
A Greve como Instrumento da Politica 

Salarial dos Sindicatos 

O Caso Argentino 

1. Negociapoes salariais e greve: 
caractenstica e manifestapdes 

A greve, definida como a recusa ooletiva 
de um conjunto de trabalhadores a continuar 
trabalhando sob os termos e condipoes tra- 
balhistas vigentes, constitui uma das carac- 

terfsticas peculiares e inevitaveis do merca- 

do de trabalho. A mesma esteve presente 

nas 6pocas de luta pelo reconhecimento 
sindical e continua estando com sindicatos 

jci reconhecidos e institucionalizados, que 

atuam em mercados caracterizados pela livre 

negociapao coletiva. E justamente a negocia- 
gao coletiva a caracten'stica essencial dos 

mercados trabalhistas modernos. Tem-se as- 

sinalado^ que a greve constitui a continua- 
gao das negociagoes com metodos diferentes 
e tambem tem-se dito que o fato de que sua 

ocorrencia seja possi'vel e a condigao previa 
e necessciria de toda negociagao coletiva li- 

vre. A greve constitui, talvez, a mais impor- 

tante fonte de poder do sindicato, ja que e o 

instrumento atraves do qual se efetivam as 

(D Cf. Reynolds, L.G. (1964). 
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sanpoes que constituem a base de tal po- 
derJ2) Chega-se a greve quando os meios for- 

necidos pela negociapao demonstram-se in- 
suficientes ou inadequados para a solupao do 

conflito entre as partes intervenientes. Nes- 

te sentido, a greve pode exercer uma impor- 
tante funpao como instrumento para se con- 
seguir alterapoes na estrutura da negociapao, 

ou nas relapoes entre negociadores princi- 
pals e dirigentes dos sindicatos ou empresas 
ou, em outra instancia, alterapoes nas po- 

li'ticas governamentais.^3) Sem duvida, o tipo 
de greve que se apresenta com maior fre- 

quencia e aquele que pretende alterar uma 
posipao sustentada pela parte contraria na 
negociapao, sem que se pretenda alterar a 

propria estrutura da negociapao. Quando e 

este o objetivo da greve, o sindicato pretende 

(2) Cf. Montuschi, L., (1979). 
(3) Cf. Dunlop, J.T., (1971). 
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pressionar o empregador para que ceda aos 

termos por ele propostos. 0 objeto do oon- 

flito podera referir-se a salirios, a estruturas 

de remuneragao, aos ccilculos e privilegios 

por antigiiidade, a diferenciais de salaries 

entre categorias, a ajustes por mudangas 

tecnoldgicas, a fechamentos de f^bricas, a 

composigao de tribunals arbitradores etc. 
Sem duvida, a questao salarial desempenha 

sempre um papel fundamental na negocia- 
<?ao coletiva e, por essa razao, esta na raiz de 

muitas greves. Neste sentido, a greve deve 
ser considerada como um instrument© vali- 

do da poli'tica salarial dos sindicatos. 

Em um processo de negociapao salarial, 
com avalia(pao neutra do risco por ambas as 

partes, tanto o sindicato como o emprega- 
dor realizarao estimativas do custo do acor- 
do e do custo do desacordo, derivados da 

aceitagao ou recusa de uma conciliapao com 
a parte contraria.^ Cada parte estara dispos- 
ta a enfrentar uma suspensao de atividades se, 
para a categoria possi'vel de taxas salariais, 

estimar que o custo do acordo supera o cus- 
to do desacordo. Estara, em troca, disposta 

ao acordo para a categoria de taxas salariais 

para a qual estime que o custo do desacordo 

supera aquele do acordo. Se a esta categoria 

denomina-se categoria de negociapao, a greve 
produzir-se-a quando nao houver coinciden- 
cia alguma entre a categoria de negociapao 

do sindicato e a categoria de negociagao do 

empregador. De acordo com esta analise, 

alguns autores quiseram ver a greve como um 
meio utilizado pelo sindicato para impor o 
custo do desacordo ao empregador. A ocor- 
rencla efetiva da greve incrementa os custos 
do desacordo para cada ni'vel salarial negocici- 

vel. Isto dever-se-a, em parte, ao fato de que 
os custos que antes eram meras estimativas 

tornam-se reais e, em parte, ao surgimento 
de uma visao pessimista com relagao ao curso 

future dos acontecimentos. Este incremento 

dos custos do desacordo ampliara a categoria 
de negociagao de cada parte e, eventualmen- 

te, em algum momento podera produzir-se 

a coincidencia que permita fmalmente o 

(4) Cf. Chamberlain, N.W., (1955). 

acordo salarial entre as partesJ5^ 

Uma greve vitoriosa sempre conseguir^ 

um acordo com relapao a taxa salarial su- 

perior ck taxa ma'xima que o empregador es- 

tava disposto a oferecer antes que se ini- 

ciasse o movimento de forga. A greve oon- 

sistiria, assim, em um instrumento decisorio 

do processo de negociagao coletiva. Um uso 

adequado de tal instrumento implicaria a 

obtengao de resultados nao alcangados de 
outro modo. 

