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APRESENTACAO 

Quando ingressei no Mestrado em Ciencia Politica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS ー, um m6s depois de ter concluido o 

Bacharelado em Ciencias Sociais na mesma institui9ao, nao possuia uma defini9o 

acerca do tema da minha (futura) disserta9ao. Mas, dentre os tantos fen6menos 

politicos, o partidrio me despertava uma aten9ao especial. Foi movido por este 

interesse que procurei conhecer, por um lado, as diferentes abordagens existentes 

sobre os partidos politicos, me deparando entao com dois levantamentos propostos 

por Baquero (1989a e 1989b) e Chariot (1982). Por outro lado, tive nos artigos de 

Lamounier e Kinzo (1978) e Lima Junior (1992) uma no9乞o do que fora produzido na 

area de Ci6ncia Politica no Brasil sobre os partidos brasileiros. Refletindo as 

informa96es contidas nos dois tipos de revis6es bibliogr自ficas optei pela abordagem 

estrutural e por um estudo de partidos brasileiros contemporneos 

A abordagem estrutural possui duas obras muito importantes para a 

sua consolida9ao te6rica. A primeira 6 de Robert Michels (por volta de 1914) em que 

so colocadas as bases metodol6gicas e os pressupostos te6rico-filos6ficos da 

abordagem estrutural. E de Michels (1982) a principal pergunta feita por todos 

pesquisadores identificados com esta abordagem: ser五o os partidos oligarquizados 

inevitavelmente? Segundo o autor alemao, sim. Pordm, mais importante que a 

resposta, interessou-nos, sobretudo, a problemtica proposta: a existencia de 

processos oligarquicos nos partidos brasileiros 
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A outra obra de igual quilate 6 a de Maurice Duverger (por volta de 

1950), na qual aparece uma sistematiza9乞o das estruturas partidrias e os seus 

modelos organizacionais. Foi por intermddio desta obra que vislumbramos a 

possibilidade de exist6ncia de diferentes processos oligrquicos (elitistas e 

burocr自ticos) em decorr6ncia dos diferentes modelos organizat6rios 

Assim, definimos o escopo te6rico e metodol6gico da nossa 

disserta9ao. Restando-nos consequentemente definir o recorte espacial e temporal, ou 

seja, aonde, quem e quando. Nesse ponto, j自  haviamos decidido fazer um estudo em 

partidos brasileiros, e pela leitura das revis6es bibliogr自ficas feitas por Lamounier e 

Kinzo (1978) e Lima Junior (1992) verifiquei que havia e ha uma lacuna em rela9o 

aos partidos fora do eixo Rio-S乞o Paulo. Por isto, e pela importancia e tradi9ao 

politica do Rio Grande do Sul no cenrio nacional, nao foi dificil optar por um estudo 

a ser realizado em rela恒o a partidos gachos contemporneos (surgidos a partir do 

sistema partidario de 1979). E, procurando relacionar os partidos ga自chos e os 

modelos de organiza9ao descritos pela abordagem estrutural, analisei que os partidos 

em melhores condi96es para servirem para os prop6sitos da minha disserta恒o eram o 

PMDB e o PT. O primeiro por me parecer aquele que, dentre os partidos de maior 

relevancia politica no Estado gaucho. era o mais pr6ximo do modelo organizacional 

elitista, e, o segundo, pela sua tradi9ao e liga9ao com os movimentos sociais e de 

esquerda, por estar mais pr6ximo do modelo de organiza9ao burocrtico 



PROBLEMA 

Nos interessa saber: se existem processos de carter oligarquizante em 

procedimentos organizacionais de distribui恒o de poder e tomadas de decis6es ligados ao 

Diret6rio Regional e a Comiss豆o Executiva Estadual (ou seja em 含  mbito regional), e na 

rela恒o destes procedimentos com os objetivos e pr自tica (praxis) dos partidos. 

Os partidos nえo podem ser oligarquizados o tempo todo e em todas as suas 

dimens6es, por isso, nos interessa salientar elementos oligarquizantes da praxis dos partidos. das 

suas estruturas e objetivos, tendo como objeto fundamental de pesquisa e analise a dinamica 

organizacional de duas instancias partidarias: o Diretorio Regional (DR) e a Comisso Executiva 

Estadual (CE).E reconhecido que o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido do Movimento 

Democrtico Brasileiro (PMDB) nao se restringem apenas ao DR e a CE, e estas instancias esto 

permanentemente em intera恒o com as demais. tanto com as outras regionais como, municipais e 

nacionais. A aten9えo desta disserta9えo estara centrada na analise da dire9do estadual do Rio 

Grande do Sul (RS) dos partidos 

HIPOTESE 

Os partidos no Estado gaucho apresentam processos de oligarquiza9ao em 

procedimentos organizacionais, mas de tipos diferentes: elitistas no caso do PMDB e burocrticos 

no PT. 



OBJETIVOS 

1) Verificar procedimentos organizacionais de distribui9ao de poder e tomada de 

decisao em rela9ao ao DR e a CE nas seguintes quest6es: 

ー  renova9ao e permanencia dos membros do DR e CE: 

ー  quais sao os aspectos legais e politicos de forma9do destas instncias que 

possam revelar quais os padr6es politicos que nortearam as escolhas dos dirigentes estaduais: 

ー  forma9ao de grupos internos para a disputa de poder e. caso existam. a maneira 

como estes usam o aparato estrutural em beneficio das suas posi96es: 

- a rela恒o entre o DR e da CE com as outras instancias partidarias. 

principalmente com a inten9do de ver como estas contribuem para as quest6es de poder daquelas 

2) Apontar aspectos subjetivos da praxis dos partidos nas quest6es levantadas 

pelo objetivo anterior no sentido de: 

- tra9ar a fundamenta9ao te6rica e progranitica das a96es de organiza9ao dos 

partidos para verificar se estas sdo compativeis com os seus objetivos: 

- identificar qual o padrao de praxis que o partido desenvolve, para dentro e para 

fora dele, a partir da rela9do entre a base programtica (politica e ideol6gica) e a sua a9ao. nesse 

sentido busca-se indicar algumas quest6es para futuras pesquisas pois ndo 6 do escopo desta 

disserta9do analisar a vida exterior dos partido, como eles agem em rela恒o as suas quest6es 

externas. 



A estrutura desta disserta9ao est dividida em quatro segmentos. O primeiro. 

coincide com a parte 1 da disserta9ao, nela estao a introdu9ao, ondee situado o tema dentro do 

quadro te6rico utilizado, e a metodologia empregada 

Na parte 2 da disserta9ao (tamb6m o segundo segmento) sero abordados os 

contextos politicos e institucionais nos quais surgiram o PT e PMDB no sentido de indicar-se 

algumas circunstncias nas quais os partidos foram criados e sobre as quais eles iro formar os 

seus perfis organizacionais (base para o aparecimento dos processos oligarquizantes) 

Da parte 3 a parte 5 serao apresentadas as an自lises acerca das quest6es objetivas 

de organiza9ao dos dois partidos. Constam na parte 3 os i ndices de troca dos membros das 

instncias partidarias (Comissao Executiva e Diret6rio Regional) do PT e PMDB, juntamente 

com os aspectos legais de escolha destes e dos delegados estaduais (que sao os incumbidos de 

tomar a decisao acerca dos membros a serem escolhidos). Na parte 4. estao analisados o tipo e 

perfil dos grupos e principais lideran9as dos partidos. bem como a exist6ncia ou nao de blocos 

hegem6nicos, cIrculos intemos (cupulas), tend己ncias, fra96es. Na parte 5. sao apresentados 

estudos acerca de outras quest6es organizat6rias dos partidos em a mbito estadual. especialmente 

aquelas relacionadas aos processos de intera恒o entre as varias inst含ncias estaduais 

Na parte 6 discuti-se algumas quest6es ligadas a dimensao subjetiva dos partidos, 

dos pressupostos te6ricos (ideologicos, politicos) que motivam e dao sentido a a9ao partidaria e 

grupal organizat6ria dos militantes do PT e do PMDB 



A disserta9ao conclui fazendo uma compara恒o dos resultados propostos para as 

quest6es analisadas nas partes anteriores com os dados encontrados nas pesquisas feitas com os 

delegados estaduais do PT e PMDB (capitulo 11). As pesquisas servirまo tambdm para avan9ar-se 

em rela9ao um maior conhecimento acerca das ideias e opini6es dos militantes dos partidos, 

principalmente sobre temas de organiza9言o (tratados em termos mais genericos na parte 6) 



PARTE 1- INTRODUÇÃO 



UTRODUCAO 

Segundo a tradi9ao te6rico-metodol6gica dos estudos sobre os 

partidos na 自  rea da Ci己ncia Politica, os processos politicos identificados como 

olig自rquicos, bem como os democrticos, s5o aqueles verificados em rela o aos 

procedimentos organizacionais1 , ou seja, delimitados a dimensao "meio", mediadora 

entre a inten9ao e o objetivo. Tradi9ao formada fundamentalmente pelo enfoque 

estrutural e pela teoria das elites2 . Ate entre os crticos desta tradi9ao, como para a 

maioria dos politicos que vem a democracia como "fim" (objetivo), reconhece-se 

que a democracia (como a oligarquia) diz respeito a forrnalconteudo da organiza9ao 

O que varia, entretanto, e a aproxima9ao de um tipo de "meio" (no caso a 

democracia) com os "fins" (os objetivos), nao a fun9ao da democracia e (disfun9ao) 

da oligarquia3 

O conceito de organiza9ao (assim como o de estrutura) utilizado nesta disserta9えo e o seguinte 
trata das rela96es entre os membros dos partidos entre si e desses com a sociedade e Estado.Ver 
Baquero (1989b). A no9ao de organiza9ao/estrutura como sin6nimo de numeros de Diret6rios 
Municipais e Estaduais (tamanho do partido) oode ser encontrada em Soares (1984) 

us enroques sao caracterizaaos em unariot (I 9S2) e tsaauero (1 YどR 1. 
ye um aos estuciosos ao tema: i-'or tanto, se estima que un partiao politico es aemocratico si en 

su seno se respetan y garantizan los derechos fundamentales de los afihiados. aplicando medidas, 
mecanismos y controles [grifos nossos] para velar por dicha garantia.....(Gracia, 1922, p. 68). 

De um pensador reconhecidamente liberal: "A democracia d um m'todo [grifo do autor] politico, 
istoe , um certo tipo de arranjo institucional para chegar a uma decisao politica (legislativa ou 
administrativa) e, por isso mesmo, incapaz de ser um si mesmo, sem rela9ao com as decises que 
produzir em determinadas condi96es hist6ricas". (Schumpeter. 1961, p.295/296). 

De um defensor da democracia como valor universal: ". . . por 'democracia' entende-se uma das 
vrias formas de governo [grifo nosso], em particu!ar aquelas em que o poder nao est自  nas m言os de 
um s6 ou de poucos. mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo 良  s formas 
autocraticas, como a monarquia e a oligarquia". (Bobbio, 1994, p. 7). ". . . [democracia] como um 
conjunto de regras processuais [grifo nossol dirigidas para a obten9豆o de certos resultados, dos quais 
o mais importante 6 a aprova恒o de decis6es interessantes para toda a coletividade.. 

"... e concordar que o melhor resultado d aquele ao qual se chega com as melhores regras. . ．" 
(Bobbio, 1979, p. 35/36) 

De um socialista: "Todos concordar乞o, provavelmente, que o 'amplo principio democrtico' 
imvlica duas condic6es imprescindiveis: em primeiro lugar, uma nublicidade completa, e, em segundo 
Lugar, o carater electivo jgriros nossosj ae tocos os cargos. (Lenin. iソど  u, i V., I ioj. 
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Os pr6prios partidos politicos surgem e s五o vistos, por um lado, como 

entidades mediadoras entre os aparelhos do Estado (legislativo, executivo), 

especialmente os que digam respeito as quest6es de representa9o, e os cidadaos4 ; e 

por outro lado, como mediadores entre os objetivos politicos (transforma9ao, 

manuten9ao) e o bin6mio Estado/sociedade. Isto tem a ver com o conceito de partido 

politico que, em geral, pode ou n乞o ser proposto apenas como um fen6meno limitado 

adimensao eleitoral5 (os partidos aceitos pelo Estado para fim de representa9ao), 

mas, na realidade, diz respeito a uma dimensao mais ampla que a sua simples 

denomina9ao (e fun9ao) legal 

No geral, os partidos, por possuIrem rela96es com o Estado e a 

sociedade, dependem destas para a formalconteudo da sua organiza9ao interna. Por 

exemplo, os partidos tem por caracteristica: a) "uma organiza9ao duravel, ou seja, 

uma organiza9乞o cuja esperan9a de vida politica seja superior a seus dirigentes no 

poder; b) uma organiza恒o local bem estabelecida e aparentemente duravel, mantendo 

Um dos principais motivos para a forma9ao dos partidos politicos modernos d o aumento do 
processo representativo junto ao Estado - na passagem de uma fei9ao mais liberal elitista do controle 
das decis6es do Estado em que apenas uma pequena parcela de individuos detinham o poder 
deliberativo (Cerroni. 1973, p. 14/22) para uma forma mais ampla de representa9ao advinda com o 
pluralismo e a aproxima9ao da democracia com o liberalismo (Sartori.1980. parte 1), e o surgimento 
da "fase" da democracia poltica (Marshall, 1967, cap III). "O pensamento liberal dos sdculos XVIII 
e XIX estabeleceu, do ponto de vista normativo, as principais marcas que norteam a evolu9ao poltica 
das na96es capitalistas. A vertente que, de fato, veio a prevalecer historicamente afastou do exercicio 
direto do poder o corpo de cidados e instituiu a representa9ao politica como forma privilegiada de 
mediar a rela9含o entre governantes e governados. Cabe a estes. por intermddio do processo eleitoral. 
escolher aqueles que efetivamente irdo cumprir a fun9ao governativa.. .''. (Lima Jr.. 1993. p. 13) 

Para Cerroni (1973, p. 11) o partido politico d : . 	. organizaci6n permanente de un 
agrupamiento humano unido por una identidad de opiniones acerca de ia vida politica y con9agrado 
a conquistar cl poder con tdcnicas m自s o menos semejantes". Para Sartori, segundo cita9ao (e 
aceita9ao) de Lima Jr. (1993. p. 14): "Um partido d qualquer grupo politico identificado por nome 
oficial que se apresenta em elei96es e d capaz de apresentar. em elei96es livres ou ndo, candidatos aos 
postos pbblicos" 
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rela96es regulares e variadas com o escalo nacional; c) a vontade deliberada dos 

dirigentes nacionais e locais da organiza恒o de chegar ao poder e exerce-lo, sozinhos 

ou com outros, e nao simplesmente influenciar o poder; d) a preocupa恒o, enfim, de 

procurar suporte popular atraves das elei96es ou de qualquer outra maneira" 

(Lapalombara, Weiner apud Charlot, 1982, p. 19)6 . E a maneira como esta estrutura 

se relaciona com as classes sociais, clivagens polticas da sociedade7 , bem como os 

aparelhos do Estado8 

E preciso, portanto, saber quais as dimens6es que importam para os 

processos de oligarquiza恒o, porque eles estao ou ligados as quest6es internas (ou de 

rela9o com o Estado) ou na sua rela恒o com a sociedade (ou nas duas) 

I - Contribui9ao a critica da teoria das elites 

O argumento elitista 6 bem conhecido: divisao na sociedade, ou em 

qualquer organiza恒o, entre os governantes (elite governante para Pareto. classe 

poltica para Mosca) e governados9 

LAPALOMBARA. J.. WEINER, M. The origin and development of political parties. In: 

LAPALOMBARA. WEINER. Political parties and political development. Princeton: Princeton 

yniversitv Press・ 1966 ・ p・ 5-7・  
Para Gramsci (1978, das cartas escritas no carcere) e Cerroni (1973) os partidos nao existem e 

nem podem ser estudados senao em rela9ao ao conjunto da sociedade (classes sociais). 
8 	Para Lamounier (1989, p.24): ". . . o regime presidencialista decididamente nきo d favor自vel ao 
desenvolvimento de partidos ideol6gicos, e menos ainda ao alivio das tens6es politicas onde os 
partidos desse tipo se hajam de qualquer forma desenvolvido". Tambm concorda com isso. 
Duverger (1990). 
9 As obras de Pareto e Mosca sao do inicio do sdculo. Existiram posteriormente pesquisadores que 
deram continuidade a teoria das elites: ver os levantementos bibliogrdfico feitos por: BAQUERO. op 
cit.; DE LA MORA, Gonzalo Fernandez. La oligarquia, forma transcendental de gobierno. Mdxico. 
Revista Mexicana de Socioloiiia. s/d. ZUCKERMAN. Alan. Elite politica: li96es de Mosca e 



"Entre ias tend己ncias y los hechos constantes que se encuentran en todos 

los organismos politicos, aparece uno cuya evidencia se le impone 
fcilmente a todo observador: en todas ias sociedades, empezando por las 
medianamente desarroiladas, que apenas ham Ilegado a los pre良mbulos de 

la civilizaci6n, hasta ias m自s cultas y ftiertes, existen os ciases de 

personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es 
siempre menos numerosa, desempena todas ias funciones politicas, 
monopoliza ei poder [grifos nossos] y disfruta de las ventajes que van 

unidas a !. ，了  '. (Mosca, 1992, p. 106) 

"2034. Nous avons donc deux couches dans la populacion: lo la couche 
infrieure, ia classe 6 trang亡rea i'6lite (. . .); 20 la couche sup6rieure, 
l' dlite, qui se divise en deux: (a) I'd!ite gouvernementable; (b) l'6lite non- 
gouvernementable". (Pareto, 1933, p.1298) 

Isto acontece para os elitistas porque: (a) a l6gica social pode ser 

encarada a partir da l6gica natural, ou seja, as regras das ci6ncias da natureza podem 

ser utilizadas nas ciencias sociais; (b) a partir disso,d possivel o reconhecimento de 

"leis sociol6gicas" nos moldes das leis da natureza (dominada na d poca pelo 

paradigma mecanicista). Os pontos chaves (que servem de "pano de fundo") sao o 

equilibrio (Pareto) e a estabilidade (Mosca). E a rela9ao entre os grupos que da a 

dinamica da sociedade e feita pela circula9ao das elites (seja individual ou 

coletivamente), 

Robert Michels (l982)'o e quem faz a ponte dessa teoria com a 

situa恒o dos partidos politicos chegando, em linhas gerais, a este modelo: (a) a base 

l6gica elitista e a-hist6rica e sociol6gico-naturalista (porque v6 leis sociais imanentes) 

na medida que entende ser inevitvel a oligarquiza9ao, seja pela essencia pr6pria da 

democracia (impossibilidade do governo direto e da maioria) que a torna invivel, seja 

pela natureza pr6pria da organiza恒o em seus aspectos l6gico-internos (divisao social 

5 

'O Texto original de 1914. vcrsao: MICHELS. Robert. Sociologia dos partidos politicos. Brasilia 
Ed. Universidade de Braslia. 1982. 



6 

do trabalho, especializa9ao, hierarquia - burocracia). Como pode-se ver, existe uma 

articula9ao entre fatores de ordem estritamente relacionados com a no9ao de natureza 

humana (antidemocratica) e fatores de ordem estritamente tecnicos (organizativos)" 

(b) A divisao desigual de poder descrita acima, na sua lgica imutavel, pode e deve, 

do ponto de vista da cincia politica, ser analisada empiricamente a partir de estudos 

que procurem nas situa96es concretas: quem e como manda, quais as estruturas de 

poder. Assim temos uma estrutura metodol6gica dual: logica a-historica e 

mecanicista com experiencia empirica-historica das diferentes situa96es da realidade 

s6cio-politica 

O resultado a que Michels chega depois de estudar o fen6meno 

partidario e o mesmo do ja proposto pelos outros elitistas. So que este autor destaca 

com mais veem6ncia o peso oligarquizante dos processos de organiza9乞o (necessarios 

para os partidos na e poca moderna) 

"Quem fala em organiza9ao fala em tendencia 良  oligarquia. Em cada 
organiza9ao, seja um partido ou uma uniao de profiss6es, etc., a 
inclina恒o aristocrtica manifesta-se de uma maneira muito acentuada. O 

mecanismo de organiza恒o, ao mesmo tempo que lhe da uma estrutura 
s6lida, provoca na massa organizada graves modifica96es. Ela altera 
completamente as respectivas composi96es de chefes e massa. A 
organiza恒o tem o efeito de dividir todo o partido ou sindicato 
profissional em uma minoria dirigente e uma maioria dirigida [grifos 
nossos] ". (Michels, 1982, p.21) 

Essa riinoria controla o poder por possuir, conforme Michels, alguns 

atributos, tais como: instru9ao, mandato (que gera reconhecimento publico fora e 

dentro do partido), dinheiro, vontade de atua恒o, competencialcapacidade pessoal 

MICHELS, op. cit., passim. 
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(orat6ria, te6rica, carism自tica). Al6m do que, a domina9ao dos dirigentes (chefes, 

representantes) sobre a massa d feita atrav6s de meios, tais como: imprensa do 

partido, instancias do partido (em geral verticalizadas em sua estrutura 

organizacional), cargos eletivos do Estado 

Os pressupostos te6ricos propostos por Michels salientam algumas 

dimens6es dos processos organizat6rios que servem como indicadores de 

procedimentos oligarquizantes. O principal exemplo e o processo de estabilidade dos 

dirigentes partid五rios'2 . William Schonfel&3 (1980) elaborou uma metodologia de 

analise para os processos de estabilidade (a partir da obra de Michels) em que os 

indices de renova9ao e perman6ncia s豆o estudados sistematicamente (e tambdm 

podem ser analisados comparativamente) dentro dos fen6menos partidarios: ele criou 

sete categorias a partir das quais podem ser analisadas a dinamica de oxigena9o 

dentro das instancias diretivas (utilizando-se das listas dos dirigentes partid自rios) 

a) Renova恒o simples: categoria na qual entram todos aqueles 

militantes que estao no primeiro mandato. A partir desta categoria pode-se verificar o 

ritmo de entrada de novos membros nas instancias partidarias, pois como dizia 

Michels: ". . . uma aplica恒o perseverante e l6gica dos principios democrticos 

deveria abstrair qualquer considera9ao pessoal e qualquer apego a tradi9ao (. .) os 

Ibid.. capitulo 1 da 2' parte. 
SCHONFELD, W. La stabilitd des dirigeants des partis politiques. In: Revue Fran'aise de 

Scicnce Politiquc. Paris, v. 30, n. 3. p.477-505. jun. 1980. "Ii y a plus de soixante ans. Robert 
Michels constatait aue les dirigeants des partis politjaues restaient longtemns en fonction. Une telle 
starniite etait tenue nour une aes oreuves au caractere oiigarcivaue aes organisations poiitiaues: cue 

．繁 separait ics rnrigeants cues militants. creait un esnrit cue caste. et  concentrait I autorite. I innuence et 
.Ieiiouvoir entre les mains d'un groupe restreint". (Schonfeld. 1980. p.W77). 
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velhos dignat自rios do partido deveriam sempre ceder o lugar え  s for9as jovens 

(Michels, 1982, P. 62) 

b) Renova恒o da elite: esta categoria serve para estabelecer uma 

distin9ao nos militantes de primeiro mandato entre os que sao experientes na politica e 

os que estao ingressando pela primeira vez no universo politico/partidario 

"Cette distinction est justifide par le fait que les nouveaux membres d'une 
instance de direction ne sont pas necessairement des novices: uls peuvent 
avoir dj exercd dans le pass6 des responsabilites politiques 
importantes. . .". (Schonfeld, 1980, p.481) 

Neste sentido, esta categoria engloba os militantes de primeiro 

mandato nas instancias, menos: os militantes que j自  conseguiram postos fora do 
A 

partido de mesmo nivel de poder. Por exemplo, no caso da nossa pesquisa entram os 

ocupantes de postos no Estado, e nao, por exemplo, os sindicais e dos movimentos 

sociais, porque esta institui9ao detdm uma forte influ6ncia oligarquizante para o 

fen6meno partidario, processo que os sindicatos nem de .perto conseguem 

acompanhar (s6 mais recentemente a CUT tem assumido uma posi9ao de destaque em 

nivel nacional e regional). Ou seja, em outras palavras, para efeitos metodol6gicos e 

conceituais, os militantes identificados a priori como elite sao os discriminados nesta 

categoria. 

c) Crescimento: categoria que apresenta c aumento ou nao do numero 

de postos, processo que sempre estabelece uma renova9ao inercial quando verificado 
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	t 

d) Quantidade da renova恒o: categoria que mostra a influencia 

inercial do crescimento dos postos no tamanho da renova9o 

e) Substitui恒o simples: categoria que procura diagnosticar o 

percentual da substitui9乞o entre os dirigentes que saem e que entram, al incluindo-se 

na frmula de substitui9ao, os dirigentes de primeiro mandato, os retornantes, o 

crescimento dos postos. 

f) Substitui恒o da elite: assim como na renova9ao, esta categoria 

procura tambem distinguir as substitui96es entre os que sao membros de elite e os que 

nao s五o. Por isso, os dirigentes "elite" so subtraidos desta categoria, assim como na 

renova9ao da elite 

g) Perman己ncia: categoria que visa captar o nlvel de continuidade (de 

dirigentes) nas trocas sucessivas. Procura-se diagnosticar com esta categoria os 

indices de perman己ncia nos partidos 

De fato, a oligarquiza9o tem a ver com o tempo de permanencia dos 

militantes no poder, isto nao esgota a questao porque existem outras dimens6es, 

igualmente importantes, mas, do ponto de vista objetivo e formal, os ndices de 

estabilidade servem como fortes indcios para a caracteriza9ao de procedimentos 

oligarquizados nos partidos polticos na medida em que: medias altas de renova恒o e 

baixas de perman6ncia podem representar um modelo de partido democratico, assim 
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como m6dias baixas de renova9ao e altas de permanencia podem representar um 

modelo de partido pouco democr自tico 

Esta, em sintese,6 uma parte importante do modelo de oligarquiza恒o 

dos elitistas, acrescentando-se a isto a forma como os setores dominantes estabelecem 

a sua organiza9ao para a domina9ao (se atravds de fac96es, circulos internos, 

tendencias) e os atributos necess自rios para os militantes serem da elite (em parte este 

6um elemento contido no conjunto de fun96es de elite das categorias de Schonfeld) 

Assim, pode-se ver os niveis de estabilidade e a forma e conte丘do dos grupos de 

domina9ao (e seus lideres) 

Do ponto de vista metodol6gico, existem mais algumas implica96es 

deste modelo explicativo. Por um lado, esse mdtodo possui um desdobramento 

analitico mais est自tico que dinamico, apesar da certa no恒o de movimento emprestada 

pelo mecanismo de recrutamento e estabilidade de uma dimensえo politica para outra 

(elite/nao elite). E tambdm, em decorrencia do estudo de Michels ter sido feito sobre 

o partido social-democrata alemao (um caso de burocratiza9ao), a vis乞o do processo 

de oligarquiza9ao nao caracteriza uma maior varia9ao de tipos concretos diferentes'4 , 

mesmo que o modelo antes descrito sirva para a an自lise do PMDB (um partido de 

conteudo mais liberal que socialista). Os pr6prios i ndices de estabilidade nao possuem 

a capacidade de estabelecer diferentes modelos oligarquicos, apenas da intensidade da 

W. Schonfeld (1980) sobre as teses de Michels: "Suggdrons cependant Ia possibilitd d' une erreur 
fondamentale dans ia conceptualisation de Midhels: ii ne propose pas une gamme de modes dc 

gouvernement: tous les tartis sont considdrds 'Qligarchiques." Aqui o autor comenta nao tanto os 
tipos de oligarquiza9ao. mas a lorma de outros processos nao ciemocraticos. o que em iinnas gerais 
nao deixa de ser uma tentativa para mostrar os limites metodol6gicos da obra de Micheis. 
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oligarquiza9ao. O que falta nesse arcabou9o te6rico 6 uma metodologia mais 

aprofundada para a analise de partidos que possuam uma organiza9ao burocrtica 

QUADRO I - Modelo dos "elitistas" para o estudo de processos oligarquizantes nos 
partidos politicos  

SETORES 
	

GRUPOS 

ELITE-GOVERNAMENTAL 
ELITE-NAO-GOVERNAMENTAL 

BASE(MAS SA) 

C自pula, principais lideran9as 
Mandatarios em geral, lideres 

intermediarios 
militantes em geral 

Por outro lado, n瓦o s6 as medias de estabilidade dos dirigentes sao 

fatores determinantes da oligarquiza9ao (ou sin6nimo de) para os elitistas. Os 

aspectos ligados aos fatores psicol6gicos existentes nas rela96es dirigentes/massa - em 

que os lideres sao praticamente vistos como diferentes do resto dos militantes, at 

podem sofrer crticas, mas nao do tipo que se materialize em a9ao concreta de "crtica 

das armas" ー, bem como, os aspectos coletivos de oligarquiza恒o: os grupos e as suas 

estabilidades, todos sao importantes dimens6es objetivas real9adas pelos elitistas para 

os processos de oligarquiza9o 

Nao sem razao foram feitas varias criticas aos postulados te6ricos 

enunciados pelos elitistas acerca dos motivos e condi96es do processo de 

oligarquiza恒o partidaria (e s6cio-politico tamb6m). Dentre elas, destacam-se as feitas 

pelos liberais e socialistas 
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Existem dois argumentos (explicitos ou implicitos) comuns a todos os 

que procuram mediatizar, diminuir, e at6 contestar a no9ao de oligarquiza9o 

imanente: (a) o de que os fins justificam os meios, ou seja, para um partido que possui 

como objetivo o desenvolvimento social atrav6s de um bom governo, para conquist自- 

lo/mante-lo (administra-lo) justifica-se que procedimentos partidarios 

antidemocrticos sejam produzidos em nome deste fim; tanto quanto, para um partido 

de esquerda que realmente quer o socialismo nao importa que elβ seja oligarquizado 

(principalmente em um ambiente repressor) se ele for revolucionario'5 . (b) Importae 

o verdadeiro conceito de democracia'6 , pois a democracia representativa, competitiva 

(mesmo que s6 entre elites) serve para englobar no espa9o institucional os agentes 

(coletivos e individuais) do mercado politico17 ; assim como democracia para os 

socialistas 6 a discusso at6 a raiz, nao apenas maioria'minoria, mas publicidade, 

】 5 	Gramsci. ao  criticar a obra de Michels. diz que para um partido conquistar a democracia do 
Estado pode scr necess自rio uma organiza9ao centralizada (quase sempre necessaria). (Gramsci. 
1978a. p. 108). Mandei. v己  a necessidade de uma vanguarda separada das massas quando nao for 
madura a consciencia de classe: "Bem entendido, o partido forna-se no seio da sociedade burguesa: 
no pode abstrair das limita96es da divisao do trabalho e da produ9ao mercantil universal inerentes a 
esta sociedade. ciue engendram a reificaC五o de todas Igrifo do autorl as relaCOes humanas. U que 
significa: a constru9ao de um aparelho de partido separado cia massa aos traDalnaaores que encerra.o 
perigo de. uma autonomiza9ao deste mesmo aparelho. Logo que esta tendencia consiga impor-se o 
aparelho transforma-se de instrumento para atingir um fim (o sucesso da luta d classe prolet自ria) 
num fim cm si". (MandeI. 1984. p.'79). Para Luk言cs:". . . querer conscientemente [grifo do autor] o 
reino da liberdade s6 poder自  significar tornar consciente o caminho que a ele conduz deveras e. uma 
vez que se compreenda que. na  sociedade burguesa de hoje. a liberdade individual mais nao pode ser 
que um privildgio corrupto e corruptor. porque baseado na falta de solidariedade e de liberdade dos 
outros: implica precisamente a ren丘ncia a liberdade individual: implica uma subordina'ao 
consciente h vontade de conjunto I grifos nossos) que tem por destino dar vida a esta liberdade real e 
que hoje estd tentando seriamente dar os primeiros passos. dificeis. incertos, hesitantes nesse sentido. 
Esta vontade de conjunto consciente e o partido comunista". (Luk自cs. 1989. p. 323/324). 
16 0 Conceito dos elitistasd muito restrito: "0 ideal da democracia consiste no autogoverno (self- 
government) das massas, conforme as decis6es das assembleias popularcs. Mas. se d verdade que esse 
sistema limita a extensao do principio da delega9ao, ndo oferece em troca qualquer garantia contra a 
forma9do dc um estado-maior olig自rquico. Sem d丘vida, ele tira dos chefes naturais suas qualidades 

de funcion自rios, pois d a pr6pria massa que preenche todas as fun96es. Mas. de um lado. a massa se 
deixa sugestionar facilmente pela eloquencia de poderosos oradores populares: e. de outro. o governo 
direto do povo, que nao admite discuss6es sdrias. nem delibera96es refletidas. facilita singularmente 
os golpes a que poderiam ser tentados homens excepcionalmente audaciosos. endrgicos e hdbeis". 
MICHELS, op. cit.. p.17. 
" Ver, por exemplo a obra de: SCHUMPETER. Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia 
Rio de Janeiro: Fundo de Cultura. 1961. Parte IV. 
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espa9o para que a discussえo possa ser levada a bom termo. Se h良  repressao, 

clandestinidade e luta ilegal a democracia nえo precisa existir. 

O fen6meno oligarquizante, se existente num partido, na nossa opiniえo, 

no possui um carter imanente nem imutvel, mas est自  ligado a intera9ao entre 

fatores objetivos e subjetivos. Se, por um lado, existe uma legisla9ao partid自ria- 

eleitoral igual para todos os partidos, regras do mercado politico e de competi9ao 

(junto com a agenda politica) que nao se diferenciam muito de partido para partido 

(sejam de esquerda ou direita), entretanto, por outro lado, os partidos possuem 

objetivos, culturas e estratdgias diferentes. Mesmo com a queda de vrias ideologias 

pelo mundo afora; mesmo com toda a critica acerca da fun9ao da politica nas 

sociedades contemporneas (ou p6s-modernas), e fundamental estabelecer 

metodologicamente uma diferencia9ao entre os partidos porque, ainda que o 

fen6meno da oligarquiza恒o diga respeito a dimensao interna do partido e a 

procedimentos (de distribui9ao de poder e tomada de decisao) e n乞o ao conteudo das 

decis6es, das ideologias, as diferencia96es de ordem subjetiva (os interesses, os 

objetivos, as estrat6gias), estes estao ligadas ao desenvolvimento, manuten9ao e 

supera9ao da oligarquiza9a&8 . E a separa9ao dos partidos atendea necessidade de 

contextualiza9ao dos modelos oligarquizantes: elitistas e burocraticos. No車o essa 

no expressa pela l6gica elitista, mas que deve ser agregada a qualquer1 estudo 

contemporaneo sobre esse tema. Em decorrencia disto, n言o 6 possivel analiSar-se a 

18 "Si con la expresi6n partido-programa designamos ai planteo ideal dci partido v con ckrmino 
partido-aparato o partido-maquina ia tormacion tccnico-institucionai. pociemos accir que ia eoria uci 
nartido Dolitico tiende a extraer ia segunda noci6n de su conexi6n org'nica con la primerh a fin de 
estudiar ias tendencias y, Sc quiere. ias leves de formaci6n. funcionamiento y desarroilo dti partido 
politico. asi como los instrumentos con los cuaies los partidos luchan por ei poder". (Cerroni. 1973, 

p. 12). 
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oligarquiza9乞o sem levar em considera9えo o contexto social e politico, as ideologias 

dos partidos e as no96es de democracia (tanto dos partidos como da crtica social). E 

isto, tem um momento especial, a maneira como se da a rela恒o entre o Estado e o 

partido (atd mais do que a rela9ao entre o partido e a sociedade) 

A cria9乞o/recria9ao de fen6menos olig自rquicos nos partidos modernos 

tem a ver com o tipo de rela9ao destes com o Estado, mais precisamente com os 

diferentes aparelhos do Estado (executivo, legislativo, burocracia) e n豆o a uma "lei 

sociol6gica" imutavel, ou a pr6pria desigualdade existente na sociedade. Estae 

verdadeira e e "inerente" 良  s organiza96es sociais e politicas modernas, e estas 

diferen9as podem ser realocadas dentro dos partidos fazendo com que setores 

marginalizados (politica, social, cultural e economicamente) possam alcan9ar um nivel 

superior na vida partid自ria. Mas tambdm o que conta, o que vale, para medir um lider 

partid自rio 6 :6 "pela posi9ao politica concreta dele e n乞o pela sua situa9ao em que ele 

nasceu" (Cardoso, 1981, p. 41). A maneira como o Estado d encarado, o peso da sua 

influ6ncia na organiza9ao e o limite que imp6em a pratica do partido pela sua agenda. 

entretanto, se existe um fator estrutural para a oligarquiza9ao dos partidos,e dado 

pelo tipo de rela恒o partido/Estado. Por isso,6 preciso analisar algumas formas destas 

rela96es (partido/Estado), que envolvem os partidos por n6s estudados, pois essa 

an自lise ajudara no processo de contextualiza9ao deles dentro do enfoque estrutural 



2 - O enfoque estrutural. 

De uma maneira geral, independentemente aos contextos nos quais 

surgiram e surgem os partidos'9 , h自  um fator fundamental de cataliza9ao da 

a9ao/motiva9ao dos interessados em constituir uma associa9ao coletiva de car自ter 

politico: o poder. E, se estamos falando do poder politico, estamos nos referindo 

necessariamente ao Estado, pois mesmo que exista ou tenha existido algum tipo de 

organiza9ao politica do tipo de uma fac9乞o antes do surgimento do Estado, o 

moderno partido politico no qual estamos interessados nesta disserta9ao nao aparece 

senao depois da forma9ao estatal estar funcionando. Se o Estado e poder politico 

estao intimamente ligados, os partidos, ainda que tenham surgido e se desenvolvam 

no em rela9ao ao Estado, s6 atingirao um conte自do mais popular e visivel (no 

sendo apenas uma sociedade secreta) se tiverem como objetivo conquista-lo, mante-lo 

ou transform-lo. 

Os partidos que surgem neste contexto, de filia9ao a s necessidades 

estatais, estao, mais do que nunca, vinculados 良  l6gica estatal, estao completamente 

assimilados dentro da estrutura oligarquizada do Estado. As organiza96es liberais que 

surgem a partir do s6culo XIX, at6 nem poderiam ser caracterizadas como 

Para Duverger (1990) o surgimento dos partidos esta ligado ao crescimento do sufr自gio universal 
e da representatividade, sendo os partidos criados a partir da pr6pria casa legislativa (origem interna 
dos partidos) ou de fora para dentro (origem exteina dos partidos). Para Sartori (1982) e Baquero 
(1 989a), seguindo' a teoria de Duverger, o primeiro partido moderno surgiu nos LUA no inicio do 
sdculo XIX, antes s6 haviam fac96es. Para Cerroni (1973), os partidos nao nascem necessariamente 
com os parlamentos. ele cita o caso da Rssia czarista, e a primeira organiza9ao partid言ria modernad 
o partido socialista, os outros grupos formariam os seus depois. com  vistas para a competi9ao com 
este: "Quizs podamos explicamos entonces por que ei partido en sentido estricto y especifico nace 
con ei partido socialista, es decir, con un partido que reivindica la transformaci6n social y plantea 
uuna temdtica completamente nueva. ya sea para la vida politica o para ia ciencia politica". (Cerroni. 
1973, p.22).. 

15 
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organiza96es se fssemos rigorosos na utiliza9ao deste termo, pois o nivel de 

relacionamento interno entre os seus membros e conforme uma rela恒o entre notaveis, 

entre os "grandes", e de uma quase intransponivel assimetria entre os lideres e 

liderados. Duverger (1990)20 , descreve o comit62' - principal elemento de base do 

partido liberal - como um estrutura flexivel e privilegiadora mais da qualidade dos 

membros do que sua quantidade. Nas acep96es de Marx e Engels, o Estado nao passa 

de um comite para a domina9ao controlado pela burguesia, e o partido, um 

instrumento desta domina9ao22 . A maneira como esta oligarquiza9豆o se expressae 

eminentemente elitista, dado o conteudo desburocratizado do partido e do Estado 

(nesta 6 poca) 

Pordm, na segunda metade do s6culo XIX, imbricado com o 

surgimento do partido liberal, um espectro vem rondar a rela9ao partido/Estado: 6 o 

partido revolucionario, O desenvolvimento do capitalismo aumentou 

consideravelmente a complexidade social; novos sujeitos procuram entrar no universO 

politico na medida que vao se fortalecendo do ponto de vista concreto - como classes 

sociais. Desenvolvem-se, cada vez mais, grupos politicos formados por intelectuais 

que aprimoram sua criticas 良  situa9ao social e econ6mica. O movimento socialista e o 

surgimento dos primeiros partidos operrios - com especial aten9ao para o partido 

20 A obra originald de 1950. a versao: DUVERGER. Maurice. Los partidos politicos. Mdxico 
Fondo de Cultura Econ6mica, 1990. 
21 0 comite d o elemento de base do partido de quadros cuja organiza9ao: "Se trata de reunir 
notables. para prepararias eiecciones. conducirlos y mantener ei contacto con los candidatos 
Notables influventes. en primer lugar. cuyo nombre. prestigio o brillo serviran dc fiador ai candidato 
y le cosechardn votos; notables t'cnicos, cn segundo lugar, que conozcan cl arte dc conducir a los 
clectorcs y dc organizar una campafla [grifos nossosi; notables financeiros. finalmente, que 
ap'ortan ei nervio de Ia bataila" . (Duverger, 1990. p.94) 
22 MARX.' K.. ENGELS. F. Manifesto do partido comunista. Petr6poiis. 3 cd. Rio de Janeiro 
Vozes. 1990. (Cl言ssicos do pensamento politico). Passim 
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social-democrata alemao - brotam a partir da conjun9ao desses dois fatores: do 

desenvolvimento da classe oper自ria e da participa9ao politica de intelectuais 

O aparecimento do partido socialista coloca em cena um importante 

desdobramento na rela9豆o partido/Estado. Importante porque, diferentemente do 

partido liberal, procura construir um novo Estado e sociedade, ou na acep9ao mais 

anarquista, da pr6pria dissolu9豆o do Estado. Marx, em seus escritos sobre a questao, 

mesmo que nao tenha dedicado uma obra especialmente para isto, tambdm 

compartilhava a iddia da dissolu9をo do Estado na sociedade comunista. Entretanto, 

entendia Marx, que at6 chegar-se ao comunismo seria preciso construir-se .um outro 

tipo de Estado, s6 que dominado pelos oper自rios 

Duverger (1990), na sua caracteriza恒o estrutural dos diferentes tipos 

de partido, identifica no partido socialista uma estrutura mais rigida que a do partido 

1:1一一一1．一ー一一  一一一一：一一一＝一 1一一一一一 」一  一  一  , 23 L一  ！ 	一  1二  」 	 一  
hIodI a」・ U1U4 01 S4111Z4yao uuseaua em seyoes ( mais cenu-auzaaas e numerosas que os 

comits). Quanto ao partido comunista, surgido na decada de 20 na Rssia, estrutura- 

se ainda mais rigida e centralizadamente, para Duverger, possuindo uma organiza9o 

A se9do d o elemento dc base do partido social-democrata (socialista) europeu que d o mais 
pr6ximo do PT. Em: DUVERGER, op. cit.. p.53-57; mas tambdm. e atd mais sinteticamente em: Id 
Os laranjais do lago balaton. Brasilia: Ed. Universidade de Brasilia. 1982. p.99. "[a organiza9o 
social-democrata] Em primeiro lugar, sua armadura est言  de acordo com o modelo do partido de 
massas. que compreende um nbmero muito grande de filiados registrados por uma isncri9do. sujeitos 
a cotas regulares. recebendo uma forma9ao politica, colaborando com a a9ao militante, participando 
da designa9ao dos dirigentes e dos candidatos. A disciplina ali d firme: obriga notadamente todos os 
parlamentares a votar conforme as diretivas do partido. e todos os filiados e quadros a respeitarem a 
linha tra9ada pelos congressos. mas ela nao leva ao dogmatismo e ao monolitismo. afastando-se 
nitidamente dos comunistas quanto a este ponto. Em segundo lugar. os conceitos e a prtica sociais- 
democratas sdo reformistas. isto d . tendem a melhorar o regime capitalista num sentido favoravel a s 
classes populares sem imaginar que deva um dia ceder lugar a um sistema dc economia coletiva. Em 
terceiro lugar, a social-democracia reune a quase totalidade dos cidadaos que apoiam o socialismo 
dentro de uma democracia pluralista: alm dela, podem existir siindicatos oper言rios e partidos 
comunistas. ou esquerdistas. mas tem apenas uma fraca importdncia e s6 representam um papel 
marginal" 
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de base formada pelas c6lulas (reunindo preferencialmente os militantes a partir dos 

seus locais de trabalho) 

Hoje em dia as coisas sえo bem diferentes, principalmente para os 

partidos brasileiros. Por um lado, a partir da ddcada de 50 no ocidente, h自  uma 

transforma9ao generalizada nos partidos. Os partidos liberais, desde o final dos anos 

20, vem passando por modifica96es estruturais e program自ticas principalmente pela 

obsolescencia do Estado Liberal e da organiza9ao de mercado, bem como, no que diz 

respeito a amplia9ao da participa9ao politica para os setores "de baixo", como os 

operarios e assalariados de menor renda (via os partidos socialistas e comunistas) 

Neste sentido, ha uma modifica9ao substancial na organiza9ao dos partidos liberais 

que passam a desenvolver uma estrutura mais rigida, numerosa, complexa, 

incorporando v自rios pontos program自ticos dos seus rivais socialistas e v自rios 

segmentos sociais. Quanto aos partidos socialistas, estes assumem um lugar de maior 

destaque e, como mostra Przeworsky, sua incorpora9ao a l6gica capitalista da-se na 

razao de suas op96es governativas, comprometendo a revolu9ao, em nome de um 

etapismo a partir da administra9乞o pura e simples do Estado Capitalista de "bem estar 

social". Este processo levou a que hoje a social-democracia seja assim: "e um 

programa para amenizar os efeitos da propriedade privada e da aloca9ao de recursos 

pelo mercado, nao um projeto alternativo de sociedade" (Przeworsky, 1994, p. 22) 

Os partidos comunistas, perdidos pelo peso do sustentamento do stalinismo e pela 

concorrencia dos partidos sociais-democratas, assumem uma postura colaboracionista 

(igual a social-democrata) ou marginal 
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De fato, nesta fase da rela9ao partido/Estado, como coloca Offe 

(1983), o partido de massa (tanto liberal como social-democrata e, em alguns casos 

atd comunista) acaba assumindo, juntamente com o "Welfere State", a 

responsabilidade pela manuten9ao do capitalismo. Segundo este autor, os partidos 

ocidentais teriam nesse processo de sustenta9ao do capitalismo e da democracia se 

modificado em tres dimens6es: a) uma desradicaliza9ao ideol6gica no sentido de 

captar um maior numero de eleitores, de coaliz6es, a partir de uma amplia9ao das 

bases programaticas para um patamar nao conflitivo com outras agremia96es 

politicas. b) Uma estrutura恒o cada vez mais burocratizada e massificada que torna o 

partido um complexo organismo em que os estratos inferiores assumem uma posi9ao, 

como diria Weber, de objeto, nao de sujeito. Assim, para que o partido tenha 

condi96es de competir constantemente no mercado politico como uma empresa, a 

organiza恒o burocratica desenvolve tarefas do tipo24 . (c) A transforma恒o dos 

partidos em entidades "cath all", em virtude do eleitoralismoe secundariza恒o de 

outros metodos polticos 

Nesta fase, quase a totalidade dos partidos voltam a estar 

completamente integrados a l6gica estatal e, por isto, impregnados pela estrutura 

oligarquizada. Agora, a oligarquiza9ao estatal e partid自ria, diferentemente de outros 

periodos, parece ter imbricado tanto a oligarquiza9ao elitista( mais natural ao Estado 

Liberal) como a oligarquiza9豆o burocrtica (mais natural ao Estado Socialista e de 

"Quando mais a organiza9do se inclina para a explora9do e a adapta9ao do mercado poltico ao 
ambiente externo (no que pode ser descrito como uma campanha eleitoral quase permanente), 
menos espa9o sobra para a determina9do das polticas do partido atravds de processos internos 
[grifos nossosi de debates e conflitos democraticos dentro da organiza9ao". (Offe. 1983. p. 35) 
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"bem estar social"). O Estado ao longo do sdculo XX transformou-se numa entidade 

burocratizada e gigantesca, do ponto de vista das atribui96es e das sua estrutura. O 

partido nao fica muito atrs, mesclando ao mesmo tempo e, nas mesmas 

organiza96es, elitismo e burocratismo. Por isso, o modelo elitista de oligarquiza9o 

no pode ser visto como simplesmente uma organiza9ao flexivel, pouco estruturada e 

controlada por um n自mero reduzido de lideres que possuam: dinheiro, mandato e 

carisma. Assim como, o modelo de oligarquiza9ao burocrtico n5o pode deixar de 

fora a influ6ncia decisiva dos mandatarios, o peso do dinheiro e do poder politico das 

elites sociais e econ6micas. 

Por outro lado, a rela9ao dos partidos com o Estado na Am6rica 

Latina, em geral, e no Brasil especificamente, nえo pode ser reduzida 良  s formas 

verificadas na Europa e Estados Unidos, mesmo com a influencia direta exercida 

pelos padr6es politicos desenvolvidos nestas regi6es. Mas, como nos diz Baquero 

(1989a) no Brasil, bem como na America Latina, pelo diapasao diferente de cria恒o, 

disputas e institucionaliza恒o dos partidos,d preciso uma metodologia pr6pria para o 

estudo do fen6meno partidario latino-americano25 

No Brasil, a for9a do Estado e a fragilidade da sociedade civil devem 

ser real9ados quando se procura as raz6es da debilidade dos partidos26 . A polaridade 

Nos estudos de Baquero (1989a e 1989b), corno no de Baraco (1980) constam apontamentos que 
salientam a necessidade. mas a falta tambdm, de uma metodologia especifica para a Amdrica Latina 
26 Para Lamouniere Meneghello (1986) o Brasil d um exemplo da pais com subdesenvolvimentb 
partidario: pela pouca institucionaliza9ao (para os autores no sentido de que ndo ha uma durabilidade 
e "fim em si mesmo" nas regras dos sistemas partidrios) e incompetencia dos partidos (nas rcla96es 
com a sociedade civil). Ver tambdm: Lamounier (1989): "Desde os liberais e conservadores do 
Impdrio, reconheciveis como tais desde a quarta ddcada do sdculo passado. passando pelos partidos 
丘nicos estaduais da Primeira Rep丘blica, pela radicaliza9do 自  direita e a esquerda dos anos trinta, atd 
hoje, seis ou sete forma96es partiddrias totalmente distintas sucederam-se umas 自  s outras [impostas 
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Estado-forte/partidos-fracos, parece ter sido o padrao por excelncia, deixando atrs 

e si estruturas partidarias fr自geis, destituidas de uma efetiva capacidade de exercer 

influ6ncia sobre as grandes decis6es que, em cada momento, definiram os rumos da 

politica nacional (Diniz, 1989). Agora. esse processo n乞o foi de igual repercussao 

para o conjunto da sociedade27 . Como coloca Gramsci (1978)28 , as classes nao 

precisam construir um u nico partido e, em algumas vezes, nem 6 preciso a existencia 

de um partido para a viabiliza9ao de seu controle sobre o Estado. Por isto, seguindo a 

teoria de Gramsci, entendemos que no Brasil para os setores dominantes foi melhor 

apostar em outras formas de sustenta9ao da domina9ao do que as fornecidas pelo 

sistema partid自rio democr自tico 

Al6m disso, contemporaneamente, de uma maneira gefal, dada a 

globaliza9ao, os partidos e o pr6prio Estado estao as voltas com uma: crtica que 

aponta para um fenecimento da esfera da politica (nao so do Estado e 10 partido) 

Critica que vem desde o inicio da ddcada de 80 mas que na, de 90, atinge um patamar 

mais generalizado (para todo o mundo ai incluindo-se tamb6m o Brasil). A 

democracia representativa e o partido de massa nao conseguem englobar 

qualitativamente a diversidade social dentro de suas estruturas, ainda que a agenda 

politica mais importante seja ditada pelos partidos (Hirst, 1992). Na verdade, apesar 

pelo Estado], atrofiando-se ou sendo supressas. pela violncia, muitas vezes scm deixar um rastro 
organizacional ou um fio simb6lico que pudesse ser retomado na etapa seguinte" (Lamounier. 1989. 
p. 21). Ver tambdm os estudos de caso feitos em partidos brasileiros, dentre os quais: Hippolito 
(1985), Benevides (1981), Bodea (1992). 
27 	"0 sistema partid言rio brasileiro caracteriza-se ao longo do tempo por sua instabilidade. 
fragilidade e elitismo, quanto ao seu processo de forma9do. A cria9do dos partidos. historicamente e 
em anos recentes, pauto-se por uma total dissocia9ao com rela9ao 自  arrigimenta9do de grupos 
sociaisespecificos. refletindo antes decis6es das elites politicas [grifos nossosi tendo cm vista 
acomodar os conflitos internos一e criar bases de sustenta9do". (Boschi. Diniz. 1989. p. 46) 
28 	GkAMSCI. Ant6nio. Maquiavel, a politica e o E,it'ado 一  modErno. 3 cd. Rio de Janeiro 
Civiliza9ao Brasileira. 1978. Passim. 
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. 

de serem muito baixo os i dices_d p.rjip旦9敢〕  e de prestacao de contas na esfera 

estatal, a democracia continua servindo para legitimar a tomada de decis6es 

governamentais. "A democracia de massa pode ser uma forma de participa9ao politica 

para o individuo, mas permite aos grandes partidos monopolizar a agenda politica 

relevante" (Hirst, 1992, p. 11) 

Dai, surgem outras estruturas organizacionais na dimensao politica de 

intermedia9ao individuo/Estado: como por exemplo, o corporativismo, as ONG's, os 

movimentos sociais e suas entidades. Processo que Wanderley G. dos Santos (1985) 

descrevia j自  na metade da ddcada de 80 como multiplica9ao rapida de novas fontes de 

gera恒o de identidades coletivas que escapam ao controle do oligop6lio partid自rio 

Ha tamb6m, a contesta9ao generalizada das atribui96es do Estado e 

dos partidos por diferentes tipos de correntes politicas: sejam os "neo-liberiais", sem 

falar das reivindica96es populares que procuram novas formas de atua恒o politica que 

lhes possa garantir direitos ainda nao alcan9ados. Mudan9as verificadas no pr6prio 

"demos" que estao a questionar e pressionar a "polis" para uma transforma9えo. A 

politica contemporanea parece apontar para um privilegiamento do presente, dizem os 

"p6s-modernos", presente no qual o que mais importa sえo as solu96es negociadas 

entre os diversos atores e em rela9ao a estrutura dada: e nao mais a busca de um 

ftituro melhor a partir da materializa9ao de propostas politicas integrais de homem e 

sociedade. Como corol自rio deste processo, a administra9ao da gestao pablica torna-se 

o objetivo; a decisao negociada o meio; o mercado politico a instancia maxima de 
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regula9ao social que possui na cultura audiovisual29 o lugar onde o qued 

politicamente correto se apresenta e 6 difundido. As antigas formas de 

oligarquiza9ao, se por um lado atrapalham os partidos no momento deles se 

mostrarem funcionais ainda, por outro lado nえo parecem ser incomodadas pela "p6s- 

modernidade". O que parece perder for9a s乞o as vis6es que procuravam criar uma 

vida melhor a partir da transforma9ao do homem e da politica 

Mas, vamos sintetizar o saldo trazido pelo enfoque estrutural que 

surgiu imbricado a essas quest6es 

2.1 - Com o enfoque estrutural ampliam-se e aprofundam-se os 

aspectos metodol6gicos acerca do fen6meno da oligarquiza9ao. Agora, uma 

complexa rede de dimens6es e conceitos relacionam-se num todo que abarca desde o 

arcabou9o mais geral do partido at6 quest6es ligadas aos tipos de militantes e 

unidades de base dos partidos. Contudo, se o enfoque estrutural da um passo em 

frente no sentido de aperfeioamento do modelo antes descrito, no aspecto da tese da 

inevitabilidade da oligarquiza恒o nao rompe com a no9ao elitista 

2.2 - Um dos autores a utilizar a abordagem estrutural 6 Maurice 

Duverger30 . O seu modelo trata da estrutura geral do partido, levando a uma 

caracteriza9ao de dois tipos globais de partidos - o partido de massas e o partido de 

quadros. Esta macro-divis乞o se da a partir de um conjunto de estruturas distintas 

29 LECHNER, Norbert. Os novos perfis da politica. In: BAQUERO, M. (org). Cultura Politica e 
democracia: os desafios das sociedades contemporaneas. Porto Alegre: Ed. UniversidadefUFRGS, 
1994. 
30 DUVERGER (1990), op. cit., passim. 
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existentes em partidos diferentes e serve de base para a caracteriza9ao dos modelos de existentes em partidos diferentes e serve de base para a caracterização dos modelos de 

oligarquiza9ao elitista e burocrtica. oligarquização elitista e burocrática. 

QUADRO 2 - Modelos de oligarquiza9ao resultantes dos modelos de organiza9o QUADRO 2 - Modelos de oligarquização resultantes dos modelos de organização 
ropostos por Maurice Duverger ro ostos or Maurice Duver er. 

ELITISTA 

.., 

BUROCRÁTICA 

base 

dirigentes 

ideologia 

partido de quadros 
comitê (flexível, eleitoreiro) 

do tipo de coronel, mandatários, 
ricos 

da ordem, difusa 	_ 

partido de massas 
seção, célula (mais rigida, 

numerosa) 
intelectuais, ideólogos, militantes 

profissionais 
contestadora, mais especifica 

O partido de quadros possui maior permeabilidade a estrutura social 

(classes, oligarquias sociais); enquanto que o partido de massas tende a ser mais 

crtico e imune (mas n乞o totalmente) ao Estado por apresentar um esfor9o subjetivo 

mais forte no sentido de modificar a realidade. Exemplos, os dois, de partidos com 

possiveis oligarquiza96es elitistas e burocraticas 

0 partido de quadros possui maior permeabilidade a estrutura social 

(classes, oligarquias sociais); enquanto que o partido de massas tende a ser mais 

critico e imune (mas não totalmente) ao Estado por apresentar um esforço subjetivo 

mais forte no sentido de modificar a realidade. Exemplos, os dois, de partidos com 

possiveis oligarquizações elitistas e burocráticas. 

Duverger apresenta tambem uma preocupa9ao com outros tipos de 

fen6menos existentes nos partidos, como por exemplo, a caracteriza9乞o dos grupos 

dominantes (aqui muito se aproxima dos elitistas): dai surgindo o conceito de "circulo 

interno"31 , bem como, com fatores oligarquizantes, como a estabilidade e 

recrutamento das lideran9as. Um exemplo de modelo elitista de oligarquiza9ao 

Duverger apresenta também uma preocupação com outros tipos de 

fenômenos existentes nos partidos, como por exemplo, a caracterização dos grupos 

dominantes (aqui muito se aproxima dos elitistas): dai surgindo o conceito de "circulo 

interno"31 , bem como, com fatores oligarquizantes, como a estabilidade e 

recrutamento das lideranças. Um exemplo de modelo elitista de oligarquização. 

31 DUVERGER, op. cit, p. 182. Para o autor, assim que um partido dedica-se quase que totalmente 
avida eleitoral estatal, tende a criar mecanismos oligarquicos para a escolha dos concorrentes aos 
cargos eletivosに  nesse momento que aparece o circulo: "El m合s elemental sin duda por camarillas. 
pequenos grupos que utilizan una solidaridad personal estrecha como medio para establecer su 
influencia y conservarla. Se trata, a veces. de un clan constituido alredor de un lider in.fluvente: Ia 
clientela de ese jefe monopoliza los puestos de direcci6n y reviste el carcter de una oligarquia" 

31 DUVERGER, op. cit, p. 182. Para o autor, assim que um partido dedica-se quase que totalmente 
vida eleitoral estatal, tende a criar mecanismos oligárquicos para a escolha dos concorrentes aos 

cargos eletivos: d nesse momento que aparece o circulo: "El más elemental sin duda por camarillas. 
pequefios grupos que utilizan una solidaridad personal estrecha como medio para establecer su 
influencia y conservarla. Se trata. a veces, de un clan constituido alredor de un lider influyente: la 
clientela de ese jefe monopoliza los puestos de dirección y reviste el carkter de una oligarqtiia". 
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2.3 - Outra proposta do enfoque estrutural 6 proposta por Giovanni 

Sartori (1982)32 . 0 autor procura estabelecer um corte transversal na estrutura 

estatut自ria do partido no sentido de encontrar uma outra estrutura de poder: agora d a 

dos grupos que se formam e que emprestam uma dinamica toda pr6pria ao partido, 

em algumas situa96es formando uma l6gica de poder paralela. A partir da sua viso 

sistemica, Giovanni Sartori, busca caracterizar as unidades sub-sist6micas dentro do 

sistema maior (partido), assim levanta a possibilidade de ocorrencia de fac'6es33 , 

fra'6es34 e tendencias35 , todas mostrando o tipo de divisao do poder e permitindo a 

visibilidade do porqu6 (dimensao motivacional) e como se da a divisao entre os 

grupos (se por interesses, ideologia, se por diverg6ncias mais fracas ou mais fortes) 

Este modelo 6 apropriado para analises acerca das diferen9as entre os grupos do PT 

em virtude da existencia de grupos internos diferenciados em percep96es estratdgicas 

um possivel exemplo de oligarquiza9ao burocr自tica 

2.4 - Ainda sobre o enfoque estrutural, porem em rela9ao aos membros 

de partidos Max Weber36 da uma contribui9ao importante, bem como Ant6nio 

32 	SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partid豆rios. Brasilia: Ed. Universidade Brasilia. 
1982. 
33 Termo para Sartori com melhores condi96es atuais para descrever grupos internos nos partidos. 
mesmo que esse tenha um conte血do histrico muito negativo. As fac96es representam agrupamentos 
de ordem nao tao forte como uma fra9ao, e que se formam a partir de interesses concretos. como as 
facF6es de interesse que possuem uma caracteristica muito pr6xima aos grupos existentes dentro de 
nartidos do tipo do PMDB. Ver: SARTORL op. cit., p. 95. 

Este conceito possui uma conota9ao mais forte e representa uma divisao mais integral cientro cie 
um partido: pode caracterizar bem alguns grupos de partidos de esquerda. como o PT, que possuem 
setores organizados isoladamente (com ideologia, estratgias, objetivos, etc., cillerentes ao conjunto 
do partido). Ver: SARTORI. op. cit., p.96. 

Esse conceito caracteriza divis6es mais flexiveis de de ordem momentanea (no caso ae um 
congresso) e mais ligadas a questes te6ricas, de projetos de atuaao politica. No caso do PT・  
entendemos ser a melhor conceitua9言o para a maioria dos atuais grupos existentes e que 

-.iniernaxnente-j-assumem-essa4enomina9ao. Ver: SARTORI, op.cit 
36 WEBER. Max. Economia y socicdad. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica. 1969 

国  ● 麗  園  冒  
Dflocc vioni.i cic Ciencias さoじ」al, e ziuinanld遍  
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Gramsci37 (cuja visao 6 muito parecida com a de Weber). Segundo Max Weber 

existem tr6s tipos diferentes de membros: os lideres, dirigentes e base38 . Max 

Weber, possui uma visao tamb6m dos tipos de partidos, mas que n豆o so 

diferenciadas das demais (como os partidos de patr6es e de classes sociais). Contudo, 

para efeito desta disserta9ao, a. contribui9ao mais expressiva desse autor encontra-se 

na sua caracteriza9ao do papel da burocracia para toda a sociedade, mas com 

repercussao nos partidos tamb6m. Max Weber, salienta o peso dos procedimentos 

burocr自ticos de organiza9ao e administra9乞o (gestao para sermos mais modernos) que 

atingem uma situa頭o de base sobre a qual se erguem e na qual devem viver os entes 

sociais e politicos (meio como espirito e estrutura do nosso tempo). Como corol自rio, 

os aspectos dos sistemas partid自rios e eleitorais legais, juntamente com as quest6es 

trazidas pela agenda politica e pela competi9ao (no mercado politico), conformam de 

uma tal maneira a a9ao externa e interna dos partidos que mesmo processos internos 

(do tipo da oligarquiza恒o) nao podem ser analisados sem uma contextualiza恒o no 

mundo que abrange o partido. E esse procedimento metodol6gico que tamb6m tem 

uma aprova9ao dos autores marxistas levanta um questionamento sobre o modelo de 

an自lise estritamente internista (em rela9ao ao partido) que no nosso entendimento 

deve ser contemplado por todos aqueles que querem conhecer mais a fundo os 

processos oligarquizantes 

GRAMSCI. 00. cit. 
ーa' ios airigentes y ae Un estaao mayor - ai lado de los cuales 

b) aparecen los miembros activos, ia mayor parte de ias veces s6lo como aclamantes y en 
ciertas circunstancias como instancias de control, de ainonesraci6n. de discusi6n o de reorganizaci6n 
en caso de transformaciones rdpidas dei partido, mientras que 

c) ias masas no activamente asociada (de electores y voctantes) s6lo son objetos de soiicitaci6n 
en e pocas de eleecci6n o voctaci6n ('simpatizantes'); y la opini6n de los mismos s6lo interesa como 
dirigente en los casos de lucha efectiva por ei poder". (Weber, 1969, p. 229) 
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Ainda sobre os diferentes tipos de membros, existe uma contribui9o 

de Lenin que se refere quase que exciusivamente os partidos de tipo socialista: 

agitadores, publiscistas e organizadores39 . E importante salientar que a distribui9o 

de poder dentro de um partido, com especial aten9言o para o peso que os fatores 

te6rico-intelectuais assumem, n五o 6 alheia a esta diferencia9をo leniniana. Muito pelo 

contrrio, d real a maior relevancia dada por um partido socialista (comunista) aos 

membros que possuam um nivel intelectual mais elevado (com o cuidado para n豆o 

confundir com a domina恒o dos intelectuais que, na verdade, sempre foram 

perseguidos nos partidos e movimentos de esquerda em nome da luta contra os vicios 

anarquistas e pequeno-burgueses) 

2.5 - Para finalizar a tipologia dos membros dos partidos, mais duas 

contribui96es nao podem passar desapercebidas. Uma diz respeito novamente a obra 

de Maurice Duverger, na medida que este tem a preocupa9乞o de mostrar o diferente 

grau de envolvimento entre cf membros e a estrutura de poder do partido: dai surge 

uma escala que vai desde o mais modesto simpatizante atd ao militante mais 

participativo. O poder distribuido num partido leva em considera9ao essa rela9ao, na 

nossa opiniao, mesmo apesar de ser dificil caracterizar quem vem primeiro: ou a 

participa9ao ou o poder (justamente pela existencia de fatores que impedem ou 

favorecem os membros de irem para o topo: grau de instru9ao, dinheiro, mandato, 

tempo e dedica9ao) 

39 LENIN. Obras escolhidas. Sao Paulo: Alfa-6mega, 1980. 3 vol. Passim. Propagandistas: sao 

aqueles respons自veis pela alabora9ao te6rica do programa e a9do partidaria. Os organizadores: sao 

aqueles respons自veis pela estrutura9ao do partido, do funcionamento di自rio partid自rio. Os agitadores 

sao aqueles respons自veis pela a9ao partid自ria nos diversos movimentos politicos sempre no sentido 

da emula9ao social. 
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A segunda contribui9ao 6 dada por Gramsci4o quando este fala de 

intelectuais organicos e de intelectuais tradicionais. Novamente esta separa9乞o diz 

respeito mais aos partidos que levam em considera9ao o fator intelectual, apesar de 

que para o proprio Gramsci a fun9o intelectual nao ser privil6gio somente dos que 

possuem a profissao de intelectual. Por isso, para qualquer analise de um partido, no 

deixa de ser interessante verificar o perfil daqueles que cumprem as tarefas mais 

organizativas e intelectuais. 

A segunda contribuição é dada por Gramsci4° quando este fala de 

intelectuais orginicos e de intelectuais tradicionais. Novamente esta separação diz 

respeito mais aos partidos que levam em consideração o fator intelectual, apesar de 

que para o próprio Gramsci a função intelectual não ser privilégio somente dos que 

possuem a profissão de intelectual. Por isso, para qualquer andlise de um partido, não 

deixa de ser interessante verificar o perfil daqueles que cumprem as tarefas mais 

organizativas e intelectuais. 

3 1 Novos modelos: 3 - Novos modelos: 

Aldm do modelo trazido pela teoria das elites pode-se dizer que no 

levantamento do enfoque estrutural (e outras contribui96es)6 possivel ter-se ou 

agregar-se a quele mais outras variantes modelares. Com  pequenas corre96es, o 

modelo elitista pode tra9ar um adequado perfil da distribui9ao de poder dentro de um 

partido nos moldes do PMIDB. No caso do PT, entretanto, e preciso uma adequa9o 

mais forte com as contribui96es dos outros autores 

Além do modelo trazido pela teoria das elites pode-se dizer que no 

levantamento do enfoque estrutural (e outras contribuições) é possivel ter-se ou 

agregar-se dquele mais outras variantes modelares. Com  pequenas correções, o 

modelo elitista pode traçar um adequado perfil da distribuição de poder dentro de um 

partido nos moldes do PMDB. No caso do PT, entretanto, é preciso uma adequação 

mais forte com as contribuições dos outros autores: 

UADRO 3- Dimens UADRO 3 - Dimens 

SARTORI WEBER LÊNIN GRAMSCI 

tendências 

facções 
• 

frações 

lideranças 

dirigentes 
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intelectuais 
orgânicos 

intelectuais 
tradicionais 

- 

40  40 	flfl A X Wflr ' -' . e . 	J、  

h -h ゾy曳vと凸か A ntonio. us Intelectuais e a organiza'ao da cultura. Rio de Janeiro: Civiliza9o 
irasiieira. Iソ Iど，  

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. 
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At6 agora foram desenvolvidas duas dimens6es da quest乞o da 

oligarquiza9ao: (a) a dimensao "em si" que diz respeito as no96es da teoria das elites 

e aos processos formais, procedurais e internos dos partidos; (b) a dimensao do tipo 

de oligarquiza9乞o que tem a ver com as contribui96es do enfoque estrutural e que 

explicitam que ha diferentes tipos de oligarquiza9ao: elitista, burocrtica; mas ainda 

falta uma dimenso que d a que relaciona a estrutura com os objetivos, estrategia dos 

partidos: que faa uma articula9ao entre a l6gica da a9乞o e da estrutura. Nesse 

sentido, neste estudo, um partido s6 sera plenamente oligarquizado se atender aos 

parametros a serem expostos a seguir 

3.1 - Os socialistas criaram a sua pr6pria metodologia, os seus pr6prios 

conceitos, acerca das quest6es de oligarquiza9ao. Interessa-nos destacar, a partir da 

obra de alguns te6ricos expoentes deste grupo, duas ordens de fatores que estariam 

entre os principais para a ocorrencia de fen6menos oligarquizantesf e que ainda nao 

foram desenvolvidos pela metodologia anterior: o primeiro, est自  relacionado ao papel 

que o elemento subjetivo tem para a a9ao e estruturas partidarias; e o segundo, o 

saldo entre a rela恒o da estrutura partid貞ria com os objetivos dos militantes e 

grupos internos. 

Em rela9ao a primeira ordem de fatores, os elementos subjetivos sao 

valorizados na medida em que a dimensえo politica d vista como uma esfera ativa em 

rela95o a cria9乞o/manuten9乞o de a96es e estruturas organizat6rias. Em outras 

palavras, o papel do homem na hist6ria, da sua capacidade de criar o futuro e 

modificar a realidade e real9ado. E, dentro desta visao metodol6gica estao tanto 
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Lenin (rotulado por muitos como determinista, economicista) como te6ricos da 

esquerda democrtica (desde os p6s-modernos ate os sociais-democratas). L6nin, por 

exemplo, apesar de identificar tamb6m aspectos estruturais materiais como fatores 

determinantes para os vicios organizativos, procurou revelar implica96es danosasa 

a9ao revolucionaria, causadas por teses e propostas politicas concretas. Tanto assim 

que podemos identificar, a partir da obra leniniana41 , tres momentos crucias em que a 

intera9ao teorialprtica 6 mais permeavel para processos oligarquizantes (ou anti- 

revolucionrios): a) o primeiro,e no momento de elabora9ao dos objetivos e da 

pr6pria natureza do partido. O arrefecimento politico, a importa9ao da ideologia 

burguesa e pequeno-burguesa pelos intelectuais, a mescla entre o marxismo e as 

teorias burguesas, sao processos causadores e mantenedores de propostas 

revisionistas no seio do partido oper自rio. b) O segundo,6 o da discussao estratdgica, 

especialmente no que toca a "ditadura do proletariado". Para Lenin, uma 

sobrevaloriza9ao da democracia burguesa e das suas institui96es pode e deve 

descaracterizar a luta socialista. Os meios n乞o devem sobrepujar os fins, no sentido de 

que as conquistas democraticas parciais nao devem amortecer a disposi9ao para a luta 

mais ideol6gica. c) O terceiro,6 ligado a s quest6es prticas, pois diz respeito a 

organiza9ao propriamente dita. Lenin, enfatizou sempre que sem teoria revolucionaria 

nao haveria revolu9ao, assim como, sem teoria da organiza9ao tambdm nao. Sをo 

conhecidas as disputas travadas por ele no II Congresso do Partido Social-Democrata 

russo. 

4l LENIN, op. cit., passim. 
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Para os crticos do leninismo, a heran9a da obra leniniana e dos seus 

seguidores, em especial Stalim,6 um dos principais motivos da burocratiza9豆o em 

partidos de esquerda, como para o conjunto das rela96es sociais em geral. Podemos 

desdobrar esta visao em trs argumentos: o primeiro, de Le6ncio M. Rodrigues(1990) 

」 	42 一ー  一一一一一 ‘一一一一，一！一,' 
e outros , em que as teses iemnistas para o rim ua ourocracia, oem como, as proprias 

propostas de organiza9ao do Estado Sovitico, s乞o portadoras de um virus 

burocratizante43 . Outro versao,6 a desenvolvida por militantes petistas, como Marcos 

Rolim, que veem na prtica politica agressiva e instrumental (advindas da heran9a 

leninista) um dos principais meios pelos quais d-se a burocratiza9ao dos partidos, em 

especifico do PT44 . E a terceiro, relaciona a secundariza9ao da quest乞o democr自tica 

42 Tambdm comungam desta visao, s6 que pelo a ngulo mais de organiza9ao partiddria, dentre 
outros. Garcia (1979. p. 148): "Se o poder 6 centralizado e burocratizado.as  institui96es s6 podem ser 
tambdm burocratizadas e centralizadas. A hist6ria mostra justamente isto com o stalinismo. onde se 
d consubstancia9ao ampla e segura, de tudo aquilo proposto por Lenin.....). E, a mais famosa 
crtica. Rosa Luxemburg: "[a concep9ao de Lenin em 1904]d dum centralismo implac自vel; o seu 
principio vital exige, por um lado, que falanges organizadas de revolucion自rios confessos e activos 
saiam e se separem resolutamente do meio que os rodeia (. . .); defende-se ai, por outro lado, uma 
disciplina rigida e a intervensきo directa, decisiva e determinante da instancia central em todos os 
assuntos das organiza96es locais do Partido. (. . .) Assim, o Comite central d verdadeiramente o 
ncleo activo do Partido, e todos os outros grupos nao passam dc 6 rgaos executivos". (Luxemburg, 
1979. p.37). Aldm dos grupos de esauerda da III Internacional: ver. Tragtenbern (198fl. 

ー． .. emoora L enin aparentemente tenna siclo, aescie muito cedo, um aos mais vigorosos criucos 
da burocracia que se formava no interior do partido bolchevique e do Estado sovidtico, sua concep9o 
autoritria sobre a organiza9ao do trabalho fabril e sobre a sociedade contribuiram para consolidar o 
poder da burocracia. Mais exatamente, entendemos que muitos dos aspectos mais negativos do 
regime sovidtico, que atualmente sdo atribuidos ao longo reinado de Stalin, tem suas origens nas 
prprias concep96es de L己nin sobre o tipo de socialismo a ser implantado na Uniao Sovidtica. No 
centro dessasconcep96es est o ideal, nao explicitado, de uma sociedade dirigida com mdo-de-ferro 
por uma tecnocracia ilustrada, armada de poderes ditatoriais sobre os trabalhadores". (Rodrigues. 
1990, p.77). 

Para Rolim, a burocracia (heran9a tanto te6rica da esquerda como das rela96es sociais 
burguesas): 
". . .e antes de tudo, um conte丘do politico, um modo de se conduzir politicamente e nao um grupo 
identificado por fun96es burocr自ticas, de resto totalmente incontornveis e para cujo provimento 
necess自rio a forma9ao de um quadro profissional relativamente aut6nomo. 
". . . sustento que a redu9ao tipicamente da conduta ao 'agir instrumental tendo em vista a efic自cia na 
obtenao dos fins'e o panorama cultural maisamplo sobre o qual os partidos politicos modernos sao 
conduzidos 合  degeneresnc6ncia". (Rolim, 1994, p. 45). 

E a exacerba9ao deste conte五do politico leva, para Rolim: "O que passa a mover boa parte da 
milit含ncia organizada nas fac96es subsistentes d o espirito beligerante, quando nao o gosto patol6gico 
pela demoraaliza9ao dos companheiros". (Rolim, 1995, p.5). Porqu6: "[este conte丘do politico] 
orienta um tipo de atividade humana onde o 'outro'd , para todos os efeitos, transformado em' meio' 
para a eficcia politica". (Rolim, 1994, p. 45). 
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como valor universal e principio estratdgico e ttico com processos de desprezo 

interno pela democracia (dai abrindo passagem para a oligarquiza車o), segundo 

Carlos Nelson Coutinho45 . Todas, sem d丘vida, supervalorizando os aspectos 

voluntarios e subjetivos dos constructos teoricos que formam a base sobre a qual d'- 

se o sentido da a9ao individual e coletiva dentro de organiza96es partidarias 

J自  Rosa Luxemburg ira se direcionar para a segunda ordem de fatores 

a partir da sua visao mais politica de oligarquiza9ao. Para ela, a contamina恒o que a 

l6gica parlamentar produz nas organiza96es operarias d uma das principais fontes de 

desvios oportunistas e reformistas. No af de compreender o processo olig自rquico, 

Rosa, elaborar自  alguns conceitos: como o de "fetichismo da organiza9ao" e 

"conservadorismo do aparelho"46 , at6, em certo sentido, aproximando-se 

metodologicamente dos te6ricos do enfoque estrutural. Mas realmente o conceito que 

mais aproxima-se dos fen6menos que gostaramos de descrever 6 o de "aparelhismo" 

que nao deixa de ser muito pr6ximo dos propostos por Rosa. Entretanto, o 

Tambdm concorda com este argumento Cl6vis B. Azevedo (1995). 
45 COUTINHO, Carlos Nelson. Democracia e socialismo: quest6es de principio & contexto 
brasileiro. S言o Paulo: Cortez?Autores Associados. 1992. (Cole9ao polmicas do nosso tempo: v. 51). 
Passim. "Na verdade, a limitada concep9豆o leniniana da democracia (sempre adjetivada e. como tal, 
relativizada) contribuiu para facilitar a emergencia de alguns dos traos mais perversos do 
stalinismo; aldm disso, muitos dos equivocos da Terceira Internacional tem sua origem na tendencia 
de Lenin a fazer do bolchevismo um modelo universal". (p. 80). Isto porque, para Coutinho. Lenin 
desenvolve uma visao restritita de Estado (Coutinho, 1994). Exemplo do argumento de Coutinho:". 
.a rep丘blica burguesa mais democrtica ndo d mais do que uma m自quina para a repress百o da classe 
onerria nala burcuesia. da massa dos trabalhadores por um punhado de capitalistas". (Lenin, 1980, 
. 	v.,p・ I')・  

Estes conceitos de Rosa Luxemburg s言o destacados por : WEBER, Henri. Marxismo e 
consci己ncia dc classe. Rio de Janeiro: Moraes Ed., 1977. p.161'164. 0 conscrvadorismo do 
aparelho diz respeito, segundo Rosa. ao papel preponderante dos 6 rgaos de dire9ao do aparelho 
partid'rio, no diapas豆o da luta politica, no sentido de manterem, atd o extremo, cada conquista. 
tornando-se assim. em basti6es da ordem estabelecida. O fetichismo da organiza‘五o d-se a partir 
da complexifica9ao da estrutura burocr自tica que cria, cada vez mais. fun96es especializadas, divisdo 
social do trabalho, processos incorporados pelos socialistas atd com certos excessos 
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"apareihismo" 6 um conceito que procura captar o sentido da prtica politica 

produzida com o prop6sito oportunista de utiliza9豆o da estrutura partid自ria (e at 

extra partidaria) para fazer valer as suas propostas e o seu grupo: isto fica mais 

expiicito quando existem varios grupos disputando a hegpmonia de um partido (como 

no caso do PT). Nao s6 o aparelho d meio de oligarquiza9ao, a maneira como ele6 

usado tamb6m contribui para a sua transforma9ao em veiculo oligarquizante 

Um outro aspecto oligarquizante nos partidos de esquerda,6 a 

propensao destes para encararem o processo de representa9ao no partido como um 

caso "juridico formal"47 , ou seja, todos os setores do partido (mulheres, negros, 

homossexuais) s6 podem atingir uma representa9豆o proporcional (ou justa) a partir da 

cria9ao de regras estatutarias, ou at6 de instancias, pois senえo dentro do jogo politico 

tradicional (normal) eles n乞o conseguiriam, como n五o conseguiram efetivamente. Isto 

representa o pensar burocrtico, o pensar a politica pelo a ngulo formal, como se fosse 

apenas fazer a lei para fazer-se a justi9a. 

3.2 - Os pensadores liberais, como ja dissemos anteriormente, n五o 

divergem da metodologia anterior no que diz respeito ao lugar da democracia e 

oligarquia na rela9えo entre meios e fins, mas sim nas analises e parametros acerca do 

que sej a realmente uma organiza9ao oligarquizada. Para estes se existirem regras nao 

h problemas, s6 se elas nao sao cumpridas ou ha uma exacerba9ao da autoridade (dai 

autoritarismo). Se nao ha disputa entre as elites. Mas existe um aspecto que ainda nao 

47 Agradecemos ao professor Francisco Ferraz pela proposi9ao do conceito 
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foi explorado por n6s: o da "m自quina politica", que pode ajudar-nos analiticamente no 

estudo do PMDB (um caso de partido liberal brasileiro) 

Este conceito foi criado para os partidos americanos, apesar de 

tamb6m ja ter sido usado para casos de partidos brasileiros48 , O conceito de "m自quina 

politica", por representar um estilo pragmtico e flexivel de fazer politica, por estar 

ligado a uma dimenso motivacional de recompensas materiais e por mostrar o 

desenvolvimento 	tdcnicas politicas de patronagem, clientela e de dota96es 

or9amentarias recompensat6rias, parece encaixar-se como uma luva para os padr6es 

brasileiros dos partidos politicos, ainda mais no caso do PMDB49 . Ou seja, a maquina 

politica surge para satisfazer necessidades que de outro modo n乞o seriam satisfeitas. E 

no Brasil o que mais falta 6 a atua9o do Estado na resolu9ao dos problemas sociais 

Este, s6 serve para o beneficio dos "de cima", dos que se servem dos partidos para 

alcan9arem o poder e utiliz自-lo em beneficio pr6prio. "Nesse sentido, o pragmatismo 

reproduz uma l6gica conformista, que implica aceita9ao e refor9o do estado de coisas 

vigente" (Diniz, 1982, p. 44). 

48 	Do ponto de vista mais conceitual ver principalmente os estudos de Merton, dentre eles 
MERTON, Robert. Teoria y estructuras sociales. 3 ed. Mdxico: Fendo de Cultura Econmica, 
1992. No Brasil, ver: DINIZ, Eli. Voto e m'auina ooltica. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1982. 
49 Vejamos na visao de Mci-ton (1992) como surgem as m合quinas politicas:" . . . 1) ei contexto 
estructural [grifo do autor], que hace dificil, si no imposible. que estructuras con sanci6n moral 
realicen funciones sociales esenciales, dejando asi abierto ia puerta a ias mquinas politicas (. .) 
para que realicen aquellas funciones, y 2) los subgrupos cuyas necesidades distintivas quedan 
insatisfechas, excepto por lo que respecta a las funciones latentes que ia m言quina realmente efecta". 
(Merton, 1992, p. 148) 



4 - O conceito de partido democrtico/oligrquico 

O primeiro ponto a ser examinado nesta dimensao 6 o que diz respeito 

ao significado de partido democrtico. O conceito de partido democrtico deve servir 

de parametro tanto quanto o de partido oligarquizado. Como j自  foi dito, nao existe 

apenas uma dimens豆o no conceito de oligarquiza9ao, sendo possivel que certos 

partidos (ou at6 todos) sejam oligarquizados em uma (6 o caso da dimensao explorada 

pelos elitistas: a do partido "em si", nos seus aspectos formais) e nao sejam em outra 

(que e o caso da dimensao que articule a estrutura e os objetivos e a prtica, isto 6 , os 

meios e os fins). Por isso, o conceito de partido democrtico deve carregar consigo a 

diversidade das suas m自ltiplas determina96es: os aspectos legais, os grupos internos, a 

rela9乞o meios e fins. Robert Dah150 , por exemplo, escreveuL numa crtica, aos elitistas, 

que a exist6ncia de uma elite politica n豆o pode depender, ou se basear, nas regras do 

jogo democrtico (ou da democracia), mesmo que elas sirvam para alguma esp6cie de 

distribui9ao assim6trica de poder na sociedade. A pr6pria questao da renova9ao dos 

membros dos 6 rgaos de poder nos partidos 6 contradit6ria, dependendo da 

interpreta9ao tanto pode atestar oligarquiza9ao como nao. Nesse sentido,d relevante 

adiantar uma hip6tese conceitual para um partido democrtico: levando em 

considera恒o os objetivos e as diferen'as internas dos partidos, sero 

considerados democr言ticos os partidos que fizerem elei96es, tiverem publicidade 

dos atos e discuss6es, exercerem o h五bito da discuss五o politica e ideol6gica, 

incerteza de quem vencer貞  as disputas, e outras quest6es procedurais. So 

35 

DAHL, Robert. Uma critica ao modelo de elite dirigente. In: AMORIM, Maria S. (org). 
Sociologia Politica II. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970. p. 90・100. 
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oiigarquizados os partidos que al6m de terem estruturas elitistas ou 

burocr貞ticas, no articularem satisfatoriamente os meios e fins nos processos 

decis6rios. 

E o tipo de oligarquiza9ao pode ser elitista ou burocr自tica dependendo 

da forma como o partido for organizado. Elitista: se os mandat自rios (ou outro tipo de 

elite politica) dominarem estavelmente o poder de partidos com fraca estrutura9o 

verticalista apenas concernente a s minimas exigencias institucionais e atrav6s de 

circulos internos, fac96es de interesses, ou outra forma organizacional de tipo flexivel 

e que priorize os objetivos materiais em detrimento dos ideol6gicos. Burocr貞tica: se 

o poder partidario for exercido excludente e apareihisticamente por grupos 

organizados atrav6s do dominio do aparelho interno constituido por uma vasta rede 

de instancias, e seguindo uma dinamica organizacional em que o poder partidario seja 

um fim em si mesmo, norteando a a9ao interna e externa do partido, isto em 

detrimento dos objetivos programaticos e da pr6pria ideologia proposta 



METODOLOGIA 

I - Para alcan9ar os objetivos propostos neste estudo foram utilizados 

os seguintes procedimentos 

1.1 - Analise de dados das listas de membros das instancias partid自rias 

(Diret6rio Regional e Comissao Executiva Regional) no sentido de conhecer os 

processos de estabilidade dos dirigentes estaduais. Esta estabilidade ser自  determinada 

via as categorias propostas por Schonfeld (1980), oriundas da obra de Michels 

(1982), quais sejam: a) Renova戸o simples, categoria que engloba todos os 

militantes escolhidos para as instancias e que est豆o no seu primeiro mandato. b) 

Renovac五o da elite, categoria que engloba todos os militantes da categoria anterior 

menos os que se enquadram como elite: mandatarios em nivel federal (Presidente, 

Senador e Deputado Federal) e estadual (Governador e Deputado Estadual), mais os 

cargos de confian9a dos primeiros escal6es em nivel federal e estadual (Ministros, 

Secretarios de Estado, Presidente de Estatais e Autarquias). c) Crescimento, 

categoria que apresenta o aumento do n丘mero de postos de uma troca para outra. d) 

Quantidade da renova恒o, categoria que revela a influencia do crescimentos dos 

postos para a renova9ao simples. e) Substitui恒o simples, categoria que engloba a 

substitui9ao dos membros antigos pelos novos (ai incluindo-se tamb6m aqueles que 

retornam aos postos), descontando-se o peso inercial do aumento do n自mero de 

postos. A frmula de Schonfeld d a seguinte: 

(n＋り一 p  
P 

n - militantes novos (1。  mandato) 
	

p - postos acrescidos 
r - retornantes 
	

P - nmero total de postos 
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f) Substitui戸o da elite, categoria que engloba a substitui9乞o dos membros antigos 

pelos novos (igualmente a anterior) s6 que nesta ha a retirada dos militantes 

identificados como de elite (igualmente a renova9ao da elite) 

(n 十 r）一 p~e 
P 

n - militantes novos (1。  mandato) 
r - retornantes 
p - postos acrescidos 
e 一 elite 
P- nmero total de postos 

g) Permanencia, categoria que engloba os membros que permanecem de uma troca 

para outra. 

Os dados obtidos das listas das inst合ncias partidarias foram analisados 

para captar o desenvolvimento das tend6ncias pr6prias de estabilidade (capitulo 3); e 

foram analisados tamb6m a partir das quest6es estatutarias e politicas vinculadas as 

constitui96es das instancias partidarias (capitulo 4). Para tanto foi feito: (a) uma 

an自lise dos Estatutos e Regimentos Gerais dos partidos e (b) um levantamento 

hist6rico-politico dos processos politicos das Conven96es Estaduais. Estes estudos 

utilizaram fontes prim自rias (como os Estatutos e Regimentos Gerais; material 

informativo dos partidos, tais como: boletins, jornais, documentos), e fontes 

secundarias (mat6rias e artigos de jornais e revistas, bem como estudos academicos e 

politicos). Os processos pesquisados correspondem prioritariamente em rela9ao a s 

Conven96es que apresentaram padr6es tipicos das formas organizacionais dos 

partidos. Foram utilizadas tambdm entrevistas sobre fatos hist6ricos e politicos com 

membros dos partidos (a lista dos entrevistados est自  no final desta metodologia) 
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1.2 - Levantamento hist6rico-politico das forma96es dos grupos 

internos, dos modelos de organiza9ao dos partidos e de biografias politicas das 

principais lideran9as (capitulos 5 e 6). Sobre os grupos internos e circulos de poder 

foram feitas pesquisas em fontes prim自rias (material dos partidos e grupos internos, 

tais como, jornais, documentos, manifestos, teses), e fontes secund言rias (matdrias e 

artigos de jornais e revistas, bem como estudos acad6micos e politicos sobre os 

partidos). Entrevistas com membros dos partidos e de grupos internos (destes) foram 

realizadas sobre processos hist6ricos e politicos dos partidos 

1.3 - An自lise de documentos que examinam as instancias partidarias 

(al6m do DR, CE e Conven9ao Estadual). Os documentos utilizados foram (a)os 

Estatutos e Regimentos Gerais dos partidos (forma9ao dos organogramas dos 

partidos), (b) material produzido pelos partidos (imprensa), (c) entrevistas sobre fatos 

organizacionais feitas com militantes partidrios (capitulo 8) 

1.4 - Anhlise das nominatas proporcionais e majoritarias dos partidos 

(dados fornecidos pelos partidos e pelo TRE), bem como de processos politicos de 

forma9ao das mesmas. Levantamento dos processos de forma9ao dos programas de 

governo e do relacionamento entre as bancadas/executivos e partidos. Para tanto foi 

preciso: a) an自lise de fontes primarias (material dos pr6prios partidos), fontes 

secund自rias (mat6rias e artigos de jornais e revistas), e entrevistas sobre estes fatos 

com militantes dos partidos 
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2 - Para a execu9豆o dos objetivos que procuravam ver os fatores 

subjetivos de organiza9ao/oligarquiza9ao dos partidos foram feitos: 

2.1 - Entrevistas com militantes dos partidos (sobre conceitos 

estrat6gicos e quest6es programticas) 

2.2 - Anhlise de conte丘do em cima de teses, documentos e teses dos 

partidos e dos seus grupos internos. Anhlise tamb6m em fontes secundarias (mat6rias 

e artigos de jornais e revistas, bem como de estudos academicos e politicos sobre os 

partidos) 

3 - Para uma an自lise geral das duas dimens6es contidas nos objetivos 

(objetiva e subjetiva) foram realizadas pesquisas quantitativas (por Conglomerados) 

nas Conven96es Estaduais dos partidos. Estas perguntas visavam esclarecer: a) perfil 

dos militantes em rela9五o as suas participa96es nas instancias dos partidos, nas 

elei96es e movimentos sociais, bem como dos aspectos sociais (profissao, cidade, 

sexo); b) opiniao dos delegados estaduais acerca de duas ordem de fatores, 

organizativos e programtico dos partidos, bem como de quest6es de ordem pessoal 

(objetivos politicos pessoais) 

Na Conven9ao do PMDB (maio de 1995), foram entrevistados 75 

delegados num universo de 352, ou seja, 21%. A representatividade da amostra foi 

validada pelos resultados da escolha da chapa (e Presidente) para a composi9ao do 

DR. Na pesquisa a situa車o recebeu 88% do votos enquanto na Conven9ao 87%, a 

oposi9ao recebeu respectivamente 7% (pesquisa) e 12% (Conven9乞o) e os votos 
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brancos foram 1% nas duas ocasi6es, al6m do que na pesquisa apareceram 3% de 

votos indecisos. 

