante tambem, ne?! Entao, alem de ter 

surgido liderancas, organizacoes, para mim a decada de 80 foi o 

inicio de tudo e da minha vida sindical nesta instituicao. (Entrevistado 

3, 2009). 

Como pode se perceber das vozes das liderancas, a AFUF conseguiu superar essas 

dificuldades abrindo portas para uma participacao mais efetiva dos funcionarios na vida 

administrativa da instituicao. Os anos que viriam a partir de sua fundacao foram marcados 

por uma intensa atividade de lutas e pautas unificadas com outras parceiras, tipo ANDES-

SN, DCE, ADUF-PB, que marcariam a vida da Universidade Federal da Paraiba, com 

greves, como a de 1984, que durou 84 dias, com pautas unificadas com os professores, com 

um saldo positivo em termos de ganhos salariais e pactuacao com o Governo no sentido da 

busca da isonomia salarial com outras entidades da Uniao Federal. (FASUBRA, p.08). 

Em 1985 diversos movimentos de paralisacao das IES publicas sao encetados, 

buscando todos a proposta da isonomia, alem de um novo piano de carreiras e a 

democratizacao nas Universidades. Em 1986, o movimento passa a se tornar mais coeso 

com a adesao de diversas unidades de ensino superior publico no pais e de entidades como a 

ANDES-SN e a FASUBRA, buscando um piano de carreiras isonomico e contrapondo-se 

ao projeto GERES, que buscava desfigurar o carater publico do ensino superior federal, 

desobrigando assim o Estado de sua responsabilidade na manutencao das Universidades 

publicas. (FASUBRA, p.09). Neste sentido, 

Ja em 86 tivemos uma conquista no ambito das universidades que foi a 

unificacao do regime juridico das universidades com as fundacoes e as 

autarquias fundiram-se num linico piano do cargo PUCRE. Havia profundas 

distorcoes nas estruturas dos cargos e salarios das universidades. Unificou-

se em nivel de Brasil, foi um grande salto para epoca de expansao das 

universidades brasileiras. Foi nitidamente, foi a grande luta do sindicalismo 

das universidades brasileiras, foi justamente a unificacao. A universidade 

era chamada, convocada pela sociedade para contribuir com seus servicos a 

sociedade brasileira e ao Brasil. Claro que depois veio mostrar que seria 

superado historicamente e que era necessario renovar a carta da relacao 

trabalhista das universidades. Criar o espaco para o exercicio de direitos. 

(Entrevistado 3, 2009). 
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O ano de 1987 para a AFUF foi de muitas conquistas, haja vista o sucesso dos 

movimentos paredistas que conseguiram arrancar do Governo o tao perseguido piano de 

carreiras quanto a isonomia com as Universidades fundacionais. (FASUBRA, p. 10). O 

MEC toma providencias no sentido de agilizar o piano de carreiras e a isonomia entre as 

autarquias e fundacoes. Outro ponto que se ressalta neste ano de lutas foi a rejeicao, por 

parte dos funcionarios e docentes na grande maioria das Universidades brasileiras, do 

projeto GERES. (FASUBRA, p. 10). 

Esse acumulo de forcas levou a AFUF e a FASUBRA em busca de arrancar do 

governo Federal, apos 51 dias de greve em 1988, a reposicao das perdas acumuladas por 

forca dos diversos pianos de estabilizacao economica (pianos Bresser, Cruzado, Verao, etc) 

e a reposicao mensal, atraves do sistema de "gatilho salarial", para todos os servidores das 

Universidades. (FASUBRA, p . l l ) . 

Transcorre-se o ano de 1989 e as perspectivas, logo apos o advento da promulgacao da 

Constituicao de 1988, apontam para o aprofundamento da busca de uma identidade propria 

dos servidores das universidades publicas federals de ensino superiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis-a-vis os servidores 

publicos federals. (FASUBRA, p. 12). 

A luta que se estabeleceu entre setores do Governo Jose Sarney, por conta do PLANO 

VERAO, e os servidores das Universidades, em busca das perdas, e renhida, conforme nos 

relata o Boletim Informativo da AFUF-JP 

O governo divulga informacoes inveridicas, repassando uma imagem 

negativa do servico publico, transmitindo a opiniao publica a falsa ideia de 

que a folha de pagamento dos servicos e a causa do desequilibrio das suas 

contas, quando, de fato, o que pretende e programar a formula de ajuste 

economico preconizada pelo F M I , que implica em fome e miseria para os 

trabalhadores. A sociedade precisa estar ciente destes fatos, pois a ela 

devemos servir e prestar contas. Nao permitiremos passivamente que, 

apontando-nos como bode expiatorio, ataquem nossos j a aviltados salarios e 

degradem ainda mais a qualidade dos servicos publicos aos quais tem 

direitos a populacao. (FUNCIONARIOS, 1989, s.p.). 

Percebe-se, pois, da leitura atenta deste trecho, a resistencia da AFUF as politicas de 

carater neoliberalizantes do Governo Sarney, tanto quanto da tentativa de culpar os servidores 

pela ma gestao da coisa publica. 

Outro aspecto digno de nota diz respeito a tendencia que comecava a se defmir, a 

epoca, em se buscar, por parte da Administracao Federal, meios para terceirizar os servicos 

publicos, atraves de contratos precarios de trabalho, contrariando o SINTESPB, como o caso 
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do Hospital Universitario, noticia que saiu no Boletim Informativo do entao recem-criado 

SINTESPB 

Irresponsabilidade e utilizar a for9a de trabalho de bolsistas com promessas 

de contratacao em definitivo, pagando uma quantia irrisoria, aviltando 

profissionais dedicados, criando uma situa9ao inadmissivel de verdadeiro 

trabalho escravo dentro da UFPB [gerando assim, WBC] pessimas 

condi9oes de trabalho, provocadas principalmente pelo clima de 

insatisfa9ao, desestimulo, apreensao e revolta que se instalou no HU. 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR 

NA PARAIBA, Nota de Repudio 1989. s.p.). 

Vemos ai consubstanciado o fato de que altera9oes nas condi9oes objetivas de trabalho 

levam a uma desorganiza9ao, a um sofrimento, a altera95es na subjetividade do trabalhador da 

Universidade, o servidor efetivo, que num lance de vista percebe que o seu trabalho passa a 

ser considerado desnecessario. Alem disto, a meta para esse periodo (1990) culminou, 

capitaneados pela FASUBRA, com a luta pela constru9ao do Regime Juridico Unico, estatuto 

esse que continhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avan90S consideraveis para a epoca. (FASUBRA, p. 13). 

Vale lembrar que os anos 1990 iniciam uma nova era no mundo do trabalho e no 

contexto do sindicalismo de servidores publicos, com fortes repercussoes no caso 

especifico, da UFPB. E nesse mesmo momento que ocorre a transforma9ao das AFUF's por 

todo o Estado da Paraiba em uma nova entidade sindical unificada, o SINTESPB 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR NA PARAIBA), 

conforme nos fala uma lideran9a 

Ao transformar a AFUF em sindicato repara que salto qualitativo, primeiro 

havia uma diversificacao de associac5es de funcionarios, tinha a AFUF -

UEPB, Campina Grande, Areia, Cajazeiras, Patos, etc, unificamos em todo 

o Estado. Entao no momento em que a gente unificou no Estado todo, 

respeitando as diferenciacoes politico-idelogogicas. Esse foi o primeiro 

passo positive Houve uma verdadeira engenharia politica. Isso nao e uma 

coisa trival, tem que haver convencimento, nao e feita a forceps. 

(Entrevistado 7, 2009). 

Foi justamente com essa "verdadeira engenharia politica" que os trabalhadores 

tecnico-administrativos filiados ao SINTESPB iniciaram sua trajetoria de lutas e o fizeram de 

maneira bastante aguerrida, conforme nos lembra uma de suas lideran9as 

Momentos importantes. Reivindica9oes internas tambem. Fizemos varias 

paralisacoes i internamente, em busca de resolver nossas questoes. 

Paralisamos tambem por varias vezes pelo calendario nacional de lutas . Ou 

seja, a decada de 90 foi uma continuidade do que a gente ja vinha fazendo 

na AFUF so com uma diferen9a, passamos a ser sindicato. Com mais forca, 

com mais organizacao, ne, e com mais poder. Porque ai ja mudou toda uma 

legislacao, ja ficou mais tranquilo para a gente. Entao na decada de 90 nos 

tivemos lutas, ne de embates com o governo, de muitas greves. Onde o 

i 
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sindicato mais apareceu para mim foi na decada de 90. Nao so do ponto de 
vista das liderancas como de luta mesmo. Foi um ano que a gente teve que 
se desdobrar do ponto de vista de encaminhar a luta local, nacional, ne. 
(Entrevistado 3, 2009). 

Os anos 1990, na area da Educacao, estiveram marcados pela politica educacional 

privatista do Governo Collor de Mello. Nesse sentido, ao anunciar para a nacao quais eram as 

medidas que deveriam ser tomadas para conter os gastos e diminuir as pressoes que o deficit 

publico (divida interna e externa) causavam a economia, foi bem taxativo 

Uma das medidas anunciadas pelo Presidente Fernando C. de Mello 

para cortar gastos passa pela demissao de funcionarios publicos 

comecando pelos nao estaveis, mas o governo nao podera fazer muita 

coisa nesse sentido, pois, a constituicao federal em vigor , conflitando 

com as promessas de campanha, garante a estabilidade de emprego a 

pelo menos 95% dos 705 mil servidores publicos. (O NORTE. Collor 

Demitira Funcionarios Federals para Evitar Gastos, 1990, p.05). 

Sob o efeito destes sombrios vaticinios os servidores da UFPB e filiados ao 

SINTESPB trataram de se prepararem para a "luta de posicao" no sentido de salvaguardar os 

ganhos, em termos de direitos ja adquiridos, e passaram a defensiva, buscando contrapor-se 

aos ditames autoritarios de um governo francamente preocupado em se desfazer da 

responsabilidade que lhe tinha sido imposta pela Carta Politica de 1988, no tocante a 

Educacao Publica. As conseqiiencias dessa politica, como vimos, para a Universidade 

Publica, foram drasticas. 

Foi justamente nessa conjuntura delicada de enfrentamento que as entidades sindicais 

representantes dos sujeitos universitarios concatenaram esforcos no sentido de combater tal 

politica. Conjugaram-se bandeiras de lutas, nacionais e locais, gerais e especificas. O 

SINTESPB buscou durante todo o ano de 1990 combater essas medidas oriundas do governo 

central da republica atraves de movimentos grevistas. 

Da parte do governo Collor, havia no entanto uma posicao clara em relacao ao 

"enxugamento da maquina administrativa" conforme noticia a midia 

O enxugamento da maquina administrativa sera uma prioridade no novo 

governo, garantiu ontem o futuro secretario da Administracao Federal, Joao 

Santana. O secretario disse que ainda nao foi possivel prever o numero de 

servidores publicos a serem demitidos na reforma administrativa que o 

presidente eleito Fernando Collor pretende comandar logo apos a posse. 

(CORREIO DA PARAIBA. Collor vai ao Congresso para anunciar as 

medidas economicas 1990, p. 05). 

Em contraposicao a essas medidas que previam, segundo dados da FASUBRA, um 

quantitative de demissoes na universidade Federal da Paraiba em torno de 1.200, o 
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SINTESPB lanca uma nota de repudio enderecada ao CRUB (Conselho de Reitores da 

Universidades Brasileiras) e ao MEC ( Ministerio de Educacao e Cultura), depois de aprovada 

pelos orgaos colegiados superiores da UFPB intitulada EM DEFESA DO ENSINO 

PUBLICO E GRATUITO, que assim se colocava: 

O movimento dos funcionarios juntamente com suas entidades 

representativas ao longo do tempo vem desenvolvendo uma luta sem tregua 

contra o projeto privatista do Governo, principalmente no setor da 

educacao. Historicamente temos denunciado o descompromisso do governo 

com o ensino publico, a falta de recursos que provoca o sucateamento da 

instituicao que e um patrimonio da sociedade. Escudado na propaganda da 

maior rede de televisao, atropela a propria constituicao que jurou cumprir, 

estabelece uma politica recessiva e patrocina o maior arrocho salarial, 

miseria , desemprego e entreguismo do patrimonio publico.( SINDICATO 

DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR NA 

PARAIBA. Em Defesa do Ensino Publico e Gratuito. Junho de 1990, 

sp)-

Toda essa movimentacao, em termos de paralisacoes, atos publicos em conjunto com 

outras categorias do servico publico federal, greves, e todo um ambiente de confrontacao, 

levaram os animos de alguns a se excederem. Neste sentido, e notorio evento de perseguicao e 

atentado contra a entidade sindical, vindo da pessoa do proprio reitor a epoca, Prof 

ANTONIO SOBRTNHO, que em determinado momento durante a reuniao do Conselho 

Universitario, orgao superior da direcao da UFPB, ao ser questionado sobre os seus atos, pelo 

entao representante do SINTESPB, perdeu o controle e num ato de intolerancia encerrou 

abruptamente a reuniao, chegando ainda a ameacar de punicao o servidor FRANCISCO 

RAMALHO, representante do SINTESPB no colegiado, com a demissao sumaria dos quadros 

da instituicao. Essa atitude intempestiva, vinda de um dirigente maior de uma Universidade, 

gerou imediatamente o repudio das entidades que representavam os docentes (ADUF/PB) e os 

estudantes (DCE), tanto quanto do proprio SINTESPB, ocasionando a emissao de uma nota a 

comunidade Universitaria, assinada por seus signatarios legais, em que se reprovou tal atitude, 

defendendo que se deve buscar uma convivencia democratica e plural "entre o conselho 

superior e a administracao da Universidade", ainda mais porque "a defesa dos legitimos 

interesses dos servidores tecnico-administrativos, que estava sendo feita pelo representante 

legal do SINTESPB, faz parte de uma luta maior em defesa da Universidade." (ADUFPB/JP, 

1990, s.p.). 

Enfim, esse era o quadro em que se apresentava a UFPB, nos idos dos anos 1990: 

mergulhada numa crise de recursos, sendo paulatinamente sucateada e tendo o seu quadro de 

servidores sofrendo um arrocho salarial sem precedentes na historia da instituicao 
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(FASUBRA, p. 12). Os movimentos paredistas nesse periodo giravam em tomo da busca de 

ganhos salariais diretos ou indiretos, ao mesmo tempo que protestavam contra a politica de 

demissao e sucateamento das IFES em todo o pais. (FASUBRA, p. 13). 

O ano de 1992 traz de novo o enfrentamento com o governo em prol da garantia de 

uma carreira para todos os trabalhadores em educacao, recomposicao salariais e passivos, 

como tambem pela retirada do projeto de Emenda a Constituicao apresentado pelo Governo 

Collor de Mello no sentido de acabar com o RJU e inviabilizar o envio de verbas 

orcamentarias para as IFES. Continua, por parte do Governo, uma sistematica politica de 

arrocho salarial e a busca da privatizacao das IFES. (FASUBRA, p. 14). 

O projeto de EC n° 56/91, que buscava, entre outros fins, regulamentar o Art. 207 da 

Constituicao Federal de 1988, que trata sobre a autonomia Universitaria, caso fosse aprovado, 

segundo o entendimento da entidade de representacao dos servidores da UFPB, 

Representaria uma drastica reducao de verbas para as universidades e 

excluira servidores e docentes da categoria de servidores publicos 

federals com perda de direitos assegurados pelo RJU e Constituicao, 

inclusive o direito a isonomia. (SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR NA PARAIBA. 

Companheiros, 1992, s.p.). 

Os ano de 1993 e de 1994 foram tornados pelo SINTESPB para se buscar metas mais 

especificas da categoria, como implantacao de referencias salariais e a isonomia salarial. 

Entretanto, foi nesse periodo que se deu inicio a uma luta contra a revisao constitucional que 

poderia ameacar direitos ja conseguidos pelos trabalhadores. (FASUBRA, p. 15). Vale lembrar 

que foi em 1993, precisamente em 13/05/1993, "contrariando a mare de imobilismo do 

movimento sindical" que os servidores Publicos Federals, incluindo ai o SINTESPB, 

anunciaram uma greve "decisiva contra o desmonte do Estado", (NAVARRO, 1999, p. 575) a 

qual conseguiu ser exitosa
81. 

