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A POLITICA DAS FOR(AS ARMADAS:
CONFLITOS E iXSTiTUCtONALiZACAO

DO REGIME MILITARY

Sitiguenoti Miyamoto:'
Ju,tiara Santos Mftia Bertazzo$+

Introdugao

Mudangas profundas se processaram nos destinos do pals, pouco
tempo depois que as ForgasAmladas assumiram o poder em abril de 1964.2

Com dmabilidade estabelecida polo Ato Institutional(AI) de 9 de abril, o
novo regime que deveriavigorar at6janeiro de 1966 6oi drasticamente detado

com as clivagens verificadas no imbito intemo da instituigao militar e com
as manifestag6es de setores da sociedade, descontentes com os rumor

tomados polo golpe que des mesmos apoiaram.

* Shiguenoli Miyamoto -- Doutor em Ci6ncia Polftica pda Universidade de Sio Paulo;
Livre-Docents em Relag6es Intemacionais e Polftica Comparada; Professor Titular do

Departamento de Ci6ncia Polftica do Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas da
Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP. Email shiguenoli@gmail.com
#i' Juliana Santos Maia Bertazzo -- Graduada em Relag6es Internacionais pda
Universidade de Brasilia; Mestre em Ci6ncia Polftica pda Universidade Estadual de
Campinas/UNICAMP, onde desenvolve atualmente Tess de Doutorado com bolsa
concedida pda FAPESP. Email --jbertazzo@gmail.com
A produgao dente texto contou com recursos do CNPq atrav6s de Bolsa de

Produtividade em Pesquisa concedida a Shiguenoli Miyamoto. Juliana Bertazzo
agradece a FAPESP polo apoio financeiro.

As Forgas Armadas aqui s8o entendidas como as tr6s forgas singulares
simultaneamente. N8o estamos diferenciando a maior capacidade operacional ou de
poder efetivo que uma ou outra possa deter, mas certamente estamos conscientes de
que nem sempre o que uma Forma pensa reflete o mesmo espfrito de suas coirm8s.



Para viabilizarem o volpe, grupos distintos se aglomeraram em tome

de um objetivo 6nico, qual sqa, o encerramento imediato do govemo de
logo Belchior Marques Goulart(09.09.1961a 01.04.1964), quebrando a

ordem legalmente estabelecidae con#ariando sous pr6priosprincipios, de

obedi6ncia ao poder constituido. Tendo atingido este objetivo, disputaram

o poder duarte as dual d6cadas seguintes.
Doin momentos podem ser considerados decisivos, porque mudaram

completamente os rumos do movimento de 64: o primeiro, com as eleig6es
de 1 965, quando representantes da ''velha ordem" obtiveram resultados
significativos nas umas, imediatamente seguido do .2/o Ins/f/z/dona/ n'2,
de 27 de outubro; o segundo deu-se 3 ands depois, quando foieditado o
,4/o ]lzsrirz£ciorza/ n'i, em 13 de dezembro de 1968. O periods que iomega

a partir deste ato passou a ser designado pda literatura homo ''anos de
chumbo:

Desde o primeiro evento, e sobretudo ap6s o segundo, a
dwabilidade do regime e a forma coma as political seriam conduzidas polos
militares tornaram-se uma inc6gnita, a nio ser sob um aspecto: o modelo

politico serra dada vez maid autoriUrio, repressivo e apoiado no bin6mio

seguranga e desenvolvimento. O tempo se encarregou de mostrar que dwante

todo o periods do regime militar fortis diverg&ncias apresenlaram-se dentro
das Forgas Amiadas, no seio de parte da sociedade que apoiouo movimento,

e entre essen dois. Dubs gerag6es depois de deflagradas as marchas que

demlbaram o presidents Goulart o resultado final de tais tens6es 6 conhecido,

ainda que muitos fates oconidos durante a vig6ncia da ditadwa castrense

estejam envolvidos em n6voas.
Para aqueles que estavam acostumados a ver o papel das Forgas

Armadas apenas homo poder moderador em situag6es de crisp,
imediatamente retomando aos quart6is ap6s uma intervengao na politica, o
movimento de 1964 trouxe novak inquietag6es. O que saiu de errado nessa

ocasi5o que n5o repetiu as situag6es anteriores?As Forgas Almadas estariam

agora exercitando novo papal, diferente daquele que at6 ent5o assumiram?
Apenas agora sentiram o prazer de estabelecer-se no poder e comandar o
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aparato de Estado, segundo as concepg6es gestadas em d6cadas anteriores,

por exemplo, atrav6s da Escola Superior de Guena? O que poderia explicar

esse novo quadro?
Na realidade esse tipo de interpretagao sempre padeceu de crit6rios

maid s61idos em termos analiticos, coma procuramos desenvolver nos

parfgrafos que se seguem. O intuito desse texto 6 tecer algumas notas sabre

o final da d6cada de 60 no Brasil, em especial ap6s a edigao do Al-5, e de

maneira mais especifica sobre o comportamento das Forgas Armadas, o

principal agents responsavel polo novo regime.s

Os militares: motivag6es, pensamento e agro

Nenhuma instituigao 6 politica ou ideologicamente monolf tina.
Diversas tend6ncias s5o facilmente observadas nos partidos politicos,

sindicatos, movimentos sociais, entidades religiosas, etc. Grupos progressistas

Algumas observag6es devem aqui ser feitas. Em primeiro lugar n8o vamos discutir
com pormenores as dissens6es entry os lnembros das Forgas Armadas, mas o
comportamento da instituigao nas relag6es Estado/sociedade no contexts mats amplo
Em segundo lugar, ngo serif feitas aqui refer6ncias bibliograficas exaustivas sabre os
autores que analisaram o regime militar. Sio muitas as obras importantes que foram
escritas abordando o periods, inclusive com a utilizagao de arquivos dos pr6prios
membros do govemo e que ja sio clfssicas para a interpretagao dense momento da
hist6ria brasileira. Langamos mao, preferencialmente, da legislagao elaborada durante
e pele govemo, utili2ada polo estabelecimento castrense para legitimar o seu papal
De grande utilidade foia coletfnea publicada polo SENADO FEDERAL --.fegfs/af ab
Consff/uciona/ e Co/np/eaten/ax Brasilia: Subsecretaria de Edig6es T6cnicas/Divisio
de Edig6es T6cnicas, 1 972. A16m do maid, a literatura que aborda o ciclo militar de 1 964

a 1985 6 por demais numerosa, vasta sob todos os angulos, e produzida tanto pelo
memo acad6mico, quanto polos meios jomalisticos, pecos agentes avis e militares que
participaram do processo, polos pr6prios 6rgaos e instituig6es govemamentais, e a
parter dos depoimentos dados aos vfrios centros e arquivos de mem6rias e pesquisas
existentes no pats. Cada um a seu modo tem apresentado sua versio perante a Hist6ria.
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caminhamparfpassu com outros portadores de.vis6es mais conservadoras

no interior de um mesmo instituto. Cada um delis, ao seu pr6priojuizo,
considera a sua perspectiva a mats correta para os destinos da entidade.

Enquanto uma tend6ncia quer transfomiar radicalmente a instituigao,

para adapts-la aos novos tempos, para ocupar mais espago, com o inuito

de ampliar seu poder e influ6ncia, ou apenas para garanlh sua sobreviv6ncia
em um mundi camcterizado por constantes e rapidas transformag6es, ouhas

procuram mant6-la indefinidamente homo sempre foi

No ftmdo nenhuma facgao consegue isoladamente a supremacia,
sendo que os rumor da instituigao nomlalmente sgo definidos em nome de

uma meta comum, mesclando-se elementos mais avangados com 6ticas mats

conservadoras, ainda que nesse processo desgastes acontegam, colocando

em cisco sua pr6pria exist6ncia. Deve-se ponderar, todavia, que dependendo

do dpo de instituigao, a possibilidade de que a mesma desaparega 6 reduzida.

Este 6 o faso quando nos referimos aquelas ligadas a defesa e a seguranga
do Estado.