Na pesquisa realizada no Encontro (Conven9豆o) Estadual do PT, 

foram entrevistados 93 delegados de um total de 414, ou seja, 22%. A 

representatividade, foi a seguinte: a) para a vota9o do Presidente regional do PT, 

Olivio Dutra recebeu 68% dos votos na pesquisa e 70% no Encontro, Adeli Sell 

recebeu 26% na pesquisa e 30% no Encontro, e ainda foram verificados 7% de votos 

indecisos na pesquisa; b) para a vota9乞o das chapas do DR, a chapa da Op9ao de 

Esquerda (mais outros grupos de esquerda) recebeu 57% dos votos na pesquisa e 

59% no Encontro, a chapa do Campo Amplo e Democrtico recebeu 26% na 

pesquisa e 32% no Encontro, a chapa do PT na Luta e na Vida (e de outros grupos) 

recebeu 3% na pesquisa e 9% no Encontro, e ainda foram encontrados 14% de votos 

indecisos na pesquisa 

Militantes entrevistados: 

- Antenor Ferrari (PMDB) em 18/5/1995: Presidente do MDB de 

Bento Gon9alves; Vereador em Caxias do Sul, Deputado Estadual em 1978, 1982 e 

1986; Presidente da Assembl6ia Legislativa do RS em 1983; Secretario da Sade e 

Meio-Ambiente do RS de 1987/90; Vice-Presidente do PMDB/RS em 1986; 

candidato a Deputado Federal em 1990; Suplente da Comissao Executiva em 1993 e 

1995; candidato a Deputado Estadual em 1994; Membro do DR do PMDB desde 

1983; foi tamb6m advogado do MDB/PMDB 
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ー  S'rgio Panasuk (PMDB) em 19/5/1995: Presidente da Zonal 111 do 

PMDB de Porto Alegre; candidato a Vereador em 1988 e 1992; membro do Diret6rio 

Municipal de Porto Alegre em 1995 

- Adeli Sell (PT) em 13/7/1995 e 11/9/1995: membro do DR e da CE 

do PT/RS desde 1981; candidato a Deputado Federal em 1982; candidato a Deputado 

Estadual em 1990; Foi Secret自rio-Geral do PT de 1993/95; foi membro do grupo 

petista o Trabalho, da Articula恒o e6 atualmente do Campo Amplo e Democratico; 

foi candidato a Presid6ncia do PT/RS em 1993 e 1995. 

ー  Marco Aur'llo Fernandes (PT) em 22/7/1995: Assessor sindical do 

Sindicato dos Banc自rios de Porto Alegre; membro da tend6ncia do PT, For9a 

Socialista; foi militante do movimento estudantil em nivel secundario e universitario 

- Natalicio Correa (PT) em 01/8/1995: membro da CE do PT/RS em 

1993 e 1995, quando foi Secret自rio de Organiza9ao; membro da Articula恒o e depois 

da Articula9ao de EsquerdalOE; Presidente do PT de Sao Leopoldo em 1995 

- Jairo Carneiro (PT) em 23/8/1995: Presidente do Sindicato dos 

Metalrgicos de Porto Alegre; Presidente da CUT/RS em 1994; membro do DR do 

PT em 1992. 

- Andr6 Forster (PMDB) em 30 e 3 1/8/1995: fundador do IEPS do 

MDB; Vereador de Porto Alegre de 1982/88; membro do DR e da CE do PMDB/RS 
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desde 1983; Secretario de Estado do RS em 1988; Presidente do PMDB/RS 

escolhido em 1990, 1993 e 1995 

ー  Fl五vio Koutzii (PT) em 14/9/1995 e 5/10/1995: Vice-Presidente do 

PT/RS, Vereador de Porto Alegre em 1988; Secretario Municipal de Porto Alegre em 

1989; Deputado Estadual em 1990 e 1994; Membro do coletivo Esquerda 

Democr自ticalOE. 

- Marcos Rolim (PT) em 14/9/1995: Vereador em Santa Maria; 

Deputado Estadual em 1990 e 1994; Vice-Presidente do PT/RS em 1993. foi membro 

da tend6ncia Nova Esquerda e d atualmente membro da tend6ncia Democracia Radial 

e do bloco Campo Ampio e Democr自tico 

- Roque Dai Ross (PMDB) em 15/12/1995: assessor da bancada do 

PMDB da Assembl6ia Legislativa do RS 

ー  Jo五o Bruza Netto (PMDB) em 02/4/1996: Deputado Estadual na 

6poca do PTB; Secret自rio-Geral do PMDBIRS em 1983; membro do DR desde 1980 



PARTE 2- O SURGIMENTO DO PT E DO PMDB 
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Os partidos politicos nao surgem do nada e nem s乞o frutos do acaso 

Muito pelo contrrio, a cria恒o de um partido depende do interesse e a9ao d6s 

homens e mulheres em rela恒o a participa9ao organizada no jogo politico, seja 

institucional ou nao. Nos casos dos partidos brasileiros em quest豆o, o PT e o PMDB, 

s6 surgiram no quadro partidario da reformula9豆o institucional de 1979/80 porque 
. 

atendiam a dois processos politicos: um que constituia-se na pr6pria dimensaa.. 

institucional; e um outro que, senao totalmente, pelo menos em grande parte, situava- 

se fora da dimensao institucional. O primeiro processo, diz respeito a reforma 

partid自ria "em si" e ao contexto no qual ela estava inserida: de articula恒o entre os 

objetivos de grupos ditatoriais (Golbery e os sorbonistas), pois estes procuravam 

controlar a dinamica da "abertura", e a experiencia partidaria-eleitoral do 

bipartidarismo que conferia ao MDB uma for9a eleitoral superior ao seu carter mais 

pr6prio de nega9ao a ditadura militar, principalmente pela fei9ao plebiscitaria que 

vinham assumindo as elei96es a partir de 19741 . 0 segundo processo, engloba a 

(re)emerg6ncia dos movimentos sociais (novos e velhos)2 em toda a sua extensao e 

complexidade: a for9a e limita9ao dos acontecimentos ocorridos no final da d6cada de 

70 que propiciavam uma maior visibilidade para atores at6 entao em ostracismo ou 

inexistentes do ponto de vista da politica institucional 

Tudo isso, corrobora o procedimento analitico perscrutador das 

condi96es nas quais os partidos politicos surgem e a s quais os partidos jamais 

Para alguns cientistas sociais a for9a eleitoral do MDB a partir de 1974 contribuiu para o fim da 
ditadura militar e o desenvolvimento do processo de abertura (abertura regulada). Lamounier (1988 e 
1989), Soares (1984). 
2 Entre os velhos temos o sindical, estudantil, comunit自rio, profissional, etc.; entre os novos temos 
o dos sem terra, os diversos de genero, de direitos humanos e do consumidor. etc. 
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poderをo se livrar totalmente - ainda mais se levarmos em considera9ao o tempo de 

existencia do PT e do PMDB. Por isso, o conhecimento do que vem a ser o fen6meno 

PT e PMDB - enquanto partidos politicos ー, deve levar em considera9ao, numa etapa 

inicial de an自lise, como estes se comportaram diante da reforma partid自ria 

implementada pela ditadura militar em 1979 e o revigoramento da sociedade civil por 

intermddio dos movimentos sociais. 



CAPiTULO 1- A REFORMA PARTIDARIA DE 1979 E OS 
MOVIMENTOS SOCIAIS. 

1 - A Reforma partidaria de 1979 

No Brasil,6 usual a interferencia do Estado - mais precisamente por 

intermedio do executivo e favorecendo os interesses das elites politicas brasileiras - 

no ordenamento dos partidos politicos3 . Al6m de prescrever como eles devem ser, 

por exemplo, numero de filiados e estrutura organizacional, o Estado tem tamb6m 

interferido nas quest6es de quando devem ser criados e extintos, como no caso da 

reforma partidaria de dezembro de 19794 

A reforma partid自ria, na verdade, nao especificava se este ou aquele 

partido deveria ser criado, mas ao mesmo tempo, pelas exigencias estabelecidas para 

a legalizaao dos novos pretendentes, nao abria uma perspectiva muito ampla, pois 

determinava condi96es dificeis de serem atendidas pelos movimentos que no 

3 	No caso da reforma de 1979: "A Reforma Partid自ria concedeu ao Estado um papel central na 

conformac言o da organizaco partidri がalr,s de djs niととanismos: uma legisla o mmunciosa sobre as 
estruturas internas dos oartidos e o noder de declar-los legais ou ilgais." (Keck, 1991, p.105). Vide tamb6m 
as vrias obras que tratam da inerferricia do Estado como sinal da fragilidade do sistema partidrio 
branileiro 
4 flGovemo mandou o orojeto ao Congresso em outubro de 1979 e ela foi promulgada em 20/12/1979 sob 
o nimero 6.767. Ela ex in uia a anterior criada pelo ato institucional n 4 de 20/11/1965 que criou o 
bipartidarismo. A LOPP de 1971 (n 5.682), no que conceme as estruturas de delibera o, de execu9言o, 

etc., foi mantida em 1979. 
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tivessem ja uma estrutura9ao nacional e ligada aos v自rios niveis de mandatos eletivos, 

como no caso do PT. Determinava diretamente tamb6m a extin9ao do MDB a 

ARENA, medida que, juntamente com a anterior, direcionou a maioria do extinto 

MDB para a manuten9ao da mesma estrutura via a cria9ao do PMDB 

Quer queiram ou nao, o PT e o PMDB foram, at6 certo ponto, filhos 

do Estado, assim como os partidos do sistema partid自rio-eleitoral de 1945/66 e os da 

6poca da ditadura. Isto nao invalida a s posi96es criticas dos dois movimentos 

partid自rios a interfer6ncia do Estado. Mas as estruturas criadas e mantidas pelos 

novos partidos nao foram tao criticas quanto os discursos 

As rea96es dos militantes fundadores do PT e PMDB a reforma de 

1979 foram diferenciadas desde o momento em que esta nao passava de uma 

especula恒o do governo e at6 ao momento de adequa9ao dos partidos a s novas 

exig6ncias de legaliza9ao contidas na nova legisla9ao. E claro, de comum, existiam 

criticas え  ditadura e ao ordenamento do sistema partidario-eleitoral, mas tamb6m 

existiam diferen9as importantes entre as vis6es oposicionistas a reforma partid自ria, 

caracterizando conteudos politico-partid自rios diferentes em termos ideol6gicos, 
，‘ 

estrutura e a9ao partidaria, principalmente se levarmos em considera9ao esses dois 

momentos: o de discussao anterior a reforma; e o de organiza車o dos novos partidps 

Pelo lado dos militantes do movimento pr6-PT, a rea9乞o inicial n乞o 

chegou a assumir uma forma de aprova9ao, apesar da reforma propiciar a 

materializa9ao do objetivo principal daquele movimento que era fundar um novo 
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I 
partido diferente dos legais do momento (o MDB e a ARENA); dos partidos pr6- 

1964 como o PTB; ou dos outros partidos propostos por membros da oposi9ao5 . Os 

agentes deste movimento por estarem em sua maioria alijados da politica partidaria e 

eleitoral da ditadura viam na possibilidade de cria9乞o de um partido alternativo a 

chance para um salto qualitativo em mat6ria de participa恒o politica para setores at6 

entao marginalizados da arena institucional6 . Isso fazia com que, se por um lado, o 

projeto de "abertura" da ditadura, em seu conteudo mais global, era criticado pelos 

simpatizantes do movimento, por outro lado, a reforma de 1979 possibilitiva a 

forma9ao do PT - muito embora, os principais objetivos dos idealizadores da reforma 

tenham sido direcionados para o racha da oposi9ao7 . O que era realmente expressado 

pelos militantes do movimento pr6-PT era a contrariedade com a nao possibilidade 

dos trabalhadores poderem influir diretamente nos destinos politicos do Brasil, 

incluindo-se ai tamb6m a escolha do tipo de sistema partid自rio e eleitoral adequado 

aos interesses populares 

Entretanto, d entre os membros do MDB que encontraremos uma 

rea9ao mais critica8 . O MDB no come9o (at6 1974) nao conseguia empolgar o 

5 " a ideia da organiza9まo de um partido de trabalhadores, que no se subordinasse ao MDB ou s 
alernatas que surgiam com Brizola e a reorganiza9言o do trabalhismo populista, ou de organiza9豆o de um 
Partido Socialista mais amplo do que fora a experiencia elitizada do PSB de 1946 a 1966. Ou ainda, ideias 
como de um 'Partido dos Assalariados', como propunham alguns intelectuais que resistiram ao regime 
militar, dentro do nais e nまo no exilio." (Pont. 1992. ti6) 

INO jomai im I empo ae outunro de iソ  i o, Maunclo Lemos e さ  ancira b tarIing comentam as nrecnas na 
1egislacao eleitoral com vista a formacao de um nartido de esauerda. (Em Temno. n. 34 de 1978'). 

ver: dose A ivaro Molses, LJ90eS de Lineruade e upressao. -lmoora se reconnecesse ampiamente que 
isto [a reforma] constituia um estratagema para dividir o MDB, a oposi9ao vinha h自  longo tempo 

ー rdclariiando o direito de formar novos partidos politicos e nadpodia facilmente opor-se a essa ideia, quando 
finalmente ela se concretizou." (Keck. 1991. o. 105') 

Nesse ponto discordamos dと-Keck (1991, p. 1 O5) : "Aparentemente, s6 o YI protestou contra a extensao 
e o conte自do de tal regulamenta9do estatal; na realidade, ela era tipica do papel hist6rico do Estado no 
Brasil, nao sendo vista como uma aberra9do". Se, o que Keck diz pode ser verdade em rela9ao as regras 
para a legaliza9ao (coisa que veremos mais a seguir) nao 6 verdadeiro do ponto de vista da discussまo 
antecessora a promulga9ao da reforma em dezembro de 1979. 
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eleitorado e nao conseguia se transformar numa alternativa legal a ARENA 

(governista), mas a partir de 1974 obt6m resultados eleitorais expressivos em todos 

niveis (das Camaras de Vereadores ao Senado Federal), revertendo parcialmente a sua 

importancia no jogo institucional. Estes resultados serviram de base para que muitos 

politicos - principalmente os ligados ao MDB - e cientistas sociais vissem no processo 

eleitoral o meio principal de desenvolvimento da "transi9ao" brasileira. Para os 

emedebistas, a volta de um sistema partidario e eleitoral plural deveria ser 

concretizado apenas no momento em que a "transi9ao" ja estivesse concluida. At 

porque, entendiam os politicos do MDB, juntamente com certos intelectuais, a 

"transi9ao" para um Estado de Direito controlado pelos civis s6 deveria e seria 

realizada a partir da uniao em torno do partido oposicionista oficial 

"O pliiripartidarismo deve nascer junto com a democracia, enfatiza Pedro 
Simon, procurando deixar claro que nao concorda com uma etapa 
anterior, quando seriam criados os novos partidos, e outra posterior, 
quando a democracia seria atingida." (Entrevista de Pedro Simon ao 
jornal Movimento n。  177, 1978) 

E comum encontrarmos documentos9 tais como notas, discursos, 

entrevistas, de membros do MDB condenando a manobra governista: como este 

discurso do Senador Paulo Brossard no senado em outubro de 1979. 

“．ー que, extintos os partidos [MDB e ARENA], estaria aberto o ciclo da 
violncia neste Pais (. . .) Por que, afinal de contas, o que vale a oposi9o 
democrtica, neste Pais, quando ela pode ser riscada pela Maioria e, como 

9 Dentre estes estd o prprio manifesto de funda9ao do PMDB: ". . . Com a extinsio do MDB, o regime 
autoritrio tomou a mais violenta de uma longa sdrie de medidas que se assemelham todas no fundamental. 

Sempre que as oposi96es, fi6is 自  vontade popular, amea9aram o poder discricion自rio e se constituiram em 
alternativas de governo, o sistema, mudando casuisticamente as regras vigentes, procurou impedir essa 
alternncia. Agora, perpetra-se, repete-se e perpetua-se o golpe de Estado, com flagrante ofensa aos 
principios constitucionais". (Manifesto dos Fundadores do PMDB a Na9ao, s/d, p.9) 
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esta, ter que come9ar outra vez, l em baixo, um caminho que s6 ela sabe 
(. .) o que lhe custou?"0 

Na verdade, al6m da critica aos projetos ditatoriais enunciados pelos 

emedebistas, o "mau humor" え  reforma de 1979 tinha como principal motivador a 

perda do monop6lio oficial oposicionista. A denuncia dos objetivos eleitoreiros do 

governo (com vistas s elei96es renovadoras do col6gio eleitoral que escolheria o 

Presidente em 1984) vinha acompanhada por um temor de perda do controle do u nico 

canal disponivel em nivel oficial para a oposi9乞o discutir e decidir os destinos do pais 

(MDB). Ainda mais, porque o IVDB e a ARENA nao possuiam uma vincula恒o mais 

estreita com os movimentos populares e, por isso, nao podiam falar em nome da 

sociedade civil organizada.'A extin9ao do MDB, como dizia Brossard, faria com que 

todo o trabalho do partido oposicionista oficial fosse jogado por "agua a baixo", 

sobretudo porque a for9a do MIDB, na nossa opinio, nao era tanta porque 

representasse a oposi9ao, mas por ser o 自  nico canal em que esta podia expressar-se 

partidariamente de maneira legal 

Em mat6ria de \organiza9ao partid自ria, a exclusividade do MIDB trazia 

consigo implica96es democrticas e participativas internas que, sem duvida, 

potencializavam a ocorr6ncia de um racha na oposi9ao se a proposta multipartid自ria 

fosse implementada - para a preocupa9瓦o dos lderes emedebistas e satisfa9ao dos 

goveristas Uma coisa 6 a exist6ncia de um u nico partido para expressar, organizar e 

representar todos os setores anti-ditadura; e a hist6ria do MDB mostrou que os 

10 BROSSARD, P. A extins云o do MDB e a linguagem presidencial. (discursos proferidos nas sess6es 
de 22 e 23 de outubro de 1979). 

園  ，  B 馴  田  
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setores moderados" exerceram o controle do partido, em detrimento dos 

autenticos'2 , militantes dos movimentos sociais, de grupos de esquerda e intelectuais 

progressistas. Outra,6 a possibilidade de reabilita9ao da pluralidade natural do 

ambiente politico-partidhrio em todos os seus matizes. Se para Duverger o sistema 

eleitoral influ6ncia o sistema partidario'3 , podemos dizer que, num certo sentido, o 

sistema partidario tamb6m possui os seus condicionamentos sobre a organiza9o 

partid自ria. E o sistema partidario que vigorou entre 1965 e 1979 favorecia o 

aparecimento de fen6menos oligarquizantes: tanto pelo controle dos politicos mais 

moderados do poder no MDB, como pela pr6pria ideologia hegem6nica mais limitada 

adimensao institucional e formalista, entre os membros deste partido (e dos que 

depois foram criar o PMDB)' Por isso, a possibilidade de quebra deste monopolio 

para os lideres emedebistas representava a perda da base de sustenta頭o de seu poder, 

justamente porque a separa9ao partid自ria que se concretizaria, caso a reforma viesse, 

apartaria o bloco de cima (mandat自rios de perfil mais centralista entre os quais 

estavam: Ulisses Guimaraes e Pedro Simon) dos setores mais a direita e esquerda 

No RS, o problema do racha no MIDB era ainda maior que em outros 

Estados. Neste, as heran9as do antigo PTB permaneciam vivas e os politicos 

identificados com o trabalhismo articulavam-se no sentido de recuperarem a sigla e a 

organiza9ao partid自ria pr6-1965. O MDB no RS serviu de principal escoadouro para 

os politicos do PTB - os que nao foram cassados, exilados - dos quais sairam as suas 

maiores lideran9as, como exemplo, Pedro Simon e Siegfried Heuser; com exce96es 

lI Denomina9まo a setores mais colaboracionistas. Ver: KINZO, M. D. O. Oposi9o e autoritarismo ・  
gnese, trajet6ria do MDB: 1966-1979. Sao Paulo:, 

Vrtice,, 1988: p.57 

:: Denoimna9ao aos politicos mais progressistas. &INLU, bc. CIL ，  一ーー”一，”、  
Tese'de Duverger para a caracteristica dos sistemas partiaarios. in: VU VIユ  i.U1dt・  op. C1L. 
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como Paulo Brossard que era do ex-PL. Entretanto, j自  no final dos anos 70, existiam 

novas lideran9as que nao tinham passado pelo PTB ou que n乞o tinham tido uma 

carreira mais expressiva neste: como Ibsen Pinheiro e Jose Foga9a,. Nesse sentido, em 

1979, ano em que as discuss6es se tornaram mais fortes acerca da forma9えo dos 

novos partidos, trabalhistas residentes no MDB como Matheus Schmidt, Sereno 

Chaise, Aldo Pinto, Alceu Collares, Magnus Guimaraes, procuravam reconstruir o 

PTB, agora sob a principal lideran9a de Leonel Brizola. O MDB ja vinha criando ao 

longo dos 14 anos de sua exist6ncia uma certa cultura e patrim6nio pr6prio, baseados 

em grande parte na luta anti-ditadura dentro das condi96es de ser o u nico partido 

oposicionista. Mas, a fundamenta9ao ideol6gica e at6 politica do MIDB e das suas 

lideran9as, nao deixava de ser a do PTB; o perfil de eleitorado emedebista em muito 

se parecia com o petebista. Enfim, era muito delicado o dominio sobre a heran9a 

trabalhista no RS e a possibilidade de forma9ao de novos partidos em 1979, processo 

que poderia garantir o retorno do PTB, nao deixava os politicos no MIDB muito a 

vontade. 

Os movimentos que viriam posteriormente formar o PT e o PP no 

eram vistos como amea9a pelo MDB. O PT nao exercia um atrativo maior para os 

mandathrios pelos riscos que proporcionava em rela9乞o as poucas possibilidades 

eleitorais; e o perfil do PP, no RS, era basicamente de colaboracionistas do regime 

militar que atd nem garantiam uma alternativa mais conservadora a transi9ao, visto 

que a maioria dos pepistas no RS sairam da ex-ARENA: Sinval Guazzelli, Amo 

Carrard, Cl6vis Asmann. 
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Um outro motivo para a vis乞o negativa no MDB a reforma de 1979 

dizia respeito a for9a eleitoral que seria perdida pelo seu sucedaneo (PMDB), mesmo 

que ex-petebistas como Simon, Heuser, Bruza Neto nao estivessem no novo PTB ou 

no PT e que com a saida de "brizolistas" e petistas o caminho para o controle mais 

efetivo do PMDB seria mais garantido. A estrat6gia do votoa til em I982' procurava 

responder-a-essa-questao 

Em rela9ao a s exigencias da nova legisla9ao ao que concerne a s 

condi96es de legaliza頭o e a estrutura interna (que permanecia inalterada em rela9ao a 

Lei Organica dos Partidos Politicos de 1971) a posi9ao se inverte entre o PT e o 

PM1DB, quando estes v豆o construir as novas estruturas partidarias 

Se o movimento pr6-PT foi favorecido pela possibilidade de construir 

o seu pr6prio partido, ele foi o que mais sofreu para atender os requisitos de 

legaliza9ao: os postulantes aos novos partido deveriam, ao criar uma Comisso 

Diretora Nacional Provis6ria formada por 9 ou 11 dos membros fundadores (de no 

minimo 101), publicar o manifesto, programa e estatuto, que por sua vez, deveria ser 

apreciado pelas Comiss6es Estaduais e Municipais (designadas aquela pela nacional e 

esta pela Estadual); tudo isso passando pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois do 

registro provis6rio, os partidos teriam 12 meses para realizarem as conven96es 

municipais em pelo menos 1/5 dos municipios de no minimo 9 Estados da federa9o 

Al6m disso, era necess自rio a cifra de 10% entre os membros do Congresso Nacional 

ou 5% dos votos nas elei96es subsequentes. No RS, o PT apenas em 1981 atinge aos 

'' Ver: Ferreira (1991). 
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47 municipios organizados, passando para 52 (com 4 comiss6es provis6rias) em 

1982. Em numero de filiados, em 1982 atinge em torno de 15.728. N丘meros que 

demonstram a dificuldade para o PT conseguir a legaliza9o 

O PMDB, por seu lado, ao transpor para si quase toda a estrutura do 

MDB nao teve maiores dificuldades em conseguir o minimo necessario de municipios 

com DM ou comiss6es provis6rias, que no RS representava 47 municipios. O PMDB 

conseguiu, 6 claro, muito mais do que isso, chegando a existir em todos os municipios 

do Estado; alguns15 o consideravam, com a assimila9ao do PP o maior partido do RS 

depois da reforma de 1979, mesmo com todos os seus temores e rachas. Isso ocorreu 

porque o PDT nao conseguiu recuperar todos os seus politicos de antes de 1965; em 

1982 o PP se incorpora ao PMDB; e o PT apenas consegue tirar uns poucos 

vereadores e a TS - Tendencia Socialista - do MDB (que eram algumas centenas de 

militantes de base sindical, social e assessores) 

No que toca a reprodu9ao da estrutura verticalista existente na LOPP, 

o PT assume uma posi9ao mais contestadora, pois dos dois 6 o que produz 

alternativas mais explicitas ao ordenamento proposto pela reforma 

"Os Estatutos tinham que seguir, obrigatoriamente, a Lei Organica dos 
Partidos, herdada do regime militar. Desde logo, surgiu a id6ia de um 
Regimento Interno que ultrapassasse a LOPP, democratizasse a 
organiza9ao partidria e criasse regras pr6prias distinguindo os 
formalismos que a lei nos impunha e a necessidade de um outro projeto de 
constru9ao partid自ria que nos animava, que previsse nuclea9乞o de base, 
democracia interna e outros crit6rios organicos n豆o previstos ou 
autorit自rios e eleitoreiros que a LOPP continha, a ainda cont6m, pois, 

'5 Ver o jornal Voz da Unidade 



permanece em vigor, at6 hoje, mesmo ap6s a nova Constitui9ao de 
198 8."b6 

E o caso dos nucleos de base, estruturas que no inicio, em parte, se 

assemelhavam a s c6lulas comunistas'7 e que emprestavam uma fei9ab mais 

horizontalista s instancias municipais, estaduais e nacionais; e o caso das prd- 

conven96es que serviam para discuss6es mais amplas e aprofundadas, processo que a 

simples conven9ao nao proporcionava'8 . Os nucleos realmente no RS, e em todo o 

Brasil, representaram um importante papel na forma9ao do PT. Por volta da metade 

de 1980, segundo o jornal Em Tempo, existiam cerca de 28 nucleos no Estado, 

contabilizando por volta de 1000 militantes mais ativos'9 . Militantes que fundaram o 

PT. O pr6prio embri乞o da estrutura do PT, no ano de 1979 era constituido pelos 

ncleos e pelos secretariados. S6 que das inten96es iniciais 

"Qual era o sonho original do PT? 
"Lula: A gente deveria criar um nucleo por vila, um n貢cleo por escola, 
um n丘cleo por movimento social. E, na verdade, a gente disputou muito 
as elei96es e a gente deixou os nucleos num plano secundario. Um partido 
como o PT, para ganhar uma elei恒o, para governar e para poder 
implementar um programa, precisa estar muito enraizado na sociedade 
Acho que os nucleos ainda continuam sendo uma grande forma de criar 
um partido efetivamente de massas." (Entrevista de Lula a Harnecker, 
1994, p.86) 

16 PONT. Raul. Breve Hist6ria do PT. Brasilia: Coneresso Nacional. 1991. p. 12. 
17 Existe uma certa polemica entre a semelhana dos nlicleos e as cdlulas. Para alguns petistas elae 
verdadeira, como nos diz Koutzii, mas a visao de Weffort6 diferente: "Na6 se falava de outra coisa a nao 
ser de ncleos. Queramos ncleos. E sabe por qu fal自vamos de nucleos de base? Para nao falar de clulas, 
porque entendiamos que c6lulas remitiam良  ideia de um partido de quadros e queramos um partido aberto, 
em que as pessoas se sentissem como se estivessem em casa, e participassem com a maior naturalidade 
No queriamos um partido com burocratas." (entrevista de Weffort a Hanecker, 1994, p.85). 

Para os analistas, ha tambem a semelhan9a: "Suas caractersticas de composi9ao e funcionamento 
podem ser definidas como um tipo misto de 'se96es socialistas' e 'c6lulas comunistas'. " (Meneguelo, 
1989, p.92).
s A conven9ao oficial prescrevia a abertura das umas para a vota9ao do DR a s 9h e fechamento a s 17h do 

mesmo dia. 
19 Em Tempo n 107 de 3 a 18/6/1980, p. 5. 
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os n丘cleos nえo conseguiram manter as suas tarefas originais que eram de organiza9o 

e discussao. Na verdade, os nucleos sao lembrados pelos petistas e pelos criticos 

sociais como um importante meio de desenvolvimento de democracia interna20 de um 

partido 

'' 	sao a garantia de que o partido seja construido democraticamente de 
baixo para cima, ligando os trabalhadores aos movimentos de massa. S五o 
eles que identificam e diferenciam, na pratica, o PT dos outros partidos, 
porque eles sao o local de discussao dos problemas dos trabalhadores nos 
bairros, nas fbricas, nas fazendas, nas escolas, nas ruas. 

S6 que no pr6prio estatuto do PT em 1981 os nucleos perdem o seu 

poder de decisao ao serem enquadrados como 6 rgaos de coopera恒o. Isso, para os 

setores de esquerda, nao ocorreu por causa da Lei Orgnica dos Partidos Politicos, 

，・  
mas por meao aos setores iigaaos aos sinaicalistas, inteiectuais e potiticos , que 

temiam um predominio das organiza96es de esquerda via os n自cleos23 . Importante 

tambdm, 6 o peso das elei96es, tanto para os incha9os como para o debilitamento dos 

nucleos. 

Entretanto, o que 6 demonstrado com isso nao deixa de ser a 

fragilidade que mecanismos mais basistas t6m na politica brasileira, mesmo para um 

partido com fortes liga96es com os movimentos sociais\ Aqui tambem, o peso do 

Estado se faz presente, principalmente pela agenda eleitoral e a estrutura dos 

"Os ndcleos de base nao sdo 6 rg言os estabelecidos pela LOPP e nao figuram nos estatutos de qualquer 
outro partido politico. Sao concebidos como locus de organiza9ao democrtica partidria de base e de 
educa9do politica...". (Meneguelo, 1989, p.92). "0 Ncleo d , conceitualmente, uma unidade de democracia 
e a9ao. No plano da democracia interna ele viabiliza a participa9ao do filiado, dando-lhe acessoa 
informa9まo,a discussao e a decisao". (Gurgel, 1989, p.99) 

Documento da Secretaria de Filia9言o e Nuclea9ao do PT-SP de outubro de 1980. (Keck, 1991, p.1 26) 

22 Que a partir de 1983 formaro a ART. 
23 Ver: Em Tempo de agosto de 1980 
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gabinetes de vereadores e deputados que, em parte, minam o poder dos nucleos em 

aglutina9ao, expressao e organiza9ao dos setores populares e dos militantes do PT 

Os n自cleos tornavam-se necess自rios dado a pluralidade de atores que ingressaram no 

movimento PT e que militavam em varios tipos de movimentos sociais; movimentos 

que precisavam de poder na estrutura partidaria mas que nao queriam se integrar 自  s 

instancias tradicionais, por isso, uma estrutura que ficasse mais ao seu alcance, ou 

seja, nos locais de trabalho, moradia, por genero, era mais fcil. S6 que com isso, uma 

complexa estrutura para lidar com toda essa diversidade era demandada, estrutura que 

podia cair nos vicios aparelhistas, burocraticos e internistas, o que parece ter 

acontecido. 

O PMDB, reproduziu (e reproduz) totalmente a estrutura da Lei 

Organica dos Partidos Politicos. A LOPP nえo era nenhum exemplo de burocratiza9o 

aparelhista, mas sim de oficialismo, verticalismo, predominio de mandatrios: fatores 

motivadores de processos oligarquizantes elitistas. A vantagem que o PMDB tinha em 

rela9ao aos outros era a sua penetra9ao em todo o RS, um maior numero de 

lideran9as p自blicas e uma base de t6cnicos e intelectuais ja experimentados pelas 

assessorias parlamentares. Tudo isso dava a impress乞o de ser o PMDB o partido mais 

organizado do RS, mas este tipo de organiza9ao nao traduz um conteudo 

participativo, ativo da militancia e sim formal e eleitoreiro 

2 - Movimentos sociais. 

"Apresentando uma comunica恒o ao IV Encontro Regional de Hist6ria de 
So Paulo, realizado em 1978, o historiador Kazumi Munakata afirmava 

que o 'acontecimento politico mais importante do primeiro semestre deste 

ano nをo foi a indica9乞o do general Figueiredo para a Presid6ncia da 



Republica e a consequente crise do meio militar, nem o surgimento da 
candidatura dissidente do senador Magalh乞es Pinto, nem tampouco a 
articula9ao da Frente Nacional de Redemocratiza9ao. Foi, na realidade, a 
irrup9ao do movimento grevista, que, iniciado em meio a regiao do ABC 
(SP), rapidamente se alastrou pelos grandes centros industriais e urbanos 
do Estado, envolvendo centenas de milhares de trabalhadores e 
estendendo-se ate os dias hoje'." 	 (Sader, 1988, p.25) 

Esses acontecimentos acima descritos nao se restringiram a Sao 

Paulo, no RS tamb6m existiram manifesta96es de renascimento do movimento 

social24 . Para o sistema partidario anterior e posteriora 1979 a volta dos movimentos 

sociais a uma posi9ao de maior ebuli9ao estabelece rela96es de suma importancia, 

como nos aspectos de representa9ao, expressao e organiza9乞o dos setores populares 

na politica institucional. A experi6ncia pre-1979 nao proporcionava maiores espa9os, 

no aparato politico institucional, para atores subalternos nas dimens6es econ6micas e 

sociais. O m自ximo permitido era: os sindicatos atrelados ao Ministdrio do Trabalho e, 

em alguns casos, sob interven9ao; o MDB, que era dominado pelos politicos 

moderados, com a exce9ao do RS onde os aut6nticos tinham a maioria; algumas 

associa96es profissionais e de car自ter social, n乞o muito mais. Nao 6 por acaso que 

quando os sindicalistas autenticos25 resolvem entrar para a politica partid良ria, muitos 

no v五o procurar nenhum dos partidos legais do momento (ARENA e MDB)26 ; nem 

os antigos partidos tamb6m exerciam maior esperan9a ou apelo para os sindicalistas 

com exce9ao para os sindicalistas dos PC's. No caso dos outros movimentos sociais 

emergentes em 1979 a opiniao n乞o 6 muito diferente, todos, ou quase todos, nao se 

24 Ver Scherer-Warren e Krischke (1987). 
25 Os identificados com o novo sindicalismo, cujo bero d o ABC mas que tambdm possui em lideran9as 
gabchas exuress6es significativas: como e o caso de Olivio Dutra. sindicalista da 自  rea bancdria. 

Numa entrevista publicada no jornal Em Tempo de julho de 1 9Iど, Lula, laia aa visao ue aiguns 

dirigentes sindicais, menos ligados com a estrutura sindical, de criarem um partido da classe trabalhadora: 

"...quem sabe chegaremos ao ponto culminante de nossa participa戸o que e a cria9ao de um partido 

politico do interesse pura e simplesmente da classe trabalhadora". (Em Tempo, n. 18 de 1978). 

う9 
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sentiam representados pelos partidos politicos existentes ou passados. Muito das 

motiva96es dos militantes desses movimentos eram em oposi9ao ao Estado, visto 

como o inimigo/interlocutor, e aos partidos. Isto nao invalida que o PT tenha surgido 

pelas maos dos sindicalistas autdnticos e outros militantes populares. 

A (re)emergencia dos movimentos sociais no final da d6cada de 70 n乞o 

possui apenas importancia pelo retorno em si, mas pelas novas formas de organiza9o 

que surgem com eles. A maior novidade, sem duvida, diz respeito a desenvolvida nos 

locais de moradia e trabalho, representando uma simplifica9ao estrutural; uma 

descentraliza恒o administrativa e de poder n乞o antes verificada nos movimentos 

sociais brasileiros. E claro, que no contexto da ditadura militar, estruturas mais 

complexas e de maior visibilidade n言o teriam chance de se organizarem. Contudo, 

tambdm nao foram por acaso que estas novas estruturas foram criadas: pelo lado 

te6rico e politico iniciava-se uma critica concreta え  s antigas formas de organiza9ao de 

cunho mais abrangente, total - como a dos partidos comunistas27 . E ineg自vel que os 

movimentos trouxeram uma alternativa politica, de um modo geral, aos partidos; e os 

setores que foram criar o PT o fizeram pensando num novo partido, bem diferente 

dos demais. S6 que a LOPP, a agenda politica, a pr6pria fragilidade dos movimentos 

e a debilidade ideol6gica e te6rica, parecem nao terem contribuido para a 

integralidade desses objetivos 

O PMDB nao passou ileso aos movimentos sociais. Se a composi9ao 

de suas lideran9as n乞o eram ligadas diretamente aos movimentos, nao deixavam de 

possuir rela96es com eles, ainda mais quando os seus politicos detinham o monop6lio 

Houve modifica9ao do discurso a a9ao. Ver: SADER (1988), SHERER-WARREN e KRISCHKE et ai 
(1987). 
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da oposi9ao legal. Podemos ver nas elei96es de 1974 e 1978 varias lideran9as 

sindicais, por exemplo, apoiando politicos do MIDB, nao s6 em SP (como 6 o caso de 

Fernando Henrique quando este disputou a elei9百o para o Senado cm 1978) mas 

tamb6m no RS. Na verdade, a maneira com que o MDB se relacionava com os 

movimentos sociais era por interm6dio e baseada na sua posi9ao nos postos do 

Estado (nas Prefeituras e Camaras de Vereadores. nas Assembl6ias Legislativas e 

Congresso Nacional). Num segundo plano 6 que encontramos, e ate por volta de 

1985 (come9o da Nova Rep自blica), rela96es diretas com os movimentos sociais, 

principalmente na 自  rea dos trabalhadores rurais na qual o PMDB detinha uma boa 

representa9ao; a n乞o ser pelos PC's, que apesar da decadencia, enquanto ficaram no 

PMDB ainda tinham algum respaldo nos sindicatos, associa96es de moradores e 

movimentos estudantil. 

Pode-se ver que os processos sociais e politicos que estavam 

diretamente ligados a s constitui96es do PT e PMDB dizem algo sobre as suas 

composi96es politicas e ideol6gicas; sobre a maneira como esses irえo distribuir o 

poder e tomar as decis6es mais importantes 



CAPiTULO 2-OS GRUPOS FORMADORES DO PT E DO 
PMDB. 

"Um dos aspectos importantes a analise da trajet6ria de um partido 
politico diz respeito ao estudo das varias fac96es que, ao longo do tempo, 
caracterizaram sua evolu9ao." (Diniz, 1982, p.47) 

No capitulo anterior, enfatizou-se a importancia e as caractersticas 

dos processos sociais e politicos de forma9ao dos partidos. Assim, toma-se 

pertinente verificar quais os grupos que criam o PT e o PMDB. E, a composi9o 

daqueles que constituiram os partidos estudados, mesmo saindo da banda da 

oposi9ao, nao tem uma caracterstica semelhante. 

Em rela9ao ao PT, existem varios trabalhos abordando as 

caractersticas dos seus constituidores (ver Quadro 4). De uma maneira geral, os 

grupos fundamentais sao os sindicalistas, as organiza6es de esquerda e os militantes 

ligados a s organiza96es da igreja; (ha outros segmentos de peso tambdm, como os 

intelectuais, os politicos do MDB, os militantes dos varios movimentos sociais 

populares). Mas, esses estudos, para alguns analistas politicos, nao conseguem captar 

ら2 
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toca a aiversiaaae e compiexiaaae ao renomeno r i , principaimente petu toda a diversidade e complexidade do fenômeno PT28 , principalmente pelo 

privilegiamento da realidade paulista ou do centro do pais privilegiamento da realidade paulista ou do centro do pais. 

UADRO 4. Os g fUDOS formadores do PT (segundo a literatura). UADRO 4. Os ru os formadores do PT se undo a literatura . 

AUTOR GRUPOS 
FORMADORES 

BASES QUE 
CONSTITUÍAM A 

DIVERSIDADE 

Rachel Meneguello (1989) 

Sindicalistas 
Politicos do MDB 

Intelectuais 
Organizações Esquerda 
Movimentos Populares 

Sujeitos politicos num rol de 
fatores específicos 

Léo Voigt (1990) 
Marcos Rolim (1987) 

Raul Pont (1987) 

Sindicalistas 
Militantes da Igreja 

Organizações da Esquerda 

Três vertentes sociais e 
políticas 

Clóvis B. de Azevedo (1991) Social-Democratas 
Leninistas 

Questão ideológica e de 
projeto politico. 

Margaret Keck (1991) 

Sindicalistas 
Intelectuais 

Politicos da Oposição 
Organizações de Esquerda 

Cristãos 

Grupos que contribuíram 
na formação do PT 

Cláudio Couto (1995) 

Sindicalistas 
Movimentos Sociais 
Militantes das CEBs 
Esquerda Organizada 

Parlamentares do MDB 

Grupos que contribuíram 
para a formação do PT 

Sobre o perfil dos militantes do movimento pr6-PT no RS, sem d丘vida, 

ha uma lacuna em rela恒o a sua caracteriza9ao. Tamb6m 6 verdadeiro, que o PT do 

RS 6 muito parecido com o PT nacional. Parecido na diversidade: se em Estados 

especificos a pluralidade do PT nao 6 igual a verificada no Diret6rio Nacional, no RS, 

se nao 6 igual no peso de cada grupo, pelo menos no perfil politico e ideol6gico 

apresentado no Quadro anterior, muito se aproxima. No RS, desde o come9o estavam 

Sobre o perfil dos militantes do movimento pró-PT no RS, sem dúvida, 

há uma lacuna em relação a sua caracterização. Também é verdadeiro, que o PT do 

RS é muito parecido com o PT nacional. Parecido na diversidade: se em Estados 

especificos a pluralidade do PT não é igual a verificada no Diretório Nacional, no RS, 

se não é igual no peso de cada grupo, pelo menos no perfil politico e ideológico 

apresentado no Quadro anterior, muito se aproxima. No RS, desde o começo estavam 

28 Ver a opiniAo de Valter Pomar (Teoria e debate n. 9). 18 Ver a opiniAo de Valter Pomar (Teoria e debate n. 9). 
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no processo de forma9ao do PT grupos de esquerda29 - como a Tend6ncia Socialista 

(TS30 futura ORM-DS), MIEP, OSI e outros ー, sindicalistas aut6nticos como Olivio 

Dutra, Cl6vis Ilgenfritz e Paulo Abdala, militantes ligados え  Igreja como Selvino Heck 

e os do antigo PDC como Enno Dias de Castro, Carlos Sauzano Vieira da Cunha. 

Dos politicos do MDB, apenas alguns poucos vereadores resolveram aderir ao PT 

Casagrande de Garibaldi, Flvio Bettanin e Aus6lio Brustolin de Farroupilha e 

Ant6nio Candido de Porto Alegre. Na segunda metade de 1979 numa reunio de 

sindicalistas ocorrida em Porto Alegre surgiu uma coordena恒o provis6ria regional 

tendo como membros sindicalistas: Milton Machado (bancario), Dauro Brandao de 

Mello (bancrio da Caixa Federal), Ant6nio Pugliese (sindicato dos trabalhadores da 

carne), Firmo Trindade (economiario). Em outubro de 1979, na primeira plen自ria 

estadual dos militantes do movimento pr6-PT (com cerca de 300 pessoas): ". . . entre 

oper自rios, banchrios, comerciarios, professores, profissionais liberais, ex-militantes de 

esquerda..." (Em Tempo n。  87), houve a elei9ao de uma outra comisso 

- Firmo Trindade, 
ー  Olivio Dutra (lider dos bancarios), 
- Carlos Borges (grfico), 
ー  Lorim (constru9乞o civil), 
ー  Paulo D'Avila (soci6logo), 
ー  Misael (constru9ao civil), 
- Paulo Carnerio (industriario), 
ー  Jos6 Carlos Oliveira (livreiro), 
ー  Enid Bakes (trabalho comunitario), 
- Luiz Castilhos (constru9乞o civil), 
ー  Cl6vis Oliveira (professor), 
- Dej amar (constru9ao civil), 
- S6rgio Saraiva (jornalista), 
ー  Raul Pont (professor), 
ー  Nilton (bancario), 

Ver o Anexo 1 oara acomnanhar a evolcao destes nrunos no PT: da forma9ao aos dias de hoje. 
A I s tol um grupo surgiclo em 22/1O/19/8 de dentro do ML)E, mais especiticamente no setor jovem ao 

MDB de Porto Alegre. Congregava vrios militantes e conseguiu em 1978 eleger um Deputado Estadual 
Amrico Copeti (que depois foi para o PDT). Com a cria9ao do movimento pro-PT ela se engajou e 
posteriormente veio a se transformar na ORM-DS. 
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estes da grande Porto Alegre, e do interior, Raimundo (arquiteto), Roque (agricultor), 

Jos6 Cl6vis (professor), Milton (bancario), Nelson de Sa (cal9adista), Fl自vio Bettanin 

(vereador) 

No primeiro Diret6rio Regional de 1981, temos3' : 13 trabalhadores 

manuais (constru9ao civil, metalurgico, mecanico, arrumador portuまrio) dos quais 

alguns eram sindicalistas - como o Presidente do Sindicato dos Metalrgicos de Novo 

Hamburgo, Jo乞o Machado, sindicalistas da oposi9ao da constru車o civil, Joo 

Felisberto V. de Mellos, e da oposi9乞o sindical metalrgica de Caxias do Sul, Wilson 

de A. Damasceno; 16 trabalhadores t6cnicos, bancarios, funcionarios publicos, 

comerci自rios - com alguns sindicalistas (Olivio Dutra, Paulo T. Carneiro, Jose Luiz C. 

Cruz) e militantes de esquerda; 11 trabalhadores de nivel superior: jornalistas, 

advogados, soci6logos, economistas, professores - sindicalistas urbanos e rurais 

(como Joao Pedro St6dile lider do MST); militantes de esquerda (Raul Pont, Adeli 

Sell); mais estudantes, lideres comunitarios e vereadores. Enfim, seguindo um perfil 

parecido com o descrito nas an自lises sobre o PT do centro do pais. Perfil que 

demonstra um conteudo de novidade para a politica gaucha e nacional ao possuir, em 

nivel das principais lideran9as, pessoas advindas de setores tradicionalmente 

marginalizados da politica partidaria: como sindicalistas, trabalhadores manuais, 

militantes de base da igreja e dos movimentos populares 

T 一 凸 一一一： 一  、‘一一：一1 1、 ー エ！ー  ーー  ノ1八ハハ、32 一  一一」一  一一仁一一  一  一一ー一一一一ニ＝一  
beorIao ivutrLIIls isourigues いソソUJ 	quaiiuo aiiaiista じ  oIupusIYao 

social dos lideres do PT, escreve que os sindicatos e a igreja, por exemplo, por mais 

Fonte: material do PT-RS. 
32 RODRIGUES, Le6ncio Martins. Partidos e sindicatos. Sきo Paulo: Ed.A tica, 1990. p. 7-33 
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que sejam institui96es basicamente de setores "de baixo", por outro lado, nao deixam 

de serem tamb6m poderes dentro da politica brasileira,t e, nesse sentido, nao se pode 

falar em PT oper自rio e marginalizado j que os seus principais lideres so sindicalistas 

de classe m6dia, ou profissionais liberais, ou membros de movimentos ligados え  igreja 

cat6lica.~ S6 que dentre os sindicalistas, encontramos, desde aqueles diretores dos 

sindicatos (como. Olivio Dutra), tanto de classe m6dia (bancarios) como de 

trabalhadores manuais (metalurgicos), que assumiram uma posi9ao de combate a 

estrutura sindical e sao identificados como autenticos; ha tamb6m aqueles que no 

so diretores de sindicatos e sao conhecidos por oposiぐ6es sindicais e nao usufruem 

do poder do sindicato33 . Entre os militantes da igreja, ha os de origem cat6lica e 

ligados as CEB's, pastorais (da terra, do trabalho, do menor)34 , mas tamb6m os de 

origem protestante (como Benedita da Silva, Senadora pelo RJ) 

Para efeitos de distribui9ao de poder, pode-se dizer que essa 

diversidade de atores contribuiu para uma certa divisao nos n自cleos de poder, pois 

no existia prioritariamente um tipo de lideran9a ou de grupo que dominasse o 

partido35 . Mesmo os sindicalistas, que assumiram desde o come9o uma posi9ao de 

destaque, at6 as vezes superior ao seu ndmero de militantes, nao detinham no RS o 

predominio incontestavel do poder. Como exemplo, tem-se a escolha do primeiro 

Para um levantamento mais detalhado dos tipos de sindicalistas e suas fun96es para a forma9o 
do PT ver Oliveira (1988). 

"" L)eve-se destacar ainda a quase ausencia de lideran9as do movimento popular, de ongem eclesial, na 
dire9ao do PT. Apesar destes segmentos populares terem contribuido com um grande numero de militantes 
e ncleos de base, estes nao alcan9aram liderana ao nivel da dire9ao partidaria ・  como foi o caso dos 
sindicalistas e esquerdas organizadas - provavelmente devido a sua origem religiosa ou popular." (Voigt, 
1990

, 
p. 31).

"A diversidade dos seus membros e 
p
rojetos levou a concretiza9まo de uma sdrie de fac96es distintas 

produzindo-se em consequncia modifica96es nas regras de decisao interna para poder lev-las em conta." 
(Keck, 1991, p.131). 
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Diret6rio Regional em que Olivio foi eleito presidente nao porque detesse uma 

maioria no partido, mas porque era reconhecidamente o principal lider, aceito pelos 

outros grupos-'6 

Ao PMDB, pelo contr自rio, convergiram em peso os politicos 

profissionais do MDB37 e o resto de seus filiados que tinham uma composi9言o social 

bem variada, bem como os grupos de esquerda que nao foram parar no PT: os PC's e 

o MR838 O PMIDB, diferentemente do PT, nao possui estudos mais aprofundados 

sobre os segmentos que o formaram, nem em nivel nacional e regional. O que 

encontramos sao pesquisas sobre a 6 poca do MDB, ou sobre quest6es eleitorais e 

discurso. Outra diferen9a em rela9ao ao partido da estrela amarela,6 o conteudo 

diferenciado existente entre o PMDB nacional e o PMDB-RS. Pode-se afirmar que 

so, praticamente, dois partidos diferentes em quest6es de composi9ao interna, 

ideologia e politica39 . Fator que por si s6 ja demonstra a expectativa politica das 

lideran9as gauchas em rela9ao a politica nacional, pois o PMDB nacional6 

identificado como frentista, fisiol6gico e corrupto40 

No RS, os segmentos mais importantes na forma9ao deste partido, 

como dissemos acima, sao indiscutivelmente os mandat自rios de todos os niveis 

(federal, estadual e municipal) ー  dentre eles destacam-se: o Senador Pedro Simon 

;Ver a entrevista com Adeli Sell e o jornal Em Tempo
Ver anexo 8. 

38 E importante destacar a presen9a no PMDB de um setor que rompeu com o PCdoB em 1979 (o 
PRC de 1984) que se constituia na base da corrente popular. Dentre os grupos de esquerda, s6 os 
prestistas (comunistas identificados com as posi96es de Luiz Carlos Prestes) no foram parar 
oficialmente no PT e PMDB (s6 a1guns militantes). 
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(eleito em 1978), o Senador Paulo Brossard (eleito em 1974); os Deputados Federais 

Joao Gilberto Lucas Coelho, Odacir Klein, Waldir Walter (os Deputados Federais s乞o 

em n丘mero de 10 dos 33 gachos); os Deputados Estaduais Antenor Ferrari, Cezar 

Schirmer, Ibsen Pinheiro, Jos6 Foga9a, Llio Souza, Nivaldo Soares, Rospide Neto 

(os Deputados Estaduais sao em n自mero de 18 dos 55 possiveis). Na comisso 

executiva de 1980, encontramos mandat自rios nos principais postos: Presid6ncia ー  

Pedro Simon, 1o Vice-Presidencia - Siegried Hauser (ex-Deputado Estadual e 

Federal), 2。  Vice-Presidencia - Cezar Schirmer, Secretario Geral - Rospide Neto, 

Tesoureiro - Alcides Saldanha (ex-Prefeito) 

Esse grupo foi favorecido com o controle do poder no PMDB, pela 

saida de setores importantes do antigo MDB: principalmente os trabalhistas e os 

setores de esquerda identificados com a TS.'Num encontro do setor jovem de Porto 

Alegre em dezembro de 1978, o jornal Em Tempo identifica tres setores: a) um 

chamado "unidade democr自tica" e formado pelos setores que dominavam o partido; 

b) um outro formado pelos trabalhistas; c) e o u ltimo constituldo pela TS.\Os votos 

na conven9乞o ficam assim respectivamente: 150, 23 e 90. Nas conven96es municipais 

de agosto de 1979 ha uma outra fei9ao aos grupos no MDB: desta vez os trabalhistas 

fazem uma articula9をo com os emedebistas, enquanto a TS sai com os outros setores 

de esquerda. O resultado 6 a vit6ria dos primeiros. Entretanto, com a reforma de 

dezembro de 1979 ha a divisao entre os trabalhistas e os emedebistas. Uma outra 

divis乞o era a que separava os autenticos dos moderados e mais a tend6ncia popular 

Esta, que no RS, segundo o jornal movimento n 232, aglutinava os Deputados 
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Federais Joao Gilberto Lucas Coelho, Waldir Walter, Jorge Uequed. Odacir Klein, 

Rosa Flores. 

E interessante ver que por volta de mar9o de 1979 os setores 

aut6nticos do MDB j良  se articulavam com vistas a reforma partidaria. Ha um 

documento dos aut6nticos do MDB gaucho assinado por Jo五o G. L. Coelho, Andr6 

Forster, mais sindicalistas como Olivio Dutra, Paulo Abdala, e militantes de grupos de 

esquerda como Tarso Genro (ex-PCd0B), que previam a reabilita9ao de um partido 

aos moldes do MIDB. S6 que os sindicalistas acabaram indo para a organiza9ao do 

PT. Isto, porque a estrutura恒o do PMDB no Estado manteve a hierarquia e 

verticalismo exigidos pela Lei Organica dos Partidos (LOPP), alem do que o controle 

do poder (via esta estrutura) manteve-se (e at6 foi aumentado) nas maos dos 

mandatarios do antigo MIDB (Pedro Simon, por exemplo) 

* 	 * 

As estruturas de poder nospartidos gachos (e brasileiros) nao sero 

completamente alheiasa Lei6 rganica dos Partidos Politicos. Mesmo no caso do PT, 

que foi formado a partir dos movimentos sociais, os partidos no Estado tiveram que 

se adequar a l6gica organizacional exigida pela LOPP: verticalismo, hierarquiza9えo, 

privil6gio das quest6es eleitorais. No processo de forma恒o do PMDB n乞o foi dificil o 

circulo interno que ja controlava o MDB manter a sua domina9乞o estrutural dentro do 

novo partido. Em termos das inst合ncias partid自rias, a reforma partidria nao trazia 

novidades, e o grupo que mandava no MDB p6de fazer a transi9えo ao PMDB sem 
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maiores traumas: o que ocorreu de diferente foi que no circulo interno peemedebista 

continuaram apenas os dirigentes do grupo de Pedro Simon (pois os trabalhistas 

hist6ricos foram parar no PDT). Com esta divisao, a c自pula peemedebista, 

encastelada sobretudo na CE, foi depurada de inimigos internos da lideran9a de Pedro 

Simon (este teve novamente o seu poder amea9ado somente com a emergencia da 

lideran9a de Ant6nio Britto) 

No PT, mesmo con o pouco espa9o no Estado (mandatos) e pela 

pluralidade de vertentes e grupos organizados que aderiram a sua proposta e 

organiza9ao, ainda assim a estrutur, da LOPP pesou para a forma恒o de um nucleo 

de poder.' A diferen9a do PMDB cm o PT d que neste partido nao ha um s6 grupo 

dominante, mas sim varios (a paitir dos grupos organizados). Os dirigentes dos 

grupos organizados, bem como dos movimentos sociais, que acabaram se dobrandoa 

l6gica verticalista das instancias ecigidas pela LOPP, at6 certo ponto tentaram (e 

conseguiram) fugir um pouco a simples reprodu9ao da estrutura de poder institucional 

proposta pela reforma partidaria e IiOPP em 1979. Mas, o DR e a CE, exerceram um 

certo delimitamento nas estruturas ie poder e uma certa configura9乞o do que seriam 

(no PT) os dirigentes em nIvel estacua1. Por exemplo, Olivio Dutra, mesmo nao tendo 

a maioria (de companheiros) entre os militantes que fundaram o PT, conseguiu, na 

medida que era preciso a forma9知  da CE, ser escolhido Presidente do PTIRS. Se a 

forma de constitui9乞o da CE, ou s, esta instancia nem fosse criada no inicio do PT 

(ou at6 a forma presidencialista de governo dos partidos) quem sabe o PT nao teria se 

organizado diferentemente? 



PARTE 3- O DIRETÓRIO REGIONAL E A COMISSÃO 

EXECUTIVA ESTADUAL. 



72 

No PT e PMDB, as duas instncias respons自veis pelas principais decis6es 

em nvel regional sao o DR (Diret6rio Regional) e a CE (Comissao Executiva). Nesse 

ponto, os dois partidos assemelham-se, pois reproduzem a hierarquia estabelecida pela Lei 

Orgnica dos Partidos Politicos'. N5o quer dizer que a distribui頭o de poder real seja 

equivalente a estrutura estatut自ria do partido, h自  militantes que no estao nessas instncias 

mas detem tanto ou mais poder real que os membros pertencentes. E o caso de vrios 

membros do PMDB, como Jos6 Foga9a, Ibsen Pinheiro e Iraj自  Rodrigues, que estao neste 

partido desde a sua (re)funda9ao em 1979 e nunca pertenceram a CE. Isso tamb6m6 

possIvel porque o PMDB ja surgiu pronto e muitos dos seus militantes j自  tinham ocupado 

postos de dire9ao na6 poca do MDB. No PT, temos um exemplo que 6 o de Tarso Genro, 

atual Prefeito de Porto Alegre, que nao pertence a CE nem ao DR desde 1990 

Todavia, sao os membros do Diret6rio Regional e da Comissao Executiva 

que em u ltimo caso ratificam ou n5o as decis6es em nivel regional, mesmo as tomadas em 

outros niveis do partido: sejam os oficiais ou os extra-oficiais. At6 pela hierarquia 

estabelecida pela LOPP, os partidos nao podem fugir da maior compet6ncia decis6ria 

dessas instncias em nivel estadual2 

Consta tamb6m dos estatutos a obrigatoriedade de escolha dos membros 

das instncias de dois em dois anos, o que nao quer dizer que todos os membros tenham 

que ser trocados.E tamb6m dado o direito de qualquer militante poder concorrer ao DR e 

lrg A LOPP prevrg os responsve綴慧競篇 dimenses:。  nacional, estestadual so: em primeir；留 e municipal ou zonal. Sendo que osem a conveno estadual e depois o 

費農篇gional; e ocom a libera農農器麗.0,na農蕊嵩器器tadual.partidria de hoje em dia 



a CE, desde que atendendo s exigencias normais: em dia com as finan9as do partido, 

filia9ao at6 uma certa data. 

Por isso, verificar como e3sas duas instncias desenvolveram-se desde 

1980 em quest6es de renova9ao e perman6ncia, pode revelar alguns indicios do perfil dos 

membros responsaveis pelas decis6es nos partidos e do pr6prio partido. Para tanto, sero 

utilizados as categorias de W. Schonfeld, ja explicados na 、  parte introdutria desta 

disserta9o. Mas, para uma viso mais abrangente dos processos de trocas, no capitulo 4 

serao analisados os contextos politicos e os padr6es desenvolvidos pelos partidos no 

momento de escolha dos dirigentes estaduais. 



CAPiTULO 3- A ESTABILIDADE DOS DIRIGENTES 
PARTIDARIOS. 

Em primeiro lugar,6 preciso destacar a diferen9a existente na 

composi9ao (do inicio e de agora) das duas inst合ncias partidnas (DR e CE) do PT e do 

PMDB, bem como o espa9o de tempo entre as trocas verificadas de 1980-1995. 0 perfil 

politico dos membros peemedebistas apresenta uma significativa diferen9a em rela9o 

aos, do PT, principalmente em rela9ao ao tempo e biografia na vida politica partidria 

estadual e nacional. O PMDB j言  nasceu pronto, as instancias em nvel estadual deste 

partido desde 1980 possuem urn contingente de mandatrios e cargos de confian9a3 

superior em relaao as, do PT. Os resultados arrolados na categoria, renovaao da elite 

(Tal3elas 1 e 2), traduzem, em parte, esta diferen9a, principalmente porque os partidos 

mar iveram essas caractersticas no desenvolvimento organizacional nesses 15 anos de 

恒o dos partidos. O PMDB, al6m da elite, detinha e det6m tamb6m um nmero 

supIrior de militantes experimentados nas tarefas de organiza ao partid自ria (por causa 

B e de outros partidos mais antigos: como por exemplo o PTB e o MTR). O 

:t6rio Regional e a Comissao Executiva do PMDB sきo, praticamente, uma solu9o 

ontinuidade do MDB em todos os aspectos positivos (experiencia) como dos 

tivos (elitiza9ao, continusmo). J自  o Partido dos Trabalhadores, ao contr自rio, 

dur 

d 

Dir 

de 

neg 

3 	
Mandatrio e cargos de confiana descriminados na categoria de elite, cuja caracteriza o 

encontra-se na parte introautona. 
~ 
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come9a em 1979/1980 praticamente da estaca zero. Os dirigentes petistas do inicio dos 

anos 80 sao novatos em mat6ria de organiza9ao partidaria, e a experi6ncia real vem com a 

d6cada de 80, ou seja, no pr6prio PT 

Do tempo verificado entre as trocas, nos 15 anos, o PMIDB trocou 8 vezes 

o DR e a CE, enquanto o PT trocou tamb6m 8 vezes a sua CE e 7 vezes o DR, o que, 

aproximadamente, da uma troca a cada 2 anos: periodo exiguo para a forma9豆o e 

consolida9ao de novas lideran9as, apesar de que estes resultados nao s言o tao excepcionais 

4 
assim 

TABELA 1 - Modifica9ao dos membros do DR do PT e PMDB do RS - 1981/1 995  
Partidos 

Anos 	 RENOVACAO 	 CRESCIMENTO 	 SUBSTITUIAO 
no postos 

PMDB 
1981 (59) 

SIMPLES 

3%(2) 

ELITE 

3%(2) 

POSTOS QNT. REN.中  SIMPLES 

3%(2) 

ELITE 

3%(2) 
1982 (59) 24% (14) 22% (13) 25% (15) 24% (14) 
1983 (93) 56% (52) 45% (42) 58% (34) 65% 26% (24) 15% (14) 
1986 (93) 39% (36) 35% (33) 42% (39) 39% (36) 
1988 (93) 43% (40) 27% (25) 47% (44) 31% (29) 
1990 (93) 45% (42) 39% (36) 51% (47) 44% (41) 
1993 (93) 39% (36) 33% (31) 49% (46) 44% (41) 

1995 (93) 29% (27) 22% (20) 35% (33') 29% (27) 

MEDIA 

PT 

35% 28% 35% 29% 

1984 (59) 71% (42) 69% (41) 71% (42) 69% (41) 
1986 (59) 66% (39) 64% (38) 66% (39) 64% (38) 
1987 (59) 51% (30) 51% (30) 54% (32) 54% (32) 

1990 (59) 59% (35) 59% (35) 66% (39) 66% (39) 

1992 (126) 67% (85) 67% (84) 113% (67) 78% 21% (27) 21% (26) 
1993 (126) 47% (59) 46% (58) 53％値7) 52% (66) 
1995 (174) 48% (83) 46% (80) 38% (48) 58% 33% (58) 32% (55) 

MEDIA 
	

58% 
	

57% 
	

52% 
	

51% 

申  O quanto da renova9o de deve ao crescimento dos postos 

Fonte: TRE-RS, PMDB-RS, PT-RS. 

4 Nos partidos franceses analisados por W. Schonleld (1980), em 10 anos (de 1967 a 1977) houve 
uma troca m6dia tambdm de 2 em 2 anos. 

田  口  目  目  町  
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TABELA 2 - Modifica9ao dos membros da CE do PT e PMDB do RS - 1981/1 995. 
partidos 

anos 
n postos 

RENOVACAO CRESCIMENTO SUBSTITUICAO 

PMDB 
1981 (16) 
1982 (16) 
1983 (16) 
1986 (14) 
1988 (16) 
1990 (14) 
1993 (12) 
1995 (16) 
MEDIA 

PT 
1981 (16) 
1984 (16) 
1986 (16) 
1987 (16) 
1990 (16) 
1992 (16) 
1993 (21) 
1995 (24) 
MEDIA 

SIMPLES 

38% (6) 
69% (11) 
71% (10) 
56% (9) 
50% (7) 
58% (7) 
44% (7) 

48% 

38%(( 38% (6) 
38%(( 38% (6) 
44%(' 44% (7) 
31% （」  31%(5) 
50%(1 50% (8) 
31% （」  31% (5) 
48% (10) 48%(1 
33% （】  33% (8) 

39% 

ELITE 

19%(3) 
50% (8) 
57% (8)) 
44% (7) 
43% (6) 
33% (4) 
19% (3) 

33% 

38% (6) 
38% (6) 
44% (7) 
31% (5) 
50% (8) 
31% (5) 
48%(l0) 
33%(8) 

39% 

POSTOS 

一13%(2) 
14% (2) 
-13% (2) 
-14% (2) 
33% (4) 

45% (5) 

31%(5) 
14%(3) 

QNT. REN. 

0% 
22% 
0% 
0% 

67% 

83% 

50% 
38% 

SIMPLES 

38%(6) 
39% (1 1) 
79% (11) 
44% (7) 
50%(7) 
67% (8) 
31%(5) 

47% 

6%(1) 
44% (7) 
44% (7) 
31% (5) 
50% (8) 
44% (7) 
29% (6) 

46% (11) 
37% 

ELITE 

19% (3) 
50% (8) 
64% (9) 
31% (5) 
43% (6) 
42% (5) 
13% (2) 

33% 

6%(1) 
44% (7) 
44% (7) 
31%(5) 
50% (8) 
44% (7) 
29% (6) 
46% (1 1) 

37% 

Fonte: TRE-RS, PMDB-RS, PT-RS. 

TABELA 3 - Perman6ncia no DR e CE do PT e PMDB do RS - 1980/1993 

DR PMDB DR PT CEPMDB CE PT 

ANOS % ANOS % ANOS % ANOS % 

1980 97% (57) 1980 100% (16) 1980 63% (10) 
1981 73% (43) 1981 29% (17) 1981 63% (10) 1981 56% (9) 
1982 59% (35) 1984 34% (20) 1982 25% (4) 1984 56% ((9) 
1983 58% (54) 1986 46% (27) 1983 19% (3) 1986 69% (11) 
1986 52% (48) 1987 32% (19) 1986 50% (7) 1987 44% (7) 
1988 49% (46) 1990 47% (28) 1988 38% (6) 1990 44% (7) 
1990 49% (46) 1992 44% (56) 1990 29% (4) 1992 63% (10) 
1993 63% (59) 1993 52% (66) 1993 58%(7) 1993 48% (10) 

MEDIA 63% 41% 48% 55% 

Fonte: TRE-RS, PMDB-RS, PT-RS. 
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I - Renova9ao. 

a) Comparativamente, o PT det6m apenas no resultado da renova9ao 

simples da CE um percentual mddio inferior aos apresentados pelo PMDB. Nas outras 

tr6s m6dias (renova9ao da elite da CE e nas duas renova96es do DR) o PT possui 

resultados maiores que os do PMDB. O mais expressivo 6 o que trata da renova9ao da 

elite do DR, em qual o PT supera em quase 30% o PMDB (57% contra 28%). As m6dias 

maiores que o PT t6m em rela9do ao PMDB, nao autoriza, por enquanto, afirmar que o 

PT seja mais democrtico que o PMDB. Nao s6 porque este tenha uma m6dia melhor na 

renova9do simples da CE, mas porque para um partido ser democrtico, outros fatores 

estao em jogo alem das medias de renova9ao. Mas, os dados acima, revelam outros 

aspectos importantes, tanto do ponto de vista da compara戸o entre os partidos, como do 

ponto de vista isolado de cada um. 

Em rela9ao ao PMDB, pode-se notar que existe uma sensivel discrepncia 

entre os percentuais de renova9ao simples e da elite no DR e na CE (respectivamente 7% 

e 19% em m6dia). Isso levando-se em conta que no clculo da elite nao entraram os 

Prefeitos, Vereadores, dirigentes da 6 poca do MDB, cargos de confian9a de escal6es 

inferiores. A diferen9a 6 representada realmente pela elite da arena politica institucional 

(Deputados, Secretrios de Estado, etc); diferen9a quase nula no PT, pois a quebra s6 

ocorreu em 1% na renova9百o do DR: fator que pode revelar uma importante assimetria 

entre os dois partidos no que diz respeito a rela9ao desses com o Estado. Os Gr自ficos I e 2 

mostram, pela rea sombreada, o peso da elite na renova9ao do PMDB. 
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Gr'fico 1. RenovaCao do OR do PMDB 
do RS  

Grfico 2. RenovaC'o da CE do PMDB 
do RS 
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Segundo as informa96es contidas nos grficos acima, parece ser possivel 

ja se ver a influ6ncia importante que o Estado exerce em partidos como o PMDB, 

sobretudo nos momentos de escolha dos dirigentes das instancias superiores. O maior 

n自mero de membros identificados como elite na CE indica que 6 relevante o atributo de se 

ter um mandato ou cargo de confian9a de 10 escalo estadual. Isto pode ser o indicio de 

que o "capital politico" necessrio para a entrada na dire9ao regional do PMDB seja 

basicamente o formado pelos votos e mandatos. No momento do preenchimento do DR, 

mesmo sendo de 12% a diferen9a entre a m6dia da discrepncia entre os dados da 

renova9ao simples e da elite no DR e CE, este processo n乞o parece ser t5o fundamental 

quanto no caso da CE peemedebista. 

Se compararmos os graus de compet6ncia decis6ria entre o DR e a CE, os 

percentuais de renova9ao destas e a diferen9a entre a renovaao simples e da elite nas 

instncias em si, parece que a sele9ao mais criteriosa para o preenchimento das vagas sera 

a do DR e n豆o no da CE, ou seja, os crit6rios sao diferentes na medida que os i ndices 

indicam uma maior possibilidade de novos membros entrarem na CE do que no DR. E 
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'isso, porque, na nossa opinio, para um partido que possui centenas de Prefeitos. dezenas 

de Deputados Federais e Estaduais, milhares de Vereadores, e mais um n丘mero 

expressivo de cargos de confian9a nos legislativos e executivos municipais e estadual, a 

barreira natural se encontra no DR, que dos dois 6 o mais amplo e representativo da 

diversidade estadual, por isso, a principio estaria mais exposto a toda e qualquer corrente 

ou individuo existente dentro do partido. Nesse sentido, o i ndice de renova9ao 6 menor 

nesta instancia que na CE. Ao mesmo tempo em que, o montante da elite que ascende a 

esta 6 maior que ao DR, pois, no momento em que, rompido o filtro do DR,6 mais natural 

para um militante de elite pertencer 自  CE, visto que os seus membros so, ou foram na 

maioria da vezes, escolhidos pelo pr6prio DR 

No PT, os dados contidos nas Tabelas 1 e 2, apontam para uma analise 

diferente da do PMDB. A CE, agora, por ter uma m6dia de renova恒o menor que a do 

DR, d自  sinais de ser, dentre os dois, aquela instncia na qua! os crit6rios de pertencimento 

so mais rigorosos. Como a diferen9a entre a renova9do simples e da elite 6 insignificante, 

o verdadeiro peneirador dos militantes que v言o ocupar a CE 6 dada pela exist己ncia e 

articula9ao das tend6ncias, ja que ao DR., oficialmente desde 1992, existem crit6rios de 

ocupa9ao que nえo sao diretamente dominados pela l6gica das tend6ncias: como os 

membros do DR escolhidos entre as setoriais, as regionais, frum de Prefeitos, 

Vereadores, etc. Em rela9ao え  CE sim, o nico crit6rio 6 a proporcionalidade entre as 

chapas que disputam o encontro regional - chapas como resultado das tend6ncias. 

b) Na perspectiva de compara95o dos dois partidos 6 pertinente analisar as 

tend己ncias indicadas pelas curvas de renova 乞o existentes nos Grficos 1 e 2, que tratam 

do PMDB, e Grficos 3 e 4 que tratam do PT. 
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Gr自fico 3. Renova9』o simples do DR 
	

Gr自fico 4. Renova9ao simples da CE 
do PT do RS 
	

do PT do RS 

Os Grficos acima evidenciam as diferen9as importantes entre o PMDB e 

o PT. Diferen9as que ja apontam para a caracteriza9ao de tipos diferentes no tratamento 

destas quest6es e que vao tamb6m direcionar o enquadramento nos tipos de 

oligarquiza9ao. No caso do PMIDB, ap6s o ano de 1983 em que se sucederam 3 

renova96es do DR e da CE, o partido apresentou um certo declinio nas curvas de 

renova9ao - seja a simples ou da elite. Apenas na CE o PMDB aumentou o i ndice de 

renova9ao entre 1983 e 1986, mas tamb6m nesta inst含ncia o declinio foi preponderante 

Isso pode revelar uma tend6ncia no sentido de um maior fechamento aos novos membros, 

como tamb6m s pr6ximas conven96es podem modificar o sentido da curva. O que nos 

parece relevante destacar 6 que no PMDB, diferentemente do que no PT, se existe um 

padr言o m6dio de renova9ao, ele esta em declinio. Fica at6 dificil de se estabelecer a m6dia 

dos percentuais de cada modificaao com a m6dia padrdo da curva de renovaao, visto 

que a maior parte da curva se d自  acima das m6dias de renova9ao do DR e da CE, vide os 

Gr自ficos 5,6,7 e 8. 
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No caso do PT, a m6dia dos percentuais das modifica96es se aproxima da 

m6dia da curva. Na realidade, no PT, parece que ao ser estabelecido um certo padrao de 

renova9ao, os resultados posteriores gravitam em tomo de seu percentual. Pode-se cizer 

que, apenas em rela9ao aos dados de 1995, na renova頭o do DR, o padr乞o de aumentoa 

mddia nao foi realizado. No resto da sequ6ncia dos i ndices,6 quase perfeita a alternncia 

entre um resultado acima e outro abaixo da m6dia, vide os Gr自ficos 9 e 10. Processo que 

pode indicar um padr乞o mais definido nas quest6es de renova9ao e estabilidade dos 

membros das instncias superiores. Fator muito favoravel para a caracteriza9ao de um 

partido democrtico. Mas, ainda 6 cedo para afirmar tal proposi9言o, porque, como foi 

salientado, sem uma contextualiza9ao melhor com o perfil daqueles indivduos e grupos 

que controlam e ascendem s instncias dos dois partidos, porque os processos de 

estabilidade nao dizem respeito apenas aos individuos mas tamb6m aos grupos politicos 

Al6m da necessidade de se conhecer as regras de escolha dos delegados s conven96es 

estaduais e preenchimento dos postos do DR e CE tanto do ponto de vista legal como 

politico. Senao, fica dificil se avaliar o nivel de democracia ou de oligarquiza9do de um 

partido 
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Gr自fico 5. RenovaCao simples do DR 
	

Gr自fico 6. Renova‘言o da elite do DR do 
do PMDB do RS versus a m'dia 	 PMDB do RS versus a m'dia 
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Gr自fico 7. RenovaCao simples da CE 
	

Gr'fico 8. Renova9ao da elite da CE o 
do PMDB do RS versus a m'dia 	 PMDB do RS versus a m'dia 
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Gr自fico 9. Renova9ao simples do DR 
do PT do RS versus a m'dia 

Gr自fico 10. Renova9ao simples da CE do 
PT do RS versus a m'dia 

83 

2- Permanencia. 

A estabilidade dos dirigentes dos dois partidos, segundo a Tabela 3, 

aproxima-se muito de 50%, em m6dia: o PMDB aparece com 63% quanto ao DR e 48% a 

CE; o PT aparece com 41% quanto ao DR e 55% a CE. Destes, o melhor 6 o do DR do 

PT que esta a 22% de diferen9a do i ndice do DR do PMIDB. Em rela9ao a compara95o 

entre as CE's, o PMDB 6 que leva a vantagem sobre o PT, de 48% contra 55%, ou seja, 

13%. No geral, os dados sao razo自veis em termos democrtico-formais, processos que os 

dados sobre a renova戸o j tinham apontado, mas precisam ser vistos com cautela porque 

isoladamente n言o definem a existencia ou nao de procedimentos oligrquicos: No m自ximo, 

o PMDB teria quase 2/3 de membros do DR mantendo em m6dia o seu posto, o que no 

revela ser um resultado muito negativo, visto que em rela o a CE o PMDB esta abaixo 

de 50% de i ndice de manuten9乞o. Os Gr自ficos 11, 12, 13 e 14, vao mostrar as tend己ncias 

de estabilidade nas inst含ncias pai-tidrias estudadas 
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A estabilidade dos dirigentes do PT e do PMDB parecem obedecer a um 

certo padr5o nos casos das CE's em maior propor9言o que nos dos DR's; o que nao deixa 

de, por um lado, favorecer o PMDB pois a sua m6dia de perman6ncia verificada na CE6 

inferior a m6dia da CE do PT, e por outro lado, favorecer o PT, pois a tend6ncia da curva 

do PT 6 de estabilidade, e a do PMDB 6 a de retomo a resultados maiores. Em rela9ao ao 

DR. o PT, apesar de a sua curva estar aumentando, tem uma m6dia inferior a m6dia de 

ANOS 
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perman6ncia do DR do PMIDB, que depois de ter passado uma d6cada praticamente com 

resultados menores que a mddia, a partir de 1993 parece voltar ai ndices anteriores 

A an自lise dos dados do DR e da CE do PMDB entre si, apresentam um 

comportamento tendencial diferente dos dados das mesmas instncias do PT comparadas 

entre si. Enquanto no PMDB as curvas de perman己ncia das duas instancias parecem 

apontar para um crescimento futuro, processo a ser comprovado ou nao nas conven96es 

vindouras, no PT, o comportamento tendencial das curvas indicam um cruzamento no ano 

de 1990, pois a da CE vem descendo e a do DR vem subindo. O cruzamento tamb6m em 

1993, s6 que em sentido contrario, nao autoriza ainda a se afirmar o estancamento ou 

reversdo da tend己ncia, na medida em que, se comparados com resultados passados, os 

percentuais de 1993 nao ultrapassam os limites sequenciais 

3- Substitui9ao 

Os percentuais existentes nos itens de substitui9do n百o sao muito 

diferentes dos verificados nos de renova9百o. Em rela9ao ao PMDB, isso ocorre porque 

nesse partido ha um retomo expressivo de ex-dirigentes aos seus postos antigos. O que 

serve para igualar os resultados da renova5o e da substitui9豆o, na medida de que os 

acr6scimos de postos na CE e DR nao serve para aumentar este i ndice em relaao aquele 

que n言o capta tal diferen9a no seu clculo, e se capta, 6 em vantagem para a renova9ao 

No caso do PT, como os resultados da substitui9言o sempre apresenta-se um pouco 

inferiores aos da renova きo indica que o retomo nao seja de igual tamanho que o do 

PMDB, ficando assim os i ndices de substitui9乞o nas instncias do PT mais a merc6 dos 

acr6scimos de postos do que naquele partido 
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Esses dados, tanto os de renovaao como de perman6ncia, na nossa 

opinio, ainda nao permitem caracterizar melhor a exist6ncia ou nao de processos 

oligarquizantes, pois nem a renova9ao 6 tao pequena num partido ao ponto de em si 

apontar um forte processo de oligarquiza戸o, como a perman6ncia tamb6m nao 6 t5o 

grande ao ponto de revelar a mesma coisa. Nesse sentido, entendemos ser preciso uma 

contextualiza9ao com tr6s ordem de fatores, para podermos assim melhor respondermos 

as nossas hip6teses: a) o primeiro, diz respeito s conven96es estaduais e s regras de 

escolhas dos delegados, que elegerao os dirigentes, e dos crit6rios de preenchimento dos 

postos e das articula96es nos partidos para a tirada dos membros do DR e da CE; b) o 

segundo, procura caracterizar melhor o perfil dos dirigentes e dos grupos existentes nos 

partidos a partir do interla9amento do partido com o Estado, os movimentos sociais, as 

tend6ncias internas, bem como, com as lutas internas patrocinadas por esses grupos e 

lideran9as; c) o terceiro, uma vis言o mais geral do perfil social das lideran9as e membros 

dos partidos para vermos se h自  rela9ao entre s diferencia96es sociais e os escolhidos para 

as instancias superiores 



CAPITULO 4-OS ESTATUTOS E OS ENCONTROS 
ESTADUAIS. 

A intensidade do processo de renova恒o e manuten9ao dos partidos em 

geral, e do PT e PMDB em especifico, depende, em grande parte, do contexto legal e 

politico no momento em que ha a troca dos membros das instancias partidarias. Os 

indices apresentados no capitulo anterior sao moldados por dois processos partid自rios 

que precisam de uma anhlise mais apurada, sob pena de que, limitando-se aos dados 

"em si", se perca muito em conteudo. Um dos processos trata das regras estatut自rias 

relacionadas a s escolhas dos membros pertencentes ao DR e CE, ou seja, quais os 

filiados que podem, quando podem, quais as regras de preenchimento do DR e da CE, 

etc. O outro processo diz respeito 自  s circunstancias politicas ligadas aos processos de 

escolha, a correla9ao de for9as dos grupos, quais as pessoas ou grupos que escolhiam 

os membros, e assim por diante. 

Os fen6menos oligarquizantes n乞o so completamente revelados 

apenas pelas mddias de renova9ao ou manuten9ao nas instancias partid自rias, apesar de 

j自  dizerem alguma coisa em rela9乞o a esta questao. Ha tamb6m os fatores objetivos e 

subjetivos de ordem legal e politica que s乞o os que d乞o conte自do aos percentuais 

apurados no capitulo anterior. E importante, n乞o s6 o que foi feito pelos partidos, mas 

a maneira como foi feito, porque os partidos podem apresentar i ndices altos de 



88 

renova9ao, e os do PT e PMDB s乞o razoveis, mas podem possuir uma essencia 

democrtica ou olig自rquica a partir de como e porque formam as suas m6dias e 

percentuais de troca dos dirigentes. Ainda faltaria saber, para um conhecimento mais 

apurado, acerca de quem ocupou os postos de lideran9a, mas isso ficar自  para o 

pr6ximo capitulo. Por enquanto, uma analise dos estatutos para verificar as regras de 

mudan9a das instancias partidarias em questao - o DR e a CE -, juntamente com as 

circunstancias politicas internas nos momentos de troca dos dirigentes, podem nos 

trazer algumas informa96es acerca dos tipos de partidos com os quais estamos 

lidando, e as caracteristicas de seus processos de oligarquiza9ao,d claro, se 

existentes. 

Assim, pode-se articular os aspectos legais com os politicos no 

momento de defini9ao dos membros das instancias, pois nesse processo de escolha 

dos DR's e CE's misturam-se as dimens6es de distribui9ao de poder dentro do 

partido (quem ou quais os grupos que mandam, pelo menos na estrutura oficial) com 

o processo de tomada de decisao (quem e quais os grupos que devem pertencer 良  s 

instancias decis6rias dos partidos) 

Este capitulo ser自  dividido em duas partes. Na primeira parte sao 

analisados os Estatutos e Regimentos Internos dos partidos, desde os primeiros do 

incio da d6cada de 80 a s trocas e reformula96es ocorridas ao longo dos anos 

Importa ver se houve mudan9as legais de peso que pudessem influenciar nos sentidos 

das curvas de renova9ao ou manuten9えo, bem como ver quem oficialmente det6m o 

poder dentro dos partidos para as escolhas dos dirigentes. Na segunda parte ser自  feito 



89 

um levantamento hist6rico e politico dos momentos de troca das dire96es, isto 6 , dos 

Encontros e Conven96es Regionais. A dimensao politica das brigas e disputas internas 

nos periodos de renova9ao dos 6 rgaos de dire頭o d muito importante para quest6es 

de oligarquiza9ao. Esses processos podem revelar a verdadeira forma de escolha dos 

dirigentes, ou como os Estatutos s乞o postos em pratica. Na verdade,d a prtica em 

cena, o que efetivamente foi feito pelos partidos nas horas oficiais de renova9o 

1- Os estatutos e as conven96es e encontros estaduais. 

Como foi dito anteriormente, os Estatutos de funda恒o dos dois 

partidos reproduziram, em linhas gerais, o ordenamento da reforma partidaria de 1979 

(no que compete aos procedimentos de cria9豆o e legaliza9ao) e a LOPP - em maior 

parte a mesma de 1971 - (no que toca aos aspectos de organiza9ao e estrutura9o 

internas das instancias). Desta dimensao d importante destacar: a) os procedimentos 

de constitui9ao das Conven96es Regionais que possuem a atribui9えo de escolha dos 

DR's, as condi96es de possibilidade de participa9乞o para os filiados; b) os 

procedimentos de escolha das CE's estaduais, o que 6 preciso para que um filiado 

possa ser membro da CE; c) os aspectos que regulam a renova9乞o ou permanencia 

destes dois 6 rg豆os dos filiados dos partidos, como por exemplo, os membros natos, 

os membros por categorias, etc 

1.1 - Conven9ao estadual. 

Tanto no PMDB como no PT 6 o Titulo II dos estatutos de funda9o 

que trata dos 6 rg乞os dos partidos; e em rela9乞oa s organiza96es dos partidos, no 
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PMDB sao os Titulos III (nacional), IV (regional) e V (municipal e distrital)5 que 

abordam a forma como ela se da, e no PT, invertidamente, s豆o os Titulos III 

(municipal), IV (regional) e V (nacional)6 . Com  exce9ao aos n丘cleos de base no PT, 

o resto 6 uma c6pia fiel da estrutura proposta pela LOPP para os partidos brasileiros 

em rela恒o aos6 rgaos do partido: de delibera恒o (as Conven96es), de dire9ao e a頭o 

(os Diret6rios e as Comiss6es Executivas), de coopera9乞o e de a9ao parlamentar 

No Titulo IV de ambos os partidos, em que d tratado do nivel regional, 

estao estabelecidos os requisitos para a participa車o nas Conven96es Regionais que 

escolherao os membros do DR. No caso do PT 

"Art. 47. Constituem a Conven9ao Regional 
I. os membros do Diret6rio Regional; 
II. os delegados eleitos pelas Conven96es municipais ou designados nos 
termos da lei; e 
III. os representantes do Partido na Assembl6ia Legislativa e no Senado e 
na Camara dos Deputados, que tenham domicilio eleitoral no Estado ou 
Territ6rio." 

No PMDB: 

"Art. 69 - Constituem a Conven9をo Regional 
a) os membros do Diret6rio Regional; 
b) os representantes do Partido no Senado Federal, na Camara dos 
Deputados e na Assemblia Legislativa; 
c) os delegados dos Diret6rios Municipais." 

Em rela9ao え  s reda96es dos artigos que regulamentavam a constitui9o 

das Conven96es Regionais nos Estatutos de funda9ao dos partidos, nao ha grandes 

diferen9as acerca de quem deveria compor as conven96es, apesar de existirem 

Estatuto do Partido do Movimento Democrtico Brasileiro. In: Cole9きo Alberto Pasqualini, 
Volume XXVI, Diretrio Nacional, Brasilia, 1983. 
6 Programa, Manifesto, Estatuto e discurso de LULA da conven9ao de 1981 do PT. 
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efetivamente alguns procedimentos especiais no caso do PT, pois para este partido, a 

Conven9ao Regional era apenas uma etapa para conseguir-se a legalidade. O 

verdadeiro processo politico, neste partido, dava-se na Pr6-Conven9ao7 . Esta, tinha a 

sua regulamenta9o no Regimento Interno e no no Estatuto, justamente por se 

contrapor a LOPP quanto a tirada de delegados 

"Art. 29 - Constituem os Encontros do Partido, com direito a voz e voto 
c) No a mbito estadual os membros da Executiva Regional e os 

delegados eleitos proporcionalmente nos encontros municipais. Os 
n自cleos por categoria e de local de trabalho devem eleger delegados, com 
direito a voz e voto, aos Encontros Regionais, na propor9言o definida 
pelos Diret6rios Regionais em condi96es de igualdade com o crit6rio de 
proporcionalidade dos demais delegados eleitos pelos Diretorios 
Distritais, Municipais e Zonais, desde que a plen自ria geral dos nucleos 
daquela categoria conte com a participa9ao de pelo menos 10% dos 
filiados naqueles nucleos, e que nao 	poderao 	votar nos Encontros 
Municipais ou Distritais onde estao filiados pelos crit6rios eleitorais. . 

No Regimento Interno do PT, existem algumas diferen9as em rela9o 

aos crit6rios contidos no seu Estatuto em rela9ao a Conven9ao oficial, crit6rios iguais 

aos do PMZDB. Em primeiro lugar, os membros do DR no PT nao sao delegados 

natos a Conven9ao Estadual (Encontro), apenas os membros da CE8 . Em segundo 

lugar os delegados dos nucleos representam efetivamente uma amplia恒o das 

possibilidades de que os militantes mais de base fa9am parte do Encontro Regional; 

al6m de que, para os delegados dos municipios, vale os crit6rios de quantidade em 

"Convm ressaltar que os estatutos oficiais sまo identicos para todos os partidos e obedecem a Lei 
Organica de criaao dos mesmos. Mas, na prtica, o PT ultrapassa as formalidades do Estatuto 
(mesmo preenchendo seus requisitos) quando este atrapalha sua dinamica. Por exemplo, no caso de, 
por for9a de lei, um partido ter de fazer conven96es com um delegado para cada municipio. Criando 
a chamada pr6-conven9ao descentralizada, o PT abriu as portas para a participa9ao de muitos 
delegados. Assim sendo, as conven96es oficiais acabam, na pr言tica, referendando decis6es 
anteriormente nostas a s mesas das nrd-convenc6es mais amtlas." (Gadotti e Pereira. 1989.p . 73) 

No paragrato unico cio Art. 29, do Regimento Interno, consta que os membros do UK tem apenas 
direito a voz. 
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cima do numero de filiados totais, e n乞o em rela9ao a vota9ao na legenda para a 

Camara Federal9 . Entretanto, os direitos estatut自rios dos militantes nos partidos nao 

so garantias efetivas de participa9ao. A possibilidade de que qualquer filiado do PT 

e do PMDB, tanto em 1980 como hoje, possa participar e pertencer aos 6 rgaos 

superiores de seus partidos, sobretudo os de nlvel regional (concretamente mais 

distantes das bases em nivel municipal) nao 6 um processo tao natural assim, como 

podem fazer entender os estatutos e regimentos. Infelizmente, nao existem estudos 

acerca do perfil dos delegados a s Conven96es Estaduais do PT e do PMIDB, embora, 

possa-se afirmar que a maioria sejam de militantes de expressao ao nivel municipal 

expressao no sentido de serem os dirigentes dos Diret6rios Municipais, Zonais, de 

serem os mandatrios locais (como Prefeitos e Vereadores), mais no caso do PMDB, 

e de militantes das tendencias, de preferencia seus dirigentes, no caso do PT. Tem-se 

em rela9乞o a essa quest乞o os dados dos encontros ocorridos em 1995, cujas 

informa96es serえo trabalhadas posteriormente (capitulo 11) 

Quanto as outras exig6ncias para a participa9ao na Conven9ao ou 

Encontro Estadual, os dois partidos estabeleciam a obrigatoriedade de filia車o de no 

minimo 30 dias antes das Conven96es Municipais, al6m tamb6m, da contribui9o 

financeira atualizada'0 

Em mat6ria dos crit6rios de escolha dos delegados え  Conven9o 

Estadual ou ao preenchimento do DR e da CE o PMDB nao houve nenhuma 

consideravel modifica戸o. Dos itens modificados ha um que trata do prazo de filia9o 

9 Critrio exigido pela LOPP. 
'O No PT Art. 29 do Regimento Interno, e no PMDB, Art. 22 do Estatuto. 
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minimo obrigat6rio para os militantes poderem votar e serem votados nas elei96es dos 

6rgaos partidarios: passou-se para 6 meses o prazo minimo de filia9ao antecipada 

para quem vai votar nas Conven96es e Encontros do partido, segundo o Art. 8, 

paragrafo 自  nico" do Estatuto aprovado em 1993 (e no de 1991 tamb6m). Para ser 

delegado a obrigatoriedade de filia9ao passou a ser de pelo menos 1 ano (Art. 24) 

Sem duvida, estas sao medidas limitadoras da participa9えo dos filiados mais novos, o 

que pode significar tanto uma preocupa9ao com manipula96es de filia96es em e poca 

de conven96es como, tamb 6m, uma tentativa de aumentar a identifica9ao dos 

dirigentes e delegados com o perfil do partido, provavelmente ja mais solidificados 

nos filiados mais antigos, ou pode representar, por outro lado, uma barreira para os 

mais novos. Na pesquisa realizada na Conven9ao Estadual do PMDB em maio de 

1995, pode-se constatar que efetivamente os delegado do PMIDB possuem um tempo 

de filia9ao superior aos do PT; o caso de menor tempo foi de 1 ano entre os 

peemedebistas 

O PT passou por modifica96es desde as regras contidas no seu 

primeiro Estatuto. O grande divisor ded guas foi o 10 Congresso de 199112 , quando 

desde a escolha dos seus delegados houve modifica96es consideraveis 

“ー  possui particular importancia a altera9乞o dos mecanismos de debate e 
de escolha dos delegados aos nossos encontros. Acreditamos que deve ser 
incorporada permanentemente ao regimento partidario aquilo que for 
hi1cdn nnitivn n pxnprinc'.i d lo Cnnressc'i - nara o aual se nroI6s a 鱗驚響鷲驚難難蕪  

elei9ao de delegados setoriais, municipais e estaduais, com direito a 
apresenta9ao de candidaturas avulsas." 