Frise-se tambem que foi a partir de 1994, que o Brasil entraria no circuito do "Piano 

Real", com perdas salariais mais uma vez sendo "socializadas" pelos trabalhadores. Mais 

greves e paralisacoes nacionais e locais foram levadas a cabo no sentido de rever perdas 

oriundas da URV (Unidade real de valor), indexador e achatador da massa salarial dos 

trabalhadores, criada no Governo de Itamar Franco. No piano mais localizado, o SINTESPB 

luta pela rehierarquizacao (reposicionamento) e piano de carreira, etc. 

8 1 Segundo Navarro (1999, p. 575), "essa greve repercutiu diretamente no governo, ao reduzir a arrecadacao 

fiscal e concretizar uma paralisacao geral da Administracao, o que resultara em conquistas relevantes , como a 

anistia dos servidores punidos em greves anteriores e um reajuste salarial de 85% sem falar da coesao e unidade 

desses trabalhadores em greve." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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O ano de 1995 traz ao movimento sindical, promovido pelo SINTESPB, uma serie de 

desafios e enfrentamentos. Inicia-se neste ano o 1° Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, com uma forte determinacao de enfrentar as resistencias oriundas das entidades 

sindicais, incluindo daquelas que representavam os interesses dos trabalhadores nas 

Universidades Publicas de Ensino Superior (tanto as IFES quanto as IEES). 

No contexto desse ataque aos servidores, o Governo FHC buscou rebaixar salarios, 

inviabilizar o funcionamento das IFES, maculando o principio da autonomia universitaria, 

alem de adotar uma politica salarial francamente danosa aos servidores das IFES, o que, 

atraves de seu instrumento de luta no piano local - O SFNTESPB, levou a protestos por parte 

dos servidores da UFPB. Ademais, 

Alem de congelar os salarios dos servidores por quase oito anos, o governo 

baixou varias medidas discriminatorias. A sua "reforma administrativa", 

entre outros males, suprimiu a estabilidade do funcionalismo em todos os 

niveis; ja o Decreto presidencial de maio de 1995zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA [de n° 1.480, WBC] 
limitou o seu direito de manifestacao; e atualmente tramita o projeto que 

regulamenta o direito de greve do funcionalismo, similar a Lei antigreve da 

ditadura militar. (POCHMAMN e BORGES, 2002, p.73). 

A resistencia nao se fez por esperar. O movimento encabecado por setores da CUT 

ligados ao Servidores Publicos Federals, a FASUBRA e o SINTESPB, armaram barricadas e 

buscaram, atraves de multiplos instrumentos de contestacao - greves, passeatas na ruas, atos 

publicos, etc. - enfrentarem essa verdadeira avalanche de medidas que tinham apenas como 

fito destruir direitos historicos da classe trabalhadora. 

Em maio de 1995, estoura uma greve historica de adesao ao movimento nacional dos 

SPF e das Estatais, pelo fim da revisao neoliberal da Constituicao, pela reposicao de perdas 

salariais e em defesa da Previdencia Publica, como tambem, por uma Universidade publica, 

gratuita e de boa qualidade. Fazem parte tambem da pauta de lutas unificadas: DPC (diretrizes 

de piano de Carreiras), reintegracao dos demitidos injustamente pelo Governo Collor de 

Mello etc. 

Em 1996 e 1997, a luta persiste e o SFNTESPB prepara-se para mais uma rodada de 

negociacoes com o governo de FHC, em busca de reposicao salarial, melhores condicoes de 

trabalho, verbas para a UFPB e, principalmente, uma luta acirrada contra a Reforma 

Administrativa que tramitava no Congresso Nacional, assim como contra o Programa de 
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Demissao Voluntaria (PDV) , que se tomou carro-chefe das propostas de enxugamento da 

maquina publica, conforme foi ventilado pela midia durante os anos de 1996 a 1998. 

Em 1999/2000, O SINTESPB juntamente com os Docentes da UFPB, encabecam uma 

greve que durou mais de 90 dias por melhores salarios, por mais verbas e vagas na UFPB. No 

entanto, o SINTESPB passa a ter como foco reconstruir o seu patrimonio, real e simbolico, 

abalado em virtude de uma serie de denuncias das Secretarias Sindicais de Areia e Bananeiras 

de que haveria uma suposta ma utilizacao do orcamento do Sindicato, deixadas pela gestao 

"Alternativa" presidida pelo sindicalista Jose Edvaldo Rosas. 

EssazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "crise moraF, conforme denominacao de uma lideranca do Sindicato levou o 

SINTESPB ao mais profundo abatimento e descredito junto a sua base, determinando, 

inclusive, medidas que buscassem sanear a situacao no tocante a mudanca no modelo de 

gestao, que daqui por diante deixaria de ser "presidencialista" e passaria a ser governado por 

um "regime colegiado", tendo a frente uma junta composta por criterios de proporcionalidade 

dentre as diversas correntes politico-ideologicas que faziam parte do SINTESPB. 

O sindicato comecou no final da decada de 90, ne, comecou a capengar um 

pouco na questao moral, na questao etica. (Entrevistado 3, 2009). 

Bom, no nosso entendimento e o seguinte, a ma gestao porque veja bem, 

houve uma contradicao muito grande, e que ao longo do tempo nos fomos 

perdendo a hegemonia do movimento. Nos fomos perdendo a solidariedade, 

nos fomos perdendo a nossa identidade de movimentos sindical, no meu 

entendimento isso que aconteceu, isso e um processo que vem ao longo do 

tempo, o capital ele constroi armadilhas e a gente vai aos pouco cedendo. 

(Entrevistado 4, 2009). 

A partir deste ponto, ha uma ruptura institucional que, da forma em que foi abordado 

por essa pesquisa, da bem o torn do que representou em termos de queda da importancia do 

Sindicato e do impacto na subjetividade, primeiro, daqueles que viveram tal momento, e 

segundo, perante toda a comunidade, nao so universitaria, mas tambem a comunidade 

8 2 O Programa de Demissao Voluntaria (PDV) foi institufdo pela Lei n° 9.468/97, tendo como previsao inicial a 

demissao de 40 mil dos 500 mil servidores publicos Federais. O nivel de aceitacao do PDV na UFPB foi motivo 

de varias assembleias puxadas pelo SINTESPB e de uma paralisacao por 24 horas, aderindo ao movimento 

nacional em protesto ao PDV do governo Federal, alem disso tambem, pela autonomia Universitaria. Segundo o 

presidente do sindicato Edvaldo Rosas, em entrevista ao Jornal "a Uniao", dia 14/11/96, os salarios e auxilio 

creche e alimentacao estao congelados hd 22 meses, isso quer dizer que o PDVjd esta em prdtica. Afinal, os 

incentivos nao trazem o menor beneficio.. Posicao analoga teve o presidente Estadual da CUT, Hamurabi Duarte, 

em entrevista ao Jornal Correio da Paraiba, dia 29/10/96, a propositi) da comemoracao do dia do servidor 

publico: a situacao e calamitosa, nas tres esferas , municipal, estadual e federal. Nos temos servidores nos 

municipios , que recebem salarios de R$ 5,00 sem falar que alguns estao com oito meses de atraso. Alem disso o 

funcionalismo nao recebe reqjuste salarial hd quase dois anos,) o governo tambem ird permitir a demissao por 

falta de desempenho , sem , no entanto, estabelecer nenhum criterio para avaliacdo. A mobilizacao tem como 

objetivo denunciar o carater perseguidor e autoritdrio da reforma administrativa do governo Fernando 

Henrique Cardoso, alem de discutir o dia do servido. 

I 
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paraibana, haja vista que esses fatos foram ampla e fartamente veiculados na imprensa local e 

nacional. 

Com a chegada de um ex-sindicalista ao poder, a partir de 2003, estabelece-se uma 

nova dinamica de relacionamento entre as entidades de servidores federals e o governo LULA 

da SILVA, pois elementos de pertencimento ligavam as entidades sindicais com dirigentes 

que ja tinham mantido postos na direcao dos sindicatos e que, agora, estavam sendo chamados 

para exercer cargos na estrutura da maquina publica, nos seus diversos niveis, Federal, 

Estadual e Municipal. 

Inegavelmente, essa mudanca no exercicio do poder trouxe suas vantagens, mas 

tambem desvantagens, como lembram nas suas falas as liderancas sindicais do SINTESPB: 

Quando Lula ganhou a eleicao para presidente da repiiblica 2003. Nos 

conseguimos uma unidade. A categoria viu a possibilidade, a perspectiva de 

Lula ser eleito. E tem uma coisa. Por que? Nao e so por conta das pesquisas. 

Porque o fracasso de Fernando Henrique Cardoso de oito anos de massacre 

sem reajuste, a categoria acordou. Oito anos sem reajuste. Nao tinha 

absolutamente nada. As nossas conquistas, Quebra da estabilidade. 

Privatizacao. Desemprego. Recessao generalizada. Desregulamentacao. 

Sem concurso publico. O povo se aposentando com medo. Foi uma coisa 

assim. (Entrevistado 3, 2009). 

Olhe, de 2003 para ca eu vejo o seguinte, na realidade houve um refluxo no 

movimento sindical. Porque no movimento sindical tem refluxo e tem o 

momento de voce ir avante. Eu acho que houve, eu acho que varias 

liderancas foram para o governo. Agora o movimento sindical tem que 

entender o seguinte, que o governo e o governo, e que o movimento sindical 

e o movimento sindical. O sindicato tem que continuar com sua bandeira de 

luta, Com combatividade. E cobrar do governo. (Entrevistado 3, 2009). 

A gente vai desacreditando na propria luta, no movimento ne. Eu ate 

encontrei um documento muito interessante que falava sobre a crise do 

movimento sindical, ne, porque aqui hoje a gente nao consegue mais fazer 

um movimento coeso, firme, consistente. Houve uma crise de identidade 

com Lula quando ele entrou no poder, e agora vai haver muito maior 

quando ele sair. Os cabras vao perder a cabeca, literalmente. Porque 

quando ele entrou, porque ninguem podia, que nao sei o que e tal, porque 

Lula foi um companheiro, que ele tem que fazer tudo pelos trabalhadores, 

como se ele fosse o presidente dos trabalhadores, ne? Presidente dos 

sindicalistas, e ele era presidente do Brasil. (Entrevistado 4, 2009). 

O SINTESPB conseguiu caminhar em que pese todas as dificuldades no decorrer 

destes 30 (trinta anos) de atividade sindical, com percalcos, crises de identidade e demais 

contingencias do proprio fazer sindical. 
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5.3 - A Crise Sindical Vista Sob Diversas Perspectivas 

O SINTESPB compoe-se de quatro grandes grupos ou correntes sindicais que 

tipificam as lutas e o olhar das disputas internas, a saber: o Coletivo "Tribo", o Coletivo 

sindical "Um Novo Tempo", o coletivo "Expressao Sindical" e, mais recentemente, o coletivo 

"Inclusao Sindical". 

O coletivo "Tribo" teve sua fundacao num congresso em Maceio, no dia 07 M h o de 

1993, conforme nos noticiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o Manifesto da Tribo Nacional, lancado em virtude da 

comemoracao dos trinta anos de fundacao do SLNTESPB,. Agregando filiados da base sem 

vinculacoes partidarias organizaram-se e fundaram tal corrente, com expressao tanto de 

carater nacional quanto local. 

O mais recente participante da vida sindical e de suas lutas no SfNTESPB e o 

Coletivo "Inclusao sindical", fruto, como o proprio nome diz, da necessidade de se incluir na 

luta sindical, tendo como leitmotiv a busca de pautas bem especificas dos TNS (Tecnicos de 

Nivel Superior) na UFPB e UFCG. 

O Coletivo "Expressao Sindical" que juntamente com o Coletivo "Inclusao Sindical, 

compoem, podemos dizer assim, "o nucleo duro" das oposicoes dentro do SINTESPB, tem 

como objetivo precipuo a politizacao e a oportunizacao do surgimento de novas liderancas 

sindicais, tanto quanto o fortalecimento da democracia interna no Sindicato e o 

aperfeicoamento dos instrumentos de transparencia de gestao dos recursos e patrimonio do 

mesmo. 

Ja o Coletivo "Um novo tempo" tem como composicao, basicamente, a vertente 

sindical do PC do B, a chamada CSC (Corrente Sindical Classista). Compoem juntamente 

com o Coletivo "Tribo" uma alianca programatica responsavel pela direcao dos destinos da 

entidade, no Trienio 2009- 2012. 

No afa de se entender como a crise se deu no seio dos trabalhadores publicos de 

ensino superior ligados ao SINTESPB, buscou-se determinar, atraves do uso de um software 

especifico capaz de correlacionar categorias de analise desta crise, tais como: Crise do Mundo 

do trabalho; Corporativismo Sindical; Projeto Neoliberal; Burocratizacao dos Sindicatos; 

Despreparo das Liderancas Sindicais, etc, levando-se em conta, para tanto, um conjunto de 

modelos que apresentam e explicam como essas categorias comportam-se, no sentido de 

expressarem qualitativamente uma realidade que e captada nas falas colhidas pelas Liderancas 

sindicais que participaram deste estudo. Neste sentido a Figura abaixo, expressa, de uma 

forma clara como a categoria Crise do Mundo do Trabalho e vista pelas Liderancas 
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entrevistadas. O modelo explicativo que melhor se adequa a especie esta descrito na figura 1 

abaixo. 

FIGURA 1 - Mundo do Trabalho e Sindicalismo de Servidores Publicos 

Neste sentido, assim se expressou uma lideranca: 

Ha uma fragmentacao e varios tipos de relacao trabalhistas dentro de um 

determinado setor, isso consequentemente fragmenta a pratica sindical isso, 

a gente ter que fazer uma leitura, existe setores dentro da universidade que e 

tocado so por pessoas terceirizadas, trabalhadores terceirizados entendeu. E 

uma bandeira de luta e nao foi resgatado ainda, pela FASUBRA e pelo 

sindicato. Mas eu diria que a corrente majoritaria ainda nao quer encarar 

esse debate de frente. Na minha opiniao existe um peso de decisao politica 

de que ha uma burocracia sindical, instalada no movimento, no SINTESPB 

e na FASUBRA e dentro do servico publico que nao tem muita 

solidariedade. O setor terceirizado, meu amigo aqui que ganha um decimo 

do que eu ganho, atrasa faz dois meses e o sindicato acha que isso nao tem 

nada a ver com ele, o SINTESPB, os dirigentes acham que ta tudo bem, 

que e problema dele e que tem tratar bem que respeitar, mas que eles 

procurem outro sindicato. (Entrevistado 1, 2009). 
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Nesta fala se percebe o quanto a solidariedade entre os trabalhadores foi-se perdendo 

no decorrer das diversas mudancas no mundo do trabalho, impondo-se uma cisao entre 

trabalhadores (sejam eles sindicalizados ou nao; terceirizados, efetivos, etc.), o que vai, como 

lembra essa lideranca, fragmentar a classe, rompendo aqueles identificadores que ligaram um 

dia os trabalhadores, sejam eles do setor publico ou do setor privado. 

Alem do mais essa fala nos remete a questao da burocratizacao do sindicalismo, 

elemento esse que juntamente com a crise no mundo do trabalho vai trazer obices, as vezes 

insuperaveis na conducao da luta sindical. Outro aspecto que se percebe esta ligado ao carater 

individualista que vai, paulatinamente, se erigindo no mundo do trabalho, onde cada um cuida 

dos seus interesses particulares e a preocupacao com o coletivo passa a nao se tornar mais 

importante, fazendo com que a solidariedade deixe de fazer parte das preocupacoes dos 

dirigentes sindicais, sejam eles do SINTESPB ou da FASUBRA. 

Ainda ha 10, 15 anos atras ainda tinha uma relacao maior do servico 

publico como um todo, por exemplo, nos faziamos bandeiras salariais 

unificadas, nos tinhamos um piso, mesmo que esse piso no final terminasse 

negociando cada piso de categoria, ao falar em campanha salarial, vamos 

lutar por 10% de aumento para cada um dos servidores. (Entrevistado 1, 

2009). 

A partir do momento que voce comeca a esquecer um pouco as bandeiras 

mais nacionais a unidade das entidades, a unidade do movimento mais geral 

como um todo, voce comeca a incorporar so bandeiras mais especificas, 

voce comeca a diminuir a democracia. (Entrevistado 1, 2009). 