E essa mistura de tend6ncias e a capacidade de adaptar-se is novas

exig6ncias que mostram a real compet&ncia de uma instituigao s61ida e
organiza(ia, que reage corporativamente quando deus interesses Mo afelados,

ou sua sobreviv6ncia estda em cisco. lsto n5o significa que tend6ncias mais

acinadas em detemlinadas circunst$ncias hist6ricas nio se pronunciem, no

limits podendo romper a instituigao de alto a baixo.
A lgrqa Cat61ica pods ser considerada uma instituigao por natureza

altamente secularizada, adaptando-se aos novos tempos, novos temas e
aos cambiantesjogos de poder. Dai sua sobreviv6ncia ao longo dos s6culos,

Data importancia de se consultar toda a literatura produzida para uma compreensao
mats precisa dos acontecimentos que marcaram todos aqueles anos, e que precisa ser
lida para a elaboragao de trabalhos mats densos e amplos do que o desenvolvido
nests momento, cujo objetivo 6 bem modesto. As citag6es bibliograficas referidas no
texto dizem respeito tio somente a alguns itens especificos, com o intuito de auxiliar
algum leitor que possa estar mais interessado naquele tema.
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embora sends a instituigao que mais utilizou o recwso a forma e a vio16ncia

em toda a Hist6ria. O clerk progressista convive com setores conservadores,

revezando-se no controls da lgrda. Embora as diverg6ncias intemas muitas

vezes exponham suas vulnerabilidades, o cargter coiporativo desta instituigao

sempre falou mais alto, fazendo com que dente a um inimigo comum sua
resposta sqa dada de forma convincente, rapida e eficaz.

Pods-se dizer que uma interpretagao parecida se aplica is Forgas

AJlnadas em qualquer momento de sua hist6ria. Trabalhos publicados tanto

no pals quanto no exterior apresentam com clareza as tend6ncias verificadas
dentro da instituigao militar.4 Nio apenas ipso, mas a literatura sobre a

intervengao castrense no processo politico brasileiro da segunda metade do

s6culo XIX 6 bastante expressive.s
Um favor comum que caracteriza as entidades organizadas 6 a sua

rigida hierarquia e o respeito a disciplina, elementos basilares de sua forge e
poder. Aqueles que se atrevem a desafiar os preceitos bgsicos nos quais se
sustentam essay instituig6es pagam alto prego por sua ousadia: a pena pode

acarretar o bloqueio de subs carreiras .

Para efeito de ilustragao vamos mencionar apenas duas obras que caminham nessa
diregao. O texto de COELHO, Edmundo Campos -- O .Exgrcifo e a.po/mica na soc/evade
brash/ezra. Rio de Janeiro: Forense, 1976, fomece uma ampla visio das mudangas da

entidade ao lingo do tempo, mostrando suas influ6ncias e seus proletos; o de
MARTINS FILHO, Jo8o Roberto -- O Pa/dcfo e a case/"na. .4 dfndm/ca mi//f ar das
claes.po//r/cas da dfradura, /964-69. Sio Carlos: Editora da UFSCar, 1 995, por outro
dado aborda periodo maid restrito da hist6ria militar
s Existem alguns ensaios que apresentam as tend6ncias e discutem a literatura existente
sobre o temp em aprego. COELHO, Edmundo Campos -- "A instituigao militar brasileira
um ensaio bibliografico", O qHe se dwe /er em Clg c/assoc/afs /20 Blasi/. Sio Paulo

Cortez /ANPOCS, 1 990, P. 335-359; ZAVERUCHA, Jorge & TEIXEIRA, Holder. "A
literatura sobre rela96es avis-mi]itares no Brasi](] 964-2002): uma sintese". nevis/a
Brasiieira de in$ormagaes bibliogr4ficas em Ci€ncias Socials - BiB, Ria de )anelro,
Anpocs(55), 2003, p. 59-72; CASTRO, Celso; IZECKSOHN, Vitor& KRAAY. Hendrik
Da hist6ria mi]itar a 'nova ' hist6ria mi]itar", in ]Vova /zfs/aria mi/i/ar brash/ezra, Rio

de Janeiro: Editora FGV. 2004, p. 1 1-42.
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A punigao tem que ser exemplar, segundo a interpretagao das

mesmas, porque se assim n8o fosse ocorreria o inevitfvel solapamento da
autoridade da instituigao, quebrando-se a estrutura na qual se sustenta. No

limite 6 esse hierarquia rigorosa que garante, ao longo dos anon, a
sobreviv6ncia do instituto. Nota-se inclusive a formagao de uma burocracia
atuante que n8o permits a exist6ncia de desvios mais acentuados no interior

da instituigao, ainda que elsa se adapts segundo circunstAncias hist6ricas,

mudangas conjunturais e estruturais, fazendo com que sous discursos se

adeqtiem As exig6ncias e conveni6ncias das novas realidades politicos, socials,

cultumis ou religiosas.

Para a manutengao dessa estrutura rigida em instituig6es de tal
natureza, a democracia conforms entendida em seu sentido maid amplo
obviamente nio ocupa o primeiro plano,ja que a obedi6ncia a hierarquia 6

principio fundamental. Por isso, tanto a lgreja quanto as Forgas Armadas

t6m sous niveis de ascens5o rigorosamente formalizados, ainda que n8o
obrigatorialnente seguidos eln detemlinadas etapas da caneiia, especialmente

aquelas pr6ximas ao topo.
No cano especffico das Forgas Armadas, a questao democrftica

nio se coloca, uma vez que nio se permits que discuss6es dessa natureza

se realizem dentro das mesmas. Coma lembrava o general G6es Monteiro

polos idos da d6cada de 1930, dove-se fazer a politico do Ex6rcito, mas
nio no Exfrcito.' Esse entendimento nio deixa margins a d$vidas:
apontando com nitidez os calninhos que aimtitui®o militar brasileira sempre

G6es Monteiro 6 o autor da casema mais lembrado para rea6nmar a necessidade de se
preserver o desgaste da instituigao, evitando-se o debate envolvendo quest6es outras
a16m daquelas que dizem respeito estritamente ao papal professional que as Forgas Armadas
deveriam assumir. Desse autor consultar: GOES MONTEIRO. Pedro Aur61io de -- .4
Repo/uf o de /930 e a.#/za/fdade po/frfca do E drcifo. Rio de Janeiro; Andersen
Editores, sem data(193 1?). Um atnplo depoimento seu, abrangendo parte signiHlcativa da
hist6ria brasileira, pods ser encontrado em COUTINHO, Lourival -- O genera/ Gees
c&p8e... 3' edigao, Rio de Janeiro: Livraria Editora Coelho Bianco, 1 956
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percorreu, apesar dos percalgos por eja enhentados ao largo de suajomada,
e das diferengas de interpretagao sobre o papal por ela desempenhado

Uma caracteristica pr6pria das Forgas Armadas que as distingue
das outras instituig6es 6 que das formalmente se ap6iam em valores que

nio se aplicam is demais. Um exemplo sgo os 3 ''Ds" que orientam o
comportamento de sous membros: n8o duvidar, ngo divergir, nio discutir.
No 1imite, a palavra s6 pertence ao superior, sendo que a quebra dessa

hierarquia leva a penalidades aos que se comportarem de maneira entendida
cairo inadequada, ou sqa, aos que romperem a estrutura institucional

Por outro lado, homo a ascensio em principio 6 determinada pda

compet6ncia -- a antiguidade igualmente 6 levada em conte - aqueles que

ocupam os cargos mais elevados sgo tamb6m os mais capacitados. Portanto,
este bem estabelecido internamente que nio se pods discutir com seu

superior, muito menos divergir ou questionar suas ordens: estas sio para
serum cumpridas,jamais discutidas. Quer dizer, nio se pode duvidar da

retidao, da boa intengao dos que comandam a instituigao. Uma vez que

suas agnes sgo sempre vistas homo as mais adequadas, acredita-se que
sejam feitas em Rome da entidade e do bem da Patna, nio se devenda
colocf-las emjulgamento.