2. Evolugao da atividade grevista 

Ao longo deste seculo, a atividade grevista 

parece ter decrescido gradativamente em to- 

dos os pai'ses do mundo nos quais foi possi'- 
vel o desenvolvimento de movimentos tra- 

balhistas livres.^6> Tambem foram se modifi- 
cando o carater e as motivagoes das greves. 
Em alguns pai'ses do norte da Europa, as 

greves tornaram-se tao pouco frequentes que 
ja nao desempenham papel significative no 

desenvolvimento das relagdes industriais. Em 
outros pai'ses, parece haver-se produzido um 

deslocamento das motivagoes grevistas das 
questoes de salaries e condigoes trabalhistas 
para objetivos de carater mais poli'tico.^ 

Na Argentina, e para o pen'odo de1950- 
1965 que se pode falar de um mercado de 

trabalho livre, com vigencia da negociagao 
coletiva para a fixacao dos salarios e das de- 
mais condigoes trabalhistas. Neste lapso, a 

atividade grevista evoluiu de acordo com o 
indicado no Quadro n0. 1. Se se tomam co- 
mo indicadores de tal atividade a proporgao 

de jornadas potenciais de trabalho perdi- 

das (x) e as jornadas perdidas por trabalha- 
dor ocupado {y), pode-se observar que du- 

rante o penodo assmalado as tendencias para 

ambas as variaveis sao crescentes. 

x = 0,016 t t =0,105 

V = 0,430 +0,005 t $1 t= 0,399 

(5) Cf. Cartter, A.M. e Marshall, F.R., (1967). 
(6) Cf. Ross, A.M. e Hartmann, P.T., (1960). 
(7) Cf. Knowles, K.G.J.C., (1952). 
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Este resultado estaria indicando um apa- 

rente incremento da atividade grevista com 

relagao aos primeiros anos do pen'odo. Se se 
tern em conta que no mesmo pen'odo astaxas 

de salcirio real de ajuste mostram, com poucas 

excegoes, uma tendencia decrescente^8L 

apresenta-se a tentagao imediata de associar 

ambos os fenomenos e atribuir o incremento 
no numero de conflitos a queda dos salaries 

reais. Nao obstante, e necess^rio ter em con- 

ta que os anos de 1956-1959 foram muito 

particulares sob o ponto de vista do clima 
politico, social e economico, com alteragoes 

sucessivas de governos e de orientagoes em 

poh'tica econdmica, e que foi justamente 
nestes anos que se concentrou a maior ati- 
vidade grevista, que apresenta seu pico no 
ano de 1959. O argumento da queda do sala- 
rio real s6 se apresentana aplicavel aos anos 
de 1957 e 1959 e, portanto, fica delineada a 

primeira duvida com relagao as reais motiva- 
goes das greves. Excluindo esses anos ques- 
tionaveis, as tendencias da atividade grevista 

mostram-se como segue: 

x = 0,082 - 0,005 t 0,005 

V = 0,220 - 0,006 t s* = 0,033 

Estes resultados estariam ja assinalando 

um padrao de comportamento maisde acor- 
do com o acontecido em pai'ses que oontam 
com movimentos operarios livres eorganiza- 

dos. 

3. A greve como instrumento da 

poh'tica saiarial dos sindicatos 

argentinos 

Com o proposito de determmar em que 

medida e com que resultados a greve foi uti- 

lizada como instrumento da poh'tica saia- 
rial dos sindicatos, e necessano conhecer 

quais foram as causas registradas dos movi- 

(8) As excecpoes correspondem ^ taxa saiarial da 
categoria "peao" dos setores "Alimentos", 
"Imprensa e Publicagao", "Couro", "Pro- 
dutos Qufmicos" e "Maquinaria e Vei'culos" 

mentos de forga. Tal informagao, que esta 

dispom'vel a partir do ano de 1957, aparece 

no Quadro n0. 2. Com excegao dos anos de 
1962 e 1965^, entre 90 e 95% dos casos 

de greve tiveram origem em demandas por 

melhorias econdmicas. A mesma causa 

aparece mencionada para uma percentagem 

vari^vel de 70 a 90% dos casos de paralisa- 

gao. De acordo com esses dados, poder-se-ia 

Inferir que realmente a greve foi utilizada pe- 

los sindicatos argentinos como instrumento 

de sua poh'tica saiarial. 

Nao obstante, convem lembrar que muito 

poucas vezes as causas reais de um movimen- 

to de forga sao as que aparecem nos regis- 

tros oficiais e que toda classificagao das gre- 
ves por sua causa principal aparece como 

subjetiva e questionavel. Knowles<l0> sugere 
distinguir entre as causas "imediatas" as 

causas "condicionantes" e as causas "subja- 

centes" das greves. As causas "imediatas" 
parecem ser as mais duvidosas quanto a seu 

poder explicative e sao, justamente, as que 

aparecem registradas nas estati'sticas oficiais. 

As causas "subjacentes" sao mais difi'ceis 

de determinar, pois s6 em casos excepcionais 

as mesmas se tornam exph'citas. Neste sen- 

tido, tem-se assinalado um conjunto de fato- 

res que, ao contribuir para o crescente anoni- 

mato e impessoalidade do trabalhador, 
criam um clima trabalhista de desassossego, 

que se manifestaria tao logo resultasse facti'- 
vel dispor de uma das motivagoes "imedia- 

tas" 

Neste trabalho pretende-se examinar a hi- 
potese de se a greve constituiu realmente um 

instrumento da poh'tica saiarial dos sindica- 
tos. Quando a mesma e definida como ins- 

trumento, entende-se que deva ser um ins- 

trumento vitorioso. 0 que equivale dizer que 
atraves da greve se alcangassem resultados 
que nao teriam sido alcangados sem ela. Se 
este objetivo nao se cumpre, pode suceder 
que o instrumento nao tenha sido utilizado 

(9) Nestes anos, uma importante proporgao dos 
casos de greve teve origem em reivindicagoes 
salariais. 