Eu diria hoje que com o crescimento desse setor dentro do servico publico 

que fragmenta que dificulta uma greve, quando voce tem um setor que so 

feito pelo terceirizado ou pelo fundacional, entao voce vai parar e esse setor 

nao adere ao movimento. Num primeiro momento acho que possa ter 

havido uma dificuldade de lidar com esse setor, acho tambem, que e mais 

uma opcao politica de relegar esse setor em termos de solidariedade. 

(Entrevistado 1,2009). 

Aqui claramente ha uma percepcao de como o processo de terceirizacao interfere nas 

lutas e no instrumento de representacao dos trabalhadores, pois nao ha como aglutinar, 

organizar e comandar um movimento paredista, sem que haja um minimo de coesao e 

solidariedade entre os atores sociais. E o que e mais preocupante e que nao ha, segundo a 

leitura desta lideranca, nenhuma iniciativa de mudanca deste quadro de individualismo 

perene. 

Entao a gente sai com uma unidade minima, Isso foi ao longo do tempo foi 

se degenerando ai a gente sai com uma pauta especifica de luta e ai a gente 

na mesa a gente vai e cede isso, cede aqui e aquilo outro. A gente pega um 

"x" percentual, reduz pra metade ou menos que isso. E ai a gente sempre 

vai cedendo, cedendo e isso faz com que a gente va desacreditando na 
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propria luta, no movimento. (Entrevistado 4, 2009). 

Na voz desta lideranca, o descredito na luta sindical passa a vigorar quando nao ha 

uma unidade e nem solidariedade quando da oportunidade de se sentar numa mesa de 

negociacao. Mais grave e a confirmacao de que essa crise porque passa o sindicalismo tem 

repercussoes nas entidades superiores, Federacoes e Confederacoes: 

E o movimento sindical, eu sinto que ele esta perdendo cada vez mais as 

forcas, perdendo a caracteristica, existe uns oportunistas que tao agora, 

principalmente com a historia do imposto sindical, os oportunistas. As 

centrais sindicais estao correndo atras do dinheiro. Correndo atras do 

dinheiro do imposto sindical, pra botar no bolso. (Entrevistado 4, 2009). 

Consoante o que a lideranca anterior colocou, a perda de substantia nas lutas e 

reivindicacoes sindicais estaria, pois, intimamente ligada a perda dos horizontes historicos de 

longo prazo, conforme nos mostra Birh (1998). Ao se perderem bandeiras mais historicas, 

prevalece o individualismo, que privilegia trajetorias de lutas mais particularizadas, do que 

trajetorias mais coletivas. E nesse sentido que caminha a lideranca em seu depoimento abaixo: 

Tem uma palavrinha chamada Poder, ela corrompe. Tem a historia do mito. 

O homem precisa do mito, eu vi em antropologia isso, entao precisa 

daquela personalidade em que voce tem que fazer reverencia a ela. Isso e 

uma coisa ancestral! Ele exerce um poder, ele a hipnotiza, entao o papel que 

[...] desempenhou e desempenha ainda hoje, fora do sindicato, e exatamente 

isso, ele e um mito. Ele ainda deve ter uma influencia tremenda. Quern 

botou o presidente la? Foi o presidente que se colocou la? o presidente tinha 

carisma, tinha? Nao, foi [...] que botou o presidente la dentro. ele esta sendo 

cooptado, engolido,porque ele nao tem carisma, ele nao tem forca. Entao ele 

cumpre so o papel, mas ele ta como se fosse teleguiado. Entao e muito ruim 

a posicao, tanto dele perante a direcao do sindicato, a propria direcao, 

apesar de ser uma pessoa que eu quero muito bem e e um cara bom. Ele e 

da tribo e e do grupo politico de [...], entao e uma pessoa boa, entendeu? 

Mas ele nao tem forca de comando, ele nao tem o poder de comando, que 

ele nao consegue comandar. E como aquela historia do coronelismo. Tem 

isso dentro do SINTESPB. coronel e [...]. (Entrevistado 4, 2009). 

A expressao "coronel" evidencia como os destinos do SINTESPB foram com o passar 

dos anos sendo desvirtuados por matrizes politico-organizativas que prezavam os interesses 

particularissimos de uma lideranca ou de um pequeno grupo que passou a dominar a vida 

politico-sindical da entidade. Elemento, esse, que bem define aquilo que Labbe e Croisat 

(1992) (apud MARCELINO, 2008, p. 153) indicam como uma das causadoras das crises do 

sindicalismo, a "desconfianca das liderancas sindicais". E a propria utilizacao do sindicato 

com a finalidade, nao de lutar em prol da categoria, mas de servir aos interesses do individuo, 

dissociados das questoes mais coletivas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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Segundo essa lideranca entrevistada, os efeitos desse tipo de pratica manipuladora 

chega ate os dias atuais, em que o "mito" se personifica e passa a comandar agora, nao mais 

de perto, de dentro, mas, de longe, atraves de redes sociais que se espraiam para alem dos 

muros da entidade. Isto tem provocado um forte abalo nas relacoes por dentro da entidade, 

inclusive levando alguns ate a desistir da luta, a negar o seu papel enquanto sujeito da acao 

coletiva, trazendo, assim, efeitos danosos ao sindicalismo e a entidade: 

O mito para poder construir essa figura que e marionete, a gente pode usar 

esse termo, o que e que ele fez? Primeiro ele deu um golpe essa transicao 

que voce disso, de presidencialismo. Veja bem, essa figura aqui, de 

presidencialismo passando para coordenacao colegiada, mas para que ele, 

que esta numa instancia politica mais ampliada, seja deputado federal, como 

ele esta pleiteando, ele precisa ter um instrumento, e o instrumento que ele 

vai utilizar e o SINTESPB. Ele, Esse cara, ele tem uma influencia tao 

grande que elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ficou durante um tempo. (Entrevistado 4, 2009). 

Eles conseguem dar o golpe pra terminar a coordenacao colegiada, porque 

coordenacao colegiada pra [...] seria muito dificil ele conseguir manobrar, 

que tem sempre uns mais questionadores, nos da Expressao sindical e o 

grupo da Inclusao sindical, que surgiu agora emergente, o grupo do pessoal 

de nivel superior, que se juntou com a gente. (Entrevistado 4, 2009). 

Porque ele nunca conseguiu se desligar do sindicato. Porque sempre alguem 

ligava, quando tinha assembleia importante para deliberar qualquer coisa, 

entao ele mandava o morro descer para o asfalto ne? Que eram os 

chilimbaba dele descer para ir as assembleias so pra levantar o braco e 

votar. Entao veja bem, assim, ele transfere a responsabilidade para [...]. 

(Entrevistado 4, 2009). 

Ainda continua a mesma historia, que [...], ele agia dessa forma. Quando 

alguem se destacava e que ele podia, que ele percebia, porque esse 

comportamento, e um comportamento do mito. O mito ele corta a cabeca de 

quern quer se evidencie. E pode ver que historicamente sempre e assim, 

quando algum grupo ameaca, o grupo majoritario ele da um jeito de 

destruir. Pode ver que na historia. (Entrevistado 4, 2009). 

O paternalismo, a gente e contra isso. Ai isso ta tudo concentrado nessa 

figura chamado [...]. Pode prestar atencao que varios outros dirigentes 

sindicais, que passaram pelo sindicato como presidente, mas nenhum tem a 

influencia que esse camarada vem tendo. (Entrevistado 4, 2009). 

Em todos estes trechos pode-se perceber um processo avancado de desnorteamento de 

algumas liderancas, em que nao ha como negar que, em plena crise que se abateu sobre os 

trabalhadores nos anos do projeto neoliberal, o SFNTESPB tambem sofreu a influencia deste 

momento, mergulhado que estava numa dinamica viciada, num verdadeiro jogo de interesses 

pessoais, que passava ao largo dos interesses dos representados. Ademais, observa-se uma 

quebra no equilibrio que deve existir nas relacoes com o poder, debilitando a dignidade de 

servidores publicos e influindo negativamente na formacao daquilo que Supiot (1995) chamou 
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de "espirito de servico Publico"', com repercussdes diretas no sindicalismo do setor publico. 

A crise no mundo do trabalho estaria associada, tambem, ao projeto neoliberal, no 

entender desta lideranca que assim se posicionou: 

Porque ai eu acho que com todo esse desenvolvimento tecnologico, isso deu 

uma base, mudou muito as relacoes de trabalho. Inclusive muitos setores 

praticamente reduziu drasticamente a mao-de-obra, ne, e isso foi uma forma 

de controle. Na medida em que cada um esta lutando pelas suas conquistas 

e de fato essas carreiras trazem conquistas, voce traz uma acomodacao 

geral, ne, porque se voce ta bem na sua carreira, voce muitas vezes nao esta 

muito incomodado..Entao, um elemento para ser analisado nesse tipo de 

coisa e a questao das carreiras fragmentadas,nos temos muitas carreiras no 

servico publico e dentro das carreiras, como sao categorias, funcoes 

diferenciadas, isso inclusive tras a fragmentacao dentro de uma base. 

(Entrevistado 8, 2009). 

No sentido dado acima, evidencia-se como o individualismo trazido a baila pelo 

projeto neoliberal foi capaz de romper com os liames da identidade de classe, fazendo com 

que a luta seja vista apenas com o proposito de auferir ganhos imediatistas, fragmentando, 

ainda mais, a atividade sindical, mormente no seio de servidores publicos, onde ja nao se 

consegue mobilizar a categoria, por forca das dessemelhancas, do estranhamento, da 

heterogeneizacao e precarizacao das condicoes de trabalho, em virtude inclusive de praticas 

corporativas e clientelistas que atualmente grassa no segmento de servidores publicos. 

(VERAS DE OLIVEIRA, 2008). 

Nao foi so no SINTESPB nao. Estavam nesta situacao, onde tinha 

universidade publica no Brasil ameacada de privatizacao, estava assim, todo 

mundo tentando chegar junto. Professor substitute), contrato temporario foi 

tudo nesta linha. (Entrevistado 2, 2009). 

Na realidade nosso sindicato sempre combatia tinha condicoes para mostrar 

que aquele nao era o caminho, e ate hoje que nao e o modelo que nos 

queremos. O Reuni veio e a Universidade nao expandiu seu quadro de 

pessoal, muita gente se aposentou ou faleceu, mas ela nao repoe a mao de 

obra. Tem uma lacuna, tem departamento com falta de servidor tecnico 

administrativo. Quando eu entrei em 90 eram 20 servidores, hoje so sao dez 

apenas se investiu em material informatizado. (Entrevistado 2, 2009). 

Existe uma associacao entre a crise do mundo do trabalho e o corporativismo no 

SINTESPB, segundo o depoimento abaixo: 

Quanto mais delegado tem representacao, vai la aprova o que quer. Entao e 

muita assim, e na base do clientelismo mesmo. Ou e um prato de comida, 

ou e algum benesse que tem depois. Os apadrinhamentos, as coisas entao 

quando os camaradas vao levantar o dedo nao e porque sabe que e 

importante discutir alguma questao, e porque nunca viajou, e quando teve a 

eleicao ele ficou na fila, ele arranjou voto, porque tinha uma promessa de 
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viagem. Certo? Uma promessa de ir pra um congresso, uma promessa de ir 

pra algum encontro. Nos permanecemos durante muito tempo, acredito que 

ainda hoje permanece nessa postura.. (Entrevistado 4, 2009). 

Um oportunismo. Se ve um sindicato como um instrumento, um aparelho 

para se chegar ao poder ne? O formato do sindicato hoje como e, 

legalmente, que ainda e Vargas, da era Vargas. Eu acho que tambem 

interfere para que essas coisas permanecam do jeito em que estao. O que 

que o sindicato faz? Ai houve tambem uma mistura muito grande, hoje em 

dia esta tudo misturado, os companheiros sindicalistas batendo as maos nos 

ombros e dizendo "vamos votar no reitor" e ai assumindo cargos 

comissionados e sendo diretor do sindicato. (Entrevistado 4, 2009). 

Na verdade, o sindicalismo corporativista e inerente a estrutura sindical no Brasil, 

incluindo o sindicalismo de servidores publicos, que agravado, conforme se observa, por 

praticas clientelistas e patrimonialistas caracteristicas do Servico Publico no Brasil (COSTA, 

1997), praticas, essas, assumidas agora, tambem, pelo SINTESPB. 

No que pertine a ruptura politico-organizativa que ocorreu no SINTESPB, esta 

mantem uma vinculacao reciproca com o elemento da crise no mundo do trabalho. Veja 

depoimento: 

Eu sai muito mais por pressao porque [...] tinha um candidate que era ele 

mesmo. Ele nao aceitava mais tava claro que ele nao aceitava mais perder 

essa oportunidade, ate porque a minha gestao tinha uma aprovacao de mais 

de 80%, na categoria, e houve um rompimento politico.! Desse rompimento 

politico ele foi candidate a presidente do sindicato, com uma diretoria, so, 

que elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ficou como presidente de uma diretoria despolitizada, ne?! Que tava 

muito mais pra compor a direcao, mas que quern mandava e fazia tudo era 

ele. Ele era o chefe e tudo. Em funcao disso o sindicato comecou com a 

crise. E ele foi condenado, foi provado e tudo, so que quando foi para 

executar que o cuidado dele foi sempre ter maioria na diretoria, que quando 

viesse para executar, vinha a maioria e nao executava. (Entrevistado 4, 

2009). 



164 

FIGURA 2 - Impactos da Reforma Administrativa e Elementos da Crise do Sindicalismo 

A Figura acima relaciona a influencia da Reforma Administrativa e suas repercussoes 

na Burocratizacao, partidarizacao e Despreparo das Liderancas Sindicais, elementos 

dinamicos que enfeixam sob si, os fatores causais da crise que se abateu sobre a entidade em 

estudo. 

Os impactos da Reforma Administrativa na crise que se abateu sobre o sindicalismo 

de Servidores Publicos, no caso desta analise, o SFNTESPB, foram descritos pelos atores 

sociais que participaram deste processo, conforme a seguir. A percepcao deste conturbado 

momento da vida da entidade foi descrita consoante o entendimento e a visao de mundo 

daqueles que participaram, direta ou indiretamente, deste evento: 

Como se traduz isso no movimento sindical? Aqueles setores que nao 

despertaram para debate mais geral procuraram focar so na tabela salarial e 

esse foco na tabela salarial nos anos 90 que nao tinha mediacao, que nao 

tinha mesa de negociacao somente se negociava depois que invadia o 

ministerio, depois que resistia cem dias de greve. Entao esses setores que 

comecaram a perder a esperanca na negociacao e pensar o movimento 

sindical, partiram para uma serie de coisas, pra ter o controle dos 

trabalhadores, o clientelismo e uma serie de coisas, esses setores desistiram 

e passaram a ter poder porque o clientelismo quando voce nao realiza a 

funcao sindical da mediacao, da negociacao, o setor que vai para o 
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clientelismo comeca a ter mais poder do que aquele setor da militancia 

politica as estruturas vao sendo de fato burocratizadas em funcao do 

produto clientelista. Nao se conseguia salario, mas se conseguia um piano 

habitacional, o dirigente sindical liberava um conjunto de habitacao. 

Articulados com os poderes internos da universidade criavam uma clientela. 

Entao. (Entrevistado 5, 2009). 

O sindicato passou a participar das coisas, mais umbilicais, mais de 

resultados. Isso tudo isso tudo tem haver com o projeto de Estado do 

Periodo. Para o projeto neoliberal ter tido sucesso, houve e ha um ataque 

ideologico, na minha opiniao. Existe um peso de decisao politica de que ha 

uma burocracia sindical, instalada no movimento, no SINTESPB e na 

FASUBRA dentro do servico publico que nao tem muita solidariedade. 

(Entrevistado 1,2009). 

Eu vejo. Nao estava. Porque quando se instalou a concepcao do Estado 

neoliberal o cara teve que ficar na defensiva. (Entrevistado 6, 2009). 

Naquele momento foi um sufoco tao grande em um sindicato e um sindicato 

atuante como o nosso, que a gente nao tinha tempo para mais nada, era 

defender, defender e defender. (Entrevistado 2, 2009). 