A instituigao militar este apoiada, portanto, em piincipios coma hola,
amor a patna, solidariedade, discipline e hierarquia. Sob esse ponto de
vista, sua estrutura organizational impede o exercicio da democracia, e por

ipso os oficiais superiores n5o sg.o eleitos, mas sim escolhidos f/z/er.Fares

dentre os mais competentes por crit6rios definidos desde o ingresso do

jovem nas academias, que incluem os cursor que estes realizam, sous alas
de bravura e capacidades demon stradas durante o deseruolar da carreira. '

Por raz6es homo essay, a instituigao militar tem que ser centralizada

e verticalizada, fatores que, enlretanto, n5o asseguram que os processor de

ascens5o sigam rigorosamente os pr6-requsitos por ela mesma estabelecidos.

Sobre o pensamento militar, consultar o livro de RATTENBACH, Benjamin -- .E/
sfsfema soda/-mf//f ar en /a soc/edna/7?oder'na. BuenosAires, Editorial Pleamar, 1 972
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Nesse sentido, entendem-se os descontentamentos peri6dicos observados

quando as listas de promogao sgo divulgadas, fazendo com que oficiais
preteridos passem ireforma.

Uma das caractedsticas do faso brasileiro 6 que os componentes
das Forges Armadas nio s8o considerados memos funcionirios pablicos,
mas sim agentes do Estado. Polo Artigo 142 da Constituigao Federal as
Forgas Armadas s5o mencionadas coma instituig6es nacionais permanentes

e regulates, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Tamb6m

ngo podem exercitar o direito de grove nem pertencer a partidos politicos

Mas t6m vantagens apreciaveis que os outros trabalhadores nio usuftuem,
e que v8o desde os alojamentos quando sio transferidos, auxilio mudanga,

aposentadoria integral, at6 contagem de tempo de servigo desde o ingresso
como estudantes nas academias, para sitar apenas alguns exemplos.

Agindo e pensando primeiramente em seu papel de defesa do Estado

e de suas instituig6es, ainda que sua obedi6ncia deva estar sempre submetida

ao poder civil, em momentos ad\ ersos as Forgas Amiadas costumam realizar

manifestag6es, ora mais veladas ora mats agressivas. Quando consideram

que as instituig6es nacionais estqam correndo s6rios discos, as Forges
Armadas ngo hesitam e interferem na politico em noms da seguranga
nacional, alegando a necessidade de proteger os interesses daNagao e do

Comportamentos dessa natureza nio excluem, por6m, que
tend6ncias opostas w8 am obser\ adam, quando setores progressistas de slocam

do poder grupos conservadores, procurando n5o s6 mudar a orientagao do
jogo politico, mas tamb6m apresentando um novo proyeto nacional para o
pals. Tanto em um cano quanto em outro se verifica a ruptura da ordem
consdtucional. Posteriormente, tal coma a Hist6ria documents, a democracia

retorna de forma brusca ou atrav6s de mecanismos maid ou menos
demorados, com processos de transigao pactuados, e puja durabilidade
varia de acordo com as diferengas que necessitam ser aparadas.

E sob esse prisma que dove ser visto o papal dos militares brasileiros

no periods p6s-64.

Estadoq
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As Forgas Armadas: breve hist6rico e antecedentes do Al-5

Desde o initio da Repablica, as FaTWas Armadas estiveram
diretamente ligadas a polftica brasileira. De 1 889 at6 o 6im do govemo de

Joie Baptista Figueiredo (15.03.1979 a 1 5.03.1985), dos vince e dais
mandatos presidenciais, nave foram exercidos por militares, que chegaram

ao cargo atrav6s de circunstAncias distintas: golpes de Estado, eleig6es diretas

e indiretas.

Na ocasiio do volpe contra a monarquia, o Marechal Deodoro da

Fonseca assumiu o governo provis6rio e foi eleito indiretamente para o

primeiro mandate pnsidencial da Repablica, permanecendo no coder durante
dais ands(15.11.1889 a 23.11.1891). O vice-presidente MarechaIFloriano
Peixoto assumiu quando o aquele renunciou(23.11.1891a 15.11.1894). O

mandate seguinte foi exercido por Prudente de Morals, um civileleita
diretamente(15.11.1894 a15.11.1898)

A participagao dos militares na vida politica nacional a partir de
entio deu-se de forma irregular, mesclando periodos de alta com outros de

baixa intensidade. Depois de uma s6rie de cinco presidentes avis, o Marechal
Hermes da Fonseca candidatou-se atrav6s do Partido Republicano

Conservador tendo side escolhido de forma direta (15.11.1910 a
15.11.1914). Fonseca fez de seu vice-presidente civil, Wenceslau Bras, o

seu sucessor(15.11.1914 a 15.11.1918). O tenentismo nos ands 20 e a
queda da Repiblica Velha presenciaram a participagao militar atrav6s de

umajunta, ainda que por periodo de curlissima duragao. Do Estado Novo
ao movimento de 1 964, em menos de dubs d6cadas as Forgas Armadas
ainda deixaram suas marcas atrav6s de tr6s golpes e dual tenMtivas8. Nesse

meir tempo, apenas um militar, o Marechal Eurico Gaspar Duua, foieleito

(31.01.1946 a 31.01.1951)

8 Em 1945 GetQlio Vargas foi deposto, colocando fim ao Estado Novo; em 1 954 vem a

publico o manifesto dos coron6is(uma crisp de hierarquia no Ex6rcito por conte dos
baixos salgrios e orgamento) e um abaixo-assinado de 27 generals em documents
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A partir de 1964, por6m, apresenga militar na politica brasileira

deu-se de madeira acentuada, com uma sucessio de presidentes oriundos
dos quart6is. Houve uma possibilidade de govemo civil com a doenga do
Marechal Arthur da Costa e Silva(05.03.1967 a 31. 08.1969), mas o vice-
presidente Pedro Aleixo, dos antigos quadros da Unigo Democrftica

Nacional(UDN) e integrante daAliangaRenovadoraNacional(ARENA),
nio assumiu. Suaposse foi vetadapor uma Junta Militar que se manteve
nas r6deas do poder durante dais moses(3 1.08.1969 a 30.10.1969).P

Dwante as dubs d6cadas do ciclo instawado em 1964 ocuparam o
cargo presidential dais marechais e tr6s generais, de tend6ncias nem sempre
coincidences.:' Alias, o que maid caracterizou o regime militar foijustamente

a diferenga de estilos e de opini6es da casema sobre como deveriam ser

conduzidos os neg6cios do Estado e as relag6es Estado-sociedade.:
Se a instituigao militar sempre foisensiveli desordem na politico

brasileira, e apegada a valores maid conservadores, o que significou o ciclo

instawado em 1964? Por que os miiitares se mantiveram no poder durante
uma geragao, ao contrfrio de outras oportunidades? Com as crises

pedindo a rentincia de Vargas. No ano seguinte, um golpe militar derrubou Carlos Luz
(presidente da Cfmara Federal que assumiu quando Cafe Filho ficou doente)
substitufdo por Nereu Ramos na Presid6ncia. Os militares atuaram ainda na garantia
da posse de Juscelino Kubitschek, ameagada por tentativa de volpe do Coroner
Mamede, em descumprimento da ordem do General Lott. Em 1 961 tentou-se impedir a
posse de Joie Goulart, apes a renQncia de Jgnio Quadros
9 AJunta Militar era composta por tr6s ministros militares: GeneraIAur61io Lyra Tavares
do Ex6rcito, Vice-Almirante Augusto Hamann Rademaker Grilnewald da Marinha e o
Brigadeiro Mgrcio de Souza Mello da Aeronfutica

Um balango rapido mas completo sobre o perl odo pode ser visto em VELASCO E
CRUZ, Sebastigo C. & MAR.TINS, Carlos Estevam -- ''De Castello a Figueiredo: uma
hcurs5o na pr6-Hist6ria da 'Abertura '", in SORJ, Bemardo & TAVmES DEALMEIDA.