" Aldm disso ele precisa estar quite com a contribui9ao financeira do partido. O prazo s6 d relevado 
para os casos de convocaao por Comisso Provis6ria, quando o prazo6 de 30 dias (Art. 8, Pargrafo 
Unico). 
12 Conforme a entrevista com Natalicio Correa, Secretdrio de Organiza9ao de 1993-1995. 
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Realmente, ap6s o 10 Congresso do PT em 1991 o PT tem utilizado 

um procedimento mais complexo para a tirada de delegados para os seus encontros 

Para os Encontros Estaduais, al6m dos delegados municipais, participam os delegados 

oriundos dos n丘cleos de base, das Zonais, das Setoriais, e das Macro-Regionais 

"Participam do Encontro Estadual delegados eleitos nos Encontros 
Setoriais, nos Encontros Municipais, e nos Encontros de Macro-Regi6es 
(ou Conselhos Deliberativos), onde couber. Os delegados poderao ser 
eleitos atravds de chapas e candidaturas avulsas". (Resolu96es do 10 

Congresso, 1991) 

Na verdade, os crit6rios para a escolha dos delegados え  Conven9乞o (ou 

encontro) Regional n五o influenciam diretamente os i ndices de renova9乞o ou 

manuten9ao. As modifica96es que ocorreram de 1980 para ca nas regras dos partidos 

podem realmente exercer um condicionamento mais forte quando conjugadas com 

outros processos, tais como, por exemplo, o aumento do numero dos postos 

Por6m, isso nao invalida as informa96es importantes acerca do carater 

dos partidos que os crit6rios para a tirada de delegados possuem: como a exist6ncia 

de uma maior ou menor pluralidade interna. Situa9ao bem clara no caso do PT que 

tem de englobar todos os setores do partido dentro de uma estrutura legal e 

procedural de organiza9ao, nem que seja sob o domnio da institucionaliza9ao de 

representa9ao, como nos casos dos delegados por setoriais, ncleos. Essas medidas 

podem muito bem terem sido materializadas a partir da impossibilidade, ou n豆o, de 

representa9えo desses setores nos encontros dentro das regras antigas, ou de regras 

que n乞o discriminem nenhum privil6gio de representa9きo. Outra caracteristica 
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marcante, 6 a adequa9ao do PMDB a s regras estabelecidas pela LOPP, mostrando 

que a real dimensao politica do PMDB nao contrasta muito com a dimenso 

institucional da LOPP e dos seus estatutos. 

1.2 - Elei9ao e composi9ao do DR e da CE 

Em rela9ao a pr6pria Conven9ao, ou Encontro Estadual, as diferen9as 

continuam entre o PT e o PMIDB. A come9ar, pela nao possibilidade de voto 

cumulativo nos encontros regionais do PT(Art. 31 do Regimento Interno). No 

PMDB, pode-se votar mais de uma vez se um membro daquele partido for: a) 

delegado eleito em uma Conven9ao Municipal; b) Deputado Estadual, Federal ou 

Senador; c) e ainda por cima, membro do Diret6rio Regional. Este procedimento, de 

uma certa maneira, oficializa um tipo de oligarquiza9乞o (elitista), pois da mais poder 

para aqueles que acumulam varios postos no partido e no Estado13 . Ja no PT, a no 

possibilidade de voto cumulativo nos Encontros (Prd-Conven96es), em tese, iguala o 

peso decis6rio de quem tem mandato (o de Senador e os de Deputado) com quem 

no tem; al6m da questao dos membros do DR nao terem possibilidade de tamb6m 

votarem duas vezes: o que diminui um processo de escolha em causa pr6pria na hora 

de vota9ao dos membros do DR. 

Em rela9乞o a escolha dos membros das CE's estaduais o processo nao 

divergia entre os partidos, pelo menos no que cabe aos aspectos estatut自rios. Em 

'3 A elei9ao proporcional para a Camara Federal participa diretamente dos processos de escolhas 
dos delegados convecionais estaduais na medida que o n血mero de delegados de cada DM para a 

Conven9ao Estadual depende do n丘mero de votos recebidos pelo partido (nas cidades) nesta elei9o 
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ambos, 6 compet6ncia dos DR's a nomea恒o dos dirigentes da CE's'4 .Mas, 

novamente no caso do PT, o que 6 vlido para a Conven9ao oficial pode nao ser para 

a Pr-Conven9ao ou Encontro Estadual. 

Neste partido, na verdade, desde o inicio havia um procedimento 

existente no Regimento Interno que estendia aos delegados do Encontro Estadual a 

competencia para a escolha do Presidente da CE, ou sej a, do partido em nivel 

regional'5 . Tamb6m se verificava no PT, uma diferen9a quanto a escolha da 

proporcionalidade das chapas quanto a CE, porque ela deveria obedecer a mesma 

existente quanto as chapas para o DR, por exemplo, uma chapa que atinge 30% do 

DR teria 30% da CE - com a exce9乞o do Presidente 

O procedimento proporcional no PMDB foge um pouco a esse critdrio, 

sobretudo pela inexist6ncia de grupos organizados (como no PT) e exist6ncia apenas 

de um circulo interno (c自pula) dominante. A escolha dos membros da CE acontecia 

numa reuniao do DR rec6m eleito, que ia apresentando e votando os nomes dos 

candidatos a CE. Por6m, 6 importante salientar, a similitude entre a composi9ao do 

perfil politico nas duas instancias do PT e do PMIDB, visto que elas nesses u ltimos 

anos, foram formadas a partir de processos politicos existentes nas Conven96es e 

Encontros Regionais dos partidos; o DR e a CE foram preenchidos, nas suas 

diferentes trocas, respeitando-se sempre a mesma pluralidade e hegemonia do 

momento, proporcionando, sobretudo, que as instancias tivessem perfis politicos 

semelhantes. 

14 No PT Art. 20, I, do Estatuto, e no PMDB, Art. 75, b), do Estatuto. 
'5 Art. 20 do Regimento Interno. 
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Um dos fatores mais importantes para a an自lise das curvas de 

renova車o dos primeiros anos dos partidos, principalmente da elite,d o que existe, 

especialmente no PMDB, acerca da impossibilidade de varios mandatarios e cargos de 

confian9a de ocuparem postos da CE: 

"Art. 19 - E vedado ao Presidente e Vice-Presidente da Republica, aos 
Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores, Secret自rios de 
Estado, do Distrito Federal e dos Territ6rios Federais, Prefeitos e Vice- 
Prefeitos, pertencerem a s Comiss6es Executivas dos Diret6rios." 

imposi9ao que reconhece a for9a desproporcional que t己m os mandat自rios em geral, 

principalmente em rela車o a distribui9言o de poder dentro dos partidos nas posi96es 

chaves de decisao. E, segundo os i ndices de renova車o da elite na CE do PMDB (que 

ate 6 menor na CE que no DR),a CE foram escolhidos militantes com o perfil de 

elite, apesar de nao terem sido contados os Prefeitos e Vereadores. Um partido 

quando e controlado pelos mandatarios nao adianta criar regras de exclusao ou 

inclusao que sempre haver自  um jeito desses dominarem, ver os Grficos I e 2 

No PT, a regra mais importante no que tange ao tipo de membro que 

pode ocupar a CE 6 a que aponta a impossibilidade de acmulo de postos titulares nas 

diferentes Comiss6es Executivas (Art. 27, do Regimento Geral) 

Um outro aspecto estatutario a moldar a composi9ao das instancias do 

PT e PMDB 6 o fornecido pelas membros que possuiam lugar nato no DR e CE 

Al6m dos lideres da Assembl6ia Legislativa que tinham assento garantido no DR, os 

partidos acabaram por criar outros postos restritos a determinados tipos, dependendo 
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dos interesses de representa9乞o para setores do partido. No PMDB, tanto para o DR 

como para a CE era garantido assento para representantes do Movimento Trabalhista 

(em numero de dois para o DR, e um para a CE)'6 e do movimento estudantil 

(tamb6m em numero de dois para o DR e um para a CE)'7 . Tamb6m neste partido 

procurava-se garantir preferencialmente representantes das diversas categorias 

profissionais e das se96es partidarias'8 . E, ainda assim havia uma parte do Estatuto 

que procurava regular o PMDB no sentido de este nao ser um partido s6 eleitoral, 

nesse sentido era proposto que 1/3 nos Diret6rios fosse reservado para nao 

parlamentares e integrantes dos movimentos sociais19 

Os Estatutos dos dois partidos irao sofrer ao longo dos u ltimos 15 

anos algumas modifica96es consider自veis para a interpreta9ao dos indices de 

renova9ao e manuten9ao. Como foi dito at6 aqui, os partidos gachos ao copiarem a 

LOPP estabeleceram uma srie de regras acerca dos procedimentos de escolha dos 

seus dirigentes, alguns dos quais at6 reconheciam o peso maior das elites, 

principalmente as oriundas do Estado (mandatrios, cargos de confian9a).、・  Nesse 

sentido, como provam os Estatutos do PMDB, por estar mais vinculado aos postos 

do Estado, por ja ter toda uma estrutura pronta, e por ser dos dois o que mais 

reproduziu a LOPP, este partido possuia alguns impedimentos para que membros do 

Estado nao controlassem os postos nas instancias do partido. E como podemos ver 

nos dados dos primeiros DR e CE, mesmo assim aparecem muitos mandatrios e 

cargos de confian9a, o que prova a inconsistencia dessas medidas para um partido 

16 Art. 33, para o DR. e Art. 48, para a CE. 
17 Idem. 
18 Art. 30, do Estatuto. 
19 Art.6. 



99 

essencialmente eleitoral e dominado por mandatarios. Ja o PT, procurou fugir das 

regras da LOPP, criando a sua pr6pria estrutura paralela de Pr6-Conven96es (mais 

disputadas) e N丘c!eos de base (que articulavam os membros mais na base do partido) 

O PT, ao contrrio, nao tinha tanto medo do peso dos mandatrios, 

pois nao os tinha, apesar de aparecer sempre isso nos discursos, o que mais o 

amedrontava, por certo, era a disputa entre as tend6ncias e os diversos atores que 

coabitavam o PT. E nesse sentido que este partido far as maiores mudan9as nos 

Estatutos, bem mais que no PMDB, que manteve em grande parte o mesmo 

ordenamento de 1980 para ca 

Das novidades apresentadas pelo PMIDB, figura a necessidade de que 

os filiados nao possam pertencer a mais de dois diret6rios em qualquer nivel (Art. 18, 

do Estatuto de 1993). 0 que, em geral nao afetaram muito a conforma恒o anterior 

Em rela9ao aos dados de renova9ao, a principal modifica9ao existente 

foi a de 1983 quando o DR passou de 45 membros titulares e 15 suplentes para 71 

titulares e 23 suplentes, ver Tabela 1. Nesse acr6scimo dos postos, o percentual 

afetado no i ndice de renova恒o chegou a 65%, o que nao deixa de representar um 

peso considervel para a m6dia de renova9乞o desses 15 anos em que poucas 

modifica96es houve. Para comprovar isso pode-se ver nos Gr自ficos 5 e 6 que foi no 

ano de 1983 onde ocorreu o pico da curva de renova9ao para o DR tanto em rela戸o 

a renova9ao simples como da elite 
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Depois de 1983, quando Simon deixa a presidencia, come9a tamb6m 

ser notado a vantagem para os ex-Presidentes da CE o lugar nato no DR: o que 

garante, hoje em dia, lugar certo no PMDB do RS para Pedro Simon, Cezar 

Schirmer, Andr6 Forster, Odacir Klein (que substituiu Simon quando este assumiu o 

Ministdrio de Sarney) e L6lio Souza (que substituiu Cezar Schirmer quando este foi 

para a Secretaria da Fazenda do Gov. Simon) 

A CE do PMIDB tamb6m passou de 9 membros titulares, constante no 

primeiro Estatuto, para 13 membros titulares no Estatuto de 1993, mas o numero final 

entre os titulares e os suplentes nao aumentou. Isto 6 importante porque, como ser自  

analisado mais adiante, os membros titulares estao mais vinculados ao circulo interno 

que controla o partido do que os membros suplentes (ver capltulo 5) 

、  

Quanto a composi9ao do DR do PT, no 10 Congresso ele passa a ser 

denominado Conselho Deliberativo Estadual e tem o seu numero estendido a mais de 

100 membros, principalmente porque necessita representar varios setores partidrios 

'' 	dirilzentes eleitos diretamente pelo Encontro Estadual, em nmero 
一ー， 	ー一一 , . 	,. 	, 	, I・，120 

nunca interior a う  Uu/o cio total de memDros ao しiユ i 
- dirigentes eleitos diretamente pelos Encontros Setoriais Estaduais, 
proporcional ao nmero de filiados de cada setor; 、， 	一  

ー  dirigentes eleitos diretamente pelos Encontrosノ  Uas Macro-Kegioes ( onae 

houver) e pelos Encontros Metropolitanos( ciaaaes com mais ae x 
IlaDitantes芳  ’ーー  

O PT da mostras da sua pluralidade interna, pluralidade a partir de 

segmentos com expressao e certo poder de decisao, quando consegue articular em 

20 Aqui nきo d a Comissまo Executiva, mas o Conselho Estadual. 

21 Parhgrafo 84 das Resolu96es do 1o Congresso de 1991. 

'' 
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setoriais os seguintes movimentos: sindical, agr自rio, mulheres, negros, ecologia, 

portadores de defici6ncia, saude, assuntos indigenas, educa9ao, juventude, transporte- 

moradia-associa96es de moradores e aposentados. religiosos, da crian9a e adolescente 

e da cultura22 

Por outro lado, agora em rela9ao aos dados de renova9ao, esse 

aumento dos postos do DR, diferentemente do verificado no PMDB, n乞o foi, do 

ponto de vista inercial, um i ndice muito grande de renova9ao apesar de ter sido maior, 

representando 78% do peso da renova恒o. Foi sim. superior a mddia, ver o Gr自fico 9, 

mas nao chegou nem a ser o maior percentual de renova9ao no DR do PT(71% em 

1984) 

No Encontro Estadual de 1995 do PT, o Conselho Deliberativo 

Estadual volta a se denominar DR, mas as mudan9as permanecem, com o aumento de 

alguns segmentos que alcan9am representa9ao oficial, tais como o frum de Prefeitos 

e de Vereadores. 

Entretanto, o setor que mais causou impacto ao conseguir 

representa9ao oficial nas instancias do PT foi o das mulheres que a partir do 10 

Congresso deve ser de 30% em qualquer instancia23 . Decisao polmica que pode ser 

vista como um ato burocrtico porque espera que com a regra possa existir dai 

democracia. E a espera da lei para que a democracia possa existir, visto que, pelos 

22 A . へr 」  ，、 	，  in. zコ, ao Kegulamento para os encontros de 1995. 
23 '' ・‘' iesse senuclo. na composi9ao dos Conselhos deliberativos e das Comissoes Dmgentes de 
nivel municipal, estadual e nacional do Partido, respeitando-se a proporcionalidade, ser garantida 
uma presen9a minima de 30% de mulheres, como um passo necessrio a constru9ao da democracia 
de g己nero no Pr' . Resolu96es do 10 Congresso do PT, par自grafo 63, 1991. 

U い ‘l じ  凹  
~~と 	 .．二~ 
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caminhos normais de relacionamento politico entre os militantes do partido, isso nao 

釦i possivel 

Esses dados ajudam a caracterizar melhor a diferen9a entre a m6dia de 

renova9ao e do DR e da CE do PT. Pode-se ver que depois de 1992 o DR6 

composto por filiados em que a sua escolha nao passa necessariamente pela luta entre 

as. tendencias, pois muitas Macro-Regionais (hoje denominadas de Micro- 

Regionais24 ), principalmente as do interior, n乞o possuem militantes de tend6ncias, ou 

se possuem n乞o no grau existente nas grandes cidades. As pr6prias Setoriais, como a 

de ecologia,6 formada por setores a parte, ou por "grupos" que podem ser 

denominados de cripto-tendencias. Assim, pode-se interpretar a m6dia de renova恒o 

superior do DR, porque este n5o passa pela escolha de todos os seus membros pelo 

crivo da luta das tend6ncias, fator que 6 o grande obstaculizador da renova9o 

partidaria. Ja a CE,6 rgao em que os membros s6 s豆o escolhidos no Encontro 

Estadual a partir da proporcionalidade das chapas ao DR, o peso das tend6ncias se 

mostra mais forte. Mas ainda 6 preciso as an自lises do pr6ximo capitulo para afirmar- 

se ou nえo com mais convic9ao essa tendncia25 no processo de renova9ao do PT 

Sobre a renova9乞o, ainda em rela9ao ao PT, ha mais um fator que 

demonstra as precau96es existentes nesse partido acerca do processo de 

oligarquiza9乞o. E o que diz o par自grafo 113 das Resolu96es do 1o Congresso 

"Um dirigente partidario nao podera ocupar o mesmo cargo no Conselho 
Deliberativo [hoje diret6rio] por mais de 2 mandatos consecutivos (caso 

24 Segundo Adeli Sell existem no PT do RS 11 Micro-Regionais que congregam os DM do Estado 
25 Com o perdo do trocadilho. 



ocupe a mesma fun9ao) ou por mais de 4 mandatos consecutivos (no 
importando a fun9ao ocupada)." 

Na verdade, o PT e o PMIDB, ao expiicitarem em seus estatutos 

medidas contra a oligarquiza9ao estao dando mostras das suas preocupa96es, e 

porque nao dizer, de fen6menos ja ocorrentes acerca de dirigentes que acabam 

excedendo a uma mddia normal de poder dentro das instancias do partido. Ambos 

partidos apresentam receios em rela9ao a s influ6ncia do Estado, pelo menos nos 

aspectos legais, embora a nao possibilidade de pertencimento das CE's dos 

mandatarios do Executivo seja uma determina恒o da legisla9ao partid自ria; o PT nunca 

demonstrou tal preocupa9ao. Ou, na verdade, sempre a teve, tanto que em sua 

estrat6gia mais geral nao estabelece a via eleitoral como a u nica e principal para a 

realiza9ao de seus objetivos 

2- Os processos politicos de escolha dos dirigentes 

O PT e o PMIDB desenvolveram procedimentos diferentes em rela9o 

ao preenchimento dos postos do DR e da CE, mesmo que do ponto de vista legal as 

regras n乞o sejam muito diferentes dum partido para o outro, como foi visto 

anteriormente. Pode-se dizer, com certeza, que cada partido privilegiou uma 

determinada maneira de escolha dos membros das dire96es partid自rias que, 

juntamente com outros fatores, corroboram a caracteriza9ao dos perfis elitista e 

burocrtico em rela9乞o aos processos de oligarquiza9ao. Se os i ndices de renova恒o 

por si s6 n乞o possibilitam uma visibilidade melhor acerca dos diferentes tipos de 

organiza9ao e oligarquiza9ao, os procedimentos politicos ligados え  s escolhas dos 

103 
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dirigentes do DR e da CE, ao contrrio, possuem tal atributo. Na escolha dos 

membros das instancias h自  um misto entre os processos de distribui9ao de poder (com 

quem fica) e de tomada de decisao (quem escolhe na prtica): com um peso maior 

para o primeiro processo, pois a escolha propriamente dita pertence a conven9ao ou 

encontro (dependendo do partido), mesmo que as chapas, na maioria das vezes, nao 

permitam uma oportunidade de escolha efetiva, ou que elas sejam formadas de cima 

para baixo. Por isso, a maneira como tem sido feito a escolha dos membros pelos 

partidos pode ajudar muito, apesar de que existem muitos fatores nos bastidores 

envolvendo as op96es entre este ou aquele militante que, na verdade, sao de dificil (ou 

impossivel) acesso; ou ate, irrelevantes do ponto de vista da Ciencia Politica: podendo 

interessar mais aos psic6logos, sex6logos, etc. Mas 6 possivel identificar, como 

dissemos acima, dois modelos de organiza9ao, mais ou menos completos, um para 

cada partido. Vejamos 

2.1 -PMDB. 

Em rela9ao ao PMDB, a regra para a escolha dos membros do DR tem 

sido feita pela dire9ao anterior, no caso, pelo circulo interno que controla o partido, 

tanto pelos de dentro da estrutura formal (os membros da CE, das Coordenadorias, 

mais alguns militantes destacados para alguma comissao de alto nivel) como pelos de 

fora dela (aqueles que nao precisam estar de corpo presente, mas que decidem mais 

que os outros). Os exemplos mais fortes nesse sentido aconteceram nas trocas 
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existentes de 1981 a 198326 - sendo que neste ano houve um certo burborinho dentro 

do partido ー, na conven9ao de 1988, ano em que a chapa do DR foi formada por uma 

comissao de alto nivel (constituida pela dire9ao) e submetida posteriormente ao 

plen自rio da conven9ao apenas para a ratifica9ao; e de 1990 para c自, quando o 

processo tem sido basicamente a forma9ao da chapa oficial a partir de uma discusso 

entre os pertencentes ao circulo interno com as instancias partidarias: como aconteceu 

em 1995, ano em que as recdm criadas coordenadorias regionais indicaram militantes 

para a chapa oficial. Todos esses processos sをo comprovadores da prtica elitista 

desenvolvida pelo PMDB, em que o procedimento real se da a partir de uma l6gica de 

distribui9ao do poder que segue o caminho de cima para baixo: a s bases do partido s6 

restam, na maioria das vezes, ratificar o que foi decidido pela dire恒o. Isso nえo nega a 

existencia de conflitos, disputas ou at6 insubordina96es. Pelo contrario, at6 existiram, 

s6 que o padrao hegem6nico foi dado pelo grupo central, nao importando as 

modifica96es, pelas quais ele passou, em seu perfil e membros de 1980 para c自  

Dos periodos em que houve disputas e procedimentos diferentes dos 

anos restantes destacam-se as conven96es de 1986, a mais diferente das demais, e de 

um certo modo a conven9ao de 1983. Come9ando por esta, pode-se dizer que, se a 

escolha das chapas para o DR e CE foram feitas pela pr6pria dire9ao, isto 6 , Pedro 

Simon27 , pelo menos houve uma critica mais forte a mesma, patrocinada por parte de 

setores do partido, em especial os mais de esquerda agrupados em torno dos 

26 Os indices de renova9ao do DR e da CE, seja a simples ou da elite, nas conven96es de 1981 e 
1982 s含o os menores (ver Tabela 1 e 2) em compara9きo com as trocas posteriores. Assim como, os 
indices de Dermanencia no DR e na CE das trocas de 1981 e 1982 sao os maiores (ver Tabela 3). 

No Jornal Folha cia larde cio cIta 0911 1/19&i consta:"" AS articula9oes para a tutura Lxecutiva 
peemedebista, at ontem [08/11/1983], estiveram relativamente paradas, a espera do Senador Pedro 
Simon, que se encontra em Brasilia e ja manifestou, extra-oficialmente, o desejo de coordenar 
pessoalmente essa composi頭o". 
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militantes ex-IEPES, como Andr6 Forster, e de alguns Deputados Estaduais e 

Federais como Antenor Ferrari e Odacir Klein. Estes setores do partido, mesmo 

reconhecendo a lideran9a de Pedro Simon, lutavam por mais espa9o para as bases do 

partido (ou seja, eles mesmos), criticavam a falta de renova9ao e um certo predominio 

dos setores mais conservadores na dire9ao do partido: setores representados pelo ex- 

Governador Sinval Guazzelli (ex-PP) e pelo ex-Deputado Siegried Heuser (ex-PTB) 

Destas criticas surgiu um DR mais renovado em 1983. De todas as 

trocas, esta foi a que apresentou maiores i ndices de renova9ao simples (56%) e de 

elite (45%) ー  ambos superam as suas m6dias de 35% e 27% respectivamente. Isso,e 

claro, em parte pelo acr6scimo dos postos (58%), e em parte pelo contexto politico 

colocado a dire恒o. Processo que ficou comprovado tamb6m pela forma9ao da CE, 

na qual os Vice-Presidentes de 1982, Guazzelli e Heuser, foram substituidos por 

Alcides Saldanha e Rui C. Ostermann; e o Secretaria Geral ficou para Odacir Klein 

Nao 6 por acaso que o percentual de permanencia da CE de 1982 para 1983 s6 foi de 

25%. Contudo, esse processo nao representou uma modifica9ao no padr乞o elitista, 

mesmo que demonstrasse que haviam diferentes setores politicos e ideol6gicos no 

partido que, de uma certa maneira, disputavam espa9os e poder dentro do PMDB 

Por mais que essas diferen9as fossem profundas, n豆o se transformaram em algo de 

maior disputa interna, justamente pelo perfil elitista que os setores de esquerda 

possuiam e possuem no PMDB. Tanto que, o PCB, ao analisar o resultado da 

conven9ao de 1983, critica a vit6ria dos setores de esquerda (sic) que se aproveitaram 

das suas criticas a dire9乞o e ao seu Presidente, o Senador Pedro Simon, para 
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conseguirem alijar nomes como o do ex-Senador Paulo Brossard e do ex-Governador 

Sinval Guazzelli. 

"A nominata do Diret6rio foi elaborada por uma comissao com 
representantes da bancada estadual, bancada federal, Prefeitos, 
Vereadores, executiva anterior e um ex-Prefeito do PMIDB. Foi o 
Diret6rio composto por essa comissao e aprovado pelos convencionais 
que elegeu a executiva com a excluso dos setores moderados 
Coincidentemente, a nova executiva foi composta por setores ligados ou 
representados na comissao que escolheu o Diret6rio. Em outras palavras, 
os delegados convencionais tiveram um papel apenas homologat6rio das 
prefer6ncias da referida comiss乞o" (Voz da Unidade, n。  181, 1983) 

At6 que, de um certo ponto de vista formal da democracia, o PCB 

tinha razao em criticar a exclusao de um setor do partido, s6 que o part/do esquecia 

o conteudo ideol6gico em quest乞o dos grupos e o conteudo elitista emprestado pelos 

grupos aos quais ele vinha em defesa. Mas isso refor9a a conftisao existente nos 

partidos e grupos politicos brasileiros, em que, por exemplo, para muitos grupos de 

esquerda mais vale uma subservincia num partido eleitoralmente vi自vel e com 

espa9os no poder do que a conquista por espa9os pr6prios. Al6m do que, para o PCB 

a questao mais problemtica nao era a escolha do DR por uma comisso, critica 

apenas subjacente, mas sim o perfil dos dirigentes escolhidos. Nessa cita9ao do jornal 

Voz da Unidade, comprova-se o padrきo peemedebista de escolhas dos seus dirigentes 

que tem sido caracterizado: elitista e excludente 

Um outro desdobramento da conven9ao de 1983 foi a resolu9ao que 

previa para o pr6ximo encontro (que ocorreria em 1986) o processo de pr6- 

conven9乞o (seguindo os moldes do PT). O que efetivamente ocorreu em 1986, ano 

em que existiram uma pr6-conven9ao e a conven9ao oficial. Pela inexperi6ncia dos 
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peemedebistas em levar o processo pr6-convencional s6 foi possivel escolher os 

membros do DR, que a principio, seriam os mais votados de uma lista com cerca de 

230, segundo uma decisao tomada pelos grupos em disputa. A CE, e o Presidente, 

ficaram para serem escolhidos posteriormente, este pelos delegados convencionais 

Na pr6-conven9ao, ao contr自rio do desejo dos peemedebistas, acabou por acontecer 

uma situa9ao surrealista, ou na verdade muito realista, pois a disputa pela Presidencia 

entre o Deputado Estadual, Cezar Schirmer, e o Deputado Federal, L6lio Souza, 

propiciou que cada contendor se incumbisse de apresentar sua pr6pria lista de 

pretendentes ao DR, com a devida exclusao dos simpatizantes da outra candidatura 

No fim, o processo eleitoral acabou tendo tres listas (a oficial e as extra-oficiais) e 

muita confusえo na hora de escolher os titulares e suplentes do novo DR. Tudo isso 

porque interessava aos candidatos a Presidencia a composi9ao do futuro DR que, 

estatutariamente, era o 6 rgao que possuia a competencia de escolha do Presidente e 

da CE. S6 que a escolha do Presidente, como foi dito, acabou recaindo para o 

plenario da conven9えo oficial. Decisao esta que terminou por nえo invalidar por 

completo a atitude dos presidenciveis 

Apesar da disputa entre Cezar Schirmer e L6lio Souza e da lideran9a 

inconteste de Pedro Simon, foi Antenor Ferrari o mais votado para o DR, com 264 

votos, seguido por Simon - 263 votos, Odacir Klein - 254 votos, Sinval Guazzelli - 

234 votos, Joao Lucas Coelho - 230 votos, Ecl6a Fernandes - 230 votos, Paulo 

Brossard - 226, Erani Muller - 225, Jos6 Foga9a - 224, Carlos Giacomazzi - 221, Jos6 

Paulo Bisol - 217, Bernardo de Souza - 217, L6lio Souza - 214, C6sar Schirmer - 



109 

209, e por ai afora28 . Na nominata eleita, Schirmer levava uma certa vantagem, o que 

diziam os jornais da d poca29 , mas como a disputa pela Presidencia ficara para a 

conven9えo, a luta teria que se deslocar para a conquista de mais delegados 

Um desdobramento natural do resultado da prd-conven9ao foi a 

cogita9ao da candidatura de Antenor Ferrari para a Presid6ncia, principalmente pelos 

setores mais de esquerda do partido, com os quais Ferrari se relacionava bem30 

Dentro do contexto politico do momento, a lideran9a de Antenor Ferrari poderia 

representar a possibilidade de vit6ria para estes setores, ainda que nao fosse possivel 

marginaliza恒o dos segmentos partidarios reunidos em torno de Pedro Simon e 

demais lideran9as parlamentares. Pode-se ver nas palavras de Andre Forster, 

Vereador de Porto Alegre e um dos principais nomes da esquerda, numa entrevistaa 

Gazeta Mercantil, a visao acerca da dire9包o partid自ria nutrida por este bloco 

oposicionista: 

"Pela primeira vez o PMDB gaucho, segundo afirmou [Forster], ser自  
obrigado a abrir mao do consenso das cupulas, sendo compelido a uma 
confronta頭o entre as fac96es moderadas e progressistas."(Gazeta 
Mercantil, 24/01/1986) 

Um fator externo ao PMDB gacho, mas que em muito contribuia com 

as pretens6es oposicionistas, era o desempenho do Governo Sarney, que para o 

PMDB do RS n乞o se enquadrava bem com um governo peemedebista31 . Isso, fazia 

com que, certos lideres locais, como Pedro Simon, na 6 poca Ministro da Agricultura, 

Zero 1-lora do dia 29/12/1985. 
29 Idem. 
30 Segundo o Jornal Gazeta Mercantil, do dia 18/1/1986, a "esquerda alternativa", em torno de 
Ferrari. D reocuoa a "coula nartid自ria". 

A decisao da conven9ao de 1986 foi de crtica ao PMDB do resto cio pais pelo acorao com o I'rL. 
Ver a matria de Zero Hora do dia 29/12/1985. 

28 
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acabassem retendo sobre si parcelas de indigna車o das bases partidarias, sobretudo 

pela postura de ambiguidade marcada pelo PMDB regional em rela9ao 良  Nova 

Republica. O que ficou varias vezes comprovado: como o exemplo da escolha de 4 ou 

5 anos para Sarney. A oposi9ao podia assim, e fazia concretamente, angariar a critica 

das bases contra o circulo interno que controlava o PMDB local, por mais que Ferrari 

e Ldlio Souza nao representassem uma ruptura ideol6gica e politica ao grupo de 

Simon. 

Quem atd certo ponto dava o tom do ritmo da disputa e coordenava as 

pe9as no tabuleiro era o entao Presidente em exerccio da CE, Odacir Klein. Este, 

assumira em decorrencia da ida de Pedro Simon para o Minist6rio da Agricultura a 

responsabilidade de comandar o PMDB gaucho, o que podia fazer sem impecilio visto 

que estava sem mandato no momento: fora derrotado como candidato a Vice- 

Governador na chapa de Pedro Simon para o Governo do Estado em 1982. Mesmo 

que a dire9ao eleita em 1983 estivesse sendo criticada com muita for9a dentro do 

partido, principalmente a figura do Secretario Geral, Waldir Walter, que substituiu 

Odacir Klein quando este assumiu a Presidencia, o comando do partido ainda detinha 

muita for9a junto aos delegados a conven9乞o, em geral as lideran9as do interior 

Nesse sentido,6 que o nome de C6sar Schirmer al9a-se como o representante da 

situa恒o, pois os dois (Cezar Schirmer e Odacir Klein) tinham uma afinidade muito 

grande. Odacir Klein e Pedro Simon apoiavam Schirmer, e estes apoios eram indicios 

de quem seria o vencedor. 
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O resultado da escolha do Presidente da CE acabou so9obrandoa 

l6gica tradicional de fazer politica no PMDB. Na vdspera da conven9ao regional 

houve uma discussao da cupula do partido com os grupos em disputa (o oficial de 

Schirmer e L6lio Souza e o oposicionista de Ferrari e Forster) e os Deputados 

Federais e Estaduais, em que o Deputado Cezar Schirmer saiu como o 自  nico 

candidato a Presidencia, com L6lio Souza e Antenor Ferrari para as Vice- 

Presid6ncias. O peso de Simon e Klein, juntamente com a posi9ao de varios 

parlamentares, foram decisivos para que a escolha reca】sse em Cesar Schirmer32 

Mesmo assim o i ndice de renova9ao simples da CE em 1986, de 71%, foi o maior 

verificado ao longo dos anos de vida do PMDB. A renova9ao da elite da CE, de 57%, 

tamb6m foi a maior apesar de ter ficado um pouco inferior a renova9ao simples. E o 

indice de perman6ncia tamb6m foi o menor, de 19% 

Por6m, nao d preciso dizer que no dia da conven9ao, os delegados 

foram pegos de surpresa, o que naturalmente gerou muita indigna恒o 

"No Brasil, as grandes decis6es so sempre tomadas pelos mesmos 
pequenos grupos, na hora do cafezinho ou, de preferencia, depois da 

! 	,' ,,33 
meia-noite. 

S6 que para a oposi9ao, え  l6gica elitista imanente 良  prtica politica da 

c自pula do partido, apenas se mostrou com a sua verdadeira face, depois que ela tinha 

cumprido a sua parte em eleger Cezar Schirmer para a Presid6ncia. No ato seguinte, 

em que estavam em questao a escolha do Secretario Geral, no minimo posto de igual 

ou superior importancia dentro de um partido, e a lideran9a na Assembl6ia 

と Segundo os depoimentos de Antenor Ferrari e Andrd Forster.ー‘ハ， ”ハ。ノ  
Entrevista de um delegado ao jornal uazeta iyiercantii ao aia zoiu ii i'oo. 
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Legislativa, o grupo dominante, em vez de cumprir a sua parte no acordo. acabou 

elegendo o seu nome para a Secretaria Geral, Wilson Vargas, ao inves de Werner 

Becker34 o indicado pela oposi9ao; e o Deputado indicado para a lideran9a do partido 

na Assembldia que deveria ser Antenor Ferrari, passou a ser Rospide Neto para a 

dire9ao do PMDB35 

No frigir dos ovos, os resultados ficaram bem a quem do que a 

oposi9ao podia ter conseguido, e o padrao tradicional de escolhas dos dirigentes foi 

mantido. 

Logo depois desse processo dentro do PMIDB veio a elei9ao em 

novembro de 1986 e Pedro Simon foi escolhido Governador do RS. levando consigo 

para o governo boa parte da dire9ao estadual: Antenor Ferrari foi para a Secretaria da 

Sade e Meio Ambiente, Cezar Schirmer foi para a Secretaria da Fazenda e depois da 

Casa Civil. Com  isso, L6lio Souza assumiu a dire9乞o do PM1DB, o que prova a 

semelhan9a de perfil dos diferentes grupos no PMDB gacho 

Nestes dois casos, de 1983 e 1986, pode-se ver que eram os de menor 

aproxima恒o do padrao de escolha dos dirigentes das instをncias superiores no Estado, 

padrao que sera estabelecido nos pr6ximos anos 

No ano de 1988, em rela恒o a escolha da CE houve novamente uma 

disputa entre Cezar Schirmer e L6lio Souza para a Presidencia, agora com a 

34 Ver entrevista.c.pm  Forster que destaca o perfil independente e correto do Vereador 
" 	Segundo uma matdria em Zero Hora, do dia 05/03/1986, havia一  um prornema na oancaaa 

estadual pela indicaao do grupo de Schirmer de Rospide Neto para a hiueran9a, isso em aetnmento 

de Ferrari ou dos setores mais a esquerda. 
ノ  
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participa9o de Iraj Rodrigues, como candidato correndo por fora (nao da esquerda 

e sim da direita). Entretanto, em rela9ao a escolha do DR, o ano de 1988 

protagonizou o exemplo mais claro do perfil elitista do PMDB, como j自  foi dito 

anteriormente. A chapa para o DR foi formada por uma comissao de alto nivel que 

escolheu um percentual representativo para cada setor do partido: entre Deputados 

Federais, Estaduais, Prefeitos, Vereadores, Setor de Jovens e de Mulheres, membros 

do Governo do Estado, etc. A distribui9乞o ficou assim: a) membros do Governo do 

Estado, 19 indicados; b) Prefeitos, 7 indicados; c) Senadores, 2 indicados; d) 

Deputados Federais, 13 indicados; e) Deputados Estaduais, 14 indicados; f) 

Vereadores, 5 indicados; g) membros de Zonais, 5 indicados; h) setor feminino, 4 

indicados; i) setor jovem, 2 indicados36 . Pelo tamanho do nムmero de mandatarios e 

cargos de confian9a em rela9ao aos outros grupos fica claro o peso desses setores no 

grupo dominante. E claro, que os escolhidos entre cada grupo deveriam se enquadrar 

no perfil do circulo interno dominante, pois nao poderiam ser escolhidos qualquer 

Deputado ou Prefeito 

A disputa pela Presidencia do PM1DB estadual, que novamente em 

1988 seria escolhida pelos convencionais, tinha agora como pano de fundo a 

administra9ao do Governo do Estado, j com dois anos de mandato, o racha nacional 

que se estabelecia a partir dos peemedebistas paulistas rumo ao PSDB e toda a critica 

え dire9乞o nacional do PM1DB que vinha embutida com isso. Como sempre, os apelos 

de unidade, tao comuns em Pedro Simon37 procuravam conter as discuss6es locais 

36 Dados constantes em Zero Hora do dia 5/5/1988. 
3 ' Tanto Pedro Simon corno outras lideranas, Schirmer, Ldlio Souza, apostavam na unidade 
porque, segundo eles, nao haviam disputas ideol6gicas e sim apenas politicas. Ver Zero Hora do dia 
12/4/1988 em que numa matria se diz que Pedro Simon jurltou os candidatos a Presidente do PMDB 
do RS, Schirmer e Ldlio, e pediu unidade. Ver uma entrevista com Ldlio Souza em Zero Hora do dia 
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para que nao houvesse maiores estragos, para o seu Governo e Partido: o que em 

parte ele conseguiu. Assim, sem haver um acordo no final da disputa, acabou 

ocorrendo a elei9ao na conven9ao e Cezar Schirmer ganhou novamente o posto de 

Presidente, o que para Llio aconteceu por causa de Cezar Schirmer representar o 

Governo Simon38 . A novidade foi que varias lideran9as sairam depois da conven9ao, 

como Jos6 Paulo Bisol, Ecl6a Guazzelli, Hermes Zanetti, Vicente Bogo, dentre 

outros, abrindo espa9o para novos militantes no DR e CE para 1990: tanto que em 

rela9ao aos i ndices de permanencia, o DR de 1988 para 1990 teve como percentual 

49% (abaixo da m6dia de 63%), um dos menores em niveis comparativos. Ja a 

perman己ncia de 1986 para 1988, seja no DR como na CE, nao apresentou percentuals 

to favoraveis como o anterior. Na CE, por exemplo, o i ndice de 50% d自  um salto 

muito grande se compararmos os 19% de permanencia da CE de 1983 

A partir de 1990, apesar de mantida a tradi9乞o elitista, uma nova era se 

abre ao PMDB, agora sob a 6 gide do final e critica do Governo Simon, em 1990, e da 

vit6ria novamente no Governo do Estado com Britto, em 1994. Em 1990, em vez de 

representar a vit6ria das oposi96es com Andr6 Forster na Presidencia, na verdade, 

representa o novo padrao governativo do PMDB gacho, em que setores da oposi9o 

so ganhos para a administra9ao partid自ria, dado o desgaste e outras tarefas que 

membros mais antigos do bloco de Simon come9am a ter pela frente (como as 

candidaturas de Schirmer para Prefeito de Porto Alegre em 1992 e para Senador em 

1994). 0 Pr6prio Andr6 Forster fbi indicado para a Presid6ncia pelo Schirmer39 , o 

01/5/1988: "[o PMDBJ livre de disputas, que foram consideradas dispensveis pela inexistncia de 
confronto ideol6gico ou program自tico. O confronto nessa fase serviria apenas para estimular 
personalidades." 

ver zero 1-lora cio cita 9II19ろど. 
Segundo o pr6prio Andr6 Forster. 
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que causou surpresa e indigna9ao por parte de setores oposicionais que at6 pouco 

tempo antes da conven9ao de 1990 vinham discutindo alternativas a velha turma 

dominante: novamente Ferrari era cogitado para a Presid6ncia, O problema d que com 

o final do Governo Simon, a empreitada de comandar um partido p6s-governo no 

era das mais fceis e a oposi9豆o acabou aceitando a indica恒o de Forster por achar 

que comandaria isolada um partido em restrutura9ao40 

Pode-se dizer que apenas parcialmente as 6 pocas de maior ebuli9ao, 

como 1986 e 1983, sao os picos de renova9ao no DR como na CE. Pelos i ndices de 

renova9ao da elite sim, tanto para o DR como para a CE os anos de 1983 e 1986 

apresentam os maiores percentuais: para o DR s言o respectivamente 45% e 35% 

(enquanto a media 6 de 27%), para a CE, 50% e 57% (enquanto a m6dia d de 33%) 

Entretanto, em rela9ao aos percentuais de renova9ao simples no DR, apenas o i ndice 

de 1983, principalmente, pelo acr6scimo dos postos, foi o maior em m6dia verificado, 

ficando em 56%; ja no ano de 1986, o de maior pol6mica, mesmo que ela tenha sido 

maior em rela9ao a CE, o i ndice baixou para 39%, bem perto da m6dia geral que ficou 

em 35%41 E na CE, os percentuais de renova9ao simples acompanham em propor9o 

os verificados na renova9乞o da elite, mostrando o ano de 1983 uma renova9o 

simples de 69% e o ano de 1986, 71% (sendo que a m6dia geral bateu em 48%), 

confirmando as conjunturas mais efervescentes. 

A partir de 1988, em que o DR e a CE sao formados a partir da 

influ6ncia direta da dire9ao, sem tanta polmica, os i ndices voltam a cair, com a 

Segundo o depoimento de Antenor Ferrari. 
Ver Tabela 1. 
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exce9ao dos percentuais verificados na renova9ao simples do DR que em 1988 (43%) 

e 1990 (45%) sao superiores ao de 1986. Mas no geral, a tend6ncia de queda das 

curvas de renova9ao indicam um conteudo elitista e, at6 ponto, excludente, do padro 

de renova恒o dos dirigentes no PM1DB. Em 1995 6 protagonizado um caso em quem 

muito refor9a esse modelo. Neste ano houve duas chapas, uma oficial, constituida a 

partir dos militantes ligados a dire9豆o e outros indicados pelas regi6es atravds das 

coordenadorias regionais; e outra chapa de oposi頭o, formada basicamente por 

militantes do Porto Alegre, a partir de um desentendimento acerca de distribui恒o de 

cargos no Estado42 . A disparidade entre os grupos da um claro exemplo da completa 

domina9ao do grupo hoje na dire恒o estadual. Isso 6 comprovado a partir da vis乞o 

oficialista que 6 empregada na formula9o da chapa de situa恒o em que se procura 

aglutinar na nominata todos os setores relevantes do partido, tais como o MR8, 

grupos do interior, os grupos da antigas disputas (como os simpatizantes de Cezar 

Schirmer, Ldlio Souza, esquerda). Por isso, a b nica oposi9ao possivel s6 p6de ser 

constituida por militantes marginalizados dentro da estrutura de poder do PMDB, 

militantes que a partir de algum motivo qualquer, de preferencia clientelista, nao 

conseguiram se fazer representar na chapa oficial43 

Em sintese, a existencia de um circulo interno que controla o poder no 

PMDB produz processos de decis乞o em que apenas uma minoria decide e uma 

minoria 6 escolhida. Houve vhrios epis6dios nos quais claras ingerencias da c丘pula 

foram reconhecidas em decis6es dentro do PMDB: como por exemplo, na forma9o 

de "comiss6es de alto nvel" para a defini9ao dos membros do DR e da CE; ou nas 

42 Segundo o depoimento de Andrd Forster 
43 Segundo o depoimento de Sdrgio Panasuk. 
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disputas resolvidas pelo alto e a partir dos interesses da cupula. Nesse sentido,e 

posslvel falar-se em procedimentos olig自rquicos de tipo elitista no PMIDB, ainda que 

contemporaneamente, os partidos gauchos e brasileiros (e o PMIDB tamb6m) 

movimentem contingentes numerosos de militantes partidarios. Mas, na verdade, o 

controle do poder 6 at6 entao tao-somente atributo de poucos 

2.2 - PT. 

O PT, diferentemente do PM1DB, reproduziu o mesmo modelo em 

todas os processos de escolhas dos seus dirigentes estaduais do DR e da CE. Os 

petistas apenas no ano de 1981, quando da forma9ao do primeiro DR・ 6 que 

procederam de maneira parecida com o PMDB, na medida que se utilizaram de uma 

comissao (formada a partir da comiss乞o-provis6ria estadual) para a constitui9ao de 

uma chapa de consenso44 Nesse epis6dio, porem, na hora da escolha na pre- 

conven9ao (encontro), alguns militantes articulados em grupos como o MIEP, o 

Trabalho, Convergencia Socialista, dentre outros, resolveram criticar os criterios de 

composi9乞o da chapa oficial. Tanto assim, que para a CE apresentaram uma chapa 

alternativa a da comissao, que acabou ganhando a vota9ao de 91 votos contra 82 a 

chapa oficial45 . Sinal das futuras disputas existentes entre os grupos no interior do 

PT. 

O padr乞o que o PT desenvolveu a partir de 1984 foi o de escolher os 

membros do DR a partir de disputas entre chapas, o que aconteceu em todas as 

44 Ver Em Tempo n133 de 10 a23 de julho de 1981 
45 Idem. 
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ocasi6es. Mais do que uma decisao estatutaria, a confec9ao de mais de uma chapa por 

encontro significava o interesse e a necessidade de disputa entre as tendencias e 

grupos partidarios. E, diferentemente do partido em sua Comiss乞o Executiva 

Nacional, aqui, tanto o DR como a CE eram formados, desde 1981, a partir do 

crit6rio da proporcionalidade entre as chapas concorrentes. A proporcionalidade 

imperou no RS, em grande parte, por causa da maior influencia que os setores de 

esquerda possuiam em nivel estadual, processo que em nivel nacional n乞o era das 

mesmas propor96es. At6 em alguns encontros regionais, como em 1984, os setores 

que defendiam a majoritariedade para a Comissao Executiva Nacional propuseram o 

mesmo procedimento para a CE estadual, sendo derrotados pelo voto no plenario do 

encontro. 

A manuten9ao do padrao decisorio em rela9ao aos crit6rios de 

composi9乞o das instancias regionais, em parte, explica a exist6ncia de verdadeiros 

comportamentos mdios nos i ndices de renova9ao no DR e na CE, o que j自  foi 

salientado anteriormente. Por isso, salientaram-se em cada troca especifica, outros 

fatores, como por um lado, o peso dos blocos e tend6ncias em disputa e, por outro 

lado, os aspectos objetivos: como o nmero de postos, o tempo entre um encontro e 

outro. Em rela恒o aos grupos hegem6nicos ha dois niveis importantes: o primeiro diz 

respeito propriamente ao nmero que cada tend6ncia, grupo ou bloco partid自rio, 

consegue indicar para os postos do DR e da CE, a partir dos critdrios da 

proporcionalidade; e o segundo, versa sobre quem dentro de cada tend6ncia, grupo 

ou bloco 6 escolhido. 
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Sobre os fatores objetivos, o grande acontecimento foi o aumento dos 

postos do DR em 1992 que passou de 59 para 126 (entre titulares e suplentes), o que 

representou um acrdscimo de 113% e, em rela9をo ao percentual de renova9o 

significou um peso de 78%46 , fazendo com que o i ndice de renova9ao fosse o 

segundo maior, de 67%, s6 perdendo para o de 1984 que foi de 71%. Posteriormente, 

em 1995, houve um novo aumento, mas que nao foi tao significativo, pois pulou-se 

dos 126 para 174, ou seja, 38% de aumento. Na CE, o PT tamb6m apresenta dois 

aumentos consecutivos, um no ano de 1993 em que o n丘mero de postos pula de 16 

para 21, ou seja, 31% de acrescimo, e outro no ano de 1995 em que passa de 21 para 

24 (14%) o numero de membros da CE. No primeiro aumento da CE tamb6m em 

rela車o aos i ndices de renova9ao atingiu-se o segundo i ndice mais alto, 48% (contra 

50% de 1990). No segundo aumento, o l ndice ficou ate abaixo da media47 

Voltando-se as quest6es ligadas a s disputas entre as tend6ncias, grupos 

e blocos do PT,6 preciso um estudo mais aprofundado sobre o perfil dos militantes 

que dirigem tanto o partido como os grupos, assim como, a dinamica hist6ria da luta 

pela hegemonia no partido. Por isso, sera dedicada a pr6xima parte desta disserta恒o 

para estas quest6es. Por ora,6 preciso dizer que em rela9ao aos i ndices de renova9乞o, 

os fatores ligados 自  s lutas entre os grupos no PT, al6m dos aspectos pr6prios das 

disputas dentro do partido, sofreram bastante a s influ6ncias do universo politico e 

ideol6gico nacional e internacional. A queda do muro de Berlim, pelo lado ideol6gico, 

bem como as constantes disputas eleitorais e os seus desdobramentos em rela9ao as 

quest6es estrat6gicas e o aumento do nmero de parlamentares, est5o entre os fatores 

Ver Tabela 1. 
Ver Tabela 2. 
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que juntamente com o diapasえo das lutas internas dao a caracteristica das diversas 

fases de renova9ao e conserva9ao (das estruturas) pelas quais o PT passou 

* 	 * 

Os padr6es de escolha dos dirigentes no PMDB aproximam-se dos 

modelos elistas de organiza9ao partidaria: exist6ncia de comiss6es de alto nivel que 

escolhem os nomes dos militantes aptos a comporem as instancias superiores em nivel 

regional. Os i ndices de estabilidade, analisados no capitulo anterior, demonstram que 

o PMDB al6m de possuir elementos oligarquicos (como as comiss6es) det6m 

processos de perman6ncia relativamente acentuados. Se estas duas dimens6es forem 

analisadas conjuntamente, pode-se ver que a partir de processos oligarquicos de 

escolhas dos dirigentes 6 possivel tamb6m que estes tendam a exercer mais 

estavelmente os seus mandatos nas instancias partid自rias. Na medida que conseguem 

entrar para a cupula do partido, a tendencia 6 que permane9am por um tempo mais 

longo nos 6 rgaos de poder do partido. 

No PT, o padr乞o verificado para a forma9ao das instancias regionais6 

o de tipo "briga entre as elites" (elites sin6mino dos dirigentes dos grupos 

organizados). As regras de proporcionalidade e os i ndices menores em termos de 

estabilidade apenas parcialmente revelam um perfil mais democrtico deste partido 

Parcialmente porque os grupos internos (e as suas lideran9as) detem uma fatia de 

poder muito grande. O principal exemplo acontece em rela9乞o aos processos de 

estabilidade da CE, porque est自  instancia 6 a que mais diretamente sofre as injun96es 
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políticas das disputas entre as tendêcias: são elas que indicam os membros da CE a 

partir dos processos eletivos nos Encontros Estaduais. 

Porém, é preciso que seJa analisado mais de perto os grupos que 

controlam o poder dentro dos partidos. Nesse sentido, a parte seguinte desta 

dissertação discutirá as formas e modelos organizacionais que estes grupos 

emprestam aos partidos na medida que atuam estrategicamente dentro dos partidos. 

Estrategicamente, num sentido de conquista e manutenção do poder do partido. 



PARTE 4- OS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO ELITISTA E 

BUROCRÁTICO. 
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Os partidos estudados nesta disserta9ao, como sera visto nesta parte, 

privilegiaram certos atributos politicos, ideol6gicos e sociais no momento de escolha 

dos seus dirigentes estaduais. Atributos tanto de ordem individual como coletiva 

(pertencimento a grupos, blocos, tendencias, ou outras sub-unidades partidrias). Nos 

capitulos anteriores foram analisadas as condi96es determinantes e resultantes dos 

processos de escolha em termos de renova9乞o e permanencia, neste ponto, sero 

examinados os aspectos que dizem respeito aos perfis politicos, ideol6gicos e sociais 

daqueles que foram selecionados, bem como os modelos organizacionais construidos 

pelos partidos a partir destes perfis 

A analise seguir自  o seguinte roteiro: no capitulo 5 sao demarcadas os 

grupos internos relacionadas a s disputas pelo poder dentro dos partidos; no capitulo 

6, destaca-se o perfil politico, ideol6gico e social dos principais membros em nivel de 

participa96es nas instancias, e o perfil organizat6rio dos partidos 

Do levantamento nos dois partidos constatamos que, mais uma vez, 

eles sao bastante diferentes em suas divis6es internas. Ver-se-a que no PMDB as 

divis6es sao de carter mais de interesses concretos e materiais, tipo das "fac96es de 

interesse' ", um tipo de organiza9豆o que se enquadra na domina9ao elitista; enquanto 

no PT ha diferentes grupos politicos e ideol6gicos, desde tendencias (que para Sartori 

seriam fac96es) que vivem durante todo o ano, blocos com existencia s6 nos 

encontros em torno de chapas para o DR e CE, e verdadeiras fra96es ou partidos 

pr6prios, todas caracterizando um perfil de muita disputa interna, disputa que, na 

1 Conceito proposto por Sartori, op. citada. 
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maioria das vezes requer uma estrutura mais desenvolvida para o disciplinamento 

burocrtico das brigas internas. Por isso, a exposi9ao das analises desta parte, em 

rela9ao 自  s caracteristicas dos militantes dos dois partidos, seguir自  num sentido de 

caracteriza9ao dos modelos elitista (no caso do PMIDB) e burocrtico (no caso do 

PT) de organiza9ao interna 



CAPiTULO 5- A ORGANIZACAO DOS GRUPOS INTERNOS. 

Os processos oligarquizantes nをo sao exciusivamente relacionados a 

intera9ao direta entre os militantes, vistos sob a 6 tica individual, e os partidos 

politicos - como entes coletivos. Os niveis de estabilidade (permanencialrenova 豆o) 

dos dirigentes partidrios, assim como a forma com a qual sao escolhidos e 

cooptados, promovidos e aposentados (em relaao s instancias diretivas) servem, 

sem d丘vida, como indicios para a caracteriza95o da oligarquizaao e seus modelos 

(elitistas e burocrticos). Porぐm, existem dimens6es intermedi自rias na relaao 

partido/militante que tamb6m s豆o importantes no processo definidor da 

oligarquiza9ao. Nesse sentido, por um lado,6 preciso uma an自lise mais aprofundada 

sobre os agrupamentos internos organizados - tendncias, coletivos, blocos, circulos 

internos (cpula) - e as suas inter-rela6es dentro dos partidos para verificar-se a 

fun9豆o que exercem nos procedimentos oligrquicos dos mesmos 

Por outro lado, o tipo de agrupamento e a sua atuaao tamb6m est豆o 

relacionados com os modelos organizatnos e oligrquicos, pois isso define a 

caracterstica organizacinal (olig自rquica) dos partidos 



126 

Neste capitulo, os elementos examinados sao: 1) h自  exist6ncia, ou nao, 

de divis6es internas, principalmente as que se relacionam com a distribui9ao de poder; 

2) a din含mica das trocas dos setores dominantes nos partidos 

1 一 PMDB一  

Os militantes do PMDB privilegiaram desde a sua funda9ao at6 o 

presente momento, a forma9乞o de blocos conjunturais em rela9ao a quest6es 

concretas, como elei96es para a Presidencia da CE e escolha dos candidatos 

majorit自rios. Mesmo com a existencia dos PC's atd 1985, do M1R82 at6 hoje, alem de 

outros pequenos grupos de esquerda3 , na dinamica geral nos processos polticos 

internos nao se verificou a exist6ncia de formas organizativas mais continuas. Para 

efeito da disputa pela distribui9五o de poder, principalmente em rela9ao aos postos da 

CE e do DR, esses partidos e movimentos politicos que habitavam e habitam o 

PMDB nunca atuaram isoladamente como organiza96es especificas. Ao contrrio, 

sempre buscaram a forma9ao de blocos partidarios, como a corrente popular que no 

inicio dos anos 80 abrigava militantes de esquerda como Tarso Genro, Adelmo 

Genro, Andr6 Forster e outros. Os pr6prios PC's se faziam representar tambem na 

corrente popular. Um outro fator de aglutina9ao dos setores de esquerda no PMDB 

Grupo formado em 1968 por dissidentes do PCB que aderiram 自  luta armada. Na ddcada dc 70 
depois que boa parcela dos militantes deste grupo foi dizimada (um dos quais era o militar Lamarca) 
houve uma reformula9きo te6rica e politica, o que gerou uma guinada a direita na pratica poltica 
Hoje, este grupo d muito diferente daquele originario de 1968. Do ponto de vista ideol6gico. ainda 
este grupo possue em Cuba a sua principal matriz organizacional e estratdgica 

Como o formado por Tarso Genro, Adelmo Genro. Sdrgio Weigert. Aldo Fornazieri. e outros. que 
haviam rompido com o PCdoB em 1979 



127 

era a tradi9ao deixada pelo IEPES - Instituto de Estudos Polticos, Econ6micos e 

Sociais - do antigo MDB4 

も  preciso salientar tamb6m que, contrariamente o esperado, os PC's 

em muitas quest6es internas apoiavam as posi96es dos setores mais moderados do 

MDB e PMDB5 

A separa9ao entre os moderados, autenticos6 e mais a 'tendencia 

popular7 , muito comum para o MDB e inicio do PMDB e de dimensao nacional, at 

pode ser transposta para o PMDB do RS, apesar de sempre ter prevalecido a corrente 

dos autenticos, dos quais Pedro Simon sempre foi uma das principais lideran9as, 

reconhecido nacionalmente. Mas, mesmo que sejam utilizadas estas rotulass6es neste 

estudo, o importante 6 destacar que esses grupos nao possuiam, organizativamente, 

4 "Por cxcmplo. no Rio Grande do Sul, a Juventude Emedcbista foi bastante ativa c auxiliou na 
forma9ao do IEPES (Instituto de Estudos Politicos. Econ6micos e Sociais). O IEPES gaucho foi a 

primeira iniciativa do MDB de promover debates sobre problemas s6cio-econ6micos e dc atrair 
estudantes e intelectuais para participar das atividades do partido." (Kinzo, 49) 
5 Como na escolha do DR e CE em 1983 visto na parte anterior. Segundo. Maria Dalva G. Kinzo. 
em rela9ao a e poca do MDB, mas que na nossa opiniao pode ser estendida atd 1985, a poltica do 
PCB era a seguinte: " ... havia elementos considerados de esquerda [no MDB], especificamente os 
vinculados ao PCB, que sempre tendiam a apoiar as posi96es do grupo moderado. E a razao para 
isso, de acordo com a ratinale e o pragmatismo do PCB, era a de que consideravam o desempenho do 
grupo mais radical uma for9a desagregadora dentro do MDB, ja que, atravds de suas press6es para 
que o partido assumisse posi96es mais radicais, o grupo produzia conflitos internos que prejudicavam 
a unidade da frente" (Kinzo, 57/58). 
6 "Quanto aos grupos dentro do partido [MDB], a maior divergengia interna referia-se na verdade 
ao modo como o MDB deveria desempenhar seu papel de oposi9ao ao regime. (...) Por um lado. 
havia o grupo que defendia e desempenhava um papel oposicionista moderado (...) esta ala abrigava 
politicos experientes que acreditavam firmemente ser a modera9ao a estrategia correta para se fazer 
frente 合  s restri96es do regime. alm daqueles que simplesmente desejavam estar o mais pr6ximo 
possivel do governo. Por outro lado, havia os que defendiam e desempenhavam um papel 
oposicionista mais agressivo contra o regime e as politicas governamentais [autenticos]." (Kinzo 
1988, 57) 

Esta tambdm era conhecida em nivel nacional por ser um desdobramento dos aut己nticos (Kinzo. 
1988). o que, sem diivida, causava muita confusao, pois no RS e no resto do pais existiam militantes 
do MDB e PMDB que se identificavam como sendo pertencentes da tendencia popular: como Joo 
Gilberto L. Coelho, Odacir Klein. Waldir Walter (segundo o Jornal Movimento n。  232). mas que 
localmente tinham uma identifica9ao mais pelo r6tulo de autenticos 
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uma estrutura9ao mais desenvolvida para que fossem identificados como fra96es ou 

at 魚c96es. 

Do ponto de vista do controle mais geral sobre o partido, ha desde a 

sua funda9乞o aqui no Estado, uma clara constitui9ao de um circulo interno, que 

perpassa transversalmente os grupos "moderados" e "autenticos" - possuindo na 

figura de Pedro Simon seu principal lider - e que coordena as a96es partidarias e o 

padr乞o das disputas pelas decis6es mais importantes 

Como este partido possui um numero grande de Deputados Federais, 

Deputados Estaduais, mais de uma centena de Prefeituras, em cada exercicio 

governativo, e mais de mil Vereadores, em cada legislatura, a dimensao local poderia 

muito bem se chocar com a, estadual, mas, na maioria das vezes, a dimensao regional 

no interferiu na local, possibilitando que as disputas em nivel municipal - em grande 

parte patrocinadas pelas brigas entre as lideran9as municipais - nao se projetassem 

para o cenario estadual. Por isso, o circulo interno, ou cupula, nao precisou tratar de 

englobar toda a pluralidade existente no PMDB do RS, bastava que este conseguisse 

um relacionamento com as diferentes regi6es e diferentes grupos (como os 

moderados e autenticos), cooptando os principais lideres que quisessem endossar o 

seu dominio estadual. Isso fica claro, quando na b ltima conven9ao regional, a 

forma9ao da chapa oficial para o DR teve nas Coordenadorias Regionais o canal p,.ara 

que o circulo interno conseguisse alcan9ar uma representatividade verdadeiramente 

estadual. Aspecto que a chapa de oposi9ao nao p6de ou nao conseguiu fazer 
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Contudo, j自  houve momentos mais disputados no PMDB do RS, at 

mais ou menos 1988, periodo em que o PMDB apresentava uma certa disputa nas 

conven96es estaduais. O Anexo 1 mostra o desenrolar hist6rico da entrada e 

abandono dos grupos no PMDB, e constata que ao longo da d6cada de 80 os grupos 

mais de esquerda foram saindo e alijando a for9a da corrente popular no PM1DB do 

RS, setor do partido que sempre se colocava mais criticamente a c丘pula partidria 

A centraliza9o do poder no PMDB, a constitui9ao do circulo interno 

dominante, d-se de uma maneira pouco clara, at6 certo ponto de forma invisivel. Na 

verdade, pode-se elencar os membros da CE e mais alguns outros, principalmente 

mandatarios, como Jos6 Foga9a, Ibsen Pinheiro, Ant6nio Britto, Paulo Brossard, que 

nunca foram designados para CE do PMDB do RS e que detem muito poder interno 

Eclaro que alguns destes at6 ocuparam postos no PMDB nacional, como e o caso de 

Jose Foga9a que foi escolhido em 1993 um dos Vice-Presidentes da CE nacional 

Porem, em rela9ao ao circulo interno e a sua rela9ao com a CE do RS, mesmo os 

suplentes sao suspeitos em se pertencem a ele ou nao. No PMDB a estrutura formal6 

bastante atendida nessas quest6es, e os suplentes da CE, por nao terem uma tarefa 

mais determinada, participam sem o mesmo poder dos membros titulares 

Para caracterizar-se melhor o perfil elitista do PMDB, em vez de 

apresentar-se somente a nominata dos membros da cupula - na qual, ao certo nao 

faltam: Pedro Simon, o Presidente e os dirigentes da CE, atualnente por causa do 

Governo Britto devemos incluir o mesmo e alguns Secret自rios de Estado - deve-se 

analisar um padrao comportamental que tem se mostrado definidor do perfil do 
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militante que ascende a dire9乞o e que toma as decis6es mais importantes. Padro 

produzido pelo tipo de visao da politica peemedebista, estritamente institucional e 

presa de maneira subserviente a agenda eleitoral e governamental; padrao que possui 

desdobramentos excludentes na hora da distribui9ao de poder, pois da um peso maior 

para os portadores de mandatos e cargos de confian9a (de preferencia de primeiro e 

segundo escal6es). Por via desses militantes o Estado, mais especificamente a parte 

deste ligada a dimens豆o parlamentar e executiva, exerce uma influencia oligarquizante 

sobre o PMDB na medida que, al6m do partido ter como estratdgia a questo eleitoral 

e governamental, os militantes que conseguem um mandato em nivel estadual ou 

nacional se al9am com mais for9a para a dire9ao partidria que militantes sem 

mandato ou cargo de confian9a. E preciso que estes tenham os seus direitos e 

posi96es asseguradas;6 preciso que o partido nao atrapalhe quando um candidato seu 

6eleito para algum mandato no executivo: como no caso do Gov. Britto. O atual 

Presidente da CE do PMDB do RS, Andr6 Forster, na entrevista concedida em 

30/8/95, identifica bem qual e o fundamento da desigualdade para esse tipo de 

circunstancia politica ao citar outro companheiro de partido, Joao C. Bairn Torres: 

a moeda do jogo poltico e o voto8 " 

No quadro a seguir, procura-se mostrar a submissao organizacional do 

PMIDB ao poder do Estado, por via dos mandat自rios. Foram definidos 5 grupos no 

sentido de melhor compreender a distribui9ao de poder dentro deste partido. Os 

grupos se dividem a partir das seguintes caracteristicas: a) O grupo i e formado por 

todos aqueles membros da CE e do DR do PMDB que tambem possuem ou 

8 Entrevista do dia 30/8/95. 
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possuiram mandatos ou cargos de confian9a no Estado em nivel regional (mandatos 

de Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Governador; cargos de 

confian9a no 10 ou 20 	escal6es do Governo Federal ou, Estadual).Estes membros 

foram identificados pelas letras: A - aqueles que ocuparam primeiro um lugar na CE e 

depois no Estado; e B - para aqueles que ocuparam um posto no Estado e depois na 

CE. Aqui 6 importante fazer uma ressalva porque o PMDB j自  nasceu pronto, por 

causa do MDB, assim boa parte dos principais militantes do partido foram 

mandat自rios antes de I 98O9 .9 b) O grupo 2 6 formado por todos aqueles membros da 

CE e do DR do PMDB, mas que nunca ocuparam um mandato ou cargo de confian9a 

em nivel regional, s6 mandatos em nivel municipal (como Prefeito e Vereador) e 

cargos de confian9a abaixo do 20 escalao do Governo Federal e Estadual, ou de 

cargos de confian9a nos municipios. Novamente identifica-se os militantes pelas letras 

A e B no mesmo sentido dado no grupo I. c) O grupo 3 e formado por aqueles 

membros s6 do DR do PMDB (que nunca foram da CE) e que tambem possuem os 

mesmos postos no Estado do grupo I. Os militantes identificados pela letra A sao 

aqueles que ocuparam primeiro o seu posto no DR e depois foram ocupar postos no 

Estado, os com a letra B, ao contrario, ocuparam primeiro um posto no Estado e 

depois no DR. d) O grupo 46 formado por aqueles membros s6 do DR do PMDB 

(que nunca foram da CE) e que nunca ocuparam os postos no Estado do grupo I, s6 

os do grupo 2. e) O grupo 56 formado pelos militantes do PMDB que nunca 

ocuparam o DR (e nem a CE) mas que possuem ou possuiram postos no Estado do 

mesmo nlvel que os do grupo I 10 Al6m desses criterios, procura-se mostrar tambem 

intra-grupos o volume dos titulares e suplentes, pois no PMDB, por este ser mais 

Ver anexo em que estao contidos todos aqueles mandat自rios anteriores a 1980. 

Ver o modelo do quadro no Anexo 3 
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(IDR)- VER Alcides Braun B - A. Dexhalmcr Peruchln 
Luis C. Benedetll (JDR) (4DR)-DE (IDR)- DE 

(2DR)- VER Dni Oliveira B - E. Meneghatll B-Femando 
Werner Becker (3D R) (4DR)-DE Guedes 

(2DR)- VER Flál·io Ferri A - Erani Muller (3DR)-DE 
Wulmar Leites (3DR) (6DR) -DE B - Joaquim Monks 

(3DR)-PRE Denise Hartmann A- A. Postal (lDR)-DE 
Mauricio Tonolle (2DR) (3DR)-DE B UnoZardo 

(IDR)- PRE Jorge Bucha r B - Achyller B. (IDR)- DE 
Nilton Homercher (2DR) (3DR)-DE B - Eunice Costa 

(2DR)- PRE José M. Silva B - Carrlon Jr. (lDR) Febem 
Sérgio Arnoud (2DR) (3DR)DE 
(2DR)-PRE José Gonçah·es B-S. Fellce 

Valfrídio Taborda (2DR) (2DR) -DE 
(2DR)- VER Júlio Rodrigues B - S. Zamblasl 

Valmir Ferraro (2DR) (IDR)-DE 
(IDR)- VER Luis Kremer A- Valdir Scblmlt 

Norma Teston (2DR) (IDR)-DE 
(IDR)- VER Mário Lima B - Jair Foscarlnl 

(2DR) (IDR)- DE 
suplentes do DR Rejane Carrion B- Vlctório Trez 

(2DR) (3DR)-DE 
Carlos E. Carús Sebastião Mello A- Jaurl Olh·elra 

(6DR)- VER (2l>RJ (4DR)-DE 
João Huppes B - Hilda de Souza 
(3DR)-PRE mais 37 membros (IDR)-DE 
O. Greceler do DR titulares com B - Constantino 
(2DR)-PRE uma só vez Pica reli 

Valternei Ceolin (2DR)-DE 
(IDR)-PRE só suplentes do DR B -Francisco 

Onnuz Rinldo Medeiros 
( IDRl -I'.RE Régis Ferrcti (IDR)- DE 

Lademiro Don (4DR) B-Q. Vieira 
(IDR)-PRE Emiliano Limberg (4DR)-DE 

Juares Lemos (3DR) B-R. Kunzel 
(IDR)- VER Antônio Jordão (IDR)-DE 

Ludgero Marques (3DR) B -A. Barbedo 
(IDR)- VER MoacirSiln (IDR)-DE 

Nelson ll Filho (3DR) B- Eugênio Ritzel 
(IDR)- VER (4DR)-DE 

Joel Maia mais 12 suplentes 
(IDR)-VER <In I >R com 2 vc7cs 
Luiz Quelros 
( IOR)- P.RE mais 41 suplentes 
MarcoAiba do DR com uma 
(IDR)- VER vez 
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apegado aos aspectos formais existentes no seu estatuto, existe em mat6ria de 

organiza 谷o, uma distribui9ao de poder e a tomada de decisao assim6tricas entre os 

suplentes e os titulares 

Os dados contidos no Quadro 5 revelam que os militantes que estao 

nos grupos 1 e 2 esto mais pr6ximos formalmente do circulo interno, sobretudo por 

ocuparem a CE. O grupo 3 est tambem bem perto da cpula pelo peso que os postos 

no Estado emprestam aos militantes do PMDB. Os militantes dos grupos 4 e 5 esto 

mais longe da c自pula por dois motivos: ou porque nao pertencem ao DR, como no 

caso do grupo 5, ou por nao terem mandato em nivel regional e por nao pertencerem 

a CE. Existem membros que apesar de nao estarem nos grupos 1, 2 e 3 possuem forte 

peso local e regional (como do caso do atual Prefeito de Santa Rosa, Osmar Terra) 

na dire9ao peemedebista. A compara9ao entre o 39 e 49 grupos mostra que quem no 

tem cargo ocupa e ocupou com menos freq配ncia o DR, assim como a diferen9a 

entre os grupos I e 2 mostra que entre os dirigentes h自  menos suplentes no grupo I 

do que no grupo 2. Se fossem colocados os Vereadores e Prefeitos dentro dos 

mandatos "de elite", a despropor9ao seria ainda maior entre os grupo 112。  e 3。14。;6 

s6 observar o n自mero deles nos grupos 2 e 4. Constata-se pelo menos, que os 

Prefeitos e Vereadores que conseguiram espao no DR e na CE e porque estiveram 

ou esto, de alguma maneira, ligados ao circulo interno: quer dizer, que passaram 

pelo funil 

O principal "capital politico" para um militante poder ocupar um 

posto nas instancias superiores do PMDB (bem como da sua cupula)e o voto ou um 
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cargo estatal. Os membros distribuidos pelos grupos 1 e 3 (que englobam os 

mandat自rios e cargos de confian9a de elite), por serem em maior nmero 

identificados pela letra B (que revela uma preced6ncia participativa no Estado em 

relaao a s instancias dos partidos), sao 28B contra 9A no grupo 1, e 46B contra 14A 

no grupo 3, demonstram que precisam passar pelo "vestibular" do voto ou do cargo 

estatal para ingressarem na dire95o peemedebista. A tese que aponta a fragilidade 

dos partidos a agenda eleitoral e governamental pode ser parcialmente comprovada 

por estes dados. Juntamente com esta tese pode-se dizer que em partidos do tipo do 

PMDB a submissoa l6gica estatal compromete a organiza 乞o democrtica, na 

medida em que os mandatrios, e demais elitistas, controlam diretamente o poder 

partid自rio. Estes, nem precisam de representantes, dominam diretamente mesmo. 

cargo estatal. Os membros distribuidos pelos grupos 1 e 3 (que englobam os 

mandatários e cargos de confiança de elite), por serem em maior niimero 

identificados pela letra B (que revela uma precedência participativa no Estado em 

relação is instâncias dos partidos), sdo 28B contra 9A no grupo 1, e 46B contra 14A 

no grupo 3, demonstram que precisam passar pelo "vestibular" do voto ou do cargo 

estatal para ingressarem na direção peemedebista. A tese que aponta a fragilidade 

dos partidos A agenda eleitoral e governamental pode ser parcialmente comprovada 

por estes dados. Juntamente com esta tese pode-se dizer que em partidos do tipo do 

PMDB a submissão A lógica estatal compromete a organização democratica, na 

medida em que os mandatários, e demais elitistas, controlam diretamente o poder 

partiddrio. Estes, nem precisam de representantes, dominam diretamente mesmo. 

QUADRO 6 - Distribui9ao da frequ6ncia dos membros dos grupos I e 2 pelo n立mero 
de narticinac6es na CE do PMDB-l.S. 

QUADRO 6 - Distribuição da freqüência dos membros dos grupos 1 e 2 pelo rnimero 
de artici a ões na CE do PMDB-RS. 

NÚMERO DE VEZES 
QUE APARECERAM 

GRUPO 1 GRUPO 2 MÉDIA GERAL 

1 43%(16) 59%(20) 51%(36) 
2 22%(8) 24%(8) 23% (16) 
3 22%(8) 12%(4) 17% (12) 
4 5% (2) 6% (2) 6% (4) 
5 5%(2) -- 3%(2) 
6 3%(1) -- 1%(1) 
7 -- -- -- 
8 -- -- -- 
9 -- -- -- 

TOTAL" 100% (37) 100% (34) 100% (71) 

Na compara9ao entre os grupos I e 2, segundo o Quadro 6, mesmo 

que ambos tenham rela96es pr6ximas com o circulo interno que comanda o partido, 

pode-se constatar uma vantagem para o grupo I, em cujo segmento estao aqueles que 

apareceram mais vezes na CE (dirigentes com 5 e 6 apari96es s6 existem em tal 

Na comparação entre os grupos 1 e 2, segundo o Quadro 6, mesmo 

que ambos tenham relações próximas com o circulo interno que comanda o partido, 

pode-se constatar uma vantagem para o grupo 1, em cujo segmento estão aqueles que 

apareceram mais vezes na CE (dirigentes com 5 e 6 aparições só existem em tal 

n Pelo arredondamento, o somat6rio pode ser aproximado de 100% li Pelo arredondamento, o somatório pode ser aproximado de 100%. 
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grupo). O grupo 2, ao contr自rio, apresenta um percentual maior em rela叫o ao grupo 

1 (59%) em rela 乞o a 1 s6 vez. A diferen9a entre os grupos fica mais visivel quando 

se comparam apenas os membros titulares da CE, e ai, a come9ar pelo nmero 

absoluto (sao 31 no grupo 1, e apenas 12 no grupo 2), sendo que todos os 

Presidentes, Vice-Presidentes e Secretrios Gerais sao do grupo 1 

grupo). 0 grupo 2, ao contrario, apresenta um percentual maior em relação ao grupo 

1 (59%) em relação a 1 s6 vez. A diferença entre os grupos fica mais visivel quando 

se comparam apenas os membros titulares da CE, e ai, a começar pelo ninnero 

absoluto (são 31 no grupo 1, e apenas 12 no grupo 2), sendo que todos os 

Presidentes, Vice-Presidentes e Secretários Gerais são do grupo 1. 

Quanto ao DR, temos a seguinte configuraao comparativa entre os Quanto ao DR, temos a seguinte configuração comparativa entre os 

grupos, agora com a inclusao dos grupos 3 e 4, no quadro a seguir. grupos, agora com a inclusdo dos grupos 3 e 4, no quadro a seguir. 

QUADRO 7 - Distribui9ao da frequencia dos membros dos grupos 1, 2, 3 e 4 pelo QUADRO 7 - Distribuição da freqüência dos membros dos grupos 1, 2, 3 e 4 pelo 
nbmero de narticrnac6es no DR do PMDB-RS. número de artici a iies no DR do PMDB-RS. 

NÚMERO DE 
VEZES QUE 

APARECERAM 

, 

GRUPO 1 

- 

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 
MEDIA 
GERAL 

1 3%(1) 23%(8) 28%(18) 63%(1O8) 44%(135) 
2 11%(4) 32% (11) 22% (14) 22% (38) 22% (67) 
3 16%(6) 18%(6) 25%(16) 8%(13) 13%(41) 
4 24%(9) 18%(6) 14%(9) 6%(1O) 11% (34) 
5 16%(6) 3%(1) 2%(1) 1%(1) 3%(9) 
6 5%(2) 6%(2) 3%(2) 1%(1) 2%(7) 
7 3%(1) -- 3%(2) -- 1%(3) 
8 3%(1) -- -- -- O,3%(1) 
9 19%(7) -- 5%(3) -- 3% (10) 

TOTAL12 100% (37) 100% (34) 100% (65) 100% (171) 100% (307) 

Novamente constata-se uma diferen9a na distribui9ao das frequencias 

entre os grupos. Fazendo-se uma primeira analise comparativa e possivel observar 

que h自  uma vantagem do grupo I em rela9ao ao grupo 2. Esta vantagem e mais 

visivel que em rela9ao aos resultados da CE, pois no grupo I mais de 50% dos seus 

integrantes esto com 4 vezes ou mais de apari96es, enquanto que no grupo 2 a 

maioria est em at6 4 vezes. Quanto aos grupos 3 e 4, os diretamente opostos em 

termo da rela9ao partido/Estado, a diferen9a na distribui9豆o de frequencias 6 nitida 

Novamente constata-se uma diferença na distribuição das freqüências 

entre os grupos. Fazendo-se uma primeira andlise comparativa é possivel observar 

que há uma vantagem do grupo 1 em relação ao grupo 2. Esta vantagem é mais 

visivel que em relação aos resultados da CE, pois no grupo 1 mais de 50% dos seus 

integrantes estdo com 4 vezes ou mais de apariçOes, enquanto que no grupo 2 a 

maioria está em até 4 vezes. Quanto aos grupos 3 e 4, os diretamente opostos em 

termo da relação partido/Estado, a diferença na distribuição de freqüências é nitida 

12 Pelo arredondamento, o somat6rio pode ser aproximado de 100%. 12 Pelo arredondamento, o somatório pode ser aproximado de 100%. 
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tamb6m, a maioria dos pertencentes ao grupo 4 teve I participaao, enquanto para o 

grupo 3 ha uma melhor distribui9ao entre as quantidades de participa96es 

Fazendo-se uma compara9豆o global pode-se ver que os mandat自rios e 

cargos de confian9a, al6m de serem os que ocuparam os mais importantes postos no 

partido, sao aqueles que apresentam melhores m6dias de participa9乞o nas instancias 

Eimportante salientar que quanto ao perfil dos militantes do grupo 3 verifica-se que 

h自  um grande n立mero de DF que s6 nao ocuparam em maior n立mero a CE por 

residirem em Brasilia. Em rela9ao a troca do DR e CE em 1983 do PMDB houve 

uma crtica dos DF em rela9ao ao processo de exclusao que vinham sofrendo, pois 

havia na 6 poca uma politica de prionza9乞o para os militantes que residiam no RS 

O PMDB ga丘cho aldm de possuir um circulo interno que controla o 

partido (em boa parte formado pelos dirigentes dos grupos 1, 2 e 3) detem tambem 

um padrao politico de escolha dos seus dirigentes em que predomina o peso dos 

mandatarios (e em menor escala os cargos de confian9a) tanto para o processo de 

decisao como para o perfil de quem d escolhido. Este partido at6 pode se dar ao luxo 

de possuir militantes mandatarios (ou com cargo de confian9a estadual) que no 

pertencem ou pertenceram jamais a s suas instancias (grupo 5). Mas, sem d丘vida, os 

principais dirigentes sao oriundos ou corroboraram as suas carreiras polticas a partir 

dos postos estatais. Isso estabelece um processo de elitiza9ao organizacional que no 

pode ser desprezado para a caracteriza9ao do perfil oligrquico do PMDB 



2-PT. 

No PT, ha no minimo tres niveis em rela9ao aos grupos internos 

organizados. Come9ando de cima para baixo tem-se: (a) blocos, (b) tendencias e 

coletivos e (e) militantes independentes. 

(a) Blocos, ou campos, sao os maiores aglomerados de militantes ad 

hoc que se formam principalmente nas circunstancias em que sao tomadas as 

decis6es mais importantes, como por exemplo, nos encontros, nas escolhas dos 

candidatos majoritrios, nas defini96es das politicas estrategicas e conjunturais de 

cunho p自blico - de preferncia em rela9ao 良  s decis6es ligadas s quest6es agendadas 

pelos executivos e legislativos. Os blocos nao tem ultrapassado em m6dia 3 anos 

pois, em principio, nao precisam durar de um processo decis6rio para outro, dada a 

caracterstica delimitadora e definidora de uma organiza戸o deste tipo: maior 

flexibilidade em termos estruturais. Boa parte dos motivos que servem e serviram 

para a cria9ao dos blocos devem-se a quest6es de ordem ideol6gica ou te6rica, em 

cima de propostas polticas para os embates t自ticos e estrategicos. Para Giovanni 

Sartori (1982), o conceito mais apropriado para este tipo de organiza9ao interna e o 

de "tendencia", pordm este conceito pode causar algum tipo .de confusao na medida 

em que 6 empregado dentro do PT, e em geral tambem, para identificar os grupos em 

outro nivel de organiza9o 

(b) Tendencias, sao os agrupamentos internos do PT que possuem 

uma continuidade maior e estrutura9ao mais. desenvolvida, tm suas pr6prias 

138 



139 

hierarquias, finan9as, teses e lideran9as. As tendencias sao disciplinadas pelas 

resolu96es do V Encontro Nacional e I Congresso do PT, sendo consideradas como 

estruturas legtimas dentro do partido, apenas tendo que se submeterem a 

centralidade das instancias comuns do partido. Estas estruturas foram o principal 

meio pelo qual materializaram-se as a96es de carter oligarquizante neste partido. 

Das circunstancias de regulamenta9ao a dificuldade da aplica9ao das regras de 

coexistencia das tend6ncias no PT, muitas exclus6es e prticas apareihistas foram 

desenvolvidas pelos grupos organizados, inclusive pela Articula9ao (ART) a maior 

tendencia entre os anos de 1983 e 1992. 

As tendencias assumem configura96es organizat6rias diferentes 

dependendo dos grupos de militantes que as comp6em. Algumas sao mais 

organizadas, com estruturas pr6prias em nivel parecido com a no9ao de "fra9ao"3 

de Giovanni Sartori (1982).E verdade que isto ocorreu em maior grau antes do V 

Encontro Nacional de 1991, periodo a partir do qual houve uma pressao mais forte 

para que os "partidos" dentro do PT se adequassem s estruturas petistas. Outras 

tendencias sao mais pr6ximas ao sentido dado por Giovanni Sarton (1982) para as 

fac96es ideol6gicas'4 

Atualmente em termos da aglutina9ao organizada dos militantes 

petistas as tendencias tem perdido terreno para os blocos, principalmente porque os 

momentos dos encontros e das defini96es das campanhas sao os 立  nicos que tem tido 

13 Verdadeiros partidos dentro de outros partidos. Sao grupos com posi96es tticas e estrategicas 
or6nrias em relacao ao conjunto do partido. 

Agrupamento organizados em nivel mais moderado que as tra9oes, mas com ciara aenni9ao 
poltica e ideol6gica 
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uma disputa mais acirrada. A importancia das tendencias para a democracia do PT 

foi fundamental at6, mais ou menos, o I Congresso. Entretanto, hoje em dia, a 

importancia ja n乞o 6 a mesma porque outras formas de organiza9乞o interna foram 

desenvolvidas tamb6m, como por exemplo, os coletivos: agrupamentos que se 

formam a partir de gabinetes de Vereadores e Deputados, de lideran9as desgarradas 

ou independentes 

As tend6ncias e os coletivos sao as unidades coletivas de base dos 

blocos, apesar de que no caso do Campo Ampio e Democrtico (CAD) a espinha 

dorsal seja formada por militantes que mantem uma atua9ao regional exclusiva neste 

bloco15 

(c) A 立  ltima separa9ao importante em rela9ao a diferentes setores 

dentro do PT e que disputam poder nas instancias partid自rias 6 a que se refere aos 

militantes organizados de um lado, seja em blocos, tendencias ou coletivos, e os 

militantes independentes de outro lado. Essa d a diferen9a interna mais 

desproporcional em rela9ao a distribui9ao de poder e tomada de decisao, pois se 

entre os grupos organizados, principalmente em rela9ao aos blocos, nao ha uma 

predominancia mais duradoura de uns sobre os outros, em rela頭o ao poder dos 

militantes organizados e do poder dos desorganizados, a diferen9a d marcante. No 

Quadro 11 pode-se ver que entre os dirigentes da CE sao poucos aqueles que nao t6m 

filia9ao em alguma tendencia, coletivo ou bloco. E quando um militante 

independente consegue alcan9ar a CE foi porque teve de articular-se com algum 

Como Adeli Sell, Paulo Ferraira, Estilac Xavier e Joao Motta 
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grupo organizado: como 6 o caso de Celso Schoder e Sandra Fagundes que para 

serem escolhidos dirigentes estaduais no 立  ltimo Encontro Regional em 1995 tiveram 

que participar da chapa do CAD 

No Anexo 1, apresentamos o desenvolvimento dos grupos no interior 

do PT do RS, suas divis6es, fus6es e blocos. Pordm, al6m disso,e preciso um 

levantamento mais detalhado dos agrupamentos existentes nos Encontros Regionais, 

porque foi a partir desses grupos e das disputas entre eles que se formaram os 

padr6es politicos de constitui9ao das instncias partid自rias e a distribui9ao de poder 

nelas. A distribui9ao de poder no PT passa necessariamente pelos corredores dos 

grupos organizados, que parece em certo sentido um labirinto: nem sempre os 

grupos de esquerda se uniram contra os de direita e centro. A pr6pria defini9ao de o 

que 6 esquerda e direita nos interessa aqui, mas nao serve de parametro preliminar 

para a defini9ao da dinamica das disputas entre os blocos, pois pode trazer muita 

confusao para quem nao conhece o perfil das v自rias siglas existentes no PT. Por isso, 

a seguir damos uma breve caracteriza9ao das tend6ncias e coletivos do PT ga自cho, 

podendo-se verificar o perfil dos segmentos de base dos blocos (que mandam no 

PT). Aldm disto, como foi dito acima, as disputas no PT assumem uma conota9o 

m立ltipla que englobam desde quest6es ideol6gicas, politicas, de brigas entre 

lideran9as (no estilo parlamentar burgues tradicional), organizativas e programticas 

em geral. Todas dimens6es que motivam (e motivaram) as disputas e fecheiam as 

prticas oligrquicas de exclusao e de aparelhismo 
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1) Democracia Socialista (DS): ja teve o nome de Organiza9o 

Revolucionaria Marxista - Democracia Socialista (ORM-DS), mas transformou-se 

em apenas Democracia Socialista quando os seus militantes entenderam que este 

grupo deveria ser to-somente uma tendencia do PT e nao uma organiza9ao com 

maior vida prpria e organizativa. Foi formada no RS basicamente a partir da 

Tendencia Socialista - MDB - e dos.militantes politicos ligados a sucursal g，如ha db 

Jornal Em Tempo, jornal que acompanha o grupo at6 hoje, s6 que como uma 

publica9ao exclusiva para Os militantes do PT. As suas origens mais rembtas reporta- 

se aos grupos politicos semi ou totalmente trotskistas: como a Politica Oper4ria 

(POLOP), o Partido Operrio Comunista' (POC) e a Tendencia Leninista (U). E 

ligada 良  IV Internacional - Se亡retanado Unificado, cuja grande lideran9a foi o 

economista belga Ernest Mandei. Do, grupos trotskistas,d reconhecido como, o 

menos dogmtico e o de' maior .organiza9乞o no PT, tanto que no RS 6 isoladafttnfe 

uma das maiores tend6ncias desde o movimento pr6-PT eth 1979. Ja conseguiu 

eleger dois Presidentes da CE, Raul Pont de L987 a 1990, e Rbnaldo Zulke de 1993a 

1995. Est自  desde a fufida9ao do PT e.nao passou por nenhuma grande modifica9o 

de l para ca em termos de divis6es internas 

Atualmente forma no Estado a Op恒o de Esquerda (bloco que 

hegemoniza o PT no RS) juntamente com a Articula9ao de Esquerda (ARTe) e 

outros grupos menores. Alem dos ex-Presidentes citados, sao tamb6m lideran9as 

regionais da DS os Deputados Miguel Rossetto (DF) e Pepe Vargas (DE), a 

vereadora de Porto Alegre, Helena Bonum自, e tambem v自rios sindicalistas e 

militantes dos movimentos sociais em geral.も  um dos segmentos organizados do PT 
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que mais aten9乞o da aos movimentos sociais, tanto que o Deputado Miguel Rossetto 

6uma lideran9a do movimento sindical'6 

2) Trabalho (TRB): tambem conhecido quando na 6 poca da cria9o 

do PT por Libelh, grupo do movimento estudantil, ou OSI ・  Organizaao Socialista 

Internacionalista - nome oficial do grupo no perodo. Tambem de forma9o 

trotskista, s6 que as liga96es internacionais deste grupo se d乞o com outros setores da 

IV Internacional, principalmente os liderados pelo militante trotskista Frances Pierre 

Lambert. 