Em todas estas falas o que se percebe e a falta de alternativas para se buscar uma pauta 

de reivindicacoes que fosse de carater mais historico, com os dirigentes sindicais preferindo, 

de uma maneira mais comoda, lancar mao do imediatismo, das "questoes mais umbilicais", no 

dizer de um dos respondentes, aliado ao clientelismo que tomou conta das cogitacoes 

sindicais daqueles que dirigiam o sindicato a epoca, levando-os a se restringirem a uma luta 

defensivista, dentro dos muros da entidade, burocratizando-se (BORGES, 2005). Neste 

sentido, burocratizacao do sindicato rima muito bem com clientelismo sindical: 

Ha uma retirada das deliberacoes que deveriam ser da categoria, para os 

dirigentes sindicais, por conta disso ai sim, voce nao tem mais direito de 

fazer um bom debate de formacao, que ajudaria a categoria tem uma boa 

percepcao mais clara do que e a sociedade. Do que e o sindicato, qual o 

papel dele nessa luta. Defendemos para que haja rodizio, para que haja no 

maximo dois mandatos e ai os dirigentes voltam, porque voce comeca a se 

afastar do seu companheiro de trabalho, das condicoes de trabalho precaria, 

voce fica dentro do sindicato ai comeca a nao ter essa visao que sao 

importantes para que um sindicalista veja. (Entrevistado 1, 2009). 

Essa preocupacao vai bem no sentido de evitar a perpetuacao dos dirigentes sindicais 

nos cargos, abrindo assim a possibilidade de haver uma renovacao, evitando-se que o 

dirigente sindical perca o contato com a sua base, mormente num segmento heterogeneo e 

fragmentado como e o caso dos servidores publicos federais, especialmente, os tecnicos 

administrativos das IFES. Outra questao que se realca do dito acima e que, com a 

burocratizacao do Sindicato e da Federacao, menos espaco ter-se-ia para o debate e o fomento 
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de processos de formacao sindical. 

Ademais, a busca por perpetuar-se na direcao da entidade faz com que o dirigente se 

ache no direito de avocar para si uma atribuicao que seria por dever do conjunto de 

representados, o que gera tensoes e contradicoes nos encaminhamentos das reivindicacoes, 

com previsiveis repercussoes por tratar-se de uma base heterogenea e diferenciada. Tensoes 

essas observadas por Fonseca (1996, p. 188), que leva a um "quase natural distanciamento 

que separa, persistentemente, as liderancas do movimento de sua base de representados." 

Entao eu acredito que sim, eu acho que teve toda uma movimentacao depois 

do governo Lula, com a cooptacao do movimento sindical, entao houve 

aquele primeiro momento vai la o governo se organiza atraves das 

federacoes, e das entidades que ele tem a maioria, por exemplo aqui no 

SINTESPB, falando abertamente tem gente que e ligado ao PT, tem gente 

que e ligado ao PSB, tem gente que e ligado ao PC do B que sao as bases do 

governo, entao logico que em um projeto apresentado pelo governo existe 

limitacoes de lutar isso e claro, ha uma acomodacao. E claro que voce vai 

ter uma limitacao, voce faz parte da base aliada do governo. Seu dirigente 

tem cargo ligado diretamente com o governo, seja ele Federal, Estadual ou 

Municipal entao quando e apresentada uma medida, ha uma certa 

dificuldade de ir ate as ultimas consequencias na briga sobre essa questao. 

(Entrevistado 1,2009). 

Existe um refluxo, ele e maior por causa da intervencao dos partidos, das 

centrais, das correntes que sao majoritarias no movimento. No sentido de 

impedir para que ele nao desamarre e exploda, mas ha tambem, um 

entendimento objetivo de que eu nao devo lutar com esse governo. 

(Entrevistado 1, 2009). 

Afirmo a ingerencia direta dos partidos a fim de abdicar da luta e da defesa 

de alguns direitos da categoria, como foi a reforma da previdencia, como 

esta sendo o ataque aos PIUS, as vezes isso nao esta claro, se voce pegar la 

os documentos da defesa do HU ta, mas quando voce vai para a luta do dia-

dia, entendeu. Ha uma acomodacao do ponto de vista da mobilizacao, nos 

vamos e tal, coloca no boletim mais nao ha uma efetivacao. (Entrevistado 

1,2009). 

Nestes trechos fica claro como a opcao pela partidarizacao pode levar o movimento 

sindical dos servidores tecnico-administrativos a uma encruzilhada politico-ideologica no 

sentido de desnortear as liderancas que agora ja nao conseguem mais saber a quern devem 

representar: ou ao governo, por forca da identificacao ideologica, ou aos representados, por 

conta das atribuicoes que lhes foram dadas. No meio destezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imbroglio, esta posto, alem de uma 

crise do sindicalismo, tambem, uma profunda crise de identidade daqueles que se afirmam 

representantes de uma categoria, tendo como pano de fundo a Reforma Administrativa e as 

suas consequencias ate os dias atuais. 

Nao, eu disse: "companheiro, nos temos que exigir que o reitor faca exame 

periodico. Nos temos que exigir que o servico de saiide do trabalhador, que 

i i 
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desde 2006, quando eu tava na direcao da FASUBRA se discutia isso. E nos 

estamos batendo a maozinha nas costas do reitor e do chefe de gabinete, 

como se tivesse tudo a mil maravilhas, companheiro. Ou nos somos 

sindicalistas para defender os interesses dos trabalhadores da Universidade 

Federal da Paraiba atraves da sua entidade de base ou entao e melhor nem 

existir.! (Entrevistado 4, 2009). 

Perdeu-se a credibilidade, entao hoje, a grande maioria, a massa mesmo, 

nao acredita na luta. O mundo do trabalho mudou muito, o mundo sindical 

mudou muito assim, perdendo as suas caracteristicas e ai, existe essa troca 

de favorecimento e que ninguem sabe quern e sindicato, ninguem sabe o 

que e gestao, o povo fica todo receoso. Hoje quando a gente quer baixar o 

cacete no reitor, nao pode. Eu fui inventar de baixar o cacete no reitor aqui 

nessa reforma que fizeram que a gente ficou engolindo poeira. chama se a 

CUT, faz-se uma deniincia e no outro dia, tem um clipe da CUT na Internet 

e o sindicato veio cobrar uma posicao minha porque eu tinha falado em 

nome da direcao porque nao era pra eu ter falado. (Entrevistado 4, 2009). 

Hoje nao se admite um diretor sindical nao saber escrever para fazer um 

jornal do sindicato. Nao saber fazer um documento para categoria Ficar 

naquela coisa instalado dentro do sindicato, num biro, no telefone, no note 

book, como e que se diz uma palavrazinha que eu sempre digo, na 

mediocridade tambem, ne, um aparelho burocratico. Porque eu acho que a 

burocracia dentro do sindicato hoje esta mais presente do que nunca. O 

grande problema do movimento sindical aqui no SINTESPB seria a 

burocratizacao e a desinformacao causada pela falta de formacao politica e 

sindical. (Entrevistado 3, 2009). 

Aqui vemos, nestas falas, o quanto o SLNTESPB vem repercutindo as consequencias 

da Reforma Administrativa. Neste sentido, a Reforma do Aparelho de Estado, levado a cabo 

pelos ultimos tres Governos da Republica, impingiu aos trabalhadores, notadamente nas suas 

liderancas sindicais, um forte impacto nos seus contrafortes ideologicos, fazendo com que nao 

tenham sido capazes de discernir de que lado estao, a ponto de ter gerado, uma inseguranca 

tal que tende a desaguar em um sentimento de impotencia e de frustracao, haja vista o 

despreparo de suas liderancas no enfrentamento de tais conjunturas. (COSTA, 20011 
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FIGURA 3 - Subjetividade, Reforma Administrativa e Elementos da Crise do Sindicalismo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Despreparo das 

Liderancas 

Sindicais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m 
Burocratizacao 
dos Sindicatos 

Na figura acima, relaciona-se os efeitos na subjetividade do trabalhador em virtude da 

Reforma Administrativa e de como isso impactou os elementos da crise do sindicalismo, no 

caso em vista, o Despreparo das Liderancas Sindicais e a Burocratizacao dos Sindicatos. 

Neste sentido as alteracoes ocorridas no mundo do trabalho, no seu carater objetivo, 

trouxeram influencia tambem na subjetividade dos trabalhadores do setor publico, inclusive 

nas liderancas do SINTESPB, conforme nos apresenta as seguintes falas: 

Eu fiquei tao a vontade quando eu vi pela televisao que Lula tava 

preparando uma reforma da previdencia, ne, que ia ser pacotao que eu ate 

pensei que o movimento sindical ia se organizar a partir do momento que 

Lula anunciou na televisao, mas deixou muito proximo a divulgacao, 

porque ai comecou a surgir um aqui, uma coisa acola, que era isso, um 

artigo tal, tal, mas nao sei, toda gente so foi efetivamente conhecer no 

pronunciamento que Lula deu na televisao. Eu acho que a organizacao foi 

muito pouca. Eu acho que deveria ter sido maior. Eu acho que nos nao 

conseguimos mobilizar a nossa categoria. Isso e um fato. (Entrevistado 3, 

2009). 

Essa entrada ai de Lula, a gente sabe que o pais melhorou. Houve uma 

inversao nessa logica de privatizacao na epoca de Fernando Henrique, mas 

acho que o movimento sindical como um todo pecou no primeiro governo 

de Lula, porque ao ter contribuido para sua eleicao, para sua vitoria, nao 

compreendeu naquele momento que o fato de pressionar o governo, que e o 

papel do sindicato dos trabalhadores, poderia estar contribuindo para o 

fortalecimento da oposicao. E ai assume um papel de concordar com tudo 

i 
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que o governo colocava. Inclusive com a reforma da previdencia. 

(Entrevistado 8, 2009). 

E outros pontos, ne, que poderia ser o movimento sindical e social, se 

tivesse tido a compreensao de que um governo e um processo em disputa e 

e uma balanca que pende para quern e para o lado que pesa mais, a gente 

poderia ter tido mais avancos, porque nao e o governo que chega, que pode 

vir com a melhor das boas intencoes, mas ele ta ali para administrar e 

observando a correlacao de forcas. Por isso que eu acho que o movimento 

sindical pecou nos primeiros meses do governo Lula, e agora no segundo 

governo, tivemos algumas conquistas, mas tem muita coisa ainda para 

avancar, e se nao conseguir nesse resto do mandato de Lula, muito 

dificilmente a gente vai conseguir na frente, sobretudo, se houver um 

retrocesso nesse processo ai com a volta daquele projeto do Fernando 

Henrique.( Entrevistado 8, 2009). 

Vale frisar que esses trechos sao emblematicos no tocante a forma como cada 

dirigente sindical se posiciona diante do mesmo fato. Sob interpretacoes diversas a respeito do 

atual governo, produz-se visoes nao so diferentes como divergentes sobre a conducao da luta 

sindical nessa conjuntura. Sao elementos que sinalizam o grau de despreparo destas liderancas 

que nao conseguem fazer uma leitura mais substantiva da conjuntura. O impacto na 

subjetividade destas liderancas, em virtude da Reforma Administrativa, e ostensivo, o que 

corrobora aquilo que (COSTA, 2001) colocou acima: 

Houve uma crise de identidade com Lula quando ele entrou no poder, e 

agora vai haver muito maior quando ele sair. Os cabras vao perder a cabeca, 

literalmente. Ne? Porque houve quando ele entrou, porque ninguem podia 

que nao sei o que e tal, porque Lula foi um companheiro, que ele tem que 

fazer tudo pelos trabalhadores, como se ele fosse o Presidente dos 

trabalhadores, ne? Presidente dos sindicalistas, e ele era Presidente do 

Brasil. Ne.? (Entrevistado 4, 2009). 

Em profunda crise, muitas crises! Nos estamos decadentes, nos estamos 

degenerados enquanto movimento sindical, nao existe mais. Nos nao 

suportamos mais ouvir, sabe? A nossa crise e tao profunda de 

conhecimento, porque nos temos que ter habilidade, aptidao pra negociar, 

ne? Eu ate encontrei um documento muito interessante que falava sobre a 

crise do movimento sindical, ne, porque aqui hoje a gente nao consegue 

mais fazer um movimento coeso, firme, consistente. A gente, inclusive ate 

na nossa propria militancia cotidiana, a gente nao consegue fazer uma 

avaliacao que conste tudo mais, a gente nao consegue, ne.? (Entrevistado 

4, 2009). 

Temos aqui, na voz deste entrevistado, todo o impacto sentido no sindicalismo de 

servidores publicos, com toda a sua pujanca, com a ascensao de um sindicalista ao cargo mais 

importante da Republica. A i vemos o quanto as liderancas sindicais ficaram desnorteadas, 

perplexas, calcadas em leituras superficiais da realidade, sem parar para rediscutir a 

conjuntura e redefinir novas acoes e papeis a serem cumpridos pelo Sindicato. Em geral, 
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centraram-se nas contradicoes e tensoes oriundas das proprias disputas politicas internas ou 

pessoais por espaco de poder, conforme pontua Fonseca (1996). 

Entao o Sergio Mendonca disse para a gente que nao havia interesse dentro 

do governo de coalisao de Lula que a Mesa de Negociacao Permanente 

funcionasse. Tanto e que nos conseguimos negar, rejeitar dinheiro publico, 

orcamento publico que foi posto na mesa para a gente ratiar e a gente disse 

que nao queria. E a gente expulsou o Ministerio da Educacao da Mesa de 

Negociacao dizendo que so no Ministerio do Planejamento que iriamos nos 

sentar pra negociar. Nossa! Olhe foi terrivel. Entao, nos nao conseguimos, 

certo? O governo esta passando tudo por cima da FASUBRA. E ja ta 

pegando o calcanhar de Aquiles dos trabalhadores, que e a questao 

financeira, "neguinho" quer ganhar e dinheiro, nao quer saber se ele vai 

matar a mae nao, ta entendendo? Isso e o reflexo do neoliberalismo em nos. 

"Eu quero resolver o meu problema, voce que se vire la, Correia de 

transmissao e verdade.!!!" (Entrevistado 4, 2009). 

Entao o governo ele faz a leitura, ele sabe muito bem como e que estamos 

nos conduzindo, nos comportando, nos preparando. E ai a gente vai vendo, 

hoje em dia e diferente da decada de oitenta, porque ainda havia certa 

unidade, a gente ainda se solidarizava com os companheiros em greve, 

mesmo que a greve petroleiros foi uma greve que foi extremamente 

significativa. As pessoas tem medo de serenade contestarem, ne? Assim, e 

eu me senti muito mal no periodo em que eu era dirigente porque, era 

boicotado o meu trabalho, eu na tentativa de encaminhar as coisas, e eu nao 

precisava chamar ninguem pra encaminhar, porque eu nunca tive medo de 

trabalhar, me senti escanteada. (Entrevistado 4, 2009). 

Aqui neste ponto o que se pode observar e a tentativa de cooptacao, pelo Governo, de 

liderancas, sendo o seu uso bastante comum na Administracao Publica brasileira, mazela 

historica incrustada na formacao do setor publico no pais (COSTA, 2004), o que somente 

reforca seu carater autoritario, patrimonialista e clientelista, caracteristicas essas que acabam 

por gerar uma dinamica viciada quando se trata de equacionar as questoes reivindicativas dos 

trabalhadores publicos no Brasil. 

O individualismo tambem se faz presente, haja vista que, quando aquelas questoes 

mais imediatas entram em jogo, as liderancas passam a se preocupar nao mais com o coletivo 

que representam, mas com interesses mais imediatos. O despreparo, conforme pontua o 

respondente, ficaria por conta do boicote que este sofreu ainda na condicao tambem de 

dirigente sindical: 

O quadro enfraqueceu, os PDV's da vida, teve demissao voluntaria, 

ameacas de quebra da estabilidade, criando um clima desagradavel para a 

UFPB, foi um momento dificil para a universidade. Foi o pior dos 

momentos para quern tem o sindicalismo na veia mesmo. (Entrevistado 2, 

2009). 