Maria Herminia(org.) Socfednde epo//r/canoBrasz/p6s 64. S8o Paulo: Brasiliense,
1983,P. 13-61

Sobre as diversas tend6ncias observadas nas sucess6es presidenciais do periods
militar ver o livro de GOES, Walder & CAMARGO, Aspasia de -- O drama dz sz/cess&b
e a arise do reg/me. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1 984.
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verificadas desde o initio, o que sustenlou as ForgasAimadas na vidapolitica

nacional?

Alguns equivocos provavelmente foram cometidos tanto por

representantes dos meios politicos, quanto por parte do meio acad6mico,
em an6.lists que muitas vezes consideraram os militares homo meros
instrumentos da elite no poder. Ambos inLeipretaram de farina inadequada
a hist6ria brasileira, recheada de exemplos de interveng6es militares(ou

[entativas de) desde a Proclainagao da Repablica, outorgando is Forgas
Armadas t5,o somente o papel de poder moderador. Por isso, nio
imaginavam que pudesse emergir uma brusca mudanga com o movimento
de 1 964, muito menos que os protagonistas desse procurassem estend&-lo

por tempo t8o longo. Tanto foi assim que ap6s os eventos de abd.I, politicos
conhecidos homo Carlos Lacerda, Jose de Magalhaes Pinto e Adhemar de

Bastos, se preparavam para enfrentar as umas nas eleig6es presidenciais,
em outubro de 1965.

O que motivou as Forgas Amaadas a ngo aceitarem os argumentos

para que cedessem &s press6es de avis, e em clara oposiga.o a des,
estendessem sua participagao no cengrio politico? Esta atitude foi marcante
tanto nos desdobramentos de 1965 quanto nos de 1968. E interessante,

pois, fazermos um rapids apanhado dos fatores que levaram a manutengaa
do regime instaurado em abril, as clivagens, os interesses envolvidos e as
motivag6es que culminaram com a edigao do Ato Institutional n ' 5 ao final
de 1968 e concorreram para ampliar o regime por quase dual ddcadas

A primeira consideragao que se devs ter em conta 6 que as Forgas
Armadas enquanto instituigao nunca se constituiram em um bloch monolidco

politica e ideologicamente. Os acontecimentos posteriores mostrariam into
de forma a n8o deixar quaisquer davidas, quando muitos militares foram

obrigados a se transferir para a reserva, comprovando que tinham
pensamento distinto de deus paras e sobre o que fazer naquele periods.
Alguns abandonaram os quart6is manifestando-se hontalmente contra o

regime instaurado, podendo ser lembrados coma casos emblemiticos dais
Cmlos: MarighelaeLamarca.
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Outdo elemento fiindamental que devs ser considerado foia ambigao

de representantes das pr6prias Forgas Amaadas na disputa polo controle e
pda manutengao do regime, isto 6, seus interesses nada tinham a ver com

aquilo que os meios politicos pensavam, a16m de projetos pessoais de algal
ao poder. Muito menos que estavam dispostos apenas a seguir as diretrizes

ditadas polos avis, retomando aos quart6is logo em seguida. Pensar sob

esse Qltimo prisma significa que os avis estariam acostumados a
instrumentalizar os militares, brando destes qualquer capacidade de re.nexao,

ou seD a, usf-los quando necess6rio descartando-se doles quando n5o fossem
maas conveniences.

Possivelmente foi nessa forma de entender o papal das Forgas
Aimadas na politica brasileira que residiu o equivoco fahd de que as mesmas

jamais teriam apet6ncia para o poder. Erros de avaliagao, entretanto, n8o

se constituiram em prerrogativas dos avis. Ap6s o general Jo5o Baptista
Figueiredo ter assumido o cargo, o ex-presidents Emesto Geisel, conhecido

por seu estilo cen#alizador, lamentava-se quanto a conduta de seu sucessor

;que pre6eria o cheiro dos cavalos do que o do povo '', afimlando que "havia

se enganado com esse rapaz"(por t&-lo conduzido a Presid6ncia).
A manutengao e o alongamento do regime obedeceram a uma s6rie

defatores,tides coma imprevisiveisporocasiao do golpe. S5o as Uadicionais
variiveis que diHtcultam as anglises prospectivas, momiente de quem este

participando do processo no valor da hora, e que tem id6ias preconcebidas
sabre os demais agentes que fazem parte dojogo, imaginando que estes
sempre se comportarao da madeira homo des gostariam que fosse.

Recorramos aos fates. Logo que se efetivou o afastamento do

presidents Goulart, o govemo provis6rio militar piomulgou o Ato Institutional
de 9 de abril, que ngo tinha nilmero, porque l8o estava prevista a edigao de

uma seqti6ncia.i2 Por esse instrumento afirmava-se no preambulo que o

2 OAto Institucional baixado em 9 de abril de 1 964 foiassinado pelajunta provis6ria
composta peso General Arthur da Costa e Silva, Brigadeiro Francisco de Assis Correia
de Mello e Vice-Almirante Augusto Hamann Rademaker Grtinewald.
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volpe, entendido homo revolugao, ''nio procura legitimar-se atrav6s do
Congressotmas] este 6 que recebe deste Ato Institutional, resultante do
exercjcio do Poder Constituinte, inerente a todas as revolug6es, a sua

legitimidade". Ficava tamb6m estabelecida polo Art. 9' a data. para eleigao

dos novos presidente e vice-presidents da Repablica, marcada para o dia 3
de outubro de 1965, e a posse em 3 I dejaneiro de 1966.

Estava de5inida em principio a durabilidade da intervengao,

abrangendo um tempo inferior a dois anos. A data de 3 I de janeiro de

1 966, para o flm da interfer6ncia, tinha side fixada pele Art. 2', que
convocava as eleig6es para os cargos de presidents e de vice-presidents

doin dias ap6s a edigao do primeiro AI, por maioria absoluta dos membros

do Congresso Nacional, ou sqa, com o uso de mecanismos indiretos para
escolha dos representantes maiores do pals.

Nesse interim, todas as medidas necessfrias para o retorno a

normalidade constitutional deveriam estar cumpridas. At6 esse moments o

raciocinio daqueles que sempre pensaram as Forgas Annadas homo samples
instrumento de suas politicas apresentava-se correto, porque era assam que

deveria transcorrer a hist6ria. Fatores inesperados, contudo, mudariam
drasticamente os rumos do novo govemo, colocando ponto final ao mito de

que aos militares apenas interessava "arrumar a casa '', jogar o papel de

poder moderador, e voltar &s velhas lides praticadas nos quart6is, marchanda
todos os dias, elaborando cenArios de guerra e exercendo destarte a fungao

de reserva moral da nagao. No rastro dessas desavengas, maid 1 6 Atom

Institucionais foram publicados ata 14 de outubro de 1969, e o regime
manteve-se durante longos amos.

Com o Ato Institutional as Forgas Amladas suspendiam as garantias

constitucionais por 6 memes, podendo mediante hvestigag5o sumiria demiM,

dispensar avis, e transferir militares para a reserva(Art. 7'); dave aa
presidente da Rep6blica o direito de encaminhar prqetos de lei soba qualquer
assunto a Cimara dos Deputados e ao Senado Federal, exigindo destes a

obrigagao de aprecia-los dentro de 30 dias, faso contr&rio seriam
considemdos aprovados(Art. 4'); e no "interesse da paz e da honda nacional
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suspender os direitos politicos pelo puzo de 1 0 anos e vassar mandates

legislativos" (Aa. 10')
Para dar conte dessas tarefm, uma das medidas implementadas foi

providenciar a criagao das instAncias necessgiias -- uma delay foia Comiss5o

Gerd de Investigag6es - parajulgar os cason considerados maid delicados,

e que poderiam colocar em cisco o pr6prio regime. lsto foi feito atrav6s do
Decreto 53.897, datado de 27 de abril de 1 964, e que regulamentava os

Artigos 7' e 10' doAto Institutional.Afmalidade desses canais foi propiciar
instrumentos adequados para investigar e punir aqueles que se opunham ao
novo govemo, instawando-se os Inqu6ritos Policiais-Militares(IPMs).