Desde a entrada no PT, o grupo passou a discutir no sentido de uma 

maior aproxima9ao com o grupo majoritrio do partido em nivel nacional, a 

Articula9ao (ART). Isso veio configurar-se num profunda divisao em 1987, cujo 

desdobramento no Estado resultou na passagem da quase totalidade dos militantes 

do Trabalho para a Articula9ao. Das lideran9as deste grupo no RS, no periodo 

anterior a divisao, pode-se destacar Adeli Sell e Cezar Alvares, por ocuparem o DR e 

a' CE. Hoje, La6rcio Barbosa, membro do DM de Porto Alegre,6 a sua principal 

lideran9a. O TRB foi uma das tend6ncias que compuseram recentemente o bloco Na 

Luta PT, de atua9ao mais a "extrema esquerda" do espectro partid自rio 

Do grupo de militantes que foi para a ART, pode-se dizer que alguns 

destes vieram a se transformar nas prihcipais lideran9as da ART e do Campo Amplo 

e Democrtico (CAD): um exemplo de que um setor reconhQcidam9nte de esquerda 

16 Na parte 6 desta disserta9三o, encontram-se mais pontos programticos da DS e dos demais grupos 

do PT. 
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teve sempre uma prtica interna no PT de articula9ao com os setores a direita e 

centro e nao com os outros de esquerda como a DS, Movimento pela Emancipa o 

do Proletariado (MEP), e Convergencia Socialista (CS) 

3) Movimento pela Emancipa恒o do Proletariado (MEP): formado 

em 1976 a partir de pequenos grupos remanescentes da 6 poca da luta armada e de 

heran9as indireta da POLOP. Quando se engajou no movimento pr6-PT possuia 

alguma expressao no movimento sindical (e especialmente no movimento dos 

bancrios). Em 1985 o MEP, juntamente com alguns ex-militantes da Ala-Vermelha 

e A9ao Popular, transformou-se no Movimento Comunista Revolucion豆rio (MCR) 

Todos os grupos de orienta9ao leninista e o MCR tambdm, o que indica que dentro 

do PT a sua vincula9ao era com os Setores de esquerda. Uma das principais 

lideran9as era Paulo de Tarso Carneiro, membro desde o inicio do DR e da CE d6 

PT. Por volta de 1989 o MCR novamente se modifica, agora para For9a Socialista 

(FS), sobretudo pela regulamenta9ao das tendencias no V Encontro Nacional do PT 

A FS, assim como o TRB, foi um dos formadores do movimento Na 

Luta PT. Outra lideran9a deste grupo 6 o ex-Vereador de Porto Alegre Adroaldo 

Corra, atual Vice-Presidente do PT de Porto Alegre 

4) Articula恒o (ART): criada a partir de 1983 em Sao Paulo por um 

grupo de sindicalistas, ex-militantes de grupos clandestinos (como a ALN), por 

intelectuais e lideran9as de base dos movimentos sociais, em especial o da Igreja 

Teve no Estado inicialmente pouca expressao, mas depois de 1984 com o impulso de 
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sindicalistas como Olivio Dutra e Cl6vis Ilgenfritz, e de militantes da igreja como 

Selvino Heck, a ART passa a ser um dos principais grupos no PT ga自cho. A partir de 

1986, mais precisamente por volta de 1988, a ART constitui-se no setor majoritrio 

do partido e, seguindo uma orienta9豆o nacional, quando atingiu a hegemoma no 

Estado tentou modificar a frmula proporcional de preenchimento da CE para a 

majoritria: o que a rendeu uma rotula9ao de stalinista e antidemocrtica. 

De ideologia mais difusa que a dos grupos de esquerda, a ART se 

notabilizou por ser uma tendencia que procurava organizar os militantes que nao se 

enquadravam nas tendencias tradicionais de esquerda, como a DS, o MEP e a CS 

Pelo pr6prio tamanho, e poder, em 1993 sofre um racha nacional e estadual de 

grandes propor96es, tanto que a partir dele d mudado o equilibrio das for9as entre os 

blocos no PT, pois um dos novos grupos que surgiu, a Articula恒o de Esquerda 

(ARTe) forma com a DS o novo setor hegem6nico do PT gaucho: a OE 

Da ARTe, pode-se destacar os Deputados Adao Pretto (DF) e os ex- 

Deputados Ivar Pavan e Ant6nio Marangon (DE), o atual Secretario-Geral da CE, 

David Stival. 

O outro setor da antiga ART criado em 1993 6 o PT Amplo e 

Democr言tico (CAD), que acabou por congregar tamb6m dissidentes de outros 

grupos partidarios, como da DS e da Nova Esquerda (NE). O CAD ficou com a 

menos parte da ART, e as lideran9as sao Adeli Sell (vrias vezes Secretrio na CE 

do PT), Estilac Xavier (Secretrio Municipal de Porto Alegre na Administra9ao de 
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Tarso Genro), o Vereador Joao Morta de Porto Alegre e o Secretrio-Geral do DM 

de Porto Alegre, Paulo Ferreira. Este grupo alia-se nacionalmente com o grupo 

Unidade na Luta (UL) antiga ART nacional e 6 identificado com sendo o centro17 

no PT. 

5) Partido Revolucion言rio Comunista (PRC): fundado em 1984, mas 

ja com uma certa organiza9ao desde o rompimento de seus militantes do PCdoB em 

1979, o PRC at6 1985 possuia alguns de seus membros dentro de outros partidos 

legais, como no caso de Tarso Genro, Adelmo Genro e outros que figuraram na 

corrente popular do PMDB. A partir desta data todos ingressam no PT, que6 

identificado como a 自  nica op9乞o para o PRC se aliar 

Na verdade, isso ocorria porque o PRC tinha uma organiza9ao pr6pria 

de um partido. Consequentemente, em 1989, com a presso do PT para que se 

enquadrasse como uma simples tend己ncia, e tamb6m por motivos te6ricos de reviso 

do marxismo leninismo que professava, o PRC se divide em dois novos grupos: a 

Nova Esquerda (NE), nao mais marxista, que no Estado ficou com a maior parte 

dos militantes e lideran9as (Tarso Genro, Jos6 Fortunati e Marcos Rolim) e o 

Movimento por uma Tendencia Marxista (MTM), este pelo nome ja diz tudo do 

ponto de vista ideol6gico e politico, de menor expresso 

A Nova Esquerda que antes compunha com os grupos de esquerda nas 

circunstncias de defini9ao politica, a partir de 1989 alia-se a ART nas principais 

17 AZEVEDO, Cl6vis Buena A estrela partida ao meio, Sao Paulo: Entrelinhas, 1995 
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quest6es programticas e organizativas: o que refora o poder da ART no perodo de 

1989-1992. No I Congresso do PT em 1991 a NE, por um lado, tem uma 

aproxima9ao com alguns setores do PT em quest6es de programa e organiza9ao 

partid自ria, como a Vertente Socialista, mas, por outro lado, em relaao a quest6es 

programticas nao consegue unir-se a ART. Posteriormente, por volta de 1993, em 

consequencia da discuss乞o do Projeto para Brasil, tese apresentada ao I Congresso, a 

NE forma um novo grupo denominado Democracia Radical (Dra). No Estado, 

apenas recentemente essa nova tendencia come9a a se organizar, pois os antigos 

militantes da NE se aglutinavam em torno do CAD. 

O MTM formava o movimento Na Luta PT e segue atualmente sendo 

um dos grupos mais a esquerda do PT. Sao lideran9as deste grupo, Ana Foga9a 

(Vereadora em Cachoeirinha) e Andr6 Beck (Vereador em Santa Cruz) 

6) Partido Brasileiro Comunista Revolucion言rio (PCBR): este 

grupo surgiu onginariamente de uma dissidencia do PCB em 1968 no periodo mais 

brutal da ditadura militar em que muitos militantes comunistas se envolveram na luta 

armada. Posteriormente, o PCBR passou por algumas reformula96es, principalmente 

pelas "quedas"18 dos seus militantes. A partir da funda9ao do PT, antigas lideran9as 

nacionais como Apol6nio de Carvalho e Jacob Gorender n吾o esto mais neste 

partido, que no Estado nunca conseguiu uma expressao maior 

Termo utilizado para quando os militantes eram presos pela policia. 
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Na mesma situa9ao organizativa que o PRC, o PCBR por volta de 

1989 transforma-se na Tendencia Brasil Socialista (BS) porque nao podia manter 

sua estrutura de partido e continuar no PT. Foi tamb6m do movimento Na Luta PT. 

As principais lideran9as no Estado sao Renato Della Vecchia, de Pelotas, e Rui 

Guimares, de Porto Alegre. 

7) PT na Luta e na Vida (PTLV): grupo formado por militantes do 

movimento comunitario, ecol6gico e sindical, com base maior em Porto Alegre, tem 

existencia sob este nome desde 1993, e congrega tamb6m ex-militantes de outros 

grupos politicos do PT. Destacam-se os militantes, Fernando Vagner, membro atual 

da CE do PT, Joao Couto, militante do movimento comunitrio de Porto Alegre e o 

Vereador de Porto Alegre Giovani Gregol. A atua9乞o deste grupo tem sido de 

esquerda mas nem sempre articula-se com os demais grupos do mesmo campo 

ideol6gico (DS, FS, MTM) 

No Encontro Municipal de Porto Alegre em 1995, o PTLV fez uma 

alian9a com a FS e o TRB; j自  no Encontro Regional do mesmo ano fez uma alian9a 

com o MTM e Corrente Socialista dos Trabalhadores (CST). Em geral, este grupo 

nきo est junto com os blocos hegem6nicos do PT, pois tem uma posi9o 

contestadora em rela9ao a forma como os Encontros e discuss6es no partido sao 

travados. 

8) Coletivo Esquerda Democr貞tica (CED): foi formado em 1994 a 

partir do gabinete do Deputado Flavio Koutzii, sua principal lideran9a. Congrega ex- 
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militantes de grupos de esquerda (DS e o PRC). No h ltimo Encontro Estadual, o 

CED comp6s tamb6m na chapa da OE. 

Dos militantes que assinaram o seu manifesto, constam 

personalidades petistas da ordem de Pulla Vares, atual Presidente do PT de Porto 

Alegre e Josd Cl6vis de Azevedo (Sub-Secretrio de Educa 乞o de Porto Alegre na 

Administra9ao de Tarso Genro e ex-membro da CE do PT).E um coletivo que tem 

se pautado pela luta socialista e tem se aliado 合  OF nas quest6es mais gerais de 

organiza9ao partidaria. O CED 6 um exemplo do poder que um gabinete de 

Deputado Estadual pode ter na organiza9ao de um partido, principalmente no caso 

do PT onde antes haviam estruturas do mesmo nivel que eram os nucleos 

9) Corrente Socialista dos Trabalhadores (CST): este 6 um grupo 

oriundo da Convergencia Socialista (CS), que esteve ligada ao PT desde o inicio 

dos anos 80. A CS de orienta9ao tamb6m trotskista, ligada 自  Liga Socialista 

Internacional, foi expulsa do PT em 1992 por causa da sua politica independentea 

dire9ao deste partido. Esta exclusao ocorreu menos por causa da poltica 

independente da CS e sim porque no PT, pela falta de defini9ao programtica, 

coexistiam e existem varios segmentos distintos politica e ideologicamente. Isto gera 

um processo de pluralismo, por um lado, mas tambem, e quando as coisas n言o esto 

to democrticas assim, momentos de autoritarismo: como no exemplo da excluso 

dos militantes da CS. 
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Os militantes da CS depois de sairem do PT dividiram-se e alguns'(da 

CST) voltaram para o PT em 1994. Alias, muitos destes militantes sequer tinham se 

desfihiado do PT o que nao caracterizou um regresso oficial 

A lideran9a mais expressiva deste grupo 6 a Deputada Estadual, 

Luciana Genro, filha de Tarso Genro. A CST tamb6m possui alguns militantes no 

movimento sindical e estudantil, mas a exemplo do CED, o seu centro organizativo6 

um gabinete na Assembleia Legislativa 

10) Causa Oper貞ria (CO): grupo trotskista que tambem foi expulso 

do PT, s6 que por volta de 1989. Quando no PT tinha uma atua9ao tao independente 

como a CS, tamb6m por causa da indefini9ao programtica petista. A CO teve e tem 

alguns militantes, principalmente no movimento estudantil, mas no Estado 6 

inexpressiva. 

11) Coletivo de Constru恒o do Socialismo (CCS): grupo formado em 

torno do gabinete da Vereadora de Porto Alegre Maria do Ros自rio, ex-PCdoB, assim 

como a maioria dos seus integrantes. Fez parte no 丘  ltimo Encontro Estadual de 1995 

da chapa da OE. E um segmento de esquerda do PT e, juntamente com o CED e CST 

possui num gabinete, s6 que da Camara de Vereadores de Porto Alegre, a sua base 

organizativa. 

12) Coletivo Jos6 L. Carneiro Cruz (CJLCC): formado por um 

grupo que comp6em o CAD, tem na figura do Vereador de Porto Alegre Cl6vis 



Ilgenfritz sua maior lideran9a interna e externa. Este grupo 6 ligado a UL em nivel 

nacional. Nas disputas internas no PT este coletivo tem se posicionado sempre com 

os setores de centro e direita do partido (que at 1992 controlavam o PT no Estado). 

E pela atua9ao de Cl6vis Ilgenfritz, este grupo tem procurado mostrar os defeitos 

organizatrios do PT, especialmente os oligarquizantes, talvez porque j自  n乞o detenha 

mais o poder como antigamente. 

Ilgenfritz sua maior liderança interna e externa. Este grupo é ligado UL em nivel 

nacional. Nas disputas internas no PT este coletivo tem se posicionado sempre com 

os setores de centro e direita do partido (que até 1992 controlavam o PT no Estado). 

E pela atuação de Clóvis Ilgenfritz, este grupo tem procurado mostrar os defeitos 

organizatórios do PT, especialmente os oligarquizantes, talvez porque já não detenha 

mais o poder como antigamente. 

Existem outros pequenos grupos s6 no RS como no resto do pais, 

estes demandariam uma lista quase intermin自vel de nomes e siglas. Porm, as 

principais tendencias, blocos e coletivos foram apresentados, e como foi dito,6 na 

dinamica das lutas entre eles em que se deu o jogo de distribui9o de poder 

Existem outros pequenos grupos s6 no RS como no resto do pais, 

estes demandariam uma lista quase intermindvel de nomes e siglas. Pordm, as 

principais tendências, blocos e coletivos foram apresentados, e como foi dito, é na 

dinâmica das lutas entre eles em que se deu o jogo de distribuição de poder. 

Em nivel nacional, Cl6vis Bueno de Azevedo (1995), divide 

atualmente os grupos do PT da seguinte maneira (Quadro 8), levando em 

considera9ao as diferentes posi96es destes diante do projeto politico do PT e 

segundo a diviso tradicional entre direita-esquerda 

Em nivel nacional, Clóvis Bueno de Azevedo (1995), divide 

atualmente os grupos do PT da seguinte maneira (Quadro 8), levando em 

consideração as diferentes posições destes diante do projeto politico do PT e 

segundo a divisão tradicional entre direita-esquerda. 

UADRO 8. Diviso do PT nacional em 1995 segundo a posic乞o politica. UADRO 8. Divisão do PT nacional em 1995 se undo a osi do olitica. 

"Extrema-esquerda" "Esquerda" "Centro" "Direita" 

Na Luta PT Outros Opção de Esquerda Unidade na Luta (UL) Democracia Radical 
(OE) (DRa) 

Forca Vertente ARTe - Hora da Advertência (direita da Militantes da NE 
Socialista Socialista Verdade Articulação) ex-militantes da VS 

(FS) (VS) Democracia Socialista PT Vivo 
Movimento Grupo do (DS) 
Tendência Rio 
Marxista 
(MTM) 
Trabalho 
(TRB) 

Fonte: Clovis Azevedo (1995). Fonte: Clovis Azevedo (1995). 
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Por um lado, o PT gacho apesar de ser muito parecido na pluralidade 

politica e ideol6gica com o PT nacional, nao possui em sua totalidade os mesmos 

grupos apresentados por Cl6vis de Azevedo: principalmente em relaao ao Grupo do 

Rio (liderado por Vladimir Palmeira) e a Vertente Socialista, bem como o autor se 

esqueceu da Tend己ncia Brasil Socialista que tamb6m faz parte do movimento Na 

Luta PT. Por outro lado, a divisao politica feita pelo autor nao se aplica ao PT no 

Estado, tendo em vista que existem na verdade apenas dois blocos partidarios, 

mesmo que para a composi9ao do DR e CE no Encontro Estadual de 1995 tenham 

existido tres chapas: uma da Op9ao de Esquerda, For9a Socialista, O Trabalho, Brasil 

Socialista, Coletivo Esquerda Democrtica, Coletivo de Constru9ao do Socialismo e 

outros militantes independentes; a segunda do Campo Amplo e Democrtico que 

engloba o Coletivo Jose Luiz Carneiro Cruz, a Democracia Radical e os proprios 

militantes do CAD; e a terceira do PT na Luta e na Vida, Movimento Tendencia 

Marxista e a Corrente Socialista dos Trabalhadores, uma chapa formada por grupos 

de esquerda que ocasionalmente nao compuseram com a primeira chapa19 . O quadro 

a seguir apresenta, no nosso entender, a divisao e estrutura9ao dos blocos no PT do 

Por um lado, o PT gaiicho apesar de ser muito parecido na pluralidade 

politica e ideológica com o PT nacional, não possui em sua totalidade os mesmos 

grupos apresentados por Clóvis de Azevedo: principalmente em relação ao Grupo do 

Rio (liderado por Vladimir Palmeira) e a Vertente Socialista, bem como o autor se 

esqueceu da Tendência Brasil Socialista que também faz parte do movimento Na 

Luta PT. Por outro lado, a divisão politica feita pelo autor não se aplica ao PT no 

Estado, tendo em vista que existem na verdade apenas dois blocos partidarios, 

mesmo que para a composição do DR e CE no Encontro Estadual de 1995 tenham 

existido três chapas: uma da Opção de Esquerda, Força Socialista, 0 Trabalho, Brasil 

Socialista, Coletivo Esquerda Democrática, Coletivo de Construção do Socialismo e 

outros militantes independentes; a segunda do Campo Amplo e Democrático que 

engloba o Coletivo José Luiz Carneiro Cruz, a Democracia Radical e os próprios 

militantes do CAD; e a terceira do PT na Luta e na Vida, Movimento Tendência 

Marxista e a Corrente Socialista dos Trabalhadores, uma chapa formada por grupos 

de esquerda que ocasionalmente não compuseram com a primeira chapa19 . 0 quadro 

a seguir apresenta, no nosso entender, a divisão e estruturação dos blocos no PT do 

Estado. Estado. 

UAld0U 	0 9 - Divisao do PT do RS segundo a posi9ao politica 9 - Divisão do PT do RS se ndo a psi ão olitica. 

Esquerda Moderados 
ex-Na Luta PT Outros Opção de Esquerda Campo Amplo e Democrático 

Força Socialista 

i 
Movimento 

Tendência Marxista 

Brasil Socialista 

Trabalho 

Coletivo Esquerda 
Democrática 

Coletivo Construção 
Socialista 

Corrente Socialista dos 
Trabalhadores 

PT na Luta e na Vida 

alguns gabinetes de 
vereadores de POA. 

Democracia Socialista 

Articulação de Esquerda 

Coletivo .1. L. C. Cruz/UL 

Democracia Radical 

PT Amplo e Democrático 

LNo Encontro Municipal de Porto Alegre anterior ao Estadual de 1995 no cologaram-se a FS e o iiw com a uiニ  

19 No Encontro Municipal de Porto Alegre anterior ao Estadual de 1995 não cologaram-se a FS e o 
TRB cbm a OE. 
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Em primeiro lugar,6 importante discutir-se os crit6rios que definiram 

a separa9ao entre esquerda e moderados. Em principio, parece n谷o combinar a 

dicotomia "esquerda e moderados", pois cada termo possui um oposto mais 

tradicional, como direita ou centro para a esquerda, e radical para o moderado 

Entretanto, entendemos que a separa9ao que melhor caracteriza o perfil politico e 

ideol6gico da divisao no PT do Estado 6 a que est presente no Quadro 5. Na 

introdu9ao, destacou-se que em rela9ao aos diferentes tipos de relacionamento entre 

os partidos e o Estado, ha dois que, ideol6gica e politicamente, s乞o os fundamentais 

para a caracteriza9ao dos objetivos e estrat6gias dos grupos petistas (a relaao entre 

os grupos de revolucionrios de esquerda no sentido da destrui9ao do Estado e a 

rela9乞o reformista e moderada da social-democracia verificada depois da 2a Guerra 

Mundial). A simples demarcaao dos blocos e a identificaao das tend6ncias e 

grupos nos seus interiores, principalmente nos momentos de confec9ao das chapas 

para os encontros estaduais e para as discuss6es no DR e na CE, nao pode deixar de 

esquecer os motivos e a cultura de cada setor do partido, ou seja, o por que das 

divis6es e lutas internas. Os setores identificados como sendo de esquerda, os sao, 

porque possuem, de uma maneira ou de outra, uns mais outros menos, como 

principal objetivo o socialismo e a destrui9ao, seja pela revolu9ao ou pela 

democracia, do aparato estatal existente. Isso faz com que, por exemplo, os 

movimentos sociais tenham uma preocupa9ao mais acentuada que a agenda eleitoral 

O termo "radicais" poderia ate ser o mais apropriado, contudo nem todos os grupos 

arrolados nesse bloco possuem uma fei9ao "radical". Ao mesmo tempo, nao 

podemos fazer uma separa9ao entre os grupos desse bloco, sob pena de isolar 

parceiros da vida interna do PT. O termo "esquerda" como sendo o identificador, 
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parece ser o menos comprometedor, do ponto de vista da caracteriza車o das suas 

praxis, visto que, todos buscam, de alguma maneira, a heran9a programtica da 

esquerda. 

J自  para os grupos identificados como "moderados", a agenda eleitoral 

e a reforma do Estado nao sao coisas tao desviantes do socialismo. Este setor do 

partido, na verdade , nao demonstra tanta certeza da necessidade do socialismo, 

como o outro. Por essa razo, desenvolvem uma praxis mais moderada em rela9ao a s 

institui96es da sociedade capitalista e burguesa como a brasileira20 . Assim como, 

mesmo que internamente, nao parece correto rotular de direita, ou centro, as 

posi96es de setores do PT porque, de uma maneira geral, este partido - e estes setores 

tamb6m - assume, no quadro partidario brasileiro, uma praxis mais de esquerda21 . E 

a denomina9ao de direita pode ser interpretada pelo outro a ngulo. Nesse sentido, a 

denomina9ao mais correta para este setor seria "esquerda-moderada" do PT 

Um outro aspecto importante a ser salientado 6 que as divis6es e 

blocos de hoje nem sempre foram os do passado. No Quadro 10 constata-se que o PT 

do gahcho pode s e julgar como um partido que nao possui um 丘  nico grupo ou bloco 

dominante da sua funda9ao at6 hoje, o que transparece uma certa democratiza9o 

organizacional. Isso nao quer dizer que em nivel de grandes lideran9as, como as de 

Olivio Dutra e Raul Pont, nao haja, at6 um certo ponto, uma permanencia real. Mas, 

No capitulo 11 mostraremos como pensam os militantes do dois grupos em rela戸o a essas 
auest6es, a nat-dr da nesauisa aue realizamos no u ltimo encontro reiona1. 

iao e cio escopo oeste tranaino aprorunoar esta questao que ciemanciana anas outras ciisserta9oes 
de mestrado. Dentro desta questao ha o livro Lamounier (1989) 
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em rela o aos grupos dominantes, o PT do RS j自  teve modifica96es importantes de em relação aos grupos dominantes, o PT do RS já teve modificações importantes de 

1980 para ch. 1980 para cd. 

UADRO 10 - A dinamica do eauilibrio dos blocos no PT do RS (l979I1995). UADRO 10 - A dinâmica do e uilibrio dos blocos no PT do RS 1979/1995 . 
Na fundação 

e primeiros anos 
1984 1986 1 1989 1990/92 1993 

com um bloco modificação nos nesse período houve nova maioria e racha no bloco 
dominante blocos a vitória dos dois domínio dominante anterior 

dominação não blocos um no hegemônico causa uma nova 
muito forte encontro de 1986, 

outro no de 1987 
configuração 

Bloco hegemónico Bloco que detinha a 
maioria 

Bloco Bloco hegemônico Bloco hegemônico 

Sindicalistas e ART ART OE 
outros militantes do ORM-DS parte do TRB NE DS + ARTe 
movimento social MEP Na Luta PT 

(Sem-Terra, 
Pastoral, etc) 

CS 
e grupos esquerda 

Bloco Bloco oposição outros grupos 

ORM-DS DS DS Bloco Oposição 
Bloco em formação PRC FS 

outros grupos CS MTM CAD/UL 
ART MCR CS DRa 

MEP 
TRB 
CS 

e mais outros 
grupos de esquerda 

(sindicalistas, 
"igrejeiros", sem 

terra, trabalhadores 
rurais) 
TRB 

e mais outros 
grupos de esquerda 

e outros grupos de 
esquerda 

A diferen9a do PT com o PMDB e que os blocos hegem6nicos 

identificados no quadro acima nao conseguiram ter uma existencia mais duradoura 

A pr6pria caracteriza9ao de blocos hegem6nicos, majoritrios, atende a necessidade 

de diferenciar o tipo de domina9ao imposta ao restante do partido. Por exemplo, em 

1979 e 80, periodo de forma9ao do PT, a ento ORM-DS (TS) , egressa do MDB, 

detinha uma certa for9a por encarar a forma9ao do PT com obstina9ao, diferente de 

outros grupos de esquerda, como o TRB, que nao via com bom olhos o PT2 . Os 

sindicalistas, que tambem possuiam uma posi9ao de destaque, como Olivio Dutra, 

A diferença do PT com o PMDB é que os blocos hegemônicos 

identificados no quadro acima não conseguiram ter urna existência mais duradoura. 

A própria caracterização de blocos hegemônicos, majoritários, atende a necessidade 

de diferenciar o tipo de dominação imposta ao restante do partido. Por exemplo, em 

1979 e 80, periodo de formação do PT, a então ORM-DS (TS) , egressa do MDB, 

detinha uma certa forga por encarar a formação do PT com obstinação, diferente de 

outros gnipos de esquerda, como o TRB, que não via com bom olhos o PT22 . Os 

sindicalistas, que também possuiam uma posição de destaque, como Olivio Dutra, 

22 Na entrevista feita com Adeli Sell, este disse que o TRB destacou apenas 10% dos seus militantes 
para entrarem no PT, o resto ficaria aguardando uma defini9ao melhor do novo partido 

22 Na entrevista feita com Adeli Sell, este disse que o TRB destacou apenas 10% dos seus militantes 
para entrarem no PT, o resto ficaria aguardando uma definição melhor do novo partido. 



156 

Cl6vis Ilgenfritz e Paulo Abdala, n乞o agregavam muitos militantes do ponto de vista 

num6rico. Por isso, o contingente da ORM-DS, pela rela9乞o deste grupo com os 

movimentos sociais e eleitorais, via a TS do MDB, era numericamente superior. 

Agora, os dois grupos juntos, como a configuraao da 6 poca mostrou, detinha uma 

for9a muito grande nos processos de constitui9ao do novo partido. J自  no perodo de 

1984 a 1990, nao houve um grupo que dominasse todo o tempo e com intensidade 

forte. As vit6rias circunstanciais representavam mais o momento conjuntural de 

organiza9ao do partido do que um predominio absoluto. Os diferentes Presidentes da 

CE do PT23 , comprovam a inconstncia relatada acima, ainda assim, Olivio Dutra s6 

foi escolhido Presidente nos anos de 1981 e 1984 pela sua reconhecida lideran9a e 

no porque o seu grupo fosse o majoritno24 

Foi salientado que nem sempre os grupos de esquerda se uniram 

contra os moderados (direita), na medida em que, por exemplo, um grupo como o 

TRB privilegiou muito mais a ART do que a ORM-DS na hora das suas alian9as. E 

importante, portanto, destacar que esses dois grupos sempre foram inimigos, estando 

em quase todas as disputas em blocos opostos. No Quadro 11, o equilibrio dos 

grupos na CE d observado 

Dois aspectos precisam ser destacados a partir do Quadro 11 em 

rela9ao a for9a dos blocos e tendencias, e, de uma maneira mais geral, os crit6rios 

politicos que pesam na hora da sele9豆o dos dirigentes estaduais. Em primeiro lugar, 

no que diz respeito ao numero de indica96es de cada bloco do partido para os postos 

23 Ver a listagem dos membros da CE e as suas liga96es com as tendencias no Quadro 1 1 
24 Confirmado pelo Jornal Em Tempo e pela entrevista com Adeli Sell 
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da CE, pode-se observar que nao h自  uma dominaao absoluta e duradoura de 

nenhum dos setores organizados do PT. Como foi mostrado no Quadro 10, quando se 

analisa encontro-a-encontro, encontra-se urna vantagem, maior ou menor, para um 

dos blocos do momento. Mas, genericamente, no PT nao aconteceu o mesmo que no 

PMDB, em rela9ao a dominaao, desde a funda9o, do circulo interno controlado 

por Pedro Simon, e nem ao PT nacional em que a corrente dos sindicalistas, depois 

ART, dominou o partido em 9 dos 10 Encontros Nacionais, at6 ao ponto de formar 

majoritariamente a CE de 1979 a 1989 

Em segundo lugar 6 preciso destacar a completa hegemonizaao dos 

militantes organizados sobre os nao-organizados. Se em rela9ao s disputas inter- 

tend6ncas nao houve um predominio maior de nenhuma sobre a outra, em rela9ao a 

compara9ao de fora entre os militantes que participam, em maior ou menor grau, 

das tendencias e dos que n豆o participam, a desigualdade de poder 6 bem diferente 

Sao poucos os filiados no PT que nao participam das tendencias, ou ate dos campos 

que conseguem atingir os postos mais elevados na hierarquia estadual. Para a CE de 

1995, o CAD indicou dois militantes que nao sao propriamente dito seus "quadros", 

Celso Schroder e Sandra Fagundes, mas tambem n乞o se pode afirmar que no 

existam algumas rela96es mais permanentes entre estes militantes e o CAD. Mesmo 

assim, se algum filiado do PT, que por ventura nao seja de nenhuma tend己ncia, 

coletivo ou campo, queira participar de alguma instancia em nivel estadual, de 

preferencia a CE,6 preciso que ele entre ou, pelo menos, negocie com os grupos 

organizados do seu partido. Os 30 membros da CE e do DR do PT que mais vezes 
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estiveram nestas instancias sao na sua esmagadora maioria de tendencias, conforme estiveram nestas instâncias são na sua esmagadora maioria de tendências, conforme 

pode ser observado no Quadro 12 pode ser observado no Quadro 12. 

Ainda em rela9ao ao predominio dos blocos, no Quadro 12 mais uma 

vez pode-se constatar que no DR e na CE houve um certo equilibrio entre as 

tendencias entre aqueles 30 que tiveram o seu perfil tra9ado. Uma analise dos 

diferentes periodos e as trocas de blocos dos grupos e dos membros, chega-se a 

conclusao que: quando entraram pela primeira vez no DR e CE, 15 eram das 

tend6ncias de esquerda e 14 das moderadas. Para os que permaneceram sempre na 

esquerda tem-se um n立mero de 9; enquanto que os sempre fi6is 自  "direita", o 

n自mero 6 de 4. Dos que mudaram de posi9ao: 5 passaram da esquerda para a direita 

e 9 da direita para a esquerda. Tem-se assim atualmente um total de 9 membros de 

posi96es moderadas e 18 de posi96es mais esquerdistas 

QUADRO 12 - Rela9ao dos membros da CE e DR do PT com maior 

Ainda em relação ao predominio dos blocos, no Quadro 12 mais uma 

vez pode-se constatar que no DR e na CE houve um certo equilibrio entre as 

tendências entre aqueles 30 que tiveram o seu perfil traçado. Uma andlise dos 

diferentes periodos e as trocas de blocos dos grupos e dos membros, chega-se a 

conclusdo que: quando entraram pela primeira vez no DR e CE, 15 eram das 

tendências de esquerda e 14 das moderadas. Para os que permaneceram sempre na 

esquerda tem-se um ninnero de 9; enquanto que os sempre fiéis "direita", o 

número é de 4. Dos que mudaram de posição: 5 passaram da esquerda para a direita 

e 9 da direita para a esquerda. Tem-se assim atualmente um total de 9 membros de 

posições moderadas e 18 de posições mais esquerdistas. 

QUADRO 12 - Relação dos membros da CE e DR do PT com maior 
freauencia e suas tendencias. fre uência e suas tendências. 

NOME 
QUANTAS 
VEZES NA 

CE 

QUANTAS 
VEZES NO 

DR 
TENDÊNCIA 

Adeli Sell 8 8 Trabalho-Articulação-CAD/UL* 
Raul Pont 6 8 DS/OE 
Selvino Heck 6 8 Articulação-UL 
Clóvis Ilgenfritz 6 7 Articulação-Col. José L. C. Cruz/UL 
José C. Azevedo 5 7 DS-CED 
Olivio Dutra 5 6 Articulação-Independente/OE 
Laerte Meliga 4 5(1s) Articulação-ARTe/OE 
Estilac Xavier 3 6 PRC-NE-CAD 
Flavio Koutzii 3 6 Indep. (próximo da DS)-CED 
Joao Couto 3 6 Articulação-PT na Luta e na Vida 
David Stival 3 5 Articulação-ARTe/OE 
Gerson Almeida 3 4 DS-CAD 
Humberto Kasper 3 4 Articulação 
Ivar Pavan 3 4 Articulação-ARTe/OE 
Natalício Corrêa 3 4 Articulação-ARTe/OE 
Cézar Alvarez 3 4(1s) Trabalho-Articulação 
Demar Steffen 3 4 DS/OE 
Ana Fogaça 3 3 PRC-MTM 
Miguel Rosseto 3 2 DS/OE 
Marangon 2 5 Articulação-ARTe/OE 
Helena Bonumi 2 4 DS/OE 
José Fortunati 2 4 PRC-NE-CAD/DR 
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NOME 
QUANTAS 
VEZES NA 

CE 

QUANTAS 
VEZES NO 

DR 
TENDÊNCIA 

Paulo T. Carneiro 2 4 MEP-MCR-FS/NLPT 
Rualdo Menegat 2 4 Articulação-CAI) 
Clóvis Oliveira 2 4 Articulação 
João Verle 2 3 DS/OE 
José J. Branco 2 3 Articulação-ARTe/OE 
Júlio Quadros 2 3 Articulação-ARTe/OE 
Marcos Rolim 2 3(1s) PRC-NE-CAD/DR 
Ronaldo Zulke 2 3 DS/OE 

* O hifem separa os grupos aos quais o militante pertenceu. A barra mostra uma 
dupla liga9言o que o militante possui no momento 

• * 0 hifem separa os grupos aos quais o militante pertenceu. A barra mostra uma 
dupla ligação que o militante possui no momento. 

* * * * * * 

Pode-se ver neste capitulo que o PMDB tem um tipo de agrupamento 

interno menos desenvolvido que o do PT, e que, para efeito da distribui9ao do poder 

partidario no PMDB do Estado, a u nica organiza9ao estruturada e de atua9o 

continua e estrategica e a do circulo interno (capula) formado em torno da 

Comissao Executiva Estadual (CE), em termos formais, e de lideran9as hist6ricas e 

mandatrias de peso como Pedro Simon e Ant6nio Britto, em termos politicos 

Pode-se ver neste capitulo que o PMDB tem um tipo de agrupamento 

interno menos desenvolvido que o do PT, e que, para efeito da distribuição do poder 

partiddrio no PMDB do Estado, a única organização. estruturada e de atuação 

continua e estratégica é a do circulo interno (cdpula) formado em torno da 

Comissão Executiva Estadual (CE), em termos formais, e de lideranças históricas e 

mandatárias de peso como Pedro Simon e Antônio Britto, em termos politicos. 

O PT tem, ao contrrio, uma prtica generalizada de forma9ao de 

agrupamentos organizados (nao s6 entre a sua elite), o que gera uma intensa luta 

interna pelo controle do poder. Consequentemente, dois processos s乞o verificados 

um de alijamento nas instancias superiores regionais dos militantes independentes; 

outro de supervaloriza9ao da estrutura organizacional devido a necessidade de 

acomoda9ao e de meios para as disputas entre os grupos25 

0 PT tem, ao contrário, uma prática generalizada de formação de 

agnipamentos organizados (ndo s6 entre a sua elite), o que gera uma intensa luta 

interna pelo controle do poder. Consequentemente, dois processos sdo verificados: 

um de alijamento nas instâncias superiores regionais dos militantes independentes; 

outro de supervalorização da estrutura organizacional devido a necessidade de 

acomodação e de meios para as disputas entre os grupos25 . 

25 Aspectos tratados no capitulo 8 25 Aspectos tratados no capitulo 8. 
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A forma organizacional do PMDB produz um tipo de oligarquiza叫o 

elitista na medida em que um segmento, at6 certo ponto delimitado (circulo interno), 

controla estvel e centralizadamente a distribui9ao de poder e as principais 

instancias decis6rias regionais. Se a defini9乞o do circulo interno n乞o6 de fcil 

precis乞o, pelo menos 6 possivel identificar um padr乞o politico dominante que6 

caracterizado pelo predominio dos militantes que possuem (ou possuiram) vinculos 

com o Estado (sejam os mandatrios em nivel estadual, sejam os tecnicos em cargos 

de confian9a). Isto de uma maneira gendrica, pois de uma maneira particular 

predominam (no circulo interno) apenas alguns destes militantes formadores da elite 

partid自ria: boa parte dos integrantes do grupo 1 do Quadro 5 (de preferencia os 

membros titulares e mandatarios ou em cargo de confian9a) e alguns integrantes do 

grupo 3 (como por exemplo, Ant6nio Britto, Ibsen Pinheiro, Jos6 Foga9a,). O circulo 

interno do PMDB congrega um contingente de militantes que corroboram tal padro 

organizacional, e se servem dele, como diria Robert Michels26 . O problemae que o 

resto dos militantes, apesar da critica que possuem27 , nao tomam atitudes concretas 

para modificar tal situa9o 

A forma organizacional do PT promove o controle absoluto do poder 

em nivel regional para os militantes organizados, ou seja, para os agrupamentos 

internos (em detrimento dos independentes). Produz-se tamb6m, e por causa deste 

dominio, uma prtica apareihista em rela9ao 良  s estruturas partidarias, que j自  t6m a 

sua complexidade aumentada pelas disputas internas. Por isto, tao importante como a 

26 oschekspaItid自dos,segtmdo Roben Michels(l982), Lproveitam~se da lnd iferen9a e pouca 
qididade das massA 司em das pr6pdas no96es psicol6'cas de ta de ser subInlssa' ira controlarem e 
i【」 Os chefes partidrios, segundo Robert Michels (1982), aialidade das massa, alm das prprias noes psicolgicas desitenderem o seu domnio estavelmente. (Michels, 1982, cap. 2,鷲tam-se da inder submissa, pI). 
27 E s6 conferir o resultado de algumas quest6es colocadas aos delegados estaduais de 1995. Ver a 
parte que analisa a pesquisa na Conven9ao Estadual do PMDB 
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intensidade da estabilidade dos militantes individualmente como da forma9ao de 

uma complexa rede de instncias e grupos internos 6 importante ater-se ao fato de 

que tambem a estabilidade de poder dos agrupamentos, bem como, da forma como 

estes decidem a distribui9ao de poder e a forma e contehdo das decis6es serve como 

indicador dos procedimentos oligarquizantes dentro do PT. Em rela95o a 

perman己ncia e dominio do poder pelos blocos, viu-se que no PT ga自cho esta nem6 a 

principal questo problemtica, em termos oligarquizacionais. Contudo, em rela o 

ao espa9o reservado aos grupos organizados nas instancias regionais, principalmente 

da CE, e em termos da repeti9ao das prticas aparelhistas, o PT estadual possui 

procedimentos que podem ser identificados como oligarquicos de tipo burocratico 

centraliza9ao e hierarquiza9ao28 , fetichismo da organiza9ao, intemismo e utiliza9o 

da estrutura partidaria num sentido estrategico nas disputas internas 

Por6m, ainda faltam dois aspectos importantes para a caracteriza9o 

da forma do poder nos partidos, especialmente levando-se em conta a CE e o DR. O 

primeiro e um perfil mais individualizado e biogrfico de algumas das principais 

lideran9as, contextualizando-se as atua96es e fun96es exercidas por cada lideran9a 

dentro dos conceitos que tratam dos tipos de militantes partidrios (no caso das 

lideran9as), elencados na introdu9ao desta disserta9ao. O segundo aspecto 6 a 

delimita9ao e defini9ao (aproximada) dos modelos organizacionais: que apontam 

para modelos oligarquicos diferentes (elitista e burocrtico) 

'8 Neste ponto uma heran9a da LOPP e da estrutura partidria geral dos partidos brasileiros, mas 
tambem pelo certo predominio que os parlamentares e membros do executivo come9am a conquistar 
no PT. 



CAPiTULO 6- OS PRINCiPAIS MILITANTES E OS 
MODELOS DE ORGANIZACAO. 

Os partidos politicos em geral, e os brasileiros em particular, tem duas 

dimens6es, uma estatut自ria e outra politica concreta, acerca dos processos politicos 

organizat6rios. Estas coexistem independentemente uma da outra e at6 podem servir 

isoladamente para a caracteriza9豆o do perfil organizacional. Mas, na verdade, apenas 

analisadas conjuntamente 6 que estas dimens6es podem revelar melhor os processos 

partidrios ligados as quest6es organizacionais/oligarquicas. A dimenso estatutria 

proposta pela LOPP (acatada pelos partidos) estabelece como dirigentes estaduais os 

membros do DR e, mais particularmente, os membros da CE. Assim, legalmente, os 

partidos ga自chos tem centenas de lideran9as regionais que podem estabelecer as 

diretrizes estrat6gicas de m6dio prazo e tticas conjunturais em a mbito estadual 

(atribui96es do DR), bem como algumas lideran9as mais destacadas para a defini9ao e 

a9ao politica quotidiana do partido (a partir da CE). A dimensao politica concreta 

apresenta um modelo diferente do legal e os militantes que comandam os partidos nao 

so necessariamente os mesmos da dimens乞o anterior, principalmente em rela頭o aos 

membros das instancias estaduais, pois apenas uma minoria destes possui realmente 

poder politico na distribui9ao de poder e nos processos de tomada de deciso 
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Foi destacado anteriormente que para efeito da oligarquiza9o 

partid合ria a principal causa externa 6 fornecida pela influencia do Estado na vida 

interna dos partidos; e a influ6ncia deste nos partidos pode ser calculada e 

comprovada na medida da aproxima9をo das duas dimens6es; n乞o s6 quando os 

dirigentes estaduais dos partidos s乞o os mesmos (ou praticamente) nas duas 

dimens6es, mas,6 sinal da influencia exagerada do Estado, quando os partidos 

apresentam lideran9as concretas num numero reduzido e apenas de carter de 

mandat自rios. Por6m. os processos oligarquizantes quando aparecem os partidos no 

bnica e tao-somente causados pela influencia estatal relacionada as a96es e demandas 

dos executivos e legislativos, mas s瓦o provocados por diferentes fatores, ate nao- 

estatais, ou promovidos por outras esferas do Estado: como por exemplo, a 

burocratica. O Estado 6 o principal interlocutor dos partidos e a maneira como os 

partidos estabelecem as suas praticas conduz para uma forma organizacional 

especifica, mas tambem 6 verdade que a sociedade pode por seu lado entrar nesta 

rela9ao quando, organizadamente, se constitui em partido poltico 

Neste ponto, interessa a caracteriza9ao dos modelos organizacionais 

do PT e do PMDB e o perfil das suas principais lideran9as para poder-se conhecer os 

processos de distribui9乞o de poder e os militantes que o praticam. Em rela9ao aos 

modelos foram apresentados na introdu9ao desta disserta9ao duas varia96es 

organizacionais, uma proposta pelos te6ricos elitistas e outra proposta pelos teoricos 

do enfoque estrutural. Quanto aos perfis das lideran9as, que sao as responsaveis pela 

vida dos modelos pois s乞o elas que criam e executam suas estruturas e rela96es, 

procurar-se-a enquadr良-las dentro dos tipos de dirigentes propostos pelos modelos 
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para se conhecer melhor os atributos e as exig6ncias estabelecidos pelos partidos para 

as suas lideran9as. 

1 - Modelos. 

FIGURA 1 - Modelo or'anizacional do PMDB do RS 

ELITE GOVERNANTE Membros da CE. mas nem sempre os su 
CiRCULO INTERNO 	plentes. Os principais mandat自rios, como 

Governadores (Pedro Simon e Ant6nio Britto), 
Senadores e a maioria dos DF, alguns DE e Pre- 

feitos. Militantes hist6ricos e de carter organi-
zacional (como Andr6 Forster e Joao B. Garcia). 

ELITE 
NAO 
GOVERNANTE 

Mandatarios em nivel estadual e municipal que con-
trolam o partido em nivel local (elite local). Alguns ex 

mandatrios que estao "caindo" da elite governante (co-
mo por exemplo. Carlos Giacomazzi. Antenor Ferrari. R づ  
pide Netto e Jo含o Bruza Netto). Militantes em cargo de 
confian9a e de nivel superior e m6dio que participam na ela- 

bora9含o dos programas de governo. Militantes mais antigos qt 
tenham atua9含o partid自ria e militdncia nos movimentos sociais! 

BASE 
MASSA 

A maioria dos militantes que n含o tem mandato ou cargo de con- 
fian9a em nivel estadual e municipal. e nao tem tambdm dedica9ao 
integral ao partido. Cabos eleitorais (filiados), alguns atd remunera- 
dos. de preferencia de mddia ou pouca instru9ao. Profissionais de ni- 

vel mddio e trabalhadores manuais que nao so lideran9as populares 
A B 

A - Para um militante alcan9ar os niveis superiores da hierarquia partid自ria sao necess言rios, em 
geral. determinados atributos, tais como (em ordem de importancia): a) voto/mandato em nvel 

regional (DE. DF. SEN. GOV) ou atd municipal (dependendo da cidade e de outras caracteristicas 
do militante) conjugado com o apoio de alguma regiao do Estado: b) conhecimento da arte da 
politica (capacidade de organiza9ao, orat6ria, te6rica) ou conhecimento tdcnico de alguma 自  rea 

estatal (como por exemplo, sabde. educa9含o e planjamento): C) militncia nos movimentos 
populares e sociais ou militancia no partido (de prefer6ncia com as caracteristicas anteriores) 
Sem contar.d claro, que d preciso adequar-se ao circulo interno (politica e ideologicamente) 

B - Para um militante descer na hierarquia partidaria d preciso que ele perca alguns dos atributos 
circunstanciais anteriores, tais como: mandato. liga9ao corn o nhcleo do circulo interno (no caso 
hoje em dia representado pelos militantes Pedro Simon e Ant6nio Britto) 
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FIGURA 2 - Modelo de organiza9o do PT do RS 

I Liderancas Dhblicas. mandat 
rios, sindicalistas e demais per-
sonalidades dos movimentos so 

ciais, e que tambdm sejam ligados 
aos grupos organizados. 

Intelectuais organicos do partido e 
dos grupos organizados (propagandis 
tas). 

I 	I Organizadores do uartido e dos gruios' 	I 	、  
I organizaaos. Alguns tamoem sao intetec. 	、 	、  
I or2anicos e tranicionais ao particto e ae 	、 	、  
I seus arimos. so  aue menos conneciaos e ae 	、 	、  
I menorl mportancia. Sio os militantes de b as 	I 	I 
	 I  tidores ciue articulam nos encontros e reunioe 	、 	、   
I Mthtltntes inuenenuentes sem manaato e ciue 	、  
I nao sao militantes aos movimentos sociais tou 	、  
I de menor expressao). im geral, ou sao mais sim 	i 
Ipatizantes que militantes, ou vivem em ciaaaes QS 	UI 	、  

interior onde os grupos organizados nao menos im 
portantes ou inexistentes (dai at6 podem localmen-

te serem organizadores e lideran9as do partido) 

A Os militantes deste nivel sao em sua esmagadora maioria ligados aos grupos organizados. as 
siglas GI represent含m os grupos organizados. por isso. separados uns dos outros. As setas 
indicam um caminho mais aberto para os militantes organizados chegarem atd o topo do partido. 
e para isto precisam: ou militancia nos niovimentos sociais. ou mandato (de preferencia em 
nivel estadual ou Prefeitura): ou cargo de confian9a no primeiro escal含o da Prefeitura de Porto 
Alegre. ou militancia destacada nos grupos organizados. ou capacidade intelectual (junto com 
prestigio) 

B Os militantes deste nivel tambm sao majoritariamente dos grupos organizados. com  ressalvas 
importantes. ou no caso das pequenas e mddias cidades do interior, onde os grupos organizados 
so menos expressivos, ou no caso dos movimentos sociais (e por intermddio das setoriais e 
secretarias) quando as lideran9as nao pertenceram aos grupos organizados 

C - Existem no PT dois tipos de base:h ma d a formada pelos militantes independentes, e a outra ぐ  
formada pelas bases dos grupos organizados. H自  uma diferen9a no acesso a s estruturas do partido 
entre os diferentes tipos de base. pois os militantes que sao organizados (em geral com o 
mesmo perfil dos militantes independentes) t6m mais condi96es e possibilidades participativas 

GI 



2 - O perfil das lideran9as do PMDB 

A principal lideran9a deste partido 6 o Senador Pedro Simon, que se 

enquadra em todas as caracteristicas da elite governante no PMIDB. Natural de Caxias 

do Sul, cidade em que iniciou a sua carreira politica sendo eleito vereador em 1960 

pelo PTB. Antes disto ja tinha militado no movimento estudantil tendo chegado a 

Presidente da UNE em 1956, com passagens anteriores pela dire9ao dos estudantes 

de Direito, sua forma9乞o profissional, e dire9ao dos estudantes ligados as 

Universidades privadas. Foi tamb6m professor de Economia Politica e Sociologia na 

Universidade de Caxias, al6m de ter feito especializa9ao em Economia Politica e 

Direito Penal em Paris e Roma - uma forma9ao erudita para um politico de carreira 

em que o conhecimento da politica tamb6m foi proporcionado pelo estudo, nao s6 

pela pr自tica 

Na carreira politica propriamente dita, elegeu-se Vereador em 1960 

Em 1962 elege-se Deputado Estadual pelo PTB, partido no qual milita atd 1966, data 

em que o sistema partidario 6 modificado, surgindo assim a ARENA e MDB. Ja no 

MDB continua elegendo-se Deputado Estadual at6 1978 quando consegue uma vaga 

para o Senado. Com  a outra modifica9ao do sistema partidario de 1979, ajuda a 

fundar o PMDB no RS. Em 1982 concorre, sem sucesso para o Governo do Estado, 

conseguindo, no entanto, se eleger em 1986. Em 1990 ganha uma vaga para o 

Senado, onde se encontra at6 hoje. Juntamente com essa carreira nos cargos eletivos, 

foi indicado Ministro da Agricultura no Governo Sarney, pasta que ocupou de 1985a 

1986, quando desencompatibilizou-se para concorrer ao Governo do Estado 

166 
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Pedro Simon ultrapassou as fronteiras do RS em rela9ao a sua 

lideran9a e reconhecimento politico, juntamente com outros politicos gachos como 

Leonel Brizola. No MDB e PMDB nacional, chegou a ser Secretario-Geral e Vice- 

Presidente de Ulysses Guimar乞es. Seguidor da ideias de Alberto Pasqualini (ide6logo 

do trabalhismo gacho e brasileiro) hesitou um pouco no momento da reformula9o 

partidaria de 1979 pois ficou um periodo indeciso entre o PTB de Brizola (depois 

PDT) e a continuidade no MDB/PMDB. Sua decis乞o tomada em favor do PMIDB se 

deu principalmente pela pressao exercida pelos seus colegas gauchos do MIDB, como 

por exemplo, Ibsen Pinheiro, Jos6 Foga9a, Antenor Ferrari. Mesmo entao, optando 

pelo PMDB, n乞o deixou a heran9a pasqualinista para trs. Isso fez com que Pedro 

Simon fosse sempre identificado como fazendo parte do setor mais progressista do 

MDB/PMDB nacional, sendo reconhecido como lideran9a dos "autenticos" e 

"hist6ricos". 

Pedro Simon ocupa historicamente a sua posi9ao no PMDB gaucho 

(principal lideran9a e coordenador do circulo interno que controla o partido) porque 

tem habilidade para sentir os anseios da base partidaria, ao mesmo tempo que exerce 

uma domina9ao prolongada e profunda na distribui9乞o de poder e tomadas de 

decis6es politicas mais importantes. A sua habilidade politica, por um lado, 

proporcionou-lhe uma prtica que intervir drasticamente nos processos de tomada de 

decis6es, at6 1986 quando sofreu uma derrota na sua inten9ao de coligar-se com o 

PDS, e em 1990 quando teve que aceitar a indica9ao de Jos6 Foga9a para a sua 

sucessao no Governo do Estado. Na verdade, as posi96es de Pedro Simon sempre sao 
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levadas em considera9瓦o nas discuss6es internas fazendo com que ele n乞o precise 

exercer alguma press豆o mais forte, principalmente pela conjuga9豆o de dois fatores 

salientados por Robert Michels (1982): a) acatamento e apoio das bases partid自rias 

que se submetem a dire9ao dos lideres na medida que aceitam serem governadas, e 

porque nao tem compet6ncia mesmo para governarem; b) maior compet6ncia dos 

lideres na arte/ciencia da politica, e porque tamb6m estes sabem aproveitar da 

psicologia submissa das massas29 . A nao interven9ao autoritaria dos lideres, como no 

caso de Pedro Simon, parecem emprestar uma fei9をo democrtica aos partidos e a 

a9ao dos lideres, mas, na verdade,6 uma amostra do quanto oligarquizado pode ser 

uma organiza9ao partidaria 

A lideran9a que Pedro Simon exerce no PMDB gaucho teve tamb6m o 

seu periodo de dominio "legalizado" pois foi Presidente da CE de 1980 a 1985, 

ocasio em que teve de renunciar para assumir o Ministerio da Agricultura - duas 
! 

fun96es incompativeis segundo o Estatuto da e poca (ver capitulo 4) ー, mas, mesmo 

assim, circunstancia que nao lhe custou o poder decis6rio no Estado. At6 hoje, com o 

PMDB no Governo do Estado, Pedro Simon tem a capacidade de se manter como o 

lider de maior representatividade junto a s bases partidrias. Um exemplo disso e dado 

por Pedro Simon quando este reverte para o seu poder dentro do circulo interno as 

criticas ao Governo do Estado existentes dentro do partido. S6 que ele nao promove 

uma disputa dentro e fora do partido entre o Governo e o PMDB, o que lhe basta d a 

Michels coloca que as bases sao incompetentes e tambdm gostam de serem governadas enquanto 
os lideres t己m maior competencia e tambem gostam de governar 
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manuten9ao de seu prestigio e poder, principalmente quando se depara com outra 

lideran9a de igual for9a (no caso Ant6nio Britto) 

Dos outros Presidentes da CE, eleitos temos Cezar Schirmer e Andr6 

Forster e interinos, Odacir Klein (quando Pedro Simon saiu) e L6lio Souza (quando 

Cezar Schirmer foi para a Secretaria da Fazenda no Governo Simon). Desses 4 

militantes, Andr6 Forster, por exemplo, s6 conseguiu entrar efetivamente para o 

crculo interno a partir de 1990, quando assume a Presid6ncia do PMZDB no Estado 

Outros como Odacir Klein, Cezar Schirmer e L6lio Souza nao alcan9aram a c自pula 

por serem escolhidos Presidentes do PMDB pois possuiam e possuem outros 

atributos importantes para l estarem: mandatos em nivel estadual e federal, 

proximidade politica, ideol6gica e organizacional com o circulo interno 

Odacir Klein 6 natural de Getlio Vargas (RS). Advogado e Tecnico 

em Contabilidade, come9ou a sua carreira politica elegendo-se Vereador e Prefeito 

em sua cidade- natal de 1967 a 1974. Em 1974 foi a sua primeira elei9ao para a 

Camara Federal, mandato que repetiu em outras 3 vezes (1978/ 90/94). Perdeu duas 

elei96es majoritarias, uma para Vice-Governador em 1982 e outra para Senador em 

1986. Foi tamb6m Secretario da Agricultura e Presidente do Banrisul (Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul) no Governo Simon, e exerce atualmente o cargo de 

Ministro dos Transportes do Governo Fernando Henrique Cardoso. Uma biografia 

que demonstra, sem d自vida, uma larga experiencia na politica institucional, o que faz 

de Odacir Klein uma lideran9a p自blica peemedebista de primeiro escalao 
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Desde a e poca do MDB, Odacir Klein se destacou como um dos 

lideres identificados na ala progressista do partido e quando da cria9ao do PMDB era 

visto como um parlamentar ligado a Tendencia Popular. Isso lhe valeu um bom 

transito entre os partidos de esquerda que o indicaram para a Presidencia da Camara 

Federal depois da saida de Ibsen Pinheiro, na ocasiao, perdeu a elei9五o para Inocencio 

de Oliveira (PFL) 

Odacir Klein assumiu a Presid6ncia do PMDB ga自cho quando Pedro 

Simon foi para o Ministdrio Sarney em 1985, mesmo sendo o Secret自rio-Geral - e nao 

primeiro Vice-Presidente -, cargo para o qual foi eleito em 1983 depois dos militantes 

mais progressistas do PMIDB terem feito press乞o junto ao circulo interno para que a 

CE fosse ocupada por pessoas mais de esquerda e populares. A sua escolha comprova 

que a cupula do PMDB no Estado possui uma fei9ao politica mais progressista a elite 

dominante nacional, pois a ga自cha sempre se mostrou mais aberta para os setores 

populares e de esquerda, processo nao repetido pelo partido em nivel nacional 

Pordm, se em rela9ao a elite nacional do PMDB a ga自cha d mais popular, em solo 

riograndense a cupula do PMDB - at6 pela falta de oposi9ao interna - possui uma 

pratica mais conservadora que a sua politica e discurso. Isto pode ser comprovado 

quando Pedro Simon e Odacir Klein sustentaram a candidatura de Cezar Schirmer 

para a Presid6ncia do partido em 1986 contra as candidaturas de Antenor Ferrari 

(candidato da esquerda) e Llio Souza (que disputava com Cezar Schirmer a condi9ao 

de ser o candidato oficial do partido, ou seja, do circulo interno). Sustenta恒o que 

teve como ponto crucial uma reuniao na vdspera da Conven9乞o Estadual onde apenas 

sobrou a candidatura de Cezar Schirmer, principalmente pela influ6ncia dessas 
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personalidades (Odacir Klein e Pedro Simon) e outras do circulo interno, e mesmo 

que a grande maioria dos convencionais s6 viessem a saber disto no momento da 

conven9ao. Porm tudo isso n乞o desmerece a figura publica e partidaria de Odacir 

Klein que realmente teve e tem uma militncia voltada para o partido, transformando- 

o numa das principais lideran9as no respaldo interno conquistado atraves da 

organiza9ao da luta partidaria 

Cezar Schirmer, natural de Santa Maria (RS),6 advogado e professor 

Iniciou sua carreira politica elegendo-se Vereador em Santa Maria pelo MDB no ano 

de 1972. Em 1974 elegeu-se Deputado Estadual, o mais jovem daquela legislatura 

Ficou como Deputado Estadual at6 1994, quando terminou o seu quinto mandato 

consecutivo. Foi lider da bancada do PMDB de 1983 a 1985, lider do Governo Simon 

na Assembleia nos anos de 1988/98. Tamb6m foi escolhido Presidente da Assembleia 

Legislativa. Ocupou no Estado os postos de Secret自rio da Fazenda e da Casa Civil no 

Governo Simon ed o atual Secretario da Agricultura no Governo Britto. Cezar 

Schirmer perdeu duas elei96es majoritrias: uma para Prefeito de Porto Alegre, em 

1992, e outra para Senador em 1994. Al6m de ter sido cotado, dentro do circulo 

interno, para a disputa ao Governo do Estado em 1990, quando quase teve a sua 

candidatura para Deputado Estadual cassada por causa da campanha feita no sentido 

da indica車o para Governador 

No PMDB gaucho, Cezar Schirmer foi escolhido Presidente da CE em 

duas ocasi6es, em 1986 e 1988. Na 6 poca da primeira escolha, era o candidato oficial 

da cupula do partido, tendo na sua juventude e bagagem politica como Deputado 
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Estadual dois grandes aliados para o alarem na lideran9a peemedebista estadual. E 

uma lideran9a de vida organica no partido, mas tem nos votos (mandatos) seu 

principal "capital politico" 

Politicamente, Cezar Schirmer, n乞o destoa das posi96es de Pedro 

Simon e do restante do partido: uma politica de carter mais progressista se 

comparada ao resto do PMDB mas que no Estado a partir dau ltima elei9ao para 

Governador em 1994 v6m se aproximando do antigo rival PPB (ex-Arena, PDS e 

PPR) 

Cezar Schirmer chegou tamb6m a ingressar no Mestrado em Ciencia 

Politica na UFRGS, mas a sua forma9ao politica se deu principalmente no exercicio 

dos mandatos e cargos que ocupou e ocupa 

O atual Presidente da CE Andr6 Forster, ali自s, cargo que vem 

ocupando desde 1990, ou seja, a tr6s mandatos (1990/93/95),d natural do interior do 

Estado, mas foi em Porto Alegre que este militante do MDB e PMIDB ira exercer a 

sua militancia politica. Formado em Ci6ncia Sociais pela UFRGS, dos Presidentes da 

CE 6 o que menos postos ocupou no Estado: foi Vereador em Porto Alegre de 1982 

a1988, e depois foi Secretario Especial no Governo Simon. Sua militancia, na 

verdade, processou-se mais no sentido da organiza9ao interna do MDB e PMDB. 

onde colaborou na d6cada de 70 para a cria9乞o do IEPES, principal promotor de 

discuss6es politicas no MDB gaucho 
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Andr6 Forster 6 um organizador no sentido dado por Lenin (1980) e a 

sua ascensao no PMDB gacho 6 exemplar no sentido de mostrar como um militante 

ativo no partido conseguiu galgar postos mais elevados na medida que possuia 

compet6ncia na arte/ciencia da politica, principalmente em aspectos organizacionais 

Mas, Andr6 Forster reconhece que para o PMDB um mandato conta muito nas 

quest6es internas de distribui9ao de poder, tanto assim que em 1982 concorreu com 

exito para a verean9a de Porto Alegre, pois no seu grupo nao haviam militantes com 

mandatos30 

Andr6 Forster foi desde o MIDB um militante identificado com os 

grupos de esquerda, tendo participado do PCB, com passagem tambem pela corrente 

"prestista" quando esta se desligou do "partidao". Por isso, o seu ingresso no clrculo 

interno que controla o PMZDB do RS s6 se processou no fim dos anos 80, quando os 

setores de esquerda do PMDB ja tinham perdido a sua for9a. tanto politica quanto 

numerica: isso depois das saidas da TS para o PT, de v自rios socialistas para o PSB, e 

por fim dos politicos que viriam a fundar o PSDB em 1988. Assim. Andrd Forster 

acabou se integrando na cupula na medida que nao existia um respaldo de esquerda 

no partido 

Como Presidente do PMDB, Andr6 Forster faz um tipo de articula9o 

entre os diversos grupos internos, servindo mais como organizador da diferen9a do 

que um lider pela imposi9ao de representatividade a partir de um mandato. Possui um 

papel na cupula do partido de aparador das arestas dos muitos interesses politicos 

30 	Segundo o depoimento de Andrd Forster na entrevista do dia 30/8/1995 
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existentes, interesses patrocinadas pelas vrias lideran9as peemdebistas, como por 

exemplo, Ant6nio Britto e Pedro Simon. Mas, o fato de sua indica9ao para a 

Presid6ncia em 1990 ter sido promovida pelo ncleo de poder, atrav6s da pessoa de 

Cezar Schirmer (quem o indicou formalmente), mostra o reconhecimento da 

militancia de Andr6 Forster dentro do circulo governante do PMDB gacho. Sem 

falar no seu hist6rico prestigio junto aos remanescentes de esquerda 

L6lio Souza 6 dos Presidentes do PM1DB do RS um dos que assumiu 

por causa da desistencia do Presidente eleito na Conven9ao, no caso Cezar Schirmer 

em 1987. E natural de Pelotas (RS) onde elegeu-se Vereador duas vezes pelo PTB 

Advogado, L6lio Souza atuou desde mo9o na politica profissional. Depois de 

Vereador, elegeu-se Deputado Estadual por trs legislaturas, sempre pelo MIDB. J自  na 

6poca do PMDB elegeu-se duas vezes para a Camara Federal, fazendo parte em 1988 

da Assembleia Constituinte3' 

Como Deputado Estadual e Federal, L6lio Souza, sempre soube 

articular as bancadas no sentido de seu apoio interno, mesmo quando foi derrotado 

para a Presidencia do PMIDB ga自cho (1986 e 1988). Escolhido Vice-Presidente do 

PMIDB ga自cho em 1986, assumiu a Presidencia na vaga de Cezar Schirmer. o que 

demonstra a aproxima9ao ideol6gica existentes entre os militantes pertencentes ao 

3l 	A atua9ao de Ldlio Souza durante a Assembleia Nacional Constituinte foi identificada por 
Coelho e Oliveira (1989) como sendo de quase "inteira fidelidade aos interesses dos movimentos 
sindicais" (p. 379) nao fosse pelo seu voto contrario a estabilidade no emprego. No resto. assumiu 
uma postura prograsssita. segundo estes autores 
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circulo interno, pois a sua indica9ao para a Presidencia foi vista naturalmente dentro 

da c丘pula peemedebista 

L6lio Souza 6 uma lideran9a da elite governante que vem perdendo 

gradativamente poder desde que deixou de ocupar mandatos em nivel estadual e 

federal. Atualmente, L6lio Souza 6 diretor do Banco Meridional, mas isto nao lhe 

permite a mesma importancia de antes. A tend6ncia, daqui para a frente,6 que L6lio 

Souza passe da elite governante para a elite nao-governante a exemplo de outras 

lideran9as que se "descapitalizaram politicamente" ao perderem os seus mandatos 

Esse 6 o principal meio de ascensao e decad6ncia no cen自rio politico peemedebista, e 

L6lio Souza, s6 podera se manter na cupula do partido atravds da liga車o com os 

lideres dominantes do circulo interno (que hoje sao Ant6nio Britto e Pedro Simon) 

Dos militantes que nao assumiram nenhuma ftin9ao na CE do PMDB 

do RS, mas que pertencem ao circulo interno do poder pelo mandato que possuem ou 

possuiram, destacam-se, o Governador Ant6nio Britto, o Senador Jos6 Foga9a e o 

ex-Deputado Federal Ibsen Pinheiro. Estes sao a principal amostra de quanto os 

mandat自rios mandam no PMDB gacho, mesmo sem pertencerem a CE. A fun9o 

destes, entao, nao 6 tanto de organiza9ao interna, pois nem atribui96es para isto 

assumiram, mas de proje9ao politica externa do partido, o que gerava e gera um 

processo de heteronomia nas decis6es na medida que elas so tomadas a partir dos 

interesses destes e segundo as suas orienta96es 
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Ant6nio Britto 6 natural de Santana do Livramento (RS) e jovem veio 

para Porto Alegre, onde se formou em Jornalismo. Conhecido por ter sido rep6rter da 

Rede Globo, foi o porta-voz do Presidente Tancredo Neves, quando teve a 

incumb6ncia de anunciar a morte do mesmo em 1985. Sua carreira politica come9ou 

em 1986 quando assumiu uma vaga na C合mara Federal, voltando em 1990. Nesse 

meio tempo, concorre a Prefeitura de Porto Alegre em 1988, perdendo a elei9ao para 

Olivio Dutra do PT. Em 1988 fez parte tamb6m da Assembleia Constituinte, quando, 

segundo algumas avalia96es, deu sinal das suas liga96es politicas com os meios de 

comunica96es privados do pais. Tanto assim, que foi not6rio o apoio que recebeu dos 

meios de comunica96es na sua elei9ao para o Governo do Estado do RS em 1994 

Ant6nio Britto tem dado mostras de fazer parte da articula9ao politica 

dos meios de comunica96es de massa, nao s6 porque 6 Jornalista, mas pelo perfil 

conservador da sua pratica32 Ant6nio Britto tem atualmente tambem assumido uma 

postura conservadora, especialmente pela sua atitude de apoio a s reformas propostas 

pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente em rela9ao a s 

privatiza96es (contrariando o programa doutrin自rio do PMDB33 e boa parte do 

partido no RS). Isto 6 um dos motivos que tem causado uma certa indisposi9ao do 

Governador com o PMDB ga自cho, ja que este 6 terminantemente contra a 

privatiza9ao do Banco Meridional, enquanto Ant6nio Britto nao tem se manifestado 

32 	Consta no Perfil Parlementar Brasileiro a boa rela9ao de Ant6nio Britto com os setores 
empresarias da 自  rea de comunica9ao, p. 104. Quanto ao perfil conservador dos votos de Ant6nio 
Britto. ver o levantamento feito por Coelho e Oliveira (1989, p. 368/369) 

33 Aprovado em 1994 
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sobre o assunto, e segundo alguns membros do pr6prio partido, ele seria a favor de tal 

privatiza9o 

Pelo cargo que ocupa hoje e pelo contedo da sua politica na 

administra戸o do Estado do RS, Ant6nio Britto tem tencionado efetivamente a 

configura9ao do circulo interno em seu favor (e das suas ideias), gerando uma certa 

disputa com a lideran9a de Pedro Simon (e o perfil dado por este ao circulo interno) 

no seio da elite governante. Ant6nio Britto tem a vantagem de ser hoje no PMDB 

gaucho o principal militante pelo qual a for9a do Estado se faz presente; o 

Governador do Estado, e em nome dos interesses maiores do RS e da coliga恒o de 

partidos que administra o Rio Grande do Sul, representa, dentro do partido, a sintese 

entre a estrat6gia (eleitoreira do partido) e os objetivos (pragmaticos de governo) 

partidarios. Neste sentido, a vontade do setor partidrio que Ant6nio Britto 

representa 6 o de maior for9a no PMIDB ga自cho: e esta for9a vem do pr6prio Estado 

(que controla um poder muito grande) e nao simplesmente de uma articula恒o de 

militantes peemedebistas 

A reconfigura9ao do circulo interno, ou tentativa de, principalmente 

em seu comando, nao d acompanhada por uma disputa generalizada no PMDB entre 

Pedro Simon e Ant6nio Britto, pelo contrario, o que acontece 6 apenas uma luta 

intrac自pula. Ant6nio Britto entrou nesta disputa a partir do meio da decada de 80, 

teve uma ascensao mete6rica atd o circulo interno e a sua figura representa 

contemporaneamente um novo perfil え  dire9ao partidaria e ao partido como um todo 

busca de novas propostas que nao mais as de redemocratiza9ao, estatitaza車o dos 
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setores estrat6gicos34 e de soberania nacional. Na verdade, Ant6nio Britto tenta dar 

uma nova forma e conte丘do ao PMDB gacho, pois este estava meio perdido depois 

do fim da ditadura militar. E, nada melhor do que um Governador, que at6 nem tem 

uma hist6ria militante mais tradicional no partido pois foi catapultado para a elite do 

partido pela sua condi96es de Jornalista de prestigio e pelo mandato de DF que 

conseguiu um 1986 (aldm do apoio dos meios de comunica9ao de massa), e um 

contingente respeitavel de lideran9as partidarias, para dar dinamica a esta 

transforma9o 

Jos6 Foga9a 6 outro que n乞o ocupou nenhum posto na CE no PMDB 

do RS, mas tem muita influencia na vida interna do partido. Natural de Porto Alegre, 

formado em Direito e Letras pela PUC do RS, tambdm foi muito atuante na e poca do 

movimento estudantil, quando foi Presidente do DCE da PUC. Posteriormente, 

tornou-se Professor de Literatura e Lingua Portuguesa e apresentador de programas 

de televiso e radio, ou seja,6 mais uma lideran9a peemedebista oriunda dos meios de 

comunica9ao. Tambdm 6 compositor e escritor, o que lhe valeu o apoio de grande 

nmero de artistas nas suas campanhas eleitorais. Elegeu-se Deputado Estadual pelo 

MIDB em 1978 e Deputado Federal ja pelo PMDB em 1982. Pela sua capacidade e 

lideran9a foi indicado candidato ao Senado em 1986 conseguindo eleger-se como o 

mais votado. Reelegeu-se em 1994. Perdeu a elei9ao para o Governo do Estado em 

1990, principalmente por ser o candidato da situa9乞o e nao por defici6ncias pr6prias 

34 Dentre os setores identificados como estrategicos temos: o do petr6leo. das telecomunica96es, da 
navegacao de cabotagem. da indhstria siderrgica nacional (CSN) e outras empresas. como a Vale do 
Rio Doce, que prestam vdrios servi9os ao pais 
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Em rela9ao a s posi96es politicas de Jos6 Foga9a, devemos salientar, 

em primeiro lugar, que 6 um Parlamentarista concito. Como Senador em 1988 

participou tamb6m da Assembleia Constituinte, onde mostrou o seu lado 

progressista35 

No PMDB nacional, Jos6 Foga9a foi escolhido segundo Vice- 

Presidente em 1990, o que lhe permitiu assumir a Presidencia do PMDB em 1992 

quando o ent乞o Presidente, Orestes Qu6rcia, renunciou. Ainda em nivel nacional, 

sempre esta nas comiss6es partid自rias que elaboram os principais textos e teses 

program自ticas do PM1DB. S6 nao se tornou Presidente do PM1DB nacional em 1993 

porque Pedro Simon lan9ou antes a sua candidatura (derrotada depois pelo Deputado 

Federal Luiz Henrique) 

Jos6 Foga9a nao conseguiu fazer o que Ant6nio Britto esta fazendo 

hoje no PMDB gaucho: dar uma nova formalconteudo ao partido e a sua dire9ao. S6 

que Jos6 Foga9a tem uma proposta politica e uma ideologia partidaria diferentes das 

de Ant6nio Britto. Enquanto este 6 mais conservador, Jos6 Foga9a possui ideias e 

propostas mais progressistas, o que representaria, caso este tivesse conseguido se 

eleger Governador em 1990, um perfil do circulo interno parecido politicamente com 

o proposto por Pedro Simon. Jos6 Foga9a teve tambdm contra a sua visao mais 

progressista a debandada geral dos ja poucos militantes de esquerda para o PSDB em 

35 	Segundo a avalia9ao de Coelho e Oliveira (1989) que procuram identificar como progressista 
uma atua9ao nas vota96es da Assembleia Constituinte que se enquadravam com os interesses dos 
trabalhadores: 40 horas semanais de trabalho, estabilidade no emprego. aviso prvio proporcional 
direito de greve, e outras quest6es. 
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1988/89. Hoje, Jos6 Foga9a 6 ainda uma das principais lideran9as e figura no circulo 

interno do PMDB gacho, mas provavelmente, ou se adequar自  ao novo perfil mais 

conservador do partido, ou cada vez mais ficara isolado dentro do partido 

Ibsen Pinheiro 6 outro politico do MDB/PMDB que vem dos meios de 

comunica9ao de massa. Foi comentarista esportivo da radio Ga自cha e do Jornal Zero 

Hora, posi96es que lhe propiciaram uma candidatura a verean9a de Porto Alegre em 

1978, sua inicia9豆o na politica profissional. Antes disso, j自  havia pertencido na sua 

juventude ao PCB. Logo eleger-se-ia para a Camara Federal, onde reelegeu-se 3 

vezes para o mandato de Deputado Federal 

Na Camara Federal, assumiu a lideran9a do PMIDB em 1989 e a 

Presidencia em 1991, quando passou por duas situa96es de exce9ao: a primeira foi o 

impeachment do Presidente Collor de Mello, em que Ibsen foi o formulador do ritual 

processual pelo qual o Presidente foi julgado na Camara, o outro foi a sua propria 

cassa9ao quando esteve indiciado na corrup9ao existente na Comiss乞o de Or9amento 

da Camara Federal. Esta cassa9ao custou o futuro politico de Ibsen Pinheiro, fazendo 

com que o ex-Deputado nao tenha mais possibilidade de eleger-se ou de ocupar um 

posto graduado no PMDB 

Tentou fazer, sem sucesso, o que Ant6nio Britto faz hoje 

Diferentemente de Jos6 Foga9a, Ibsen Pinheiro tem um perfil politico e ideol6gico 

mais pr6ximo do atual Governador do Estado 
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Quando participou tamb6m na Assembleia Constituinte, sua atua9ao foi 

vista como de um conservador e liberal36 . A pr6pria lideran9a do PMDB e a sua 

elei9ao para a Presid6ncia da Camara Federal estえo relacionadas a sua pratica 

conservadora. A quem diga que a sua cassa9乞o tamb6m se deu por causa da sua 

liga9五o com o ex-Governador Orestes Qu6rcia, pois o PMDB do RS nao impediu a 

sua cassa9ao. 

Pode-se constatar que entre as principais lideran9as do PMDB do RS o 

comum e que tenham uma vasta passagem pelos postos eletivos e de confian9a no 

Estado. Por um lado, ve-se que em rela9ao aos militantes mais antigos, a carreira 

politica iniciada muito cedo 6 o principal aliado para futuros ingressos no circulo 

interno de poder. Por outro lado, para outro tipo de militantes, a atua9ao nos meios 

de comunica9ao de massa e a combina9ao disso com mandatos em nivel estadual e 

federal, garantem acesso ao nucleo de poder 

3 - O perfil das lideran9as do PT 

A forma como o PT se organiza internamente permite o aparecimento 

de lideran9as de vhrios tipos e em rela9ao a v自rios aspectos da vida interna de um 

partido. Em primeiro lugar, para situar a quantidade e caracteristica das lideran9as 

petistas que mais aparecem no cenario estadual extrapartido,6 preciso dizer que.a 

exist6ncia de tendencias dentro do PT leva a que alguns nomes sejam continuamente 

Segundo a avalia9ao dc Coelho e Oliveira (1989) 
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destacados em nivel publico por causa da fun9ao representativa que assumem para um 

setor ou corrente interna do partido. Em segundo lugar, tamb6m em rela9aoa 

dimens言o interna do PT, a perman6ncia de lideran9as por um periodo mais 

prolongado justifica-se na medida que os grupos necessitam firmar suas posi96es, o 

que tamb6m se d自  a partir da identifica9ao sistemtica de uma ideia e grupo com 

determinadas lideran9as. Ou seja, as estruturas partid自rias mais gerais chocam-se com 

as estruturas internas dos grupos organizados (tendencias, blocos, coletivos), gerando 

uma sobreposi9ao, no caso das lideran9as partid自rias, entre os dirigentes dos grupos 

com os do partido. 

Existe uma preocupa9乞o em todos os partidos de esquerda, nao- 

petrificados pelos seus pr6prios dogmas, que 6 a produ9乞o do conhecimento sobre a 

realidade brasileira em que atua, e no PT nao d diferente. Mesmo com varios 

problemas, vrias discuss6es te6ricas e politico-ideol6gicas sao promovidas nas 

instancias petistas, demandando, necessariamente, uma aptid乞o intelectual dos seus 

militantes. Esta aptidao 6 fator de muita importancia para a forma9ao de suas 

lideran9as, e existem algumas delas que conseguem aliar um bom desempenho te6rico 

com uma militancia nas a reas de organiza9ao e politica mais geral (institucional e nos 

movimentos sociais) 

Dos militantes de maior prestigio p自blico e que tamb6m possuem uma 

vasta militancia interna de constru9ao partid自ria, mas sempre num nivel de lideran9a e, 

at6 certo ponto, acima das tend6ncias - apesar de ter pertencido a Articula9ao, Olivio 

Dutra e o principal nome a ser destacado 
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Natural de Bo9oroca (RS), mas com passagem duradoura por So 

Luiz Gonzaga, Olivio Dutra antes de ajudar a fundar o PT em nivel nacional e local, 

militou no movimento sindical dos banc自rios, atingindo proje9ao nacional a partir das 

suas administra96es do Sindicato dos Bancrios de Porto Alegre. Um dos principais 

fundadores do PT, no final da d6cada de 70 fazia parte daquele grupo de sindicalistas 

conhecidos como "autenticos" que depois seriam identificados como pertencentes ao 

movimento pelo "novo sindicalismo". Sem d自vida, Olivio Dutra era a principal 

lideran9a dos meios sindicais de Porto Alegre e do Estado, o que lhe colocava, com 

certo destaque, dentro das articula96es politicas na 6 poca da reformula9ao partidria 

de 1979. De inicio optou pelo movimento pr6-PT, sendo um dos primeiros 

sindicalistas, juntamente com Lula e Jac6 Bitar, a propor, nos meios sindicais e 

politicos a cria車o de um partido pr6prio dos trabalhadores 

Olivio Dutra foi no PT do RS o seu primeiro Presidente, cargo que 

ocupou ate 1986, e ao qual depois de quase 10 anos volta a ocupar desde o XI 

Encontro Estadual em 1995. Desde a primeira comissao provis6ria, Olvio Dutra 

integra o movimento para a organiza9ao do PT gaucho, mesmo que tenha se afastado 

da CE e do DR em alguns periodos, principalmente por outras tarefas partidarias em 

nivel nacional quando foi Presidente Nacional do PT de 1987 a 1988 e Prefeito de 

Porto Alegre de 1988 a 1992 

Na carreira politica, Olivio Dutra concorreu duas vezes para o 

Governo do Estado. A primeira elei9ao foi em 1982, quando o objetivo principal era 

apresentar o partido a sociedade, pois o PT nao passara por nenhuma elei9ao anterior 



184 

Na elei9ao de 1994 o PT e Olivio Dutra ja nao sao mais desconhecidos. Mesmo 

perdendo a elei9乞o, o candidato do PT conseguiu chegar ao segundo turno, deixando 

para trs partidos mais tradicionais como o PDT e o PPR - fato in6dito em se tratando 

de politica gacha. Das elei96es vitoriosas, Olivio Dutra conseguiu em 1986 eleger-se 

Deputado Federal, com a maior vota9乞o do PT, e em 1988 elegeu-se Prefeito de 

Porto Alegre 

Olivio Dutra foi protagonista de uma a9豆o em rela9ao a sua carreira 

profissional que possui relevancia em quest6es de oligarquiza9ao. Quando terminou o 

seu mandato na Prefeitura de Porto Alegre resolveu voltar ao seu antigo ambiente de 

trabalho, uma fun9ao de bancario no BANRISUL. Este procedimento e incomum 

dentro da militancia sindical e politica, quando o militante possui uma profisso 

assalariada e nao profissional-liberal 

Do ponto de vista intelectual e ideol6gico, apesar de Olivio Dutra ser 

tambem formado em Letras pela UFRGS, nao teve uma produ9ao te6rica no mesmo 

nivel da prtica. Nas quest6es ideol6gicas intitula-se um "marxista-cristao37 ", 

demostrando a complexidade ideol6gica existente no PT, um partido de esquerda que 

no se enquadra nos moldes ideol6gicos dos antigos PC's. Uma das vezes em que 

37 	“ー 	Eu mc considero um crist含o marxista e sei que issod uma contradi9ao. Mas eu vivo 
intensamente essa contradi9ao que nao d recente. (...) Mas eu fui criado nesse sentimento . de que h自  
uma verdade maior do que a minha, h自  uma perspectiva de uma vida alm da morte. e depois fa9o a 
luta social, popular, comunitaria: na constru9ao de um mundo novo com os principios do marxismo 
(...) Nao entendo que para ser marxista precisa ser ateu (...) Assim como o cristao naod 
necessariamente um cristao clerical, obediente a ordem da igreja, eu sou um cristao no sentido lato 
do cristianismo e, portanto, n合o sou nem bom cristao nem bom marxista." Entrevista de Olivio Dutra 
aMarta Harnecker. em: HARNECKER. Marta. O Sonho era Possivel. S含o Paulo: MEPLAJCasa 
Amdrica Livre, 1994. pg 94. 
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entrou dentro de uma pol6mica te6rica e pratica foi quando o PT, em nivel nacional e 

regional, discutiu a questao das tendencias organizadas. Olivio Dutra escreveu um 

artigo para o Boletim Nacional38 criticando alguns agrupamentos de esquerda que 

mais se serviam do PT (no caso a Convergencia Socialista e o Partido Revolucionhrio 

Comunista) do que serviam ao PT. Olivio Dutra tamb6m sempre foi favoravel a 

Comissao Executiva do Diret6rio Nacional ser constituida proporcionalmente, e nao 

majoritariamente como a Articula9ao queria, grupo ao qual pertencia e que detinha o 

controle do PT em nivel nacional. 

Olivio Dutra b o principal exemplo do perfil diferente que o PT 

empreendeu a politica institucional a partir dos anos 80. Ainda que este militante 

tenha ocupado cargos no executivo e legislativo 6 a sua forma9ao sindical e de 

lideran9a popular que irao sedimentar a sua lideran9a no interior do PT. Olivio Dutra 

eantes de tudo um militante do movimento sindical. A sua participa9ao nos o rgaos 

estatais foi provocada por causa da necessria ocupa9ao do espa9o institucional pelo 

PT. Contudo, se Olivio Dutra d um lder sindical, tambem nao podem ser desprezadas 

as influencias que as experi6ncias no aparelho estatal lhe proporcionaram. e tal qual o 

PT, s6 que em escala individual, Olivio Dutra n乞o 6 apenas mais um lider sindical ou 

uma lideran9a popular dos movimentos sociais, mas um politico que possui 

vincula96es com a ordem estabelecida e com a sistem自tica do sistema partidario- 

eleitoralー  

DUTRA. Olivio. Um partido para a ida inteira, in: Boletim Nacional do PT. nら  25. feverciro dc 
1987. 
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Das lideran9as de esquerda, isto 6 , oriundas dos grupos trotskistas e 

leninistas, Raul Pont 6 uma das que mais se destacou em nivel regional e nacional 

Natural de Uruguaiana (RS), foi quando estudava Hist6ria na UFRGS que iniciou sua 

militancia, tendo sido preso no Congresso clandestino da UNE em 1968. Foi preso 

politico em outras ocasi6es pelos anos 70. Depois de graduado fez o Mestrado em 

Ciencia Politica na UNICAMP. Professor universitario da UNISINOS, militou 

tamb6m junto ao Sindicato dos Professores de Escolas Particulares do RS. Sua 

forma9乞o acad6mica na 自  rea de Ci6ncias Sociais lhe possibilitou condi96es te6ricas 

para se destacar na organiza9乞o e formula9言o politica da oposi9ao ao regime militar 

Publicou alguns artigos e trabalhos em revistas universitarias e do movimento 

estudantil; tambm publicou duas importantes contribui96es para a constru9ao do PT 

e critica do regime capitalista: "Da Critica ao Populismo a Constru叫o do PT", 

publicado pela Editora Seriema, em 1985; e "Breve Hist6ria do PT", publicado pelo 

gabinete de Raul Pont quando este estava na Camara Federal em 1991 

Raul Pont antes de entrar no movimento pr6-PT atuou no JEPES e na 

Tend6ncia Socialista do MDB, da qual 6 um dos fundadores. Juntamente com quase 

totalidade da TS, Raul Pont, engajou-se ja em 1979 na constru9ao do PT. o que 

ajudar自  bastante na cria9ao deste, pois a TS possuia mais de uma centena de 

militantes espalhados pelo RS, aldm de rela96es com varios movimentos sociais do 

RS. Outra base de apoio a forma9ao do PT em que Raul Pont atuava era a sucursal 

gaucha do Jornal Em Tempo, jornal que ajudara a fundar em 1978 e ao qual fazia 

parte pelo Conselho Editorial desde aquela e poca 
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De heran9a te6rica trotskista, a ORM-DS, grupo ao qual Raul Pont faz 

parte desde a funda9ao do PT - que depois passara a se chamar apenas DS ー  foi e6 no 

RS o principal grupo da "esquerda organizada". Por isso, Raul Pont foi Secretario- 

Geral e Presidente do PT do RS, e membro da CEN. 

Na carreira politica profissional, Raul Pont foi candidato a Senador em 

1982, a Prefeito de Porto Alegre em 1985, sem contudo eleger-se. Em 1986 elege-se 

Deputado Estadual com a maior vota9ao do PT, 37 mii votos, e em 1990, Deputado 

Federal. Atualmente 6 Vice-Prefeito e Secret自rio de Governo de Porto Alegre, tendo 

sido eleito na chapa com Tarso Genro. Perdeu tambdm a elei9五o para o Senado em 

1994. 

Raul Pont 6 uma lideran9a e organizador do PT e da DS no Estado 

Tamb6m possui um papel intelectual na formula9ao das teses petistas e do seu grupo, 

o que lhe conduz a uma posi9ao privilegiada na estrutura partidaria 

Dentre os sindicalistas temos tambem a figura de Cl6vis Ilgenfritz, 

natural de Ijui (RS), um dos fundadores do PT em nivel local e nacional. Arquiteto e 

urbanista, foi fundador e ex-Presidente do Sindicato e da Federa9ao dos Arquitetos 

em nivel nacional. Membro fundador da CUT, na d poca da funda9ao do PT tinha uma 

atua戸o sindical, assim com Olivio Dutra 
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No PT, ajudou a criar a ART no RS, pertencendo at6 hoje a um dos 

grupos provenientes dela, o Coletivo Jos6 Luiz Carneiro Cruz, em nivel local, e a 

Unidade na Luta, em nivel nacional. No plano local, integra hoje em dia o CAD 

Em rela9乞o a carreira politica, Cl6vis Ilgenfritz concorreu a elei9o 

para Deputado Federal em 1982, sem eleger-se. Em 1985 concorreu a Vice-Prefeito 

de Porto Alegre na chapa encabe9ada por Raul Pont, tamb6m n乞o conseguindo 

eleger-se. No ano seguinte, foi candidato do PT ao Governo do Estado, elei9ao ganha 

por Pedro Simon. Vereador de Porto Alegre j自  em duas legislaturas, 1988 e 1992, foi 

tambem Secretario de Planejamento do Governo Municipal na gesto de Olivio Dutra 

No PT do RS, Cl6vis Ilgenfritz ocupou a Presid6ncia em 1986 a 1987, 

sendo tambem Secretario-Geral e, atualmente, ocupa a Vice-Presid6ncia. No PT 

nacional foi Tesoureiro da CEN. E reconhecido como articulador politico do partido, 

principalmente pelo trnsito com os outros partidos. Juntamente com Raul Pont e 

Jose Fortunati tem ultimamente disputado a indica9ao do PT para elei96es 

majorit自rias: tentou a indica9ao para a candidatura do PT ao Senado em 1994, e 

pleiteia o posto de candidato petista a Prefeitura de Porto Alegre em 1996 

Selvino Heck, natural de Venancio Aires (RS),6 formado em Letras, 

Teologia e com mestrado incompleto em Filosofia Politica. Coordenador estadual e 

nacional da Pastoral Oper自ria de 1983-85,6 uma das lideran9as petistas ligadas 自  

igreja. 
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Selvino Heck foi o candidato petista que mais votos fez para a Camara 

Federal em 1982, o que mesmo assim nao lhe valeu uma cadeira de Deputado Federal 

Em 1986 elegeu-se Deputado Estadual, seu 丘  nico mandato at6 hoje. Concorreu 

posteriormente sem e xito a Deputado Federal em 1990 e 1994 

No PT do RS, Selvino Heck foi membro da CE de 1981 自  1993, sendo 

Presidente por duas ocasi6es, em 1990 e 1992; Vice-Presidente de 1984 a 1986 e 

vogal de 1987 a 1990. Tambdm pertencendo a ART, atualmente, Selvino Heck, no 

plano local, apoiou a chapa da OE no XI Encontro Estadual e, no plano nacional, 

posiciona-se, do ponto de vista das teses, pr6ximo a Ut 

Tarso Genro, natural de Sao Borja (RS),6 advogado, integrou o 

Conselho da OAB/RS e6 membro do Instituto dos Advogados do Brasil. E uma das 

lideran9as mais intelectualizadas do PT com produ9ao na a rea de teoria-politica e 

organiza9ao. Podemos dizer que e um legtimo "intelectual organico" dos setores 

populares, mesmo que ultimamente tenha assumido uma postura te6rica mais social- 

democrata. O que nao apaga o passado comunista e marxista de Tarso Genro, foi 

membro do PCdoB, depois, quando rompeu com este partido no inicio dos anos 80. 

ajudou a fundar o PRC, partido de cunho leninista. Ja no fim da ddcada de 80. Tarso 

Genro, ao ajudar dai a forma9ao da NE, e atualmente a DRa, da sinais de uma 

profunda revisao te6rica e metodologica dos meios e objetivos de suas utopias 

No plano politico institucional, Tarso Genro foi Vereador em Santa 

Maria, suplente de Deputado Federal em 1986, assumindo na vaga de Olivio Dutra 
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quando este elegeu-se para a Prefeitura de Porto Alegre, Vice-Prefeito de Porto 

Alegre de 1988/1992 e Prefeito da mesma cidade de 1992/1996 

Tarso Genro possui uma militancia politica desde mo9o, por isso, ela 

deu-se, em grande parte, anteriormente ao PT, partido ao qual ele entrou na metade 

da d6cada de 80. No PT do RS, Tarso Genro foi Vice-Presidente em 1987, 立  nica vez 

em que ocupou um posto na CE. Sua atua9ao 6 ligada mais a dimensao publica do PT 

a partir dos seus mandatos e das suas conferencias, debates e palestras nos meios 

academicos e culturais. Tarso Genro tambdm tem uma participa95o na organiza9ao de 

grupos internos no PT (no caso o PRC, NE e DRa), para os quais dedicou v自rias 

constru96es te6ricas acerca dos processos de organiza9五o e a9乞o politica 

Jos6 Fortunati e natural de Flores da Cunha (RS). Advogado e 

Administrador de Empresas, no entanto, foi como bancario do Banco do Brasil que se 

projetou politicamente, quando de sua militancia no movimento sindical. Antes j自  

participara do movimento estudantil, sendo Presidente do Diret6rio Academico dos 

estudantes da Matemtica da UFRGS (1976). No movimento sindical dos banc自rios 

foi Vice-Presidente da CIPA do Banco do Brasil, Tesoureiro da Central dos 

Trabalhadores/RS e Diretor da Comissao Unitaria dos Trabalhadores/RS. Por6m, foi 

como Presidente do Sindicato dos Banc自rios (1984/86) e da CUT/RS (1984/86) que 

alcan9ou sua notoriedade. Foi ainda Coordenador do Departamento Intersindical de 

Estatistica e Estudos S6cio-Econ6micos - DIEESE - em 1986, Vice-Presidente para a 

Regiao Sul da Executiva Nacional da CUT (1986/88) e membro da Dire9ao Nacional 
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(1989/90). Como podemos ver, uma larga folha de servi9os prestados ao movimento 

sindical, 

Jos6 Fortunati tamb6m tem uma vasta carreira na politica institucional 

Eleito Deputado Estadual em 1986, foi lider da bancada petista, membro da mesa 

diretora e de varias comiss6es. Em 1990 elegeu-se Deputado Federal, sendo vice-lider 

(1992/93) e lider (1993/94) da bancada. Reelegeu-se Deputado Federal em 1994, 

mandato que ocupa at6 hoje. Disputou a indica9ao para candidato a Senador pelo PT 

em 1994, e 6 pr6-candidato a Prefeitura de Porto Alegre no PT em 1996 

Josd Fortunati no PT do RS foi Vice-Presidente da CE no periodo de 

1988/90 substituindo a Tarso Genro, e Vice-Presidente eleito em 1990/92 

Participante de grupos organizados dentro do PT: NE e DRa, Jos6 Fortunati6 

atualmente uma das principais lideran9as dos setores moderados do partido, apesar de 

j ter pertencido ao PRC, partido de cunho leninista 

No plano te6rico, Jos6 Fortunati apresenta produ9ao na a rea da 

reforma do Estado, principalmente nos aspectos da ordena9乞o do sistema financeiro, 

tribut自rio, da reforma administrativa e do Mercosul. 