Nesta fala, fica claro como todo esse aparato de gestao e medidas em relacao as 
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condicoes de trabalho no setor publico foram decisivas no que diz respeito aos seus efeitos na 

subjetividade dos trabalhadores em Educacao, filiados ao SINTESPB, em virtude daquilo que 

Costa (2004) definiu como uma quebra dos padroes de subjetividade, gerando-lhe um 

sentimento de desprestigio e desvalia, afetando-lhe a vida laboral e, por tabela, obstaculizando 

o trabalho das suas entidades de classe, 

Olha, voce acha que se nos tivessemos uma base da entidade sindical mais 

esclarecida, mais politizada, a gente ficaria entao com os dirigentes 

sindicais se perpetuando vinte anos? Com o mesmo jeito de fazer politica? 

A mesma fala, a mesma leitura de realidade? Nao. (Entrevistado 6, 2009). 

Ha uma indisposicao de determinado setor de trabalho, voce vai ter que 

abrir a democracia para que os trabalhadores, para que a categoria comece a 

participar. Quando ha mais participacao, ha mais cobrancas, ha mais 

questionamentos, entendeu? E muito mais facil dirigir um grupo menor, 

entao existe um abandono de algumas coisas que eram meio que uma 

pratica, tinha uma movimentacao maior por local de trabalho, assembleias 

mais massivas, entao isso ai acaba trazendo para a burocracia, para os 

dirigentes sindicais, essas decisoes, esse debate, entende.? (Entrevistado 1, 

2009). 

Voce comeca a achar que preciso pegar o filho ali, comeca a gostar do 

beneficio do carro, e comeca a passar, comeco a pegar o carro para buscar o 

filho na escola, eu comeco a garantir minha ida de taxi para casa que isso e 

uma coisa muito danosa, em alguns sindicatos. (Entrevistado 1, 2009). 

Nestas falas, o que de fato se evidencia sao, justamente, os efeitos na subjetividade das 

liderancas sindicais quanto a questao da burocratizacao dos sindicatos. Apontam para a perda 

da democracia interna e junto as bases, toda vez que a direcao sindical volta-se para si e passa 

apenas a cuidar daquelas atividades sindicaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA stricto sensu, relegando as calendas o salutar 

debate com a categoria. Ao priorizar a participacao, a lideranca expoe e expoem-se aos 

questionamentos, permitindo, assim, uma maior sintonia entre representantes e representados. 

Contudo, esse exercicio pressupoe rotatividade nas posicoes de poder na entidade, o que nao 

parece ser o caso do SINTESPB, no entender do entrevistado E6, que nos lembra da 

necessidade de renovacao, nao somente de direcao, mais tambem de praxis, para que nao 

ocorra, "um distanciamento quase que natural entre as liderancas sindicais e sua base, 

ensejando um surgimento de tensdes internas, criando obstaculos a atividade da entidade." 

(FONSECA, 1996). 
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FIGURA 4 - Formacao do Espirito de Servico Publico e elementos da Crise do Sindicalismo 

Na figura acima, procurou-se relacionar uma importante categoria sociologica para o 

estudo do sindicalismo no setor publico, que e a Formacao do Espirito de Servico Publico e as 

repercussoes neste, devido aos elementos da crise do sindicalismo. Assim se pronunciam as 

liderancas: 

O congresso de dois mil e oito, em Patos onde houve exatamente a 

transformacao. O que e que eles fazem? Eles distribuem benesses, almoco, 

tal e tal, ne? Para que as pessoas votem neles, entao e um curral aqui, certo? 

As pessoas pouco participant das atividades do sindicato, o sindicato nao 

consegue debater as teses dos congressos, ne, participa minimamente das 

centrais. (Entrevistado 4, 2009). 

A gente sabe, encontra muitas dificuldades na base da categoria que se 

chama uma palavrinha: formacao politica. O SINTESPB ta confuso, o 

SINTESPB ta equivocado. O paternalismo, a gente e contra isso. 

(Entrevistado 4, 2009). 

Nao consta porque na epoca eu me lembro de quando a gente fazia greve, 

mas a gente quer dinheiro no bolso. Tanto e que a politica do sindicato era a 

seguinte,. Quando tinha uma so tava precisando dela . Expectativa de tabela, 

entao era sempre aquilo ne? Entao quando veio o projeto •"GERES'" para ser 

discutido, eu me lembro muito bem na assembleia que foi dito que a gente 

nao tinha que discutir projeto "GERES" coisa nenhuma, a gente quer e 

dinheiro no bolso. (Entrevistado 4, 2009). 

Quer dizer em nenhum momento foram bater de frente pro reitor, como 

tambem nao vao bater nao. Cobrando tudo que a gente ja falou aqui, a 

capacitacao que ta sendo mal feita, a qualificacao que tem orcamento e que 

a reitoria nao quer aplicar. fazer com que a gente se qualifique porque o 

reitor mesmo disse que se a gente entrar numa pos-graduacao da 

universidade a gente vai baixar o nivel da pos-graduacao. Ele disse isso na 

reuniao do CONSUNE e gracas a Deus eu nao tava la porque senao eu tinha 
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sido demitida da universidade, porque eu ia esculhambar com ele. Eu ia 

perder as estribeiras. (Entrevistado 4, 2009). 

Aqui nesta falas podemos perceber como o despreparo das liderancas que atuavam (e 

ainda atuam, conforme o entrevistado) no contexto da entidade interfere na quebra da 

dignidade do Servidor Publico, pois essas praticas configuram-se como clientelistas e 

paternalistas, instrumentos de dominacao que aviltam a dignidade do trabalhador, 

defraudando a sua moral professional, levando aquilo que Supiot (1995) chamou de crise do 

Espirito de Servico Publico. 

Ademais, o entrevistado faz alusao, como possivel causa da perda de rumo e da crise 

em que a entidade mergulhou, a falta de uma formacao politica, tanto na base do Sindicato, 

quanto no seio das liderancas sindicais, elemento importante no sentido de entender como 

melhor atuar numa conjuntura de mudancas no mundo do trabalho e no universo sindical. Na 

medida em que as liderancas sindicais do SINTESPB a epoca so estavam preocupadas com as 

questoes mais imediatas, o propriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA leitmotiv da existencia da entidade, que e a conducao das 

reivindicacoes dos tecnico-administrativos, esteve comprometida. 

No tocante a questao da qualificacao, comentada pela entrevistada, mais do que nunca 

evidencia-se nesta fala o quanto a falta de respeito em relacao aos servidores fere a dignidade 

do professional do servidor publico, desmerecendo-o, gerando assim um sentimento de 

desvalia, em virtude da instauracao e manutencao de relacoes autoritarias de trabalho 

(VIOLA, 2001), responsaveis neste caso pela ruptura da moral profissional dos trabalhadores 

no servico publico, quebrando a formacao e consolidacao de um espirito de servico publico 

Segmenta a base e ai passa a brigar internamente como foi o nosso caso. 

Aqui nos tivemos um problema serio. Briga internamente porque uma 

classe ganhou mais do que a outra. O que se coloca e que na epoca que foi 

feito o acordo para implementar a carreira, o recurso nao era suficiente. Nao 

era suficiente para implantar a proposta que a FASUBRA queria. Entao, foi 

o que foi possivel na epoca. (Entrevistado 8, 2009). 

A burocratizacao, a categoria nao reconhece que a luta nao e benefico para 

ela mais, ha um certo desinteresse e ate uma certa desfiliacao do sindicato. 

Eu nao sei te precisar isso,. E voce ve que o governo Lula e um governo que 

eles acreditam que e trabalhador, que trabalha em prol do trabalhador, que 

esse projeto e para o trabalhador. Voce tem menos resistencia de lutar 

contra ele, entendeu.? (Entrevistado 1, 2009). 

O SINTESPB ta confuso, o SINTESPB ta equivocado, o SINTESPB esta 

despreparado para enfrentar o novo periodo. Para enfrentar o que nos temos 

que enfrentar. (Entrevistado 4, 2009). 
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A interferencia da burocratizacao dos sindicatos na formacao do espirito de servico 

publico e bem evidente nas falas acima. Considere-se que: o nao entendimento pela lideranca 

sindical das especificidades e singularidades da propria categoria que diz representar, a 

desfiliacao em virtude da desconfianca das principais liderancas da entidade, a nao ruptura da 

politica e do discurso que teima em nao reconhecer as diferenciacoes, propugnando pela 

uniformizacao de uma categoria que de si mesma e diferente e a manutencao de um 

personalismo, em disputas nao organicas e pessoais, levaria a epoca, segundo Fonseca (1996), 

a uma crise do movimento sindical organizado dos tecnico-administrativos, e que se mantem 

na atualidade. 

Realmente o norte que eles tinham era procurar o SINTESPB, era medida 

provisoria uma atras da outra como enxurrada que deixa qualquer um 

bombardeado. A aposentaria era essa nao e mais, vem as ameacas de 

demissao quern nao era concursado, vinha a desestabilidade, ele tentou 

desestabilizar o trabalhador da area de educacao, com o fito da 

privatizacao." (Entrevistado 2, 2009). 

Nesta fala evidencia-se, como principal interferencia da crise no mundo do trabalho 

em relacao a formacao do espirito de servico publico, a apreensao do entrevistado no que diz 

respeito as diversas mudancas no campo juridico das regras que regulamentavam as relacoes 

de trabalho no setor publico, mudancas essas que traziam um sentimento de desvalia e 

desprestigio na relacao do servidor com o poder, representado pelo governo federal. No 

entender de Costa (2004) e Viola (2001), essa provisoriedade em termos faticos e juridicos 

proporcionou um sentimento de inseguranca e frustracao no seio do segmento dos servidores 

tecnico-administrativos, ao ponto de debilitar a sua condicao de trabalho, influenciando na sua 

moral professional, que por conta disto teria alterado-lhe: a) a sua dignidade na relacao com o 

poder; b) a serenidade na relacao com o dinheiro e c) a continuidade na relacao com o tempo. 

E a visao do Estado minimo. Eu acho que esta perspectiva neo-liberal ai foi 

devastadora para os servidores. Foi um menosprezo. De que o servico 

publico e um desastre, e uma [...] e voce nao vai ter futuro nenhum ai, vai 

para iniciativa privada rapaz com sua competencia e tal, ai la vai o peixinho 

e mordeu o anzol. (Entrevistado 5, 2009). 

O que eu percebo, que a fragmentacao do servico publico na terceirizacao 

eu acho ela um peso. Entendeu? Existe tambem nos docente, os substitutes, 

que e uma forma tambem. (Entrevistado 1, 2009). 

Entao houve toda uma mudanca ai nos requisitos pra aposentadoria, entao, 

muitos professores, muitos servidores, correram para se aposentar 

proporcionalmente perdendo salarios, sendo cortado abruptamente de toda 

uma relacao de trabalho, relacao ainda em construcao dentro da instituicao, 

de construcao pessoal, professional. Pude perceber o quanto isso foi sofrido 

para quern teve que optar pela aposentadoria naquela epoca. E ai a partir do 
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piano neoliberal acho que o conjunto do servico publico so vem tendo 

perdas, e cada dia mais. (Entrevistado 6, 2009). 

No FHC a gente viu, sobretudo aquela frase dele que chamou o aposentado 

de vagabundo. Aquilo desqualificou muito o servidor publico. Acho que 

passou muito a ideia de que o servidor publico era o cancer da nacao. aquela 

coisa, sabe, consome todo o orcamento da uniao, ne?! Entao, acho que foi 

muito sofrido. (Entrevistado 6, 2009). 

Eu acho que e uma posicao extremamente preconceituosa porque a 

Universidade Federal da Paraiba, pelo menos, a gestao de agora ignora, nos 

somos invisiveis para ela. Nos servidores publicos, servidores tecnicos 

somos invisiveis pra ela. (Entrevistado 4, 2009). 

Eu acho que mexeu sim. No servico publico tem um fator ai que e mais 

agravante do que na iniciativa privada. E que a midia, ela faz uma 

propaganda diariamente em relacao aos gastos publicos. Na imprensa o 

investimento no servico publico significa gasto e nao investimento. 

Aumentar as despesas com o servico publico significa um desperdicio. 

(Entrevistado 8, 2009). 

O SINTESPB ele sempre era contra essas medidas, chamava os 

trabalhadores para luta, foi uma epoca que os trabalhadores mais tinham 

que se desdobrar mesmo na atuacao, tinha que esta demonstrando, 

combatendo, encaminhando, fazendo mais assembleias. Como eu te falei 

quatro vezes por semana, tirando encaminhamento, indo para as federacoes, 

cobrando dos parlamentares. Com um bombardeio deste, por mais que voce 

busque informacao que voce fique antenado, voce se perde. A lideranca 

sindical tambem sofreu as consequencias, ele e um trabalhador como 

qualquer outro, agora tem mais amparo ferramenta, mas mesmo assim ele 

ficava bombardeado. (Entrevistado 8, 2009). 

Em todas as falas acima e ponto pacifico a influencia do projeto neoliberal e seus 

impactos na vida professional dos servidores publicos, mormente os tecnico-administrativo 

filiados ao SINTESPB. Sem embargos, a influencia deste conjunto de propostas, valores e de 

acoes, trouxeram no seu amago um forte sentimento de rejeicao de desvalia, de nulidade a 

grande parte do servico publico no Brasil. 

Ademais, varios instrumentos foram utilizados, para se satanizar o servidor publico, 

inclusive a macica propaganda da midia burguesa sintonizada que estava com os interesses do 

capital. 

Expediente bastante utilizado pelos governos de perfil neoliberal sempre foi, conforme 

nos apresenta Costa (2004), demonizar o publico em detrimento do privado, tomando como 

bode expiatorio a figura do servidor publico, assacando contra ele toda a sorte de desprezos e 

injurias, com o fito unico de desestabilizar as relacoes de trabalho, como tambem semear a 

instabilidade, juridica e factual, resvalando assim nos contrafortes da moral profissional do 
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trabalhador do setor publico, levando-o a desenvolver toda uma gama de sentimentos de 

frustracao de desmerecimento, etc., interferindo negativamente na formacao do espirito de 

servico publico. (VIOLA, 2001,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud SUPIOT, 1995). 

Com o constante uso de MP's, o governante vai, paulatinamente, desmontando o 

arcabouco juridico que ampara o servidor, trazendo aturdimento, tanto para os trabalhadores 

da base do SFNTESPB, como para as suas liderancas, rompendo a dignidade do servidor no 

trato com o poder, semeando a intranqiiilidade no lugar da serenidade, no trato com as 

questoes financeiras, e imprimindo alteracoes que ensejaram a descontinuidade em relacao ao 

tempo. (VIOLA, 2001, apud SUPIOT, 1995). 

FIGURA 5 - Formacao Sindical, Clientelismo, Patrimonialismo no SFNTESPB e elementos 

da crise do Sindicalismo 

Nesta figura, procurou-se relacionar formacao sindical, o clientelismo e 

patrimonialismo insitos na entidade e as possiveis repercussoes dos elementos da crise do 

sindicalismo na formacao sindical (ou na sua falta ). 

A relacao entre a formacao sindical (ou a falta dela) reforca determinadas praticas 

ainda presentes em entidades sindicais de servidores publicos. E o caso do clientelismo, que 

junto com o patrimonialismo, atuam no sentido de desmobilizar e despolitizar qualquer 

categoria. Alem do mais, essas praticas, no caso especifico do SINTESPB, por ser uma 

l 
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entidade de servidores publicos, foi importada para dentro da entidade, trazidas por forca do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ethos que predomina no servico publico no Brasil ate hoje (COSTA, 2004), justamente, por 

aquelas liderancas que nao tinham (ou nao tiveram) interesse, seja por qualquer motivo, de 

participarem ou de promoverem qualquer programa de formacao sindical, seja no SINTESPB, 

seja na FASUBRA. As falas expressam uma realidade acerca disto. Nesta conformacao, o 

clientelismo/Patrimonialismo mantem uma relacao de reciprocidade, uma via de mao dupla, 

com a formacao sindical (ou sua falta). 

E uma das coisas que faz com que existam pessoas com essas caracteristicas 

e exatamente uma coisa que a gente sempre debate, a gente sabe, encontra 

muitas dificuldades na base da categoria que se chama uma palavrinha: 

formacao politica. Entao quando veio o projeto "geres" pra ser discutido, eu 

me lembro muito bem na assembleia que foi dito que a gente nao tinha que 

discutir projeto "geres" coisa nenhuma, a gente quer e dinheiro no bolso. Eu 

me lembro demais do [...] em cima la, que nosso sindicato era ali onde e a 

ADUF hoje e la na mesa ele batia assim no bolso e dizia: "A gente nao vai 

discutir projeto 'geres' coisa nenhuma, a gente quer dinheiro no bolso. 