Algumas politicos e aparatos foram construidos no periodo de
vig6ncia do primeiroAI. O Servigo Nacional de Infonnag6es(SNI) foium
delis, para operarjunto ao Conselho de Seguranga Nacional(CSN), o
6rgao mais pr6ximo da Presid6ncia, a fim de auxilif-la nas tomadas de

decis5o. CriadopelaLein ' 4341, de 13 dejunho de 1964, tinha as seguintes
Hmalidades: superintender e coordenar as atividades de informagao. A16m
do maid deveria ''estabelecer ligagao direta com 6rgaos federais, estaduais

e municipais e com entidades paraestatais e autarquias'', a16m de poder
;requisitar a colaboragao de entidades privadas''.t3

Pda Lei n' 4.595, de 3 I de dezembro de 1 964, criou-se o Banco

Central, em substituigao a Superintend6ncia da Moeda e do Cr6dito
(SUMOC), passando aftmcionar apartir de 3 Ide margo de 1965." Outras

Sabre otema, consultar http://www.portalan.arquivonacional.gov.for/bledia/SNI.pdf.
Acessado em 1 3 de dezembro de 2007. Ver tamb6m LAGOA, Ana -- SN7 coma nascez/.

comolunc/ona. Sao Paulo: Brasiliense, 1983. Extenso arquivo inclusive doado por
essa autora pode ser consultado na Universidade Federal de S5o Carlos/UFSCar
http://www.arqanalagoa.ufscar.for. Acessado em 13 de dezembro de 2007.

Os relat6rios do Banco Central do Brasil est2o disponiveis na pagina da
pr6pria instituigao. O primeiro relat6rio, referente ao ano de sua criaggo em
1965, pode ser lido em http://www.bcb.gov.for/POM/SPB/HISTORIA/1965
Relat6rioDeAtividadesDaGerenciaDeOperacoesBancarias. PDF. Acessado em 1 8 de
dezembro de 2007.
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medidas no plano administrativo igualmente foram tomadas, mas que n8o
servo aqui explicitadas

No perloda pr6 Al-5 iniciativa importante foi tomada com o
Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispunha sobre a

organizagao daAdministragao Federal. Por esse inslrumento, aPresid6ncia
da Repablica tinha a seguinte estrutura, de acordo com o Art. 32: Gabinete
Civile Gabinete Militar, a16m de sais 6rgaos de assessoramento: Conselho

de Seguranga Nacional, Servigo Naciona] de ]nformag6es, Estado-Maier
das Forcas Armadas, Departamento Administrativo do Pessoa] Civil,
Consultoria Gerd da Repablica e o Alto Comando das Forgas Aimadas. O

chafe do Gabinete Militar passou a acumular com o seu cargo o de Secret6rio

Gerd do Coiaselho de Segwanga Nacional(Art. 34).'s
Nesse Decreto, por interm6dio do Art. 44, ficou estabelecido que

O Servigo Nacional de Informag6es tem por finalidade
superintender e coordenar, em todo o territ6rio nacional, as
atividades de informagao e contra informagao, em particular

as que interessem a seguranga nacional:

Regulamentava-se tamb6m, polo Art. 42, a composigao do Consejho

de Seguranga Nacional, que passava a ter os seguintes membros natos,
a16m do presidente da Repablica que o convocava: o Vice-Presidents da

Rep6blica, todos os Ministros de Estado, inclusive os Extraordinarios, os
Chefes dos Gabinetes Civile Militar da Presid&ncia da Repiblica, o Chefe

do Servigo Nacional de Infomtag6es, o Chafe do Estado-Maier das Forgas
Annadas e os Chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Ex6rcito e da

Aerongutica.

O Decreto-Loin' 200, bem como suas modificag6es feitas pda lei n' 7.596 -- de 1 0 de
abril de 1987 -- Dou de 13/04/87, e pelo decreto-lean' 2.299, de 2 I de novembro de 1986
- DOU de 24/1 1/1 986 podem ser lidos na integra em http://www0 1 0.dataprev.gov.for/

sislex/paginas/24/1967/200.htm. Acessado eln 14 de dezembro de 2007
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Fatores detemlinantes para os ramos do movimento de 1964 dizem

respeito is diversas demandas para a sucess5o de Castelo Branch, inclusive
com a do ministro da GuerraArthur da Costa e Silva. Tomou-se conhecida

a ftase aUibuida a Costa e Silva, ao ameagar queen se dispwesse a contrarif-

lo, dizendo que ''saio ministro e volta ministro '', quando de uma viagem ao
exterior. Tratava-se drum elmo aviso paraque se evitasse a id6iade destitui-

lo do cargo durante sua aus6ncia. Outro bator diz respeito is eleig6es de
outubro de 1965, quando a oposigao apeada do poder em 1964 saiu vitoriosa

das umps em estados importantes homo a Guanabara e Minas Gerais.

As diverg6ncias acentuadas tinham inclusive feito com que fosse

promu[gada a Emenda Constituciona] n' 9, de 22 dejulho de 1 964, que
prorrogava os mandatos de Castelo Branco e de seu vice Jose MariaAlckrnin
at6 15 de margo de 1967.

As regras dojogo baram endo rompidas,justamente pdas difuenQas
de entendimento sobre o futuro do movimento. Enquanto o grupo
representado por o$ciais maid pr6ximos de Castelo Brando e em grande
ni3mero oriundo dos quadros da Escola Superior de Guena(vide composig3o

de seu Go\ emo), adotava comportamento mats brando, setores mais duros

nio aceitavam entregar o poder aqueles que haviam derrotado. lsto 6, n5o
se conformavam em ter que ''devolver a casa em ordem" e biter em retirada
logo em seguida.

A dificuldade enftentada por Castelo Branch para friar o consenso

interno na instituigao militar e seu receio em fraturar as Forgas Armadas
partindo para o confronto com o grupo dos ''duros'', homo Emesto Geisel

fbria em v&ias oportunidades posteriormente, demonstrou-se fatal para as
pretens6es avis. Foi dentro dense quadra que se editou novo Ato
Institucional, desta vez ja devidamente enumerado(Al-2), em 27 de
outubro de 1 965. Por esse novo Ato deixava-se em aberto os rumor e a
dwabilidade do regime:

;A autolimitagao que a Revolugao se imp6s no Ato
Institutional de 9 de abril de 1964 nio significa, portanto, que
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tendo poderes para limitar-se, se tenha negado a si mesma,

por essa limitagao, ou se tenha despojado da carga de poder
que Ihe 6 inerente como movimento ''.''

Partiu-se do entendimento que a "Revolugao" fora feita para

restabelecer a paz, promoter o bem-estar do poco e preservar a honda
nacional", e considerando que o ''Poder Constituinte da mesma Ihe 6
intrfnseco, nio apenas para institucionaliza-la, mas para assegurar a
continuidade da obra a que se prop6s