Ronaldo Zulke d tamb6m um dos militantes da "esquerda organizada" 

que conseguiu chegar a Presidencia do PT do RS, poisd membro da DS. Oriundo da 

cidade de S乞o Leopoldo,6 soci6logo, tendo militado, na d poca da universidade, no 

movimento estudantil. 
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Foi Vereador e candidato a Prefeito, em 1992, na cidade de Sao 

Leopoldo. Concorreu tamb6m, sem eleger-se, a Deputado Estadual em 1990. Na 

verdade, Ronaldo Zulke possui mais uma militancia organizadora do PT e da sua 

tendencia. 

Outro organizador 6 Adelli Sell, o militante do PT com o maior 

nmero de participa96es na CE, 8 vezes, onde j自  foi, dentre outros cargos: Secret自rio- 

Geral e Secret自rio de Organiza9ao. Militante oriundo dos grupos da "esquerda 

organizada", pertenceu ao TRB na 6 poca da funda9ao do PT, de onde saiu para 

integrar a ART. Atualmente, Adeli Sell d uma das principais lideran9as do CAD, 

tendo concorrido por duas ocasi6es a Presid6ncia da CE do PT do RS, em 1993 e 

1995. 

Professor e livreiro, Adeli Sell d um dos militantes do PT com maior 

tempo de vida nas instancias partidrias. Com  dedica9ao exclusiva ao partido. possui 

um papel importante na organiza9ao do PT no Estado, sendo um dos principais 

propagandistas das "Caravanas da Cidadania", movimento de interioriza9ao do 

partido no Estado sem necessariamente passar pela cria9ao de estruturas formais 

(como Diret6rios e Comiss6es Executivas) de carater hier自rquico e burocrtico39 

Temos ainda duas lideran9as petistas, Miguel Rossetto e Marcos 

Rolim, que apesar da notoriedade publica atingida pelos mandatos de: Deputado 

39 Opinio dada na sua entrevista em 13/7/95 
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Estadual, no caso de Marcos Rolim; e Deputado Federal, no caso de Miguel 

Rossetto, possuem uma militancia interna tamb6m de carater propagandistica e 

organizat6ria de importncia geral para o PT e especifica para os seus grupos 

internos. 

Miguel Rossetto 6 da regio de S乞o Leopoldo, Metal自rgico, trabalhou 

no Polo Petroquimico de Triunfo, de onde al9ou-se sindicalista, chegando a presidir o 

Sindicato dos Trabalhadores do Polo Petroquimico - SINDIPOLO. Foi membro 

tambem da executiva da CUT, em nlvel estadual e nacional. E , sem duvida, uma das 

lideran9as sindicais com capacidade intelectual e politica, confirmada pela atua9o 

destacada na Camara Federal a partir de 1995 

Miguel Rosseto foi da 1o comissao diretora regional provis6ria do PT- 

RS, em 1980. Continuou na CE do PT ate 1986, como Vice-Presidente, em 1981, e 

Suplente, em 1984. Em rela9ao aos grupos internos. Miguel Rossetto,d integrante da 

DS desde a sua cria9ao, aproveitando, hoje em dia, a estrutura do seu gabinete em 

Brasilia - e escrit6rio em Porto Alegre - na organiza9ao de sua tendencia 

Procedimento repetido tamb6m por outros mandat自rios como Jos6 Fortunati, Marcos 

Rolim e Pepe Vargas 

Marcos Rolim, natural de Santa Maria (RS),6 um militante petista com 

proced6ncia das organiza96es de esquerda. Jornalista e mestrando em Fiiosofia na 

UFRGS, Marcos Rolim, al6m do papel pbblico e organizador que possui,6 um dos 
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intelectuais com maior produ9乞o acerca do PT e de quest6es ligadas aos Direitos 

Humanos. 

Marcos Rolim foi Vereador em Santa Maria, e Deputado Estadual 

eleito em 1990 e 1994. Concorreu duas vezes para Prefeito de Santa Maria, sem 

contudo eleger-se. E o atual Presidente da Comissao de Direitos Humanos e 

Cidadania da Assembleia Legislativa do RS 

Mesmo tendo uma origem nos grupos de esquerda, Marcos Rolim6 

hoje um dos principais criticos do marxismo e da heran9a leninista dentro do PT40 

Fundador das tendencia NE e DRa, participa tamb6m do bloco CAD no RS. Do seu 

gabinete da Assembleia Legislativa sai uma bateria de textos criticos em rela9ao a 

organiza9ao do PT e das teses por ele aprovadas e praticas. Defensor de uma nova 

configura9ao para a esquerda, tem um peso propagandistico muito grande na 

organiza9ao dos setores nao-marxistas do PT 

* 	 * 

A compara9ao entre os partidos e importante, s6 que e preciso ter 

parametros claros e definidos para a an自lise dos processos oligarquicos dos partidos 

Em rela9ao a s quest6es objetivas, e levando-se em considera9ao a no9ao instrumental 

da democracia (ver introdu9ao), sobretudo a de cunho liberal (regras formais, no 

E s6 ler os seus textos 
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m自ximo luta entre elites), o PT desenvolve processos menos oligarquizados que o 

PMDB (que 6 um partido mais pr6ximo da matriz liberal). Isto pode ser verificado 

basicamente em duas dimens6es, a) Nos processos de estabilidade 

(renova9ao/permanencia) das instancias partidarias o PT det6m m6dias de renova9o 

maiores que o PMIDB, com exce9ao da m6dia da renova9ao simples da CE. Este at66 

o ponto critico do PT, e a partir desta m6dia de renovaco da CE no PT/RS foi 

possivel ver como se manifesta o peso e influ6ncia dos grupos organizados nas 

escolhas dos dirigentes estaduais (os grupos organizados hegemonizam os processos 

de escolha e os militantes escolhidos sao ou aproximan-se das elites que controlam os 

pr6prios grupos organizados). Mas, sem dbvida, pode-se dizer que, no minimo, no PT 

h uma disputa entre elites ( a parte diretiva dos grupos internos) 

b) Em rela9をo, entをo, aos grupos internos, uma esp6cie de segundo 

nivel em termos de estrutura real de poder (a primeira d a dos individuos e das regras 

gerais dos Estatutos), o PMDB apresenta uma organiza9ao monocratica (so ha um 

grupo interno relevante para as quest6es de poder) a partir da constitui9ao do "circulo 

interno", ou seja, nem disputas entre elites ha, apenas uma disputa para controlar o 

"circulo interno" (como a desenvolvida por Ant6nio Britto e Pedro Simon). O modelo 

organizacional do PMDB apresenta um processo de recrutamento da elite (num 

primeiro estagio da elite nao-governamental) a partir de certos atributos conquistados 

pelos militantes (mandato em nivel municipal e regional, dominio de alguma a rea 

tem自tica de interesse do Estado ou do partido, militancia nos movimentos sociais, ou, 

"ser amigo do Rei", em 自  ltimo caso), isto num primeiro nivel. Num segundo nivel 

(elite governante) o recrutamento (e isto 6 que dh a dinamica da renova9ao da elite) 
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ocorre a partir de crit6rios mais exigentes (mandatos em nivel estadual e federal, 

express乞o p自blica dentro e fora do partido, milit合ncia hist6rica e de contedo politico 

dentro do partido). E claro, existem alguns atributos, como por exemplo ser jornalista 

de expressao, ajudam nas elei96es, e para o ingresso na c自pula partid自ria 

No caso do PT, como foi dito acima, pela existencia dos grupos 

internos, que apesar de oligopolizarem o poder partid自rio, desenvolvem um processo 

de luta entre elites (reconhecido como um fator de democratiza9ao para certos 

autores liberais41 . Al6m das disputas entre as tend6ncias, grupos organizados, o PT 

tem tamb6m outros polos conflitantes no partido: membros do Estado(executivos, 

parlamentares, cargos de confian9a) versus membros do aparelho partid自rio (os ditos 

burocratas do partido, ou seja, aqueles militantes de vida interna); militantes que 

defendem a estrat6gia eleitoral como a priorit自ria versus os militantes que defendem a 

estrat6gia dos movimentos sociais como priorit自ria. Entao, do ponto de vista formal e 

objetivo. segundo as regras metodol6gicas da democracia representativalliberal. o PT 

detdm processos, que se nao sao completamente democr自ticos, pelo menos so 

razoavelmente disputados (e a disputa 6 a energia da politica) 

Por isso,d que nesta disserta9言o nao ha uma anlise apenas em cima 

das quest6es formais para a defini9ao acerca dos processos oligarquicos dos partidos 

Por um lado, se o PT apresenta, pelo menos, luta entre elites; por outro lado,d no 

PMDB que existe um maior consenso acerca da estrategia e objetivos politicos 

partid自rios. No PT. ao contr自rio, como nao ha uma s6 ideologia e propostas politicas 

Como d o caso dc Dahi, 1970. 
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e organizacionais consensuais, os grupos partid合rios estabelecem pr自ticas apareihistas 

e burocr自ticas nas disputas internas, ja que pela diversidade existente, aspectos das 

pr6prias estrategias dos grupos organizados se direcionam para as "guerras" de 

posi9ao e movimento dentro do PT. Este partido (o controle do seu poder) , em 

outras palavras, vira objetivo estrat6gico: dai, tudo pode e deve ser feito no sentido da 

sua conquista. 

Nesse sentido, a parte seguinte desta disserta9ao serh dedicada a s 

quest6es te6ricas, estratdgicas e de contebdo programatico dos partidos. Quest6es 

que tenham vincula9ao com os processos analisados at6 o momento, e que possam 

aprofundar o conhecimento acerca dos motivos e objetivos pretendidos pelos 

militantes e grupos nas suas atua96es nos partidos 



PARTE 5. OUTRAS INSTÂNCIAS E DECISÕES TOI\IADAS. 
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Os partidos analisados nesta disserta9ao possuem uma espinha dorsal nas 

suas estruturas internas que 6 representada pela verticalidade da hierarquia dos Diret6rios, 

Comiss6es Executivas e Conven96es (nacional-estadual-municipallzonal)'. Em 含  mbito 

regional, o poder 6 centralizado quotidiana e executivamente no DR e CE, como foi dito na 

parte 2 desta disserta9ao, e na Conven9ao Estadual de unia maneira mais gen6rica e sazonal 

Apesar do maior poder do DR e CE na escala burocrtica, existem outros 6 rgaos partid白rios 

que tamb6m estao ligados aos procedimentos decis6rios e de distribui9ao de poder. 

Duverger (1990) salientou a import含ncia da estrutura de base dos partidos 

para a caracteriza9ao do modelos orgariizacionais, como por exemplo, as influencias geradas 

pelas c6lulas (comunista) e comites (liberal) na organiza9含o geral dos partidos. Sarton 

(1982) tamb6m destacou as fun96es das sub-unidades partid自rias (fac96es, fra96es e 

tendencias) para o sistema de intera96es internas dentro dos partidos politicos - em rela9o 

ao poder partidrio. De fato, os processos regionais mais importantes no que diz respeito ao 

poder sao os relacionados 合  s instncias estaduais que centralizam as atribui96es decis6rias 

(DR, CE e Conven9ao Estadual). Porem as outras instncias tambm sao nichos de poder, 

tamb6m esto interligadas na teia de intera96es politicas que irao formar as instancias 

supenores. 

O DR e a CE s5o formados e formadores de grupos, dirigentes e movimentos 

sociais e de opiniao, e assim como em rela9ao ao conjunto do partido inexiste, em alguns 

I Esta6 uma determina戸o da Lei Org白nica dos Partidos. Em rela9o ao PT e ao PMDB, ver os orgarugramas 
dos partidos no anexo 
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casos e em alguns partidos em especial, uma distin9ao mais clara entre os limites do partido 

e dos outros movimentos sociais e politicos. Mas tudo isso 6 verdade, porque, 

contemporaneamente, os processos partid自rios extrapolaram a simples dimenso 

institucional (apresenta9豆o de candidatos, administraao do aparelho estatal), 

transformnando-se em fen6menos politicos e sociais de abrang6ncia mais geral. Pode-se dizer 

at6 que, atualmente, os partidos politicos limitados dimens豆o institucional esto fadados a 

serem apenas uma op9豆o eleitoral para a popula9ao, e terem, inevitavelmente, uma 

oligarquia constituida pelos mandat自rios. 

Nas partes anteriores desta disserta9ao, foram analisados alguns aspectos de 

organiza9ao do DR e da CE. Portanto, nesta parte, sero analisadas outras decis6es 

importantes em nvel regional (capitulo 7), e vislumbradas outras instncias partid自rias 

(capitulo 8), especialmente as que se relacionam mais diretamente com o poder em a mbito 

estadual. 



CAPiTULO 7- ALGUMAS DECISOES TOMADAS. 

A agenda imposta pelos aparelhos do Estado (elei96es, demandas do 

executivo e legislativo) tem consumido grande parte das energias dos partidos brasileiros 

Nem mesmo o PT, que det6m uma estreita liga9ao com os movimentos sociais e as suas 

reivindica96es, alem da importante discussao interna entre os petistas acerca do tipo de 

estratdgia a ser pnorizada (se a dos movimentos sociais ou a eleitoral), tem conseguido fugir 

dos condicionamentos organizacionais exercidos pelas quest6es estatais. As disputas entre 

as principais lideran9as (juntamente com seus grupos organizados) pelas indica96es do PT 

para elei96es majontrias (Governador, Senador, Prefeito de Porto Alegre) sao exemplos 

desse processo no partido gaucho: o mais recente vem desde o processo eleitoral para 

Governador do RS em 1994 a partir de uma proje9ao existente no partido acerca da disputa 

entre Tarso Genro e Olivio Dutra a indica9ao petista para as elei96es de 1998, confirmada 

postenormente pela derrota de Olivio Dutra em 1994. No PMDB, ao contrrio, a discusso 

acerca da prioriza9ao estrat6gica da luta eleitoral nem 6 necess自ria pois esta 

verdadeiramente a 丘  nica estrat6gia peemedebista, alem e claro, atualmente, da boa 

administra9ao do executivo gacho. 

翻  F 鳳  ，  暦  
1!Ibii.oi ヌli cww 」  cじ  L'iぐrc'a,b Oじ1aLI じ  xnnniuiM躍J 
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Apesar desses condicionamentos, e ainda que a agenda estatal e as regras do 

jogo democrtico sejam iguais para todos os partidos, principalmente pela homogeneiza9o 

que produzem dentro deles, pode-se verificar a existencia de pequenas (mas importantes) 

diferen9as na formalcontedo das decis6es tomadas e nos prprios processos decis6rios 

relacionados a dimensao eleitoral e governamental. Por isso, neste capitulo sero analisados 

alguns momentos da a9ao partid自ria: as escolhas dos candidtos e dos programas de 

governo. Serao analisados assim os elementos oligrquicos (se existentes) nos partidos 

ga丘chos. Elementos do tipo: privilegiamento de minorias (sobretudo mandatrias) nas 

forma6es das listas eleitorais partidrias; pr自ticas politicas que estabele9am parametros 

assimdtricos de poder entre os segmentos partidrios no sentido de padroniza9ao de um tipo 

determinado de vantagem distributiva para alguma camada especifica da pluralidade 

partid自ria; constru9ao de estruturas formais para o disciplinamento representativo e 

organizat6rio dos grupos e indivduos internos (por exemplo a representa9ao obrigat6ria de 

30% de mulheres nas dire96es e nominatas eleitorais), bem como de instncias partid自rias 

que aprofundem a hierarquiza9きo burocrtica existente; conduta aparethista dos grupos e 

indivduos no sentido da conquista de espa9os internos a partir da a9ao eleitoral e 

governamental do partido. 

Nesse sentido, este capitulo sera dividido em duas se96es: a primeira se9o 

analisara as escolhas dos candidatos (Governador e Senador num t6pico e Deputados num 

outro t6pico) e a segunda se9ao vislumbrar自  os processos de formaao dos programas de 

governo (propostos pelas candidaturas ao Governo) 



1 .1 - Os candidatos a Governador e Senador. 

No PT e PMDB, os processos decis6rios das candidaturas majoritrias da 

esfera estadual (Governador e Senador) ito apresentaram nenhuma surpresa nas quatro 

ocasi6es (1982/86/90/94) em que houve elei96es desde que os partidos foram fundados. Do 

ponto de vista legal, os partidos cumpriram todas as exigencias determinadas pela Lei 

Org含nica dos Partidos Politicos (LOPP)2 e pelas legisla96es eleitorais de cada elei9豆o, 

conseguindo assim, registrarem normalmente os seus candidatos. Do ponto de vista politico, 

principalmente em rela9ao a duas ordens de fatores, "conflito e consenso" entre as 

lideran9as, ou grupos organizados, e a thanuten9をo da distribui9ao de poder entre os 

segmentos dos partidos, pode-se dizer que as indica96es nos dois partidos nao recairam 

sobre militantes que j自  nao estivessem ou fossem articulados com os grupos de poder 

Contudo, se nao houve surpresa nesses processos, nao quer dizer que tudo foi natural e 

sereno para as lideran9as e grupos internos. 

Por um lado, existe tradicona1mente uma disputa entre as lideran9as e 

setores partidrios pelos espa9os politicos, especialmente quando esta em jogo o controle do 

executivo estadual, institui9ao que ainda3 centraliza muito poder e prestigio em 含  mbito 

regional. Estes "conflitos", na verdade, nAb assumiram uma forma concreta, ficando mais 

Das exig己ncias, a mais importante para as quest6es de organiza o/oligarquiza o era aquela que 
determinava a obricatoriedade da escolha dos candidatos em Convences Estaduais constituidas nos mesmos 
moldes das Conven如es orclinanas para a compos19a das mstancias regionais. A partir da nova しonsttuio os 
partidos ficaram liberados para terem as estruturas que preferirem, mas nos . estatutos do PT e PMDB ainda 

con月tam. a ratin讐ao eas can9caturas emし9nven9o雫  ，、ouLりcontros・？o caso cio r 」1 号sta興ais 
Atualmente, na uma grande pressao icleologica e poiitica cias elites mtemacionais( e 1OC1S) acerca cio excesso 

de atribui96es dos 6 rgos estatais: das administra6e§ diretas e indiretas (dos executivos em geral) 
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numa dimens豆o latente, quando existiam candidaturas consensuais de determinados 

militantes que apagavam a possibilidade da disputa. E os "consensos" s6 nao foram o inico 

padro das escolhas quando estes militantes nao existiam. 

Por outro lado, os militantes peemedebistas e petistas que atingiram 

realmente uma relevncia decis6ria, ou seja, disputaram para valer as indica96es por seus 

partidos, eram todos inseridos nas estruturas de poder, nao consensuais, mas tcitas, entre as 

lideran9as, ou grupos de militantes, que det6m influencia dentro dos partidos. Num outro 

sentido, a estrutura de poder verificada nas inst含ncias superiores em nvel estadual foram 

transpostas nas suas divis6es de poder para os processos decis6rios (dos candidatos). E os 

resultados atenderam aos objetivos pretendidos pelos dominantes do PT e PMDB, ou foram 

amparados pelas suas l6gicas de domina9ao. 

No caso do PMDB, Pedro Simon foi o candidato consensual para 

Governador em duas ocasi6es, em 1982 e 1986, especialmente na primeira elei9ao para 

Governador depois de 1965. A volta das elei96es diretas para GOvernador era esperada 

impacientemente pelo PMDB e Pedro Simon. Este era o candidato natural do PMDB ao 

Governo do Estado desde a cria9ao deste partido. Apesar da reconquista dos direitos 

politicos de importantes lideran9as gachas (como Leonel Brizola) em 1979, atrav6s da 

anistia politica, o PMDB, dentre todos os demais partidos da e poca, era o 自  nico que tinha 

escolhido o seu candidato antecipadamente. Ningudm no PMI)B disputava em igualdade de 

condi96es com Pedro Simon (na poca Senador) a indica9ao para o Governo do Estado em 
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1982, ainda que Smval Gwlz7elli (ex-Governador) estivesse no partido desde a fusao do 

PMDB com o PP (inicio de 1982). 

Em 1986, o consenso j自  nao era to forte em torno da candidatura de Pedro 

Simon, nem tanto pela derrota para Jair Soares do PDS, mas por quest6es internas 

relacionadas a distribui9ao de poder nas inst含ncias partid白rias, particularmente na CE. No 

processo de reformula9ao do DR e CE em 1983 a dire9ao partid自ria vinha sofrendo crticas 

da esquerda do partido porque esta nao se sentia representada, proporcionalmente a sua 

importncia e peso no partido, nas instncias estaduais. Apesar das crticas serem 

endere9adas diretamente em dire9ao as Vice-Presidencias da CE (Sigfried Heuser e Sinval 

Guazzelli), vistas como focos conservadores e desmobilizadores do partido. Mas 

respingavam tamb6m, indiretamente, algumas crticas sobre Pedro Simon (Presidente do 

partido). Nesse sentido, na luta interna por mais espa9os no circulo interno, alguns 

parlamentares mais de esquerda (como Odacir Klein e Antenor Ferrari) fizeram 

questionamentos a competencia da dire9ao. Contudo, quando o momento da decisao chegou 

em 1986, manteve-se a indica9ao de Pedro Simon, respeitando-se novamente a biografia 

politica e a densidade eleitoral deste lider peemedebista. 

Pedro Simon, na verdade, nao saiu totalmente vitorioso em suas pretens6es 

de concorrer em 1986 porque era tambem sua inten9ao na poca fazer uma coliga9ao do 

PMDB com o PDS do Deputado Federal N6lson Marchezann. Porem, a maioria do partido 

foi contra e Pedro Simon teve de acatar naturalmente a decisao. Por um lado, este e um 
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exemplo que os militantes do PMDB do4 para mostrar a personalidade democrtica de 

Pedro Simon, pois mesmo derrotado no partido, ele cumpriu a risca as determina96es 

aprovadas. Por outro lado, entretanto, este tipo de a9ao tomada por uma lideran9a da 

envergadura de Pedro Simon 6 a mais adequada para a preservaao do prestgio da mesma. 

Nas duas escolhas em que nao houve consenso no PMDB gacho (1990 e 

1994), as defini96es formais ficaram para as Conven96es Estaduais, mas as defini96es reais 

foram tomadas em outras esferas de poder. Em 1990, candidataram-sea indica9ao pelo 

PMII)B os militantes Jos6 Foga9a e Mendes Ribeiro, de forma oficial, e Cezar Schirmer que 

nao chegou a oficializar a sua candidatura. Este Deputado Estadual e ex-Secret自rio da 

Fazenda e da Casa Civil do Governo Simon era o preferido pela cpula do partido, ou seja, 

por Pedro Simon. Na visao do entao Governador do Estado, Cezar Schirmer conhecia 

melhor a sua administra9きo por ter sido um dos principais colaboradores na gesto 

peemedebista no Estado, ao contr自rio de Jose Foga9a e Mendes Ribeiro que eram na e poca 

parlamentares no Congresso Nacional. Porm, Cezar Schirmer desistiu de uma elei9o 

incerta para o Governo do Estado em troca da sua reelei9ao (certa) como Deputado 

Estadual, e Jos6 Foga9a foi o vitorioso no final do processo indicativo do candidato 

majorit自rio do PMDB. 

Jos6 Foga9a conseguiu a indica9ao por causa da suas qualidades como 

lideran9a no PMDB gacho e no Senado Federal. Mas, por ter sido escothido 合  revelia da 

vontade de Pedro Simon, que na verdade nao chegou a explicitar seu apoio a Cezar 

Esta viso foi confirmada pelos depoimentos de Antenor Ferrari e Jo百o Bruza Netto. 
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Scliirmer, ainda que tenha deixado claro o seu desjo de nao ver Jos6 Fogaa como o 

candidato do PMDB, Jos6 Fogaa se viu atrapalhado nas suas pretens6es de liderar o 

PMDB gacho, principalmente pela derrota eleitoral que sofreu, nem chegando ao 29 turno. 

Em 1994, dois militantes lan9aram-se na disputa pela indica9ao 合  candidato 

a Governador do Estado, Mendes Ribeiro e Ant6nio Bntto. O primeiro estava em campanha 

desde 1990, tendo percorrido todos os diret6rios municipais do PMDB gacho; o segundo 

rec6m havia sido Ministro da Previdencia Social no Governo Itamar Franco. Ant6nio Britto, 

apesar de ter a muito tempo a pretensao de disputar a elei9ao para Governador, e a sua ida 

para o Minist6rio de Itamar nao foi por acaso, teve a sua candidatura lan9ada pela dire9ao 

partid自ria para fazer frente a candidatura de Mendes Ribeiro. Este, nao era um militante 

marginalizado na estrutura de poder do PMDB ga丘cho, mas para esta disputa em especifico, 

a c立pula do PMDB entendia que era preciso uma outra pessoa para articular melhor as 

dimens6es regional e nacional5 . Na Pr6-Conven9ao que tinha a incumbencia de escolher o 

candidato, Ant6nio Britto ficou com cerca de 70% dos votos dos delegados e Mendes 

Ribeiro com os restantes 30%. Esta decis含o, entao, mesmo que ratificada pela maioria dos 

delegados, ja havia sido "tomada" quando a maioria da dire9ao partid自ria apoiou a 

candidatura de Ant6nio Britto (especialmente Pedro Simon e Andre Forster). Isto no 

impede, e claro, a verdadeira maior popularidade e aceita9ao que a candidatura de Ant6nio 

Britto possua no PMDB do RS. Mesmo que neste epis6dio tenha havido uma harmonia 

O escolhido foi Ant6nio Britto por causa das suas vincula6es (politicas e ideol6gicas) com a articula o 
politica feita em tomo da candidatura de Fernando Henrique Cardoso para a Presid6ncia. 
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entre as posi96es da cpula e da base, n豆o pode Ser esquecido o peso do apoio que o ex- 

Ministro recebeu da dire9ao partid白ria. 

Pode-se afirmar que ha um padro poltico est自vel em rela o aos processos 

decis6rios dos candidatos peemedebistas a Governador, e que este 6 marcado pelo do poder 

do crculo interno, que reedita a distribui9ao de poder nas instncias estaduais (DR e CE) 

para as instncias de decis豆o dos candidatos. Ainda que, em 1986 e 1990, Pedro Simon 

tenha sido derrotado nas suas propostas de coliga9ao (1986) e de candidatura (1990). Mas 

nesse epis6dios, portanto, contou o peso da maioria do circulo interno e nao a simples 

opiniao do lider Pedro Simon. 

No PT, houve apenas uma disputa efetiva em rela9ao a escolha do candidato 

a Governador. Foi no ano de 1986, quando Raul Pont e Cl6vis Ilgenfritz travaram uma luta 

no sentido de terem o seu nome indicado ao Governo do Estado, com o 6 xito deste ltimo. 

Estes militantes ja haviam concorrido a indica9ao do candidato petista a Prefeitura de Porto 

Alegre em 1985, e naquela ocasiao o vencedor foi Raul Pont. O motivo principal dos 

"conflitos" entre estas duas lideran9as do PT nao era exclusivamente as pretens6es 

individuais deles em se tornarem Governador, at6 porque as chances eleitorais do PT nao 

eram das melhores. O que estava em jogo, na verdade, era a conquista de espa9os entre as 

tendencias do PT, e Raul Pont e Cl6vis Ilgenfritz representavam os dois blocos (hist6ricos) 

existentes no PT ga立cho: o primeiro representando os setores de esquerda (principalmente a 

DS); enquanto o segundo representava o setor em torno da Articula9o 



209 

Nas outras oportunidades havia um certo consenso, at6 mesmo entre os 

blocos petistas, em rela9ao aos nomes de Olivio Dutra (candidato em 1982 e 1994) e Tarso 

Genro (candidato em 1990). Em 1986, assim como em 1985, o contexto no qual se deu a 

disputa entre Raul Pont e Cl6vis Ilgeafritz era o da luta entre os blocos do partido, 

principalmente porque nao havia consenso acerca de quem detivesse a maior densidade 

eleitoral. Nos outros anos, tal conflito nao existiu porque haviam outras quest6es a se 

sobrepor a luta interna, como por exemplo, a viabilidade eleitoral. Olivio Dutra, em 1982, 

era a principal lideran9a do PT, sindicalista de renome social, e pelo PT nao ter na 6 poca 

expressao eleitoral (pois as suas lideran9as nunca haviam sido testadas nas urnas), este 

militante foi escolhido naturalmente para a vaga de candidato a Governador. J自  em 1994, os 

motivos foram outros: este foi escolhido consensualmente no PT gacho principalmente pelo 

prestigio da sua administra9ao (1988/1992) na cidade de Porto Alegre, ou seja, ai sim, pela 

maior densidade eleitoral. Tarso Genro, em 1990, at6 por ser o Vice-Prefeito de Porto 

Alegre, era o que potencialmente poderia representar um maior apelo eleitoral, mas 

diferentemente de Olivio Dutra em 1994, inicialmente o Deputado Fl自vio Koutzii 

(identificado com os setores de esquerda) esbo9ou uma tentativa de disputar a vaga petista 

para o Governo Estadual. Contudo, prevaleceu o maior prestigio de Tarso Genro 

Quando a questao n言o era tao desproporcional, como no caso da escolha 

entre Raul Pont e Cl6vis Ilgenfritz, pesou o procedimento rotineiro da disputa interna. E a 

escolha acabou indo para o votos dos convencionais. Mas este procedimento 6 limitadoa 

disputa entre os grupos organizados, e segundo os seus interesses. Ou seja, seguindo-se a 

l6gica tradicional de distribui9ao do poder entre os grupos organizados, que eventualmente 
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at6 podem representar projetos diferentes para o PT e para a sociedade, mas que, na 

verdade, em rela9ao a organiza9ao do partido, s豆o promotores, de igual responsabilidade, da 

prtica decis6ria tradicional. 

Pode-se constatar que, tanto em rela9ao ao PMDB quanto ao PT, quando 

est em jogo uma questo eleitoral tao importante como a da escolha do candidato a 

Governador, as disputas internas, at6 certo ponto, s豆o subjugadas pelas avalia96es em 

termos das viabilidades eleitorais de cada contendor. A nao ser que uma candidatura viesse 

a representar uma outra configura9ao na estrutura de poder do partido, processo que nao 

ocorreu em nenhum dos dois partidos. Nenhuma das candidaturas propostas foi 

completamente alternativa a s dire96es partid自rias. Pelo menos em rela9ao 自  s candidaturas 

com reais condi96es de disputa. O "conflito", por seu lado, ocorre sempre que, ou quando 

no ha um militante com urna viabilidade eleitoral acima dos demais possiveis pretendentes, 

ou quando as disputas internas nos partidos sao transpostas para os processos decis6rios das 

candidaturas, ou, em menor grau, quando alguma lideran9a partidria opta individualmente 

pela disputa. 

Quanto a s escolhas dos candidatos ao Senado, as indica96es tem se pautado, 

ainda mais do que a do Governador, pela viabilidade eleitoral dos pretendentes. Por um 

lado, isto nao quer dizer que disputas nao tenham havido, mas elas foram mais intensas nas 

indica96es anteriores. Por outro lado, os consensos nem sempre representaram e 

representam um simples reconhecimento das melhores condi96es eleitorais, um motivo que 

aparentemente parece ter um conte立do mais t6cnico do que politico, mas tambdm um poder 
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de influncia grande dos pretendentes (o que n乞o deixa de ser um indcio de oligarquizaao) 

Um exemplo disso,6 a ja conhecida pretensao de Pedro Simon em ser o candidato ao 

Senado nas elei96es de 1998, o que de antemao, inviabiliza qualquer outra inten9ao no 

mesmo sentido (at6 do atual Governador Ant6nio Britto, caso nきo seja aprovada no 

Congresso Federal a reelei9ao para os cargos do executivo). Ou tamb6m, no caso do PT, e o 

exemplo 6 1990, quando coube a vaga de Senador para a DS porque o posto de candidato a 

Governador era da Nova Esquerda (Tarso Genro). Nesse sentido, tambm nao houve uma 

indica9乞o a partir de quest6es t6cnicas, mas politicas. 

No PT, a principal disputa ocorrida para a indica9ao do candidato ao Senado 

foi na elei9ao de 1994, em que defrontaram-se, novamente, Raul Pont (escothido), Jos6 

Fortunati e Cl6vis Ilgenfritz. Na verdade, estes tres militantes do PT tem protagonizado 

vrias disputas para a indica9含o petista em elei96es majoritrias: o caso recente d o da 

elei9乞o para a Prefeitura de Porto Alegre em 1996. Em 1994 tamb6m nao contou 

exclusivamente a capacidade eleitoral, mas o apoio da maioria dos membros das inst合ncias 

partid自rias. O que, trocando em middos, quer dizer: ganha a vaga quem tiver o apoio das 

tendencias majorit自rias e das principais lideran9as partid言rias. Raul Pont e Jos6 

Fortunati representavam os principais blocos do PT gacho (a Op9ao de Esquerda (OE) e o 

Campo Ampio e Democrtico (CAD), respectivamente), e Cl6vis Ilgenfritz, apesar de fazer 

parte do CAD, representando uma candidatura alternativa a dire9ao partid自ria e aos blocos 

dominantes. 

"Repudiamos desde ja as politicas de conchavos, de cpulas, que t6m 
acontecido em alguns casos em nosso Partido para a escolha de candidaturas, 
quando duas os mais tendencias majoritrias eliminam o debate, rehnem seus 



capa-pretas e decidem cargos e fun96es. Exigimos, que a democracia volte a 
existir e nossas propostas de governo e escolha de candidatos se de atravs de 
elei96es diretas, livres, abertas, participativas".6 

Existem ainda dois procedimentos relevantes para a anlise das escolhas dos 

candidatos majorit自rios do PT. O primeiro processo 6 o da capacidade de autocrtica 

existente no PT, at6 porque neste partido, diferentemente do PMDB, pelo conflito interno 

existente, ha uma tentativa efetiva de discussao dos procedimentos decis6rios, e a cita9きo 

acima 6 exemplo disso. Porm, em segundo lugar, a proposta colocada pelo Coletivo J. L 

Carneiro Cruz, para solucionar os problemas decis6rios no PT, como elei96es diretas e 

prvias, nao parece servir isoladamente para a instrumentaliza9ao da democracia, porque na 

escolha do candidato a Prefeitura de Porto Alegre em 1986, disputa na qual Cl6vis 

Ilgenfritz, signat自rio da tese acima, est自  ligado diretamente7 , a simples ocorrencia de uma 

pr6via nao resolve o problema. Segundo a prpria visao de Cl6vis Ilgenfritz expressa na 

cita9ao, o engajamento de lideran9as do partido nas campanhas, produzindo o tal fen6meno 

da capa-preta: gerador de um direcionamento das bases no sentido dos interesses das 

lideran9as, 6 verificado no PT, e as pr6vias e as elei96es diretas sao m6todos propicios para 

a materializa9ao dessa prtica. O que precisa existir, nao 6 a simples formula9ao de um 

m6todo, mas uma mudan9a cultural na forma politica de atua9ao dos petistas, seja nas 

escolhas dos candidatos, seja nas escolhas dos dirigentes estaduais, em que as quest6es 

politicas (promovidas pelas disputas entre os blocos) possam ser relacionadas com as 

quest6es t6cnicas (compet6ncia poltica e eleitoral). 

Tese do Coletivo Jos6 Luiz Carneiro Cruz para o XI Encontro Estadual de 1995, publicada no Caderno de 
Teses ao XI Encontro Estadual do PT do RS, pgina 19. 
7 Esta disserta o foi redigida antes da escolha do candidato do PT a Prefeitura de Porto Alegre 
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C) predominio das quest6es t6cnicas para as escolhas dos candidatos no 

esto isentos de contamina96es oligarquizantes. Muito pelo contrrio, mesmo que seja 

aceito o carter estritamente t6cnico das quest6es como viabilidade eleitoral, maior 

curriculo, aptido e outras qualidades pessoais, estas, se sao preponderantes no momento 

das decis6es, apresentam um predominio da l6gica elitista estatal escondida pela roupagem 

tcnica do l6gica eleitoral (que at6 tem contornos burocrticos). E isto, na verdade,6 

sintoma de processo oligarquizante elitista, principalmente quando a escolha for motivada 

pelo poder da lideran9a pretendente ao cargo (como de Pedro Simon no PMDB). 

Em rela9きo ao predominio dos fen6menos politicos nas escolhas dos 

candidatos h自  dois problemas de ordem mais grave, O primeiro acontece no PT quando as 

disputas s乞o motivadoras de prticas apareihistas por parte dos blocos e tendencias do 

partido, por um lado, e prticas exciudentes dos militantes independentes, de outro lado. No 

mximo, at6 hoje, os militantes independentes conseguiram ser indicados para Vice- 

Governador (Eden Pedroso) O segundo problema acontece, especialmente em partidos do 

tipo do PMDB, mas o PT n合o est isento, quando as disputas sao motivadas por lideran9as 

que querem exclusivamente mais espa9o para si. Nesse ponto, afinnamos, especificamente 

neste caso, que as pretens6es individualistas das lideran9as sao mais geradoras de processos 

oligarquizantes que as disputas promovidas pelos coletivos (grupos). No caso, temos o 

principal motivo das prticas elitistas nos partidos politicos, no segundo, dependendo dos 

casos, at6 pode ser verificado a ocorr6ncia de prticas aparelhistas (burocrticas). Mas, 

numa perspectiva comparativa, as pr自ticas desenvolvidas a partir do segundo motivo sao 

menos prejudiciais para a democracia dos partidos porque envolvem um nUmero de 
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militantes maior nos processos decis6rios e participativos que as pr自ticas desenvolvidas no 

pnmeiro caso. 

2 - As escolhas dos candidatos a Deputado Federal e Estadual. 

As candidaturas proporcionais estaduais - de Deputado Federal e Estadual ・  

englobam um maior contingente de militantes em nvel de participa9ao direta como 

candidatos8 , o que nao ocorre nas elei96es majoritrias, em que a possibilidade de indica9o 

para cada partido recai apenas sobre uma parcela reduzida de militantes. O processo 

decis6rio, ainda que em instancia final tenha que passar por uma conven9ao regional 

homologat6ria das candidaturas, fica mais descentralizado pois a forma9ao da nominata de 

concorrentes, e isso serve para o PT e PMDB, em muito atende a s designa96es das regi6es 

do Estado, principalmente hoje em dia a partir das Macro-Regionais (no caso do PT) e 

Coordenadorias Regionais (no caso do PMDB); afora os candidatos das setoriais, dos 

setores de jovens, mulheres, negros, e outras grupos sociais e politicos. No caso do PT, 

tamb6m ha uma distribui9ao dos concorrentes entre as tendencias de uma maneira que todas 

possam ter no minimo algum candidato (se quiserem). Ou seja, enquanto o n丘mero de vagas 

dmaior nas elei96es proporcionais do que, nas majorit自ria, por conseguinte, diminuindo o 

poder de decisao de cada regiao na escolha dos candidatos majorit自rios, o poder de deciso 

para cada regio e setores dos partidos na forma9ao da nominata das elei96es proporcionais 

8 De 1982 para ca foram 152 candidatos a DF e 286 candidatos a DE pelo PMDB, e 101 candidatos a DF e 179 
candidatos a DE pelo PT. 
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aumenta na medida que cada uma delas possuem a incumbncia de indicarem um ou mais 

nomes. 

Em primeiro lugar, o conte自do global da poltica de sele9ao dos candidatos 

proporcionais estaduais tem sido pautado nos dois partidos pelos crit6rios eleitorais e 

polticos relacionados ao poder interno. As indica96es das regi6es e setores para as 

nominatas dos candidatos proporcionais tem demonstrado a preocupa9ao com a viabilidade 

eleitoral dos mesmos, apesar de sempre estarem presentes tamb6m os fatores polticos 

tradicionais de luta por espa9os. Ao PT at6 pode ser atribudo um peso menor do fator 

eleitoral, principalmente nas elei96es de l9829 e 1986. A partir de 1988, por6m, os 

requisitos eleitoreiros tem pesado consideravelmente na sele9ao das candidaturas de uma 

maneira geral no PT. O privilegiamento dos aspectos eleitorais "em si mesmos" acarreta, 

sem dvida, que seja dado prioridade para aqueles pretendentes que, de alguma maneira, 

possuam ou demostrem maior visibilidade publica, ao invs dos crit6rios de ordem 

ideol6gica ou politica. Por6m, este fator eleitoreiro existente na poltica de constitui9豆o das 

nominatas nao e o 6 nico e nem tampouco se materializa da mesma forma nos dois partidos 

E6 a partir dessas caractersticas especiais desenvolvidas pelos partido que surgem as 

diferen9as de perfil entre eles 

Uma dimensao fundamental para quest6es de oligarquiza9ao dentro dos 

partido polticos d a que trata do tipo de relacionamento destes com o aparelho do Estado, 

fundamentalmente o formado pelo executivo e legislativo em nvel estadual e municipal, e 

9 Elei戸es para Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual 
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com certos nveis de cargos de confian9a que esto diretamente ligados s indica96es dos 

membros do executivos e de parlamentares. O peso daqueles militantes que j自  possuem 

mandato ou que vivem da politica profissional institucional'0 nao pode ser desprezado no 

momento de formaao das nominatas aos postos proporcionais. No PMDB, por exemplo, o 

nmero de Prefeitos e ex-Prefeitos, assim como de Vereadores e ex-Vereadores, bem como 

dos Deputados Federais e Estaduais,6 superior em muitas vezes o nmero no PT. No 

PMIDB, desde quando este foi criado, j自  habitavam um expressivo contingente de Deputados 

Federais e Estaduais11 , nmero que foi acrescido com as elei96es posteriores. Esta elite, 

portanto, possui interesses diretos com os processos de forma9ao das nominatas 

proporcionais. Aparentemente, estes representam apenas os seus interesses individualistas, 

mas na verdade, nao deixam de ser os porta-vozes do Estado dentro do partido: enquanto 

difusao da l6gica estatal aos partidos polticos materializada especialmente na prioriza9ao da 

agenda eleitoral e dos objetivos eleitoreiros. 

Esta diferen9a em termos do tamanho'2 dos partidos pode realmente, por um 

lado, representar uma maior disputa pelas vagas a s candidaturas proporcionais dentro do 

PMDB. Este, ainda por cima, naturalmente j自  d自  uma prioridade absoluta para a dimensao 

eleitoral na sua estrat6gia mais geral. Como foi dito anteriormente, muito do carter dos 

conflitos internos sao por causa, justamente, das disputas pelos espa9os partidarios voltados 

para o preenchimento dos postos eletivos e de confian9a do Estado. Por6m, por outro lado, a 

influencia do Estado nessas quest6es ligadas a s escolhas dos candidatos proporcionais pode 

10 Isto , a carreira dos cargos eletivos e e confian9a.
11 Ver o anexo X. 
12 Isto6 , em termos de n丘mero de mandatrios municipais, estaduais e federais 
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no se dar de maneira direta, como no PMDB, mas como meio de desequilibrio entre os 

grupos organizados internamente, como no caso do PT. Neste, a falta de um maior 

contingente de mandat自rios 6 substitudo, na hora da forma9ao das nominatas, pelas lutas 

entre as tend己ncias, na medida que 6 importante, tanto do ponto de vista propagandstico da 

campanha em si, como das vantagens que um mandato pode representar no equilibrio de 

foras interno, e ainda como suporte material para a infra-estrutura das tend6ncias, a 

conquista de um maior espa9o possivel nas nominatas proporcionais estaduais. 

não se dar de maneira direta, como no PMDB, mas como meio de desequilibrio entre os 

grupos organizados internamente, como no caso do PT. Neste, a falta de um maior 

contingente de mandatários é substituido, na hora da formação das nominatas, pelas lutas 

entre as tendências, na medida que é importante, tanto do ponto de vista propagandistico da 

campanha em si, como das vantagens que um mandato pode representar no equih'brio de 

forças intemo, e ainda como suporte material para a infi-a-estrutura das tendências, a 

conquista de tun maior espaço possivel nas nominatas proporcionais estaduais. 

Os Quadros, a seguir, demonstram o peso que aspectos como a reelei9o 

assumiram nas listas proporcionais do PMDB e PT. Nos Quadros, estao contidas 

informa96es acerca dos percentuais de renova9きo das listas, de perman6ncia e de trocas 

entre as candidaturas a Deputados Federal e Estadual feitas pelos militantes, e de como se 

comportaram tambem, as bancadas federais e estaduais. 

Os Quadros, a seguir, demonstram o peso que aspectos como a reeleição 

assumiratn nas listas proporcionais do PMDB e PT. Nos Quadros, estão contidas 

informações acerca dos percentuais de renovação das listas, de permanência e de trocas 

entre as candidaturas a Deputados Federal e Estadual feitas pelos militantes, e de como se 

comportaram também, as bancadas federais e estaduais. 

QUADRO 13 - Renova9ao e permanencia entre os candidatos a DF no PMDB e PT RS - QUADRO 13 - Renovação e permanência entre os candidatos a DF no PMDB e PT (RS - 
1986/1994 1986/1994 

ANO CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL PELO 
PMDB 

CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL PELO PT 

candidatos 45 (em 1982 foram 43) candidatos 28 (em1982 foram 13) 
71% novos (32) 89% novos (25) 

16% reeleição (7) 4% ex candidatos a Governador (1) 
1986 4% de DF e ex-candidatos a DF (2) 7% de ex-candidatos a DF (2) 

8% de DE e ex-candidatos a DE (4) 

candidatos 33 candidatos 29 
55% novos (18) 83% novos (24) 

1990 30% reeleição (10) 3% reeleição (1) 
9% ex-DF (3) 3% ex-candidatos a DF e Governador (1) 
6% de DE (2) 10% de DE (3) 

candidatos 31 candidatos 31 
65% novos (20) 65% novos (20) 

1994 16% reeleição (5) 13% reeleição (4) 
10% de ex-DF (3) 13% ex-candidatos a DF e Senador (4) 

10% de DE e ex-candidatos a DE (3) 10% de DE e ex-candidatos a DE (3) 

médias renovação 64% renovação79% 
reeleição 21% reeleição 8% 
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QUADRO 14 - Renova9ao e permanncia entre os candidatos a DE no PM])B e PT (RS ・  QUADRO 14 - Renovação e permanência entre os candidatos a DE no PMDB e PT (RS - 
1986/1994'). 1986/1994 . 

ANO CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL PELO 
PMDB 

CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL PELO PT 

candidatos 80 (em 1982 foram 78) candidatos 47 (em1982 foram 24) 
70% novos (56) 77% novos (36) 

15% reeleição (12) 13% ex-candidatos a DE (6) 
1986 10% ex-candidatos (8) 11% de ex-candidatos a DF,SEN, V.G. (5) 

5% de ex-candidatos a DF (4) 

candidatos 74 candidatos 53 
55% novos (41) 74% novos (39) 

1990 23% reeleição (17) 2% reeleição (1) 
9% de ex-DE e ex-candidatos a DE (7) 11% de ex-candidatos a DE (6) 

7% ex-candidatos ti DF (6) 13% de ex-candidatos a DF (7) 

candidatos 54 candidatos 55 
70% novos (38) 76% novos (42) 

1994 20% reeleição (11) 9% reeleição (5) 
7% de ex-DE (4) 11% de ex-candidatos a DE (6) 

2% de ex-candidato a DE (1) 9% de ex-candidatos it DF, Senador (2) 

medias renovação 65% renovação 76% 
reeleição 19% reeleição 6% 

Fonte: TRE-RS Fonte: TRE-RS 

O exemplo mais eloquente do peso da reelei9ao na forma9ao das listas 

partidrias 6 o caso do PMDB em 1990, elei9ao posterior a grande vit6ria peemedebista de 

1986 (a do cruzado'3 ) em que este partido conseguiu formar duas bancadas numerosas no 

Estado, a federal com 17 DF e a estadual com 27 DE (por um nao atinge a maioria absoluta 

na Assembleia Legislativa gaucha). O processo de renova9きo na lista dos candidatos 

proporcionais peemedebistas foi, portanto, neste ano, o mais baixo em rela9含o aos 

verificados nos outros anos, assim como, o processo de reelei9ao ficou acima dos restantes. 

A m6dia da renova9ao nas nominatas peemedebista para a Assembleia Legislativa ficaria em 

70% se n含o fosse pelo ano de 1990. 

0 exemplo mais eloqüente do peso da reeleição na formação das listas 

partiddrias é o caso do PMDB em 1990, eleição posterior a grande vitória peemedebista de 

1986 (a do cruzado13 ) em que este partido conseguiu formar duas bancadas numerosas no 

Estado, a federal com 17 DF e a estadual com 27 DE (por tun não atinge a maioria absoluta 

na Assembleia Legislativa gaitcha). 0 processo de renovação na lista dos candidatos 

proporcionais peemedebistas foi, portanto, neste ano, o mais baixo em relação aos 

verificados nos outros anos, assim como, o processo de reeleição ficou acima dos restantes. 

A média da renovação nas nominatas peemedebista para a Assembleia Legislativa ficaria em 

70% se não fosse pelo ano de 1990. 

O Plano Cruzado foi editado no dia 26 de fevereiro no ano de 1986 no Governo Sarney e tinha como escopo 
o congelamento de pre9os e salrios por tempo indeterminado. Este congelamento durou at6 o dia 17 de 
novembro, dois dias ap6s as elei戸es, porque ele tinha um bom apoio popular e serviria, como serviu, para a 
forma5o de numerosas bancadas dos partidos de situa 言o (PMDB e PFL). 

13 0 Plano Cruzado foi eclitado no dia 26 de fevereiro no ano de 1986 no Governo Samey e tinha como esc,opo 
o congelamento de preços e salários por tempo indeterminado. Este congelamento durou até o dia 17 de 
novembro, dois dias após as eleições, porque ele tinha um bom apoio popular e serviria, como serviu, para a 
formação de numerosas bancadas dos partidos de situação (PMDB e PFL). 
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QUADRO 15 - Percentual de reelei9きo nas bancadas federal e estadual do PMDB e PT低S QUADRO 15 - Percentual de reeleição nas bancadas federal e estadual do PMDB e •PT (RS 
- 1982/19901 - 1982/1990 . 

ANO BANCADA FEDERAL DO 
PMDB 

BANCADA FEDERAL DO 
PT 

BANCADA ESTADUAL 
DO PMDB 

BANCADA ESTADUAL 
DO PT 

Dos 12 DF Dos 21 DE 
58% (7) reeleição 57% (12) reeleição 

25% (3) cand. a Vice- 24% (5) cand. a Senador, DF 
Governador e Senador — 19% (4) deixaram de — 

1982 17% (2) deixaram de 
concorrer 

CXXICOLTer 

Dos 17 DF Dos 3 DF Dos 30 DE Dos 4 DE 
59% (10) reeleição 33% (1) reeleição 60% (18) reeleição 25% (1) reeleição 
6% (1) cand. a DE 66% (2) cand. a PRE, Vice- 7% (2) cand. a DF 75% (3) cand. a DF 

1986 12% (2) deixaram de 
concorrer 

24% (4) sairam do PMDB 

Governador 3% (1) morreu 
17% (5) deixaram de 

concorrer 
13% (4) saíram do PMDB 

Dos 10 DF Dos 5 DF Dos 5 DE 
50% (5) reeleição 80% (4) reeleição Dos 13 DE 100% (5) reeleição 

10% (1) cand. a Governador 20% (1) cand. a Senador 85% (11) reeleição 
1990 40% (4) deixaram de 

concorrer 
15% (2) cand. a DF, Senador 

reeleição para o mesmo cargo reeleição para o mesmo cargo reeleição para o mesmo cargo reeleição para o mesmo cargo 
médias 56% 57% 67% 63% 

outros cargos 14% outros cargos 43% outros cargos 15% outros cargos 36% 
deixaram de concorrer 23% deixaram de concorrer-- deixaram de concorrer 12% deixaram de concorrer-- 

Fonte: TRE-RS, PMDB-RS, PT-RS. TRE-RS, PMDB-RS, PT-RS. 

Os processos de renova9ao e reelei9ao nas nominatas dos candidatos 

proporcionais do PMDB e do PT seguem tendencias diferentes porque estes sきo partidos 

diferentes em termos de estrutura9ao, sedimenta9ao e nmero de mandat自rios (que nesta 

disserta9ao 6 identificado como a rela9ao direta partido/Estado). O PMDB,a exce9ao da 

elei9ao do cruzado (1986), apresenta um comportamento natural para um partido j自  

sedimentado desde 1980. Este partido possui uma m6dia de 2/3 de renova9ao nas 

nominatas, mesmo que o nmero de candidatos tenha cado significativamente (a nominata 

federal teve respectivamente nas quatro elei96es de 1982 para c自: 43, 45, 33 e 31 

candidatos; e a nominata estadual: 78, 80, 74 e 54 candidatos), e uma taxa m6dia de 20% de 

reelei9ao, sem contar com os candidatos que nao se elegem mas que se candidatam seguidas 

Os processos de renovação e reeleição nas nominatas dos candidatos 

proporcionais do PMDB e do PT seguem tendências diferentes porque estes são partidos 

diferentes em termos de estruturação, sedimentação e niimero de mandatários (que nesta 

dissertação é identificado como a relação direta partido/Estado). 0 PMDB, à exceção da 

eleição do cruzado (1986), apresenta um comportamento natural para um partido já 

sedimentado desde 1980. Este partido possui uma média de 2/3 de renovação nas 

nominatas, mesmo que o rulmero de candidatos tenha caido significativamente (a nominata 

federal teve respectivamente nas quatro eleições de 1982 para cd: 43, 45, 33 e 31 

candidatos; e a nominata estadual: 78, 80, 74 e 54 candidatos), e uma taxa média de 20% de 

reeleição, sem contar com os candidatos que não se elegem mas que se candidatam seguidas 
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vezes e para postos diferentes. O PT, ao contrrio, a medida que as elei96es foram 

ocorrendo a partir de 1982 6 que foi encontrando o seu padro poltico destes processos. No 

geral, pode-se dizer que em 1994 os partidos apresentam resultados mais aproximados. S6 

h自  uma exce9豆o de peso, a da nominata dos candidatos a DF do PMI)B em 1994, onde 

houve uma evas豆o significativa dos eleitos em 1990, principalmente das principais figuras: 

Mendes Ribeiro, Antnio Britto, Ibsen Pinheiro e N6lson Jobim. Destes, 2 deixaram de 

concorrer para qualquer cargo e sairam dos postos do Estado (Ibsen Pinheiro pela cassa9o, 

e Mendes Ribeiro por ter perdido a indica9ao para candidato a Governador), e os outros 2 

continuam em postos estatais (Ant6nio Britto 6 o atual Governador do RS, e N6lson Jobim 

Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso). 

E importante ser destacado que a maior liga9ao dos partidos com os postos 

do Estado gera um custo alto para o partido no desenvolver processos oligrquicos. O PT, 

sem dvida, tera que enfrentar esta questo dentro de pouco tempo se conseguir aumentar as 

suas bancadas. Por ora, o pre9o da renova9ao ainda nao tem sido muito alto, apesar da 

tend6ncia decrescente do percentual de candidatos novos verificada na nominata federal 

(Grfico 15). Nesse sentido, uma certa compara9ao pode ser estabelecida entre a tendencia 

da renova9ao na CE do PT e a tendencia da renova9ao na nominata de candidatos federais 

Mas, a questao mais importante em rela9ao aos dados contidos nos Quadros anteriores (e 

que podem ser visualizados em suas tendencias nos Gr自ficos abaixo)e a do maior 

aproveitamento do PT dos seus mandat自rios proporcionais na medida em que estes sao 

"cativos" nas listas partid白rias, mesmo que para outros cargos (Graficos 17 e 18). 0 PT 

ainda parece nao ser um partido controlado, pelo menos exciusivamente, pelos mandat自rios, 
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contudo, estes dominam os processos de forma きo das nominatas proporcionais. A 

estabilidade dos petistas, consequentemente, 6 maior do que a estabilidade dos mandat自rios 

peemedebistas (Gr自fico 18). 

Grfico 15- Candidatos novos a DF e DE do PT e PMDB (RS, 
1986/1994). 
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Grfico 16-Reelei9曲o entre os candidatos a DF e DE do PT e 
PMDB (RS, 198611994). 
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Grfico 17 ・  Reelei"o para o mesmo cargo entre os DF e 
DE do PT e PMDB (RS, 1982/1990). 
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Grfico 18- Elei"o para outro cargo entre os DF e DE do PT 
e PMDB (RS, 1982/1990). 
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2.1 - A rela9ao dos candidatos com as inst含ncias partidrias. 

A rela9ao entre as estruturas partid自rias e as nommatas nao sao casuais, mas 

nem tampouco dominadas absolutamente pela mesma l6gica ou pela mesma divisao de 

poder existente nas instncias internas. H自  muitos candidatos que nunca pertenceram ou 

pertencero aos 6 rgos de dire9ao do partido, e alguns que apenas entraram episodicamente 

no partido para concorrer. Isto, por si s6,6 afeito aos partidos que se despreocupam com as 

quest6es ideol6gicas e polticas (de fundo, de programa). 

Aparentemente, pode-se dizer que os partidos oligarquizados de maneira 

elitista, ou seja, que valorizam mais o "capital politico" do tipo de nmero de votos, devem 
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apresentar ndices menores na rela9乞o de candidatos novos e pertencimento s inst含ncias (no 

PT e PMDB ver Quadro 16). Porm, na comparaao entre o PT e PMDB gachos nao h 

uma diferen9a muito grande em relaao ao percentual m6dio de candidatos proporcionais 

que ja pertenciam a s inst合ncias regionais (DR e CE), cerca de 50% em m6dia nunca foi 

membro do DR. Perto da metade dos concorrentes nunca estiveram no DR dos partidos, 

resultado que demonstra uma certa autonomia entre as listas proporcionais e as inst合ncias 

Na verdade, junto a dimens含o interna do partido a dimens乞o eleitoral 

empresta contornos um pouco diferenciados em rela9ao aos seus membros e suas lideran9as. 

So, melhor dizendo, duas dimens6es que podem ou nao estarem mais ou menos pr6ximas, 

dependendo do partido. No caso do PMDB, ja vimos que em rela9ao aos ndices de 

renova戸o e ligaao das principais lideran9as com o aparato estatal a vincula9ao das 

dimens6es partidrias e eleitorais sao bem fortes. No caso do PT, esta vinculaao j自  nao6 

to clara assim, at6 pela pouca relaao direta que este partido ainda tem com o aparato 

estatal (nunca chegou ao Governo do Estado). Em rela9ao a s nominatas propriamente ditas, 

a diferen9a ate nem 6 tao grande, pois pode-se ver que os candidatos que faziam parte do 

DR no caso do PT eram ligeiramente mais numerosos que no caso do PMDB, mas esta6 

uma diferen9a insignificante 
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QUADRO 16- Rela9ao entre as candidaturas a DF e DE com o DR do PT e PMDB (RS - QUADRO 16 - Relação entre as candidaturas a DF e DE com o DR do PT e PMDB (RS - 
1982/1994 1982/1994 

ANO CANDIDATOS A 	DF - 
PMDB 

CANDIDATOS A DF - 
PT 

CANDIDATOS A DE - 
PMDB 

CANDIDATOS A DE - 
PT 

49% (21) nunca DR 54% (7) nunca DR 51% (40) nunca DR 42% (10) nunca DR 
1982 33% (14) eram do DR 46% (6) eram DR 19% (15) cram DR 38% (9) eram DR 

19% (8) depois DR — 29% (23) depois DR 21% (5) depois DR 

49% (22) nunca DR 43% (12) nunca DR 49% (39) nunca DR 49% (23) nunca DR 
1986 39% (13) eram do DR 43% (12) eram DR 30% (24) eram DR 43% (20) eram DR 

22% (10) depois DR 12% (4) depois DR 21% (17) depois DR 9% (4) depois DR 

42% (14) nunca DR 69% (20) nunca DR 49% (36) nunca DR 58% (31) nunca DR 
1990 48% (16) eram DR 31% (9) eram DR 45% (33) eram DR 28% (15) eram DR 

9% (3) depois DR — 7% (5) depois DR 13% (7) depois DR 

58% (I 8)nunca DR 48% (15) nunca DR 57% (31) nunca DR 56% (31) nunca DR 
1994 35% (11) eram DR 48% (15) eram DR 35% (19) enun DR 35%(19) cram DR 

6% (2) depois DR 3% (1) depois DR 7% (4) depois DR 9%(5) depois DR 

médias 50% nunca DR 54% nunca DR 52% nunca DR 51% nunca DR 
39% eram DR 42% eram DR 32% eram DR 36% eram DR 
14% depois DR 4% depois DR 16% depois DR 13% depois DR 

Em rela9ao aos candidatos novos e que j自  pertenciam ou vieram a pertencer 

ao DR, os partidos tamb6m apresentam uma pequena diferen9a (Quadros 17 e 18). 0 que 

isto representa6 , sem dvida, o maior nmero de personalidades no PMDB que no 

pertencem, ou nao precisam pertencer a s mst含ncias partid自rias. No PT, o peso absoluto dos 

mandat自rios nao e tao grande como no PMIDB, e em rela9ao a s nommatas o partido precisa 

conjugar em maior grau os dirigentes do aparelho com as lideran9as p自blicas, concorrentes e 

m*u,dat自rjos. 

Em relação aos candidatos novos e que já pertenciam ou vieram a pertencer 

ao DR, os partidos também apresentam uma pequena diferença (Quadros 17 e 18). 0 que 

isto representa 6, sem dúvida, o maior número de personalidades no PMDB que não 

pertencem, ou não precisam pertencer As instâncias partiddrias. No PT, o peso absoluto dos 

mandatários não é tão grande como no PMDB, e em relação As nominatas o partido precisa 

conjugar em maior grau os dirigentes do aparelho com as lideranças públicas, concorrentes e 

mandatkios. 

QUADRO 17. Rela9ao entre os candidatos novos e que nunca pertenceram ao DR no 
PMDB do RS - 1986/1994. 

QUADRO 17. Relação entre os candidatos novos e que nunca pertenceram ao DR no 
PMDB do RS - 1986/1994. 

CANDIDATOS A DF - PMDB CANDIDATOS A DE - PMDB 
ANO NOVOS NUNCA DR NOVOS NUNCA DR 
1986 56% (18) nunca DR 

22% (7) eram do DR 
22% (7) depois DR 

total (32) 

82% (18) novos 
total (22) 

66% (37) nunca DR 
13% (7) eram DR 
21% (12) depois 

total (56) 

95% (37) novos 
total (39) 

1990 67% (12) nunca DR 
22% (4) eram DR 

11% (2) depois DR 
total (18) 

86% (12) novos 
total (14) 

68% (28) nunca DR 
32% (13) eram DR 

---- 
total (41) 

78% (28) novos 
total (36) 
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1994 80% (16) nunca DR 
10% (2) eram DR 

10% (2) depois DR 
total (20), 

89% (16) novos 
total (18) 

82% (31) ntmca DR 
11% (4) eram DR 
8% (3) depois DR 

total (38) 

100% (31) novos 
total (31) 

médias 68% nunca DR 86% novos 72% nunca DR 91% novos 
onte:' IKE-KS, PMDB-RS. 

Esta pequena diferen9a percentual que existe entre os atributos partid自rios 

dos candidatos proporcionais (pertencimento ao DR), na verdade, pode ser um dos pontos 

diferenciais entre os partidos em termos dos seus perfis organizacionais. No PT, por 

exemplo, 66% em m6dia (nas tr6s elei96es posteriores a 1982), dentre o grupo dos 

candidatos novos ( a DE e DF), nunca haviam sido do DR, enquanto no PMDB a m6dia6 de 

70%. Entre aqueles candidatos que nunca pertenceram ao DR, cerca de 94% em m6dia eram 

pela primeira vez candidatos do PT, e 89% em m6dia no PMDB. Estas pequenas diferen9as 

podem representar uma maior utiliza 合o das mesmas lideran9as nas inst含ncias partid自rias e 

nas nominatas proporcionais, bem como tamb6m pode representar uma maior aproxima9o 

entre estas duas esferas no PT, sinal de que o partido n含o possui uma dimensao eleitoral 

muito independente. 

Esta pequena diferença percentual que existe entre os atributos partiddrios 

dos candidatos proporcionais (pertencimento ao DR), na verdade, pode ser um dos pontos 

diferenciais entre os partidos em termos dos seus perfis organizacionais. No PT, por 

exemplo, 66% em média (nas três eleições posteriores a 1982), dentre o grupo dos 

candidatos novos ( a DE e DF), nunca haviam sido do DR, enquanto no PMDB a média é de 

70%. Entre aqueles candidatos que nunca pertenceram ao DR, cerca de 94% em média eram 

pea primeira vez candidatos do PT, e 89% em média no PMDB. Estas pequenas diferenças 

podem representar uma maior utilização das mesmas lideranças nas instancias partiddrias e 

nas nominatas proporcionais, bem como também pode representar uma maior aproximação 

entre estas duas esferas no PT, sinal de que o partido não possui uma dimensdo eleitoral 

muito independente. 

Nos processos de oligarquizaao elitista, as nominatas proporcionais podem 

ser, ou independentes da estrutura partidria, tanto em rela9ao aos nomes que comp6em as 

listas como tamb6m no tipo de atua9ao (por conta pr6pria), ou completamente submetidas 

ao poder dos militantes que controlam a s instancias partidrias, os Deputados e os que 

concorrem sao os "donos do partido". Em rela9ao aos partidos e este padrao de 

oligarquiza9ao, os percentuais apresentados nos Quadros acima nao bastam para que seja 

possivel uma defini9ao, pois at6 pode-se dizer que cada partido possui um pouco de cada 

Nos processos de oligarquização elitista, as nominatas proporcionais podem 

ser, ou independentes da estrutura partidaria, tanto em relação aos nomes que compõem as 

listas como também no tipo de atuação (por conta própria), ou completamente submetidas 

ao poder dos militantes que controlam as instâncias partiddrias, os Deputados e os que 

concorrem são os "donos do partido". Em relação aos partidos e este padrão de 

oligarquização, os percentuais apresentados nos Quadros acima não bastam para que seja 

possivel uma defmição, pois até pode-se dizer que cada partido possui um pouco de cada 
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caracterstica elitista. Mas, contextualizando-se estas informa6es com as partes anteriores 

desta disserta9をo, em que foram vistos padr6es politicos em rela9ao ao PMDB, de 

supervalorizaao do "capital poltico" do tipo de votos e mandatos; e do PT, em que o 

aparelho pesa consideravelmente no poder partidrio, pode-se ver que o PMDB, dos dois,6 

o que mais se pr6xima do modelo de oligarquizaao elitista nos aspectos eleitorais. J自  aos 

processos oligarquizantes de origem burocrtica 6 o PT que possui maior aproxima9o. Para 

isto 6 preciso ver o t6pico seguinte. 

característica elitista. Mas, contextualizando-se estas infomiações com as partes anteriores 

desta dissertação, em que foram vistos padrões politicos em relação ao PMDB, de 

supervalorização do "capital politico" do tipo de votos e mandatos; e do PT, em que o 

aparelho pesa consideravelmente no poder partidário, pode-se ver que o PMDB, dos dois, é 

o que mais se próxima do modelo de oligarquização elitista nos aspectos eleitorais. Já aos 

processos oligarquizantes de origem burocrática é o PT que possui maior aproximação. Para 

isto é preciso ver o tópico seguinte. 

QUADRO 18 - Rela9ao entre os candidatos novos e que nunca pertenceram ao DR no PT 
do RS - 1986/1994. 

QUADRO 18 - Relação entre os candidatos novos e que nunca pertenceram ao DR no PT 
do RS - 1986/1994. 

CANDIDATOS A DF - PT CANDIDATOS A DE - PT 
ANO NOVOS NUNCA DR NOVOS NUNCA DR 
1986 48% (12) nunca DR 

36% (9) eram DR 
16% (4) depois DR 

total (25) 

100% (12) novos 
total (12) 

64% (23) nunca DR 
28% (10) eram DR 
8% (3) depois DR 

total (36) 

100% (23) 
total (23) 

1990 83% (20) nunca DR 
17% (4) eram DR 

--- 
total (24) 

100% (20) novos 
total (20) 

69% (27) nunca DR 
18% (7) eram DR 

13% (5) depois DR 
total (39) 

87% (27) 
total (31) 

1994 65% (13) nunca DR 
30% (6) eram DR 
5% (1) depois DR 

total (20) 

87% (13) novos 
total (15) 

67% (28) nunca DR 
26% (11) eram DR 
7% (3) depois DR 

total (42) 

90% (28) 
total (3 I ) 

médias 65% nunca DR 96% novos 67% nunca DR 92% novos 
Fonte: lRE・RS, PT-RS. Fonte: TRE-RS, PT-RS. 

2.2 - Os grupos internos e os candidatos 2.2 - Os grupos internos e os candidatos. 

A liga9ao no PT dos candidatos proporcionais com as tend6ncias6 

fundamental, tanto para a possibilidade de indicaao como para a pr6pria possibilidade de 

elei9きo. As tend6ncias servem de verdadeiros cabos eleitorais, o que proporciona apoio 

A ligação no PT dos candidatos proporcionais com as tendências é 

fundamental, tanto para a possibilidade de indicação como para a própria possibilidade de 

eleição. As tendências servem de verdadeiros cabos eleitorais, o que proporciona apoio 
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material e poltico para as candidaturas. No PT, ainda encontram-se cabos eleitorais que 

fazem campanha de gra9a; a pr6pria campanha eleitoral 6 vista como um desdobramento da 

militncia partid自ria e dos movimentos sociais. E as tendencias, nesse ponto, so 

organizadoras dessa emula9きo para os embates eleitorais. 

O PMDB apresenta uma relado diferente entre as nominatas e o circulo 

interno, pois este engloba postenormente os mandat白rios e nao anteriormente os 

concorrentes. A elei9ao representa praticamente um certo tipo de vestibular para os 

militantes que pretendem entrar para o circulo interno e nao um prmio para os militantes 

organizados na cpula do partido 

No PT, ha dois exemplos que atestam o seu perfil, o da liga9ao majoritria 

dos seus mandatrios com as tendencias e grupos organizados, e o dos candidatos em 1994. 

Dos 27 candidatos a DF pelo PT, em 1994, que tiveram as suas liga96es com os grupos 

estabelecidas'4 , tem-se a seguinte configura9ao em termos de grupos organizados 

TABELA -4. Os grupos do PT e os candidatos proporcionais 
但S~1994). 

Obs. os independentes 5. 

14 o resto provavelmente6 independente 
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e dos candidatos a DE existem no minimo 35 ligados aos grupos organizados. Ou seja, a 

vincula9ao com as tendencias 6 majorit自ria entre os candidatos, mesmo que a listagem dos 

indicados seja feita segundo as indica96es de todas as regi6es do RS, e como ser自  visto nos 

dados da pesquisa no Encontro Regional de 1995 do PT a existencia das tendncias nao6 

igual para todo o Estado 

e dos candidatos a DE existem no minimo 35 ligados aos grupos organizados. Ou seja, a 

vinculação com as tendências é majoritária entre os candidatos, mesmo que a listagem dos 

indicados seja feita segundo as indicações de todas as regiões do RS, e como serd visto nos 

dados da pesquisa no Encontro Regional de 1995 do PT a existência das tendências não é 

igual para todo o Estado. 

UADRO 19. Mandatrios do PT e as suas profiss6es e tendencias. UADRO 19. Mandatários do PT e as suas rofissões e tendências. 
NOME MANDATOS PROFISSÃO 

MILITÂNCIA 
TENDÊNCIA 

Adão Pretto DE 1986 
DF 1990 /1994 

Pequeno Agricultor 
MST 

Articulação 
ART(e)/OE 

Antônio Marangon DE 1990 Pequeno Agricultor 
MTR 

Articulação 
ART(e)/OE 

Eden Pedroso DE 1986 (PDT) 
DF 1990 (PDT) 

Economista Independente 

Esther P. Grossi DF 1994 Professora NE 
DR/CAD 

Flávio Koutzii VER 1988 
DE 1990/1994 

Sociólogo CED/OE 

Hélio Corbelini DE 1982 (PDT) PMPA NE 
CAD 

Ivar Pavan DE 1990 Peq. Agricultor 
MTR 

Articulação 
ART(e)/OE 

José Fortunati DE 1986 
DF 1990/1994 

Bancário 
Sindicalista 

PRC 
NE 
DR/CAD 

José Gomes VER 1992 
DE 1994 

Brigadiano OE 

Luciana Genro DE 1994 Estudante CS 
CST 

Luis C. Casagrande VER 1978 
DE 1990/1994 

Pequeno Agricultor CAD 

Luiz Mainardi VER 10 anos 
DF 1994 

Advogado NE 
DR/CAD 

Marcos Rolim VER 
DE 1990/1994 

Jornalista NE 
DR/CAD 

Miguel Rossetto DF 1994 Metalúrgico 
Sindicalista 

DS/OE 

Olivio Dutra DF 1986 
PRE 1988 

Bancário 
Sindicalista 

Articulação 
OE 

Paulo Palm DF 1986/1994 Metalúrgico 
Sindicalista 

Articulação 
UL 

Pepe Vargas VER 1988 
DE 1994 

Módico DS/OE 

Raul Pont DE 1986 
DF 1990 
VP 1992 

Professor DS/OE 
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Selvino Hech DE 1986 Pequeno Agricultor 
Pastoral da Terra 

Artcilucão 
OE/UL 

Tarso Genro DF(s) 1986 
VP 1988 
PRE 1992 

Advogado PRC 
NE 
DR/CAD 

Waldomiro Fioravante VER 1988 
DF 1990/1994 

Advogado Independente 

Do total de mandat自rios, apenas dois nao s言o ligados a s tendncias ou blocos 

no PT. Por um lado isto pode ocorrer porque entre os candidatos os de tend6ncias sao 

maioria; ou porque, por outro lado, os candidatos ligados a s tend己ncias conseguem a elei9o 

mais facilmente que os independentes. Na verdade, as duas coisas sao corretas, apesar de 

que, numericamente, os candidatos filiados a s tendencias s含o realmente maioria nas 

nominatas para os cargos proporcionais 

Do total de mandatários, apenas dois não são ligados As tendências ou blocos 

no PT. Por um lado isto pode ocorrer porque entre os candidatos os de tendências são 

maioria; ou porque, por outro lado, os candidatos ligados As tendências conseguem a eleição 

mais facilmente que os independentes. Na verdade, as duas coisas são corretas, apesar de 

que, numericamente, os candidatos filiados As tendências são realmente maioria nas 

nominatas para os cargos proporcionais. 

Outro importante fator para a questo do poder dentro do PT 6 a paridade 

entre os mandat自rios que sきo filiados aos blocos do partido. Dos vinte e um mandat自rios do 

Quadro 19, nove deles sao atualmente identificados com os setores de esquerda do PT, 

outros oito sao moderados e quatro sao independentes ou realmente assumem posi96es 

centristas (Olivio Dutra, Selvino Heck, Waldomiro Fioravente e Eden Pedroso). Isto 6 mais 

uma comprova9ao da paridade de for9as entre os grupos dominantes do PT, o que para 

efeitos de oligarquiza9ao, demonstra um ponto desfavorvel ao seu aparecimento 

Outro importante fator para a questão do poder dentro do PT é a paridade 

entre os mandatários que são filiados aos blocos do partido. Dos vinte e um mandatários do 

Quadro 19, nove deles são atualmente identificados com os setores de esquerda do PT, 

outros oito são moderados e quatro são independentes ou realmente assumem posições 

centristas (Olivio Dutra, Selvino Heck, Waldomiro Fioravente e Eden Pedroso). Isto é mais 

uma comprovação da paridade de forças entre os gnipos dominantes do PT, o que para 

efeitos de oligarquização, demonstra um ponto desfavordvel ao seu aparecimento. 

2.3 - O perfil social dos candidatos 2.3 - 0 perfil social dos candidatos. 

Em rela9ao aos candidatos do PT, o Quadro 19 apresenta o perfil 

profissional daqueles que conseguiram eleger-se. Isto nao deixa de ser uma amostra 

Em relação aos candidatos do PT, o Quadro 19 apresenta o perfil 

profissional daqueles que conseguiram eleger-se. Isto não deixa de ser uma amostra 
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significativa do total de candidatos, amostra que possui a caracterstica de destacar aqueles 

que tiveram um papel mais importante para a constru9乞o do PT na medida que conseguiram 

eleger-se. Em comparaao com o Quadro 20, que trs informa96es sobre uma parcela 

majorit白ria dos mandatrios do PMDB, os eleitos pelo PT t6m um perfil social e profissional 

que nao pode ser rotulado como superior, ou de elite social. Os percentuais daqueles que 

possuem uma forma 乞o superior e os que sao trabalhadores manuais e rurais n言o apresentam 

muita diferen9a. Al6m do que, boa parcela destes dois grupos sociais teve ou tem uma 

milit合ncia nos movimentos sociais (principalmente o sindical e rural). 

significativa do total de candidatos, amostra que possui a caracteristica de destacar aqueles 

que tiveram um papel mais importante para a construção do PT na medida que conseguiram 

eleger-se. Em comparação com o Quadro 20, que trás informações sobre utna parcela 

majoritária dos mandatários do PMDB, os eleitos pelo PT tent um perfil social e profissional 

que não pode ser rotulado como superior, ou de elite social. Os percentuais daqueles que 

possuem uma formação superior e os que são trabalhadores manuais e rurais não apresentam 

muita diferença. Além do que, boa parcela destes dois grupos sociais teve ou têm uma 

militancia nos movimentos sociais (principalmente o sindical e rural). 

QUADRO 20. Mandatrios do PMI)B do RS, seus cargos de confian9a e QUADRO 20. Mandatários do PMDB do RS, seus cargos de confiança e 
rofissao. rofissão. 

NOME MANDATOS OUTROS CARGOS PROFISSÃO 
Achylles Braghirolli VER 1964-68 

PRE 1962-63 e 1977-83 
DE 1986 

Contador 

Algir Lorenzon VER 
DE 1974/78/82/86 

Presidente Assembleia 	Legislativa Advogado 

Antenor Ferrari VER em Caxias do Sul 
DE 1978/82/86 

Presidente da Assembleia Legislativa 
Secretario da Saúde e Meio Ambiente do 

Governo Simon 
Secretario da Saúde do Governo Joao 

Capiberibe do Amapa - 1994 

Advogado 

Antônio Barbedo DE 1986/1990 (PDT) 
DE1994 

Diretor da CFFF Funcionário Público - CFFF 

Antônio Britto DF 1986/1990 
GOV 1994 

Ministro da Previdência 
no Governo hamar 

Jornalista 

Antônio Dexheimer DE 1986 
PRE 1992 

Medico 

Antônio Lorenzi PRE 1976-82 
DE 1982/86/90/94 

Advogado 

Cez_ar Bussatto DE 1994 Secretario Especial de Governo do Gov. Simon 
1986-1990 

Secretário da Fazenda do Gov. Britto 1994 

Economists 

Cezar Schirmer VER 1972 
DE 1974/78/82/86/90 

Secretario da Fazenda e da Casa Civil do 
Governo Simon 

Presidente Assembleia Legislativa 
Secretario da Agricultura do Governo Britto 

1994 - 

Economista 

Constantino Picarelli VER 1976-82 
DE 1986 

Professor 
Advogado 

Darcisio Perondi. DF 1994 Médico 
Dorival Marques VER 

DE 1986 
Presidente Camara Ver. Advogado 

Ecléa Fernandes DE 1982/86 Professora 
Eliseu Padilha PRE 

DF 1994 
Secretario de Estado do Governo Britto Empresário 

Erani Muller VER 
DE 1986 

DF 

Advogado 
Radialista 
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Francisco Carrion Jr. DE 1982/86 Secretário de Estado do Governo Alceu Economista 
DF 1990 (PDT) Collares 1990-1994 Professor 

Germano Rigotto VER 1976-82 Líder do Governo Fernando Henrique na Dentista 
DE 1978/82186 Câmara Federal 

DF 1990/94 
Gilberto Mussi PRE 1977-82 Casa Civil do Governo Simon Contabilista 

DE 1986 
Giovani Feltes VER 12anos Presidente Câmara de Ver. Micro-

PRE 1988 empresário 
DE 1994 

Gleno Scherer VER Presidente Assembleia Legislativa Odontólogo 
VP 

DE(s) 1982 
DE 1986/90/94 

Hélio Musskopf VER em Bom Retiro Comerciante 
PRE de Estrela 1982 Industrial 

DE 1982/1986 
DE(s) 1990 

Hermes Zanetti DF 1982/86 Secretário do Município de caxias do Sul Professor 
(PSDB) Advogado 

Hilário Braun DE 1982 Produtor Rural 
DF 1986/90 Administrador de Empresas 

Hilda de Souza DE 1986 Advogada 
Socióloga 

Ibsen Pinheiro VER Presidente da Câmara Federal Radialista 
DE 1978 Procurador do Estado 

DF 1982/86/90 
Irajá Rodrigues VER Advogado 

DFI982/86 
PRE 1978/1992 

Ivo Lech VER Vendedor 
DF 1986 

Ivo Mainardi DE 1978/82 Advogado 
DF 1986/90 

J. Mendes Ribeiro Filho VER 1982 (PDS) Secretário de Justiça do Governo Jair Soares Advogado 
DE 1986/90 Secretário de Estado do Governo Britto 

DF 1994 
Jair F oscarini VER 1982a 1992 Engenheiro Químico 

João Gilberto L. Coelho DF 1974/78/82 Secretário de Estado do Governo Collares Professor 
VG (PSDB) 1990 Presidente Administrativo da Fundação 

Pedroso Horta 
João Osório DE(s) 1982 Advogado 

DE 1986/90/94 
Jorge A. Mendes Ribeiro VER UDN e do MTR Presidente da OAB Jornalista 

DF 1986/90 Radialista 
Advogado 

Jorge Uequed VER 1966 Advogado 
DF 1974/78182/86 Publicitário 

Jornalista 
José Fogaça DE 1978 Presidente do PMDB nacional Professor 

DF 1982 
SEN 1986/94 

José Ivo Sartori VER 1977-82 Secretário do Trabalho do Governo Simon Professor 
DE 1982/86/90/94 Coordenador da Fundação Pedroso Horta no RS 

José Paulo Bisol DE 1982 Magistratura 
SEN 1986 

José S. Felice DE 1986 Secretário de Estado do Governo Simon Economista 
Sociólogo 

Júlio Costamilan VER por três vezes Advogado 
DE 1974 

DF 1978/82/86 
Lélio Souza VER duas vezes Diretor do Bando Meridional Advogado 

DE 1970/74/78 
DF 1982/86 

Luis Roberto Ponte DF 1986/90/94 Chefe da Casa Civil do Presidente Sarney Industrial 
Engenheiro 

Mário Madureira DE 1986 Advogado 
Nelson Jobim DF 1986/90 Ministro da Justiça do Governo Fernando Advogado 

Henrique 
Nelson Proença DF 1990/94 Secretário de Estado do Governo Britto Empresário 
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Odacir Klein VER 
PRE 1967-75 

DF 1974/78/90/94 

Secretario da Agricultura do Governo Simon 
Ministro dos Transportes do Governo Fernando 

Henrique 

Politico Profissional 

Paulo Mincaroni DE 1954 (PTB) 
DF 1958/62 (PTB) 

DF 1982/86 

Advogado 

Paulo alone DE(s) 1990 
DE 1994 

Líder do Governo Britto na Assembleia 
Legislativa 

Advogado 

Paulo Ritzel PRE 1988 
DE 1986 
DF 1994 

Empresário 

Pedro Simon VER 1960 
DE 1963-1978 
SEN 1978/90 
GOV 1986 

Ministro da Agricultura do Governo Sarney 
Líder do Governo Ramar no Senado Federal 

Advogado 
Empresário 

Roberto Kunzel VER 1972-77 
DE 1986 

Empresário 

Rospide Netto VER duas vezes 
DE 1970/74/78/82 

DF 1986 

Advogado 
Empresário 

Ruy Nedel DF 1986 Superintendente Regional do INAMPS Medico 
Sergio Zambiasi DE  1986 

DE (1'ITS) 1990/94 
Radialista 

Tito Livio Jaeger VER 1969-77 
PRE 1978-83 

DE 1986 

Advogado 

Valdorniro Vez Franco VER 1982 
DE 1986 

Jogador Futebol 

Vicente Bogo DF 1986 
VG 1994 (PSDB) 

Professor 

Wilson Branco DF(s) 1994 Pescador 
Wilson Cignachi PRE 

DF 1994 
Diretor da COHAB no Governo Simon Advogado 

No PMDB, existe uma profissao por excelncia dos mandatrios: a de 

advogado, sao 25, dentre 58, que pelo menos esta 6 uma das suas profiss6es. S6 foram 

encontradas duas pessoas com profiss6es nao de nvel superior ou elitistas: um Jogador de 

Futebol e um Pescador. 

No PMDB, existe uma profissão por excelência dos mandatários: a de 

advogado, são 25, dentre 58, que pelo menos esta é uma das suas profissões. S6 foram 

encontradas duas pessoas com profissões não de nivel superior ou elitistas: tun Jogador de 

Futebol e um Pescador. 

Dentre aqueles que concorreram, ha uma profiss豆o que parece ter uma 

preferencia no PMDB: os jornalistas, radialistas, enfim, os profissionais dos meios de 

comunica9ao de massa. Somando-se a estes, temos as lideran9as dos meios empresariais, 

dos profissionais liberais, verdadeiras elites no nosso pas. Mas no caso, dos profissionais 

dos meios de comunica9ao, isso pode denunciar um certo perfil do partido em relaao a sua 

Dentre aqueles que concorreram, há uma profissão que parece ter uma 

preferência no PMDB: os jornalistas, radialistas, enfim, os profissionais dos meios de 

comunicação de massa. Somando-se a estes, temos as lideranças dos meios empresariais, 

dos profissionais liberais, verdadeiras elites no nosso pais. Mas no caso, dos profissionais 

dos meios de comunicação, isso pod:, denunciar um certo perfil do partido em relação a sua 
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prpria fisionomia: a de um partido que, ao estabelecer a estrat6gia eleitoral como sendo a 

sua estrat6gia geral, utiliza-se de todos os recursos eleitoreiros para a conquista de seus 

objetivos. E nesse caso, a ideologia e a politica at6 podem ficar para segundo plano. O que 

importa, realmente, s含o os votos, ou a capacidade de voto dos candidatos. 

3 - As constru96es das plataformas de governo 

Esta 6 uma das dimensao dos partidos politicos em que mais claramente 

aparecem os aspectos oligarquizantes nas quest6es de distribui9ao de poder e tomada de 

decis6es. Se em rela9ao a estrutura interna dos partidos ha sempre a imagem de que 

qualquer filiado pode exercer os postos das inst合ncias superiores e tomar as decis6es 

competentes, mesmo que tamb6m haja uma certa ideologia de favorecimento dos mais aptos 

at6 por parte das "bases"; em se tratando das quest6es eleitorais h自  uma divisao explcita 

entre aqueles que dominam as t6cnicas e os conhecimentos especificos do processo eleitoral 

e das reas formadoras dos programas de aao governamental (como por exemplo, sade e 

educaao). O PT e o PMDB nao fogem a regra, ainda que as formas como estes procedem 

para a constru9ao de suas plataformas eleitorais sejam diferentes: em nveis de quantidade e 

forma de participaao - esta nao s6 objetiva e concreta em cima de aspectos pontuais do 

programa, mais tamb6m em rela9ao a s discuss6es dos pressupostos polticos e ideol6gicos 

Emais uma dimensao em que se manifestam as diferen9as organizativas (e de perfil) entre 

os dois partidos. 
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No PMDB, dos quatro processos eleitorais para o Governo do RS de 1982 

para c自, destacamos dois: o primeiro de 1982 e o ltimo de 1994. Este destaque, como 

poderemos ver, diz respeito a dois processos formalmente diferentes mas essencialmente 

semelhantes na caracteriza o da maneira de agir peemedebista 

Em 1982, o PMDB formou dois grupos para a elaboraao do programa de 

governo, um constituido a partir da dire9豆o do partido, tendo na figura de Siegfried Heuser 

seu coordenador, e outro formado espontaneamente por mais de uma centena de militantes, 

em sua maioria com passagem pelo IEPES. A manuten9乞o do segundo grupo se deu porque 

estes militantes insurgiram-se contra a dire9ao partid自ria na medida em que este tinha 

surgido em primeiro lugar. O grupo oficial foi indicado posteriormente e formado por uma 

parcela pequena e seleta, e o PMDB, na poca ainda por manter uma efervescencia para a 

discussao herdada do perodo de existencia do IEPES, no respeitou tal indica9o. Por fim, 

acabaram sendo elaborados dois programas que, em algumas ocasi6es de campanha, foram 

debatidos para verificar-se qual o mais adequado para determinadas quest6es especificas 

O saldo politico deste processo mostra uma divisao entre a dire9ao e os 

grupos "intelectuais" do partido, setores geralmente juntos, mas que no PMDB nesta 6 poca 

estavam separados. Divisao que teve como setor vitorioso o da dire9ao, pois isso nao voltou 

a acontecer. Os setores "intelectuais" do partido foram domados pela dire9ao 

No processo de elabora9ao do programa em 1994, a comissao oficial 

respons自vel foi ampliada em termos de participa9o, nem tanto de formula9ao. A partir da 
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forma きo das coordenadorias regionais, estrutura que posteriormente foi integrada 

hierarquia do partido, alguns militantes de nivel intermedi自rio na escala de poder 

(J)rincipalmente os Prefeitos, Vereadores, Presidentes dos DM do interior) puderam 

participar no levantamento dos problemas regionais e, parcialmente, na formula9ao das 

propostas de a o. Isso no invalidou que fosse formada uma comissao de t6cnicos e 

intelectuais que dariam uma formataao mais aprimorada a s propostas. Mas, no frigir dos 

ovos, o processo de 1994 foi o mais participativo dos trs anteriores. Infelizmente, segundo 

alguns depoimentos'5 , esse programa foi arquivado e o que esta sendo posto em prtica por 

Ant6nio Britto 6 um bem diferente. 