(Entrevistado 4, 2009). 

No que pertine a burocratizacao do SINFESPB, a relacao dinamica e influenciada de 

alguma maneira, nos aspectos politico-organizativos, pela formacao sindical, ou seja, e crivel 

se dizer que quando ha um processo de formacao dos dirigentes sindicais, a tendencia da 

entidade ser levada a burocratizar-se e bem menor, em virtude do efeito multiplicador e 

conscientizador que a formacao sindical enseja. A respeito disso assim falaram os 

protagonistas: 

E conhecimento, porque o grande problema nosso hoje e a desinformacao. 

Hoje nao se admite um diretor sindical nao saber escrever para fazer um 

jornal do sindicato. Nao saber fazer um documento para categoria. 

(Entrevistado 3, 2009). 

Nao ha formacao, investimento. Entao, acho que alguns dirigentes sindicais, 

eles nao investem massicamente e efetivamente na formacao politica de 

uma base, sobretudo, para se garantir e perpetuar-se no poder como as 

pessoas que mais sabem e mais conhecem. Entendeu?! Entao, grupos 

politicos, eles sao atrelados a partidos politicos, que sao atrelados a gestao, 

que dentro da gestao universitaria eles tem cargos. Entao, se investir muito 

na formacao politica e na formacao sindical as pessoas podem compreender 

muito como toda essa engrenagem funciona e como desmontar a 

engrenagem. (Entrevistado 6, 2009). 

Eles foram dirigentes da FASUBRA e hoje estao dentro do governo. Entao, 

na hora de voce esta dando conta de uma reivindicacao e voce querer 

avancar na conquista de seus direitos voce se defronta, se confronta com 

quern e, quern e o representante do estado que ta la? Era aquele parceiro seu 

da luta sindical. Mas ele hoje nao e mais o seu parceiro da luta sindical. Ele 

representa o estado, o modelo de estado, a concepc&o de estado, entendeu?! 

Entao, acho que isso tem deixado os sindicatos de saia justa. E num 

I 
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problema de identidade muito grande. Porque ia requerer de quern faz o 

sindicalismo estudar, se politizar, se capacitar. Acho que as pessoas com 

quern eu fiz sindicato, que eu fiz politica sindical, poucas, que realmente 

tem condicoes de estar dentro do movimento sindical, como dirigente 

sindical. (Entrevistado 6, 2009). 

Encontra-se muitas dificuldades na base da categoria que se chama uma 

palavrinha: formacao politica.! As pessoas tem que ser qualificada. No 

mundo globalizado. Nos nao temos dirigentes qualificados! O SINTESPB 

nao dispoe de dirigentes qualificados politicamente para tracar um 

planejamento politico. (Entrevistado 4, 2009). 

O que falta ai e a formacao sindical. A direcao do SINTESPB esta ficando 

madura e nao estao surgindo novas liderancas, porque formar lideranca 

sindical nao e facil, tem que estar no sangue e depois tem a parte da 

formacao mesmo, propriamente dita, ai nosso sindicato peca em muito 

porque nao tem um curso de formacao sindical continuada. Quando eu falei 

a voce aqui a formacao sindical e o caminho, a unica saida que eu vejo, 

talvez se os lideres sindicais tivesse uma formacao politica. O cara acha 

que e dirigentes sindical, mas tem que ter uma formacao pelo menos 

interesse em ter a formacao, buscar mais conhecimento, estar sempre lendo, 

nao pode ser um dirigente mau informado, ir buscar mesmo a referenda. 

(Entrevistado 2, 2009). 

No tocante ao despreparo das liderancas sindicais, vale tudo o que foi colocado acima 

para nao sermos mais repetitivos, contudo, ja ha, por parte da atual direcao da entidade, pelo 

menos foi o que demonstrou os dirigentes atuais, uma preocupacao com a necessidade de 

formacao sindical, haja vista que, no transcorrer desta pesquisa, soube-se da realizacao de um 

momento de formacao, ainda nao continuado, conforme desejava um dos entrevistados, mas, 

de qualquer forma, e uma acao valida para suprir uma demanda reprimida de anos, relegada 

apenas ao campo da retorica. Neste sentido ha uma reciprocidade direta entre o despreparo 

das liderancas sindicais e a formacao sindical, que pode ser percebida pelas colocacoes 

abaixo: 

Nos temos essa preocupacao. Esta previsto no nosso planejamento 

estrategico para atividades nos proximos tres anos de gestao, investir ai com 

uns cursos de formacao politica e sindical. Esse semestre que vem ai, 

estamos querendo realizar pelo menos dois eventos desse por semestre. E ai 

vamos discutir desde a questao da formacao do sindicato, do papel do 

sindicato, tambem da compreensao da estrutura sindical hoje no pais, 

sobretudo, com essas inovacoes hoje que e a pulverizacao de centrais 

sindicais, algo nos preocupa. Falaremos, tambem, da complexidade das 

mudancas nas relacoes de trabalho. Aqui mudou muito. Muita gente que 

trabalha hoje foi contratada como datilografo. Hoje nao existe nem maquina 

de escrever. O despreparo esta nisso, porque as vezes por falta de uma 

compreensao politica da questao termina se prendendo a picuinha. 

(Entrevistado 8, 2009). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em suma, a crise que se abateu sobre o SINTESPB pode ser encarada sob diversas 

perspectivas. Neste sentido, evidencia-se um movimento de multidimensionalidades que 

concorreram, singularmente ou coletivamente, para o ensejo desta crise que perdura desde os 

anos 1990. Resta hoje, mais do que nunca, a possibilidade de se desenvolver mecanismos tais 

que possam senao eliminar, mas, pelo menos, minimizar os efeitos de tal crise, desde que para 

isso os dirigentes busquem tomar consciencia da necessidade de se implementar medidas 

efetivas que recobrem uma trajetoria mais virtuosa desta entidade, orientando-se pelas licoes 

do passado, para a concretizacao do presente e novos pianos para o future 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Esta pesquisa teve como proposta estudar e analisar a crise do sindicalismo e os seus 

reflexos no sindicalismo de servidores publicos, notadamente de servidores publicos federais 

do Ensino Superior na Paraiba, representados pelo SINTESPB. 

Trabalhando-se sob uma perspectiva sociologica, buscou-se entender como os 

elementos que permeiam o mundo do trabalho, suas mudancas e suas crises, desafiam a acao 

coletiva, notadamente no ambito do sindicalismo do setor publico. 

A pesquisa de campo acompanhou facetas da vida sindical, com seus dramas, tensoes, 

contradicoes e um forte espirito luta sindical, em busca dos objetivos maiores da entidade ora 

em estudo. Ao mesmo tempo, constatou um forte sentimento corporativista que grassa no 

ambito da pratica sindical analisada. 

Ficou evidenciado o quanto a pratica sindical do SINTESPB foi sensivelmente 

reformulada para fazer frente as reformulacoes do mundo do trabalho principalmente quanto 

as reformas neoliberais levadas a cabo nos ultimos governos que passaram pela Brasil. Ficou 

evidenciado, ainda, que a Reforma Administrativa do Estado teve impactos diretos nas 

relacoes de trabalho e que, por conta disso, a subjetividade dos trabalhadores sofreu 

modificacoes a ponte de alterar negativamente a sua dignidade enquanto servidor do publico. 

Como conseqiiencia do quadro de desprestigio imputado aos trabalhadores filiados ao 

SINTESPB, restou o seu desinteresse quanto a sua participacao nas lutas e demandas 

encaminhadas pelo SINTESPB, assim como em relacao a politica de um modo geral, 

influindo negativamente para a formacao do espirito de servico publico. 

O Sindicato, conforme sinalizaram as evidencia captadas pela pesquisa, burocratizou-

se, partidarizou-se e vem, desde entao, fragmentando-se em uma luta interna, fratricida, 

centrada nas disputas de poder, com prejuizos para todos. Alem do corporativismo, percebeu-

se uma cisao entre a base e as suas liderancas. 

Outra questao que se evidenciou no tocante a trajetoria politico-organizativa do 

Sindicato diz respeito, muito de perto, ao despreparo de grande parte das liderancas sindicais, 

antigas e novas, que compoem o quadro de dirigentes desta entidade, no sentido de ter um 

norte para orientar acao junto a categoria, numa conjuntura assaz complicada, como e essa 

que atualmente esta posta. As politicas de formacao sindical, quando existiram, nao 

conseguiram debelar, ou pelo menos, minimizar praticas francamente clientelistas e 

patrimonialistas de determinadas liderancas, ou grupos que se formam ao redor delas, 

I 
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alimentando um processo de despolitizacao, desconcientizacao e desagregacao do tecido 

social que compoe essa entidade. A formacao sindical, que deveria cumprir esse papel de 

dotar o dirigente sindical de meios, instrumentos e medidas para se conduzir e conduzir a 

entidade, fica, como se percebeu na pesquisa, apenas no campo da retorica, sem que as 

diversas direcoes que la tenham estado, fossem capazes de, realmente, implementar um 

programa continuado de formacao politico-sindical. Isso, em que pese ser essa uma 

determinacao da Federacao a qual o Sindicato esta ligado e, tambem, vontade de alguns 

daqueles que, quando la estiveram dirigindo a entidade, nao quiseram, ou nao foram capazes 

de levar a cabo tal iniciativa. 

Aquela questao que denominamos de ruptura da regularidade administrativa da 

entidade tem muito a ver, alem do despreparo das liderancas, com a influencia do projeto 

neoliberal e das reformas feitas no perfd do Estado Brasileiro, que lancanram os servidores 

em geral e aqueles que compoem a base do SINTESPB, em particular, numa verdadeira 

cruzada, a fim de defender-se, mas de tal modo levando a entidade a uma posicao defensiva, 

puramente reativa, frente as demandas oriundas da sua base. 

Foi constatado tambem como o corporativismo, o imediatismo e a luta meramente 

econdmico-financeira contaminam a pratica atual da entidade. Algumas praticas oriundas da 

genese do ainda incipiente movimento das associates de funcionarios em decadas passadas 

foram constatadas na entidade, praticas do tipo: cupulistas, aparelhisticas e de hegemonia de 

determinadas correntes politico-sindicais em detrimento das forcas mais minoritarias. A 

oposicao politica no SINTESPB, por outro lado, nao parece cumprir o seu papel que e de 

fiscalizar, se contrapor no debate, fazendo assim com que esse seja um debate pequeno, de 

somenas importancia. 

Constatamos que, com a crise do mundo do trabalho e a quebra das regras 

constitucionais, trazidas pela reforma administrativa no ambito do projeto neoliberal, os 

trabalhadores e dirigentes do SFNTESPB passaram a agir de forma individualista, quebrando 

assim, a coesao, que de alguma maneira vinha se construindo na categoria, agravando o 

quadro de crise de identidade que assola a muito. 

A burocratizacao da entidade tem rebatimentos na pratica do Sindicato, de modo a 

dificultar a entrada de novos quadros na sua direcao. Em contraste com a trajetoria historica 

da entidade, nos ultimos periodos tornou-se evidente um descolamento das liderancas em 

relacao as bases, perdendo os seus elementos de identificacao com a categoria que dizem 

representar. Dai resultou, em passado nao muito distante, um caos politico, sindical e moral, 

conforme se constata nas notas empiricas. A burocratizacao juntamente com a partidarizacao 
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politica atual do SINTESPB tem se constituido como um forte obstaculo a retomada das lutas 

que tanto marcaram sua trajetoria historica. 

Por fim, mas nao menos importante, tudo isso rebate a questao da dignidade 

professional, tao fundamente afetada pelas mudancas que vem impregnando a gestao publica 

no Brasil, com rebatimentos decisivos no campo da Educacao. Esse sentimento de desvalia, 

que foi presenciado por esse pesquisador, e que tem repercussoes profundas nas lutas e 

demandas da categoria, tanto quanto no bojo da sua entidade de classe, tem anulado a 

formacao de um espirito do servico publico, provocando, em virtude disto, uma crise de 

identidade profissional com obvios rebatimentos na entidade, conforme constatado por alguns 

entrevistados. 

A construcao do espirito do servico publico, no caso dos trabalhadores do SINTESPB, 

passa necessariamente pelo reconhecimento do seu papel ativo e participante da vida da 

Universidade, o que implica em uma busca constante de se democratizar os espacos de 

convivencia institucional e profissional dentro da Universidade. E bastante claro que, quando 

isso nao ocorre, os efeitos sao sentidos nas entidades representativas do movimento de 

tecnicos-administrativos, orientados pelo SINTESPB. 

Ha evidencias de que a entidade mergulhou numa crise, logo apos a ascensao do 

modelo neoliberal e de seus principios, durante os ultimos governos da republica. Patinando 

sem conseguir levar a diante, por mais que sua atual direcao diga ao contrario, um projeto 

politico-sindical realmente inovador, fruto do aumento do nivel de consciencia, por forca de 

uma serie de obstaculos oriundo de praticas politico-sindicais, baseadas que estao, na busca de 

ganhos imediatos; no desprepara de suas liderancas; na falta de um sentimento de 

solidariedade; em praticas corporativista; praticas clientelistas, patrimonialistas e adesistas a 

projetos que nao dizem respeito ao ideal de emancipacao da classe trabalhadora; a 

partidarizacao da entidade, com visiveis acoes no sentido de transformar o sindicato em 

correia de transmissao de partidos politicos vinculados a projetos estranhos ao seu mister. 

Em sintese, e por isto tudo que a entidade ainda nao conseguiu reaver aquele espirito 

de luta do passado, claudicando em operar um projeto proprio, mantendo-se presa a 

compromissos alheio aos seus objetivos. Em virtude disto e que, ainda hoje, nao conseguiu 

implantar, efetivamente, um projeto de formacao politico-sindical a fim de equacionar toda 

essa problematica. 

Enfim, como a ciencia vive para ser superada, ao finalizar esta pesquisa, abre-se 

espaco para a continuidade de tais reflexoes, ja que colocamos uma palavra, contudo nao foi a 
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ultima, mormente num segmento tao carente de estudos como o sindicalismo de servidores 

publicos. Sugere-se que trabalhos futuros deem seguimento ao estudo aqui realizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXOS 

i 



SOX3NV 



ROTEIRO DE ENTRE VISTAS 

Abertura: Como foi sua insercao na militancia sindical no SINTESPB? Fale-me um 

pouco. 

a) Conquistas sindicais anteriores (os 'ganhos' em termos de bandeiras/Pautas de lutas); 

b) As condicoes de Trabalho (privatizacSes, terceirizazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?6es, influencia do Projeto 

Neoliberal nas relacoes de trabalho no setor publico); 

c) desregulamentacao da forca de Trabalho no setor publico (efeito da reforma 

Administrativa e do aparelho de Estado nos governos Collor, FHC I , FHC I I e LULA I 

eH); 

d) Mudancas na subjetividade do trabalhador do Servico Publico, por forca da(s) 

reforma (s) em curso no periodo; 

e) formas de lutas (Greve, Piquetes, OLT, etc., formacao sindical, participacao 

institucional.) 

f) como se da a disputa de poder entre as correntes politicas do Sindicato (olhar da 

disputa, n° de assembleias do SINTESPB, finalidade das assembleias.) 

g) Elementos da Crise do Sindicalismo (burocratizacao do funcionamento dos 

sindicatos, despreparo das liderancas sindicais, politizacao e/ou partidarizacao dos 

sindicatos); 

h) O quadro de desprestigio da condicao de trabalhador do Servico Publico, por forca da 

reforma Administrativa do Estado, tem levado o servidor a um desinteresse em 

participar ativamente da luta sindical do SINTESPB. (influindo negativamente na 

formacao do espirito do servico publico). 

i) poderia falar da relacao do SINTESPB com as demais entidades sindicais que atuam 

no "entorno" do sindicato, como por Ex. o ANDES-SN. 