Polo Art. 9' desse instituto a eleigao do presidents e do vice-

presidente syria realizada pda maioria absoluta dos membros do Congresso
Nacional. em data nio posterior a 3 de outubro de 1966(Art. 26) e a ser

definida polo Presidents em exercicio. O Al-2 pronogava o regime militar
polo ments at6 1 5 de margo de 1967 (Art. S3),ja explicitado na Emenda
Constitutional n ' 9 de 22 dejulho de 1 964, ao mesmo tempo que extmguia

os partidos politicos criados com a Constituigao de 1 946, cancelando-lines

os registros (Art. 18)
A ]egislagao posterior estipulou os crit6rios para definigao dos

requisitos visando a criagao de "organizag6es com atribuig6es de panidos
poliHcos, enquanto estes n5o se constitu:item", ou sega, legendas proviscPnas,

pemlitindo-se o aHificio de sublegendas, polo Ato Complementar n'4(de
20 de novembro de 1965) e Ato Complementar n ' 6(3 dejaneho de 1966)-:'

i6 Cf. SENADO FEDERAL --aegis/ahab Consfifuciona/ e Co/np/amen/ax Brasilia:
Subsecretaria de Edig3es T6cnicas/Divisgo de Edig6es T6cnicas, 1972, AI 2, P. 93.
Nessa obra encontram-se na integra os 17 Atos Institucionais, os 96 Atos
Complementares, as 12Leis Complementares e as 3 Emendas Constitucionais. Quando

as refer6ncias a essa legislagao n2o estiverem mencionadas em notas bibliograficas,
significa que as citag6es foram todas retiradas dessa coletgnea. Utilizamos esse recurso

paraevitarsobrecarregardemasiadamenteoleitor. . . .. .-..
7 Cf. SENADO FEDERAL, OP. Cit, p. 143-147 e p. 149. Como o CongressoNacional

estava composto por 65 senadores e cerca de 400 deputados, havia matematicamente

a possibilidade de constituigao de 3 partidos politicos porque se exigia 21 senadores
e I' r 20 deputados federais para uma nova agremiagao. As dificuldades enfrentadas
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Aconteceu, com essa reconfiguragao partidgria, o que era previsivel

de acordo com o memento politico: os mais conservadores baram aglutinados
em torno do partido governista, a ARENA, e os outros, em menor

quantidade, se uniram homo partido de oposigao, o MDB, que naqueles

anos nio conseguia arregimentar nlimero suficiente de postulantes para
candidatar-se aos carlos eletivos

Govemo de um lada e oposigao de outro, este foia quadro moldado

pele regime, que ao lingo de poucos ands percebeu a inadequagao do
modelo adotado, tomando as escolhas plebiscit6rias. Este foi um dos motivos

para as decis6es que resultaram na politica de distensio renta e gradual
iniciada por Geisel: colocou-se um porto final naquele modelo partidgrio,
retomou-se ao sistemaplwipntid6rio, cancelaram-se as eleig6es de 1980,

surgindo panidos pojidcos definitivos(com aexigenciadapala\na "parddo"),

no lugar da ARENA e MDB, entendidas homo organizag6es provis6rias.
Estavam criadas, ap6s o AI 2, as condig6es para o agugamento das

relag6es Estado/sociedade. De um dado tornava-se claro que o exercicio
do poder syria .kite pelo vids militar, independentemente de quais tend6ncias

intemas fossem. De outro, os avis que se preparavam para o embate nas
umas; descontentes desde os primeiros momentos, conseguiram mobilizar-

se em uma FrenteAmpla, langada em outubro de 1966, envolvendo Carlos

polo curio tempo dado para a reorganizagao dos partidos fez com que o Ato
Complementar(AC) n'6 fosse editado. PeloAC-4 da\a-se um puzo de 45 dias, a partir
de 20 de novembro de 1965, ou deja, at6 4 dejaneiro de 1966, para nova composigao
partidaria, o que se demonstrou impossivel ja que o sistema anterior, institufdo em
1946, tinha 14 partidos (o Partido Comunista Brasileiro tele a legenda cassada em
1 947, logo no initio da Guerra Fda) e reorganize-los em apenas 3 demandaria muitas
negocia96es. Com a inviabilidade da data inicialmente proposta, prorrogou-se o puzo
para 1 5 de margo de 1 966 pelo AC-6, originando-se a ARENA e o MDB. Nesse intervalo.

de 27 de outubro de 1 965 a 1 5 de margo de 1 966, o pals nio teve um sistema partidario,
mas apenas deputados e senadores avulsos sem vinculagao partidaria, ja que os
partidos inexistiram, extintos que foram peloAl-2(Art. 18) em 27 de outubro de 1965
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Lacerda, Juscelino Kubitschek e Jogs GouJart enlre outros. Tratava-se agora

de estabelecer uma oposigao mais forme ao governo que muitos destes

politicos haviam ajudado a ascended ao poder.
Hesse brave intervalo, haviam sido igualmente editados o Al-3 em

5 de fevereiro de 1966 e o Al-4 em 7 de dezembro do mesmo ano. Pele

primeiro, com o Art. I ', flca\am estabelecidas as regras para eleigao dos
govemadores e vice-govemadores, polo voto indireto e maioria absoluta

para prefeitos das capitals seriam indicados pelts governadores, enquanto
os dos demais municipios continuariam a ser realizados dhetamente, com a

possibilidade de at6 U&s sublegendas, o que configurava em termos praticos
a exist6ncia de um modelo partidgrio constituido por 6 agremiag6es(Art 4.). .

O Al-4 por sua vez foi editado com uma 6malidade especifica, qual

deja, a de convocar o "Congresso Nacional para se reunir
extraordinariamente de 12 de dezembro de 1966 a 24 dejaneiro de 1967"

(Ait. I '), visando a elaborar uma nova Constituigao Federal
A nova Constituigao Federal, aprovada em 1967, reservou ao

Execudvo aprerrogativa de legislar sabre seguranga e orgamento e eliminou

o direito de grove. Apesar de todas as restrig6es que trazia, a Constituigao
de 67 manteve importantes garantias, tais coma a liberdade de imprensa, a

imunidade parlamentar e o /habeas corpzzs, que permitiram um avango da
resist6ncia ao regime militu, protagonizada pda Frente Ampla de Carlos
Lacerda.

O que se pods observar 6 que elsa s6rie de fatores, motivada em

parte pdas pr6prias diverg6ncias existentes dentro da instituigao militu,
acabou por abrir frentes diversas de oposigao ao regime. Ngo se notava
entre os militares unanimidade, nem sequer concordfncia razofvel para a

manutengao e os Fumes que o movimento deveria tamar, quadra visivel
logo ap6s as eleig6es de outubro de 1965

Nesse periodo foram se acentuando n5o apenas tail clivagens, que
tonal am dificilo gerenciamento de problemas de ordem variada dentro da
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institui®o mililar, mas sobretudo os desconhntamentos verificados em setores

expnssivos da sociedade: alum dos meios po]iticos, tamb6m os memos ]igados a

lgrda, aos movimentos sindicais, as entidades estudantis e demais 6rgaos de

representagao de clause, como a Ordem dosAdvogados do Brasil(OAB)
Os estudantes do ensino superior tinham inclusive legislagao

especffica em tempos de representagao politica, atrav6s da Lei n ' 4464 de 9

de novembro de 1964, conhecida coma Lei Suplicy, com eslJutura diferente

da entio existente, obrigando os alunos a votarem para o Diret6rio
Acad6mico(Ait. 5'). A Uniio Nacional dos Estudantes(UNE)ja fazia
parte do passado e atuava apenas clandestinamente. Ja no periods maid
agudo, nio apenas os estudantes, mas igualmente os professores e
funcion&ios das instituig6es de ensino privado ou piblico seriam ainda
contemplados com o Decreto-Lei n ' 477, de 26 de fevereiro de 1 969.

onde se estabeleciam as in#ag6es disciplinares por des praticadas.'i Outta
insUumento representado peloAto Complementar 75, de 21de outubro de

1 969, penalizava ainda mats os professores e funcionhios que tivessem
side punidos, impedindo-os de exercer qualquer cargo em instituig6es

p6blicas de ensino ou pesquisa e organizag6es de interesse da seguranga
nacional

Se de um lado a Frente Ampla nio avangava, em parte pda
dificuldade de uma atuagao maid consistente e dentro de um quadro que Ihe

era pouco favoravel(tentative anterior entry Carlos Lacerda e MagaJhaes
Pinto tamb6m n5o prosperou), alguns segmentos da sociedade passaram a
agar de forma mais intensa, obrigando o governo militar a tomas medidas

cada vez mais drfstiCas para evitar danos maiores ao regime.