(10) Cf. Knowles K.G.J.C., (1952). 
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de manelra adequada ou que, na realldade, 

ao utillza-lo, os objetivos subjacentes hajam 

diferido do objetivo salarial. Isto configu- 

raria duas situagoes distintas para uma mes- 

ma conclusao; a greve nao foi um instrumen- 

to da politica salanal dos smdicatos. 

4. O marco institucional e as 

polfticas economicas do pen'odo 

A interpretagao dos resultados do estudo 

requer uma referencia as circunstancias, 

muito particulares, pelas quais passou a 

Argentina naqueles anos, as poh'ticas eco- 
nomicas constantemente diferentes que fo- 

ram implementadas e as relagoes pouco har- 

moniosas do sindicalismo com os sucessi- 

vos governos. 

O pen'odo analisado e o que se segue a 
derrocada do governo do General Juan Do- 

mingo Peron, em setembro de 1955, e que 
se caracteriza pela mstabilidade institucio- 

nal, pelas conti'nuas oscilagoes em materia 
de legislagao trabalhista e pelas atitudes 

instaveis dos poderes publicos com relagao 

as organizagoes sindicais. Durante todo o 
pen'odo, com a possi'vel excegao dos pri- 

meiros anos do governo do Dr. Arturo 
Frondizi, eleito em fevereiro de 1958, a 
agao do governo esteve orientada no sentido 

de conseguir uma despolitizagao do movi- 
mento operano que, ao contrario, politi- 
zava-se cada vez mais. Com o Partido Pero- 

nista proscrito, um setor majoritario da po- 
pulagao encontra nos sindicatos o unico ca- 

nal para se expressar politicamente. Somen- 

te uma otica poh'tica pode fornecer a chave 

para interpretar as motivagoes, de outro mo- 
do aparentemente irracionais, de muitas das 

agoes levadas a efeito pelo movimento ope- 

rario organizado. 
Assim, em um pen'odo no qual o movi- 

mento operario adquire uma autentica di- 

mensao sindical, com dirigentes que real- 

mente representam a vontade das bases e 

nao os interesses do Governo, o proposito 
unificador das reivindicagoes gremiais ve-se 

frustrado e passa para segundo piano para ser 

substitui'do por objetivos de cunho poh'tico. 

Os sindicatos se defrontam, com sorte 

diversa, com os sucessivos governos, entre- 

tanto no piano economico, debilitada sua 

agao pelo consequente desgaste, nao conse- 

guem ver materializadas suas aspiragoes. As 

estrat^gias seguidas, desenhadas em fungao 

do objetivo poh'tico, nao sao adequadas aos 
interesses assalariados. Freqiientemente as 
reivindicagoes sao extemporaneas e nao le- 

vam em conta a conjuntura economica. Na 
realidade. constituem uma canalizagao do 

protest© diante da poh'tica economica e social 

do governo e dificilmente podem ser satis- 

feitas em pen'odos de recessao economica. 

As apreciagoes anteriores sao corrobo- 

radas por resultados de um estudo realizado 
com relagao ao exerci'cio do poder economi- 
co por parte dos sindicatos, que indicam que 
no pen'odo de 1955-1966, apesar de exis- 

titem as condigoes necess^rias para tal exer- 

cfcio, o mesmo nao se concretizou devido a 
substituigao, ao menos parcial, do objetivo 

de luta por melhorias nas condigoes da vida 

trabalhista por objetivos de cunho poh'ti- 
co. 111' 

Da analise do comportamento das varia'- 

veis economicas surge o fato que, entre 

1950 e 1965, o RIB cresceu a uma taxa m6- 

dia anual cumulative de 3,4% e que entre 
1955 e 1965 tal taxa foi equivalente a 3,7% 
anual. Por seu lado e para ambos os pen'o- 
dos, o consume total cresceu a uma taxa de 
2,8% anual cumulativa. Em 1965, o produto 
per capita havia crescido em 22,4% com re- 

lagao aos ni'veis de 1955 e o consumo pri- 
vado per capita em 14,3%J,2) Este compor- 

tamento nao foi homogeneo ao longo de 

todos os anos considerados, jd que os anos 

de 1959, 1962 e 1963 foram anos de reces- 

sao, o que afetou seriamente a situagao do 
setor assalariado como pode ser visto nos 

Quadros n9s 3, 4 e 5. Uma breve smtese 
das poh'ticas economicas seguidas no pen'o- 
do e das poh'ticas salariais de tipo geral 

impostas as convengoes coletivas, faz-se ne- 

cess^ria para uma compreensao adequada do 

suced ido. 

(11) Cf. Montuschi, L., (1979). 
(12) Cf. Banco Central da Republica Argentina, 

(1975). 
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GREVE E POLITICA SALARIAL 

Em fevereiro de 1956, dentro dos linea- 

mentos fixados no Piano de Restabelecimen- 

to Economico, elaborado pelo Dr. Raul Pre- 
bisch, prorrogam-se os convenios coletivos 

vigentes e outorga-se urn aumento de emer- 

ggncia com relagao aos salaries do mes de 

janeiro. Fixa-se tambem um salario mmimo 

e se estabelece que futures aumentos deve- 

rao estar ligados a incrementos similares na 
produtividade. No decorrer do ano, rene- 

gociagoes salariais se traduzem em aumentos 

de 35 a 40%. Em 1957, procura-se seguir 

uma poh'tica de contenpao salarial para cujos 
efeitos se decreta um congelamento geral, 

que tera vigencia durante um ano e levara cl 

deteriorapao dos salaries de convenio me- 

didos em valores constantes. Em 1958, ao as- 

sumir a presidencia, o Dr.Arturo Frondizi, 

em cumprimento a sua plataforma eleito- 
ral, concede um aumento salarial macigo de 