O importante a salientar no caso dos processos do PMDB 6 que senao na 

formata9ao , mas sim na execu9o, o poder de decisao 6 reduzido. O padro peemedebista 

de elabora9ao dos seus programas eleitorais 6 de constitui9ao de urna comissao de t6cnicos 

e intelectuais que at6 podem ouvir as reivindica6es da base mas que formulam 

autonomamente as colunas principais de sustenta9ao das propostas. 

No PT, impera um outro tipo de elabora9ao do programa: o que vale agora6 

a "ditadura dos crachas". Procedimento reconhecido pelos pr6prios militantes do partido 

"O fato 6 que quem deseja uma nova poltica no se disp6e mais a aceitar e 
reproduzir a 'ditadura do crach自'." (Franco: 1994, 5) 

15 Desde entrevistas at6 a pesquisa de opinio 
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Esta "ditadura" se processa porque o PT possui vrios grupos organizados 

internos, e a decisao, mesmo que numa comissao de elabora9ao do programla, deve se dar 

entre a elei戸o das propostas entre o quorum dos grupos organizados, e isso quer dizer: 

votaao por crach自  (o grupo que detiver mais crachas ganha a elei9ao) 

Na verdade, no PT ha v自rios niveis preparat6rios e decis6rios dos 

programas. Diferentemente do que no PMDB, o PT procura relacionar mais os objetivos 

estrat 6gicos e os programas de governo. O exemplo disto foi a cria9ao do Programa 

Democrtico Popular de governo em 1986/87. A partir deste momento, os encontros 

preparat6rios das elei96es viraram momento para aperfei9oamento deste programa, 

discussao das alian9as e outras quest6es ligadas aos pleitos 

A elabora9ao e aprova9きo do Programa Democr合tico-Popular se deu sob 

intensa discussao entre as tendencias. Originariamente, o programa foi proposto pela ART 

no encontro de 1987, quando do V Encontro Nacional. Ele sofreu a crtica dos setores de 

esquerda do partido pois estes nao aprovavam a ideia de um programa democratico e 

popular, mas sim democrtico e oper自rio, ou varia96es do genero. Com  o passar do tempo e 

pela aprova9ao popular nas elei96es de 1988 e 1989, o conjunto do partido concordou em 

adotar esta denomina9豆o para os seus programas eleitorais (mesmo a esquerda). 

A maneira como o PT aprimora o seu programa tem a ver com os encontros 

estaduais preparat6rios para as elei96es. Encontros que decidem a partir da vota9ao dos 

delegados (feitas pelos crachas) as resolu6es mis importantes: da a denomina9ao de 
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"ditadura do crach自", pois a discuss含o verdadeira e a elaboraao de fato se d dentro dos 

6rgos de dire9きo, quando nao das tendencias majoritrias. As decis6es entao, sao 

processadas de cima para baixo, a sim, igualmente ao PMDB. O que diferencia o PT do 

PMDB 6 que na elaboraao, por causa dos grupos organizados, ha uma certa discusso, 

mesmo que inter e intra as cpulas das tendncias. A decisao posterior pelos crachhs6 

apenas homologat6ria, e atende a proporcionalidade dos grupos dentro do partido. 

* 	 * 	 * 

Os processos de oligarquiza9乞o tamb6m sao verificados em rela9o a 

atua9ao, mais ou menos independente ou tutelada pela estrutura, das bancadas e executivos 

controlados pelos partidos. 

No caso do PT, este nao tem apresentado maiores problemas de 

relacionamento entre as bancadas na Assembleia Legislativa e Cmara Federal com a 

estrutura do partido em nvel regional16 . Um dos atritos que houve foi em rela9乞o a 

participa9ao ou nao da bancada federal na Reforma da Constitui9ao em 1994. Neste ano, a 

bancada federal petista do RS, liderada por Jos6 Fortunati, tinha a inten9ao de participar, 

mesmo que de forma limitada, no processo de reviso constitucional instaurado no Governo 

Itamar Franco, mas a dire9ao regional e nacional do PT tinha um entendimento diferente e 

for9ou a bancada no sentido do boicote. Contemporaneamente, este foi o 心  nico exemplo de 

16 Segundo o depoimentos dos Deputados Marcos Rolim e Fl自vio Koutzii 
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interven9ao direta da estrutura do partido na bancada federal. Na bancada estadual, este tipo 

de interven9o nunca ocorreu. 

Em relaao ao executivo municipal de Porto Alegre, principal Prefeitura 

petista no Estado, a estrutura regional n含o possui um liga9乞o direta pois h自  o DM que tem 

esta atribui9ao. Mas no nvel desta rela9ao (PIvIPA e DM-POA) o PT na gestきo de Tarso 

Genro (1992-1994) tem desenvolvido uma dupla rela9ao: por um lado eia tem sido 

representativa em termos da pluralidade interna do partido, ou sei a, todos os setores esto 

representados nos principais escal6es do governo municipal e o DM do partido tem poder 

de indicaao de Secret白rios Municipais'7 , por outro lado, do ponto de vista das propostas e 

da poltica implementada pela Prefeitura, ha uma certa autonomia do Prefeito Tarso Genro, 

cuja posi9ao politica 6 minorit自ria na estrutura municipal e estadual do PT gacho, em 

rela9ao a s instancias partid自rias'8 

Estes casos, mais os processos analisados neste capitulo apontam para um 

semi-autonomia da dimensao eleitoral em rela9ao a s instancias do PT. Na verdade, tanto a 

forma9ao das listas dos candidatos como a campanha e a prpria atua9ao depois dos 

mandatrios 6 submetida no partido h自  uma vinculaao maior do que a existente no PMDB. 

17 Houve um caso polmico em que o Prefeito Tarso Genro e o seu grupo foram derrotados na indica9o 
do Secrethrio de Educa9乞o (estes setores queriam a manuten9ao da Secret自ria do Governo Olivio, Esther 
Grossi) na forma9乞o do secretariado no incio da gestao, pois o escolhido pelo partido foi Newton Fischer 
(indicado nela escuerda do oartido'. 

o ueputaao M arcos ioiim aiz que na cois ri s, um inuepenuente cio outro, o socialmente existente( e 
o principal exemplo 6 o da Prefeitura de Porto Alegre) e o segundo 6 o da estrutura interna (o do 
aparelho). Cada um, segundo este Deputado, desenvolve a sua politica e controla um nicho de poder: o 
primeiro em rela9まo 自  s estrutaras estatais e dos movimentos sociais; o segundo em relaao a s estruturas do 
partido. 
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O PT 6 um partido que apesar de possuir aspectos de autonomia e independncia por parte 

dos mandatrios tem o poder partidrio controlado de dentro do aparelho, ou seja, 

soberanamente. Os problemas de oligarquiza9ao, quando ocorrem,6 justamente, por um 

lado, pela utiliza9ao de todos os meios disponiveis para a luta interna entre os blocos, e por 

outro lado, pela submissao partidria a agenda eleitoral (nao tanto aos mandatrios) ea s 

estruturas do Estado (J)rincipalmente a l6gica burocrtica) de centraliza9ao e hierarquiza9o 

das decis6es politicas (como a formaao das chapas e elabora9ao dos programas 

partid自rios). 

O PMDB, ao contrrio, tem mais dificuldade de manter a independencia da 

estrutura partid白ria frente a do Estado. E esta submissao nao 6 s6 em termos de 

burocratiza9含o ou tutelamento da agenda eleitoral, mas do domnio direto e hegem6nico dos 

mandat自rios e membros do Estado. Se o PT 6 aut6nomo em rela9ao ao ncleo de poder, o 

PMDB apresenta um processo heter6nomo da poder, pois o centro decis6rio, como por 

exemplo hoje em dia, esta na articulaao dos mandatrios e do executivo estadual. As 

instncias partid言rias, em alguns aspectos, sao meras formalidades necess自rias para a 

legaliza9ao do partido, pois o processo de tomada de decisao desenrola-se fora do partido 

Na gestao de Pedro Simon no Governo do Estado, o PMI)B foi inteiramente 

engolido pela dinmica estatal; o partido so9obrou diante das tarefas apresentadas pelo 

aparato estatal19 . J自  na administra9ao atual de Ant6nio Britto, o partido nao est自  tao 

19 0 Presidente do PMDB na6 poca, Cezar Schirmer, foi para a Secretaria da Fazenda, o segundo Vice- 
Presidente, Antenor Ferrari, foi para a Secretaria da Sade e Meio-Ambiente, por exemplo 
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absorvido na gestao porque ha uma coligaao com v自rios partidos (PPB, PSDB, PL, e parte 

do PTB e PFL). Isto, se por um lado deixa o partido mais independente (em termos de 

absor9ao dos militantes), por outro lado, causa uma diminui9ao do controle do partido sobre 

o governo e gera uma crise interna pois os militantes gostariam de serem indicados para os 

cargos de confian9a do Estado, em parte distribudos para os militantes dos outros partidos. 

O PMDB, consequentemente, tem uma prtica poltica altamente 

contaminada pela elitiza9きo elitista, pois al6m dos fen6menos existentes na gesto do Estado 

e atua9ao dos seus mandat自rios, h自  ainda um processo de' autonomia (maior que a do PT) 

das listas de candidatos em rela9o a s estruturas partidrias. As nominatas, mas 

principalmente os postos conquistados no Estado, antes de serem um coroamento a atua9o 

do partido e dos seus militantes,6 um trampolim para a elite do partido e politica do Estado 

Este, visto como principal objetivo tanto para a politica estrat6gica do partido como para a 

politica individual dos militantes, na medida que com a conquista de mandatos abrem-se as 

portas partid白rias (e da sociedade politica) 



CAPiTULO 8- AS OUTRAS INSTANCIAS PARTIDRIAS 

Existem tres fatores que exerceram histrica e determinantemente 

influ己ncia na organiza9ao dos partidos brasileiros, O primeiro fator vem da estrutura 

politica nacional, da praxis dos setores dominantes e da marginaliza9きo politica dos 

setores populares. Os primeiros partidos nacionais atendiam basicamente aos 

interesses das elites dominantes e eram formados a partir do padro elitista e 

regionalizado de organiza9ao29 .9 O segundo fator adv6m do crescimento do 

movimしnto de esquerda e da cria 乞o do Partido Comunista do Brasil (PCB) em 

1922, o partido mais antigo brasileiro. Os comunistas brasileiros (como os latino- 

americanos) importaram o modelo organizacional, com pequenas varia96es 

peculiares, dos partidos da ifi Internacional (os famosos 21 pontos) que eram uma 

A ・  

copia mecanioa do partido russo (bolctievlquey'. Uom io, os comunistas no brasil 

romperam com a tradi9谷o organizacional existente neste pais. Tradi 9 ao, por seu lado, 

que possuia as suas pr6prias matrizes: no sdculo XIX o ingles principalmente, e no 

inicio do s6culo XX o principal modelo era o exemplo dos partidos norte- 

Sobre os partidos na Primeira Rep丘blica ver: SOUZA, Maria do Carmo Campello de. O processo 
poltico-partidrio na Primeira Repbblica. In: MOTA, Carlos G. (org). Brasil em perspectiva. 17 ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand, 1988. p. 162-226. 
21 Ver: ZAIDAN FILHO, Michel. O PCB e a Internacional Comunista: 1922-1929. S言o Paulo: 
V6rtice, 1988. PINHEIRO, Paulo Sergio. Estrat'gias da iluso: a revolu戸o mundial e o Brasil, 
1922こ1935. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1991. CHILCOTE, Ronald H. O Partido Comunista 
Brasitej9.9 Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1982 
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americanos. Ou seja, o segundo fator que influenciou o processo de organiza9ao dos 

partidos brasileiros foi a importa9ao dos modelos partid自rios estrangeiros 

(especialmente pelos comunistas). Na verdade, existe uma exce9ao 良 6 poca da 

guerrilha urbana e rural de 1968-1974 em que os modelos organizacionais para os 

grupos clandestinos vinham de Cuba e da China. 

O terceiro fator 6 a legisla きo partidria, o fator mais generalizado, 

porem, nao necessariamente, o mais importante para todos os partidos (como para os 

comunistas por exemplo). A legisla9ao imp6em aos partidos brasileiros uma certa 

adequa9乞o da estrutura real de poder a estrutura formal (discriminada na Lei 

Organica dos Partidos Polticos)22 

Os fatores determinantes contemporneos sao um misto dos trs 

anteriores. Os partidos europeus desde o inicio do s6culo procuram copiar a 

estrutura9ao dos partidos socialistas, os primeiros que se constituiram de maneira 

mais complexa e organizada. A prpria estrutura do Estado, em muito aumentou 

desde este perodo, basicamente pelo crescimento das suas atribui96es e pelo modo 

de organiza9ao burocrtico, o "espirito de nossa 6 poca"23 . A complexidade da 

sociedade ocidental tamb6m contribuiu para o aumento das atribui96es estatais, ao 

mesmo tempo em que iam surgindo e crescendo novos segmentos sociais a partir do 

processo produtivo, atirandO-se no universo politico um contingente populacional 

As implica96es das legisla9ao e da interven9ao do Estado na organiza9ao e institucionaliza o dos 
partidos ver: LAMOUNIER, Bolivar, MENEGHELLO, Raquel. Partidos politicos e consolida戸o 
democrtica: o caso brasileiro. Sao Paulo: Ed. Brasiliense, 1986. 

OFFE, Claus. A democracia partid自ria competitiva e o Welfere State keynesiano: fatores de 
estabilidade e desorganizaao. In: Dados, vol. 26, n 1, 1983. p. 29-5 1. HIRST, Paul. A democracia 
representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992 
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n乞o antes verificado. Os partidos socialistas foram os primeiros a criarem uma 

estrutura mais complexa pois procuravam organizar e representar as camadas 

marginalizadas da politica institucional. A partir dessas situa6es 6 que o modelo de 

massas (socialista) foi difundido para o espectro politico e ideol6gico geral, 

principalmente em decorrencia da competi9きo do novo jogo politico democrtico (de 

sufrgio universal e pluralidade); os partidos liberais e conservadores nao podiam 

ficar para trs 

Como foi visto na introdu9乞o desta disserta9o houve um salto muito 

grande nas estruturas partid自rias do inicio do s6culo at6 o presente momento, no 

Brasil, em especial, ha um processo paradoxal em relaao as intera6es que os seus 

partidos estabelecem com o Estado/sociedade. Por um lado, os partidos brasileiros (e 

gachos), acompanhando as mudan9as partidanas em geral, mesmo que tardiamente, 

constituiram-se, sobretudo a partir de 1979, em estruturas que abrigam dentro de si 

uma diversidade politica e ideol6gica muito parecida com a prpria pluralidade da 

sociedade. Ao serem criadas dimens6es internas tais como as setoriais (de negros, 

de mulheres, de jovens, de deficientes fisicos), os partidos acabaram servindo como 

uma primeira esfera de articula9ao, liga9ao e representa9きo entre os segmentos 

sociais e destes com o Estado. Na realidade, via o espa9o institucional que os 

partidos dominam (cargos eletivos, implementa96es de politicas publicas, cargos de 

confian9a), existe um movimento que empurra os grupos sociais emergentes, que 

procuram por mais representaao, para dentro dos partidos (Hirst 1992) 
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Por outro lado, tanto o Estado como os partidos no Brasil s乞o e foram 

historicamente fechados aos setores "de baixo", O que tem ocorrido realmente 

muito mais uma coopta95o de lideran9as populares, bem como um apareihismo de 

movimentos sociais do que uma efetiva participa 谷o e politizaao (e poder) da 

maioria da sociedade. Entretanto, sem dvida, os partidos cresceram bastante, 

englobando internamente um contingente razo自vel de militantes, assim como 

internamente tamb6m vrias instncias surgiram para organizar essas pessoas 

Tamb6m 6 verdade, que nao 6 somente agora que os partidos detem outras 

dimens6es al6m das de dire9まo 

Um exemplo de estrutura partidria criada nesse sentido,6 o setor de 

imprensa e comunica9ao. Nenhum partido que se prezasse no passado, 

principalmente os de esquerda, podia dizer-se relevante se nao tivesse um jornal com 

uma tiragem significativa. Muitos partidos surgiram de jornais, assim como muitos 

partidos nao frutificaram pela falta deles. Robert Michels (1982), em seu estudo 

sobre os meios de poder dentro de um partido - meios de oligarquiza9ao - aborda o 

peso que a imprensa possuia no sentido da distribui9ao de poder interna. 

Um outro exemplo, versa sobre a criaao de v自rios 6 rgaos partidrios 

que organizassem diretamente segmentos sociais, como os nhcleos de local de 

moradia, trabalho e profissao; como as setoriais ou departamentos sindicais, 

estudantis, de genero e da juventude 
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E por fim, no foram poucos os partidos que desprezaram as 

secretarias de forma9ao politica, de assessoria eleitoral e parlamentar, de tcnicos 

em politicas phblicas e gerenciamento do executivo 

Por isso, neste capitulo pretende-se analisar resumidamente o que os 

partidos gachos tem feito em rela oa s suas estruturas partidrias de apoio e de 

assessoria, de formaao e disciplina. O poder de um partido e a sua caracteriza9o 

em nivel do modelo de organiza9ao - e de oligarquizaao - no pode escapar das suas 

v自rias dimens6es internas, sobretudo porque as lideran9as e politicas se relacionam, 

umbilicalmente, com a diversidade interna (ideol6gica, politica e social). Os 

partidos, nesse sentido, correm o risco de serem atropelados pelos movimentos 

politicos que buscam maior participa9ao direta nas decis6es publicas e estatais24 , 

principalmente, se nao ampliarem as suas estruturas internas no sentido de uma 

maior participa9o 

1- Imprensa. 

O caso russo em que um jornal, a Iskra25 , serviu de 6 rgao de 

organiza9ao para a cria9ao do Partido Social-Democrata Russo 6 o principal 

exemplo da importancia para os grupos de esquerda dos meios de comunica 豆o e 

informa9ao. Para Lenin, a quest谷o da informa9言o era fundamental para a democracia 

de um partido; e democracia partidaria para o lider boichevique dizia respeito a 

possibilidade de discusso ate a wiz dos problemas por todos os militantes 

ど  Ver PETRAS, James. Ensaios Contra a Ordem. Sきo Paulo: Scritta, 1995 
Jornal clandestino de inspira9ao marxista, tormaclo por Lemn, 1'lekanov e outros no inicio uo 

s6culo. 
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partidnos, o que pressup6e qualidade e quantidade em informa6es, 6 rgos de 

divulga9ao e politiza9言o. Lenin entendia tamb6m que era importante a organiza o 

conscientizadora dos 6 rgos de divulgaao, como os jornais partid自rios, tanto que 

uma das dimens6es da sua luta eternizada nas suas brochuras, O Que Fazer, e Um 

Passo em Frente, Dois Passos Atris, era em rela9ao a cria 乞o de um jornal nacional 

que unificasse e uniformizasse os vrios grupos dispersos de socialistas russos26 , O 

PT ira beber dessa fonte mais que o PItvIDB. 

Michels (1982), quando escreve sobre a oligarquiza9ao dos partidos, 

abordou a importncia dos meios de imprensa para a distribui9ao de poder e tomada 

de decisao, em especial nos partidos de esquerda como o Social-Democrata Alemao 

Quem controla a imprensa, o que 6 divulgado e quem pode escrever, tem uma 

parcela de poder considervel dentro da estrutura partidhria. Assim como, 

dependendo da caracterstica dos partidos, um setor de imprensa e comunica o 

pr6prio e politizador 6 mais afeito para determinados tipos de partidos, de 

preferencia os mais de esquerda 

No caso dos partidos brasileiros, hoje em dia, nao existem jornais 

pen6dicos de importancia informativa e politizadora como haviam nas experiencias 

passadas, principalmente do inicio do s6culo. Hoje, a imprensa partidria foi 

substituIda, em escala local e global, pelos grandes veiculos de comunica9ao. A 

informa9ao "em tempo real27 ", o volume em vez da qualidade e profundidade, e a 

26 Ver os captulos dedicados a esta quest五o nos livros 
27 Mais recursos t6cnicos e programa9乞o visual 
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pretensa neutralidade dos 6 rgaos de comunica9ao comerciais, nao deixam muito 

espa9o para a imprensa opinativa e mais aprofundada caracterstica dos jornais 

partidarios. N言o 6 por acaso que o PT e o PMDB ga立chos nao possuem jornais 

peri6dicos de car自ter informativo e politizador. 

As experiencias nessa 自  rea, em maior nmero no caso do PT, pela sua 

heran9a mais pr6xima da esquerda, tamb6m no frutificaram pela concorrncia com 

o poder dos meios de comunicaao comerciais, mas tamb6m nao prosperaram pela 

fraqueza organizacional existente nos partidos. No PMDB, os poucos movimentos 

concretizados nesse sentido foram por fora e interm6dio da sua proximidade com o 

aparato estatal, seja o parlamentar via a publica をo das bancadas e gabinetes, seja o 

executivo do Governo Estadual e das Prefeituras. O PT tamb6m tem usado desse 

expediente que 6 se aproveitar do aparato estatal, como os gabinetes e executivos 

municipais (caso de POA) para veicular sua informa96es e opini6es acerca dos 

processos politicos conjunturais e estruturais. Mas no geral, os partidos n豆o tem 

empreendimentos jornalisticos e informativos de maior vulto 

No PT gacho, encontra-se uma preocupa9ao maior em termos da 

necessidade de cria9ao de meios pr6prios de comunica9乞o. Esta6 uma heran9a 

socialista e de esquerda existente nesse partido, apesar de alguns setores do PT ja 

nao terem tanto orgulho disso. Mas, do ponto de vista das experiencias concretas, 

este partido foi o que mais desenvolveu uma imprensa informativa, e sobretudo de 

carter mais aprofundado. 
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O principal exemplo 6 o jornal Utopia, do PT-RS, que circulou entre 

os anos de 1991 e 1994, com a publicaao de 11 n丘meros. Com  uma politica 

editorial que incluia desde discuss6es partidrias regionais, passando por questes da 

politica ga丘cha e brasileira, at6 quest6es internacionais vistas sob a tica de 

intelectuais estrangeiros como Erik Hobsbawm e Robert Kurtz. Utopia tentou ser um 

veiculo superior a s meras necessidades informativas existentes no PT estadual. Pelo 

lado da participa9ao das v自rias tendncias partidrias, podemos ver que as principais 

lideran9as politicas e intelectuais do partido ocuparam espaos em niveis 

semelhantes. Encontramos mat6rias e artigos de politicos como Olivio Dutra (n 7 e 

11), Tarso Genro (no 3, 9 e 11), Raul Pont (n 9), Adeli Sell (no 11), Jos6 Fortunati 

(n。  8), Mrcia Camargo (da DS, n 3), Marcos Rolim (n 3 e 8), Pula Vares (n 3), e 

muitos outros. Diversos intelectuais do partido e fora dele tamb6m escreveram: Luis 

Roberto Lopes (Professor de Hist6ria da UFRGS), Mario Maestri (historiador), Luis 

A. Fischer (Professor da UFRGS e membro da PMPA28 ), dentre outros 

Mas, o principal fato ligado a quest6es politicas de distribui9ao de 

poder e de espao no jornal foi protagonizado pelo editor dos primeiros nmeros (do 

10 ao 7。), Tau Golin, que 6 reconhecidamente simpatizante de posi96es politicas e 

ideol6gicas mais pr6ximas ao setor moderado do partido (de Tarso Genro e Marcos 

Rolim). Com a ascendencia dos grupos mais de esquerda em nivel regional, Tau 

Golin, teve o seu posto solapado entre a publicaao do n白mero 7 e 8, por volta do 

primeiro semestre do ano de 1993. Neste perodo, a coordena9ao do jornal passou 

para o controle direto da Secretaria de Comunica9ao do DR do PT, pasta comandada 

28 Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
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por um militante de esquerda, Paulo Cezar da Rosa (da DS). Uma outra mudan9a foi 

a cria9ao de um conselho de reda9言o a partir do n自mero 929 . Troca para que os 

setores de esquerda pudessem controlar melhor a linha editorial do jornal, 

comprovando-se, mais uma vez, a tese que identifica nos 6 rgos de imprensa um 

forte tiicho de disputa de poder. 

Das outras experiencias petistas em nivel regional, pode-se citar o 

informativo quinzenal do DR, Linha Direta, que edita dados sobre as discuss6es do 

DR e da CE, trazendo tamb6m entrevistas com lideran9as e informa6es sobre os 

movimentos sociais. Este material se direciona mais para os filiados do PT, enquanto 

o jornal Utopia tinha a inten9ao de atingir um p丘blico maior. No Linha Direta, a 

disputa por espa9os 6 menor pelo prprio carter da publica o 

O PT tamb6m possui publica6es de carter nacional que preenchem 

lacunas regionais, principalmente em quest6es de discussao politica. Nesse sentido, 

ha a Revista do DR de Sao Paulo, Teoria e Debate, publicada desde 1987. Ha 

tamb6m outras revistas e cadernos de tendencias especificas do partido, como por 

exemplo, a revista Brasil Revoluciondrio, uma publica9ao do grupo Brasil Socialista 

(ex-PCBR); e os Cadernos da Democracia Socialista, da tendencia DS. Em termos 

de jornal, o DN do PT tentou, entre os anos de 1993 e 1995, criar um que tivesse 

publica9ao diria, Brasil Agora, que ainda esth esperando por uma atitude mais 

arrojada do PT para ter a sua existencia definitiva. 

29 Composto por Paulo Cezar da Rosa, Marco A. Schuster, Mrio Maestri, Daniel Herz, Tarson 
Nuhes, Carlos Winckler, Luis Carlos Barbosa e Luciane Fagundes 
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Existe, e claro, o material das setoriais e secretarias do PT do RS e do 

DN. Na verdade, existem uma infinidade de pequenas publica96es do PT de todos os 

Estados. Em muito, elas tentam substituir a falta de um material mais geral sobre as 

quest6es politicas locais e nacionais. 

O principal jornal, pelo tempo de vida e qualidade informativa e 

politizadora, de um grupo do PT 6 o jornal Em Tempo, da DS. Existente desde 1978, 

perodo em que nem existia o PT, ele 6 uma boa fonte historiogrfica do Partido dos 

Trabalhadores e da hist6ria da esquerda no Brasil. Entretanto, por ser uma 

publica9ao de uma tendencia especifica do partido nao entra no escopo desta 

disserta9ao, apesar de o Em Tempo empreender uma discussao dentro do partido que 

influencia positivamente o processo politizador dos militantes. Processo que, de fato, 

desenvolve um efeito anti-oligrquico muito importante 

Na verdade, o PT n乞o pode ser acusado de no tentar politizar os seus 

militantes. Este partido ainda esta muito aqu6m das reais necessidades em termos de 

politiza9ao demandadas pelo conjunto do partido; de um ritmo mais apropriado para 

uma prtica anti-oligrquica, principalmente os processos de falta de informa6es e 

conhecimento politico, ou seja, da arte/ciencia da politica, bem como da realidade 

brasileira. Mas o PT tem, comparativamente ao PMDB, desenvolvido um maior 

volume de canais de discussao. E estes meios, s6 em alguns casos (como o do jornal 
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Utopia), s乞o, mais ou menos, abertos para a participaao de todos os grupos do 

partido, pelo menos no RS30 

No PMDB gacho, ha um jornal atualmente, O Companheiro, 

editado pela primeira vez em 1995, depois da posse no Governo Estadual, que possui 

na sua linha editorial a clara preocupa 乞o em informar sobre os fatos ligados ao 

governo. No nhmero 1, encontramos o discurso da posse de Ant6nio Britto, e das 8 

p自ginas do jornal, 4 sao sobre quest6es ligadas ao governo. Al6m disso, ha uma parte 

dedicada aos lideres, na qual s6 aparecem os mandat自rio de maior prestigio: o 

Senador Pedro Simon, o Ministro Odacir Klein, o Ministro Nelson Jobim, o Senador 

Jos6 Fogaa, o Deputado Estadual Paulo Odone, lider do .Governo na Assembleia 

Legislativa, o Deputado Estadual Jos6 Sartori, lider do partido na Assembleia 

Legislativa, o Deputado Federal Germano Rigotto, lider do Governo Fernando 

Henrique Cardoso no Congresso Federal. Na u nica p自gina dedicada a militncia h自  

uma mat6ria que trata sobre a distribui9ao de cargos no Governo do Estado, parece 

que 自  nico fator de interesse para ela31 - principalmente pelas criticas desta para as 

nomea96es feitas para os outros partidos. No numero 2 do Jornal Companheiro, das 

4 paginas, 2 sao sobre o governo estadual, e as outras duas sobre a Conven9o 

Estadual de maio de 1995. 

Na revista Teoria e Debate a abertura j自  nをo 6 tao "abrangente" : nos epis6dios em que a Causa 
Operria (CO) e Convergencia Socialista (CS) foram expulsas do PT a revista nao deu o devido espao 
para estas exporem em nivel nacional nos 6 rg甘os do partido as suas defesas. Isto foi denunciado numa 
carta え  revista mandada nor um militante da CO nublicada no nimero lo. 

iornai Lompanneiro, ao i'iv.uits ao icさ, ae mar9o ae Iソソつ・  
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Pelo visto, o jornal Companheiro, no representa um espao de 

disputa para os grupos do PMDB, mas sim um simples 6 rgo de divulga きo da 

politica do Governo Britto 6 um exemplo das quest6es de oligarquizaao no tanto 

pelo elitismo e exclusivismo dos que nele publicam, mas pelo conteudo da linha 

editorial, submetida a vida do executivo estadual. 

O PMDB no come9o dos anos 80 at6 que tentou algumas publica96es 

de conteudo mais aprofundado e geral. O PMDB em nivel nacional, principalmente, 

teve uma preocupaao mais politizadora e instigadora do debate: haja visto a 

publica9ao da Revista do PMDB, de n自mero inicial em 1981, editada pela Funda o 

Pedroso Horta, comandada pelo Deputado Federal gaucho Joao Giberto Lucas 

Coelho. Nela eram discutidas as quest6es sociais, politicas e do PMDB em a mbito 

nacional. Infelizmente esta experiencia nao durou muito 

No PMDB, n乞o existe na prtica a preocupa9ao de fomento de teses 

para os encontros e conven96es, processo realizado ao extremo pelo PT. A discusso 

te6rica no PMDB 6 restrita a uns poucos militantes (elite) e apenas realizada em 

reuni6es partidrias espordicas. Isto nao contribui para um aperfei9oamento geral 

da cultura politicas do conjunto do partido, principalmente num sentido politizador 

de conceitos utilizados na luta politica do dia-a-dia. Nesse sentido, acaba 

prevalecendo a visao localizada (para cada regio) e a visao do circulo interno para o 

Estado. 

2 -6 rgaos de assessoria e coopera9o 
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Pode-se ver no organograma do PT32 , que os niveis regional e 

municipal sao repletos de estruturas paralelas a s dire96es, processo que nao ocorre 

na mesma intensidade no PMDB. No estatuto do PT ha as Setoriais, os N立cleos, as 

bancadas e fruns (de Prefeitos e Vereadores). Esses podem indicar diretamente 

membros para o DR, ou sei a, estao na hierarquia de poder oficial do partido. No RS 

hh a Setorial dos Negros, dos Portadores de Deficiencia, da Mulher, da Juventude; 

al6m dos nucleos, que em Porto Alegre no u ltimo encontro eram em nmero de 8 

Somando-se a isso, ha a relaao do PT com os movimentos sociais, em especial o 

Sindical, em qual o PT controla CUT - o atual Presidente 6 do PT, Jairo Carneiro 

(ex-Presidente do Sindicato dos Metalrgicos de Porto Alegre) - principal central 

sindical do pais 

A experi6ncia dos n自cleos no PT serve como exemplo do processo de 

burocratiza9ao pelo qual este partido se envolveu depois do seu crescimento 

Originariamente, os nbcleos foram criados como elos de liga9o entre os 

movimentos sociais e esquerdas organizadas e a estrutura legal verticalizada, 

necessria para a legaliza9ao do partido. Eles realmente organizavam os militantes 

do movimento pr6-PT e foram as primeiras estruturas espontaneas criadas. Todavia, 

o setor do PT que nao pertenciam a esquerda organizada enxergava os ncleos como 

possiveis meios desta conseguir controlar o PT pela facilidade com que os grupos de 

esquerda tinham para difundirem as suas propostas (mais elaboradas) diante dos 

militantes independentes. Os sindicalistas, os militantes dos movimentos sociais que 

32 VerAnexo4. 
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eram independentes, ou que nao pertenciam especificamente aos grupos organizados 

de esquerda do PT, como a Democracia Socialista, Movimento pela Emancipa9ao do 

Proletariado, ou o Trabalho, tinham tamb6m uma forte presen9a nos n立cleos, mas o 

controle do poder dentro do partido pesou mais do que o desenvolvimento das 

estruturas de base. Por isso, no primeiro estatuto petista, os nucleos acabaram sendo 

legalizados como uma instncias de coopera9o33 , para a critica da esquerda. Com  o 

crescimento do PT e pelas conquistas de mandatos que abriam a possibilidade de 

organiza9ao dos filiados pelos gabinetes de Vereadores e Deputados Estaduais, os 

ncleos foram perdendo poder de aglutina9ao, at6 porque nao possuiam nenhum 

poder de decisao. Em 1990 nas Resolu96es do VII EN os petistas reconheceram, 

porm, a fragilidade dos nucleos, mas s6 no final da d6cada de 80 e inicio da de 90. 

"A maioria dos n丘cleos deixou de existir e, quando existem, se restringem a 
exercer precariamente apenas alguns aspectos de base, de democracia interna. 
O mais das vezes, de a9ao apenas epis6dica,a s v6speras dos encontros e 
conven96es, transformando-se em comites de apoio a candidatos 
proporcionais, ou se engalfinhando em intermin自veis disputas internistas por 
postos de dire9ao e pelo chamado poder partidario." (Resolu96es do VII EN do 
PT, 1990: 36) 

De fato, ningu6m conseguiu dar melhor defini9乞o da situaao dos 

ncleos petistas do que a anterior. Nesta mesma Resolu9乞o consta que a 

revitaliza9ao dos nucleos s6 seria feita a partir do momento em que os ncleos 

tiverem maior poder de decisao. Todavia, a estrutura formal complexa em termos 

das quest6es de poder centraliza as a96es, deixando ha uma fluidez organizacional 

nas estruturas de base, onde o alento da militancia s6 ocorre em 6 pocas eleitorais e 

33 Titulo II, Art. 11 
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de encontros partid自rios. Esta estrutura serve para a reprodu9ao da burocracia 

partid自ria, ainda que discuss6es existam e prticas externas sejam desenvolvidas 

Essa opinio tamb6m 6 compartilhada por grupos no interior do PT34 

No PMDB, dentre as estruturas partidarias, salientam-se a Secretaria 

da Juventude e das Mulheres, ambas com forte presena do MR8, que dos grupos do 

PMDB 6 o que tem mais preocupa9ao com os movimentos sociais. Alias, neste 

partido o setor que mais se destaca 6 o eleitoral e o ligado a s bancadas parlamentares 

na Assembleia Legislativa e Camaras de Vereadores. A coordenaao da bancada na 

Assembleia Legislativa tem uma atua9ao constante a partir da publica9ao de um 

peri6dico acerca de quest6es parlamentares e nacionais. Boa parte das publica96es 

de peemedebistas6 feita a partir do Gabinetes dos Deputados, diferentemente do PT, 

que desenvolve nas suas pr6prias instancias essa preocupa9ao: vide o farto material 

editado pelas Secretarias de Formaao e grupos temticos como educa9ao, MST e 

outros. 

A questo eleitoral tamb6m tem recebido aten9ao no PT, apesar de 

existir uma certa resistencia de setores do partido (esquerda) com elei96es. Por isso, 

o PT fica dividido entre os movimentos sociais e a questo eleitoral. Ultimamente, 

34 "Na verdade, mesmo na questao da democracia interna, nosso grande orgulho, o PT tem limita6es 
importantes. O partido se define e se construiu reivindicando a democracia interna; no entanto, hoje, 
sua base militante encontra-se pouco organizada, informada e formada politicamente, O partido se 
dissolve abaixo das suas dire96es. N言o criou estruturas vertebrais e intermediarias, deixou cair no 
esvaziamento os ncleos de base. O ac6mulo poltico-organizativo se da ao nvel das dire96es, 
reduzindo o alcance das diretrizes polticas, de interven9乞o nas lutas e at6 mesmo o sentido da unidade 
partidria. Criou-se um hiato entre a militncia dos petistas na luta social e a militncia partidria. 

"Neste quadro geral, a democracia interna foi praticamente reduzida a um sistema de 
elei戸es (nos Encontros) e de delega 乞o de poder." (Tese daDS para o I Congresso do PT, 1991) 
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porm, as entidades populares em que PT possui diretores, e as pr6prias instncias 

do partido, tem se voltado mais para as elei96es, at6 certo ponto, num sentido de 

atrelamento dos movimentos sociais a questo institucional. 

A novidade organizacional dos partidos aqui no Estado tem sido a 

criaao de Regionais. Estrutura intermediria entre o DR e o DM tem sido um poio 

aglutinador das quest6es e lideran9as locais em rela9ao aos processos regionais. Mas, 

aqui tamb6m,6 visivel a diferente perspectiva politica dos dois partidos 

Desde o Congresso Nacional do PT em 1991, este partido determinou 

a cria9ao destas instncia no sentido de descentralizar o poder e a estrutura de sua 

organiza9ao. A execu9ao, entretanto, apresenta problemas. Segundo Adeli Sell, 

algumas regionais do Estado contam com um n自mero desproporcional de cidades 

bases35 . No 自  ltimo Encontro Regional, por exemplo, como a disputa estava muito 

acirrada entre os dois blocos politicos, o posicionamento da Regional de Palmeiras 

das Miss6es em favor do bloco de esquerda (assim como de outras Regionais 

tamb6m) representou o direcionamento de um grande n自mero de delegados36 no 

sentido do apoio a chapa da Op9ao de Esquerda, o que pesou consideravelmente para 

a vit6ria deste bloco. 

As Coordenadorias Regionais do PMDB formam criadas em 1994 

para discutirem o programa de Governo a ser apresentado pelo partido nas elei96es 

35 Eo caso da Regional de Palmeiras das Miss6es 
Isso porque na Regional prevalecia o peso do DF Ad乞o Pretto, que no encontro, num dos seus 

discursos acusou os membros do CAD de serem os "inimigos". 
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daquele mesmo ano. Ou seja, conforme a agenda e as necessidades eleitorais. 

Entretanto, teoricamente, essas instancias estariam a servi9o da democratiza9乞o da 

discuss言o, sempre centralizada pelas assessorias t6cnicas e pelos mandatrios. S6 

que, assim como no PT, as Coordenadorias tambdm tem sido aproveitadas para 

quest6es nao to democrticas: o exemplo 6 o papel que as Coordenadorias tiveram 

em "passar" para a s lideran9as do interior, e nきo para o conjunto do partido, a linha 

da politica de distribui9ao de cargos patrocinada pelo Governo Britto. Politica muito 

criticada pelos militantes, principalmente do interior que estavam vendo seus rivais ー  

do PPB e do PFL - serem al9ados para os CC's. A dire9ao estadual em vez de 

abranger a discussao para todo o partido, apenas discutiu, no sentido de acalmar os 

animos, com as Coordenadorias, e como elas n谷o possuem o poder e a competencia 

para mudar o rumo da politica da CE e do Governo Britto, nao houve discussao, mas 

somente propaganda das ideias dos militantes da elite governante 

3 - Estruturas paralelas 

Os partidos politicos que desenvolvem grupos internos organizados e 

que atuam efetivamente nos movimentos sociais (principalmente no movimento 

sindical) sofrem pela coexistencia de estruturas paralelas de formula9ao e poder de 

deciso: no caso, pelas pr6prias estruturas das tendncias, blocos e coletivos; e pelos 

cargos de confian9a e assessorias dos movimentos sociais. Ha tamb6m um outro tipo 

de estrutura paralela, aijd mais pr6xima aos fen6menos desenvolvidos pelo PMDB, 

que e a ligada aos parlamentos e executivos, onde os postos de confian9a indicados 
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pelos partidos organizam e representam o partido tanto ou quanto os militantes das 

instancias internas. 

Concretamente, existe uma certa integra9ao entre estas diversas 

dimens6es paralelas dos partidos, como por exemplo, entre as tendencias e as 

estruturas legadas pelos gabinetes parlamentares. Os grupos organizados do PT, na 

medida em que este conseguiu eleger parlamentares nos diversos niveis (federal, 

estadual e municipal), aproveitam das estruturas dos gabinetes para 

profissionalizarem militantes que possam se dedicar integralmente a organizaao das 

suas tendncias, coletivos e blocos. Como nos casos dos gabinetes dos Deputados 

Pepe Vargas, Miguel Rossetto (da DS/OE), Marcos Rolim e Jos6 Fortunati (da 

DRa/CAD). Alguns gabinetes de Vereadores e Deputados Estaduais acabaram por 

competir e minar a importncia dos nhcleos de base por aglutinarem os militantes e 

simpatizantes em torno de quest6es concretas. Alguns gabinetes organizam grupos 

de militantes para as disputas nas instancias dos partidos: como o gabinete do 

Deputado Fl自vio Koutzii, dos Vereadores de Porto Alegre, Maria do Rosrio, 

Guilherme Barbosa, Jos6 Valdir, dentre outros. 

Os militantes profissionalizados, os gabinetes organizando a 

militancia e as estruturas hierrquicas das tendencias sao amostras da diversidade 

organizacional petista, em que boa parte das decis6es nao passam pelas estruturas 

oficiais do PT, nem a forma9ao e estrutura9ao do PT passa apenas pelas condi96es 

materiais das instncias internas. Os grupos organizados possuem jornais, revistas, 
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boletins, arrecadam recursos pr6prios e, at, desenvolvem politicas pr6prias em 

rela9ao a temas politicos e econ6micos nacionais e locais. 

Em rela9ao a dimensao estatal de atua9ao da militancia do PMDB, a 

questo mais importante nem 6 a estrutura formada e constituida por estes militantes, 

mas sim a capacidade destes de imporem as suas vontades e interesses ao conjunto 

do partido. O PMDB tem uma estrutura heternoma de poder, em que o centro 

formulador e preparador da agenda interna do partido 6 o que atua no e a partir do 

aparato estatal37 

Os assessores do movimento sindical e popular tamb6m sao, de certa 

maneira, representantes dos partidos e atuam direta ou indiretamente na vida interna 

partidaria. O PT 6 , dos dois partido, aquele que mais presen9a tem nos movimentos 

sociais. A CUT do RS possui cerca de 200 sindicatos filiados (dos 1200 existentes no 

RS) dos quais os petistas controlam cerca de 70%38 . Alguns destes sindicatos 

indicam assessores (como o Sindicato dos Bancarios de Porto Alegre) com 

vincula96es partidrias com o PT, assessores que tem o seu desempenho como 

referencia para os militantes do partido, at6 para decis6es internas do partido que no 

se relacionam diretamente com as atividades sindicais. Isso ocorre pela for9a que os 

sindicatos possuem nos movimentos de esquerda, ainda mais se for comparada c om 

37 Um exemplo foi presenciado por n6s quando esper自vamos num gabinete para marcar uma 
entrevista com um DE. Havia um assessor do DE que conversava pelo telefone com um 
correligionrio do interior, sede da base eleitoral do DE. A conversa era pautada pela quest言o da 
possibilidade de reelei9ao para os cargos majorit自rios do executivo e o assessor do DE dizia que o 
partido em nvel municipal (daquela cidade) nao podia se manifestar antes da decisao do Congresso 
Federal porque o Prefeito em exerccio era do partido, se passasse a reelei9言o, naturalmente ele seria o 
candidato, mas se o partido tomasse uma posi9ao contra a reelei9ao estaria indiretamente criticando o 
Prefeito. 
38 Aqui o que conta n5o6 o nmero mas o peso dos sindicatos 
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a for9a dos militantes que nao sao nem assessores nem dirigentes dos movimentos 

sociais. 

* 
	

* 
	

* 

Os processos oligrquicos nos partidos politicos, conforme o que foi 

discutido na introduao desta disserta9ao, podem existir em mais de uma dimenso 

dos procedimentos organizacionais 

Em primeiro lugar, segundo a teoria das elites (especialmente Robert 

Michels), os processos oligrquicos (dominio est自vel e intermitente de uma minoria 

governante) ocorrem inevitavelmente pelos e nos procedimentos organizacionais, 

independentemente das ideologias e programas partidanos, dos tipos de sistemas- 

partidrios e das 6 pocas hist6ricas. Ou seja, dizem respeito a dimensao objetiva dos 

fen6menos ligados a vida dos partidos. Posteriormente, com a contribui9ao de outros 

cientistas sociais que formariam o enfoque estrutural (como por exemplo, Maurice 

Duverger) foi possivel a caracteriza 乞o de dois modelos de oligarquiza9ao (o elitista 

e o burocrtico) no sentido de captar-se mais aprofundadamente certas diferen9as 

existentes nos procedimentos organizacionais dos partidos. Diferen9as que 

significavam importantes aspectos para a ocorrncia da oligarquizaao, mas que 

eram especificas para cada tipo de partido (em geral, segundo a divisao: partido de 

massas e partidos de quadros). 
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Existiram e existem, todavia, politicos e cientistas sociais (a maioria 

dos liberais e socialistas) que nきo concordam com o aspecto inevit自vel da 

oligarquiza9ao, ainda que concordem com os aspectos limitados da democracia 

representativa e do "6nus" causado a democracia pelas regras formais da 

organizaao concreta e institucional de um partido politico, bem como dos 

condicionamentos negativos da agenda eleitoral e do mercado politico. Por isso, 

salientou-se outra dimensao estrat6gica para a manifesta9言o dos processos 

olig自rquicos: a parte subjetiva dos partidos. Esta parte 6 formada pelas motiva96es, 

objetivos, estrat6gias e tticas partidarias em que a oligarquiza95o se materializa a 

partir do interesse e da a9谷o intencional (at6 mesmo para as inconscientes) dos 

pr6prios militantes partidarios, isto 6 , a oligarquizaao s6 existe porque os militantes 

assim o desejam, ou segundo as suas a96es (e nao algo inevitvel, ou apenas restrito 

aos aspectos objetivos). E possivel que a oligarquiza9ao seja verificada numa 

dimensきo e seja inexistente na outra 

Neste sentido, foram elaborados duas ordens de objetivos para esta 

disserta9ao. Um geral: os partidos apresentam processos olig貞rquicos. E dois 

especificos que contemplassem (parcialmente) as dimens6es anteriores: a) analise 

dos aspectos procedurais do PT e PMDB, principalmente em rela9きo aos processos 

de distribui9ao de poder e tomada de decisao ligados a s instancias superiores em 

ambito regional, no sentido de verificar a existencia ou nao de processos 

oligrquicos de tipo elitista (PMDB) e burocrtico (PT); b) estudo (explorat6rio) das 

quest6es subjetivas dos partidos (motivacionais, ideol6gicas e politicas) e o 
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comprometimento desta dimensao nos processos oligrquicos apontados na 

dimensao anterior. 

At6 esta parte da disserta きo foram analisadas as quest6es 

relacionadas ao primeiro dos objetivos, e algumas conclus6es parciais ja so 

possiveis neste momento. E, na parte seguinte (parte 6) ser自  discutida え  segunda 

dimensao (outro objetivo) 

Os partidos estudados nesta disserta9ao apresentam processos 

olig貞rquicos em seus procedimentos organizacionais relacionados com a 

distribui9ao de poder e tomada de decisao ligados aos DR's e CE's. Estes processos 

so de tipo elitista no PMDB e burocrtico no PT 

Os processos elitistas no PMDB acontecem porqu: a) existe uma 

minoria est豆vel e intermitente (atrav6s da forma9ao de um circulo interno) que 

controla todas as a96es em a mbito regional. Minoria, ou circulo interno, que apenas 

em parte possui a mesma configura 乞o das instncias superiores do Estado:6 menor 

que a composi9乞o total do DR e da Conven9ao Estadual;6 muito, mas nao 

totalmente, semelhante a CE, principalmente em rela9ao aos suplentes (nem todos 

participam efetivamente do circulo interno), e dependendo do militante 

(especialmente os sem-mandato), este s6 participa da chpula quanto est na CE, 

depois que sai desta ele tamb6m sai do circulo interno; e, finalmente, existem alguns 

militantes que nao precisam estar nas instancias (de prefer6ncia na CE) mas detem 

muito poder (Pedro Simon e Ant6nio Bntto) porque possuem, ou uma lideran9a 

hist6rica no partido (al6m de mandatos importantes), ou um mandato do tipo de 
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Governador, que pelo controle do executivo estadual tutela o partido, tornando-o 

heter6nomo em termos do centro do poder. 

b) Al 6m desta minoria ha um setor intermedi自rio da elite (elite nao- 

governante) em nivel estadual que det6m tambem uma parcela de poder. Este setord 

caracterizado por conter os militantes que esto "caindo" do circulo interno e que 

esto prestes a "subir" para a cpula (dependendo de certos atributos: atua o 

partid自ria integral e de cunho organizativo, mandato em nivel regional, 

conhecimento t6cnico de alguma 自  rea estatal - dentre outras, sahde, educa9ao, 

planejamento 

c) O PMDB possui nao s6 "circulos de poder" mas um padro 

politico que privilegia os militantes que detenham mandato ou cargo de confian9a 

(de preferencia nos primeiros escal6es)' no Estado. Isto acontece nas outras esferas 

tamb6m, como por exemplo, na municipal, onde os militantes de elite s乞o, ou os 

mandatrios locais (e estaduais com domicilio eleitoral), ou os militantes ricos e 

influentes do ponto de vista econ6mico. 

Em termos de estabilidade nos 6 rgaos de dire9ao do partido, estes 

dois grupos da elite tem dado mostras de terem i ndices razo自veis (para fortes) de 

permanencia, bem como os processos de renova9ao dao mostras de serem 

promovidos, em grande parte, pelo ingresso de novos mandatarios aos 6 rgaos de 

poder 
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d) Em rela 言o a estrutura (aparelho) interna, pode-se dizer que a do 

PMDB 6 menos complexa que a do PT porque os peemedebistas se submetem (e 

sempre se submeteram) quase que exciusivamente as determina6es da Lei Orgnica 

dos Partidos Politicos (a exce9ao hoje das Coordenadorias Regionais) e porque 

tamb6m nao promovem em maior escala processos politizadores, discuss6es acerca 

de quest6es te6ricas e ideol6gicas, estruturas de base e de apoio cultural e politico 

dos militantes, integra9ao com os movimentos sociais e politicos no-partidhrios. O 

limite do PMDB 6 a lei dos partidos, mesmo que hoje em dia ela seja mais flexivel 

em termos organizacionais39 

O PMDB nきo precisava inevitavelmente reproduzir as prticas e 

estruturas elitistas dos partidos oligarquizados, mas o faz porque os militantes (da 

elite) assim o desejam, ainda que nenhum deles confirme a aceite que as suas a96es 

sejam oligrquicas. O problema 6 que o PMDB se submete exclusivamente a l6gica 

eleitoral e estatal, por isso entende natural o predominio dos mandatrios e da 

agenda eleitoral e estatal. Estas, na verdade, sao importantes, mas nenhum partido 

conseguira se livrar da oligarquiza9ao se no apostar em outros tipos de 

manifesta96es politicas, como a dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, 

das disputas ideol6gicas e outras batalhas das muitas dimens6es da realidade social 

Os processos burocrticos ocorrem no PT porqu: a) possui uma 

minoria de militantes que controla o poder partidrio em nivel estadual, mas 

diferentemente do PMDB, este setor dominante nao 6 do tipo de circulo interno. No 

39 Lei n 9.096 para os partidos polticos e Lei n。  9.100 para as elei96es de 1996 
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PT o poder 6 dividido entre os grupos organizados e dentro deles 6 exercido pelos 

militantes que conjugam uma atua9ao integral com uma capacidade, ou intelectual 

programtica, ou organizativa. 

b) Os mandat自rios e dirigentes dos movimentos sociais tamb6m tem 

uma posi9ao privilegiada dentro do PT, mesmo que nao detenham um posto na 

estrutura partid自ria (como Tarso Genro, Prefeito de Porto Alegre). Nesse sentido, O 

PT tem uma maior pluralidade em termos dos atributos dos seus dirigentes, pois 

estes originam-se de v自rios tipos de movimentos politicos: eleitoral, partid自rio e dos 

movimentos sociais. 

c) A l6gica da distribui9ao de poder e dos processos de tomada de 

decisao 6 a das disputas entre os blocos, com isso, alij am-se os militantes 

independentes dos procedimentos decis6rios e dos principais postos partid自rios (seja 

os da estrutura do partido como os das listas eleitorais) 

d) Estes grupos tambdm desenvolvem uma prtica apareihista pela 

disputa interna. Prtica que se caracteriza pelo uso intencional e no sentido dos 

interesses pr6prios das suas organiza6es, principalmente em rela9ao as brigas de 

poder entre os blocos partidrios. 

e) Com isso, a estrutura interna do PT tem uma organiza9ao que 

procura ampliar as determina96es basicas da LOPP, tentando englobar nas instancias 

de poder todos os segmentos partidrio. S6 que este processo tem um desdobramento 
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mais fonnal que politico: por exemplo, a representa 吾o de 30% para as mulheres, a 

representaao ordin自ria para os negros, deficientes fisicos (via as suas setoriais). 

Al6m disso, os ncleos, instncias de base que teoricamente contribuem 

positivamente para a democratiza きo do poder no partido, foram dilapidados pela 

agenda eleitoral, estrutura estatal (dos gabinetes) e de interesses de grupos (dos 

hegem6nicos na 6 poca da legaliza9をo dos nhcleos em 1980) 

O PT, na verdade, tamb6m desenvolve atividades e prticas que 

possuem um efeito anti-oligarquiza.nte: mais discuss乞o ideol6gica e politica, mais 

incentivos para publica96es informativas e te6ricas para a politiza9ao dos seus 

militantes. Porm, este "rem6dio" contra a oligarquiza9ao burocrtica nao est ainda 

fazendo efeito totalmente porque existem "contra-indica96es" como a "ditadura do 

cracha" que potencializam os males burocrticos 

Em rela9ao ento, aos parmetros que caracterizam os partidos 

democrticos, os dois partidos nao atendem a todas as exigencias necessrias para 

serem considerados democrticos pelo 合  ngulo objetivo. Numa primeira dimenso 

objetiva, pode-se dizer que os partidos cumprem as regras formais nos processos 

organizat6rios (elei9ao dos dirigentes, instancias de deliberaao, publicidade dos 

seus atos, direito de participa9乞o para todos os militantes). Entretanto, numa 

dimensao mais intermedi言ria, os partidos analisados nesta dissertaao apresentam 

jroblemas descritos acima, problemas que impedem uma melhor democratizaao do 

poder interno 
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Na próxima parte, serão analisados questões relacionadas ao outro 

objetivo; aspectos subjetivos dos partidos que possuam vinculações com os 

processos oligárquicos. Analisar-se-a então, os objetivos dos militantes e dos 

partidos, questões que representam a parte motivacional da oligarquização. 



PARTE 6-OS PARTIDOS, SEUS OBJETIVOS E SUAS 

PRÁTICAS. 
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No 立  ltimo Encontro Regional do PT (1995), todos os grupos internos 

criticaram a estrutura partidria. Todas as teses apresentadas no Encontro tinham 

crticas, ou sobre o burocratismo e falta de espa9os internos de discussao (crtica dos 

setores moderados), ou sobre a falta de estrutura e submiss乞o a agenda eleitoral 

(crtica dos setores de esquerda). No geral, os militantes petistas expressaram a 

dificuldade do PT para aglutinar os movimentos sociais, dar respaldo e poder 

decis6rio a s bases e, at6 certo ponto, desenvolver a estrutura al6m da dimensao 

eleitoral. 

A autocrtica dentro do PT nao ocorreu excepcionalmente neste 

encontro, pois 6 um procedimento comum desde os anos de 1979/80. Das heran9as 

do movimento marxista e socialista (menos o stalinista)6 uma das quais os petistas 

no tem medo de reproduzir, mesmo aqueles que se dizem nao-marxistas. Esta 

tradi9ao 6 promovida em quase todos os encontros, plenhrias e reuni6es, sempre 

quando ha a possibilidade e abertura de espa9os para teoriza9ao das experiencias 

organizacionais no partido. Na prtica,6 um processo feito tanto coletiva (atrav6s de 

teses, documentos e manifestos) como individualmente (atrav6s dos intelectuais e 

te6ricos do partido, ou em outra acep9ao, os propagandistas) 

Em rela9ao a s quest6es de oligarquiza5o, esses procedimentos 

crticos e autocrticos servem como "rem6dio" anti-oligarquizante. Nem todos os 

militantes tem o mesmo espa9o e poder para veicular as suas opini6es, mas, sem 

d自vida, em nivel dos grupos organizados ha meios em que as discuss6es possam 

prosperar. Os principais problemas, no entanto, s5o os processos de burocratiza9o 
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do processo de discussão (como a "ditadura do crachá"). Isto sim, pode e tem 

contribuído para o aparecimento de práticas organizacionais oligárquicas (do tipo 

burocrático). 

Os peemedebistas atuam num outro sentido em relação às questões 

teóricas e programáticas, e na organização do debate interno. Em geral, os militantes 

do PMDB possuem críticas aos procedimentos organizacionais e até em relação às 

questões programáticas e de como o partido deve administrar. Porém, estas críticas 

não são materializadas organizadamente para a autocrítica partidária, nem mesmo 

publicamente sob a forma de teses ou resoluções (como existe no PT). Quando há 

disputas internas, ainda que em cima de questões programáticas e ideológicas, elas 

não são acompanhadas por discussões teóricas que apontem os limites e falhas nos 

argumentos concorrentes. As discussões, quando existem, resumem-se às reuniões 

(na maioria das vezes de "cartas marcadas") ou aos debates apenas no âmbito da 

elite. 

A maiOr ou menor discussão teórica dentro dos partidos está 

diretamente relacionada com as condições dos seus militantes elaborarem melhor os 

objetivos pelos quais lutam. Se a parte programática de um partido é de 

exclusividade dos seus técnicos e intelectuais, sem ao menos algum tipo de 

discussões mais qualificadas entre os militantes da sua base, o controle do 

conhecimento é quase transposto mecanicamente para o controle do poder decisório. 

Se não há nos partidos uma tentativa própria de criação de conceitos acerca dos 

fenômenos políticos e sociais aos quais ele quer se reportar tais como o de Estado, 
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democracia, sociedade, socialismo e revolu 豆o, o partido fica a merce dos conceitos 

criados e utilizados por outros entes politicos e sociais, como os dos meios de 

comunica9ao de massa. Jh 6 dificil, para, aqueles partidos que empreendem uma 

"politiza9ao" manter os seus militantes dentro da sua visao de mundo, quem dir 

para aqueles que nem tentam. 

Os processos de oligarquiza9ao nos partidos politicos tamb6m esto 

ligados ao contehdo e a s motiva6es ideol6gicas e politicas que fundamentam as 

prticas dos militantes. A intensidade da discusso6 importante para isto, mas o 

nivel e o contehdo das teses e dos programas partidrios tamb6m contam para o 

aparecimento de a96es e estruturas olig自rquicas 



CAPITULO 9- AS DISCUSSOES TE6RICAS E OS 
OBJETiVOS DOS PARTIDOS. 

1 - PT: "partido de quadros" ou "partido de massas" 

Desde a funda9o do PT, as discuss6es tm se orientado acerca do 

papel e poder assumidos pelos grupos organizados, principalmente em rela9ao a s 

organiza96es de esquerda'. Algumas, como a DS, esto desde a formaao do 

movimento pr6-PT e junto com os sindicalistas e outros militantes dos movimentos 

sociais ajudaram a criar as estruturas partid自rias. No RS, tais agrupamentos sempre 

tiveram uma for9a maior do que em nivel nacional, onde os sindicalistas 

1 Em 1981 Apol6nio de Carvalho, antigo militante da esquerda brasileira, publica um texto em nome 
da dire9ao nacional criticando os grupos de esquerda existentes no PT: "O PT e as correntes polticas 
de esquerda". Para este petista haviam tres grupos dentro do PT (esquerda), 1) viam o PT apenas 
pelos aspectos formais, como partido legal onde eles poderiam atuar na institucionalidade, 2) o PT se 
transformaria num partido marxista-leninista, da a importncia da atua9豆o nele, 3) o PT era visto como 
uma federa9ao de fra96es, de grupos com vida pr6pria. Ele concluia dizendo o seguinte: ". . . Trs 
li96es que a esquerda precisa aprender: o PT n豆o 6 uma frente poltica de massas, n乞o deve se 
transformar na vanguarda marxista-leninista da classe operria e no pode acobertar prticas 
fracionistas." (Em Tempo, n 121: 7) 

Em 1982 a DN edita uma resolu9瓦o condenando as organiza96es de esquerda: "Uma primeira 
atitude 6 representada por algumas tendencias que agem como se o PT fosse uma mera frente politica 
de esquerda, simples soma de correntes (...) uma segunda atitude, que pode ser denominada 
apareihista, ve o PT como simples engrenagem para a transmiss乞o de sua politica." (Em tempo, n 152: 
7). 

Em 1983 surge a ART para barrar o poder das tendencias de esquerda. No IV EN abre-se a 
discuss乞o para a regulamentaao das tend己ncia. No V EN elas s乞o regulamentadas depois de uma 
intensa discussao no ano de 1987. No VII EN ainda discuti-se a questao das tend6ncias pois a 
regulamenta95o nao agradava todo mundo, principalmente os n豆o-organizados. No I Congresso 
delibera-se conclusivamente pela aceita9ao de tendencias no PT, mas no fra96es nem partidos. Ainda 
no ano de 1990, novamente Apol6nio de Carvalho escreve sobre as tendencias: "Momentos de 
excluso", na Revista Teoria e Debate, n。  9. Artigo motivado pela atua o de grupos como a CS e a 
Co. 
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hegemonizavam. Neste Estado, seria impossvel a legaliza9ao do PT2 nao fosse pela 

militncia de socialistas e comunistas que aderiam a proposta petista. A cria9ao da 

Articulaao em 1983 6 o reconhecimento, dos setores nao-organizados, da 

importncia da organiza9ao interna. Era preciso fazer uma tendencia para poder 

combater em p-de-igualdade com as tendencias de esquerda que apesar de 

minorit自rias numericamente, exerciam uma pressao substancial tanto programtica 

como ideol6gica. Existe uma certa "lei" para os processos politicos3 que afirma a 

vantagem da organiza9ao sobre a n5o-organiza9ao para a conquista e manuten9o 

dos objetivos. Na vida interna do PT, ainda que os sindicalistas, e seus aliados 

detivessem a maioria, foi preciso a forma9ao de uma organiza9ao para que estes 

pudessem competir com as tendencias de esquerda4 . As discuss6es e os conflitos 

advindos dessas quest6es internas quase sempre foram fundamentados pelas vis6es 

de partido e atua9ao dos grupos do PT tanto dos "das tend6ncias" como dos "sem 

tend6ncia". 

Hoje em dia, as tendencias integraram-se a vida do PT. Quase nao ha 

grupos que ainda se reivindiquem como "partidos" dentro do PT. Todos os grupos, 

pelos menos os mais importantes, assumiram o conteudo estrat6gico deste partido e 

mantem apenas uma organiza9ao do tipo de fac96es ideol6gicas ou at6 de interesses 

(quando o que esth em jogo 6 alguma reivindica9ao concreta) de cunho mais aberto 

2 Na entrevista com Adeli Sell ele revelou que s6 o TRB foi respons自vel por 30% das filia96es do PT 
na 6 poca da thnda9ao. Ele tamb6m reconhece o papel preponderante da DS na formula9ao te6rica e 
ornanizativa do mesmo momento. 

inncmaimente nara a era mocerna( secuios 入IA e入入I. 
?ara ciovis Azeveao: ーし  onrorme seu maniresto ue lan9amento, a rucuia9ao rol cnaaa para panar 

o crescimento das tend6ncias vanguardistas (as organiza96es parapartidarias) e da tendencia que via o 
PT como uma frente parlamentar,a semelhan9a do MDB." (Azevedo, 1995, p. 79). 
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e flexivel. Mas nem sempre foi assim e ainda que as tendencias atualmente sejam 

mais abertas, a distribui9きo de poder e as decis6es tomadas pelo PT sempre passaram 

necessariamente pelos "gabinetes" destes grupos, proporcionando que ainda hoje 

seja usual a utiliza9ao do aparelho do partido para fazer valer um objetivo especifico 

de algum grupo interno na a 言o partid自ria em detrimento do interesse do todo, ou 

dos outros grupos. Todas as tendncias, de uma maneira ou outra, querem 

transformar o PT nos seus modelos ideais de partido. Por isso, os motivos te6ricos 

que determinam tais a6es precisam ser examinados. 

O principal divisor de guas desta discussao 6 a polmica entre os que 

queriam e querem o PT organizado segundo o modelo d9 "partido de quadros" e os 

que defendiam o modelo do "partido de massa". Na verdade, ningu6m desejava que 

o PT fosse um partido de quadros nos moldes descritos por Duverger (1990)5 e 

Lnin (1980)6 . Dentro do PT havia e h自  um consenso acerca da obsolescencia de 

formas mais vanguardistas de atua9ao e pequenas e fechadas de organizaao. Por 

um lado, os grupos de esquerda que formaram o PT em. 1979/80 eram justamente 

aqueles setores socialistas e comunistas que procuravam se livrar dos modelos 

anteriores de organiza9ao e atuaao da esquerda brasileira e mundial: a matriz 

partidaria da III Internacional, e a estratgia guerrilheira latino-americana. Por outro 

lado, eles tamb6m tinham a vontade de ultrapassar as formas mais elitistas de 

organiza9ao, tradicionais nas experiencias partidrias no Brasil7 . O modelo que 

1
Partido organizado minimarnente e comandado por elites politicas e/ou econ6micas 
?articlo organizacio a partir cie militantes ( revoiucionar1os) protissionais que desempenhem varias 

flinc6es. tais como: aitacao. nrooananda e organizaco. 
7 .. 、、，，・［  o f1J ruptura com os tipos tradicionais de partidos existentes no Brasil, e, do ponto de vista 
das concep96es sobre os partidos operrios, ruptura com os esquemas at6 entho predominantes na 
esquerda revolucion自ria brasileira. . . "(Pomar, Teoria e Debate n。  4: 36) 
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sobrava, enquanto experiencia hist6rica e conceptual, era o de partido de massas. S6 

que em rela9ao 良  s intera96es internas dentro do PT no era conserisual (inter os 

grupos de esquerda e entre estes e os nao-organizados) qual a forma a ser cumprida. 

Nesse sentido, os segmentos de esquerda defendiam diferentes varia6es de tipos de 

organiza96es internas, mais rgidas ou mais flexiveis, para a atua 乞o dentro deste 

partido de massas. 

Existem alguns trabalhos8 que analisam as posi96es dos grupos 

internos petistas quanto a questo do carter do PT e da forma de atua9豆o destes em 

rela9ao a organiza9ao interna. Dos grupos que defendiam e defendem a formaao de 

uma vanguarda marxista, trotskista ou leninista, tr己s podem ser destacados: a 

Democracia Socialista (DS), o Trabalho (TRB) - tamb6m conhecido como 

Organiza9ao Socialista Internacionalista (OSI) e, especialmente no RS, Liberdade e 

Luta (Libel立) ー  e o Partido Revolucion自rio Comunista (PRC), que al6m de terem uma 

certa expressao em nivel nacional, no RS sao ou foram importantes nas quest6es de 

poder. 

a) A Democracia Socialista, dos grupos de esquerda,6 um dos que 

menos mudou de posi96es acerca da forma de organiza9ao do PT. A DS sempre viu 

8 Destacamos os seguintes: As mat6rias publicadas pelo Jornal Em Tempo a partir do nmero 77 
(1979), sob o titulo de "Quem' quem na esquerda", de autoria do petista Marco Aur6lio Garcia; a 
mat6ria do Jornal Em Tempo de nmero 108 (1980): "0 que a esquerda pensa do PT'; o Caderno Em 
Tempo, nmero 1 de 1981; o Caderno da Democracia Socialista de 1988; a mat6ria no Jornal 
Vermelho e Branco, nmero 19 (1991), de autoria do petista Daniel Aaro Reis Filho, sobre: "PT: os 
vrios caminhos para o socialismo"; A brochura publicada quando do debate sobre a regulamenta9o 
das tendencias de Wladimir Pomar e Jos6 Dirceu (publicada posteriormente em: GENRO, Adelmo. 
Contra o socialismo legalista. Porto Alegre: Tche, 1987.); e a disserta9豆o de mestrado de Cl6vis 
Bueno de Azevedo, op. cit 
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o PT como um partido estrat6gico, ou seja, como o verdadeiro partido, 

principalmente pelo contexto politico brasileiro: que ainda no possibilita a cria o 

de um partido verdadeiramente revolucionrio. 

"Embora estejamos entre os que saudaram a proposta do PT, desde a 
primeira hora, como um partido decisivo para o movimento operrio, 
tivemos uma dificuldade inicial de compreender o carter do movimento 
pelo PT. Tendemos a compreende-lo como uma expressao da frente 
bnica operria. Lentamente fomos evoluindo para a id6ia de que, pelo 
contrrio, o PT era mesmo um movimento para formar um partido [grifo 
do autor], e aue nossa politica deveria ser de ajudar a ciue fosse um 
partido operrio de massas, independente".9 

A DS, todavia, tamb6m via a necessidade de forma9ao de uma 

vanguarda marxista para o momento em que fosse possivel transformar o PT no 

partido da revolu9ao. 

"Para que o PT possa vir a ser um partido revolucionrio, sao necessrias 
duas condi96es [grifo do autor] 
- um avan9o de qualitativo no grau de consciencia e de combatividade da 
massa... 

a existencia, neste momento, de uma organiza恒o marxista- 
revolucion豆ria [grifo nosso], forte o bastante para poder disputar e 
conseguir aue o PT assuma um nrograma e uma acao revolucion自ria 
completa". 

Essa posi9乞o sobrevive at6 hoje na DS, apesar de que houve um certo 

abrandamento da atuaao mais radical quando a ORM-IDS passou a ser apenas uma 

tendencia do PT (dai a DS). O pr6prio Jornal Em Tempo, aut6nomo ao PT, passou a 

ser uma publicaao exclusiva para os petistas, depois da regulamentaao das 

tendencias. 

9 Cadernos Em Tempo, nmero 1, de 1981, pgina 6 
'O Idem, pgina 26 
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A questao mais importante para ser analisada na posi95o da DS, e de 

outros grupos do PT na mesma situa9ao,6 a maneira como ela implementou as suas 

vis6es organizacionais num pais em que at os dias atuais nao passou por uma 

situa9乞o revolucion自ria. De fato, a DS apesar de reconhecer a importancia do PT (e 

at6 por causa disto) nao esperou pela chegada do tal momento revolucionario para 

empreender uma luta pelo controle do PT. Esta tendencia desde o movimento pr -PT 

vem procurando hegemonizar a estrutura partidaria para poder fazer do PT um 

partido revolucionario (segundo o seu modelo e claro). Consequentemente, vrias 

a6es foram e sao motivadas no sentido da "tomada de assalto" do PT, porque a DS, 

a exemplo de outros grupos de esquerda, entende esta questo como parte integrante 

da estrat6gia revolucion自ria no Brasil. A DS sempre disputou a possibilidade de se 

tomar tendencia hegem6nica deste partido" (at6 ai nenhum problema), s6 que esta 

disputa foi fundamentalmente em cima de uma base ainda muito precaria de 

organizaao partidaria e de participa9ao politica da sociedade, pois estas disputas 

pelo aparelho no PT repercutiam-se tamb6m nos movimentos sociais, pela busca de 

respaldo nas entidades sindicais e dos movimentos populares para as lutas internas 

Augusto de Franco ao discutir os agrupamentos formados no I Congresso em rela9豆o a s vota6es 
das resolu96es, escreve o seguinte: "A diferen9a entre a DS e as demais tend己ncias trotskistas 6 muito 
clara: enquanto estas u ltimas querem construir um partido operrio revolucionrio no PT ou a partir do 
espa9o aberto pelo PT, a DS quer transformar o PT na DS. Quer ganhar 'por dentro'. Por isto,6 
verdade, ela constri efetivamente o PT, n豆o podendo ser excluida de nenhuma alian9a interna de 
governabilidade. Mas, tamb6m 6 verdade, a DS n五o hesita em abandonar seus aliados programticos da 
ortodoxia ao menos aceno da maioria [ na poca a ART]. Porque acalenta o velho sonho de ser 
conselheira da maioria, imaginando que um dia vai ganhar esta maioria e, efetivamente, dirigir o 
partido." (Teoria e Debate, nmero 17, 1991, p.22) 
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A simples identifica9ao de um grupo interno, n豆o capta os fatores 

subjacentes, ou seja, uma atua9ao interessada em controlar o poder do partido, 

mesmo que de forma apareihista. E esta atua9ao se da na vaga deixada pela 

militancia independente que nao est organizada para fazer frente a s tendencias. A 

DS sempre tem algu6m para falar numa plen自ria, para apresentar uma resolu9o, 

para concorrer a algum cargo; enquanto os militantes independentes intimidam-se 

diante da estrutura partid自ria, diante das tarefas de organiza9ao e a9ao interna e 

externa. Como a DS no 6 o 自  nico grupo organizado, ela est permanentemente em 

disputa pelo poder de decisao dentro do PT, sob pena de ver derrotada a sua visao de 

mundo e de partido, caso um outro setor do partido venha a ser predominante. Isto6 

um passo para a disputa mais fratricida, excludente, que as tendencias no PT fazem 

tanto em rela9ao umas a s outras como em rela9ao aos independentes. Ha uma 

diferen9a ideol6gica e politica no PT que induz a luta pela dire9ao; induz para a 

utiliza9ao aparelhista das estruturas do partido, pois estas se transformam em meio 

tanto de vit6ria como de exclusao sobre o advers自rio. 

Atualmente a Democracia Socialista 6 um dos grupos que forma a 

maioria do DR e da CE no Estado (juntamente com a Articula9ao de Esquerda). Isto 

confirma uma das suas previs6es acerca da dinamica dos blocos no poder do PT: o 

esfacelamento da Articula9ao (ART)12 e uma aproxima9ao de um setor desta com os 

grupos de esquerda (em especial a prpria DS)'3 . Essa condi9ao de maioria 

Cadernos da Democracia Socialista de 1988, onde a ART (identificada como corrente neste texto) 
6vista como um camno em disnuta pois possuia setores pr6ximos as suas posic6es. 

"... podemos interpretar uma possivel alian9a entre a" Uorrente' [ AR1J ou parte dela, a US e 
outros setores em favor da constru9ao do PT como um partido revolucionrio como o amplo 
reagrupamento no interior do PT, constituindo uma nova hegemoma, condi9ao para um avan9o 
decisivo no desenvolvimento do PT." (Cadernos da Democracia Socialista, 1988, p.35). 
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aconteceu porque a DS, por um lado, al6m de ter participado efetivamente na 

constru9ao do PT, soube utilizar-se bem das vantagens que o aparelho partid自rio 

proporciona para aqueles grupos que militam dentro da vida interna do PT. Por 

outro lado, a DS sempre foi hegem6nica entre os outros grupos de esquerda na luta 

contra o bloco da ART, editando e controlando no Estado a disputa entre os 

defensores dos grupos de vanguarda versus os defensores do PT sem tendncias e de 

massas. 

A prpria DS, entretanto, reconhece os problemas organizacionais 

provenientes das lutas de tendncias: 

"A primeira razao pela qual os filiados no vinculados a tendencias t6m 
dificuldade de participa9ao 6 a ausencia de estruturas de organiza恒o e 
de participa頭o da base partid貞ria, como os n立cleos, ou a fraqueza de 
organismos auxiliares de elabora9ao ou de dire9ao, como as secretarias, 
como as coordena96es de nucleos ou de ativistas do mesmo setor, a 
insufici6ncia da formaao politica. Esta ausencia limita a participa恒o 
do conjunto dos filiados, ligados ou n云o a tendencias. O que ocorre6 
que a estrutura das tendencias supre em parte esta carencia dando entao 
uma vantagem aos seus integrantes. [grifos do autor]".14 

O que a DS nao aceita 6 a acusa9ao de que os seus militantes vistam 

duas camisetas, uma da DS e outra do PT. Ela entende que a solu9ao para isto 6 o 

amplo direito de tendencia de participaao transparente, pois enquanto o PT nao for 

um partido revolucion自rio,6 preciso que exista um grupo (ou mais) de marxistas- 

revolucionrios dentro da estrutura do PT'5 

14 Tese da DS para o I Congresso do PT, p自gina 67 do Caderno de Teses 
し  aciernos tm lempo, op. cii. paginas .i e LO. 
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b) O Trabalho (TRB), a exemplo da DS,6 um grupo que sempre 

buscou se enquadrar dentro da heran9a te6rica de Leon Trotsky. S6 que a tendencia 

que atende por este nome hoje em dia 6 apenas uma parte minoritria daquela que 

entrou para o PT em 1980. A parte majorit自ria (de Adeli Sell e Cezar Alvarez) foi 

parar na Articula9ao a partir de 1983, tendo acontecido a divisao final em 1987. Esta 

passagem de um grupo do TRB para a ART 6 um exemplo concreto dos efeitos que 

as discuss6es acerca do perfil organizativo e do projeto politico petista causaram 

dentro das fileiras partidrias. O TRB (ou a sua maioria) transformou-se de um grupo 

ultra-esquerdista em um setor moderado, at6 mesmo para as posi96es petistas. E esta 

mudan9a exerce influencia nos processos olig自rquicos. 

Segundo Michels (1982), isto 6 exemplo do processo de 

aburguesamento, comum nos partidos socialistas; e este processo gera um 

arrefecimento ideol6gico aliado a uma maior separa9ao dos dirigentes em rela9aoa 

massa. 

Os militantes da OSI (TRB) em 1979 viam o PT como um partido 

ainda com muitos problemas para ser o partido operrio ideal 

"...a ditadura se vale de um pilar central: a estrutura sindical oficial 
Comprometendo-se com esta estrutura, valendo-se de todos os meios 
para sustent-la at6 onde for possivel, o PT nao cumpre o papel de um 
partido operrio, mas come9a a constituir-se muito rapidamente, num 
oilar adicional cara manter a ditadura, num novo obstculo oara a luta da 
二1 	！」  “16 ciasse operaria. 

16 Mat6ria, "De Quem 6 o PT?", do Jornal o Trabalho, nmero 37 (novembro de 1979) 
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Em 1980 o TRB muda de posi9豆o'7 , engaj ando-se parcialmente na 

constru9ao do PT'8 , ainda que restasse uma d丘vida quanto ao conteudo oper自rio do 

PT - atributo mais importante para os seus militantes. Este grupo aceitava construir o 

PT, a despeito de ter um-pd-atrs em rela9言o ao caminho em que o PT pudesse 

seguir: de partido operrio ou reformista/burgues. Em consequencia disso, o TRB 

entendia ser preciso um supertrabalho em termos grupistas no sentido de pressionar 

o PT para posi96es mais avan9adas (segundo os seus padr6es de partido operrio) 

Os militantes de TRB, como os da DS, viam-se como a vanguarda marxista-trotskista 

que conduziria o PT para o leito da revolu9ao socialista atrav6s da transposi9ao do 

programa da IV Internacional'9 . Assim, estas avalia96es e propostas te6ricas 

levavam os petistas do TRB para uma postura "grupista-ativa" dentro das instncias 

partidrias 

A diferen9a entre um grupo de esquerda como a Democracia 

Socialista e um como o Trabalho para o diapasao organizacional do PT, sobretudo 

em rela9谷o a s quest6es do equilibrio de for9as entre os blocos internos, foi a deciso 

do TRB em priorizar a Articulaao (ou sej a, o bloco moderado do partido) como 

principal setor para o estabelecimento de alian9as em vez dos outros grupos de 

Ja numa mat6ria no Jornal o Trabalho de maro de 1980, h自  uma posi9ao mais favor自vel para o 
PT, identificando o papel de organizaao de massa que ele vai assumindo: O Trabalho, nmero 52 
(1980).
' 	Na entrevista com Adeli Sell ele disse que apenas 10% dos militantes do TRB entraram 
inicialmente no PT. denois d nue todos eles aderiram ao nartido. 

"N6s, militantes trotsquistas, combatemos no interior do PT lealmente por sua constru9ao e seu 
fortalecimento como partido operrio independente. Evidentemente, neste quadro combatemos com 
nossas palavras-de-ordem, nossa politica, para ganhar pela discuss甘o e pela a9豆o o PT para o programa 
da IV Internacional". Trecho das resolu96es da V Conferencia da OSI, em 1982 
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esquerda. Os militantes do TRB, no obstante verem nos membros da ART os 

pnncipais representantes do PT (mesmo que na sua versao meio social-democrata), 

tinham, na verdade, uma rivalidade histrica com os militantes da DS. Isto 

atribuido a s rivalidades "naturais" entre os grupos trotskistas, especialmente por 

causa das batalhas pelos esp6lios da IV Internacional20 . O TRB e a DS nunca 

estiveram num mesmo bloco ou chapa dentro do PT. Apenas atualmente, depois da 

divisao de 1987, os militantes dos dois grupos tm participado conjuntamente de 

encontros (a exemplo do h ltimo Encontro Estadual do RS em 1995). Estas 

pendengas sao exemplos concretos da imaturidade de parte da esquerda brasileira, 

pois as alian9as entre politicos de ideologias diferentes e mais fcil do que entre os 

politicos da mesma "parquia" 

Da aproxima9ao com a ART acabaram os militantes do TRB 

contaminando-se com as propostas moderadas deste setor. Hoje, alguns dos 

principais lideres do Campo Amplo e Democrtico sao oriundos do antigo TRB, pois 

estes militantes no se aliaram a esquerda do partido nem mesmo quando a ART foi 

dividida. Ou sej a, os blocos no PT tamb6m s言o formados a partir de pendengas e 

rivalidades extra-ideol6gicas 

c) PRC, de tradi9ao esquerdista, tanto quanto a DS e o TRB, s6 que 

no trotskista mas leninista Este grupo esteve presente oficialmente no PT de 1984 a 

1989, quando se dividiu na Nova Esquerda - NE ー  (os militantes que romperam com 

o marxismo) e no Movimento por uma Tendencia Marxista - MTM - (os militantes 

20 Entidade fundada por Leon Trotsky para combater a III Internacional stalinista. 
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que mantiveram a ideologia comunista/marxista). No RS, a Nova Esquerda ficou 

com o setor majoritrio do ex-PRC. Este possuiu outras semelhan9as e diferen9as 

com os grupos anteriores. O PRC, a exemplo do TRB, teve parte de seus militantes 

trocando de posi9谷o em rela9ao a forma e o contebdo da politica petista quando a 

discuss5o sobre as tendencias (1986-1989) apertou para os grupos mais organizados 

(surgimento da NE). Mas na 6 poca do PRC, os seus militantes faziam parte do bloco 

de esquerda junto, por exemplo, com a DS. Os que ficaram dentro da tradi9o 

marxista (MTM) mantiveram este posicionamento, mas os da NE foram compor o 

bloco da ART. 

O PRC, enquanto existiu, desenvolveu uma intensa luta grupista no 

PT, a ponto deles se considerarem como um partido dentro do PT. Para os militantes 

do PRC, este era o verdadeiro partido de vanguarda leninista que devia atuar 

compactado mesmo em organiza96es nao revolucionrias como PT, visto como um 

campo em disputa e que possibilitava a atua9ao legalizada dos seus militantes. Dos 

grupos de esquerda, o PRC foi o h ltimo a ingressar no PT, justamente pela sua viso 

c6ptica em relaao ao potencial revolucionrio do mesmo. Pode-se constatar a 

posi9ao desse grupo a partir de uma polmica (em 1984) desenvolvida por Adelmo 

Genro, uma das principais lideran9as te6ricas do PRC, com Joao Machado da DS 

acerca de ser ou nao o PT um partido revolucion自rio. Para Adelmo o PT n乞o era e 

nem seria um partido marxista e revolucion自rio, visao acalentada pela DS e Joao 

Machado. 

"Pretendemos demonstrar que o PT nao 6 - nem podera vir a ser - o 
partido revolucionrio da classe operria no Brasil e, al6m disso, que os 



supostos te6rico-filos6ficos que alimentam a ilusao dessa metamorfose 
so alheios ao marxismo-leninismo". (Genro F2, 1984, 66) 

O PRC s6 entraria por completo no PT em 1985 depois de seu II 

Congresso em que definiu que o PT era a 自  nica alternativa institucional para a 

materializaao da sua militancia revolucion自ria. Mas, este "partido" mantinha a sua 

vis乞o c6ptica em rela9ao ao PT transformar-se em um partido revolucionario. Nesse 

sentido, em 1987, quando foi aberto o debate sobre as tendencias no PT, o PRC foi 

um dos grupos mais criticados pelos petistas da ART (que se via como o verdadeiro 

PT) e os outros militantes independentes. Olivio Dutra, quando escreveu um artigo 

para o Boletim Nacional n。  2521 , nominou diretamente O PRC como um dos grupos 

mais apareihistas dentro do PT, que chegava a falar como um partido pr6prio em 

atos p自blicos onde j自  haviam representantes petistas. Este artigo motivou uma 

resposta de Marcos Rolim, na Revista Praxis de mimero 5. 

"Todavia, ela passa a ser ilustrativa [a visao de Olivio] de um mdtodo 
equivocado e sectario de enfrentamento do pr6prio debate (. . . ) se filia 
a uma concep9ao geral segundo a qual s6 uma determinada concep9o 
politica e organizativa [PT sem tendencias] serve ao PT. Todas as demais 
se serviriam do partido.. 
".,.Ja afirmamos que uma politica global de constru9ao do PT s6 se 
tornara possivel no quadro de uma teoria revolucionaria no Brasil" 
(Rolim, 1987, 26/30) 

A partir de uma outra polmica travada por Adelmo Genro, agora com 

Wiadimir Pomar e Jos6 Dirceu, tamb6m em 1987, pode-se perceber melhor o 

"Criticarei aqui algumas correntes organizadas n乞o pelo que sao - mas pelo que n乞o sao. Ao 
agirem como partido dentro de um outro partido n豆o sao PT, estao dentro do PT". DUTRA, Olivio. 
Um partido para a vida inteira. In: Boletim Nacional do PT. n 25, fey. 1987 
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pensamento desta tendncia, principalmente em rela9oa no9ao de PT como partido 

de tendencias e revolucionrio. 

"O documento [de Pomar e Dirceu22 ] afirma, tambem, que as 
organiza96es clandestinas estabelecem uma rela9o meramente utilitria, 
que s乞o oportunistas em sua rela9ao no interior do PT, porque pensam 
exclusivamente em termos de sua prpria constru9ao. Isso nao 6 apenas 
falso, mas uma calnia contra as organiza96es. Em sua maioria, a bem da 
verdade, elas atuam, procurando construir um PT combativo, com 
posturas anti-reformistas e favor自veis ao socialismo de fato e nao apenas 
de palavra (. . .). Al6m disso, a maioria das organiza6es entende que a 
constru9ao do PT como p6lo unificador das lutas operrio-populares, 
como um verdadeiro partido de massas 6 uma tarefa de primeira 
grandeza. Algumas acham, at6, que o PT podera se transformar num 
partido leninista, um instrumento da tomada revolucionria do poder, 
possibilidade que nao parece vi自vel". (Genro F9, 1987, p.26/27) 

Por um lado, a atuaao do PRC - e dos outros grupos de esquerda do 

PT, como a DS e o TRB - enquanto este existiu (oficialmente no PT de 1984 a 1989) 

enquadra-se dentro daquelas atitudes grupistas que favoreceram o surgimento de 

processos burocratizantes na disputa e aparelhismo da estrutura partidaria do PT. Os 

dados apresentados anteriormente nesta disserta9ao mostraram quanto o poder e as 

decis6es no PT foram oligopolizadas pelas tendencias (em rela9ao aos 

independentes) e o quanto isso foi feito conflitivamente entre os grupos formados 

por blocos opostos que expressavam at6 divergncias ideol6gicas 

Por outro lado, a mudan9a de postura pela qual passou a maioria do 

PRC no RS em 198923 , representa uma mudan9a parecida com a qual havia 

acontecido com parte dos militantes do TRB. E importante tamb6m destacar, que 

22 "Alーー一一ーーー：」一ー一ニ一一一一 Lー一一” わ、．,』A”ぷ一一八ー一一“ー』一一 ”へ lyr" Aa1 QQワ  
tsJ呂Ulilas UUIISIUCI 4yUcb さ  ULfl c a " ILu Iu.ia ji6aiunaua nu s 』  ・  &, i'Ul' 

Na sua entrevista para n6s, Marcos Rolim, diz que, para ele hoje, quem tinha razao na 6 poca da 
一．．。～、1ス”，；一。～、”,ハ1',,；一 rb..＋ー一一八k．“ハ。一．，一一＋言一 A一一＋一”』A・ーム” 一・・ーハ1 ・ふ、  
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mesmo com a NE e a DRa apelando para uma organiza 乞o de mentalidades e 

posturas individuais (que se aproximam), nao mais como um grupo que 

materializaria a vontade coletiva proletaria e dos socialistas, estes grupos 

continuaram empreendendo uma politica grupista dentro do PT, s6 que agora menos 

fracionista e mais enquanto campo e bloco (que como dissemos anteriormente tem 

uma organiza9ao menos desenvolvida, menos integral)24 

Os grupos de esquerda, e ai incluindo-se o PRC, nao formaram 

organiza96es pr6prias dentro do PT por uma vontade "em si", enquanto um processo 

com fim em si mesmo. Atendiam aos objetivos revolucionarios dos modelos 

partidarios desenvolvidos pelos marxistas (trotskistas e leninistas). Ao mesmo 

tempo, estes grupos assumiram um papel importante na politica de distribui9o de 

poder e tomadas de decis6es no PT; as a96es para o controle da m自quina partidaria 

sempre estiveram na ordem-do-dia para eles no sentido de que as decis6es tomadas 

pelo PT atendessem aos seus objetivos revolucion自rios. Como eram ou sao grupos 

com vida em parte legal e em parte ilegal25 , as instncias do PT - e o prprio partido 

ー  eram e sao vistas como espao de luta, assim como se o PT fosse uma parte da 

sociedade e do Estado a ser ganha para a o socialismo. Por isto, estes grupos foram 

ou sao: fac96es ideol6gicas, ou fra6es e verdade26 

"O PT nao d constituido pelas tendencias, mas por sujeitos individuais que se associam livremente 
para sustentar opini6es na sociedade. Coerentemente com esta defini9ao, o PT reconhecera como 
tendencias e valorizar' apenas as 'correntes de opini乞o' que atuem exciusivamente dentro do partido". 
Tese: "Projeto para o Brasil" para o I Congresso do PT em 1991, assinada pelos militantes da NE (que 
denois formariam a DRa). 

No sentido cia institucionaiiciaae e cia cianaestimoaoe. 
26 Foram os casos da CO e da CS que sempre desenvolveram uma postura mais independente e de 
crtica ao resto do partido, especialmente a ART. Em 1989 e 1992 elas foram expulsas 
respectivamente 
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Dos defensores do PT como um partido de massas e sem tendncias, 

podemos ver pela exposi9ao acima que o grande exemplo 6 o dos militantes da ART. 

Est tend6ncia, como dissemos anteriormente, foi criada em Sao Paulo para barrar o 

crescimento e o poder dos grupos de esquerda. 

". . .Nao queremos excluir ningu6m. Cada tendencia deve expor 
claramente suas id6ias para o conjunto do partido. Mas nao aceitamos 
reduzir o PT a mera frente legal de organiza6es burocratizadas, com 
dire96es paralelas, programas sectrios e militancia contr自ria a disciplina 
aberta e democrtica nos Ncleos de Base e das conven96es 
nartid五rins" 27 

Na verdade, convergiram para a forma9ao da ART no s6 os 

sindicalistas, tamb6m intelectuais conhecidos (como Francisco Weffort e Jos6 

Alvaro Mois6s), mais alguns setores da esquerda organizada pr -PT - como parte dos 

militantes (vivos) da ALN e outros socialistas como Apol6nio de Carvalho (ex- 

PCBR). A visきo nutrida por estes 6 a da ART como sendo o verdadeiro PT, dai ser 

desnecess自rio, ou ate pernicioso, a existencia de grupos organizados28 

O objetivo deste setor era construir um partido de massas, mas nao 

nos moldes propostos pelos grupos de esquerda em que a organiza9ao partidhria 

fosse o resultado da luta popular, dos movimentos sociais e eleitoral. 