Greves sindicais em Contagem e Osasco, locais de grande
concentragao industrial e demogrfinica nas regimes metropolitanas de Belo

i8 Consultar a integra do Decreto-Lei477, assinado por Arthur da Costa e Silva, Luis
Antonio da Gama e Silva e Tarso Dutra, no seguinte sino: http://
wwwpedagogiaemfoco.pro for/heb10b.htm. Acessado em 22 de dezembro de 2007
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Horizonte e Sio Paulo:9; manifestag6es da lgrqa e mobilizag6es da UNE

em lbiana, nas proximidades da capital paulista foram alguns dos
acontecimentos que antecederam o cerceamento total do regime.

Dentro do Congresso Nacional medidas repressivas foram
constantemente tomadas, com a cassagao de mmdatos possibilitada polos

Atos Institucionais, mas nem por ipso o Govemo conseguia calar eficazmente

a oposigao ora reunida em tome do MDB. Desde o primeiro memento ja
se havia estabelecido polos pr6prios preambulos dos Atom Institucionais

que qualquer mudanga que ocorresse s6 syria possivel dentro das regras do

jogo, estipuladas polos pr6prios instrumentos de excegao, ou deja, via
eleitoral.

Nessa conjuntura, os descontentamentos manifestados pdas
mobilizag6es desafiando o regime em fuentes dislintas abriram caminho para

que se decretasse o Al-5 em 1 3 de dezembro de 1968.20 Tal cato ocorreu

!9 Particularmente sobre as groves nessas duas cidades consultar o interessante texto
de WEFFORT, Francisco Correia -- "Participagao e conflito industrial: Contagem e
Osasco. 1968''. Caderpzos Cebrap, Sio Paulo, n' 6, 1972.

Ao contrfrio dos demais Atos Institucionais, o de ndmero 5 levou a assinatura
naoapenas do presidente da RepOblica mas de todo o minist6rio, o que passou a ser
regra at6 o AI 17. Colocaram seu noms hesse documento: Arthur da Costa e Silva, Luis
Antonio da Gama e Silva, Augusto Hamann Rademaker Grtinewald, Aur61io de Lyra
Tavares, Jose de Magalhaes Pinto, Antonio Delfim Netto, Mario David Andreazza,
lvo Arzua Pereira, Tarso Dutra, Jarbas G Passarinho, Marcio de Souza e Mello, Lionel
Miranda. Jose Costa Cavalcanti, Edlnundo de Macedo Soares, Helio Beltrao, Alonso
de A. Lima e Carlos F. De Simms. O AI 2 foi assinado por Humberto deAlencar Castelo

Branco, Juracy Montenegro Magalhaes, Paulo Bosisio, Arthur da Costa e Silva, Vasco
Leit8o da Cunha e Eduardo Gomes. O Al-3 teve os names de Humberto de Alencar
Castelo Branch, Mem de Sa, Zilmar Araripe, D6cio de Escobar, Juracy Magalhaes e
Eduardo Gomes; o Al-4 recebeu a assinatura de Humberto de Alencar Castelo Branch,
Carlos Medeiros Silva, ZilmarAraripe,Aden ar de Queiroz, ManoelPio Correa e Eduardo
Gomes. Do Al-12, datado de 3 I de agosto de 1969, at6 o AI 17 de 14 de outubro do
mesmo ano, foia Junta Militar composta porAugusto Hamann Rademaker GrUnewald,
Aur61io de Lyra Tavares e Mfrcio de Souza e Mello que encabegou a assinatura

disses instrumentos, seguindo-se os nomes de todos os demais ministros.
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ap6s a Camera Federal recusal-se a permitir a cassagao do deputado M&cio
MoreiraAlves, que nas comemorag6es do Dia do Soldado em 25 de agosto

daquele ano conclamava as namoradas, noivas e mulheres a nio safrem
com gens parceiros. Entendido coma ataque #ontale ofensa a honra militar,
o pronunciamento do deputado, seguido de outros na semana scguinte, foi
um dos pretextos encontrados pele estabelecimento militar para que um

novo qua&o, dessa vez mais sombrio, fosse instawado

O contexto p6s Al-5

Um cato 6 certo. Nem tudo que ocorreu depois que se editou o Al-
5 6 ftuto desse instrumento. Certamente o fechamento do regime possibilitou
que medidas mais duran fossem tomadas pelos militares visando a
preservagao e continuidade do regime. Nio apenas ipso, mas tamb6m a
implementagao da polidca econ6mica de anocho salariale manipulagao de

dados estatisticos, capitaneada pele oportunismo do ministro da Fazenda
Antonio Delfim Netto que nio titubeou para fazer uso dos instrumentos de

excegao, mormente o Al-5. Por6m, muito do quadro verificado depois de
dezembro de 1 968 ja era resultante das condig6es anteriores formatadas
pelo excepcionalismo do regime castrense, confomie o exams do texto dos
Atos Institucionais, decretos e leis pode comprovar.

O Al-5 representou a suspensao da ordem estabelecida pda
Conslituigao de 1967 e teve coma conseqQenciauma arise na sociedade e
tamb6m nas Forgas Annadas, com divisionismos e disputas intemas le\ ando

a contestagao'de principios que Ices s5o carol: hierarquia e disciplina::. lsto

2i Uma anglise nessa diregao pode ser encontrada em MARTINS FILHO, Jogo Roberto,
que destaca os vfrios pronunciamentos de militares preocupados com a hamlonia e a
coesio nas Forgas Armadas. Cf. desse autor -- O .Pa/&c/o e a Caserna.- a dfndmica
mi/i/ar das crises.po/#fcczs na df/adzlra . Sgo Carlos: EDUFSCar, 1 995, p. 1 72 e sags.
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ameagava a unidade da instituigao, com o surgimento de facg6es internal

que tinham maior autonomic em um contexto delicado
Todd um aparato legal fairapidamente construido. A legislagaa

baixada entry o Al-5 e a posse do general Medici mostra a velocidade

dense processo. No mesmo dia em que se editor o A15, um Ato
Complementar de n ' 38 decretava o recesso do Congresso Nacional por
tempo indeterminado. Cinco meses depois, em 16 de mano de I P69,ja se

chegava aoAto Institutional Do 10. Esta lei penalizava aqueles queja.tinham
fido punidos com a suspensgo dos direitos politicos oumandatos legislativos
A16m dessas penalidades, um inimigo do regime ainda corria o risco de

perder seu cargo na administragao publica ou ser aposentado
compulsoriamente

Com o an6ncio da enfemlidade do presidents Costa e Silva, assumiu

a Junta Militar em 3 Ide agosto de 1 969, quando se baixou o Al-12. A

Junta Milita foi depois responsavel polos 5 Utimos Atos Institucionais. Nas

v6speras da comemoraQao da Independ&ncia o Al-13 foilevado a pablico
em 5 de setembro de 1969, com poderes para "banir do territ6rio nacional,

qualquer brasileiro que, comprovadamente, se tomas inconveniente, nocivo
ou perigoso a seguranga nacional". Em face da situagao irrevers:ivel da

doenga do presidente Costa e Silva, o Al-16 de 14 de outubro de 1969
declarava a vacAncia tanto do cargo de Presidente da Repllblica, quanto o

de Vice-Presidente. Na pratica, impedia-se a posse de Pedro Aleixo, vice-

presidente eleito com Costa e Silva, uma vez que polo Art. 2' do mesma
Al-1 6 suspendia-se at6 a eleigao e posse do novo Presidents e Vice-
Presidente, a vig6ncia do Art. 80 da Constituigao Federal de 24 dejaneiro
de 1967, que dave a Pedro Aleixo o direito de ascender a Presid6ncia,
cargoora usurpado

Na mesma ocasigo marcavam-se as novak eleig6es para o dia 25

de outubro de 1 969(Alt. 4'), com a posse assegurada para o dia 30 da
mesmo m6s, em solenidade presidida polo Presidente do Senado Federal,

a ser realizada no Congresso Nacional(Paragrafo 8' do Art. 4')- Para o
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cumprimento dessa tarefa doin atos complementares foram editados no
mesmo dia, em 15 de outubro. O primeiro,AC 72, suspendia o recesso do

Congresso Nacional(penalizado peloAC 38 de 13 de dezembro de 1968)

a partir de 22 de outubro. Polo AC 73 convocava-se o Congresso Nacional
para a eleigao do Presidents e Vice-Presidents da Repablica, bem como

assegurar a posse destes no dia 30 do mesmo m6s. Dava-se assim o carfter

de legalidade e legitimidadeao processo sucess6rio e manutengao do regime,

atrav6s da pardcipagao do Poder Legislativo .
Verificou-se um aproflmdamento do processo de militarizagao do

Estado, que fazio uso mais acentuado do aparato repressivo. Todos os
assuntos passaram a ser focalizados sob a 6tica da seguranga nacional,

langando-se m5o dos inch'llmentos e instituig6es existentesjunto is pr6prias

instgncias militares, homo os Centros de Informag6es do Ex6rcito e da
Marinha(CIE e CENIM.\R, respectivamente). A Aeronfutica apenas
tardiamente seguiu as duas Forgas, criando o seu pr6prio Centro de
Infomiag6es e Segwanga daAeronautica(CIBA) em 1971 .