Roteiro Para Entrevista - Capitulo Empirico 

a) Apresentacao da Lideranca; 

b) As condicoes de Trabalho (Flexibilizacao, privatizacSes, e precarizacao 

terceirizacoes, influencia do Projeto Neoliberal nas relacoes de trabalho no setor 

publico); 

c) Desregulamentac§o da forca de Trabalho no setor publico (efeito da reforma 

Administrativa e do aparelho de Estado nos governos Collor, FHC I , FHC II e LULA I 

eH). 
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AFUF convoca funcionarios para nova jornada de lutas. 
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EDITORIAL 

G O V E R N O M E N T E 

Sob o preiexio de cornbaier o deficit publico e a inflacao, uma vez mais a chamada "nova 
republics" ataca oi trabalhadores. Utilizando o recurso das medidas provis6rias,empuxra de goela 
abaixo um pacote economico ja apelidado de PLANO LADRAO, que traz em seu bojo, deatre outrbs, 
recessao, desemprego, arrocho sal3rial e corte de tovestirnertfos no setor publico, principalmente em 
areas prioritarias como a saude e educacao. 

.. Para legitimar tais medidas, o governo dirulga informacoes inveridicas, repassando uma imagem 
negativa do servico publico, transmitindo a opiniao publica a falsa ideia de que a folha de pagamento 
dos servidores e a causa do desequilibrio de suas contas, quando, de faro, o que pretende e imple
ment ar a formula de ajuste economico preconizada pelo FMI. que implica em fome e miseria para os 
trabalhadores. 

£ preciso que todos saibam que as verdadeixas razoes do deficit publico tem sua origem no caos. 
administrativo e financeiro de uma maquina eslatal corrupts e mat administrada. As tao propaladas 
demissoes representariam uma reducao nos gastos publicos, da ordem de 400 milhoes de dolares 
anuais, enquanto que o governo conrlnuara gastando, atraves de incentrvos Hscais a grupos economicos 
privilegiados, um valor anual de 4 bilhoes e meio de dolares, alem de pagar, a mais, os 14 bilhoes de 
juros de uma divida externa imoral e impagavel que ele mesmo aumentou, por decreto, ao desvalorizar 
em 17 por cento o valor de nossa moeda. 

A sociedade precisa estar ciente de&tes fatos, pois a ela devemos servir e prestar contas. Somos 
funcionarios da Nacao e nao servicais de ocupantes eveniuais do poder, Nao permitiremos passiva-
mente que, apontando-nos como bode expiatbrio, ataquem nossos ja avtltados salarios e degradem 
ainda mais a qualidade dos servicos publicos aos quais tem direito a populacao. 

Assim como os anteriores (PLANOS CRUZADOS I E II, PLANO BRESSER), o "choque 
verao" nao ataca as causas estruturais da mflacao. que sao os gastos financeiros exorbttantes com 
o pagamento das di'vidas interna . e externa, os incentivos fiscais aosgrandes empresarios e 
latilundiarios, as viagens desnecessarias feitas pelo Presidente e seus Ministros, invariavelmente acompa-
nhados de grande comitJvi>e os investinientos em obras nao prioritarias p'ara a populacao, como a 
ferrovia Norte-SuL. feitas "pelo governo, de modo corrupto e elcitoreiro, com o dinheiro do 
contribuinte. 

As medidas adotadas tentam, na verdade, salvar os interesses do grsnde capital, garantir os com-
promissos com o sistema financeiro internacional e, ao mesmo tempo, recuperar a credibilidade do 
governo que deseja influir nas eleicoes presidenciais 

Diante desse quadro, z AFUFPB/JP, conclama todos OS funcionarios da Universidade a se 
engajarem na luta para garaniirmos as reivindicacoes apresentadas pela FASUBRA ao Ministerio da 
Educacao e, juntamente com os demais trabalhadores, com todo vigor que ja demonstxamos possuii, 
barrarmos as medidas do PLANO LAD RAO. 

A LUTA CONTLNUA. 

I 
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Collo#vaiao Congresso para 

anunciar as medidas econdmicas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BRASILIA -' Quinta-feira, de
pois de ter assumido o Governo, p 
presidente eleito, Fernando Collor, 
vai se rcunir no Palacio do Planalto 
com os lfderes dos partidos no.Con
gresso Nacional para lhes comunicar 
o conteudo das medidas que enviarf 
do Legislativo. No dia seguinte, o 
Congresso farf uma'sessao extraor-
dinana e recebera oficialinente o 
conjunto de medidas, que serf entre-
gue ao presidente do Congresso, se-
nador Nelson Carneiro, pessoalmerite 
por Collor. 0 novo presidente da 
Repdblica irf ap Congresso.acompa-
nhado dos futuros'niinistros da Justi-'< 
ca,- Bernardo Gabral, e do Gabinete 
Givil, Marcos Coinibra. 

Ontem o presidente eleito alincxjou 
com ps futuros ministrps dp Exerci-
to, general Carlos Tinoco Ribeiro 
Gomes - da Marinha, Mario Cesar 
Flores -, e da Aeronautica, Socrates 
da Costa Monteiro, na Base Aerea de 
Brasilia e anunciou que o atual mi
nis tro do Estado-Maior das Forcas 
Armadas, general" Jonas - de "Morai 
Correa Neto vai permanecer.no car 
go, embpra o Estado- Maior perc. 
o status dc Ministerio no novo Go
verno; ' *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '•^•i&^y . 

F J J N C I O N X R I O S ^ 

• (Dĵ nxugatnentp da-m^quina,.ad.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Collorde Mello 

' micjfitiariva..serd-uma-pri6ridade'-np 
novo__ Governo,garantiu. ontem_ 0_ 
futuro secretario . da .adminj&racjio _ 
federal,. Joao^S.antanî i'P: secretario 
clisse que ainda nao foi possivel pre^ll 
.VeT^bdmerode servidores publicos 

. a'serem demitidbs: na reforma admi- ^ 
"]iistrativa~'(jUe—a presidente' eleito,— 
Fernando Collor; pretende comandar 
'ogo apgs a posserSantana'adiantou, . 
orem, que. serao. dispensados todos 
s funcionarios .''que nao estejam 

cu'mprindo suas fungoes de servir ao 
gublicS'T- " 

; ,A secretaria para a qua] foi no-
meado.Joao Santana, ex-assessor do 
rriiriistro-Dilson Funaro, serf res-
. ponsavel pela execujao de toda a 
reforma administrativa programada 
pelo novo Governo. O principal: ob̂  
jetivo da' secretaria, de acordo com 
Santana, sera o resgate, pelo Estado, 
dc seu papel de controle e coordena-
cao, acabando com o desperdfcio. 
"Precisamos racionalizar os gastos e 
garantir a eficiencia e transparencia 
da maquina", observou o novo se-
cretario. ;; '

 ;

 '• " •' ...' * 

Santana garantiu que nao existe 
por parte do Governo a iniciativa de 
tentar modificar a nova Constituicao, 
que:."prev6; estebilidade para os fun-
cionarios com mais de cinco anos de 
contrato. Ele afirmou ainda que o 
novo Governo pretende cumprir a 
promessa feita durante a campanha e 
colocar a venda alguns - nao infor-
mpu quantos dos mais de 10 mil im6-
yeis funcionais, sobretudo as man-
soes niinisteriais, como parte de uma 
reforma patrimonial de "amplo es-
pectro". O novo secretario reconhe-
ceu, porem, que' isso nao sera facil. 
"trata-se de um ponto complicado e 
politico", avaliou. 
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EM DEFESA DO ENSI NO PUBLI CO E GRATUi TQ 

Ao Re i t o r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e aos  Or gaos  Co i e g i ados  e  Supe r i o r e s  da UFPb 

HagnZfjico RzitoK, itnhontb conbtlhtiA.ob 

0 movimznto dob ^uncionaAioi jun.tame.nte, com iuai tntidadti 

AtpntAtntativai ao longo do tempo vim dzAtnvoivzndo uma luta. 

btm. tnzgua contAa o pnajeXo pnJLvatiAta do Gov tn.no, pAincipalmtn 

tt no ittoA da zdacacao. 

UlitoAicamtlitt ttmoi dtnunciado o dticompnoiniibo do Govza-

no com o tniino publico, oi ataquti qut vlbam a dz&monalizacao 

da univtAiidadt, a falta dt nzcWiAoi qut pnovoca o iucattamznto 

da instituicao qut t um patAxmonio da iocitdadt. En&im,ttmoi tin-

pAttndido tadaj, ai fiowaA dt tutai em dtfrtba da UnivtAiidadt 

Qna&iXti/ui. 

Vt&ia ioKma, aptiaA dab. itqutlai pnovocadai ptla inttAVtn-

cao nas univtAiidadti no ptnlodo ntgno da ditaduAa militaA, iou 

bzmoi, com matuAi.dadz t compeXtncia, aAti.culadoi com oi btionti 

da comunidade univt/iiitania cAiaA condicotb paAa o titabtlzci -

mtnto do pnoctbio dt dtmocAaXizacao e autonomic, 

Vtlo compnomibbo qut temoi, com ntiponiabilidadt iutamoi 

poA tizicotb diKztab tm Sfodasoa nlvt-ii, ptto concuAbo publico . 

ptla ato cacao dt ntcuAMob iu^icitntti paAa pltno frincionamtnto 

da Xn&tituuLcao, ptlo piano dt caAAtiAa digno paAa oi faunciona -

Kii'b, ptla. tn.anipaM.nci.il. a(kU.niitA&tivat ptla nttitA.utuA.ac.ao da 

univzAubidadt, ptia iti dt dint.Vu.zti t bait* voltada pa/ia oi in 

ttAtibeA maioKti da zdacacao com o objttivo unico do cumpnAjntn-

io da i)Uncao iocial da Uniwuidadt. 

kiiijn SA. KtitoA, Stnhonti Conitlhtinoi, mtimo a dtiptito 

dab cnXxXcai daquzlte qut, Atconhtcidamtntt fcavoh.avttb a tinha 

tdu.cacJ.onaX do Govtn.no, iaziamcono t zngnoaavam o itu dibcuA-

io cantAOAio ao movimznto dob funci.onanJ.oi, toda tiiti ataquti 

ao patAimonio comum da. nacao, ntpntitntadoi poA 5? univtnbida. -

d?j> e eicotoA itdiAAib. ab quati bao n.(U>po}Uavtii pon. paAtt big 

ni&icativa da ptiqui^a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cie>i-ttf)icazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fLtati.za.da em todo paX-s, pe£a maXAACoXa. dt 400,000 ti-

iu.daKi.ti dt gnadaacac t poi-gAaduacao, poA inumtfuoi 6tAvicoi 

pAziiadoi a. popu.la.rap, itmpAt ^oAam Atpzlidoi com vigoA ptto mo 

v.bntnXo doi iundonaxioi. 

AgoAa, diante. da gnavz amzaca dt dvnibioti, novamthtt nob 

poiicionamoi ttn dtfitba da initituXcao. 

Coma ja pKzvZamoi, o GovtAno Cqlton, dt noXuAtza nitidamtn-

tt comtAv ado Aa t pAJ.va£XzaYitz, AtpAtitnXAntt ItgZtXmo dab nu.no-

KioA . opAZiionab., apoidadv-pzloi itXoAti ma,ii Az.ac.io no Aioi, nao 

taAdaAAA a -unpoK tnaib iao'i-i{tZci(/i a iocitdadt bnahitzAAa, hota-

damtntt a imtnia moAonla zxplonada. 

Bpud'ado na propaganda da maioA Atdt dt itltvisao do p<u.i , 

aXAoptla a pAopnia Conbtxtuicao qut juAou cump'uA, titabtlttt 

uma politica Atctaiva t vtndt a iluiao dt qut o conjunto dt mt-

didai aAbLtAoJiimtntt impoiiai a nacao visa: a titabi-tizacao tco 

nomica, quando na Atatidadt nzpK.tbtn.ta> OAJiocho iolaAial, mii't -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Haa, dtitmpAtgo t o tnVitguXbmo do patAimonXo publico. 

Vzfitndtmoi intAamigtnttmtntt o cmpnzgo, o ialoAio t a demo 

cftacia. 

Noi ijuncionaAXoi ttmoi compnomiAio com tita. UnivtAiidadt t' 

cuntpAimob nobiab obAiga.cdu ^uncionaii com ztlo t dtdicacao. Nao 

actitamoi qut o GovtAno nob apAtitnit a populacao como paA/ibitai 

,Atbpom~avtib ptla int^ictneia do StAvico Publico qut ttm oAigtm 

no pKoctiio dt iucattamtnto pAomovido ptto GovtAno ao longo doi 

anoi, com a conAtquzntt qutda na qualidadt dob btnvicoi. 

kiiim, diartt dtiit qua.dn.0, na ctAttza. qut a comunidadt uni 

vcjuita.'U.a nao it .cuAvoAa diantt dtiit novo at.aqut a bobAtvivtn -

cia. da UnivtAiidadt, a iua autonomia, AtittAamoi a nana pobic&o 

zm dz&zia do Eniino Publico t Oiatuito t boliciXamoi ao RtiXoA t 

a.ob SKA. ConbtlhtiJiob: 

1 - A dt^tia intAanbigtntt do pAincZpio da aijutonomlo. utiivtA 

iitaAia, lac duAivntntt conqij,ibtada t aiitguA&da no anXigo 207 da 

Conitituicao FtdtnaX. 

2 - Um pobicionammto friAmt., cont/LOA.io ai ina.ctXXo.vtii mtdi" 

dot do GovtAno qut impliqum m dtmiAioti ou Atducao dt ialaAioi 

dob {yUncionaAiob. 

3 - P.tbattA. com vztmtncia azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coacao do ,M£'C txpticXXada na 

r 
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BOLETIiVS DO SINDICATO D O S T R A B A L H A D O R E S EM ENSINO SUPERIOR DA PARAfBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FILIADOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FASUBRA*E A C U T 

iWUO-32 

CGMPAiMHEIROS 

v• - - . r , : ~ - - ; , - ^ s J ^ ^ M r a ^ ^ ^ ^ ™ » W ^ ^ a ^ a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mvesfe com maior 

Para atingir esses objet ivos, encaminhou ao Congresso Nacional, atraves 

de parlamentares que Ihe dao apoio, dois projetos: 

- O 1 2 5 / 9 1 , de autoria da Deputada Rita Camata, visa diminuir o limite 

da despesa com o funcional ismo publico de 6 5 % para 6 0 % da receita 

corrente liquids da Uniao. Ou seja, ^ ^ g t ^ ^ ^ ^ t ^ 

- O outro, projeto de Emenda Constitucional rfEHfaaySiE))' t ramitando em 

regime de urgencia urgentfssima^^^nvalterar;oes do Deputado Ney Lopes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^^W^t^^i]^^MW(^W&W^M$ia-(^^^^Ss^^^m\ que trata i 
'• --v.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ...... ,.-.1%'.''vV-—t„-. 

A u t o # 

a 

da 

mm 
m^SSf^^W^^^^^^ corn a consequente perda de 

cnquanto o governo acelera a tramitacao desses projetos, {no caso do 

PEC 56 /91 com o endosso inclusive de alguns reitores) atrasa ao maximo a 

aprovapao da LDB - Lei de Diretrizes e Bases que tramita no Congresso 

demonstrando claramente o seu Nacional S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ , 

Por outro lado, na base da embromacao, do eng6do, o Governo acena 

com a isonomia salarial entre os tres poderes, atraves de um ante-projeto 

generico e confuso, onde sequer estao definidos os pisos e tetos salariais, 

mesmo assim com o prazo de noventa dias para o encaminhamento ao 

Congresso Nacional. 

A FASUBRA tem trabalbado junto aos parlamentares para impedir a 

aprovacao desses projetos que representam grave ameaga de irrepara"veis 

danos c t s Universidades Brasileiras. 

. ^ l ^ ^ f M ^ ^ P P P ^ P ^ H b b i l i z a a categoria para a greve tendo corno 

Cumprindo as deliberacoes da ultima Assembleia Geral, que aprovou o 

indicativo de greve para 27 /05 , a Diretoria do Sintespb fez paralizagSo de 

advert§ncia, realizou debate sobre esses temas, tem ocupado a imprensa e 

feito reunioes setoriais mostrando as consequencias da polftica do Governo 

sobre a Universidade e a vida dos funcionarios. 

Ha" urgencia no enfrentamento dessa questao. A mobii izacao deve ser 

ampliada. O assunt.o diz respeito a professores, estudantes e a prdpria 

sociedade. E vamos buscar o envolvimento e a part icipacao de todos para 

acumular forca suficiente para barrar essa investida do Governo. 