"...[o PT] um partido de massas, democrtico e de lutas, um dos 
instrumentos das massas populares para a transformar o Brasil numa 

27 Documentos bhsicos da "Articulaao dos 113", In: Desvios. So Paulo, agosto de 1983 
Ver a nota n。 2 deste capitulo. E tamb6m no documento de cria9乞o da ART: "As solu96es para a 

problemtica do PT n豆o se encontram em propostas vanguardistas dos que querem resolver tudo com 
palavras de ordem, n豆o fazem um real trabalho de massas, e se subordinam prioritariamente a 
comandos paralelos e sao mais dedicados nas propostas prprias do que nas do PT. . . ". Idem. 
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Entretanto, se os grupos de esquerda foram os protagonistas de 

prticas apareihistas e grupistas dentro do PT, a ART, que tamb6m se organizou 

enquanto tendncia e igualmente reproduziu muitas destas prticas, n乞o teve uma 

praxis mais democrtica que os demais grupos. A ART, enquanto deteve a maioria 

em nivel nacional, e no RS tamb6m, desenvolveu processos politicos monolitistas e 

exciudentes. A questo da majoritanedade na CEN - no RS a ART nao conseguiu 

mudar o crit6rio da proporcionalidade utilizado desde 1980 -6 um dos exemplos da 

visao exclusivista que a ART teve em rela9aoa dire9ao do PT. Por mais que este 

setor do PT defendesse que o partido deveria ter uma estratgia socialista de 

massas30 , diferentemente do que a maioria dos grupos de esquerda no Brasil que 

sempre defendiam uma politica mais restrita, a ART, em rela 谷o ao PT, fazia 

justamente o contrrio. A desculpa de que os grupos de esquerda6 que atrapalhavam 

a auto-organiza9ao e a participa9ao da base partid自ria nao justifica - nem6 

verdadeira3 ' - a politica de, muitas vezes, determinar de cima para baixo as decis6es 

e a distribui9ao de poder dentro do PT 

Atualmente a discusso acerca do carter do PT, partido de quadros 

ou partido de massas, assumiu uma outra denomina9ao: partido dirigente e partido de 

interlocu9ao. Como vimos at6 agora, alguns grupos e militantes mudaram de lado em 

29 Idem. 
3O Ver as teses nara o VII EN (199O) e para o I Con2resso do PT (19911. 

U caso da torma como os nucleos toram colocados no l.statuto do F'! demonstra claramente a 
inten9ao autoritria a anti-grupos de esquerda da ART, que no se importou em passar por cima dos 
ncleos para n甘o dar poder a s organiza96es de esquerda 
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rela9ao as posi96es anteriores. No PT do RS, atualmente encontramos antigos 

defensores do PT organizados por tendncias (isso para a revolu9ao), como 

defensores do PT como partido de interlocu9ao com a sociedade e Estado, 

principalmente em rela o aos movimentos sociais. Hh, todavia, grupos como a DS, 

e outros de esquerda, que continuam defendendo o PT como um partido socialista 

(com grupos revolucion自rios internos) e dirigente em relaao aos movimentos sociais 

organizados e desorganizados. Pode at6 nao existir uma transposi9ao mecanica entre 

o partido de massas e a estrat6gia de interlocu9ao (assim como entre o partido com 

quadros e o dirigismo revolucion自rio). Mas uma coisa 6 certa, existe uma afinidade 

te6rico-l6gica entre a proposta do PT como partido aberto, plural e basicamente 

eleitoral (ja que n谷o pode ter proposta para os movimentos sociais sob pena de 

tutelalos32 ); e do PT como partido de vanguarda e de massas, mas essencialmente 

organizado e dirigente em relaao aos outros sujeitos coletivos33 

Um exemplo de militante petista que mudou de posi9ao (da revolu9o 

para a interlocu9ao)6 o Deputado Marcos Rolim, que a partir de seu Gabinete na 

Assembl6ia Legislativa, edita uma s6rie de textos sobre o PT, seus dilemas e sua 

Atualmente existe uma secretaria de movimentos sociais e sindical que enfrentam resist6ncias 
dentro do partido no sentido de elaborarem propostas para os movimentos j自  que o PT nao deve 
tutelalos, segundo algumas vis6es. "O PT reconhece o Movimento Popular como estrategico na luta 
pela constru9乞o do socialismo conforme as resolu96es do V Encontro Nacional e I Congresso. Por isto 
deve ter em suas prioridades a organizaao de ncleos, setoriais e da secretaria de Movimentos 
Populares. Apesar deste reconhecimento, o PT ainda o relega a segundo plano. Prova disto6 a 
consolidaao e a constru9乞o das setoriais nao estar em nenhum momento na prtica, como prioridade 
nos projetos das organiza96es internas e de, ainda haver setores propondo a extin9ao da Secretaria de 
Movimentos Populares". Tese do PTLV para o XL Encontro Estadual do PT em 1995, Caderno de 
Teses n自aina 26. 

tsse aescompasso acontece, por exemplo, com o grupo ao xs cnamaoo ' IL V que apesar cie se 
colocar dentro do bloco dos grupos de esquerda, prop6e um partido de interlocu9豆o, nao dirigista. Ver 
a sua tese para o Encontro Municipal de Porto Alegre em 1993 
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organizaao. Nos seus escritos de 1990 para ca,6 not6ria a defesa que faz do PT 

como um partido de interlocu9o. 

"Acredito que um partido de luta pelo socialismo nao pode fixar o 
objetivo de 'ganhar a sociedade' ou 'sua maioria' para suas id6ias. 
Primeiro, porque isto pressup6e que o Partido nao pode ser 'ganho' por 
nenhuma id6ia substancial que lhe seja exterior; segundo, porque o 
objetivo - em si mesmo antidemocrtico -6 incans自vel, mera fic9ao 
totalit自ria que s6 poder自  ser proclamada e a imposi9豆o do terror... 
" . . . Da mesma forma como n6s do PT nao podemos aceitar que 
nenhum outro sujeito politico pretenda dirigir nosso Partido, tamb6m os 
movimentos sociais n乞o devem permitir que suas a96es sejam dirigidas 
por qualquer outro sujeito, incluindo o PT". (Rolim, s/d, 10/12) 

O problema para as questes de organiza をo 6 que existe um 

descompasso entre o discurso e as discuss6es te6ricas mais gerais, por um lado, e as 

propostas prticas e a prpria praxis politica dentro do PT, de outro. Se for traduzida 

est visきo para a vida interior do PT, os militantes que pensam como Marcos Rolim 

deveriam ter uma postura menos agressiva em rela 含o a s disputas internas e muito 

menos uma politica de dirigismo partidario. Estes setores deveriam ser os primeiros 

a propor prticas que aumentassem a qualidade da discussao e a quantidade na 

participa9ao. Contudo, na realidade, at6 por nao terem a maioria nas instncias 

partidrias, nao possuem um desempenho militante interno igual ao dos militantes 

dos outros grupos (esquerda). Para os setores que defendem o PT como um partido 

mais flexivel (em termos de organiza9ao), as propostas para organizaao do PT 

envolvem procedimentos de atuaao partidaria menos continua e intensa, por6m, 

mais abertas e com um maior nmero de participantes. Os principais exemplos sao 

as prvias para escolhas dos candidatos aos cargos majoritrios, as caravanas, as 

elei96es diretas para Presidente do PT dentre todos os filiados: propostas que 

apontam para politicas que real9am os aspectos de quantidade e nao de qualidade 
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(n自mero de votos, por exemplo), de pontualidade e nao de processualidade, a 

exemplo dos instrumentos da democracia-representativa eleitoral 

Para os setores que querem ver o PT como um partido dirigente da 

sociedade e dos movimentos sociais (esquerda partidria) falta, em termos 

organizaao, estruturas que possam englobar os diversos movimentos dentro do 

partido. Falta, tamb6m, dar voz aos militantes dos movimentos sociais, mas sem a 

responsabilidade de dar uma politica para eles, politica que aponte para a revolu9ao 

socialista34 

Por isto, o partido tem desenvolvido mais complexamente suas 

estruturas oficiais, pois os setores que dominam o PT ga立cho (esquerda) querem dar 

representaao a toda uma gama de setores sociais: mulheres, negros, homossexuais, 

portadores de deficincia,i ndios. Al6m da critica ao eleitoralismo petista que, 

segundo os grupos de esquerda, sufoca a organiza9ao partid自ria em beneficio da 

agenda eleitoral 

"O problema de uma estrat6gia meramente eleitoral, defendida por 
alguns, nao est apenas no seu desprezo pelos movimentos sociais e pela 
constru9ao de um partido de luta; na verdade, ela nao 6 de fato uma 
estrat6gia, uma vez que visa apenas chegar ao governo, e nao ao poder... 
"E necessario compreender aue a organizacao Dartidaria nao se faz. 
apenas, com mera declaraao de vontade. 1 preciso que o partido tenha 

"Para implementar sua estrat6gia, o PT aprofundar自  sua participaao na luta de classe como um 
partido dirigente. Isto s6 podera ser feito a partir de projetos para os diversos movimentos, nos quais 
disputar a hegemonia de forma democrtica e legtima. 

"Isto nao significa fazer dos movimentos uma correia de transmiss乞o. Entidades atreladas e 
tuteladas nao podem desempenhar um papel transformador. O objetivo partid自rio ser自  a globaliza o e 
a politiza 五o das lutas para que o movimento desenvolva um carter anti-capitalista, independente e 
socialista". Tese da For9a Socialista para o I Congresso do PT em 1991, Caderno de Teses, p'gina 76. 
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uma vinculaao mais orgnica com os movimentos sociais e com as lutas 
locais ou gerais, pela democratiza9ao e pela qualificaao da vida".35 

Essas questes levantadas pelas analises das prticas e objetivos dos 

diferentes segmentos do PT nos remetem para uma dimensao mais gen6rica que, no 

nosso entendimento, da sentido ideol6gico e politico a s posi96es adotadas. As 

posi96es levantas at6 agora mostram o perfil te6rico e prtico de uma parte do PT, 

dos seus grupos majorithrios, atrav6s de suas propostas e a6es desenvolvidas nesses 

anos de vida partidria. Est fora dos objetivos deste estudo analisar o conte立do 

ideol6gico e politico de cada militante e grupo do PT, tarefa por demais grandiosa 

Por isto, foi necess自rio delimitar o objeto de nossa analise para um universo mais 

reduzido36 

2 - Leninismo e social-democracia. 

Um estudo de Cl6vis de Azeve4o (1991) aponta os problemas e 

ambigidades do projeto politico e estrat6gia do PT, mostrando que este partido 

articula confusamente tanto uma visao estrat6gica leninista quanto social-democrata 

Esta confus言o acontece, segundo ele, por causa das l6gicas opostas representadas por 

estas duas estratgias politicas. A leninista6 marcada por sua postura autoritria de 

anti-dialogo, de imposi9ao pela for9a dos objetivos pretendidos e pela nao aceita9ao 

das regras democrticas de representatividade e elegibilidade. A social-democrata 

caracterizada essencialmente por uma postura democrtica-representativa, de 

】1 Pro
p

osta da OE para o XI Encontro
l 
Estadual do PT em 1995: Caderno de Teses

, p自gina
l 
29

. 1 し  om a pesquisa reanzaaa entre os oeiegaoos ao 」ユ  ncontro 」コ  staauai oe iソyコ  rol possivei connecer 
um nmero maior de vis6es dentro do PT. Ver capitulo 11 
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aceita9ao do jogo institucional e partidrio de representa 乞o, pluralidade e 

diversidade. 

Tal visao, porm, na nossa perspectiva, vulgariza as duas concep96es. 

A leninista nao 6 exciusivamente uma postura autoritaria e anti-comunicativa. Ser 

leninista ou atuar conforme o leninismo 6 muito mais amplo e profundo do que 

simplesmente professar ou agir segundo uma praxis grupista, instrumentalista (das 

institui96es como a democracia) e autorit自ria (centralista), pois estes procedimentos 

foram e s豆o desenvolvidos por outras matrizes te6rico-politicas, tais como o 

positivismo. Em geral, pode-se dizer que L6nin e os bolcheviques produziram um 

modelo organizacional partidrio abrangente, desde aspectos ideol6gicos 

(comunismo e ideologia do proletariado), passando por aspectos cientifico- 

filos6ficos (materialismo dial6tico, aplica9ao do marxismo na Rhssia, 

desenvolvimento de um programa econ6mico de "desenvolvimento interno"), at 

aspectos prticos de organiza9ao: clandestinidade, militancia profissional, imprensa 

nacional, discusso te6rica37 . Ser autoritrio nao 6 sin6nimo de ser leninista, assim 

como defender regras democrticas nao 6 uma heresia para um leninista. Lenin, sem 

dvida, priorizava a revolu9きo (os fins); os procedimentos s6 assumiam importancia 

quando exerciam influencia (negativas ou positivas) para a execu9ao do projeto 

revolucion自rio. Como diz Lukacs, sem teoria da organiza9豆o no ha revolu9ao38 

37 Lenin, 1980. 
38 Luk自cs, notas metodol6gicas acerca das quest6es de organiza9ao. 
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A estrat6gia social-democrata nao 6 apenas igual 良  democracia- 

representativa liberal, pois as experiencias europ6ias de social-democracia revelaram 

algumas formas diferentes da democracia liberal, principalmente em rela9aoa 

democracia direta. 

O que parece ser prejudicial realmente no PT, e Cl6vis Azevedo 

concorda, 6 a indefini9ao petista quanto a sua estrat6gia e seus objetivos 

program hticos: se leninismo e socialismo ou social-democracia e capitalismo. Isto 

faz com que em rela9ao, por exemplo, ao conceito de democracia n乞o exista uma 

uniformidade na sua utiliza9ao. Para alguns (os leninistas), a democracia 6 apenas 

uma dimens乞o instrumental, e at6 um pouco limitada,6 um meio, uma forma de 

organiza9豆o politica e n谷o um objetivo, um principio; para os sociais-democratas, a 

democracia 6 um valor estrat6gico e principio de luta, nao 6 um meio mas o pr6prio 

fim39 . 

Assim como foi discutido na se9ao anterior, convivem dentro do PT 

diferentes vis6es de mundo e dependendo de quem esta discursando o PT pode ser 

revolucion自rio ou social-democrata. Isto faz com que nas disputas internas, nessa 

altura ja parecendo integrais (pois vao desde quest6es concretas de organiza9ao at 

divergncias ideol6gicas), o conflito seja mais drastico porque o que esta em jogo 6 a 

pr6pria concep9ao de PT e de estrat6gia. A postura anti-comunicativa apontada para 

os grupos de esquerda 6 na verdade reproduzida por todo o partido40 , na medida que 

39 Ver: AZEVEDO. Cl6vis Bueno. A estrela partida ao meio. S乞o Paulo: Entrelinhas. 1995 
"O que passa a mover boa parte da militncia organizada nas fac96es subsistentes 6 o espirito 

beligerante, quando nao o gosto patol6gico pela desmoraliza9豆o dos companheiros. A antropofagia 6 o 
'esprito objetivo' do Partido dos Trabalhadores em suas rela6es internas e os vnculos que 
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tamb6m os grupos moderados n吾o querem aprofundar prticas partidhrias que 

demandem uma discussao maior, O exemplo de um tipo de prtica que reduz 

concretamente a discussao 6 o da pr6via. Esta, em termos de processo de tomada de 

decisao, possui o ponto central no instante final da materializaao da escolha (no 

caso do voto) e nao no processo anterior de prepara9ao do voto41 . Ou sej a, neste 

caso quem demonstra nao querer aproflmdar a discussao sao justamente os setores 

que mais criticam a falta de debate dentro do PT. O problema em relaao aos grupos 

de esquerda d que estes tambem nao desenvolvem satisfatoriamente o dilogo dentro 

do partido porque acostumaram-se a prtica da ditadura do cracha e da discusso 

reduzida dentro das tendencia. Tem-se, ento, o abandono do dialogo de um lado e o 

apareihismo dele por outro 

Isto nao invalida as crticas desenvolvidas dentro do prprio PT tanto 

pelos moderados como pelos esquerdistas. Ambas tem raz6es quando apontam 

criticamente o eleitoralismo (que pode conduzi-lo a oligarquiza9ao elitista) e o 

burocratismo como fatores antidemocr自ticos. 

"O PT democrtico 6 , atualmente, o partido da maioria dos filiados e 
simpatizantes que, ha muito, se afastaram das instncias partid自rias. O 
PT burocrtico6 , fundamentalmente, aquele dos 'homens de comit' 
(...).Evidentemente, isto n乞o significa que a aproxima9ao ou a distncia 
dos individuos frente a s instncias partidrias sei a, em si mesma, 
esclarecedora. Estamos a falar, bem entendido, de 'tens6es' politicas 
cujos p6los podem perfeitamente ser localizados na 'militancia social', o 
primeiro e na 'militncia de aparelho' , o segundo". (Rolim, 1994, 49). 

estabelecemos, naturalmente, so, cada vez mais tribais". Trecho da Tesa do CAD para o Xl Encontro 
Estadual do PT em 1995. n自 ina 37 do Caderno de Teses. 

E o que acontece com a democracia representativa em que, segundo Paul Hirst (1990) as escolhas 
de tempos em tempos apenas representam um tipo de participa9豆o muito limitado e despolitizante pois 
'a l6gica eleitoral salienta somente o processo final da escolha e n豆o a sua prepara9ao; j自  que todos vao 
votar o que interessa 6 o voto, independentemente de como ele foi conquistado 
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Esta dicotomia apresentada por Marcos Rolim pode bem ser 

enquadrada nas preocupa6es levantadas anteriormente. No PT, ha uma disputa atual 

entre duas formas de organizaao e duas formas de oligarquiza9o, sendo que as 

duas formas de organizaao tm gerado s de oligarquiza9ao. Estas formas de 

organiza9ao geram processos de oligarquiza9ao tais como o predominio dos 

mandat自rios em nome do privil6gio dos militantes sociais e o dominio dos militantes 

do aparelho em nome da condu9ao dirigista do PT) possuem desdobramentos na 

prtica externa do partido (o que sera analisado no capitulo a seguir) 

3 - PMDB: um partido de resultados. 

Relacionar a questo te6rica do PMDB com uma rotula9ao empregada 

para identificar um setor do movimento sindical (o da For9a Sindical42 ), pode 

parecer descabido, mas tem a sua justificativa. Assim como a For9a Sindical, o 

PMDB 6 uma organiza9ao capitalista ー  no possuindo uma critica a estrutura de 

domina9谷o como a desenvolvida pelos partidos socialistas - que por ter uma viso 

mais imediatista em rela9言o aos beneficios pelos quais luta, assume uma vincula o 

base/estruturalobjetivos que mais parece um partido de resultados, ou sej a, a 

conquista do executivo e legislativo. Quando estas conquistas nao vem parece que ha 

um esboroamento partidrio, em decorrencia deste nao existir em relaao a outras 

dimens6es (como a dos movimentos sociais). 

Central sindical comandada por Luiz Ant6nio de Medeiros, ex-presidente do Sindicato dos 
Metalrgicos de Sao Paulo. 
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Assinalou-se anteriormente que o PIMDB nきo produz internamente 

uma discussao mais aprofundada e massificada dos tipos de conceitos com os quais 

lida, O que nao impede que eles existam nos documentos partid自rios, mas como sao, 

na maioria das vezes, produtos de uma minoria de t6cnicos e intelectuais, nao existe 

por parte do conjunto do partido um processo de discuss乞o politica. 

O PMDB trouxe consigo as propostas do MDB, at6 porque a ditadura 

militar durou mais tempo que o MDB. Como a reformula9ao partidria deu-se antes 

do fim do regime ditatorial, o PMDB manteve basicamente as mesmas propostas: 

volta do regime democrtico-representativo, desenvolvimento e justi9a social. Estas 

questes faziam com que existisse uma diferenciaao entre os militantes do 

MDB/PMDB e os dos partidos da ditadura e dos outros burgueses 

Os militantes do PMDB, mesmo que nao tivessem uma proposta 

politica e ideol6gica mais acabada de Estado e sociedade43 , distinguiam-se pelas 

suas posi96es antiditatoriais, na medida que defendiam um Estado de Direito 

fundado na democracia-representativa; pelas suas vis6es de desenvolvimento - que 

nao eram iguais a da ditadura - pois para o MDB/PMDB o desenvolvimento nao era 

s6 crescimento, mas qualidade de vida; e pelas no96es de justi9a social, que eram 

basicamente de distribui9ao de renda. 

43 Reconhecido pelos pr6prios documentos do MDB e PMDB: "O Partido nao quer ditar a sociedade 
um modelo acabado de organiza9o social, econ6mica e poltica. Mas nao se acomodar え  espera que 
inspira96es espont合neas surgidas da luta poltica e social conduzam as mudan9as de estrutura" 
Fundamenta 吾o do Programa do PMDB contido no Manifesto dos Fundadores do PMDB a Na9ao, em 
1980, depois praticamente copiado no Programa Doutrinhrio do PMDB de 1994 (p自gina 4) 



"'..Desenvolvimento n乞o se confunde com crescimento econ6mico, O 
simples aumento da produ9ao pode levar a riqueza excessiva de alguns e 
manter, ou at agravar, a mis6ria de muitos... 
". . .6 pela transfonna9ao da democracia formal em democracia real, 
como uma forma de governo que se legitima por regras de limites de 
poderes e pelo controle delas, em ultima inst含ncia, pelos cidadaos, que se 
bate o MDB".44 

Os peemedebistas utilizavam-se de modelos organizacionais 

apresentados pela lei como os 丘  nicos a serem cumpridos, o que aconteceu com o 

MDB e PMDB. Isto porque nao havia uma pressao para propostas mais 

contestadoras. Os PC's, por exemplo, nunca lutaram para controlar e disciplinar a 

organizaao emedebista e peemedebista. Estes apenas atuavam dentro do MDB e 

PMDB, nao por algum tipo de partido legal. 

Se a organiza9ao do PMDB era a legal, oficial, sem inova6es 

te6ricas, s6 c6pia da lei45 , nao se pode esquecer o potencial crtico existente nas 

fileiras do PMDB, principalmente na 6 poca da ditadura militar 

"A primeira e a mais importante li9ao 6 a da superioridade das massas 
sobre as elites que pretendem tutel-las. O povo, sempre que teve o 
minimo de op醸o e informacao, recusou os anelos a insurreico 
revolucionaria e rejeitou a mentira oficial". 46 
"E animador ver que surgem no Brasil de hoje movimentos sociais que 
expressam o desejo da participa9ao aut6noma de segmentos da 
sociedade. Come9a a ruptura da longa tradi9ao de defini9ao e 
encaminhamento das quest6es politicas sob formas elitistas, autoritarias 
e paternalistas. A plena realiza9ao das potencialidades desses 
movimentos enraizados nas bases da sociedade 6 a condicao essencial 
para a constru9ao da democracia que o PMDB deseja".47 

44 "MDB em a5o nos comcios, rdio e televisao: Democracia com Desenvolvimento e Justi9a 
Social", documento do DN para servir como manual no ano eleitoral de 1974. 
45 

INO caso uo nucieos e pie-coI1veLIyoes uo r l' 
46 
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“。  Manifesto dos Fundadores do PMDB a Na9ao, pgina 17. 
47 Projeto Esperan9a e Mudan9a, Revista do PMDB, nmero 4, outubro/novembro, 1982 
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O PMDB tamb6m teve uma certa critica ao seu lado s6 eleitoreiro. 

Quando da discussao e formaao do PMDB no processo de reformula o partidria, 

at6 que os fundadores do partido tentaram influenciar nessa limitaao partidria: "O 

PMDB e um partido de massas, que no se limita え  sua expressao parlamentar. 

Atuar, permanentemente, e nao apenas nos perodos eleitorais". (Manifesto, 1980, 

22). S6 que o partido parece nao ter cumprido est resolu9o 

Como partido de massas, o PMDB tinha uma fei9ao n言o socialista do 

termo, mas num6rica. Neste ponto, ele combinava e combina um contingente at 

certo ponto numeroso de filiados e participantes (6 claro que em maior propor9o em 

relaao a quest6es de ordem eleitoral) com uma domina9ao elitista de quadros. O 

PMDB 6 um exemplo de partido de mandat自rios que tem uma organiza9ao amorfa e 

gelatinosa, do ponto de vista da cotidianidade e ideologizaao, bem como tamb6m 

pelo controle te6rico, quase em absoluto, exercido pelos t6cnicos e intelectuais 

Ento, nao 6 por acaso que sempre nas disputas existentes dentro do 

PMDB os contendores fizeram questao de destacar que as divergencias eram de 

cunho concreto, conjuntural, ate pelas pretens6es individuais de competi9ao e nao 

por quest6es ideol6gicas e politicas. O que havia e ha sao diferentes materializa96es 

dos principios basicos partidrios e a disputa individual. Mesmo que no programa 

atual do PMDB sejam contestadas as privatiza96es48 , nao ha por parte de nenhuma 

"Al6m dos monop6lios naturais de um Estado soberano - defesa nacional, moeda, codifica9ao das 
leis e administra 甘o da justi9a -, o PMDB sustenta que os monop6lios do petrleo, das 
telecomunica96es, da rea nuclear e do subsolo sao fundamentais ao desenvolvimento do Pais. . ．" 
Programa Doutrin自rio do PMDB, 1994. 
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lideran9a estadual uma contestaao da atuaao da bancada Federal, nem da atua9o 

do Governo do RS: ambos enquadram-se dentro das prticas politicas 

pnvatlzaclornstas. 

Dentro do PMDB, estas quest6es nao repercutiram na organiza9o 

porque nao ha possibilidade disto acontecer: no hh uma tradi9o de contesta 谷o do 

partido aos seus lideres, seja por medo de criar um atrito partido/Estado, seja pelo 

poder dos lideres em intimidarem "democraticamente" (pelo silencio e resigna9ao) 

as bases. 

圏  『  “ 国  U 
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CAPITULO lo - A ESTRATEGIA E A PRATICA DOS 
PARTIDOS. 

E parte tamb6m dos processos oligrquicos de um partido a maneira 

como ele interage com a sociedade e o Estado. Alguns aspectos internos de 

burocratizaao e elitismo dos partidos sao determinados pelo conte立do da sua prtica 

externa, que por sua vez 6 influenciada pelos objetivos e estruturas partidhrias. At6 o 

presente momento foi examinada a dimens乞o estrutural e os motivos te6ricos e 

organizacionais vinculados aos elementos oligrquicos dos partidos. No capitulo 

anterior, em especial, analisou-se os condicionamentos dos fatores estrat6gicos para 

a existencia destes elementos e o presente capitulo, de uma forma explorat6ria, 

levanta aspectos criticos nas a96es concretas, sobretudo na dinamica da rela9o 

objetivos/prtica dos partidos 

1- 0 PT e a estratgia da acumula9ao de for9as 

"Deve-se come9ar por aqui. O PT preparou-se para atuar no 
plano legal e nao se resguardou, at6 hoje, dos riscos que corre num pas 
no qual a democracia nao vai al6m de um biombo que oculta o 
monop6lio do poder das classes dominantes. A competi9ao 
interpartidria nao emerge como um fator de refor9o da representa9ao e 
da soberania popular. Ao contr自rio, ela aparece como um i ndice do poder 
relativo e do 'perigo' inerentes aos adversarios dos partidos da ordem 
Estes 6 que tomam as iniciativas de concilia9ao entre os de cima e de 
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conspira 言o contra as concep96es inevitaveis da democratiza9ao da 
sociedade civil e, especialmente, do Estado. O medo das 'explos6es 
sociais' engendra o 'recrudescimento', freqentemente amparado pela 
opress貸o policial-militar, jurdica e politica. Nessas condi96es, todo 
partido renovador e revolucion自rio precisaria contar com duas frentes 
interdependentes, uma de a9ao legal, outra de atividade clandestina, O 
PT empenhou sua confian9a na luta de classes pacifica e se organizou, 
horizontal e verticalmente, como se a ordem fornecesse a todos os 
partidos as garantias constitucionais de autopreserva 乞o e de 
continuidade. Como os partidos de centro, apostou em sua capacidade de 
fortalecer e aperfei9oar seus compromissos de consolida9ao da 
democracia emergente". "9 

Esta cita9ao do cientista social e militante petista Florestan Fernandes 

contextualiza bem o meios no qual o PT elaborou a elabora a sua estrat6gia e a sua 

atua9o politica. Como partido socialista que pretende ser, o PT tem formulado 

propostas estrat6gicas de conquista e manuten9o do poder do tipo "acumula9ao de 

foras" (no sentido emprestado por Gramsci acerca da "guerra de posi9谷o" e "guerra 

de movimento"). Esta proposta vale tanto para aqueles deslocados mais para uma 

ttica eleitoral como para aqueles ainda atuantes nos movimentos sociais e de 

transformaao da sociedade 

Nos debates preparat6rios ao I Congresso do PT (1991) ocorridos no 

VII Encontro Nacional em 1990, havia um certo consenso acerca da estratgia de 

acumulaao de釦段as. 

"A exce9ao, talvez das teses apresentadas pela Convergencia Socialista e 
por o Trabalho, que adotam pontos de vistas mais ortodoxos (ainda que 
numa vertente trotskista), predominam no conjunto um enfoque 
inovador. As no96es gramiscianas da disputa de hegemonia, da 
importncia da sociedade civil, existencia de um Estado ampliado, 

49 FERNANDES, Florestan . O PT em movimento. S五o Paulo: Autores Associados/Cortez, 199L 
p. 54-55. 
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necessidade de Se travar uma 'guerra de posi96es' para gradual conquista 
ae espa9os politicos rumo as rupturas revolucion自rias.,."Jv 

No geral, a proposta estratgica de "acumula9ao de foras" era 

proposta da seguinte maneira: a) em primeiro lugar, o PT deveria atuar basicamente 

em duas frentes, a institucional e a dos movimentos sociais. b) Dai, o partido lutaria 

para conquistar mandatos e administra96es (executivos) para poder implementar 

reformas sociais, politicas, econ6micas e culturais. c) O partido tamb6m teria a 

preocupa9ao de atuar nos movimentos sociais (o sindical, o estudantil, o sem terra, 

de direitos humanos, de gnero e outros), no sentido de colocar a organizaao dos 

trabalhadores e das camadas populares a servi9o da manuten9ao e aprofundamento 

das tais reformas implementadas pelo Estado (controlado pelo PT). d) H自  uma 

vincula9ao entre as dimens6es institucional e social, com a tutelaao desta por 

aquela. e) O PT poderia entao, na medida que aumentasse o seu poder, destacar 

setores para a execu9ao de tarefas especificas da sua estrat6gia global (eleitoral ou 

dos movimentos sociais). S6 que os desdobramentos concretos nao t6m ocorrido 

como se esperava. 

O primeiro fator problemtico e o de ordem prtica, o aparelhismo 

que os grupos do PT desenvolvem tanto (principalmente) em relaao a estrutura do 

partido como em rela9ao as estruturas das entidades dos movimentos sociais. Na 

verdade, o PT conseguiu ganhar algumas Prefeituras e mandatos no RS e no Brasil, 

assim como 6 majoritrio no movimento sindical (6 o maior partido na CUT que por 

sua vez 6 a maior central sindical do pas). Entretanto, para efeitos de achmulo de 

50 VANNUCHI, Paulo. Adeus a s armas. in: Teoria e Debate, no 11, jul/ago/set, 1990 
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foras, por um lado, o PT tem praticado um apareihismo nas entidades dos 

movimentos sociais (em nome de te-las ganho para a disputa hegem6nica), em 

detrimento de uma maior politiza9乞o das bases sociais para estas atuarem mais 

qualitativamente. Por outro lado, o PT quando tem conquistado Prefeituras, como a 

de Porto Alegre, tem enfrentado as limita96es do aparelho municipal para realizar as 

reformas desejadas5' 

Isto refor9a os aspectos intencionais da oligarquiza9ao, bem como os 

de origem da relaao entre o partido e o Estado, O apareihismo que muitas diretorias 

de sindicatos petistas fazem em relaao a sua entidade e seu movimento social nao6 

por causa exclusivamente das administra96es populares, at6 porque o PT detm uma 

parcela muito pequena de prefeituras no RS, s乞o atualmente oito. Em Porto Alegre, 

por exemplo,6I inegvel o atrelamento de setores do movimento sociala 

Administraao Popular. Nesse sentido existem tres casos oriundos de trs 

movimentos sociais diferentes que abrangem os problemas vividos pelos petistas 

militantes sociais. 

O primeiro caso vem do movimento estudantil. Neste, desde 1989 foi 

abolida a prtica do "pula-roleta", muito usual para protestar contra a tarifa dos 

Seria preciso outra disserta9乞o, e muito mais, para discutir-se a atua9ao do PT na Prefeitura de 
Porto Alegre, os ganhos e derrotas. A participa9ao do PT na Prefeitura de S乞o Paulo jh tem um estudo 
que 6 o de COUTO, Cl自udio. O desafio de ser governo: o PT na prefeitura de S五o paulo (1989- 
1992). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. Para Belo Horizonte: "Um primeiro aspecto 6 a relaao 
desigual com o partido. Nos quatro anos de administra9乞o popular em Belo Horizonte, nos momentos 
crticos, aios militantes do movimento social estiveram presentes no partido e foram mais pressionados 
a terem responsabilidade na condu9ao de sua prtica politica. Por6m o mesmo nao ocorre com os/as 
militantes que estao na administra 豆o, que sao vistos como o retrato do nosso partido na cidade, mas 
que o ignoram solenemente. Patrus [Prefeito] e sua equipe adotam uma postura imperial e um descaso 
pelo partido como espa9o estrat6gico de a9ao poltica. A prepotencia e a arrogancia face ao 
movimento 6 apenas a outra face desta mesma moeda".(Rocha, 1996, 8) 
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6nibus. Todas as entidades estudantis hegeminizadas pelos petistas nunca mais 

fizeram um movimento deste tipo 

O segundo caso vem do movimento comunit自rio, mais precisamente 

em rela9乞o a Uniao das Associa96es dos Moradores de Porto Alegre - UAMPA. Os 

petistas n谷o conseguem deter o controle desta entidade mesmo com todo o seu 

prestigio eleitoral e desenvolvimento do Or9amento Participativo. As atua96es dos 

petistas dentro desta entidade tem se pautado pela defesa da Administra9ao Popular 

do que em cima das reivindica6es das Associa6es de Moradores. O PT at6 det6m 

um certo dominio em algumas associa6es, mas o controle da UAMPA 6 um 

processo de dificil resolu9乞o para o partido 

O terceiro caso vem do movimento sindical dos funcionarios publicos 

municipais, movimento diretamente ligado a politica da Administra9ao Popular. No 

Sindicato dos Municiparios de Porto Alegre - SIMPA ー, os petistas perderam no ano 

de 1995, depois de duas gest6es, o dominio que exerciam na diretoria. Isto aconteceu 

porque os petistas foram derrotados por eles mesmos, na medida que nao souberam 

separar a defesa da Administra9ao Popular do encaminhamento combativo das 

reivindica96es dos funcionrios municipais 

"Assim terminamos o mandato [na Prefeitura em 1996] com um perigoso 
retrocesso no terreno da organiza9ao sindical e popular, com a UAMPA 
e o SIMPA entregues aos nossos adversrios de classe. Impulsionar a 
constru9ao de conselhos populares aut6nomos deve ser tarefa partidaria, 



no governo e no movimento. Assim seremos ponto de apoio e no 
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Em sintese, as experi己ncias petistas nas execu96es das duas 

dimens6es de sua estrat6gia no tm alcanado um patamar satisfatrio para o 

processo de "guerra de posi96es", pois estas (posi96es) quando sao tomadas, nao o 

so por causa de movimentos politizados e participativos das bases sociais, mas por 

quest6es conjunturais dos prprios movimentos. Por um lado, o controle do PT sobre 

o Estado 6 ainda muito incipiente, sao poucas as administra6es e poucos os 

mandatos em nivel regional, e quando eles existem tm de se submeterem a l6gica 

tradicional da politica brasileira. Por outro lado, nos h ltimos anos ha um retrocesso 

nos movimentos sociais, em parte pela "onda neomonopolista"53 que assola as 

organiza6es populares, e em parte, pela falta de propostas e objetivos mais globais 

destes movimentos (ai entrando a responsabilidade do PT em nao fazer esse 

processo). 

Sem duvida, o PT 6 visto no Estado com uma alternativa 良  s elites 

governantes. Ha muito o que fazer, principalmante: a) controlar dentro do PT o 

aumento de poder dos mandatrios e militantes oriundos do Estado (seno 

oligarquizaao elitista); b) aumentar o processo de politiza9ao dos militantes do 

partido e dos movimentos sociais, sobretudo a partir de discuss6es de propostas para 

'2 Debate PT, Caderno de Debates do PT de Porto Alegre, "Pra que queremos o terceiro mandato?" 
Porto Alegre. n 8, marco de 1996. 

Preferimos este termo ao de neoliberalismo porque, na nossa opini乞o, os processos de 
privatiza6es, de enfraquecimento dos movimentos sociais, de aprofundamento da marginaliza9o 
social e de desregulamenta9ao dos direitos sociais, atendem aos interesses dos monop6lios e 
oligop6lios nacionais e internacionais aumentarem o seu dominio e espao na ordem local e mundial 
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a realidade brasileira; c) diminuir o peso dos grupos internistas dentro da distribui9o 

de poder dopartido para que os militantes independentes e dos que atuam fora do 

partido possam tamb6m paticipar das decis6es importantes. 

2 - O PMDB: maquina eleitoral 

E consensual dentro e fora do PMDB que o centro de sua estrat6gia6 

a dimensao eleitoral. O PMDB, apesar de dizer o contrrio em suas resolu96es, tem 

um vida politica unidimensional: s6 a institucional, O que leva ao partido a ter 

problemas de ordem organizacional pois este fica a reboque da agenda eleitoral, dos 

humores e interesses dos mandatrios. Isto poderia ser encarado positivamente se 

fosse levado apenas em considera9ao o consenso partidrio (entre base e cpula) 

acerca da estrat6gia peemedebista. No PMDB, nao h自  divergencias neste aspecto, 

pelo menos profundas. O que ocorre 6 uma divergencia na aplica9ao e utiliza o 

desta estrat6gia. H自  aqueles que entendem que o PMDB nao deve se aliar ao partidos 

de direita, e, h自  os que acham que o PMDB deve esquecer o passado e pensar apenas 

no futuro. Na prtica peemedebista em rela9ao ao sistema partidrio e a sociedade, 

porm, tem se desenvolvido processos oligarquizantes na condu9ao da politica 

partid自ria, que acabam tendo repercuss6es na organiza9ao do 

O PMDB do Estado, assim como o de outros tambm54 , tem 

apresentado uma prtica politica que pode ser enquadrada dentro do conceito de 

"maquina politica".E certo que a extensao e conteudo da prtica peemedebista no 

54 Ver o estudo de DINIZ, Eli. Voto e mAquina politica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982 
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RS nao 6 semelhante a s analisadas tanto em rela9ao aos outros Estados como aos 

outros paises (as norte-americanas). Todavia, igualmente a s outras experiencias de 

"mquinas politicas", o PMDB gacho utiliza-se de rela6es clientelistas, 

paternalistas e de troca de favores e tr自fico de influencia entre a base eleitoral, at 

com a base e militantes dos outros partidos. 

A rela9ao do PMDB com a base do eleitorado tem sido mediada por 

estratgias eleitorais especificas para uma maior aproxima9ao entre o partido e a 

massa dos eleitores, nao pela via da proposta e ideologia partidria, mas por outros 

fatores de ordem estritamente eleitorais (ou eleitoreiros). O principal exemplo sao as 

candidaturas de individuos oriundos dos meios de comunica9ao de massa, ou de 

atividades (n言o politicas partid自rias os dos movimentos sociais) que envolvem uma 

participaao de massas: como no caso dos candidatos que foram ou sao jogadores de 

futebol ou dirigentes de clubes. Dos principais mandat自rios: Senadores, Deputados 

Federais e Estaduais mais votados do PMDB no RS, afora Pedro Simon, todos foram 

candidatos oriundos dos meios de comunicaao: Ant6nio Britto, Mendes Riberio, 

S6rgio Zambiasi, Ibsen Pinheiro, Jos6 Fogaa, Paulo Odone, Rui Carlos Ostermann, 

Jos6 Paulo Bisol, Mazaropi e Luiz Fernado Zachia (estes dois h ltimos vereadores de 

Porto Alegre). A partir destas pessoas 6 estabelecida uma rela9ao politica direta entre 

o eleitorado e o partido que possui sua origem e intermedia9ao em dimens6es fora 

das institui96es politicas tradicionais, ou dos movimentos sociais, Os votos, num 

primeiro momeno, sao para os jornalistas, radialistas e jogadores e n言o para os 

politicos e militantes. Com  isto, o partido pode se desobrigar de formar uma rede de 

articula6es mais diretas com a popula o, pois a rela9ao dos candidatos "de 
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imagem" supera tal padro orgamzativo. No interior do Estado o peso dos candidatos 

"de imagem" nao 6 tanto como na capital do Estado porque nestes lugares existem 

prticas politicas nos movimentos sociais, como no caso dos sindicatos de 

produtores e trabalhadores rurais onde o PMDB possui uma certa express乞o: em 

regi6es como da serra (Bento Gon9alves, Caxias, Farroupilha) e noroeste (Santa 

Rosa, Venancio Aires, e outras cidades) 

Com os seus militantes de base, a dire9ao e os mandat自rios do PMDB, 

estabelecem, na maioria das vezes rela96es de clientela e de paternalismo atrav6s da 

prtica da distribui9ao de cargos. E a base militante do PMDB 6 tao respons自vel 

quando a dire9ao, pois ela pauta o objetivo da sua atua9ao em cima de beneficios 

concretos representados por emprego, cargos de confian9a para si e para seus 

parentes e amigos. Prtica potencializada pelas duas vezes em que o PMDB ocupou 

o Governo do RS: de 1987-1990 e de 1995 at6 hoje. Afora que, nas campanhas 

eleitorais 6 publico e not6rio utiliza戸o pelo PMIDB de cabos eleitorais profissionais 

(a tal da militncia mercen自ria) 

Mas, a politica de distribui9ao de cargos hoje em dia a partir da 

coliga 乞o com outros partidos (PSDB, PPB, e parte do PTB) tem tido um 

desdobramento para al6m dos quadros partidarios do PMDB. Pode-se dizer que o 

PMDB no Governo do RS tem estabelecido uma rela9ao de clientelismo e 

sustenta9ao em cima das bases dos outros partidos, ampliando a esfera do trfic・〕  de 

influencia para parte do sistema partidrio. Assim, dentro do PMDB emerge uma 

insatisfa9ao nos militantes que achavam-se capacitados (politica e t6cnicamente) 
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para ocuparem os cargos de confian9a no aparelho do executivo gaucho. A amostra 

disto foram as reuni6es das Coordenadorias Regionais com a dire9ao do partido no 

ano de 1995, pelos meses de abril e maio, em que discutiu-se acaloradamente 

justamente a politica de distribui9乞o dos cargos. Os membros do PMDB nao estavam 

e esto satisfeitos com a divisao entre os postos com os militantes do PPB, PSDB, 

PTB e outros partidos menos cotados. 

* 	* 	* 

No prximo capitulo, serh possivel aprofundar-se mais alguns 

aspectos das estrat6gias partid自rias, pois as pesquisas nas Conven96es Estaduais dos 

partidos permitiu que entrevistas fossem realizadas com um n自mero maior de 

militantes. Nestas, alm das opini6es dos delegados acerca das quest6es estratgicas, 

fez-se uma articula9ao entre as diferentes dimens6es analisadas nesta disserta9o 

(estrutural, eleitoral, dos movimentos sociais, dos objetivos partidrios e particulares 

dos grupos e individuos) 

Em termos da estrat6gia dos partidos, e da sua execu9乞o, no presente 

capitulo tentou-se levantar os principais aspectos da prtica externa que so 

vinculados aos processos de oligarquiza9ao nos partidos. Neste ponto, pode-se ver 

que em rela9ao ao PMDB o problema maior 6 a pr6pria materializa9ao dos seus 

objetivos (que sao oligarquizantes por si mesmos). A dimensao eleitoral 6 quase uni 

fator imanente na gera o de oligarquiza9ao. Quanto ao PT, este tem um problema 

na articulaao dos seus obetvos e das suas estruturas (a oficial e a dos grupos 
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internos). Enquanto persistir a pluralidade ideol6gica e politica neste partido 

dificilmente existirao processos mais democr自ticos na execuao dos objetivos 

partid自rios, que at6 pela proposta mais ampla em termos de dimens6es de atua o 

eleitoral, dos movimentos sociais, cultural e revolucionaria, podem gerar processos 

mais diversificados e anti-oligrquicos (se forem em cima de uma mesma base 

ideol6gica). 



CAPTULO 11- AS CONVENCOES ESTADUAIS. 

Os processos oligrquicos encontrados nos procedimentos 

organizacionais e nas elabora96es te6ricas e programticas (e na jun9ao destes 

tamb6m) dos partidos tem desdobramentos tanto objetivos como subjetivos nas 

Conven6es Estaduais. Do ponto de vista objetivo1 , os delegados convencionais 

possuem processos de estabilidade e renova9ao que podem ser comparados com os 

existentes na CE e no DR, assim como os perfis politicos dos delegados podem ser 

comparados com os dos dirigentes destas instncias. A prpria complexidade da 

estrutura partid自ria, como por exemplo, em termos de setoriais, nucleos, secretarias, 

produz determinados tipos de delegados, que de um certo modo, sao a sintese do 

carter do partido (se mais eleitoral, se mais ligado aos movimentos sociais). As 

informa96es contidas neste capitulo s乞o, na verdade, um apndice aos argumentos 

apresentados anteriormente acerca dos processos de oligarquiza9ao; tambem podem 

servir como confirma96es da existncia de tais processos e como indicios de outros 

processos oligrquicos existentes nos partidos 

l Os procedimentos estatut自rios das Conven96es e Encontros Estaduais foram vistos no capitulo 4 
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Neste capitulo, sero apresentadas as duas dimens6es analisadas 

anteriormente: a dimensao estrutural e objetiva (se9ao um deste capitulo), e a 

dimensao subjetiva (se9言o dois). 

1. 0 perfil politico dos militantes dos partidos 

Conforme foi verificado nas partes 3 e 4 desta disserta9ao (dados 

sobre o DR e CE), as instancias superiores dos partidos em nivel estadual 

apresentam aspectos de sele9乞o, renova9ao e manuten9ao dos dirigentes partidrios 

que apontam para tipos diferentes de padres organizacionais O PMDB desenvolve 

a politica da primazia para os mandatrios e militantes em cargos de confian9a (elite 

regional). Em rela9乞o ao PT, ha o privil6gio para aqueles militantes que participam 

das tendencias (elites regionais). 

1.1. Elite regional do PMDB e PT. 

Come9ando pelo mandatrios e cargos de confian9a, as tabelas a 

seguir mostram a quantidade de mandat自rios e cargos de confian9a entre os 

entrevistados. Na Tabela 6, sao apresentados todos os que ja foram ou so 

mandatarios e cargos de confian9a de todos os niveis, apesar de ter sido feito nas 

partes anteriores uma diferencia9ao entre os de nivel estadual, federal2 e os de nivel 

municipal 

2 Dos primeiros escal6es 
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E preciso estabelecer-se uma nova utiliza9言o do conceito de "elite" 

Esta nova conceitua9ao justifica-se porque hh uma diferencia9ao nas esferas de 

poder entre as instancias estaduais (DR e CE) e 良  Conven9ao Estadual: a come9ar 

pelo fato de que os membros do DR e CE,a exce9ao de alguns postos no DR do PT, 

tm a sua escolha dentro da Conven9ao e segundo uma interven9ao mais precisa e 

direcionada das dire96es partid自rias de nvel estadual. Ja a escolha dos delegados 

convencionais 6 feita na esfera municipal, o que permite uma influencia mais direta 

dos mandat自rios e cargos de confian9a de nivel municipal do que a influencia destes 

em rela9ao as escolhas dos membros do DR e da CE. O conceito de elite que foi 

utilizada na formaao dos i ndices de renova9乞o nao sera o mesmo utilizado para os 

dados das pesquisas, mas em termos gerais, a l6gica ser a mesma pois tamb6m s乞o 

"elite" os mandatrios e cargos de confian9a municipais em relaao ao poder das 

Conven96es Municipais que escolhem os delegados a Conven9ao Estadual. Estes 

tamb6m possuem mais importancia no caso do PMDB, onde a questo do poder dos 

mandatrios e cargos de confian9a assume uma configura9ao fundamental para os 

elementos oligarquizantes 

TABELA 6. Percentual de mandatrios e cargos de confian9a entre os delegados 
estaduais do PMDB e PT (RS - 1995) 

PARTIDOS MANDATARIOS/CC's NAO TOTAL 
MANDAT RIOS/CC's 

PMDB 65% (49) 35% (26) 100% (75) 
PT 31% (29) 69% (64) 100% (93) 

Fonte: Pesq3uisas realizadas nas Conven96es Estaduais do PT e PMDB em
1995 

3 Todas as tabelas sao oriundas destas pesquisas, portanto, de mesma fonte. 



TABELA 7. Percentual de mandatrios atuais entre os delegados estaduais do 
PMDBePT(RS- 1995). 

PARTIDOS SIM NO TOTAL DF 	DE 
	

PRE 
	

VER 

PMDB 28%(21) 71%(54) 100%(75) 1%(1)5% 3% (2) 10% 24% (18) 86% 

PT  

 

10% (9) 82% 

  

TABELA 8. Percentual de cargos de confian9a atuais entre os 
delegados estaduais do PMDB e PT (RS -1995) 

PARTIDOS SIM NAO TOTAL 

PMDB 
PT 

11% 
巧％  

89% 
85% 

100% 
100% 

Tem-se tamb6m as seguintes informa6es: dos entrevistados do 

PMDB, 26% ja ocuparam mandato, enquanto, no PT, s6 9%. Entre os que ja tiveram 

cargo de confian9a, no PMDB sao 17% e no PT 8%. 

Esses dados sugerem que tamb6m entre os delegados estaduais ha 

uma vantagem peemedebista em termos de mandat自rios e cargos de confian9a. No 

total, o PMDB apresentou cerca de 39% de delegados estaduais atuando em postos 

estatais, enquanto o PT, apenas 27%. Ainda que atualmente no PT se constate mais 

delegados em cargo de confian9a do que no PMDB. Mas dentre os que j自  tiveram um 

cargo de confian9a, o PMDB tem um percentual superior 

Isto aponta para duas quest6es. Em primeiro lugar, o PMDB det6m 
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uma maior vinculaao com os postos do Estado (mais mandatrios e cargos de 
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confian9a, at6 porque o PT nunca foi governo no RS). Desde 1970/80, perodo de 

forma9ao dos partidos, o PMDB possuia vrios mandatarios em a mbito estadual e 

federal, O PT somente a partir dos anos 80 6 que foi constituindo as suas bancadas. 

Em segundo lugar, dos partidos, o PMDB desenvolve uma estratgia global mais 

voltada, ou exclusivamente direcionada, para a dimens乞o eleitoral, processo que o 

PT desenvolve apenas parcialmente 

Realmente, o PT nao possui uma estrat6gia eleitoral que permita uma 

supervalorizaao dos votos (pelos votos). Muitos candidatos e campanhas no 

apresentam uma maior densidade eleitoral porque certas quest6es politicas e 

ideol6gicas absorvem mais a preocupa9ao partidria do que a simples elei9ao. O 

prprio perfil dos militantes do PT nao se enquadram perfeitamente dentro do perfil 

tradicional dos candidatos "bons" de votos, dada a cultura politica do eleitorado 

gaucho e brasileiro. Por exemplo, na campanha para as elei96es de 1982, muitos 

candidatos petistas faziam questo de destacar nos seus currculos as persegui96es 

sofridas durante a ditadura militar. 

Por sua vez, a domina9きo no PT, ou seja, o padrao politico que aponta 

uma assimetria entre a distribui恒o de poder dentro deste partido 6 a questo da 

militancia de tendencias versus os sem tendencias. Dos entrevistados, 63% (59) 

disseram pertencer a alguma tendencia e 37% (34) nao. Na tabela a seguir, consta a 

distribui9ao dos delegados entre as tendncias agrupadas conforme as chapas vara o 

DR e CE. 
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TABELA 9 - Rela9ao das tendencias com o n丘mero total de 
entrevistados no encontro estadual do PT (RS -1995). (37% de independentes) 

CHAPA DA OE 40% 	CHAPA 3*2% CHAPA DO CAD 20% 

DS 15% (14) 
ARTe 10% (9) 

OE 5% (5) 
CED3%(3) 
TRB 3% (3) 
ES 2% (2) 
BS 2% (2) 

PTLV 2% (2) 
CAD 14% (13) 

DRa 4% (4) 
CJLCC 2% (2) 

* Chapa alternativa aos grupos majoritrios 

Os entrevistados dos grupos organizados so maioria porque o pr6prio 

processo de sele9ao dos delegados ja serve como uma esp6cie de filtro que permite 

com mais facilidade a passagem dos militantes de tendencias do que os sem 

tendencia, sobretudo em relaao as grandes cidades do RS onde as tendencias sao 

mais fortes. Os entrevistados vieram de 47 cidades diferentes do RS, sendo que os de 

tend6ncias vieram de apenas 17 delas (sendo que dos 59 entrevistados que eram de 

tendencias, 74% eram de Porto Alegre, Santa Maria, Canoas, Passo Fundo e Caxias 

do Sul). Ou sei a, 64% das cidades que apareceram na amostra nao contribuiram com 

delegados de tend6ncias, o que demonstra a concentra9ao deste fen6meno partid自rio 

nos limites das grandes cidades, e como os militantes das tendencias tm mais 

espa9o que os independentes, podemos dizer que tamb6m existe uma esp6cie de 

oligarquizaao geogr自fica no RS 

Este processo de oligarquizaao espacial ocorre porque o PT 

reproduz, at6 certo ponto, um padrao tradicional existente na esquerda ocidental: o 
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predominio da organiza9谷o de esquerda nas cidades, e de preferncia, grandes 

cidades. Isto por causa da concentraao de trabalhadores, especialmente de 

oper自rios. O PT no tem um padro muito diferente. Sao Paulo 6 o seu bero, e em 

relaao ao RS, Porto Alegre, e as grandes cidades do interior como Caxias do Sul, 

Pelotas, Canoas, concentram a maioria dos militantes do PT. As tendencias de 

esquerda tamb6m esto mais organizadas nos maiores centros urbanos, onde 

prevalecem o niimero de trabalhadores vinculados aos processos de trabalho 

especificamente urbanos. A nica importante exce9ao em termos de organizaao no 

campo 6 em rela9ao ao movimento sem terra, mas este tamb6m possui a sua 

tend6ncia: a Articula9ao de Esquerda. Assim, nas pequenas e m6dias cidades onde 

no existem tendencias, o poder dos seus militantes na esfera regional fica restrito a 

um peso mais marginalizado porque as principais decis6es, al6m de serem tomadas 

pelos militantes das grandes cidades, s乞o tomadas principalmente pelos militantes 

das tendencias. 

A afirma o de que os militantes das tend6ncias levam vantagem em 

rela9ao aos independentes pode ser verificada nos dados apresentados pelos 

entrevistados no que compete as suas participa6es nas instncias do partido e se so 

ou nao de tendncias. Pelo tamanho (nmero de postos) do DR e da CE 6 mais dificil 

para os independentes conseguirem chegar a dire9ao estadual. Constatou-se 

anteriormente em rela9ao ao DR, por este ser formado tambem depois de 1992 por 

representa9ao de direta de setoriais e das regionais, que este at6 pode conter um 

nimero de independentes maior, mas a CE, por ser constituida exclusivamente por 
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elei96es nos encontros, o poder dos independentes depende dos grupos organizados - 

pois sao estes que fazem as chapas 

TABELA 10. Membros das instncias do PT e os grupos organizados entre os 
delegados do encontro estadual (RS - l99). 

TEND. DN DR DM DZ NUC SO MIL. 

SIM 100% (1) 91% (10) 63% (33) 67%(4) 60%(3) 44%(8) 
NAO 9%(1) 37% (19) 33%(2) 40%(2) 56% (10) 

TOTAL 100%(1) 100%(11) 100% (52) 100% (6) 100% (5) 100% (18) 

Os delegados que pertencem ao DR do PT sao na sua grande maioria 

militantes de grupos organizados (ou muito pr6ximo a eles). Provavelmente a 

proporao de delegados "orgamzados"(9 1%) e independentes(9%) que pertencem ao 

DR seja a mesma para a totalidade dos membros, visto que somente uma parte muito 

pequena dos dirigentes estaduais nao 6 escolhida nos encontros. Os dirigentes 

escolhidos nos encontros passam, necessariamente, pelo filtro das tendencias, pois 

so elas que lan9am as chapas 

Quanto a diferen9a entre os delegados "s6 militantes" existente entre 

os "organizados" e independentes, cerca de 12% em favor dos independentes, ela s6 

no foi maior porque os delegados estaduais j自  sao escolhidos preferencialmente 

entre os "organizados" e detentores de postos nas instncias partidrias. Na verdade, 

a proporao de independentes que s6 sejam militantes 6 bem maior do que entre os 

delegados, em decorr6ncia de serem os independentes alijados nos processos de 

distribui9ao de poder dentro do PT 
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Nos resultados apresentados em relaao 良  s outras instncias, Diretrio 

Municipal , Diret6rio Zonal e Ncleo, ha uma tendencia de queda da participa o 

dos militantes organizados em propor9ao aos independentes. As propor96es entre os 

"organizados" e independentes variam conforme o tamanho e a particularidade da 

cidade. Quanto ao percentual dos delegados independentes ser maior entre os 

membros dos Diret6nos Municipais do que entre os membros dos Diret6rios Zonais 

6porque s6 existem Zonais em Porto Alegre, e nesta cidade, como foi visto 

anteriormente, dominam os militantes organizados. 

1.2 - Estabilidade dos delegados e militantes partidhrios 

Quanto as quest6es de renovaao,6 interessante verificar a rela o 

entre a m6dia do DR e da CE e o percentual de delegados novos e os que ja foram 

mais de uma vez (incluindo esth ltima). As m6dias das instancias apontam uma 

diferen9a entre o PMDB e o PT, sendo que este u ltimo apresenta i ndices maiores de 

renova9ao simples, mas principalmente da elite, do que o PMDB. E entre os 

delegados a l6gica nao 6 diferente pois 69% dos entrevistados do PMDB e 63% dos 

entrevistados do PT responderam que ja foram delegados antes. A diferen9a nao6 

muito grande, mas est dentro dos parametros apresentados pelas outras instncias 

(DR e CE) 

Em relaao a comparaao entre os i ndices de renova9言o e 

permanencia das instncias dos partidos, DR e CE, com o i ndice dos delegados das 

conven96es, ha uma aproxima恒o entre o resultado de renova恒o obtido entre os 

entrevistados do PMDB (31%), e as m6dias de renovaao da elite do DR (27%) e da 
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CE (33%) e da renova9ao simples do DR (35%) ー  do PMDB s6 a m6dia de 

renova9ao simples da CE 6 que se afasta um pouco mais (48%). Entre os resultados 

no PT, o i ndice de renova9o entre os delegados no立  ltimo encontro estadual (3 7%)6 

inferior a todas as m6dias de renova5o simples e da elite verificadas no DR e CE (a 

menor m6dia 6 a da CE 39%, igual para a renovaao simples e da elite). Entre os 

indices de perman6ncia, diferentemente dos de renovaao, os partidos oscilam uma 

maior aproxima 乞o das m6dias do DR (63% para o PMDB e 41% para o PT) e da 

CE (48% para o PMDB e 55% para o PT) com o resultado dos delegados (69% para 

o PMDB e 63% para o PT). Resultados estes que se por um lado sao oscilantes, por 

outro lado, a perman6ncia verificada no DR do PMDB foi de todas a m6dia que mais 

perto chegou da encontrada entre os entrevistados, o que mais uma vez revela uma 

tendencia no PMDB de valorizaao da permanencia 

Essa valoriza9ao pode ser comprovada pelo tempo de partido 

apresentado pelos delegados entrevistados. Os dados s5o reveladores do certo 

cultivo4 da permanencia no PMIDB, sobretudo se for levado em consideraao que 

neste partido ha um contingente expressivo de lideran9as publicas no estado: muitas 

das quais entraram bem depois da sua funda9ao. Mas, tamb6m para a renova9o 

entre os delegados e membros das instancias, 6 preciso ser mandatrio, ou uma 

militancia antiga no partido, o que descaracteriza o conteudo renovador. Por isto6 

importante cruzar essas quest6es. 

4 Na entrevista com Bruza Neto ele disse claramente n乞o ver sentido na renova9ao, disse 
explicitamente:".. . por que renova9ao? O partido tem que manter as suas lideran9as." 



TABELA 11 - Tempo de filia9乞o nos partidos entre os delegados 
estaduais do PM])B e PT (RS - 1995). 

DESDE QUANDO PMDB PT 

funda9o 68% 19% 
de 10 a 14 anos 17% 31% 
de 6 a 9 anos 11% 32% 

at6 5 anos 4% 18% 
total 100% 100% 

TABELA 12 - Tempo de partido e renova9ao entre os delegados 
estaduais do PMDB e PT (RS - 1995). 

DELEGADO FUNDACAO DE 10 a 14 DE 6 a 9 ATE 5 anos TOTAL 

JA PMDB 69% (36) 19% (10) 10% (5) 2%(1) 100% (52) 
NAO PMDB 65% (15) 13%(3) 13%(3) 9% (2) 100% (23) 

JA PT 22% (13) 34% (20) 36% (21) 8% (5) 100% (59) 
NAO PT 15%(5) 26% (9) 24% (8) 35% (12) 100% (34) 

A questo da permanencia e outra dimensao em que o PMDB 

apresenta processos claros de prioridade para os mais antigos em todas as suas 

instancias estaduais (DR. CE e Conven9ao Estadual). A renova 乞o dos delegados na 

hltima conven9ao estadual do PMDB fica bastante descaracterizada quando vemos 

que 65% dos delegados pela primeira vez esto no partido desde a sua funda9ao 

Este processo 6 identificado por Michels (1982) como sendo de 

carter oligrquico/nao-democrtico5 . Este autor tem uma preocupa9乞o em rela9o 

5 "Na veradade, uma aplica9ao perseverante e l6gica dos principios democrticos deveria abstrair 
qualquer considera9ao pessoal e qualquer apego a tradi9ao. (. . . ) Deveria existir, al6m disso, a 
tend'ncia natural de nao deixar muito tempo os cargos de dire9豆o nas m豆os dos mesmos camaradas, a 
fim de impedir seus titulares de se perpetuarem neles. . . ". (Michels, 1982, p.62) 
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aos militantes, vistos a partir de um ponto de vista individual, o que deixa de lado os 

processos de estabilidade dos grupos partidarios e nao apenas dos individuos. Isto6 

importante para casos de organiza9きo existentes em partidos como o PT, onde 

existem grupos organizados que disputam a hegemonia do partido. Mas, em termos 

pessoais e individuais, o PMDB tem processos de perman6ncia em maior grau que o 

PT. 

1.3 - Os delegados e as instancias 

Para o perfil dos delegados ainda 6 necessrio verificar a rela o 

destes com as instancias partidrias. Mas, antes por6m,6 pertinente a compara9o 

entre o PT e o PMDB. A tabela a seguir compara a articula9ao entre dois nveis de 

instncias partidrias: as de a9ao e execu9ao prtica e delibera9ao de aspectos 

conjunturais e de m6dio prazo (os diret6rios) e a de m自ximo poder deliberativo 

estadual (conven9ao). Fora destas, nao resta muita coisa na estrutura de poder dos 

partidos 

TABELA 13 - Os delegados estaduais do PMDB e PT e as instancias 
partidarias (RS - 1995) 

DELEGADOS DN DR DM DZ N1JC COR s6 MIL TOTAL 

PMDB 4%(3) 12%(9) 61% (46) 8%(6) 4%(3) 11%(8) 100%(75) 
PT 1%(1) ]2%(11) 56% (52) 6%(6) 5%(5) 19% (18) 100% (93) 

Segundo a tabela acima, os entrevistados que s6 sao militantes esto 

em minoria em rela9ao aos que participam das instancias. A integraao entre as 

Conven96es Estaduais e os Diret6rios Municipais 6 muito grande. Mais do que o DR, 

a Conven9ao Estadual 6 o somat6rio da dimensao municipal dos partidos. 
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Conven9ao, convergem com mais precisao a diversidade partidria em nivel local e 

das regi6es do RS.E praticamente o primeiro degrau e a primeira barreira entre a as 

dimens6es municipal e estadual em quest6es de poder 

Os entrevistados que pertencem a s instancias nao deixam de ser uma 

parcela representativa da totalidade dos membros6 . Ja foi visto na Tabela 10 o peso 

das tendncias na composi9ao das instncias no PT. Por6m, o interesse maior 6 em 

rela9豆o aos delegados membros do DR. A partir deles pode-se verificar elementos 

do perfil dos militantes dirigentes partidrios, ainda que s6 sejam delegados natos os 

membros do DR do PMDB, os do PT apenas possuem direito de voz, nao de voto - o 

que nao invalida que eles possam ser representantes, por exemplo, dos Encontros 

Municipais. Vejamos ent言o elementos como o tempo de partido e mandatos entre os 

delegados membros dos DR's dos partidos 

Dos delegados peemedebistas que sao do DR (9), 78% (7) tem um 

mandato e 22% (2) nao; enquanto que entre os petistas (12), 17% (2) tm mandato e 

83% (10) nao. Em rela9ao ao tempo de partido tem-se estes dados: no PMDB, os 

entrevistados que sao membros do DR e que esto desde a funda9きo sao 56% (5); de 

10 a 14 anos, 11% (1); de 6 a 9 anos, 22% (2); e at 5 anos, 11% (1). No PT, os que 

esto desde a fundaao sao 25% (3); de 10 a 14 anos, 25% (3); de 6 a 9 anos, 50% 

(6); e n5o ha nenhum caso de delegados com at6 5 anos de partido. 

6 Quest乞o da renova9o 
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Esses dados confirmam as avalia96es anteriores acerca do tipo de 

partido que 6 o PT e PMDB em relaao aos elementos de renova9o, e influencia do 

Estado. No PT, o peso dos mandatrios no6 nulo, mas est num nivel abaixo do 

que o existente no PMDB. Assim como, quando a questo6 tempo de participa9o 

no partido, o PMDB demostra valorizar mais a manuten9ao no partido e nas 

instncias do que o PT 

1.4 - O perfil social dos delegados. 

Os dados acerca do perfil social dos delegados entrevistados refor9am 

os processos real9ados em relaao a valoriza9ao no PMDB da permanencia e 

manuten9ao. A m6dia de idade dos entrevistados tem algo a revelar: no PMDB 43,5 

anos e no PT 35,7 anos. 

TABELA 14 - Idade dos delegados estaduais do PMDB e PT (RS - 1995) 

IDADE PMDB PT 

at6 25 anos 1% 17% 
26-35 22% 40% 
36-45 37% 24% 
46-5 5 28% 12% 
56+ 12% 7% 
total 100% (75) 100% (93) 

O PMDB pelo crit6rio de idade parece ser um partido mais maduro. O 

PT, como os outros partidos de esquerda, movimenta e 6 movimentado mais pela 

milit含ncia dos jovens. Ilustrativo dessa situa 乞o 6 o fato de que o PT, dos dois 
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partidos, foi o que apresentou delegados ainda estudantes (4%): E dentre os 

delegados que disseram ser membros do DR do PT, 8% eram estudantes. 

Na questo do genero sexo, o PT tamb6m procura atacar com mais 

franqueza a assim6trica distribui9百o de poder entre os homens e as mulheres7 . As 

mulheres, historicamente alijadas do processo politico, estavam, segundo a pesquisa 

deste estudo com 12% de delegadas no PM1DB e 29% no PT, numero este bem 

pr6ximo dos 30% de mulheres para todas as instncias petistas. 

Das quest6es sociais, a mais importante 6 a profissional.E conhecida 

a tese dos elitistas, e outros, que afirmnam a superioridade dos setores de nivel 

superior na condu9o das tarefas organizativas e programticas dos partidos. Lenin 

no fica muito atrs, quando diz que os militantes comunistas deviam ser tribunos, 

organizadores e agitadores ao mesmo tempo, o que demandava conhecimento e 

profissionalizaao (mas uma profissionaliza9ao revolucionaria). Ele, em outra 

passagem - seguindo os ensinamentos de Marx ー, escreve que os comunistas nao 

podiam abdicar da utiliza9ao da ciencia burguesa, deviam sim ultrapass-la. Entre os 

delegados encontramos esta configura9o 

7 Para nao falarmos nas minorias sexuais, que at6 setorial tem no PT 
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TABELA 15 - Profissao dos delegados estaduais do PMDB e PT (RS - 1995). 

PROFISSOES PMDB PT 

Profissionais Liberais 43% 25% 
Professores/Funcionrios Pユblicos 20% 28% 

Bancrios/Comercirios/T6c. nvel mdio 4% 17% 
Empresrios/Comerciantes 20% 7% 

Trab. Manuais 1% 5% 
Agricultores 3% 10% 
Aposentados 4% 1% 
Aut6nomos 2% 

Outros 4% 4% 
Total 100% 100% 

Se se agrupar os profissionais de nivel m6dio para cima, mais os 

comerciantes e empresarios, verifica-se que a maioria dos delegados dos dois 

partidos, 87% no PMDB e 77% no PT, s豆o de militantes de razoavel nivel 

profissional e intelectual. No sentido inverso, no PT temos 18% de trabalhadores 

manuais, agricultores, aut6nomos e aposentados, e no PMDB 8%. 0 PT dos dois,6 o 

que mant6m espao para trabalhadores assalariados, mesmo que eles sejam na sua 

maioria de nivel m6dio, funcion自rios phblicos, professores, banc自rios, etc., o que, na 

verdade, n乞o 6 a mesma coisa que trabalhadores manuais. Estes, em geral, nao 

possuem condi96es concretas para uma militancia mais continua. E os delegados 

estaduais n谷o sao exce9ao え  regra. A titulo de caracterizarmos ainda mais esta 

questo, na Tabela 16 h自  uma rela9ao entre as instancias e as profiss6es. Nesta, 

agruparam-se as profiss6es e as instncias 



TABELA 16 - Instncias e profissao entre os delegados estaduais do 
PMDB e PT 但S 一 1995). 

IIST NCIAS Prof. Liberais 
Professores 

Func. P'blicos 
Nvel M'dio 
Banc貞rios 

Trab. Manuais 
Agricultores 
Aposentados 

Outros 

Estudantes 
Total 

PMDB 
DNIDR 92% (11) 8%(1) 100% (12) 

DMJDZ/COR 62% (34) 24% (13) 15% (8) 100% (55) 
SO MIL. 75%(6) 13%(1) 13%(1) 100% (8) 

PT 
DN/DR 33%(4) 50%(6) 8%(1) 8%(1) 100% (12) 

DMJDZ/NUC 25% (16) 54% (34) 16% (10) 5%(3) 100% (63) 
SO MIL. 50% (9) 11%(2) 33%(6) 6%(1) 100% (18) 

O PMDB parece traduzir ao-pd-da-letra o processo de elitizaao dos 

dirigentes partidarios. O DR e o DN, sem d自vida, os principais 6 rgaos em decis6es e 

a5o, que demandam uma qualifica9ao maior dos seus integrantes para poderem 

satisfazer as exigencias organizat6rias e politicas, no PMDB, s乞o realmente, 

segundo os dados revelados a partir dos delegados estaduais, formados por pessoas 

formalmente mais preparadas. No PT, os resultados n乞o parecem to significativos 

Talvez nao sejam mais iguais a queles da sua fundaao, mas ainda esto bem situados 

em vista do PMDB e, provavelmente, dos outros partidos brasileiros 

Em geral, os dados apresentados pelas pesquisas entre os delegados 

estaduais dos dois partidos, comprovam, em rela9ao ao perfil politico dos dirigentes 

partid自rios, a linha de raciocinio desenvolvida nos capitulos anteriores. A tarefa 
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ainda nao est finalizada, pois 6 relevante relatar outras dimens6es analisadas nas 

pesquisas, dimens6es como, por exemplo, a das questes organizativas 

Al6m dessas quest6es 6 pertinente examinar dois processos de 

organiza9ao que tem a ver com cada partido em especifico: a questo do PMDB em 

relaao ao governo; e do PT com as tend6ncia. 

TABELA 17 - Participa9ao na elabora9豆o do programa de governo para a elei9ao de 
governador em 1994 entre os delegados estaduais do PMDB (RS-1995) 

GRUPOS DIRETAMENTE IIDIRETAMENTE NAO-PARTIC. TOTAL 

GRUPO 18 24% (12) 51% (25) 24% (12) 100% (49) 
GRUPO 29 27% (7) 38% (10) 35%(9) 100% (26) 
GERAL 25% (19) 47% (35) 28% (21) 100% (75) 

TABELA 18 - Participa9ao em alguma decisao do governo entre os delegados 
estaduais do PMDB (RS - 1995) 

GRUPOS SIM N A O TOTAL 

GRUPO 1 24% (12) 76% (37) 100% (49) 
GRUPO 2 19% (5) 81% (21) 100% (26) 
GERAL 23% (17) 77% (58) 100% (75) 

Nas tabelas anteriores, a diferen9a entre os niveis de participa9o 

entre os delegados do grupo 1 e grupos 2 n5o foi tao grande em favor do primeiro 

grupo porque os mandatrios e cargos de confian9a existentes entre os delegados sao 

8 Grupo 16 dos mandatrios e cargos de confian9a atuais e que ja foram. 
9 ノ、一ー一一  h 二  」一ー  ー．一一．一一一  ‘シー．ー一  ．ーー一  ーー，』一““ーー  ノ、 ,ー”hハー  』h ～、”に一一ー  
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na sua maioria de nivel municipal, o que tambem nao lhes permite um poder direto 

de acesso das tomadas de decis谷o no Governo do RS. 

TABELA 19 - Elabora9貸o de tese para o Encontro Estadual do PT em 1995 entre 
os delegados estaduais (RS - 1995). 

GRUPOS 
	

SIM 
	

N O 
	

TOTAL 

CAD 68% (13) 32%(6) 100% (19) 
ESQUERDA 50% (20) 50% (20) 100% (40) 
INDEPEN. 15% (5) 85% (29) 100% (34) 
GERAL 41% (38) 59% (55) 100% (93) 

Jま  em rela o a elaboraao das teses, os dados mostram o processo 

oligarquizante relacionado ao poder de participaao dos militantes menos engajados 

nas tendencias. Dentro das pr6prias tendencias - se somarmos os i ndices do CAD e 

dos grupos de esquerda - 6 uma pequena maioria que exerce a participa 乞o na 

elaboraao. Entre os independentes, entao, s6 uma pequena minoria teve acessoa 

formulaao das resolu96es e teses. 

2. A organiza9ao e a opiniao dos delegados. 

2.1 - A organiza9ao dos partidos 

Nas outras partes desta disserta9ao, especialmente na parte 6, nao foi 

possivel aprofundar a dimens谷o subjetiva dos processos organizacionais dos partidos, 

e por consequ6ncia, dos processos olig自rquicos. Foi possivel apenas, num sentido 

geral, levantar pontos program自ticos dos partidos (e de grupos internos) acerca dos 

objetivos, isto 6 , das motiva96es pelas quais os militantes atuam. Viu-se que os 
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petistas, por exemplo, nao tem uma s6 vis乞o estrat6gica (revolu9ao e democracia), e 

nem tampouco apenas uma s6 forma de atuaao (eleitoral e pelos movimentos 

sociais), bem como em rela9ao a forma 乞o dos grupos, certos petistas estabelecem 

como etapa estrat6gica a pr6pria disputa interna (dos grupos). Isto produz, sobretudo, 

um processo crtico e autocrtico, no qual a dire9ao e a estrutura partid自rias so 

constantemente criticadas por todos os setores internos. Os peemedebistas, ao 

contrrio, sao unanimes no exclusivismo da estratgica eleitoral (e governamental), o 

que nao representa a inexistencia de criticas, nem tambem um descompasso entre as 

posi96es da base e da elite (e dentro desta tamb6m). A diferen9a 6 que no PMDB as 

crticas nao se materializam como no PT. 

As crticas e autocrticas no PT, assim como o exercicio destas, por 

um lado, produzem neste partido um ritmo de discussao em que se salientam alguns 

conceitos, e o principal 6 o de burocracia, de um ponto de vista mais geral, processo 

no correspondido pelo PMDB. Por outro lado, em rela9ao a s quest6es especificas de 

organizaao 6 entre os militantes peemedebistas que se encontram as maiores vis6es 

crticas. Na comparaao entre estas duas dimens6es, e estes dois partidos, a 

dimensao mais difusa (dos conceitos te6ricos e abstratos, tais como o de burocracia, 

democracia) tem uma no9ao mais discutida e critica no PT (pelo esfor9o te6rico que 

os militantes deste partido empreendem quotidianamente), enquanto os 

peemedebistas preocupam-se mais com os fatores concretos de sua organiza9o 

partidaria (conforme o carter motivacional de seus militantes: ver parte 6). 
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TABELA 20 - E dificil pertencer ao Diretrio Regional ? Pergunta 
feita aos delegados estaduais do PMDB e PT (RS - 1995). 

PARTIDOS SIM N O N/S TOTAL 

PMDB 
GRUPO 1 47% (23) 49% (24) 4% (2) 100% (49) 
GRUPO 2 62% (16) 27% (7) 12% (3) 100% (26) 
GERAL 52% (39) 41% (31) 7%(5) 100% (75) 

PT 
CAD 37% (7) 58% (11) 5%(1) 100% (19) 

ESQUERDA 25% (10) 73% (29) 3%(1) 100% (40) 
iNDEPENDENTES 29% (10) 68% (23) 3%(1) 100% (34) 

GERAL 29%口7) 68% (63) 3%(3) 100% (93) 

TABELA 21 - Os partidos sao democrticos? Pergunta feita aos delegados 
estaduais do PMDB e PT (RS - 1995) 

PARTIDOS SIM EM PARTE NAO N/S TOTAL 

PMDB 
GRUPO 1 80% (39) 16%(8) 2%(1) 2%(1) 100% (49) 
GRUPO 2 73% (19) 8% (2) 15% (4) 4%(1) 1005 (26) 
GERAL 77% (58) 13% (10) 7%(5) 3% (2) 100% (75) 

PT 
CAD 63% (12) 26% (5) 11%(2) 100% (19) 

ESQUERDA 90% (36) 10% (4) 100% (40) 
INDEPEN. 88% (30) 12% (4) 100% (34) 

GERAL 84% (78) 14% (13) 2%(2) 100'％・（93) 

TABELA 22. O PMDB 6 oligarquizado? O PT 6 burocratizado? Perguntas feitas aos 
delegados estaduais do PMIDB e PT (RS - 1995) 

PARTIDOS SIM EM PARTE NAO N/S TOTAL 

PMDB 
GRUPO 1 12% (6) 20% (10) 63% (31) 2%(1) 100% (49) 
GRUPO 2 15% (4) 15% (4) 58% (15) 12% (3) 100% (26) 
GERAL 13% (10) 19% (14) 63% (46) 59ら (4) 100% (75) 

PT 
CAD 63% (12) 16%(3) 21%(4) 100% (19) 

ESQUERDA 5% (2) 52% (21) 42% (17) 
INDEPEN. 15%(5) 4 1% (14) 44% (15) 100% (34) 

GERAL 20% (19) 41% (38) 39% (36) 100% (93) 
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Essas quest6es ocorrem por causa de certos fatores. Em primeiro 

lugar, os partidos tm segmentos internos com vis6es diferentes acerca dos processos 

organizacionais. No caso do PT, por exemplo, o grande diferencial crtico do partido 

6o setor do Campo Ampio e Democrtico (CAD). Este setor, sem d立vida, possui um 

nivel de discussao te6rico que produz uma avaliaao pessimista acerca da 

democracia no PT, bem como o fator deste grupo n乞o ser hegem6nico nas instncias 

de poder do partido tamb6m contribuem para a "acidez" de suas posi96es. Isto faz 

com que a m6dia da opiniao desfavorvel a organiza9ao do partido cres9a, ainda que 

os setores de esquerda e os independentes nao sejam to crticos assim. Mas, do 

ponto de vista especifico, as crticas do CAD n谷o sao da mesma intensidade (no 

CAD 37% acham que 6 dificil no PT pertencer ao DR, enquanto 63% acham que o 

PT 6 burocratizado). Sem dvida, um exemplo de descompasso entre as dimens6es 

mais gerais e mais especificas em termos das avalia96es dos militantes 

Em rela9ao aos grupos do PMDB, pode-se ver que os 

militantes/delegados da elite (grupo 1) det6m uma avalia9言o mais positiva quanto a 

democracia e uma vis吾o menos pessimista quanto aos problemas organizacionais no 

PMDB, e nao deveria ser diferente porque este grupo ocupa realmente os principais 

postos no partido. Os militantes/delegados nao de elite possuem, ao contrrio, uma 

posi9ao menos ufanista quanto a democracia e mais critica quanto a possibilidade de 

participaao nas instancias superiores do partido em a mbitQ estadual. Entretanto, 

esta visao mais critica nao se traduz em algo mais concreto por dois motivos: a) 

porque efetivamente este grupo n言o det6m poder de decisao no partido, entao no 
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pode transforma-lo; b) existe todavia um processo de submissao1o deste grupo de 

militantes aos militantes do grupo anterior que impede concretamente os processos 

de modificaao partidrio 

E interessante cruzar os conceitos existente no meio politico para 

avaliar os descompassos na hierarquia de importancia e clareza entre os militantes 

apartid自rios. 

TABELA 23. Opiniao dos delegados estaduais em relaao se o PMDB e o PT so 
democrticos e de dificil acesso ao DR (RS - 1995) 

PARTIDOS 1 2 3 4 5 6 NIR TOTAL 

PMDB 
GRUPO1 31%(15) 14%(7) 2%(1) 45% (22) 4%口）  4% (2) 100% (49) 

GRUPO2 42%(11) 4%(1) 巧％ (4) 23%(6) 4%(1) 15% (4) 100% (26) 

GERAL 35% (26) 11% (8) 7% (5) 37%口め  4%p) 8% (6) 100% (75) 

PT 
CAD 21% (4) 5%(D l】％口）  37% (7) 5%(1) 16%(3) 5%(1) 100%(19) 

ESQ. 23%(9) 3%(1) 70%口め  5% (2) 100% (40) 

INDEP. 24% (8) 6% (2) 62% (21) 6% (2) 2%(1) 100% (34) 

GERAL 23% (21) 1% (1) 5% 5) 600/. 56) ' 1% (1) , 8% (7) 2% (2 100!. (93) 
1 - E DIFICIL E O PARTIDO E DEMOCRATICO; 2- E DIFICIL E O PARTIDO E EM PARTE DEMOCRATICO;3- E 

DIFICIL E O PARTIDO N O E DEMOCRTICO; 4- NAO E DIFICIL E O PARTIDO E DEMOCRTICO; 5- NAO E 
DIFICIL E O PARTIDO E EM PARTE DEMOCRTICO; 6- NAO E DIFICIL E O PARTIDO NAO E DEMOCRATICO. 

Pode-se ver pela tabela acima que a maioria dos petistas entendem 

que o seu partido 6 democrtico e que n5o 6 dificil pertencer ao DR, ainda que no 

caso do CAD esta maioria nao exista. Entretanto, em relaao aos peemedebistas, 

cerca de 35% acham que o PMDB 6 democrtico mas de dificil acesso ao DR, 

10 Submiss5o nos termos colocados por Michels (1982): submiss乞o psicol6gica e tecnica das massas 
perante os lideres; sem falar nas quest6es de carisma, e qualidades pessoais dos lideres 
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enquanto 37% entendem que 6 democrtico e n言o6 dificil participar da mesma 

instancia. 

Mais uma vez 6 preciso ser real9ado a importancia que os processos 

de discuss豆o (te6ricos, politicos e ideol6gicos) t6m para diminui9乞o dos elementos 

oligrquicos nos partidos. E mais do que isso, que seja feito tamb6m uma 

materializa 乞o das crticas existentes, seja por materiais te6rico, seja por a6es 

concretas de oxigena9乞o das instncias e estruturas partidarias. Um partido que no 

discute internamente 6 um partido com fortes propens6es para a oligarquiza o 

2.2 - Estrat6gia e objetivos 

As tabelas a seguir mostram a distribui9ao de frequencias entre os 

objetivos pessoais dos delegados entrevistados 

TABELA 24 - Objetivos pessoais dos delegados estaduais do PT (RS - 1995). 

GRUPOS TRAB.IPARTIDO TRAB./SOCLED. MUDAR/TRANS OUTROS* TOTAL 

CAD 26% (5) 37% (7) 16% (3) 21% (4) 100% (19) 
2ESQUERDA 20% (8) 25% (10) 3 5% (14) 20% (8) 100% (40) 

ThDEPEN 41% (14) 24% (8) 15% (5) 21%(7) 100% (34) 
GERAL 29% (27) 27% (25) 24%ロの  20% (19) 100% (93) 

* Nao tem objetivos (no caso dos indep. e esquerda) e mudar o PT (CAD). 
、  
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TABELA 25 - Objetivos pessoais dos delegados estaduais do PMDB (RS - 1995). 

GRUPOS 	1 
	

2 	3 
	

4 
	

5 
	

6 
	

7 	TOTAL 

GRUPO 1 

GRUPO 2 

35% (17) 4%(2) 	12%(6) 

38% (10) 

GERAL 32% (27) 3% (2) 16%(12) 	8% (6) 	16% (12) 	19%(14) 	3% (2) 100% (75) 
(I - Trabalhar para o partido, 2 - Bom governo, 3 - Trabalhar para a sociedade, 4- Programaticos, 5 - Eleitoral, 6- No tem, 7 
一 Outros) 

TABELA 26 - Objetivos do PT para os delegados estaduais do PT (RS - 1995). 

GRUPOS 1 2 3 4 5 6 TOTAL 

CAD 
ESQUERDA 58%(23) 28%(11) 3%(1) 3%(1) 10%(4) 100% (40) 
INDEPEN 47% (16) 32% (1 1) 6%(2) 3%(1) 6%(2) 6%(2) 100% (34) 
GERAL 47% (44) 33% (31) 4% (4) 4% (4) 9% (8) 2% (2) 100% (93) 

(I ・  Mudar, socialismo, 2 - Refoimas, governo; 3 - Movimentos Sociais; 4 - Em discuss百o; 5 ・  Estruturar o PT; 6 ・  Outros) 

TABELA 27 - Objetivos do PMDB para os delegados estaduais do PMDB 
(RS 一1995). 

GRUPOS 	1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 	TOTAL 

GRUPO 1 	41%(20) 	18%(9) 	2%(1) 	24%(12) 	8%(4) 6%(3) 100% (49) 
GRUPO 2 	38% (10) 	23%(6) 	4%(1) 	15%(4) 	15%(4) 4%(1) 100% (26) 
GERAL 	40%(30) 	20%(15) 	3%(2) 	21% (16) 	11%(8) 5% (4) 100% (75) 

(1 - Governo, 2 - Programaticos, 3 - Mudar, 4 - Eleitoral, 5 - Fortalecer-se, 6 - Outros) 

Nas tabelas acima,6 possivel ver-se, claramente, diferen9as entre os 

partidos e intra os partidos. Entre o PT e o PMDB, ha a diferen9a de um partido que 

ainda tem objetivos tradicionalmente de esquerda (mudan9a, socialismo, 

principalmente) e um que 6 restrito aos horizontes eleitorais e governamentais 

(PMDB). Dentro dos partidos, o PT 6 o que apresenta descompassos maiores em 

rela9ao aos objetivos dos grupos e tamb6m o que eles pensam ser o do PT. Para os 
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grupos de esquerda e os independentes, est mais presente a questo da mudan9a e 

do socialismo; e especificamente para os independentes o trabalho para o partido 

(mesmo com o seu hist6rico alijamento do poder). Para os militantes do CAD, esto 

mais fortes quest6es como o governo, reformas, trabalho para a sociedade (j自  que no 

partido eles esto em minoria). 

Essas no96es sao expressadas concretamente em prticas e objetivos 

especificos de luta, como a da disputa eleitoral e da militncia nos movimento 

sociais. 

TABELA 28 - Delegados estaduais do PT e PMDB que pretendem concorrer 
(RS - 1995). 

PARTIDOS SIM NAO N/S TOTAL 

PMDB 
GRUPO I 69% (34) 31% (15) 100% (49) 
GRUPO 2 27% (7) 62% (16) 12% (3) 100% (26) 
GERAL 55% (41) 41% (31) 4%(3) 100% (75) 

PT 
CAD 16% (3) 68% (13) 16% (3) 100% (19) 

ESQUERDA 33% (13) 63% (25) 5%(2) 100% (40) 
INDEPEN. 35% (12) 56% (19) 9%(3) 100% (34) 
GERAL 3O'％・（28) 61% (57) 9%(8) 100% (93) 

Os delegados do PMDB pretendem concorrer em maior n丘mero que 

os do PT, o que indica, em certo sentido, a priorizaao desta dimensao pelos 

peemedebistas. 



TABELA 29 - Militncia extra-partid自ria - entre os delegados estaduais do 
PMDB e PT (RS - 1995). 

PARTIDOS SIM N O WR TOTAL 

PMDB 
GRUPO I 55% (27) 41% (20) 4% (2) 100% (49) 
GRUPO 2 50% (13) 50% (13) 100% (26) 
GERAL 53% (40) 44% (33) 3% (2) 39ら（2) 100% (75) 

PT 
CAD 58% (11) 42% (8) 100% (19) 

ESQUERDA 85% (34) 15% (6) 100% (40) 
INDEPEN. 68% (23) 32% (11) 100% (34) 
GERAL 73% (68) 27% (25) '100% (93) 

Apesar da diferen9a entre aqueles que militam em outro movimento 

no PT e PMIDB n言o ser to expressiva, no momento que conferimos o tipo de 

movimento no qual militam os delegados estaduais, vemos que os do PT atuam mais 

em movimentos como o sindical (31% do total dos entrevistados e 43% dos que 

militam), MST (4% no total e 6% dentre os que militam), estudantil (7% no total e 

89% dos que militam); enquanto no PMDB a maioria 6 dos movimentos populares 

(21% do total de entrevistados e 40% dos que militam), por temas, como por 

exemplo educa9乞o (9% do total e 18% dos que militam). Pela rela9ao dos 

mandat自rios em nivel municipal (no caso dos movimentos populares) e da 

2caracterstica menos massiva os movimentos por temas,6 preciso ponderar-se as 

respostas dos delegados do PMDB 

No caso do PT, hh indicios de que uma parcela do partido dirigi-se 
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para a estratgia eleitoral como a principal e prioritria. Os dados de dois processos 
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que demonstram o conflito interno no PT acerca das questes estrat6gicas sao 

apresentados abaixo. 

TABELA 30 - Qual luta o PT deve priorizar? Pergunta feita para os delegados 
estaduais do PT (RS - 1995) 

GRUPOS 	MOV. SOCIAIS MOV. ELEITO. AMBOS OUTROS TOTAL 

CAD 16%(3) 84% (16) 100% (19) 
ESQUERDA 55% (22) 45% (18) 100% (40) 

INDEPEN 50% (17) 47% (16) 3%(1) 100% (34) 
GERAL 45% (42) 54% (50) 1%(1) 100% (93) 

TABELA 31 - Qual a luta mais importante para os que responderam "ambas" na 
Tabela anterior? Pergunta feita para os delegados estaduais do PT (RS - 1995.) 

GRUPOS MOV. SOCIAIS MOV. ELEITO AMBOS TOTAL 

CAD 25% (4) 31% (5) 44% (7) 100% (16) 
ESQUERDA 78% (14) 22% (4) 100% (18) 

I NDEPEN 56%(9) 25% (4) 19%(3) 100% (16) 
GERAL 29% (27) 10%(9) 15'％・（14) 100% (50) 

Hh com certa timidez a passagem para a estratgia eleitoral entre os 

militantes do CAD. No minimo, estes petista colocam num mesmo plano a luta 

eleitoral e a dos movimentos sociais. Para os independentes e os grupos de esquerda, 

principalmente para estes, a luta eleitoral nao deve ser priorizada sobre a luta dos 

movimentos sociais. A passagem da qual falamos, dos membros do CAD, que 

migram da estrat6gia que prionza os movimentos sociais para a eleitoral, pode ser 

melhor vislumbrada na Tabela a seguir. 
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TABELA 32 - Rela9ao entre a militancia atual e de quando entraram no PT? 
Pergunta feita para os delegados estaduais do PT (RS - 1995) 

CAD 	ESQUERDA DDEPEN 	GERAL 

MILITAM 58% (11) 85% (34) 68% (23) 73% (68) 
MILiTAVAM 95% (18) 78% (31) 77% (26) 81% (75) 

A queda existente nos valores gerais do partido 6 em grande parte 

devido a prtica dos militantes do CAD que visivelmente nao tem mais a mesma 

dedica9ao aos movimentos sociais como eles tinham quando entraram para o PT 

Quando entraram no PT os membros do CAD eram parte dos sindicalistas que 

depois viriam a formar a ART , parte dos militantes do TRB que rompeu com este 

grupo por volta de 1987, e parte dos ex-integrantes do PRC. Por isto apareceu uma 

militancia de 95% quando da entrada no PT. Os 58% de agora, nao deixam de 

revelar a troca de objetivos e estrat6gia de a9乞o da prtica politica. 