60% sobre os sal^rios-base de fevereiro de 

1956. Indica-se que se procura recuperar 
com isto os nfveis de salario real perdidos 

ao longo do processo inflacionario. Em fins 
de 1958, pressionado por uma difTcil con- 

juntura econbmica e por uma s^ria crise no 
balanpo de pagamentos, o governo acorda 

com o Fundo Monetario Internacional a 

execupao de um piano de estabilizagao eco- 
nomica. Em 1959, 1960, 1961 e 1963 rene- 
gociam-se acordos de stand-by, salvo em uma 
ocasiao (abril de 1962) em que a missao do 
FMI declara que a Argentina rompeu o acor- 
do, todo o pen'odo 1959-1963 pode ser ca- 

racterizado como de vigencia de poh'ticas 

ortodoxas de estabilizagao. Uma primeira e 
imediata conseqCiencia de tais poh'ticas e a 
queda nos m'veis de ocupagao e de atividade 

econbmica, que se produz em 1959. Como 
parte do programa suspendem-se as cla'u- 

sulas de custo de vida nos convenios sala- 

riais e adota-se uma atitude de extrema du- 

reza na repressao dos conflitos trabalhistas 
que alcanpam em 1959 o ponto maximo de 

toda a histbria do movimento operario ar- 

gentine, tanto no que diz respeito ao nu- 
mero de trabalhadores afetados, como ao 

numero de jornadas de trabalho perdidas. 

Apesar das poh'ticas de corte ortodoxo apJi- 

cadas para controlar a demanda e os salarios. 

a taxa de inflapao alcanqa o pico da deca- 

da(l3>. devido a pressoes estruturais; cai o sa- 

Icirio real e o m'vel de ocupaqao na industria 

tambbm se reduz. Durante os anos de 1960 
e 1961 produz-se uma recuperaipao no nf- 

vel de atividade economica, originada prin- 

cipalmente pelo ingresso de capitals estran- 

geiros sob a forma de inversoes diretas loca- 

lizadas no setor petroh'fero e em outros se- 

tores produtores de bens substitutivos de im- 

portapoes. Tratam-se de atividades com alta 

intensidade de capital e baixo conteudo de 

trabalho. Por esta razao, embora crespam 
os salarios reais, o emprego nao se expande. 

Assim que o fluxo de capitals cessa e ]a em 

fins de 1961 assomam os indi'cios de uma no- 

va recessao, que se manifesta plenamente no 

decorrer do ano de 1962, com uma queda de 

1,6% do PIB e de 5,5% do produto industrial 

e em 1963 com quedas de 2,4% e 4,1% do 
PIB e do produto industrial, respectivamen- 

te- A nova crise do balanpo de pagamentos 

com uma importante queda nas reservas in- 

ternacionais acrescida da vigencia das poh'- 
ticas estabilizadoras acordadas com o FMI 

podem explicar, em grande parte, esta reces- 

sao. A queda dos empregos e dos salarios 
reais que se produz em 1962 deteriora as re- 
lapoes trabalhistas e aumenta o numero de 

casos de greve. Em marpo de 1962, cai o go- 
verno de Frondizi e, em abril do mesmo ano, 
o movimento operario inicia um piano de 

luta que havera de constituir uma das causas 
mais importantes da instabilidade e posterior 
queda do governo constitucional que o 
Dr. Arturo lllia assume em outubro de 

1963. Durante os anos de 1964 e 1965, pro- 

duz-se uma recuperapao da atividade econo- 
mica devido ao aumento do consume pri- 

vado originado pelo aumento dos salarios 
reais e financiamento bancario do deficit fis- 

cal. Apesar disso, nao cessa a agitapao sin- 

(13) Durante esse ano, o aumento dos pre^os ao 
consumidor foi de 113,2% e o dos prepos 
atacadistas de 133,3%. 
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dical, orientada por motivapoes poh'ticast14^ 
agitapao que nao assume o carater tradicio- 

fial da greve, se nao o mais singular de ocu- 

papao operaria das fabricas. Em um ambien- 

te prodigo de prenuncios de um iminente 

golpe militar ^ levada a efeito a ultima apao 

sindical: a grande greve geral que em 7 de 

j'unho de 1965 paralisa o pafs. Poucos dias 
depois, em 28 de junho, as forpas militares 

depoem o presidente I Ilia. 

5. A evidencia empfrica 

A analise empi'rica realizou-se para cada 
ramo da industria manufatureira e para o se- 

tor agregado. Uma vez que os dados de gre- 

ves a m'vel de ramo industrial somente apa- 
recem registrados a partir de 1957. o estudo 

teve que se limitar ao pen'odo 1957—1965. 