Temos que ter capacidade de reaicar a exata dimensao do problema, 

sensibilizando todos para que per'cebam que a Universidade corre s§rio risco, 

nossas conquistas estao em risco. 

Vamos a Luta. 



Protesto na uwrti paransa 
80% dos servidoii! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITENTA por cento dos ser 

vidoresdaUFPB,Campus., 

I, cruzaram os bfafoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA on 

tem por 24 horas, aderin-

do ao movimento nacional env 

protesto ao Programa de Demis

sao Voluntaria do Governo Fede

ral e pela autonomia das universe 

dades. Dentro do calendario, de 

atividades do Sintesp contra estas 

medidas, os dirigentes recorrerao 

hoje ao Consuni para que aprovem 

uma nota contra o PDV. No pro

ximo dia 27 havera mais uma pa-

ralisacao, desta vez com a adesao 

dos professores. 

0 Sindicato dos Servidores 

da UFPB (Sintesp) iniciara, a par-

tir de segunda-feira, assembleias 

setoriais para garantir uma adesao 

zero ao programa de demissoes. 

Segundo Edvaldo Rosas, presiden

te da entidade, os salarios e auxi-

lios creche e<^limenta9ao estao 

congelados ha 22 meses. "Isso i 

~esTa~emr)rati-

ca. Aflnal, os ihcentivos nao fra-^ 

zem o menbr beneficio. Quern 

entra no served publico hoje perr 

cebe inicialmente R$ 150,00 ja 

cbm a-'gratificafSb:" afirmou'. 

A paralisaijao de ontem na 

UFPB atingiu os seguintes seto

res: Prefeitura, os sete Centros de 

Ensino, Editora, RestauranteUni-

versitario, Biblioteca e Laborato-

rio. Os setores essenciais como 

agua. luz e Hospital Universitario 

•continuant funcionando norinal-

mente. "0 HU registra um atendi-

mento medio diario de 700 pes-

soas e nao podiamos inclui-lo nes-

te movimento de 24 horas". de-

darOU. ... ..;: :.: 

Edvaldo Rosas explicou 

que a UFPB e a segunda universi-

dade do Pais com maior numero' 

de alunos e melhor estrutura, com 

Ceceita e Folha de Pessoal repre-

sentando quase 40% do fCMS do 

Estado, "A aplicacao da autonomia 

da instituicao na Integra elevaria 

; o nivel de pbbreza do Estado, por-

que reduzira o I CMS do Estado e 

Prefeitura, provocando o atraso 

no pagamento dos salarios", sali-

entou. i 

Aduf: O diretor de Gomu-

nicafao da Associa9ao dos Do-

centes da UFPB, Derval Galzio, 

disse que a categoria nab partici-

pou deste movimento por que foi 

especifico dos funcionarios, mas 

que estara presente na paralisacao 

do proximo dia 27. "O PDV nao 

traz nennuma vantagem e nao e 

aceito pelos professores. 0 go-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i verno esta apenas colocando em 

;,. pratica as. recomenda5oes do Fun-

;'"db Morietario International para 

Venxugar a maquina administrati-

' va", desabafou. 

Para Sindicato, plaino e c-aeriadilh^'' 
"O Piano de Demissao Vo-

luntaria do Servidor Publico Fede-

ral e uma armadilha; Devemos resis-

tir as pressoes e chantagens", disse 

ontem o Secretario-Geral do Sinde-

serf-Sindicato dos Servidores Fede-

rals da Paraiba, Severino Araujo. 

Desde que o piano do Governo foi 

anunciado, os sindicatos da catego-

ria de todo o pais se preparam para, 

incentivar o boicote, ja que acredi-

t'am nas desvantagens e perigos en-

contrados para quern aderir a inicia-

tiva do Governo. 

O piano incentiva as demis-

soes voluntarias em troca de uma 

ideniza9ao. De 21 deste mes a 18 de 

dezembro, os servidores publicos 

federals podem fazer a op9ao. Eles 

terao o direito a 1.8 salario por ano 

trabalhado, seja tiverem mais!klê 24 

anos de serv^os: a 1,5 salario por. 

ano, de 14 a 24 anos de trabalho: ea' 

um salario por ano pelo tempo cpr-

respondente e ate 14 anos. 

• .' O Sindicato explica que ovâ -

lor da idehiza9ao tera por base 6 sa-

lario referenda, bem inferior ao que 

o funcionario recebe de fato, soma'-

da todas as vantagens garantidas em 

uma demissao normal, Com este ar-

gumento, a estrategia'sera em mos-

trar ao servidor a realidade no valor 

daidemzapao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I.a ,;. 
:

, VV-v-Aprincip^^^ 

se iludir com a ideiuza9.ap, achan-

do que tera condi9oes de sobrevi-

ver dignamente. Isto e puro enga-

no", esclareceu o Secretario-Geral 

do Sindserf da Paraiba, Severino 

Alves Araujo. A maioria das pesso-

as que aceitarem a proposta do Go-

verno Federal devem ingressar na 

economia.inforinal, abrindo peque-

r,naŝ empresas e negbcibs; * '
 5

* 4. 

• : >
!

 A posi9ap do Sindicato ede 

que p valor recebido na ideniza9ao 

nao oferececondi9oes de entrar nes-

te mercado. Desta forma, o servidor 

nao teria como.garantiralternativa de 

renda, recorrendo a empresas.pf iva-

• das em busca denovos empregos. "O 

problema e que 6,mercado esta em 

crise, a onda de rpcessao e desem-

prego e grande, alem de que a media 

de idade do servidor e avan9ada, di-

. ficultando ainda mais a possibilida-

de de um novo trabalho", explicou 

Severino Araujo. 

' A entĵ ade esta procurando 

esclarecer.p servidor publico fede-

ral destas desvantagens. Desde que 

i b'.pacto de. medidas de Fernando 

Henrique Cardoso foi anunciado, o 

Sindicato esta realizando assemblei-

as setoriais, debatendo junto a cate-

! goria quals as medidas cabiveis para 

defenders seus direitos. A proposta 

.e &c.toaoNî s\5d.o*d^^araiba, em 

cada orgap e*setor seja visitadps para 

que o Piano de Demissao Voluntaria 

seja um fracasso. 

VUCULO: A 0W\f\X3 
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Collor (iiitiitlira fttncionarios 
para evitar gastos 

BRASILIA'Uma da's rnedi- •: 
da_s

;

anunciadas'peTo presidente 
eleito Fernando Collo de Mello 
para co'rtar os gatps passa pela 
demissSo de funcionarios pu- "i 
blicos. Mas o futuro. gWemo; 
•Had vat conseguir fazer muita 
coisa riesse campo. As. prornes^ .. 
sas de campanha sao conflitan-
tes com a Constituicao-emvi; < 
gor que' garante a estabilidade 
no emprego para aproxirriada- . 
merite 95 por cento dos cerca 
de 705 mil servidores publicds. 
Mesmo assim a equipe- de<Col-
lor ja : iniciou as conyersa^oes 

• com'a Secretaria de Recursos 
.Humanos da Seplan para iden-
' tificar os.nao estaveis. 6 levari-, 
tamento com os numeros exa-
tos sera apresentado esta. se-
mana a equipe de, transicap. 

A Constituicao dc 1988; em 
seu artigo 41 coneede.estabili-, 
dade para ;ds servidores; 'riorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
meadds em- virtude de concur- _ 
so.-publico apos dois anos de 
efetivb servio/o ou entao no arti'-M \ 

•go 19 'das disposicoes transito-
nas que diz que os servidores 
da Uniao.do.s.Kstados, do Dis-
tnto Federal, edos MunicipioS,-

(da Adininistracao direta,. ail-. 
tarquica e das fundacoes publi-
cas sao estaveis se ate adata da 
promulga5§o da Nova Carta ti-
vesscm completado cinco ands. • 
de servico. - .. i • •>. 
- Q riurneroexato de-vquantos 
servidores o presidente 'eleito 
pretende demitir ainda nao foi 
rbrrfialrnente anuriciadd, fries-
mo porque'-a equipe de Collor 
precisa conhecer quern sao es-
ses funcionarios. Ja;se meneio' 

nou numeros que yanavam en-
trevirite a cem mil. O que em 
termos praticos "nao acarreta-
fia uma grande ecdndmia. 

Alguns'assessores chegaram 
a falar que os alvos principals 
seriam os cargos de (direcao e 
assessoramento intermediario, 
Rio) das~(direzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'9des e assessora-
mento superior) e (funcao de 

! assessoramento superior). Es-
se numero, entretanto, e peque-
no. Somados chegam a apenas 
51

:

,5 mil colocacoes ou seja, 7,3 
por cento de um total de 705 
mil servidores:'". 

Mesmo assirn nem todos sao 
passiveis de estarem no "olho 
darua". Para cdmecar as fun-
coes dai so poderri ser exerci-
das por servidores do. proprio 
orgao erri que elas existem. O 
valor da funcao e equivalente a 
i0 ou 15 por-cento*do valor do 
salario. Portanto, se o futuro 
governo quiser extinguir cohti-
nuara tendo deaf car corn o sa-
lario base do servidor que pos-
sui estabilidade constitutional: 
Atualmente existem 42 mil 194 
cargos no Governd -5,98 por 
cento dp /total de servidores -
cujos salarios nao chega a me-
tade do salario...' '---' .„ 

Quanto as funcoes de nivel 
superior; existem .sete, mil 258 
servidores desfrutahdo de tal 
belieficio. De acordo com da-
dos da Seplan pelo menos me-
tade dos que ocupam esses car-
gos sao furicionarios de carrei-
ra do serv'i90 publico. A outra 
metade passivel de demissao, 
cerca de 3.600 servidores, nao 
vai significar urria ecdnomia de 

gastos. rriuitq grande, yisto que 
nao passam de 0,5 por cento:do 
total de empregados: • i v 

Calcular efetivarriente ;de 
quanto seria esta fedu^ap jria 
rolha de pagamento torna;-se 
uma tarefa um tanto complita-
da,. e um posto de corifianka, 
preenchido por indicafaoisube-
rior. Se o escolhido ja for^uri-
cionario ganha um abono de 
vinte por cento no saliMtSV 0 
que vem de fora ganha um sala-
rio proximo aos novos colegas. 

Outros funcionarios que po-
deriam aentrar na "tesoura" 
do futuro presidente sao as 
fun9oes criadas para dar mais 
flexibilidade aos Ministeribs 
que dessa forma podem contra-
tar pessoas de fora do Governo 
chamados "sem vinculos". Des-
se universo 1.067 pessoas tem 
vinculo com-o Governo, bu seja 
0,15 por cento dos empregados 
da Administraijao. Outros mil 
fazem parte de algum orgao e 
portanto, so perderiam; uma 
parte dos vcncimentos. . 

Se demissapi de funconarios 
proposta^pelp presidenteVeleito 
ficar rids cargos cm corriissao, 
a economia que ira aiudar na 
reu9ao do deficit publico' sera 
irrisoria. Mas se ele quiser ,le-
var adiante a sua proposta de 
enugamento da maquina ad-
miristrativa yai esbarrar em 
impedimentos constitutionals. 
Isto porque se Fernando Collor 
pretender extiriguir um orgao 
alegando necessidade de redu-
9ao de gastos ou qualquer ou-
tro motivo, tera de pensar o 
que fazer com o pessoal. 

I 



ASSOCIAgAO DOS DOCENTES DAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UFPB* Campus de Joao Pessoa 

N O T A 

A D i r e t o r i a Executiva da ADUFPB-JP, tendo em 

v i s t a o abrupto encerramento, por parte do r e i t o r da 

UFPB, da reuniao de ontem do. Conselho U n i v e r s i t a r i o 

quando usava da palavra o s e c r e t a r i o do Sindicato dos 

Trabalhadorestde Ensino Superior da Paraiba, Fraiicisco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R a m a l h o , yem a publico declarar o que segue: :

' 

ir5

 -
:

A f a l t a de serenidade e e q u i l i b r i o emo -

c i o n a l demostrada pelo r e i t o r revela o seu despreparo 

para conduzir os destinos da UFPB, trazendo consequen

cias desastrosas a I n s t i t u i c a o ; 

2 - A interrupgao da reuniao do Conselho Uni 

v e r s i t a r i o configura-se, nestas circunstancias, como 

um desrespeito ao orgao maximo de deliberagao da Uni -

versidade, alem de r e v e l a r uma posigao de i n t o l e r a n c i a 

do d i r i g e n t e maior da I n s t i t u i g a o ao nao a c e i t a r o l i -

vrc debate e o d i r e i t o de expressar e r l t i c a s e d i v e r -

gencias em relagao aos seus a;fcps; 

3 - A ameaga de demissao do s e c r e t a r i o do 

SINTESPB dos quadros da Universidade .alem de desprovi-
1 

da de qualquer respaldo l e g a l , e um atentado nao so a
v

' 

organizagao s i n d i c a l dentro da' Universidade, como tam

bem a democracia i n t e r n a na UFPB; 

4 - A defesa dos le g i t i m e s interesses dos 

servidores t e c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s , que estava sendo 

f e i t a pelo representante do SINTESPB, na reuniao do 

Conselho U n i v e r s i t a r i o , faz parte de uma l u t a maior ehV 

defesa da Universidade; 

5 - Assim sendo, a D i r e t o r i a Executiva da 

ADUFPB-JP s o l i d a r i z a - s e com o s e c r e t a r i o do SINTESPB 

ao tempo cm que manifesta sua preocupagao diante de f a 

tos dessa natureza e expressa o mais veemente prote s t o 

diante desse gesto a u t o r i t a r i o do r e i t o r da UFPB. 

Joao Pessoa» 08 de novembro de 1990 

(Presidente da ADUFPB-JP) 
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i^m (ia estabilidade e perspectivas de demissoes caustim 

apreemqona categoria 
.. Lueiana Rodrigues 
1 " '•'Repdrter 

O.fini da estabilidade e as 

perspectivas de demissoes em 

massa, contidas nas Reformas 

Administrativas do governo 

Fernando Henrique Cardoso, e 

o que mais tem.preocupado o 

servidor publico, que nao teve 

nada a comemorar no dia de 

ontem, dedicado a categoria. 

|@^p;residehte da CUT, 

HamBtSbi. Duarte informou 

que a situacao e calamitosa, 

nas tres esferas, municipal, es

tadual e federal. "N6s temos 

servidores nos municipios, 

que recebem salarios de R$ 

5,00, sem falar que em algu-

mas cidades, os salarios estao 
com oito meses de atraso. 
Alem disso, o fundi nalismo 
nao recebe reajuste salarial ha 
quase dois anos. Sem falar nas 
medidas provis6rias do presi
dente FHC, que permite iks 
empresas, estatais e privadas, 
demitir os funcionarios, caso 
os gastos com pessoal ultra-
passem os 60 por cento da sua 
receita. O governo tamtem ir-a , 
permitir a demissao por falta 
de desempenho do emprega-
do, mas nao apresentou ne-
nhum criterio para a avaliacao, 
o que para nos significa o que 
significa o fim da estabilidade 
e a possibilidade de demissao 
em massa", colocou Duarte 

Os funcionarios publicos 
realizarao hoje uma passeata 
que terminara com um ato 
publico no Ponto de Gem Reis. 
A mobiliza£ao, segundo o pre
sidente da CUT, tem o objeti-
vo de "denunciar o carater per-
seguidor e autoritario das re
formas administriativas do go
verno Fernando Henrique Car
doso", alem discutir 0 dia dc 
servidor. j 

A concentracao sera a par-
tir das 15 horas, em frente ao 
Liceu Paraibano. Duarte infor
mou tambem que as 11 horas 
havera uma sessao especial na 
Assembleia Legislativa, solici-
tada pelo deputado Padre 
Adelino, para discutir a pro-

blernatica do funcionalismo 
publico e as politicas de 
privatizacao do governo do Es
tado. > 

"O que estamos recomen-
dando ao servidor publico e 
que ele procure os seus sindi
catos para se mobilizarem con-
•~.ra as medidas da Reforma Ad-

,ninistrativa que objetivam 

massacrar a categoria. Nos te-

mos que cobrar dos parlamen-

tares uma posicao contraria a 

tudo isso, e inclusive abs pro-

gramas de privatizacao para a 

Paraiba, porque estao queren-

do o desmonte do servico 

publico e isso significa o des-

monte do Pals", finalizou 

Duarte. 