Em sintese,6 possivel argumentar que a vis豆o dos delegados dos dois 

partidos sobre quest6es cruciais da sua organiza9ao interna: no caso do PMDB a sua 

visao sobre o Estado e da avalia9ao da prtica deste; e no caso do PT a avalia o 

sobre as tendencias, se devem permanecer ou nao. No fim, abordaremos os conceitos 

de democracia entre os delegados dos dois partidos e se, para os petistas, o PT6 

realmente socialista. 
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TABELA 33 - Opini豆o dos delegados estaduais do PMDB de 1995 quanto a 
quem deve e tem decidido a poltica de cargos do governo Britto (RS ・  1995). 

GRUPOS PARTIDO GOVERNO COLIGA（】AO PART/GOV. N/R TOTAL 

QUEM 
DEVE 

DECIDIR 

GRUPO 1 57% (28) 20% (10) 12%(6) 8% (4) 100% (49) 
GRUPO 2 54% (14) 12%(3) 15%(4) 19%(5) 100% (26) 
GERAL 56% (42) 17% (13) 13% (10) 12% (9) 100% (75) 

QUEM TEM 
DECIDIDO 

GRUPO 1 10%(5) 49% (24) 31% (15) 6%(3) 4%(2) 100% (49) 
GRUPO 2 19% (5) 54% (14) 15%(4) 12%(3) 100% (26) 
GERAL 13 %( 10) 51%p8) 25% (19) 8% (6) 3% (2) 100% (75) 

A visao dos delegados nao 6 muito favorvel a atua 乞o do governo 

estadual na questo da politica de distribui9ao de cargos. Por que utilizamos os 

dados acerca da politica de distribui9ao de cargos? Porque ela6 realmente a que 

despertou a maior aten9谷o no ano de 1995 (e at6 hoje apesar de j自  ser caso perdido 

2para o partido) dentro do PMDB. Relatamos que foram feitas reuni6es nas 

Coordenadorias Regionais no mes de abril e maio do ano de 1995 s6 para conquistar 

o apoio do partido (das lideran9as regionais) pois havia muita insatisfaao em 

relaao a distribui9ao de cargos para os outros partidos. Vejamos os dados da 

Tabelas a seguir. 

TABELA 34 - Hh insatisfa9ao no PMDB em relaao a politica de cargos do 
governo Britto? Pergunta para os delegados estaduais do PMDB (RS - 1995) 

GRUPOS SIM NAO N/R N/S TOTAL 

GRUPO I 80% (39) 16%(8) 4% (2) 100% (49) 
GRUPO 2 58% (15) 27% (7) 15% (4) 100% (26) 
GERAL 72% (54) 20% (15) 3% (6) 100% (75) 
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Os delegados realmente identificam no PMDB uma insatisfaao 

acerca da politica de distribui9ao de cargos. A insatisfa 乞o reconhecida no6 a 

mesma coisa que a insatisfa9ao pessoal de cada delegado, pois a visao contrria a tal 

politica nao 6 to numerosa quanto o reconhecimento da insatisfaao. Do total de 

entrevistados, 57% (43) acham incorreta a politica de distribui9ao de cargos do 

Governo Britto, 37% (28) acham correta e 4% (4) n言o soube ou n乞o quis responder. 

Estes resultados demonstram o poder maior do governo em rela9ao ao 

partido, o que nao 6 nenhuma novidade. Como tamb6m nao o 6 , a preocupa9o 

priorit自ria dos militantes do PMDB acerca da questao dos cargos em detrimento de 

outras quest6es at6 mais importantes do ponto de vista das politicas p立blicas: como 

sade e agricultura11 . O que esta por trs disto 6 a velha questo motivacional dos 

militantes de partidos como o PMDB: a luta por cargos. Os delegados em geral, 

quando instados sobre est questo, se os militantes do PMDB s6 lutam por causa 

dos cargos (oua procura de), responderam assim 

TABELA 35 - Opiniao dos delegados estaduais do PM1DB de 1995 acerca da 
militancia dos peemedebistas s6 ser por cargos (RS - 1995). 

GRUPOS SIM EM PARTE NAO NIR TOTAL 

GRUPO 1 8% (4) 29% (14) 61% (30) 100% (49) 
GRUPO 2 12%(3) 15% (4) 73% (19) 4%(1) 100% (26) 
GERAL 9'％・（7) 24% (18) 65% (49) 1%(1) 100% (75) 

Na pesquisa n6s perguntamos se os entrevistados conheciam e aprovavam ou nao as polticas de 
sade e agrcola: 67% (50) e 69% (52) n豆o conheciam as polticas de sade e agricultura 
respectivamente. E dos que conheciam, 28% (7) e 43% (10) nao aprovavam respectivamente tais 
polticas 
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Este tipo de tema nきo 6 facilmente reconhecido pelos prprios 

militantes partid自rios. Mas, cerca de um tero dos delegados no geral concordaram 

total ou parcialmente com a pergunta feita. 

Dos delegados entrevistados do PMDB, aqueles que disseram ser do 

DR, cerca de 67% nao concordavam com a politica de distribui9ao de cargos do 

Governo Britto e 78% achava que existia insatisfa9ao dentro do partido. Destes, 

tamb6m, 56% entendiam que era o partido que devia coordenar tal politica, mas 

viam o Governo (67%) como quem estava realmente exercendo o dominio. Sendo o 

DR respons自vel pela politica do PMDB e confirmando-se estes resultados no 

conjunto de instancia, ou o partido 6 realmente importante diante da administra o 

do Governo, ou hh um grupo (circulo interno) mais reduzido que o DR que conduz 

verdadeiramente as a96es do partido 

Quanto ao PT, vamos ver qual a aceita9ao das tendencias e se elas 

devem permanecer para os delegados estaduais petistas 

TABELA 36 - Avaliaao do papel das tendncias para a democracia do 
PT - entre os delegados estaduais (RS - 1995) 

GRUPOS POSITiVA RAZOAVEL RUIM N/R TOTAL 

CAD 84% (16) 16% (3) 100% (19) 

ESQUERDA 95% (38) 3%(1) 3%(1) 100% (40) 

INDEPEN 82% (28) 6% (2) 9%(3) 3%(1) 100% (34) 

GERAL 88% (82) 7% (6) 4%(4) 1%(1) 100% (93) 



TABELA 37 - As tendencias devem permanecer? respostas dos delegados 
.estaduais do PT (RS - 1995). 

GRUPOS MANTER MUDAR TERMINAR NIR TOTAL 

CAD 53% (10) 42% (8) 5%(1) 100% (19) 
ESQUERDA 75% (30) 25% (10) 100% (40) 

INDEPEN 62% (21) 24% (8) 12%(4) 3%(1) 100% (34) 
GERAL 66% (61) 28% (26) 5%(5) 1%(1) 100% (93) 

Mesmo com uma avalia9ao m6dia positiva do papel das tendencias 

para a democracia do partido, h自  um setor do PT, o CAD, que ja nao v6 com os 

mesmo olhos a importancia das tendencias. O que confirma nossas an自lises na Parte 

6 quando procuramos mostrar que os militantes em torno de grupos como o CAD 

no mais (ou nunca) defendem a formaao de sub-unidades partidrias do tipo de 

fac96es e fra96es, no m自ximo, quando muito, de tendencias de opinio (s6 para os 

encontros de preferencia). 

Por um lado, isso acontece no PT porque no partido nao ha um 

sentimento da necessidade do socialismo como havia antes. Na d poca do V Encontro 

Nacional em 1987 o PT chegou naturalmente a resolu9ao sobre a questo do 

socialismo porque era uma coisa desejada pelo conjunto do partido. Com  a "queda 

do.muro", e outros processos mais, jh nao existe mais esta certeza para pelo menos 

um setor do partido, o CAD. A motivaao para a constru9ao do socialismo era uma 

das principais raz6es para a forma9ao de grupos organizados no PT: que queriam ser 

a vanguarda marxista (leninista ou trotskista) para no momento certo "tomar de 

assalto o PT". Jh foi visto a importncia da democracia para os petistas. Mas, e o 
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socialismo, ser自  que tem o mesmo interesse, sera que eles veem o PT como ainda um 

partido socialista. Vejamos 

TABELA 38 - O PT 6 socialista? resposta dos delegados 
estaduais do PT (RS - 1995) 

GRUPOS SIM EM PARTE NAO NR TOTAL 

CAD 79% (15) 11%(2) 5%(1) 5%(1) 100% (19) 
ESQUERDA 73% (29) 23% (9) 5% (2) 100% (40) 
1NDEPEN 85% (29) 12%(4) 3%(1) 100% (34) 
GERAL 79% (73) 16% (15) 4%(4) 1%(1) 100% (93) 

Os setores de esquerda parecem ser um pouco mais crticos porque 

justamente querem ver o PT como realmente um partido socialista. E o socialismo 

para estes grupos (esquerda) tem ainda alguma coisa a ver com o marxismo (e um 

pouco menos com o leninismo), por isto, seus parmetros sao outros. Mesmo assim, 

o percentual de delegados de esquerda que acham o PT socialista 6 superior a dois 

ter9os. 



CONSIDERACOES FINAIS 

"El verdadero problema dei partido politico es, en cambio, poder 
institucionalizar una mquina capaz de ser al mismo tiempo un cerebro 
(Un 'intelectual colectivo', decia Gramsci), que es luego la 自  nica 
m自quina dotada de aut6ntica eficacia politica (en ia lucha por ganar el 
poder junto con ei consenso): un partido de massas que construye 
cuadros [grifos do autor] ". (Cerroni, 1973, p. 46/47) 

Os partidos brasileiros chegam" a metade da d6cada de 90 

pressionados pelas quest6es do presente; e questionados pelas quest6es do futuro 

Atualmente, 6 inegavel a obsolescencia das formas organizacionais dos partidos no 

Brasil (nos processos de distribui9o de poder e tomada de decisao). Isto vale 

tamb6m para os partidos gachos, mesmo que neste Estado exista uma tradi9ao 

partidhria de razo自vel hist6ria. Esta obsolescencia, se j自 6 problemtica para os 

procedimentos orgamzacionais (pela falta de poder para os setores de base do 

partido), possui um efeito devastador nos processos de intera9ao partido/sociedade, 

sobretudo em rela9ao a participa9ao1 . Os partidos, apesar da aparente solidez que 

apresentam, principalmente pelo monop6lio da representa 乞o estatal que det6m, no 

podem esperar que seja aceito eternamente o dominio de uma minoria sobre os 

assuntos pbblicos. Existem militantes partid自rios que reconhecem estas quest6es, 

mas 6 dificil fazer com que os grupos e individuos que controlam o poder possam 

abdicar dele. E se for destacado o exemplo do PMDB (RS), pela tradi9ao da politica 

interna deste partido (como foi visto neste estudo), para haver alguma mudan9a 

organizacional no sentido de uma maior divis乞o do poder, s6 se・  a cpula partid自ria 

1 "A situa9乞o dos partidos na transi9豆o poltica apresenta um elemento parodoxal. De um lado, os 
partidos polticos do nosso tempo apresentam-se incapazes de absorver uma demanda de setores 
sociais que buscam representaao politica, de outro, a estrutura elitista dos partidos impossibilita a 
organizaao das massas". (Baquero, 1989b, p.3) 
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cometesse suicidio, porque os setores de base nao demonstraram at6 hoje condi96es 

para fazer algo em seu beneficio prprio. 

No caso do PT (o outro partido analisado nesta dissertaao),6 

possivel distinguir um nivel de preocupa9ao (dessas quest6es) mais adiantado. A 

forma叫o e desenvolvimento da organiza 乞o interna deste partido sempre abriu 

espa9o para processos de discuss乞o, sobretudo em rela9ao a aspectos politicos 

mediatos que tratassem acerca da participaao e representa9ao popular. Neste 

partido tamb6m, diferentemente do PMDB, ha por parte das bases (em grande parte 

das organizadas) uma cultura crtica a organiza9乞o do partido, sem falar em rela9o 

as disputas entre os grupos organizados atrav6s de seus dirigentes. 

Mas, apesar disso, o PT tamb6m apresenta processos oligrquicos, 

ainda que sejam de tipo diferente dos do PMDB (no PT eles sao burocrticos, no 

PMDB sao elitistas). Estes processos nao ajudam a resolver as press6es do momento 

nem as quest6es do futuro, ao contrario, as potencializam. Por isso, os partidos 

precisam discutir estas quest6es sob pena de abreviarem a sua existencia, pelo menos 

nos moldes de organiza9ao atuais 

Quanto aos processos de oligarquiza9ao encontrados nos partidos, 

destacam-se os seguintes (analisados nas partes desta disserta9ao e segundo os 

objetivos propostos para ela) 
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1 - Em relaao aos procedimentos de organizaao, os partidos 

possuem elementos olig自rquicos: a) no aspecto de estabilidade dos dirigentes nos 

6rgos diretivos estaduais (segundo as indica96es metodol6gicas de Michels, 1982, e 

Schonfeld, 1980). 0 PMDB apresenta um processo de renova9ao inferior ao do PT, 

em m6dia (a exce9谷o da renova 乞o simples da CE do PT), e tem, particularmente, 

um problema acerca da m6dia de renova9ao do DR (abaixo de 30%), apesar deste 

6rgao ser, teoricamente, o que deveria captar a pluralidade de lideran9as 

intermedirias do estado inteiro, que no caso do PMDB, sao numerosas. Uma outra 

questo importante 6 a da discrepancia consider自vel entre os processos de renova o 

e substitui9ao simples e da elite, demonstrando, por um lado, a manuten9乞o do perfil 

elitista dos 6 rg乞os partid自rios do PMDB, e, por outro lado, que um dos atributos mais 

importantes para a ascensao de um militante neste partido 6 a posse de "capital 

politico" (no caso, voto e mandato, bem como cargo de confian9a de primeiro 

escalo). 

O PT tem um ponto problemtico nos processos de renovaao dos 

seus 6 rgaos diretivos,6 a renova9豆o na CE. Isto ocorre porque a escolha dos 

dirigentes desta instancia (a mais importante para as quest6es de gesto do partido 

no dia-a-dia)6 influenciada diretamente pelos grupos organizados: que formam as 

chapas, que tem for9a para eleger os membros. A m6dia de renova9ao mais reduzida 

desta instancia parece indicar que os grupos organizados tamb6m estabelecem uma 

certa elitizaao em termos dos militantes que devem dirigir o partido, bem como a 

dire9ao das pr6prias organiza6es internas. Ha uma esp6cie de funil no PT e nos 

grupos internos 
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b) Os processos de estabilidade nos partidos t6m um fator objetivo (e 

dependendo, inercial) que 6 a legisla 乞o partid自ria, e consequentemente, as regras 

estatutrias. Um partido que se submete 良  s regras estatais, ou que identifica nas 

questes estatut自rias as nicas que podem garantir as melhores formas de 

representaao (como no caso dos 30% de postos obrigat6rios para as mulheres), 

demonstra que ainda est aqum das exigencias politicas das bases sociais. E nisto, 

os dois partidos sao iguais. Se, por um lado, o PMDB sempre se submeteu 

integralmente as normas da LOPP (Lei Organica dos Partidos Politicos), o PT, por 

outro lado, adota uma postura "legalista" nas suas questes de representaao interna 

(30% de mulheres, postos especificos para as setoriais de deficientes fisicos, negros, 

Prefeitos, Vereadores). Se os processos de estabilidade demonstram procedimentos 

oligarquicos (permanencia, exclusivismos), a submissao 良  s prticas "burocrticas" 

de organiza9ao (ainda que no caso do PMDB seja em beneficio de um tipo elitista de 

organiza9ao) tamb6m mostram os perfis comprometidos (pela oligarquiza9ao) dos 

partidos gauchos 

c) Articulando as duas dimens6es anteriores (os processos de 

estabilidade e de regras estatutrias) ha os processos politicos de escolhas dos 

dirigentes (como a lei 6 posta em prtica e quem ocupa os postos das instancias), 

processos que tamb6m apresentam elementos olig自rquicos. No caso do PMDB, os 

processos de estabilidade e as regras estatutrias sao melhor compreendidas se for 

visto que ha um circulo interno (unica forma organizacional interna que tem peso 

para as quest6es de poder) que domina os processos organizacionais. Isto pode ser 
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comprovado por prticas, tais como, a formaao de "comiss6es de alto nivel" para a 

escolha dos membros das instncias partidhrias; prticas que formam a chapa oficial, 

que por ser de situa叫o,6 considerada a nica possivel: dai ser denominada dentro do 

partido com o rtulo de "oficial". E os escolhidos para a composi9ao das chapas so 

prioritariamente os militantes de elite (mandatrios, detentores de cargo de 

confian9a), s6 secundariamente sao escolhidos os militantes de (apenas) militancia 

partid自ria e dos movimentos sociais. Ou sei a, o PMDB tem tanto um circulo interno 

que controla o partido como uma prtica politica que privilegia os interesses dos 

mandat自rios e demais militantes de elite (escolhendo-os para os principais postos 

dentro do partido e de sua indica9ao para fora) 

No caso do PT, a dinamica dos processos politicos de escolhas dos 

dirigentes 6 dada pela disputa entre os grupos organizados. Por um lado, eles 

hegemonizam os processos de trocas dos dirigentes (os militantes organizados sao os 

mais escolhidos para as instancias, assim como s五o os pr6prios que fazem as regras e 

do o ritmo das mudan9as), marginalizando-se assim os militantes independentes 

(mesmo que seja promovido, pelo menos, uma disputa entre elites, processo que no 

existe no PMDB). Por outro lado, os grupos organizados, para terem as suas posi96es 

vitoriosas, desenvolvem prticas "apareihistas" em rela9ao a estrutura do partido 

surgem dependendo do grupo, ou uma supervaloriza9ao da estrutura e um certo 

"fetichismo da organiza9o" para que a partir dela seja possivel implementar as 

politicas estrat6gicas (no caso de domina9ao sobre os outros grupos), ou uma 

subvalorizaao da estrutura partid自ria em beneficio dos mandatos e postos phblicos 

(viso promovida por quem nao det6m o poder do aparelho e detm poder fora dele), 
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gerando assim, nao uma oligarquiza9ao burocrtica, como a posi9ao antenor, mas 

uma oligarquiza9ao elitista, semelhante a do PMDB. Ou seja, o que vale enquanto 

proposta organizacional depende das circunstncias de poder dentro do PT, mas a 

l6gica do conflito e do apareihismo 6 a mesma. 

d) Na organizaao geral dos partidos em nivel estadual, existem 

outros 6 rgaos partidarios (como imprensa, secretarias, setoriais, n自cleos) que sao 

condicionados pelas l6gicas de distribui9ao de poder e tomada de decis乞o verificadas 

nas instancias superiores (DR e CE). Essas instancias inferiores tamb6m participam, 

de uma maneira ou outra, dos processos descritos acima, sobretudo servem para a 

caracteriza9ao modelar dos partidos. E a partir das instncias de base e das formas 

organizacionais de estruturas paralelas (como as tendencias no PT) que o perfil dos 

partidos sao explicitados, perfil de organiza9ao/oligarquiza9 ao. No caso do PMDB, 

no s乞o promovidas a cria9ao e dinamiza9ao de outras instncias regionais (como 

setorlais e nucleos) porque o poder controlado pela chpula (circulo interno) tem de 

ser preservado, ou intocado. O circulo interno nao precisa de mais dimens6es para 

controlar o partido. Por isso, at6 hoje, oPMDB s6 criou uma instancia importante em 

nivel estadual que j nao estivesse na hierarquia da LOPP: as Coordenadorias 

Regionais. Mas, tamb6m estas, pelos prop6sitos e prticas que tem assumido nao tm 

ajudado え  s bases, pelo contr自rio. Como por exemplo, no epis6dio de coopta9ao das 

lideran9as intermedi自rias do PMDB que se sentiam desprezadas pela politica de 

cargos do Governo Britto. Instancias como o IEPES e a Fundaao Pedroso Horta s6 

foram dinamizadas quando atendiam algum interesse dominante 
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O PT, ao contrrio, os grupos internos promovem a cria9ao de varios 

tipos de instancias (at6 certo ponto num sentido burocrtico) no sentido de mais 

p6los para a disputa interna, isto6 , as instancias so vistas como meios de 

domina9ao. Mas, na verdade, os militantes petistas tamb6m apostam em processos 

de formaao, politiza9ao (efeitos anti-olig自rquicos). Por isso, algumas experiencias 

(em termos de jornais, secretarias e ncleos) foram e s乞o criados para atender aos 

prop6sitos da melhoria de qualidade da militncia. 

O PT tambem desenvolve uma rela9ao organizacional com os 

movimentos sociais e parlamentares no sentido de aproveitamento das estrutura que 

estas institui96es podem gerar (como milit含ncia paga, organizadores 

profissionalizados pelos gabinetes). Isto difunde as prhticas apareihistas para fora do 

partido, bem como tamb6m, aumentando a complexidade organizacional do partido 

Da,6 um pulo para a burocratizaao organizacional 

2 ・  Em rela9ao aos processos subjetivos de motiva9ao das prticas e 

estruturas olig自rquicas, pode-se destacar: a) os grupos internos do PT nao lutam entre 

si por acaso, mas amparados em diferentes ideologias e propostas politicas de 

organizaao. Isto faz com que as pendengas petistas assumam uma configura o 

integral. Nesse sentido, este partido at6 pode tentar desenvolver formas democrticas 

de representa9ao e organizaao, bem como niveis baixos de estabilidade, mas como 

no ha um consenso acerca de quest6es ideol6gicas e politicas as disputas internas 

so instrumentalizadas para a vit6ria de uns sobre os outros; sao potencializadoras de 
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processos apareihistas e de exclusao. Ou seja, o problema do PT est na sua raiz 

ideol6gica e politica, o resto 6 consequencia. 

O PMDB, neste ponto especifico, det6m internamente um consenso 

(entre base e cpula) acerca das propostas estrat6gicas (eleitorais) e objetivos 

programticos (bom governo, desenvolvimento social). O problema 6 que a 

estrat6gia eleitoral, por si s6,6 sinal (nao inevit自vel) de procedimentos oligrquicos 

de tipo elitista: pelo predominio dos mandat自rios sobre os demais militantes 

b) Estas questes estratgicas e programticas quando entram em 

rela9ao com as prticas internas e externas dos partidos, e pela estrutura partidria 

em termos de organiza9ao, acontecem processos que tamb6m interferem nos 

elementos oligrquicos, sobretudo na interaao partido/sociedade. No PT, por 

exemplo, o apareihismo desenvolvido internamente 6 difundido para as estruturas 

externas na medida que as disputas internas sao potencializadas. Na prtica, a 

estrat6gia de "acmulo de foras" para o socialismo (ou democracia) fica submetida 

as brigas internas e aos interesses egoistas dos grupos internos (os sindicatos e 

demais entidades dos movimentos sociais sao correntes de transmissao dos objetivos 

dos grupos internos do PT) 

No PMDB, como o voto6 o principal meio de aquisi9ao de "capital 

politico" para a ascensao interna, e como a pr6pria estrat6gia peemedebista6 

eleitoral, e ainda por cima o partido nao tem uma defini9ao ideol6gica mais clara 

acerca dos modelo econ6mico e politico, a prtica interna e externa do partido nos 
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processos eleitorais 6 de cria9ao de uma "maquina poltica". Estrutura que pelo 

clientelismo e paternalismo nas prticas partidrias e eleitorais compra e domestica 

as bases sociais, sobretudo as do partido, a partir de cargos de confian9a, dota96es 

oramentarias, tr自fico de influncia. Com  isso, a c立pula mant6m o seu poder e as 

base as suas migalhas. 

Os partidos se quiserem ser no futuro o que sao hoje para a 

democracia, uma das principais institui96es de representa9ao e formaao de politicas 

pblicas, precisam urgentemente atacar esses elementos olig自rquicos, sob pena de 

perderem a sua legitimidade junto a s bases sociais e partid自rias (se6 que j自  no 

perderam) 
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ANEXO la.  EVOLUÇÃO DOS GRUPOS DO PT 
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ANEXO lb.  A EVOLUÇÃO  DOS GRUPOS NO PMDB.  



ANEXO 2a- MEMBROS DO DR E. DA CEDO PT-RS. 

MEMBROS 1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Abrelino Matei Tt 

Adão Gonçalves T 

Adão Pretto T 

Adão Villaverde T T* T T 

Adelar Pretto s 
Adeli Sell T* T* T* T* T* T* T* T* 

Adelmar Pedroso T T T 

Adernar Gehlen s 
Ademir Cortivo T 

Adir da Cruz s 
Adroaldo Corrêa T* T* T T s T 

Albino Fogaça s 
Alcides Ludke T* 

Alexandre Frasson T 

Almerindo Dutra T 

Almir Osmari T 

Alonso Coelho s T T 

Altemir Tortelli T 

Álvaro HYI'_ólito s 
Amarildo Cenci T 

Ana Aurélia s 
Ana Clara Fernandes T 

Ana Fog!lÇ_a T* T* T* 

AnaGodoy T 

Ana Ruth Lima T 

André Beck s T 

Anelio Cruz s T 

Anita L. de Oliveira T 

Ansélio Brustolin T* 

Antônio A Berbiger T 

Antônio A Luz T T 

Antônio C. Cardoso T 

Antônio C. Ferreira T* 

Antônio C. M. da Cruz s 
Antônio Castro T T* 

Antônio Escosteguy T 

Antônio Hohfeldt T 

Antônio Inácio Silva T* 

Antônio Leutchuk T 

Antônio Losada T* T s s 
Antônio Marangon t• T* T T T 

Antônio Motta T 

Antônio Prado T 

Antônio Sanzi s 
Antônio Wunsch T T 

1 T - Membro titular do DR; S - membro suplente do DR; * -membro da CE. 



Ari Vanazzi T T 

Arlindo Ribeiro T 

1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Aureo M. de Oliveira s 
Auri Heisser s 
Avani Keller T 

Bemadete Konzen s 
Carlos A Grassi T T 

Carlos J. A Machado T 

Carlos Padilha T 

Carlos R. Comasseto T 

Carlos R. Hebeche s 
Carlos S. Feijó s 
Carlos Todeschini T 

Carmo L. Schwertz s 
Cecilia Hypólito T s T T T 

Celso Alberici T 

Celso Azambuja T 

Celso Schroder T* 

Ceres Pimenta T 

Cezar Alvarez s T* T* T* 

Cícero Justo s s 
Cirano Cisilotto T 

Clarice dos S~tos T T* 

Cláudio Brondane s T s 
Cláudio R. Casaccia T 

Cleo Teixeira s 
Clóvis Ilgenfritz T* T* T* T• T s T* 

Clóvis M. Ramos T T T 

Clóvis Oliveira T* T* T T 

Conceição Paludo T T T 

Cremi Vitor T 

Daniel Aquini s 
Daniel Bordignon T 

Darci Campani T 

Darci M. Bitencourt T T 

Darci Maschio T T 

Darci Zanini T 

Davi de Oliveira T* T 

David Stival T T* T* T T* 

Débora Galarça s 
Delmar Steffen T* T* T* T 

Denior Machado s T* 

Denise Dora s 
Denise Stobbe T 

Deoni Pelizzari T 

Dietel Kemjlf T T 

Dilon Araújo T T 

Dinarte Belato T 

Dinizar F. Becker T 

Diógenes Oliveira s 
Dirceu Lopes T T T 

DirsonGabe T 



Docimar _Q_uerubim T 

Domingos Todero T T 

Donbio Grunenwald T s 
1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

EdenCaldas s 
Eden Pedroso T 

Edgar Nilsson s 
Edson Partilho T s 
Eduardo Mancuso s 
Eduardo T. Galhardt s 
Elaine Ribeiro T 

Elenice Pastore T 

Eliana R. Colpo T* 

Eliezer Pacheco T 

Elio Spanhol T 

Elis Regina Abreu s 
Elton Oliveira T 

Elton Scapini T 

Elvino Bonh Gass T 

EmílioDiniz T T 

Enid Backes T* T s 
Enilza Pires T 

Eno Filho s s T 

Ernani Stradiotto T 

Ernesto Rodrigues T 

Estilac Xavier T T* T* T T T* 

Etel Colbert s T 

Evaldo W eber s 
Fabiano Pereira s 
Felipe Abib s 
Fernando Wagner T* 

Firmo Trindade T* T* 

Flávio Bettarnin T* T 

Flávio Koutzii T* T* T T T T* 

Flávio Santos Silva T 

Flávio Silveira T 

Francisco Marques s 
Francisco Vicente s 
Gabriel Grabowski T 

Geci Prates T* T 

Gecira di Fiori T 

Gerson Almeida T* T* T* T 

Gerson Madruga T 

Gessi Bonez T 

Gilberto Romanzini T 

Gilberto Tutenhagemm s 
Gilberto Vargas T T T 

Gildo Silva T 

Gilmar Pastório T 

Gilmar Rinaldi T s 
Gilmar Santos T 

Gilnei Benetti T 

Gilson Andrade s 



Giovani Grego! T T 

Gislaine Ca!llPOS T 

Guilherme Barbosa s T 

Guilherme Cassei s 
1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Helena Bonumá s T* T* T 

Hélio Corbelini T T T s s 
Hélio F. Vieira T 

Heron Estrela s 
HildaRubim T 

Humberto C. Pinheiro T 

Humberto Kasper T* T* T* T 

Humberto Ramos T 

Idalécio Moreira T T T 

lliana Rodrigues T T 

llton Luis de Freitas T 

Inácio Fritzen s s s T 

Iria Charão T T s 
Isabel Freitas T* T* 

!saias Vedovatto T 

!vai do Bresolin T 

Ivaldo Gehlen T 

Ivan Brugalli T 

Ivar Pavan T* T T* T* 

Ivo Fiorrotti T 

Izel Pinheiro s T 

Jacir Picolotto s s 
Jaime Rodrigues T 

Jairo Carneiro T 

Jairo J. Silva T s 
Jairo Santerra s 
Jane Bauer T* T* 

Jarcedi Terra T s 
João A Marques T 

João A. Menini T 

João C. Ceolin T T 

João Couto T T* T T* T* T 

João F. V. Mello T 

João Ferrer s 
João Griebler T 

João H. Pes T T 

João Kist T 

João Lúcio Costa T* 

João Machado s 
João Motta T 

João O. dos Santos s 
João P. Stedile T 

João Verle T T* T* 

Jones Budrys T T* T* s 
Jorge Buchabqui T T 

Jorge Buffon T 

Jorge Goldschimidt T T 

Jorgia Hornig T T T 



José A. da Silva T 

José A. de Siqueira T T* T 

José A Tapia s 
José C. Azevedo T* T* T* T T* T T 

José C. Daron T 

1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

José C. F. Reis T 

José C. Mello s 
José C. Oliveira T T T 

José E. Griza T T 

José E. Utzig T T 

José Fortunati T T T* T* 

José H. Hoffmann s 
José Jorge Branco T T* T* 

José L. C. Cruz T* T T 

José L. Lauerman s 
José R. da Silva T T* 

José R. Oliveira s 
José Silvera T 

Juarez Tozi T 

Juliano Corbelini T 

Julieta Balestra T 

Julio C. Garcia s T T s 
Julio Camisolão s 
Julio Quadros T T* T* 

Juraci Masiero s T 

Jurandir Damin s 
Jussara Dutra s 
Karcn Peglow s 
Laércio Barbosa T T T 

Laerte Meliga T* T* T* s T* 

Lauri de Carli s s 
Lauro Brum T 

Lauro M:tgi~_ano s T 

Lazie Lopes T 

Leo Weber T 

Leonardo Palma T 

Leonel Moraes T 

Leonilse Guimarães s T 

Lino de Davi s 
Lires Marques s 
Lorena H. Silva T T 

Luciano Brunet T 

Luciano Lemos T T 

Lucia Costa s 
Lucir de Conto T 

Lugon Levandcwski s 
Luis A. Rodrigues T 

Luis A. Santos T 

Luis C. Paz Santana T 

Luis Dalla Costa T 

Luis H. Müller s T 

Luis Silveira T 



Luis Teixeira T 

Luiz A. Gisler s T 

Luiz C. Costa T* T* 

Luiz C. Folador T T 

Luiz Carlos Padilha T 

Luiz F. Mainardi T 

1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Luiz Fogaça T 

Luiz P. Vares T T s T 

Luiz Volcan T T 

Mara Feltes T 

Mareei Frison T 

Márcia Camargo T s T 

Márcia E. Bauer s 
Marco Azevedo T 

Marcos A. S. Velho T 

Marcos Rolim T* T* s 
Mari T. Machado T T 

Maria de F. Baierle T s 
Maria do Rosário T 

Maria E. Nascimento T T 

Maria E. S. Maciel s 
Maria E. Wolf T 

Maria H. de Quadros T 

Maria I. Cattani T* T* 

Mariangela Bairros T 

Marianne Kolo s 
Marino Modesti s T 

Mário A. Ritter T 

Mário C. Pinheiro T 

Mário Pockmann T 

Marlene Pascoali T 

Marlise Fernandes T 

Mauri Cruz s 
Mauro Brochier T 

Mauro J. Postal T 

Miguel Lima T 

Miguel Rossetto T* T* 

Milton M. Machado s 
Milton Martins s T 

Milton Rosa T 

Milton Viário T 

Misiara Oliveira T 

Nádia la Bella T 

Natalicio Corrêa T* T* T* T 

Nataniel Vicente T 

Nedio Piran T 

Nei A. Sena T T s 
Nei Machado T 

Nelion Silva s 
Nelson de Sá T* 

Nelson Spolaor T T 

Nely Zaffari s 



Neomir Alcântara T T 

Nereu B. Bueno T 

Nereu Seraski T 

Neucir Benetti s T T T T 

Neusa Azevedo s 
Neusa T. L Machado s 
Ney Malgarim T 

1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Nise Pelanda s 
Odir Gotardo T 

Olenka Zacouteguy T 

Olívio Dutra T* T* T* T T T* 

Oscar Siqueira T 

Pablo Machin s 
Patrícia Pezze s 
Paula Pires T 

Paulo A. Bassotto s 
Paulo Abdala T 

Paulo C. Rosa s T T* T* 

Paulo Corazza T 

Paulo D'Ávila T* T* T* T 

Paulo F. Cabral T T s 
Paulo Faccioni T 

Paulo Ferreira s s T 

Paulo G. Lago T 

Paulo Gregorv s 
Paulo Haubert T 

Paulo Morcher s 
Paulo P. Torellv T T* 

Paulo Paim T 

Paulo R. Carvalho T 

Paulo R. Pimenta T* 

Paulo Rodrigues s T T 

Paulo Santos s 
Paulo T. Carneiro T* T T T 

Pedro A. Teixeira s 
Pedro de Azevedo T 

Pedro Galmarini T 

Pedro I. Junior T 

Pedro L Correa s 
Pedro L Osório s 
Raimer Felzke T 

Raimundo Pedrosa T T* 

Raimundo R. Filho T 

Raguel Vercelino T 

Raul Pont T* T* T* T* T* T T T 

Reginaldo Lacerda T 

Remi Dalbasso T 

Renato Azambuja s 
Renato D. Vecchia T T 

Renato Sparreberguer T 

RellY T. Andrade s 
Ricardo A. B. Lima T 



Ricardo D'Aivila  T 

Ricardo Fraga 	 T 

Ricardo Portugual  T 

Ricardo Zamora  T 

Richard S. Gomes  T S 

Rita Machado  T 

Roberto Carbonera  
T T 

Roberto Ponge  S T T T T 

	 1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Roberto Robaina  T T S 

Rogério D. Portela  
T 

Rogério Guadagnin  
S 

Rogério Heinen  S 

Romeu Biazus  T T T 

Ronaldo Zulke  T T* T* 

Roque Barbieri  T 

Rosa Mosna  
T T 

Rosângela Soletti  
T 

Rose Hoffman  T 

Roselaine Frigeri  T T* T* 

Roseli Safons  
T 

Rosemiro Rossi  
T 

Rossana Silveira  T 

Rozane Lunardi  
T 

Rualdo Menegat  T T* T* T 

Rubens Wiest  S T T 

Rubsney Duarte  T 

Rudimar CaberIon  T T 

Rui R Guimaries  S S 

Sandra Christ T 

Sandra Fagundes Sandra Fagundes 

Sandra Feltrin Sandra Feltrin 

Sandra Ribeiro Sandra Ribeiro 

Saul Barbosa Saul Barbosa 

Sedenir Ferreira Sedenir Ferreira 

Selma Schiedeck Selma Schiedeck 

Selvino Heck Selvino Heck 

S6rgio A. C. Filho Sergio A. C. Filho 

Srgio A. Prates Sergio A. Prates 

Sdrgio dos Santos Sergio dos Santos 

翫「gio Matte Sérgio Matte 

Srgio Stazinski Sérgio Stazinski 

Sidnei Manhabosco Sidnei Manhabosco 

Silvana Piroli Silvana Piroli 

Silvana Silva Silvana Silva 

Silvia Castilhos Silvia Castilhos 

Silvio Pinto Jr Silvio Pinto Jr. 

Simone Lisboa Simone Lisboa 

Stela Lopes Stela Lopes 

Suchi Hoffman Sueli Hoffman 

Suzana A. Pereira Suzana A. Pereira 

Suzana Moura Suzana Moura 

Talis F. Rosa Talis F. Rosa 

T 

T 

T 

S S 

T* T* T 

T* T* T中  T* T申  T* T* T* Tt T* T申  T* T T 

T 

T 

S 

T 
S 

T 

T 

S 

T T T 

T中  T* 

S S 

T 

T 

T 

S 

T 



Tinia B. Menezes  T 

Tinia R. dos Santos  T T 

Tarso Genro  T* T* 

Tereza Dalmaso  T T* T 

Toni Vieira  T 

Túlio Zanin  S 

Valci Guimaries  S 

Valdecir de Oliveira  T T 

Valdir Bortolucci  T 

	  1981 1984 1986 1987 1990 1992 1993 1995 

Valentino Francararo  S 

Valter Amaral  S 

Valter Freitas  T S 

Vanderlei Caloni  T 

Verissimo Soares  T 

Vicente Raubert  T S S 

Vilmar Boschetti  S 

Vilmar Rodrigues  T 

Vitor Labes  T T 

Vitor Saydelles  T 

Walter F. F. de Souza  T 

Walter Souza  T T 

Wilson Damasceno  S 

Wladimir Crippa  S 

Zadelene Zard . . . — 
T 

T - Titular do DR, S - Suplente do UK,’ ・  Membro aaしL. T - Titular do DR, S - Sup ente o 	, - em ro 	. 

FONTE: DR do PT-RS e TRE-RS. FONTE: DR do PT-RS e TRE-RS. 



ANEXO 2b -MEMBROS DO DR E DA CEDO PMDB-RS. 

MEMBROS 1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
Abdo Mottecy s T T 
Achylles Braghirolli s s s 
Adão Faraco T T T T 
Adão Haggstram T/s T/s T/s T 
Agenor Castoldi T 
Airto Ferronato s 
Airton Amaral T 
Airton Conti s 
Alberto Bassani s 
Alberto Oliveria T T T 
Alceu Moreira s 
Alcides Braun T T s 
Alcides Saldanha T/t T/t T/t T/t T T T T T/t 
Alexandre Postal T T T 
Amaury Perusso s s 
Ana Mandelli T 
Ana Maria S. s 
Anadir Alba s s 
André de Alexandri s 
André F orster s s s T/t T/t T/t T/t T/t T/t 
André Nivaldo Soares Tlt T/t Tlt T T 
Antenor Ferrari T T/t T T T/s T/s 
Antônio Apoitia Neto T/s T 
Antônio B. Conto s s 
Antônio Barbedo T 
Antônio Britto T T T T T 
Antônio C. Fonseca s 
Antônio Dexheimer T T T T 
Antônio Jordão s s s 
Antônio Lemos s 
Antônio Lorenzi T/t T/t T T 
Armando Temperani P. T T T T 
Armindo Vargas s 
Amo Carrard T/t T T 
Arthur Issler s s 
Assis R. de Souza T T T 
Bernardo de Souza T T T 
Bonfilio Seben T T 
Caetano Brum T 
Caetano Peruchim s 
Caio Lustosa T T T 
Caio T. Rocha s s 
Canisio Ost s T 
Carlinda Farina T 
Carlos Eroni Carus s s s s s s 
Carlos Giacomazzi T T T T T T T 
Carlos Romeu Pinto s s 
Carlos S. Filho T 
Carlos Silva Santos T T T/s T 
Célia Chaves s s 



1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
Cezar Busatto T/s s s T/s T/s 
Cezar Schirmer T/t T/t T T T/t T/t T T T 
Ciro Machado s s 
Cláudia Rosso T 
Cláudio Cava s 
Clênia Maranhão T/t 
Clóvis Assmann s s T s 
ClóvisBrum T T T T/s T/s 
Constantino Picarelli T T 
Cristiano T astch T 
Darci von Hoonboltz T/s T 
Darcísio Perondi T 
Davi Oliveira T T T 
Davi Sobrinho T/s T/s 
DelmarDias s 
Dernis Lemos T 
Denise H Galeazzi T T 
Deoclíades V endrusco s 
Dino Périco s 
Dirceu Boniatti T 
Dirceu Garcia T 
Dornirio Camargo T 
Dorival Campos s s s 
Ecléa Fernandes T/t T/t T 
Edir Oliveira T T/s T/s T 
Edmundo Lima s 
Edras Rubim s 
EdsonBrum s 
Edson Pereira T/t 
Edson Trindade T/s 
Elemar Grüendlin_g_ T T T T/s 
Eliseu Padilha T T/s T 
Elygio Menegatti T T T s 
Emiliano Limberg s s s 
Erani Muller s s T s T T 
Erico Weber T 
Erno Christ T 
Eugênio Ritzel T T T s 
Eunice Costa s 
Fábio Koff T/s T/t 
Fernando Guedes s s s 
Fernando Lemos T/s 
Firmino Dor T 
Flávio Ferri T s T 
Floressal Silva s 
Francisco Bernd T 
Francisco Carrion Jr. T T T 
Francisco Flores T 
Francisco Medeiros T 
Francisco P. Sant'ana s 
Fredo Ebling T/s 
Georg C. Dürr s 
Geraldina Silva T/s T/s T/s 
Geraldo M. Filho T 
Germano Rigotto T T 
Gil Soares T T T T T 



1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
Gilberto Calderaro T 
Gilberto Mosmann T T 
Gilberto Mussi T s T 
Gilberto Silva T 
Giovanni F eltes T T T/t 
Glênio Magalhães T 
Gleno Scherer T T 
Grademir Chielle s 
Guaracy Marinho T T 
Gustavo Prima s 
Hélio Feltes T 
Hélio Musskopf T T 
Hélio Souza S. T T/s 
Henrique Ebling s 
Hermes Zanetti T T 
Hermetto A. e Silva T T T 
Hilário Braun T T 
Hilda de Souza T 
Honório Orvalle T T 
Hugo Farra T 
Humberto Chitto T T 
Iara Wortmann T T 
Ibsen Pinheiro T T T T T T T T T 
Irajá Rodrigues T T T T T T T T T 
Irton F eller s 
Ivo Guimarães T 
Ivo Lech T 
Ivo Sprandel T T T/s T 
Jair Foscarini T 
Jandir Santolin s 
Jauri Oliveira T T T T 
Joamira Kaiser T 
João Brusa Netto T T T/t T/t T T T T T 
João C. Bona Garcia s T T T/t T/t 
João C. Brum Torres s T T 
João C. Hofinann T 
João dos Santos Filho T 
João G. L. Coelho T T 
João Huppes s s s 
João Martins T 
João Miron Neto s 
João Mocelin T T/s 
João Osório T T/t 
João Pereira Neto T T 
João Rocha s 
Joaquim Monks s 
Jocelei Flores s s T/t T/s 
Joel Maia s 
Jorge Buchar s T 
Jorge Cassina T 
Jorge Lemanski s 
Jorge Moojem T 
Jorge Uequed T 
José A. Reinelli s 
José A. Martins T 
José Brag_a s 



1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
José E. Pasquotto T T 
José Fogaça T T T T T T T T T 
José Gonçalves T T 
José I. Sartori T T T/t 
José L. Patela s 
José M. Silva T T 
José P. Bisol T T T 
José R. Bonsenbecker s s 
José Vargas s 
Juan Pio Germano T T T T 
Juarez Lemos s 
Julio Rodrigues T T 
Jussara Cony s 
Jussara Gauto T T 
Juvir Costela T 
Kleber Franzen T/s T/s s T T/t T/t 
Laudemiro Dors s 
Lauro Hllg_emann T/s T/s T/s T 
Lélio Souza T T T T Tlt T/t T/t T/t T/t 
Leônidas Xausa T T T/s T T T 
Leopoldo F eldens T T 
Lino Zardo s 
Lucenir Pohlmann T T T T 
Ludgero Marques s 
Luis C. Madeira T T T T 
Luis R. Ponte T T T T/t 
Luiz A. Krumel T T 
Luiz A. Miranda T/s s 
Luiz C. Barbosa T/s T/s 
Luiz C. Benedetti T T 
Luiz C. Mello s 
Luiz F. Zachia T/s T/s 
Luiz G. Freitas s s 
Luiz Kroetzi_g T 
Luiz Marques T/t 
Luiz O. Vieira T/t 
Luiz Pompeu Costa s T T/s T/t 
Luiz Queiroz s 
Mallena Jane s 
Manoel A. Rocha s s s s 
Manoel Macedo s 
Marcelino Sobrinho s 
Marcelo Feltes s 
Marco A. Zandonai s 
Marco Alba s 
Marco Pereira T T/t 
Marcos Palombini T T T s T T T 
Mário Bemd Neto T/s T/s T 
Mário Lima T T 
Mário Limberg T T T 
Mário Madureira T/t T 
Mauricio Tonolhe T 
Mauro Przeynski s 
Mendes Ribeiro T T T 
Mendes Ribeiro Filho T T 
Mercedes Rodrigues T/t T/t T/t 



1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
Milton C. Corrêa T 
Moacir Silva s s s 
NadirBrum T 
Nair Tessaro s 
Nei D. Amaral s 
Neimar Duarte T 
Nelson H. Filho s 
Nelson Jobim T T T 
Nelson Proença T/t T 
Nicéia Brasil s s s T 
Nilton Homercher T T 
Norbeto Bonafim T 
Norma Teston T 
Odacir Klein T/t T T T T T 
Odilon S. Lima T T T 
Ofir V. Pinheiro T/t T 
Ornar Ferri T/s T 
Oriovaldo Grecelle s s 
Ormuz Rivaldo s 
Osmar Rodrigues s 
Osmar Terra T T T T 
Osvaldo Lima T 
Paulo Brossard T T T T T T 
Paulo Camino T/t T T 
Paulo M. Reis s 
Paulo Medeiros s 
Paulo Mincaroni T T 
Paulo Nunes T 
Paulo Odone s s s T/t T 
Paulo Petry s s s 
Paulo Ritzel T T T/t 
Paulo T. Vieira T/s 
Paulo Vieira s s 
Paulo Ziulkosky T/t T/t s s 
Pedro A. Carvalho s 
Pedro E. Marmitt s 
Pedro Godoy T s T T 
Pedro Simon T/t T/t T/t T/t T T T T T 
Quintiliano Vieira T T T T 
Rafael Bastos s 
Regis Ferreti s s s s 
Rejane Carrion T T 
Ricardo Soares T 
Ricardo Souza T T T T 
Roberto Ar_genta s T 
Roberto Kunzel T 
Romeu Kleckner s 
Romulo Moojem s s 
Roni Corrêa s 
RsaFlores T T T T 
Rospide Neto T/t T/t T T T T T T T 
Rui C. Ostermann T/t T T T 
Rui DAgostini s s 
RuyNedel T s T 
Sanchotene F elice T T 
Sebastião Mello T T 



1980 1981 1982 1983 1986 1988 1990 1993 1995 
Sérgio Amaud T T 
Sérgio Zambiasi T 
Siegfried Heuser Tlt Tlt Tlt T T 
Simésio Neto T 
Sinval Guazzelli Tlt T T T T T T 
Solismar Gonçalves s s 
Suimar Bressan s s 
Telmo Borba Magadan T 
Tereza Carvalho Tlt Tlt Tlt Tis 
Theodoro Thomas T 
Valdir Schimit T 
Valfridio Taborda T s 
Valmir Ferrar o T 
V alternei Ceolin s 
Vanei Simon s 
Velácio Stein T 
Vicente Bogo T 
Victório Trez T T T 
Vinícius Pitágoras T 
Virgílio Perius s 
Volny Figueiró Tis Tis Tis 
Waldir Walter Tis Tis Tlt T T T T T 
Waleska von Hoonholtz Tis 
W alter Irber Tis Tis Tis 
W ai ter Thom_pson s 
Walter Troina Tis Tis Tis T 
Wenceslau Fontana T T T T 
Werner Becker T T 
Werner Rampel s 
Wilson Branco T 
Wilson Cignachi T T Tlt T Tlt 
Wilson Vargas T Tlt T T 
Wulmar Leites s T T 

' . '. -T: titular do diretono regiOnal, S: suplente do diretotlO reg10nal, t: titular da comtssao executiva, 
s: suplente da comissão executiva. 
FONTE: PMDB-RS, TRE-RS. 
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ANEXO 5a - CANDIDATOS PELO PT-RS. 

1982 CANDIDATOS DEP ESTADUAL 

1-Selvino Heck 
2-Nelson S自  
3-Ant6nio Losada 
4-Cl6vis Carneiro Oliveira 
5-Cezar Alvarez 
6-Miguel Rossetto 
7-Anslio Brustolin 
8-Adao Gonalves 
9-Jos6 L. Carneiro Cruz 
lO-Leonise Guimares 
1 1-Luiz Carlos C. Moraes 
12-Ligia T. L. Simonian 
13-Jairo Menega.z 
14-Luiz Augusto Rodrigues 
1 5-Ahmad Ali 
16-Fernando Guaragua Martins 
1 7-Ney Malgarin 
18-Wilson Damasceno 
I 9-Guarani Santos 
20-Luiz Alberto Gisler 
21 -Celso Fernando Santos 
22-Joao Claudio Couto 
23-Humberto A. dos Santos 
24-Osvaldo Ferreira 

1982 CANDIDATOS DEP. FED. 

1- Clovis flgenfrietz 
2-Jose Cl6vis Azevedo 
3-Enid Backes 
4-Adeli Sell 
5-Paulo Tarso Carneiro 
6-Walmor Wicteky 
7-Lindomar O. Machado 
8-Ernesto Cassol 
9-Laura Maria de C. Silva 
I 0-Luiz Gonzaga Machado 
1 1-Firmo Trindade 
12-Paulo Roberto Ferreira 
13-Milton B. Fagundes 



1986 CANDIDATOS DEP. FED 
	

1986 CANDIDATOS DEP. ESTADUAL 

1- Adeli Sell 
2- Aldo Bartinski 
3-Ana Maria da S. Cafnini 
4- Ant6nio Marangon 
5-Ant6nio Wunsch 
6- Carlos R. S. Borges 
7-Cosme Roberto Machado 
8-Dorbio Grunevald 
9-Edemar Fisch 
10-Elton L. de Oliveira 
11 -Fl自vio Brum Ruberti 
12-Gilberto J. S. Vargas 
13-Giovani Gregol 
14-Jorge A. da Silva 
15- Jos6 Cesrio F. Teixeira 
16- Jos6 Cl6vis Azevedo 
17- Julieta Balestro 
18- Luiz Gon.zaga Machado 
19- Marco Ant6nio P. Jesus 
20- Maria Cecilia Hyp6lito 
21-Mario O. Pereira 
22- Nilton Azevedo 
23- Olivio Dutra 
24- Paulo Paim 
25- Roberto Silva Souza 
26- Rubsnei F. Duarte 
27- Tarso Genro 
28- Waldemar Comunelli 

1- Adao Gon9alves 
2- Adao Pretto 
3- Adroaldo Corra 
4- Aldacir Oliboni 
5- Ant6nio Hohlfeldt 
6- Ant6nio Losada 
7- Ant6nio Path Beiriz 
8- Ant6nio Vicente Vieira 
9- Carlos Salsano Vieira da Cunha 
10- Cesar Augusto O. Bujes 
11- Clovis Carneiro de Oliveira 
12- Cl6vis Ramos 
13- Daniel Bordignon 
14- Delmar Morschel 
15- Edesson Bonorino Floriano 
16- Firmo Trindade 
17- Fl自vio dos Santos Silva 
18- Geci Prates 
19- Gert Schinke 
20- Gilneu Fagundes 
21- Jairo Silva 
22- Joo Claudio Couto 
23- Jos6 Fortunati 
24- Jos6 Alvarenga 
25- Jos6 Manzke 
26- Jos6 L. Carneiro Cruz 
27- Jos6 Nelmo Ten Caten 
28- Jos6 T. Barbosa 
29- Lires Kagami 
30- Loir Figueiro 
31- Lcio Barcelos 
32- Wilmar Serra 
33- Waldemir Motta 
34- Selvino Heck 
35- Luiz Cezar Rosado 
36- Luiz Teixeira 
37- Marino Ledur 
38- Mauro Brochier 
39- Nelson S自  
40- Paulo Abreu 
41- Paulo Lago 
42- Paulo Gregory 
43- Paulo S6rgio Santos 
44- Raimundo Pedrosa 
45- Raul Pont 
46- Raul Johann 
47- Rog6rio A. Heinen 



1990 CANDIDATOS DEP. ESTADUAL 1990 CANDIDATOS DEP FED 

1- Paulo Paim 
2- Ad石o Pretto 
3- Jos Fortunati 
4- Raul Pont 
5- Waldomiro Fioravante 
6- Cl6vis Ilgenfrietz 
7- Ubiratan Trindade 
8- Alcindo Kempfer 
9- Paulo Rigo 
10- Dirceu Silva 
11- Emilio D. Diniz 
12- Ernestina Pereira 
13- Sdrgio Sardi 
14- Jlio Garcia 
15- Paulo Cezar Martins 
16- Otavio M. Neto 
17- Joao Machado d Santos 
18- S6rgio Saraiva 
19- Jos6 O. Garcez 
20- Jorge Vidal dos Santos 
21- Caleb Medeiros Oliveira 
22- Orlando Ramos 
23- Basileu Souto 
24- Jos6 Luis Santos 
25- Armindo Vit6rio Taschetto 
26- Nelton Schimidt 
27- Cl自udio Gasparetto 
28- Ruy Guimares 
29- Judith de V. Dzjobiginski  

1- Antnio Marangon 
2- Marcos Rolim 
3- Ivar Pavan 
4- Luiz Carlos Casagrande 
5- Flvio Koutzii 
6- Gilberto Vargas 
7- Jo5o Pedro Schmidt 
8- Elvino Bohn Gass 
9- Antnio Wunsch 
10- Selvino Heck 
11- Ronaldo Zulke 
12- Luiz Mamardi 
13- Paulo Egon 
14- Jos6 Ten Caten 
15- Jairo Jorge Silva 
16- Fl自vio Coswig 
17- Mario Gabardo 
18- Lenir Marques 
19- Jos6 Alvarenga 
20- Renato Becker 
21- Idalecio Moreira 
22- Gert Schinke 
23- Paulo Tarso Carneiro 
24- Antnio Carlos Pontes 
25- Luis F. Schmidt 
26- Siderlei Oliveira 
27- Giovani Grego! 
28- Maria Hyp6lito 
29- Paulo Joel Leal 
30- Marlova Finger 
31- Marco Aurlio Spall Maia 
32- Olga Araujo 
33- Daniel Bordignon 
34- Anita Lucas Oliveira 
35- Adeli Sell 
36- Jaime Martinez 
37- Ahmad Ali 
38- Lucio Barcelos 
39- Estilac Xavier 
40- Mario Cesar Soares 
41- Angelo Sena 
42- Jorge Zanarize 
43- Paulo Graeff 
44- Jos6 Enedir 
45- Verssimo Soares 
46- Antnio Sanzi 
47- Joao Navarro Costa 
48- Jorge Roberto dos Santos 
49- Glaucio Vieira 
50- Antnio Soares Paz 
51- Jos6 Carlos dos Santos 
52- Julio Camisolao 
53- Marcia C. da Silva 



1994 CANDIDATOS DEP ESTADUAL 1994 CANDIDATOS DEP FED 

1- Paulo Paim 
2一加s6 Fortunati 
3- Esther Grossi 
4- Adao Pretto 
5- Waldomiro Fioravante 
6- Miguel Rosseto 
7- Luis Mainardi 
8- Valdeci Oliveira 
9- Clovis llgenfritz 
10- Delmar Steffen 
11- AtyVariazzi 
12- Selvino Heck 
13- Milton Martins 
14- Marlise 
15- Maria Eullia 
16- Nelmo Ten Caten 
17- Raul Portanova 
18- Albino Gewehr 
19- Claudio Engelke 
20- Romeu Biazus 
21- Lino de David 
22- Ademar Olsson 
23- Roberto Ludwig 
24- Guto Nadal 
25- Schroder 
26- Maria L. Jaeger 
27- Marcos Linden 
28- Marco Lisboa 
29- Julieta Balestro 
30- Odoni Zanoni 
31- Tarciso Paixo 

1- Fl'vio Koutzii 
2- Pepe Vargas 
3-Marcos Rolim 
4-Jos6 Gomes 
5-Luis Carlos Casagrande 
6- Elvino Bonh Gass 
7-Luciana Genro 
8- Antnio Marangon 
9- Ivar Pavan 
10- Dinarte Belato 
11-Luis Schmidt 
12- Edson Portilho 
13- Ccc道a 
14- Daniel Bordignon 
15- Saul Barbosa 
16- Terem Dalmaso 
17- Nestor Schwetn 
18- Decio Schauren 
19-Antonio Machado 
20- Wa!む  
21- Dirceu Lopes 
22- Andre Beck 
23-3く適o Helio Pes 
24- Krause 
25- Guadagnin 
26- Helen且  Bonlユln 
27-1ユ」oni PelizLari 
28- Guilherme Barbosa 
29- Marcos Fuhr 
30- Sandra Fagundes 
31-Eliseu Chaves 
32- Alecio Bloss 
33- Nedio Piran 
34- Davi Oliveira 
35- Ademir Pereira 
36-Mild 
37- Lucio Barcelos 
38- Vilso de Souza 
39- Silveira 
40- Celso Alberici 
41一 Reginete Bispo 
42- Denoir 
43- Veber 
44- Nei Sena 
45- Arlindo Ribeiro 
46- Frank Volcan 
47- Valdemir Estran 
48- JoSo Couto 
49- Idalia Martins 
50- Lires Marques 
51- Santana 
52- Marioli Pereira 
53- Renato Martinez 
54- Regis Moreno 
55- Otavio Neto 



ANEXO 5b - CANDIDATOS PELO PMDB・RS 

1982 CANDIDATOS DEP. 
FEDERAL 

1-Antero Simes 
2-Ant6nio R. Pinheiro Neto 
3-Ant6nio Ony Nogueira 
4-Avelino Capitani 
5-Edir Oliveira 
6-Egidio Schaditz 
7-Erani Muller 
8-Farydo Salomo 
9-Hans Willeim 
10-E. Zanetti 
1 1-Thsen Pinheiro 
12-Idlio Sareti 
13-Irajh Rodrigues 
14-Ivo Guirnaraes 
15-Jos6 P. Neto 
16-Fogaa 
I 7-Jussara Gauto 
1 8-Llio Souza 
1 9-Luceriir Pollmann 
20-Mrio Aguiar Souza 
21-Nib Parmeggiani 
22-Ornar Fern 
23-Paulo Mincaroni 
24-Paulo V. Aquino 
25-Pedro Machado Ribeiro 
26-Pottguam M. dos Santos 
27-Regis Ferreti 
28-Ricardo Baldino 
29-Rmulo Brasil 
30-Ruy Nedel 
3 1-Sigfried Heuser 
32-Silval Guazzelli 
33-Vicente Passos 
34-Aldo Fagundes 
35-Rosa Flores 
36-Eloar Guazzelli 
37-Havy Alzico Sanu 
38-Getlio M. Brawrn 
39-Joo G. L. Coelho 
40-Jorge Uequed 
41-Josd B. Fraga.zani 
42-Jlio Costamilan 
43-Waldir Walter 

1982 CM.IDIDATOS DEP. 
ESTADUAIS 

1-Eugnio Ritzel 
2-Algir Lorenzon 
3-Ecla Fernandes 
4-C. Giacomazzi 
5-F. Carrion Jr. 
6-Hiliio Braun 
7-Rui Osteimann 
8-C. Schirmer 
9-Donval C. Oliveira 
lO-Celso Testa 
li-Jos6 Sartori 
12-Germiino Rigotto 
13-Jos' Bisol 
14-Jauri Oliveira 
15-Ivo Mainardi 
16-Antenor Ferrah 
17-A. Lorenzi 
18-Caetano Peruchin 
19-R. Rospide Netto 
20-Hlio Musskopf 
21-Nivaldo Soares 
22- Gilberto Mussi 
23- Guaraci Marinho 
24- Gleno Scherer 
25- Elygio Meneghctti 
26- Joo Os6rio 
27- Walter Troina 
28- Paulo Ziulkoski 
29- Arion Louzada 
30- Adclmo Genro Filho 
31- Lino Zardo 
32- Gilson Lisboa 
33- Joo Manoel Souza 
34- Sanchotene Felice 
35- Benito Jzolan 
36- Clovis Nogueira Silva 
37- Cezar Busatto 
38- Rudy Ritter 
39- Paulo Teixeira 
40- Ivlarco Polo Mennet 
41- Rogrio Beylouxu 
42- Carlos Wienke 
43- Paulo Cammo 
44- Sedenir Martins 
45- Rui Barbく〕sa Souza 
46- Sadi Schwertd 
47- Joaquim Moncks 
48- Aramy Santolim 
49- Jader Andara Rodsigues 
50- Fernando Caェbone 
51- Fernando Guedes Canto 
52- Davi de Oliveira 
53- Jaime G. Homrich 
54- Eliezer Pacheco 
55- Maua Ferreira 
56- Caetano Brum 
57- Fredo Ebling Jr. 
58- Adao de Castro 
59- Remi Fuelber 
60- Wilson Wargas 
61- Sayo Lobato 
62- Ardency da Costa 
63- Da丁cy Von Hoonhoル  
64- Edi Girardi 
65- Renato Shuzz 

66- Antnio Messias 
67- Pedro Arbues Alvarez 
68- Geraldina Silva 
69- Alcione Soares 
70- Paulo Evangelista 
ルMauro Pare 
72- Lenine Nequete 
73- Helio Woifrid 
74- Mario Baldo 
75- Joaquim de Lucena 
76- Aiy Corra 
77- Jo三o Bassan 
78- Pedro Alvarez 



1986 CANDIDATOS DEP. 	1986 CANDIDATOS DEP. 
FEDERAIS 	 ESTADUAIS 

1-Mendes Ribeiro 
2-A. Britto 
3-Paulo Mincaroni 
4-Ivo Lech 
5-Hilrio Braun 
6-Llio Souza 
7-Ivo Mainardi 
8-Zanetti 
9-Ponte 
10-haja Rodrigues 
11-Jorge Uequed 
12-Ibsen Pinheiro 
13-Julio Costamilan 
14-Ruy Nedel 
15-V. Bogo 
16-N. Jobin 
1 7-Rospide Netto 
18-A. Saldanha 
19-H6lio Feltes 
20-Harry Sauer 
21-Silvino Marcon 
22-Rog6rio Nonnenhacher 
23-Jo百o P. Netto 
24-Ivaldino Tasca 
25-Nasser Bandeira 
26-A. Augusto Fagundes 
27-Alceu Moreira 
28-Mercedes Basler 
29-Aluizio Paraguassu 
30-Jairo Andrade 
31 -Valter Jobim 
32-Airto Ferronato 
33-Flor Edison Silva 
34-Caio Lustosa 
35-Luiz Pompeu 
36-Jorge G. Ravana 
37-Ad豆o Zanandrea 
38-Flavio Ramos 
39-D'cio Freitas 
40-Mauro Pare 
41-Regina Dreyer 
42-Jairo Souza 
43-Feliciano Oliveira 
44-Joel Santos 
45-Amalia Manteli 

1-S. Zambiasi 
2-G. Rigotto 
3-Algir Lorenzon 
4-Paulo Ritzel 
5-C. Schirmer 
ふR.Ostermann 
7-Hilda Souza 
8-Anterior Ferrari 
9-Erani Muller 
10-F. Carrion Jr. 
11-A. Lorenzi 
1 2-Gilberto Mussi 
13-Gleno Scherer 
14-A. Dexheimer 
I 5-Jauri Oliveira 
16-C. Picarelli 
17-H. Musskopf 
18-Sanchotene F. 
1 9-Ecl6a Femandes 
20-Jos6 Daut 
21 -Jos6 Sarton 
22-Roberto Kunzel 
23-Joao Os6rio 
24-Solon Tavares 
25-Mrio Limberger 
26-Mrio Madureira 
27-Mendes R. Filho 
28- Valdomiro Franco 
29-Tito Livio 
30-Guaracy Marinho 
31 -Achyles Braghirolli 
32-Joaquim Moncks 
33-Brulio Marques 
34-Jussara Cony 
35-Edir Oliveira 
36-Hermetto Araujo 
37-S6rgio Satt 
38-Celso Pistol 
39-Rui Ortiz 
40-Jo豆o M. Silva 
41-Roberto Ferrari 
42-Paulo Ziulkoski 
43-Caetano Peruchin 
44-Nardi Leichtweiss 
45-Odilon Soares 
46-Bonifcio Fregapani 
47-Bruno Meyer 
48-Elygio Meneghatti 
49-Valmir Rosa 
50-Hugo Amorim 
51-Jo豆o Vargas 
52-Voinei Soares 
53-Enio de Borba 
54-Andrd Forster 
55-Mario F. Oliveira 

56-Wilson Korb 
57-Cl自udio Graza 
58-Celestino Valenzuela 
59-Idenin Cecchin 
60-Mario Bernd Neto 
61-Carlos Wienke 
62-Nayr Tesser 
63-Norton Lavortti 
64-Cl6vis Brum 
65-Luiz Braz 
66-Regis Ferretti 
67-Cezar Manteffi 
68-Remi Fuelzer 
69-Norma Teston 
70-Valter Gomes 
71 -Obed Vargas 
72-Luiz G. Freitas 
73-Aldeney Caste 
74-Cludio Allen 
75-Aldo Martins 
76-Oswaldo Rodrigues 
77-Cl自udio Ferreira 
78-Milton Mottini 
79-Ant6nio Ferreira 
80-Darei Filho 



1990 CANDIDATOS DEP. 	1990 CANDIDATOS DEP. 
FEDERAIS 	 ESTADUAIS 

1-Achyles Braghirolli 
2-Luiz D. Kraetizg 
3-Jos6 Manoel de Souza 
4-R. Rosがde Netto 
5-A. Dexheimer 
6-Vergilio Derius 
7-Silvino Marcon 
8-Andr6 I. Soares 
9-Alexandre Britto 
1 0-Edir Oliveira 
11-C. Picarelli 
1 2-Renato Oliveira 
13-Carlos Knorr 
14-Paulo Camino 
1 5-Atalibio Foscarini 
1 6-Athamagildo Fraga 
1 7-Mercedes Rodrigues 
18-R. Ostermann 
19-Amo Carraro 
20-Jos6 Ravara 
21 -Alceu Moreira Silva 
22-Hon6rio Ovale 
23-Osvaldo N. Silva 
24-Francisco Gutierres 
25-Erani Muller 
26-Gilberto Mussi 
27-C. Schiriner 
28-Joao Os6no 
30-Jos6 Sartori 
31-Ant6nio Maffi 
32-Jurandir P. Campos 
33-Claudionor Geigler 
34-Valdomiro Franco 
35-Pedro Machado 
36-Gleno Scherer 
37-Airto Ferronato 
38-Ant6nio Augusto Silva 
39-C. Giacomazzi 
40-Antnio Fonseca 
4 1-Ion Doria 
42-Naniir Jantsch 
43-A. Lorenzi 
44-Firmo Carneiro 
45-Jairo Andrade 
46-Milton Comasseto 
47-Joaquim Moncks 
48-Alfeu Zilio 
49-Vilson Pessoa de Brum 
50-Ladeniro Dors 
5 1-Vict6rio Trez 
52-Bona Garcia 
53-Feliciano Oliveira 
54-Mario Madureira 
55-Francisco Medeiros 
56-Nasser Bandeira 

1-Jurandir P. Bonacina 
2-Amair Benedetti 
3-Adao Faraco 
4-Antenor Ferrari 
5-Lurdes Faviero 
6-Mendes Ribeiro 
7-Ibsen Pinheiro 
8-Celso Souza Soares 
9-Azileu Q. do C. Silva 
10-Nelson Proen9a 
1 1-Odacir Klein 
12-Eudocio S. de Souza 
13-Elias Lemes 
14-Nelson Jobin 
1 5-Llio Souza 
16-Iraj自  Rodrigues 
1 7-Hilrio Braun 
1 8-Regina Dreyer 
1 9-Bernardo Sou.za 
20-Osmar Terra 
21-Loreno Graeff 
22-Cl自udio Falc五o 
23-Ponte 
24-Leopoldo Feldens 
25-Dirceu Garcia 
26-Carlos L. Teixeira 
27-Getilio Boscardin 
28-Hlio Feltes 
29-A. Saldanha 
30-G. Rigotto 
31 -Ivo Mainardi 
32-G. Mosmann 
33-A. Britto 

57-Valdir Schmidt 
58-Salvio Roma 
59-Ad5o Prestes 
60-Paulo Odone 
61 -Romeu Kloeckher 
62-Quintiliano Vieira 
63-Luiz Deibler 
64-Rubens Rodrigues 
65-Jocelei Flores 
66-Aido Bertuol 
67-Carlos Wienke 
68-Mendes R. Filho 
70-H6lio Musskopf 
71-Roberto Kunzel 
72-Idemir Cecchin 
73-S6rgio Satt 
74-Mrio Limberger 
75-iluIda de Souza 
76-Dorval Marques 



1994 CANDIDATOS DEP. 	1994 CANDIDATOS DEP. 

FEDERAIS 	 ESTADUAIS 

1-G. Rigotto 
2-Nelson Proena 
3-Odacir Klein 
4-Darcisio Perondi 
5-Paulo Ritzel 
6-Mendes R. Filho 
7-Eliseu Padilha 
8-Wilson Cignachi 
9-Wilson Branco 
1 0-Ivo Mainardi 
I 1-Boscardin 
12-Ponte 
13-Nelson Harter 
14-Cl自udio Canalis 
15-Jos6 Asmuz 
16-Paulo Mincaroni 
17-Paulo Maurer 
1 8-Clemor Balen 
19-A. Saldanha 
20-Fernado Henning 
21-Frontino 
22-Vilsomar Ribas 
23-Aldo Moreira 
24-En Medeiros 
25-Celso Soares 
26-Jocelei Flores 
27-Carlos Ribeiro 
28-Polibio Braga 
30-Jos6 Alfredo 
31 -Luiz Ziulkoski 
32-Pastor Jorge 

1-Jo五o Os6rio 
2-Giovani Feltes 
3-Ant6nio Barbedo 
4-Jos6 Sartori 
5-Jair Foscarini 
6-Gleno Scherer 
7-Alexandre Postal 
8-Quintiliano Vieira 
9-Cezar Busatto 
10-Paulo Odone 
11-A. Lorenzi 
12-Mrio Limberger 
13-Ani Anuncia o 
14-Irton Feller 
1 5-Gilberto Mussi 
16-Alberto Oliveira 
I 7-Generi Lipert 
18-Silas Goulart 
19-Hlio Musskuメ  
20-Roberto Kunzel 
21-L. Ferando Zachia 
22-Caio Jordao 
23-Antenor Ferrari 
24-Achylles Braghirolli 
25-Caio Rocha 
26-Dadi 
27-Eduardo Leo 
28-Castro 
29-Kanan Buz 
30- Jandir Santolin 
31 -Karnikowski 
32-Adao Orlando 
33-Adalim Medeiros 
34-Paulo Emilio 
35-Pedro Signor 
36-Tomate Ivomar 
37-Werner Rempel 
38-Fernando Lemos 
39-Ant6nio Krumel 
40-Jarbas Tavares 
41 -Juares Lemos 
42-Erani Muller 
43-Jalmo Formari 
44-S6rgio Jockyman 
45-Wrana Panizi 
46-Wagner Rodrigues 
47-Calderaro 
48-Eroni Carus 
49-Jorge Dourado 
50-Estivalete 
51-Jos6 Chaves 
52-Edson Medeiros 
53-Capito Moacir 
54-Eloi Rodrigues 



	

1[]sim 	 
2[ ] nao 

6-DELEGADO 	DE 	QUE 1 n/r 
CIDADE 	  

20- NA SUA OPIIIO EXISTE ESPACO 
OUTRO CRIT血RIO 	  PARA O SR(A) CONCORRER PELO PT? 
	  (ELEICAの  

19-QUAL 	  
[]n/s [ 

ANEXO - 6a QUESTION RIO DA PESQUISA DO PT - JULHO/1995. 

1- No DO QUESTIONARIO 	  
2- ENTREVISTADOR 	17-QUANTAS VEZES 	  

3- SEXO 2[ ] n豆o [Jn/s []n/r 

4-IDADE 

5-PROFISSAO 

18-O SR(A) PRETENDE CONCORRER 
PARA ALGUMA ELEICAO? 

7-O SR(A) JA FOI DELEGADO ANTES? 	1[ ]sim 

I [ ] sim 	8-QUANTAS VEZES: 	 3 [} depende do cargo pode 	  

2[ ] no 	
no pode 	  

9-A QUANTO TEMPO ESTA NO PT 	 

10-O SR(A)t MEMBRO DE ALGIJMA 
INST NCIA DO PARTIDO? 

21- 0 SR(A) MILITA EM , ALGUM 
MOVIMENTO SOCIAL ALEM DO 
PARTID RIO? 

I[] DN 2[]DR 	3t ]DM 4[]zon
d I[ ] sim 	

22-Q
UAL 

5l jnuC!eO 	 2t Jnao 

6[] s6 militante 	7[] funcionrio 	 8n/s 

231 NAsUAOPIN 
-9n/r 

	 23- NA SUA OPINIAO EXISTE ESPA O 
PARA DISCUTIR-SE ESSE MOVIMENIU 

11-EM QUE CARGO 	NO PT? 

12- OASR(A) JA PERTENCEU A ALGUMA 1[ ] sim 	24-QUAL/ESPAcO 	 
INSTANC1A DO PT ANTES? 

2[ ] n豆o 	8[ ] n/s 	9[ j n/r 

ir isim 	  

2F 1扇 	一 	 25・ O SR(A) MILITAVA EM 一些（辺M 
ーL 」ーーー 	 MOVIMENTO SOCIAL QUANDO 

14-0 SR(A) OCUPA OU JA OCUPOU: 	ENTROU PARA O PT? 

MANDATO [jocupa 	I [ ] sim 26- QUAL? 

[ ]ocupou 	  

CARGO [ ］。cupa 	 27- NAocupa 	 PRIORIZ隷盟盤品競器讐  

[1 ocupou 	LUTA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS. 

[} nenhum []n/r 1 [ ] luta eleitoral 2[ ] luta dos movimentos 
sociais 

15- 0 SR(A) J CONCORREU PARA
ALGUMA ELEI O(S)

? 	 3[] as duas---28-QUAL A MAIS
IMPORTANTE 	 

1[ ] sim 	16-QUAL(S) 
4[ ] outras lutas 	  



29- 0. SR(A) PERTENCE A ALGUMA 41- NA SUA OPIM O QUAIS AS 
TENDENCIA? 	 PRINCIPAIS LIDERANCAS DO FT NO 

RS? 

1[ Jsim 	2[ ]no 

30- QUAL 	  

42- NA SUA OPINI O QUEM MANDA NO 
PT DO RS? 

31- ALGUNS DELEGADOS AFIRMAM SER 43- QUAIS OS SEUS OBJETIVOS 

MUITOs DIFCIL PERTE1OUTROS DELEGADOS A]器謂競 PESSOAIS NO PT? 

識器M IMPEDIMENTOS: NA SUA 44-OB益SUA OPINIOVOS DO 弄UAI評喰  
i[]6 muito dificil 2[ I no hA impedimentos - 

8[ In/s 	9 I. j 
n/r 	 - - 	 45- NA SUA OPINIAO O PT E UM 

32- NA SUA OPINIO O QUE 立  PRECISO PARTIDO SOCIALISTA? 
DAD ▲ TT1A WI ITANTV POTW.R OCUPAR 
I U1)9 	 iF 1 sim 	21 I no 3! I mais ou menos ei .1 

n/s ソ  i. j n/r 

33- 0 SR(A) VAI VOTAR EM QUAL 46- POR QUE? 
CANDIDATO A PRESIDENCIA DO PT? 

1 []Olvio Dutra 2[ ] Adeli Sell 
8{ ]n/s 9[ ]n/r 

3[ ] branco 

34- E PARA O DR EM QUAL CHAPA O 
SR(A) 	VAI 	VOTAR? 48- POR QUE? 

49- NA SUA OPINIAO O QUE t 
35-0 	SR(A) PARTICIPOU DIRETAMENTE DEMOCRACIA? 
NA ELABORAく】AO DE ALGUMA TESE? 

1[ I sim 	36. QUAL: 	 50- ALGUNS DIZEM QUE O PT 血  UM 
PARTIDO BUROCRATIZADO: O SR(A) 

,r 1 ・這r、 	or i..i nr 11 ./- 	 CONCORDA COM ISSO? 
'‘し  」 “"v 

37- 0 SR(A) J 	PARTICIPOU NA l[] sim 2[ ] nをo 3 [1 mais ou menos S[ ]n/s 
ELABORAく】AO DE ALGUMA TESE 9[J fir 
(ANTES)? 

51- FOK QljE? 
1[ ]sim 	2[ Jnao 	8[ In/s 9[ ]n/r 

38-ALGUMAS TESES FALAM SOBRE A 
FALTA DE COMPANHEIRISMO DENTRO 
DO PT, NA SUA OPINIO ISSO SE DEVE 
A QUE? 

39- QUAL A SUA AVALIA 】AO SOBRE A 
EXIST重NCIAS DAS TENDENCIAS PARA A 
DEMOCRACIA 	 DO 

PT? 

40- NA SUA OPINIO, AS TEND血NCIAS 
DEVEM PERMANECER? QUAL 
MUDANCAS? 

47- NA SUA OPINIO O PT 血  UM 
PARTIDO DEMOCR11CO? 

1[ ] sim 
8[ ]n/s 

2[ ] n乞o 3[ ] mais ou menos 
9[ ]n/r 

~’ ■■ ’I、  り’ 	' 'III 

'.9. J"' り  ノ L 」  ‘“ 一  



ANEXO 6b - QUESTIONARIO DA PESQUISA NA CONVENcAO 
ESTADUAL DO PMDB - 1995. 

1ENTREVISTAD0R 	  

2-SEXO 1[]m 2[Jf 

シIDADE 	  

4-PROFISSAO 	  

5-DELEGADO DE QUE CIDADE 

6-O SR(A) J FOI DELEGADO ANTES? 

1[ ]sinlーー一qnd? 
2[ mnao 

7-A QUANTO TEMPO EST NO PMDB＝ー  

8-O SR(A) - MEMBRO DE ALGUMA INSTNCIA 
DO PARTIDO? 

sim: 1[ ] DN 2[ ] DR 3[ ]DM 4[ ] ZONAL 
5 (loutro 	  

no: 6 1] funcionrio: 
7[ I s6millitante 	8[Jn/s 9[]n/r 

caI8p 	  

90 SR(A) J PERTENCEU A ALGUMA INSTNCIA 
DO PMDB (ANTES)? 

1[]simーーーーー・一一qual/qnd 	  
2[ ] n豆o 

lo- O,SR(A) OCUPA OU JA OCUPOU 

MANDATO [jocupa [jocupou 	 

CARGO 

nenhum E I 

11- O SR(A) iA CONCORREU PARA ALGUMA 
ELEI9AO(S)? 
I lsim がvezes_____ para:_ 

por qual part. 
「 1一＝一 	 「 1 ,】ノ1 [JnaO 	 ‘ 」 … 

12- 0 SR(A) PRETENDE CONCORRER PARA 
ALGUMA ELEIAO? 

潟
simno 嘗］ n/s 9[ In/r 

13- NA SUA OPINIO EXISTE ESPAO PARA O 
SR(A) CONCORRER PELO PMDB? (elei9ao) 

l[Isim 	 2[]no 
3 [ ]depende do cargo pode 	  

ft pode 	  
8[ In/s 	9[ )n/r 

14- POR QU? 

15- 0 SR(A) MILITA EM ALGUM MOVIMENTO 
SOCIAL ALM DO PARTIDRIO? 

l[Isim qual 	  
2[ ]no 8[ ]n/s 9[ )n/r 	  

16- NA SUA OPINIO EXISTE ESPAO PARA 
DISCUTIR-SE ESSE MOVIMENTO NO PMDB? 

l[ J smi 	qual/espa9o 	  
2[ ]no 8[ ]n/s 9[ Jn/r 	  

17- O SR(A) INTEGRA ALGUMA CHAPA PARA O 
DIRET6RIO REGIONAL? if Jsini 2f )n言o 	I Jn/r 

18-O SR(A) VAI VOTAREM QUAL? 

if] situa9豆o 	2[ ]oposi9lo 	8[ ]n/s 9[ ]n/r 

19- POR QUE? 

20-ALGUNS DELEGADOS AFIRMAM QUE E Murro 
nwfcn. PERTENCER A UMA CHAPA AO DR, 
fIlTROS DELEGADOS AFIRMAM QUE NAO 
EXISTEM IMPEDIMENTOS: NA SUA OPINI O 

existem impedimentos 
]n/s 	9[ ]n/r 

21- NA SUA OPINIAO O QUE 血  PRECISO PARA UM 

MILITAN1'E 	PODER 	OCUPAR 	O 

DR? 

22- COMO O SR(A) PARTICIPOU DA ESCOLHA DO 
CANDIDAtO Aじ0V bItIN/UJ'JX' rロJ_'.J rLVU'-, 

】「 l na convenc5o ou pr-conven 豆o estadual 
2[]na sua血stncia escolhendo o aeiegaao a 

cony. 
3 [1 apenas discutindo 
4 [1 no participou 
5 E I de outra maneira 	  
8[ in/s 	9[ ]n/r 

23- COMO O SR(A) PARTICIPOU DA ELABORA7AO 
DO PROGRAMA DE GOVERNO? 

1 E ] diretamente como 	  
2 [ I indiretamente como 	  
3 【】 de outra maneira 	  
4 E ] nao participou 
8[Jn/s 	9 ［】 nノ丁  

24- NA SUA OPINI O QUAIS AS PRINCIPAIS 
LIDERANCAS 	DO 	PMDB 	vu 

RS? 

25-NA SUA OPINIO QUE TIPO DE LIDERAN7AS O 
PARTIDO DEVE lER? 

26- NA SUA OPINIO QUEM MANDA NO PMDB DO 
RS? 

9[lnfr 



27- NA SUA OPINIO QUEM DEVE DECIDIR A 
POLTICA DE CARGOS DO GOV.? 

11] oPMDB 	2 [1 governo 3[ ] coliga9ao 
8[Jii/s 	9[]nlr 

28- NA SUA OPINIO QUEM TEM DECIDIDO? 

1E 1 oPMDB 	2 [ ] governo 	3(1 coliga o 
8[]n/s 	9E]nノr 

29- 0 SR(A) PARTICIPOU DE ALGUMA DECIS O 
DO GOVERNO BRITI'O? 

2日simno 唱 ]n/s 9[comofir 

30- O SR(A) ACHA CORRETA A POLTICA DE 
DISTRIBUICAO DE CARGOS DO GOV.? 

1[ ]sim 	2[ )no 	8E In/s 	9[ Jn/r 

31- POR QU? 

32- QUAL A SUA OPINIO SOBRE A POLTICA DE 
SAUDE DO 00V. BRIUO? 

[ ]nlr 

33- QUAL A SUA OPINIO SOBRE A POLlTICA 
RURAL DO GOVERNO BRITFO? 

E I fir 

34・  QUAIS s O OS SEUS OBJETIVOS PESSOAIS NO 
PMDB? 

35- NA SUA OPINI O QUAIS OS OBJETIVOS DO 
PMDB? 

36- NA SUA OPINIO.: a QUE E DEMOCRACIA? 

37- NA SUA OPrNIO O PMDB E UM PARTIDO 
DEMOCRATICO? 

38- POR QU? 

39- NA SUA OPINIO O PMDB E A FAVOR OU 
CONTRA O ATUAL SISTEMA PARTiDRIO- 
ELEITORAL? 

44- ALGUNS DELEGADOS AFIRMAM ESTAREM 
INSATISFEITOS COM A POLTICA DE CARGOS DO 
00V., OUTROS AFIRMAM ESTAREM SATISFEITOS: 
NA SUA OPINIO? 

lEI existe insatisth9言o com a politica de cargos 
2[ ] satisfa 且o corn a politica de cargos 8( In/s 9( Jn/r 

45- ALGUNS DIZEM QUE OS MILITANTES DO 
P}VIDB s6 MILITAM PELA POSSIBILIDADE DE 
OCUPAREM CARGOS. O SR(A) CONCORDA COM 
ISSO? 

I E I concorda 	2 [ ] concorda em parte 
3[ ]riAoconcorda 	8[ ]n/s 	9[ Jn/r 

46- POR QU? 

47- DATA 	  

48-N DO QUESTIONRIO 	 

49- PARTIDO ー  

50- REA7AO DO ENTRE VISTADO_ 

[ 

1[ ]afavor 
3[ ]mais ou menos 
SE ]nls 9E]n/r 

2[]contra 

 

40- POR QU? 

41- NA SUA OPINI O QUAIS AS PRINCIPAIS 
MUDANAS QUE O PMDB DEVE PROPOR PARA O 
RIO GRANDE? 

42- ALGUNS DIZEM QUE O PMDB E UM PARTIDO 
OLIGARQUIZADO. O SR(A) CONCORDA COM 
ISSO? 

I[]concorda 
2[ ]concordaemparte 
3[]discorda 	8E]n/s 9(1 n/r 

43- POR QUE? 



ANEXO 7- DOCUMENTOS DO PT 

Tese de Lins (24/01/1979): 

ー  Contra o que lutar: o capitalismo, lucro, ditadura 
ー  Pelo que lutar: democracia operria, melhores conui9oes ae viva 
ー  Como PT: partido dos trabalhadores e independente aos patroes 

Carta de Principios (01/5/1979): 

ー  Contra o que lutar: lucro, sociedade de exploradores 
ー  Pelo que lutar: democracia direta, governo dos trabalhadores, tim da expiora9ao, 

socialismo democrtico. 
ー  Como PT: sem patr6es, sem elites 

Declara戸o politica (13/10/1979): 

ー  Contra o que lutar: explora9o 
ー  Pelo que lutar: transforma9乞o da ordem econ6mica, social e politica; poder nas m乞os 

dos trabalhadores. 
ー  Como PT: organiza9ao democrtica, militantes s6 por ncleos em que participa (por 

local de trabalho, moradia ou categoria! 21 membros) 

Manifesto (1980 e 1986): 

ー  Contra o que lutar: ditadura, explora9o 
- Pelo que lutar: construir sociedade sob o interesse dos trabalhadores e aos aemais 

setores explorados, volta da cidadania, direitos civis e politicos, aemocracia piena 
exercida peノas massas, governo 
ー  Como PT: aberto, amplo, indepenuente 

Discurso de Lula em 1981: 

- Pelo que lutar: socialismo como obra dos trabalhadores, democracia, liberdade 
sindical. 

ー  Como PT: partido da classe trabalhadora, independente 

Prtjeto Politico (1983): 

ー  Contra o que lutar: explora9ao. 
Pelo que lutar: transformar a sociedade (estrutura), mas sem repressao para 

socialismo, 
luta popular e institucional 



Resolu'6es do V EN (1987): 

ー  Pelo ciue lutar: socialismo (objetivo estrat6gico); conselhos populares, democracia 
aivr nrQanizacdo. liberdade sindical partidiria, plura竹四  

ー  (omn v n立c1らosnara forma9p politica (mas com poder de decis乞o), tend,ncias 

;;;it'g面o ; ふas so internos, s6 de opinio), proporcionalidade (n乞o pelos 

partidos 
dentro do PT). 

Resolu'6es do V1T EN (1990): 

ー  Contra o q ue lutar: capitalismo 
ー  Pelo que lutar: socialismo, democracia , pluralismo (ideol。gico, cultural), 

propriedade 
social. 

- Como PT: critica do crescimento do PT e o nao acompanhamento da estrutura; 

ncleos 
pouco poder e a9ao; imprensa fraca; tend6ncias n豆o podem oligarquizar o poder; 

parlamentares nao podem tomar o pocer 

Resolu'6es do I Congresso (1991): 

ー  Pelo aue lutar: socialismo (nem social-democrata nem stalinista); sociedade 

libert自ria e democrtica (socialismo democrtico), n乞o ditadura do proletariado, 
pluralismo, Estado de Direito Socialista. 

- Como PT: mais divisao de poder, nao tanto verticalismo; n cleos ( mais poaer ue 
1 

delibera9ao); tendencias (ruim para os que nao sao), gupos apenas internos, ue 

oniniao: 
iovo crit6rio para a tirada de delegados (setorias, avulsos, ncleos, chapas); .iU7o ae 

mulheres na dire9o 



、 DF 
Ant6nio Rosa 
Flores (MDB) 
Carlos da Silva 
Santos (Ml)B) 

Jogo Gilberto L. 
Coelho (MDB) 
Jorge Uequed 

(MDB) 
(Macir Klc血  

(MDB) 

DF 
Antnio Rosa 
Flores avlDB) 
Wadir Walter 

(1vIDB) 
Jlio Costamilan 

(MDB) 
JoAo Gilberto L. 
Coelho (MDB) 
α」ack Kle血  

(MDB) 

ANEXO 8 - DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE ANTES DE 1982 E 
QUE PERTENCERAM OU PERTENCEM AO DR E CE DO PMDB. 

I 

1958 1962 1966 

  

1954 1970 	 1974 	 1978 
I SEN 	 SEN 

Paulo Brossard 	Pedro Simon 
(MDB) 	(MDB) 

DF 
Paulo Brossard 

(IvIDB) 

DE 
Pedro Simon 

(MDB) 
Ivo Sprandel 

(MDB) 
JoAo Brusa Neto 

(MDB) 
Carlos da Silva 
Santos (MDB) 

Lauro Hagemanlユ  
(MDB) 

Lino Zardo 
(MDB) 

Antnio Rosa 
Flores (MDB) 

DF 

DE 
Pedro Simon 

(MDB) 
Antnio Rosa 
Flores (M1)B) 

Lino Zardo 
(MDB) 

Nivaldo Soares 
(MDB) 
Carlos 

Giacomazzi 
(MDB) 

Waldir Walter 
(MDB) 

Ivo Sprandel 
(MDB) 

Rospide Netto 
(MDB) 

Carlos da Silva 
Santos (MDB) 

Llio Sousa 
(MDB) 

Algir Loreuzon 
(MDB) 

Jlio Costamilan 
(MDB) 

Walter Troina 
(MDB) 

Caetano Penichin 
(MDB) 

Victrio Trez 
(MDB) 
Eligio 

Meneghath 
(MDB) 

Jorge Uequed 
(MDB) 

Carlos da Silva 
Santos (MDB) 

DE 
Jos6 Foga9a 

(MDB) 
Carlos 

Giacnmn7i 
(MDB) 

Llio Sousa 
(MDB) 

Ibsen Pinheiro 
(MDB) 

Cesar Schiimer 
(MDB) 
Elygio 

Meneghetti 
(MDB) 

Victrio Trez 
(MDB) 

Rospide Netto 
(MDB) 

Nivaldo Soares 
(MDB) 

Caetano Peruchin 
(MDB) 

Antenor Ferrari 
(MDB) 

Walter Troina 
(MDB) 

DF- 	DFWilson Vargasl鴇。Mncaroni 
(PTh) 	 ( PTB) 

	

Paulo Brossard 	Armando 
(PL) 	Temperani 

DE 
Paulo Brossard 	Sinval Guazzelli 

mi 、 	(1JDN、 	DE 
Wilson Vargas Paulo Mincaroni Wilson Vargas 

Sieefried Heuser 	 Siegfried Heuser 
(PTR 	DE 

Paulo Mincaroni Siegfried Heuser Jogo Bnisa Neto 
nrrm 	 (PT勢 	 （rll3) 

Armando 	Carlos da Silva 	Pedro Simon 

Temperani 	Santos (PTB) 	(PTB) 

Pereira (PTB) 

DE 
Pedro Simon 

(MDB) 
Llio Souza 

(MDB) 
Carlos 

Giactma77i 
(MDB) 

C6sar Schirmer 
(MDB) 

Lino Zardo 
(MDB) 

Ivo Sprandel 
(MDB) 

Nivaldo Soares 
(MDB) 

Waldir Walter 
(MDB) 

Rospide Netto 
(MDB) 

Ivo Mainard 
(MDB 
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