Como indicador da atividade grevista, to- 

mou-se a proporpao de jornadas potenciais 

de trabalho perdidas por greves ou paralisa- 
poes. Este indicador: 

jp _ total lornadas perdidas 
total jornadas potenciais 

jp _ n" casos X duragao cada caso X n" pessoas por caso 
n" trabalhadores ocupados X n" jornadas trabalhistas 

resume as duas caracten'sticas da atividade 
grevista: a freqiiencia dos casos de conflito 

(n0. de casos) e a intensidade de cada caso, 
medida pela durapao do mesmo e pela pro- 

porpao de trabalhadores que participam do 

conflito. Como total de jornadas de trabalho 

potenciais foram computadas 242 por tra- 

balhador e por ano, cifra estimada pelo Mi- 

nisterio do Trabalho a partir da considerapao 

de 52 semanas de 44 horas que implicariam 
286 jornadas de 8 horas els quais se deduzem 
44 dias que, em m^dia, nao seriam traba- 

Ihados no decorrer do ano pelos seguintes 

motives: 4 dias por acidente, 12 por ferias 
remuneradas, 12 por doenpa, 6 por falta, 7 
por feriados remunerados e 3 por luto, ca- 

(14) Arturo lllia foi eleito com a proscripao do 
Partido Peronista, cujos simpatizantes vota- 
ram em branco. 0 programa do piano de 
lutas, junto a reivindicapbes trabalhistas, 
inclui demandas de career estritamente 
polftico: eleigoes livres, suspensao de pros- 
cripoes e derrogapio da leglslapao repressiva. 

samento, nascimento de filhos etc.l15' Posto 

que a informapao estatfstica dispom'vel so- 

mente compila dados referentes aos casos 

ocorridos na cidade de Buenos Aires, duas 

estimativas de JP foram realizadas. A primei- 

ra foi obtida relacionando-se o total de jor- 

nadas perdidas com o total de jornadas po- 

tenciais dos trabalhadores ocupados em 

todo o pafs. Neste caso, os valores calculados 

que aparecem no Quadro n9 6 estariam 
subestimando as verdadeiras relapoes, se bem 

que se tenha entendido que tal subestimapao 

nao devia resultar de excessiva relevSncia 

pelas seguintes razoes: 
1) a forma pela qual a Divisao de Estati's- 

ticas do Minist^rio do Trabalho realiza a 

pesquisa torna possfvel que entre os 

trabalhadores implicados em cada caso 
aparepam inclui'dos trabalhadores que de- 

senvolvem suas tarefas fora do ambito da 
Capital Federal, 

2) os maiores e mais significativos casos do 

pen'odo, quanto a durapao e numero de 

trabalhadores envolvidos, ocorreram na 

Capital Federal.!16^ 

Um calculo alternative dos valores de JP 

foi realizado com base em uma estimativa 
do numero de trabalhadores ocupados na 
Capital Federal. Para tanto, aplicou-se a 

percentagem de trabalhadores ocupados na 
Capital Federal, que resultava das cifras do 

Censo Nacional Economico de 1964, ^s se- 
ries de pessoal ocupado remunerado publi- 

cadas pelo Banco Central.!^) Pelas razoes 
ja assinaladas, julgou-se que os valores de JP 

que resultavam deste calculo, indicados no 
Quadro n0. 7, superestimavam as verdadei- 
ras relapoes. Nao obstante, pode-se compro- 
var que as estimativas nao se apresentavam 

viesadas, porquanto a ordenapao dos setores 
de acordo com a atividade grevista mostrava 

ser a mesma para as duas series de valores de 

(15) Cf. Ministerio do Trabalho, (1961). 

(16) As excepSes mais importantes, que foram as 
greves com alcances nacionais dos bancarios 
em 1959 e dos ferrovicirios em 1961, nao 
correspondem ao setor industrial que aqui 
estudamos. 

(17) Cf. Banco Central da Republica Argentina. 
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JP, For outro lado, foram estimadas as taxas 

de variagao anual dos salaries de convenio 

para as categorias oficial (w0) e peao (wp) 9 

das remunerapoes madias anuais (wm), todos 
medidos em valores constantes. A remunera- 

pao mddia anual do assalariado 6 a media por 

pessoa ocupada de todas as remunerapoes 
percebidas durante o ano por pessoal ocupa- 

do em um setor, remunerapoes que poderiam 

ter sido concedidas por convenio ou fora 

deste. Portanto, em wm estao inclui'dos os 
chamados fatores de deslize (wage drift). 

Com o proposito de examinar a hipbtese 

proposta, realizou-se uma correlapao por ca- 

tegorias entre JP e [\wm/wm, Nw0/w0 e 

bwp/wp, esperando encontrar uma relapao 

positiva significativa entre cada par de indica- 

dores. As categorias atribufdas as variaveis fo- 
ram crescentes com relapao aos valores de JP 

e Nw/w. Portanto, a correlagao deveria indi- 
car que a maior atividade grevista corresponde 

uma maior taxa de aumento salarial, ou uma 
menor taxa de diminuipao naqueles anos em 
que se produziu uma queda do salcirio real. 

A analise realizada foi cronologica para cada 

ramo industrial e para o total da industria 
manufatureira e de segao transversal para ca- 

da ano. 

5.1 anAliseItemporal 

Os resultados das correlacoes cronolo- 
gicas, que aparecem no Quadro n0. 8, nao in- 

dicam, em geral, um comportamento do tipo 

esperado. Tal como pode ser observado, 

unicamente para o setor "Imprensa e Publi- 
cagoes" se encontra uma relapao significa- 
tiva e definida, para lSwm/wm e l\w0/w0, no 

sentido esperado. Com efeito, este e o unico 
setor que para as tres variaveis consideradas 

Rs tern sinal positive. Em quase todos os 

casos restantes Rs tern sinal negative. E isto 
e tambem veilido para a industria manufa- 

tureira. Em alguns casos, encontra-se uma 

relapao definida e significativa ("material 
de transporte" para kwm/wm, "confecpbes 

e calpados" para lSw0/w0) entre JP e Aiv/w, 

que indica que a atividade grevista foi maior 

naqueles anos em que bw/w foi menor. Nos 
casos restantes, que constituem a maioria, o 

Rs negative nao alcanpa o m'vel de significa- 
pao requerido. Sem duvida, a partir da consi- 

derapao de todos eles pode-se inferir a exis- 
tencia de uma relapao inversa, ainda que de- 

bil, entre a atividade grevista e a taxa de 
variapao dos salaries; ou seja, maior atividade 

grevista a menor taxa de aumento em w. Isto 

poderia parecer razoavel e indicar efetiva- 

mente a existencia de uma utilizap3o da gre- 

ve como instrumento de poh'tica salarial. 

Porem, por outro lado, nao se estaria cum- 
prindo a suposipao proposta anteriormente 

de que deveria tratar-se de um instrumento 

vitorioso, que nos casos assinaiados, pare- 

ce obvio que as greves nao conseguiram au- 
mentos do salario real. Por outro lado, obser- 

va-se um comportamento bastante divergen- 

te entre os anos 1958 e 1959, que sao anos 
cruciais pelo numero e intensidade dos 

conflitos que se produzem. Com efeito, no 

ano de 1958 a atividade grevista esteve dis- 

tribui'da entre todos os ramos da industria 
manufatureira, com especial intensidade no 
setor "Madeira" Este mesmo ano de 1958 

foi um ano de aumento do salario real em 
todos os setores (ver Quadros n9 4 e n9 5). 

Sem duvida, a hipbtese de que esses resulta- 

dos se originaram de um emprego vitorioso 
da greve como instrumento de pressao para 
conquistas salariais parece um tanto duvi- 

dosa a luz do ocorrido em 1959. Neste ano 
produz-se a queda do salario real mais acen- 

tuada de toda a s^rie. As cifras globais indi- 
cam, por seu lado, o maior Cndice de ativi- 

dade grevista de todos os anos considerados. 

Sem duvida, se se analisam os dados desagre- 

gados de conflitos trabalhistas, pode-se veri- 

ficar que os mesmos se concentraram parti- 
cularmente nos ramos "T§xteis" e "Metais" 

sem que o comportamento dos salaries nos 
mesmos apare^a como sendo diferente da- 

quele dos demais ramos. Se se excluem os 

ramos mencionados, observa-se que em 
muitos setores a atividade grevista foi nula 

e que nos restantes nao passou de.nfveis que 
podem ser considerados normais, no sentido 

de nao exceder os valores m^dios de outros 
anos. Estas consideragoes, assim como a 
observa^ao dos dados correspondentes aos 

demais anos. delineia duvidas com relacao ao 
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QUADR0 8 

RESULTADOS DE REGRESSOES FOR CATEGORIAS 

JP - Awm /wm JP - l\w0/w0 JP - Awp/wp 

Rs (D P (2) Rs (D P (2) Rs (D P (2) 

1. ANALISE TEMPORAL 

Alimentos e bebidas -0,333 0,215 -0,428 0,149 -0,262 0,271 
Texteis -0,200 0,458 -0,200 0,458 -0,200 0,458 
Confecpoes e calpados 0,200 0,392 -0,900 0,042 -0,700 0,117 
Papel e papelao 0,800 0,167 0,400 0,375 -0,200 0,458 
Imprensa e editorapao 0,900 0,042 0,800 0,067 0,600 0,175 
Prod, qui'micos -0,086 0,460 -0,371 0,249 -0,257 0,329 
Metais -0,107 0,420 -0,143 0,391 -0,071 0,453 
Material d6 transporte -1,000 0,042 -0,800 0,167 -0,600 0,208 
Total: Ind. manufatureira 

(greves) -0,317 0,206 -0,117 0,389 -0,167 0,339 
Total: Ind. manufatureira 

(paralisapoes) -0,033 0,474 -0,350 0,181 -0,300 0,220 

2. anAlise DE seqao 

TRANSVERSAL 

1957 -0,250 0,262 -0,133 0,372 0,050 0,457 
1958 (3) 0,238 (4) -0,070 (5) -0,357 (6) 
1959 -0,071 0,453 -0,393 0,198 -0,143 0,391 
1960 -1,000 0,042 -0,200 0,458 -0,200 0,458 
1961 -0,400 0,375 1,000 0,042 1,000 0,042 
1964 -0,400 0,375 -0,200 0,458 0,200 0,458 
1965 -0,100 0,475 -0,100 0,475 0,600 0,175 

Obs.: (1) Coeficlente de correlagao de Spearman. 
(2) Probabilidade de que para certo N e certo valor calculado de Ed1 menor ou igual ao valor m6- 

dio, tal valor nao seja excedido por casualidade. Para valores de Ed2 maiores ou iguais ^ rr^dia, 
p indica a probabilidade de que tal valor seja igualado ou excedido. 

(3) Devldo ao fato de que no ano de 1958 o ndmero de observapSes excedia o m^ximo inclufdo 
em tabelas, nao foi possfvel estimar a probabilidade exata. Por esta razao, foram calculados 
valores de t para determinar a signific^ncia de Rs 

(4) 0,775; CL = 10 
(5) t = -0,222; CL = 10 
(6) t = -1,208; CL = 10 
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fato de que a questao salarial tenha sido real- 
mente a verdadeira causa das graves ocorri- 

das no perfodo. 

5.2 ANALISE DE SEgAO TRANSVERSAL 

A an^lise da segao transversal, realizada 

para cada ano no qual o numero de setores 

em que se localizou a atividade grevista, per- 

mitiu o cilculo das correlaqoes por catego- 

rias, produzindo os resultados que aparecem 

no Quadro n? 8. 
Tais resultados, cujo m'vel de significaqao 

6 muito baixo na maioria dos casos, parecem 
indicar novamente um comportamento gre- 

vista oposto ao esperado. 0 que significa di- 

zer que nos setores onde a atividade grevista 

foi maior haveria certa tendencia a que o au- 
mento percentual do salario real fosse me- 
nor. Uma not^vel excepao a este esquema pa- 

rece ser o ocorrido no ano de 1961 com w0 

e Wp, que se observa uma relagao perfeita, 
com Rs — 1, entre JP e as variaveis indicadas. 
Porem, este resultado limitado deve ser in- 

terpretado com reservas. Com efeito, duran- 
te este ano, as greves se localizaram em so- 

mente quatro dos ramos industrials que, por- 

tanto, foram as unicas computadas para a 

correlagao. Em cinco dos oito ramos restan- 
tes que nao sofreram greves, w0 foi aumenta- 

do a uma taxa maior que a correspondente 

ao ramo onde houve maior intensidade de 
greves. Quanto a Wp sucedeu o mesmo para 

dois dos oito ramos, por6m esta cifra sobe a 
sete se se compara a taxa de aumento com 

aquela operada no ramo de maior quantida- 
de de greves. Assim, parece que tampouco 

para o ano de 1961 a evidencia mostre-se 

demasiado concludente em favor da hlpbtese 
do uso vitorioso da greve como instrumento 

da polftica salarial dos sindicatos. 

Uma comprovagao adicional, nao total- 
mente coincidente com a anterior, com res- 

peito aos efeitos da atividade grevista sobre a 

evolugao das taxas salariais, realizou-se uti- 

lizando o test "U" de Mann-Whitney.Us) A 
analise foi realizada a partir de dois pontos 

(18) Cf. Siegel, S., (1956). 

de vista alternatives. Em primeiro lugar, foi 

realizada uma classificapao dos ramos in- 

dustriais nos quais haviam ocorrido greves, 

em dois grupos. O primeiro, considerado co- 

mo grupo de alta propensao ^ greve (A), in- 
clui'a aqueles ramos que haviam tido uma 

proporqao de jornadas potenciais perdidas 

no ano superior a 0,50%. Tal percentagem 

foi obtida tendo-se em conta que era a mbdia 

de jornadas potenciais perdidas nos anos de 

1957 e 1958, de alta atividade grevista. O 

segundo grupo, de baixa propensSo d greve 

(B), incluia aqueles ramos onde tal per- 

centagem nao era alcanqada. A hipbtese nula 
H0 indicaria que A e B tern igual distribui- 

gao. A hipbtese alternativa que contrasta 

com H0, e uma hipbtese direcional que assi- 

nala A como estocasticamente maior que B 

para as variaveis &wm/wm, k.w0/w0 e 
l\Wp/Wp. 

Os resultados obtidos figuram no Quadro 

n0. 9, primeira parte. De maneira coincidente 
com os ja analisados, tambem estes resul- 

tados aparecem como bastante inconcluden- 

tes. Se se estabelece ol — 0,05, somente seria 

significative o U estimado para 1958 para a 

varicivel /Swp/wp. Se o = 0,10 pode-se incluir 
tambem o Ude 1957 para a variavel Aw0/w0. 

Por6m, em ambos os casos, a hipbtese Hi 

que se estaria aceitando opera na direpao 

oposta ^ pretendida, pois assinala B como 
estocasticamente maior que A, o que impli- 

caria que os aumentos salariais foram maio- 
res naqueles ramos onde a propensao a greve 

foi mais baixa. Nos demais casos, deve-se 
aceitar a hipbtese nula H0, que postula que 
A e B nao procedem de populagoes diferen- 

ciadas. 

Em vista dos resultados anteriores, os se- 
tores foram reclassificados em dois grupos. 
segundo tivessem sofrido greves (H) ou nao 

(NH). Novamente tratou-se de contrastar H0 

com Hi, que estabelecera que H fosse esto- 
casticamente maior que NH para kwm/wm, 

kw0/w0 e tSWp/wp, com os resultados que 

se detalham no Quadro n9 9, segunda parte. 

Tampouco para essa nova classificaqao 

dos ramos industriais, os resultados apontam 
para uma conclusao definitiva. Para a maio- 
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QUADRO 9 

RESULTADOS DO TEST U DE MANN-WHITNEY 

Primeira Parte: 

Ano^1^ /wm Awq/WQ kWp/Wp 

U p(2) U p(2) U p(2) 

1957 

1958 

1959 

1965 

9 

13 
2(3) 

2 

0,548 

0,341 

0,190 

0,600 

3(3) 
11(3) 

5 
1 (3) 

0,083 

0,230 

0,571 

0,400 

4(3) 

5(3) 

4 

1 

0,131 

0,036 

0,429 

0,400 

Obs.: (1) Para os anos 1960,1961,1962. 1963 e 1964 o redurido numero de observapoes nSo permitiu 
reahzapao do c^lculo de C/. v u permmu 

(2) ProbabiNdade exata associada S ocorrencla sob H0 de um U t§o extremo como o valor de L 
obse^ado C Mann. H.B. e Whitney, D.R., On a test of wheter one of two random variable 
is stochastically larger than the other Ann. Math. Statis. Vol. XVIII, 1947. 

(3) As estimativas de U indicam que para a varisivel indicada, B 6 esto'casticamente maior que A 

Segunda Parte: 

rWU Aw0/w0 ^Wp/Wp 
U p u J- 

u 

1957 12(2) 12(2) * g 

Obs.: 

1959 17 0'500 11 0,172 14 0 319 
Hf 12U' 0.285 3U. 0.014 o<2) dm 

1962 9
9i:, o'1.41 1f, o-184 

1963 6-5 • i <3, 9 

^ l7
3,2, 0'014 12.5 0,285 9 0.141 

i965_ 17 0-500 17 0.500 12 0,216 

m ^rawos industrials^58 graves em todos oS 

(2) As estimativas de C/ indicam que para a vari^vel indir^Ha a//-/ a 
(3) n valnr Ho//rwKea-.x . riav/ei maicada e estocasticamente maior que M m u valor de U observado ^ sigmficativo ao m'vel de 1%. 
(4 O valor de U observado ^ significative ao nfvel de 5%. 

Indica que os valores de U observados nao s§o significativos ao m'vel de 5%. 

ria dos anos inclufdos nao foi alcangado o 
mvel de significagao requerido. No ano de 

1963 e para l\w0/w0 e Nwp/wp a relagao de- 

monstra-se significatlva no sentido esperado, 
ou seja, H aparece como estocasticamente 

maior que NH. Aceita-se Hx e recusa-se H0. 
Tambem no ano de I960 e para as mesmas 

vari^veis, e no ano de 1964 para kwm/wmi 

recusa-se H0t porem significativa estaria 

indicando que NH e estocasticamente maior 
que H. Portanto, e com as excegoes indica- 
das, aceita-se a hipotese nula que postula 

que, com relagao as variagoes salariais, nao 
se pode sustem que os distintos ramos in- 
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dustriais integrem dois grupos populacionais 
diferenciados segundo houvessem ou nao 

tido graves. 

6. Conclusoes 

Os resultados anteriores refutam a hipo- 

tese proposta com relagao ao uso da greve 

como instrumento da poli'tlca salarial dos 
sindicatos. 

Portanto, existe uma seria contradipao 

entre tais resultados e as supostas causas 
das graves que figuram no Quadro n9 2. 

A este respeito podem ser formuladas duas 
hipoteses alternativas: a) que as reals causas 
subjacentes do conflito hajam diferido da 

simples demanda por melhores salaries ou, 

b) que os sindicatos nao tenham tido poder 
suficiente para impor suas reivindicagoes, 

nem no curso da negociapao nem posterior- 

mente a ocorrencia da greve. Parece pouco 

provcivel supor que o sindicalismo tenha in- 

sistido de forma reiterada no uso de um ins- 
trumento que possui'a resultado pouco posi- 
tive, salvo se o mesmo fosse vitorioso em 

outro campo nao explicitado. Tampouco 

parece provcivel que se chegue cl greve, mani- 
festagao extrema do processo de negocia- 
pao, se se supoe que nao se tera poder para 
impor por meio da mesma o seu proprio 

ponto de vista ao empregador. Em caso con- 

tr^rio, o unico resultado visi'vel do movi- 

mento de forpa seria impor o custo do desa- 

cordo aos assalariados. Para se obter uma 

compreensao mais ampla e cabal destes fatos 

aparentemente contraditorios, a analise deve- 
rei ser feita sob uma perspectiva mais ampla, 

que abarque todos os aspectos do mercado 

de trabalho e todas as manifestapoes do po- 

der sindical. Esta anilise foi realizada em um 

trabalho jci mencionado^19^. no qual, para 

explicar fatos tambem aparentemente con- 

traditorios, postulou-se a hipotese de que, no 

pen'odo 1950-1965, as organizapoes gre- 

miais substitui'ram objetivos estritamente 
trabalhistas por objetivos de cunho poh'tico, 

conquanto, em materia salarial, limitaram-se 

a manter em vigor certas metas mmimas para 
satisfazer as aspirapoes dos afiliados e asse- 

gurar sua adesao as organizapoes. 

Em tal sentido, parece coerente supor que 

a greve tenha sido utilizada como instrumen- 

to para a obtenpao de determinados objeti- 

vos poh'ticos. Ao se aceitar este ponto de vis- 

ta, pode-se compreender o porque da prolife- 

rapao dos conflitos no pen'odo 1957-1959 e 

sua diminuipao a partir de 1960. A partir 

deste ano e de posse de objetivos nao preci- 
samente trabalhistas, iniciou-se a instrumen- 
tapao de novas modalidades de luta que pre- 

tendem transformar o movimento operario 

em um "fator de poder" abandonando-se a 
greve por considera-la uma "arma um pouco 

gasta e contra a qual o capitalismo e o pro- 

prio governo teriam metodos modernos para 
enfrentar a eficacia primarla da mesma" l2o) 

Esta manifestapao dos dirigentes da Confe- 
derapao Geral do Trabalho resulta, em ulti- 

ma instancia, em um reconhecimento imph- 
cito do fato de que a greve tenha sido utili- 

zada com alcances bastante mais amplos do 

que os correspondentes a um mero instru- 
mento de poh'tica salarial, porem se neste 
campo nao se pode dizer que tenha obtido 
algum resultado positive, as palavras trans- 
critas parecem proper serias duvidas quanto 

ao exito do papel alternativo que aparente- 
mente se Ihe quis dar. 

Universidade de Buenos Aires 
CONICET 

(19) Cf. Montuschi, L., (1979). (20) Cf. C.G.T.. (1964). 
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