Os servigos de informag6es tomaiam-se elementos lmportantes para

a manutengao e repressao do regime estando acoplados os seguintes 6rgaos
govemamentais:

16(dezesseis) 6rgaos especializados, estruturados em forma
de maNIa que ia da centralizagao em navel federal at6 as atividades
de Goleta e busca nos setores mais especfficos em navel local,
espalhados polo pats. 0 6rgao centralizador do sistema era o

SNI(Serviga Nacional de Infonnag6es). As DSls(Divisao de
Seguranga e Inbrmagao) e as Ails(Assessorias de Seguranga

e Infomagao) Gram a$ raminica96es que produziam informag3es
dentro dos minist6rios avis e dos oqanismos e empresas fbderais.
As segundas seg6es do EMFA(Estado-Maier das Forgas
Amiadas), as F2; do Ex6rcito, as E2; da Marinha, as M2; da
Aeronautica, as A2; dos tr6s minist6rios militares, as S2; o CIE
(Centro de Informa96es do Ex6rcito); o CIA(Centro de
Infonnag6es da Aeronautica); os Servigos Secretes da Policia
Federal; as DOPS e os Servigos Secretos das Polfcias Militares
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(P2), e os CODl-Dole(Centro de Operag6es de Defesa Intema
Destacamento de Operag6es Intemas), tamb6m faziam parte

da malha da Comunidade de Informag6es do pats".

O que se percebeu logo ap6s a decretagao do Al-5 foi um choque
entre as diversas instincias responsaveis pdas politicas do regime. De um
lada verificou-se um aumento da influ6ncia da comunidade de informag6es,

uma vez que a mesma enredou-se por todd o aparato govemamental, direto
e indireto. N5o foi gratuitamente que o pr6ximo presidents, Emilio Garrastazu

Medici, tenha integrado esse setter.

O Conselho de SegurangaNacional, que tinha se convertido no
/ochs de decis6es govemamentais, inclusive pda forma homo o mesmo
estava composto, perdeu gradativamente seu espago, dente ao sistema de

infomlag6es. Sua estiutum obedecia ao prescrito no modelo esguiano, sendo

dividido nos quatro componentes do Poder Nacional: assuntos politicos,
econ6micos, militares e psicossociais.

Com essas vertentes cobriam-se todos os tomas tanto no g.mbito

intemo quanto extemo, alocando dada assunto em uma das subsecretarias
da Secretmia Gerd do Conselho de SegurangaNacional(SG/CSN). Dai o

titular da SG/CSN deter capacidade elevada ou mesmo decisiva na

implementagaodaspolidcasnacionais,uma\-ezqueocupavasimultaneamente

o cargo de Chefia do Gabinete Militar, e era o responsavel pda elaboragao

22 Cf. http://www.acervoditadura.rs.gov.for/sni.htm. Acessado em 15 de dezembro de
2007. A literatura que trata dos sistemas de informag6es do periodo militar ja 6
relativamente extensa. Embora praticamente todas as obras referentes ao periods
salem sobre o tema, existem arquivos diversos ligados a organizag6es de direitos
humanos e trabalhos especificos abordando a comunidade de informag6es. Ver, por
exemplo, ANTUNES, Prisci]a Car]os Brandio -- SB/ e..4.B]7V.. uma /e//ura de sen'laos
secrefos bras//euros ao /ingo do sdcu/o..ZXI Rio de Janeiro: Editora Fundagao Getulio
Vargas, 2002. Embora ngo sda diretamente relacionado com o faso brasileiro ver o
texto de CE.PIK, Marco -- Espionagem e democracia: agiiidade e transparfncia
come ditemas na institucionatizagao de servigos de inteiigencia. Ri,o de ]anebo.
Editora Fundagao Getulio Vargas, 2003.
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dos relat6rios e anflises para a tomada de decis6es. No decorrer dos amos,

o CSN inclusive passou apriorizar o angulo militar em detrimento das outras

variaveis, sob a utica da seguranga nacional, o que sigdnica dizer que, polo
ments em pane, o Al-5 bene6iciou-se dos mecanismosja existentes antes

mesmo de serpublicado.
Nio se pods esquecer que em 13 de margo de 1967, antes de

deixar o poder, Castelo Brando havia sancionado a Lei de Seguranga
Nacional(LSN) com o Decreto-Lei n ' 314 que institwionalizava os conceitos
da Doutrina de SegurangaNacional(DSN), e responsavel pdas direlrizes
assumidas pelos govemos do periodo ora considerado. Pda LSN definiam-

se os crimes contra a seguranganacional, a ordem politica e social, inclusive

com pena de morte, sendo esta 61tima reafirmada polo Art. I ' do AI n ' 1 4,

de 5 de setembro de 1 969. Nada mais natural, portanto, que no decorrer
dos anon seguintes os grupos que controlavam essa area fossem
paulatinamente incrementando seu poder em todos os niveis.

Esse controle pode ser nitidamente percebido atrav6s da criagao
de setores ligados a seguranga nacional denso de todos os minist6rios. Ja

em 23 de fevereiro de 1965 tiiJha-se criado na ESG o curse de informag6es;
pele Decreto 56202 de 30 de abril de 1965 fixava-se o regimento interno

da segal de seguranga nmional do Minist6rio da Saade; pele Decreto 56.823

de I ' de setembro de 1 965 ocorria o mesmo para o Minist6rio de Viagao e
Obras P$blicas, enquanto o Decreto 59.224 de 1 6 de setembro de 1 965
estabelecia a segao do Minist6rio das Minas e Energia. Pelo Decreto 61.34 1

de 13 de setembro de 1967 instituia-se na Secretaria Gerd do CSN grupo
especifico com a Hlnalidade de elaborar os regulamentos das divis6es de

seguanga e informagao dos Minist6rios Civic.23

2s Uma patina extremamente Otil para anflise desse periodo 6 a do Grupo de Estudos
sabre a Ditadura Militar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde consta toda
a legislagao pertinente ao regime militar. Cf. http://www.gedm.ifcs.ufrj.for/
legislaca(Lies.php?conteudo-&campo-&ncat::9&page:2. Desse sino foram retiradas
as citag6es relativas aos Decretos-Leis mencionados ao lingo do texto. Acessado em
20 de dezembro de 2007.
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A legislagao subseqtiente ao Al-5 tomava today as providencias
necessirias para o bom andamento do regime, com base no carfter de
excegao estabelecido. Na mesma semana em que foi declretado oAl-5 o
Decreto-Lei359 criava nova Comissio Gerd de Investigag6es(CGI)
fazendo uso das allibuig6es conferidas polo paragrafo lo doan. 2' dense
Ato. Nesse faso a CGI visava especificamente punir aqueles que haviam

enriquecido ilicitamente. Mas o Decreto-Lei 459 de 1 0 de fevereiro de
1 969 tinha como loco a criagao da Comiss8o Gerd de Inqu6ritos Policiais

Militares, que foiextinta em 6 de fevereiro de 1970 polo Decreto-Len.084
O DL 459 tinha coma finalidade investigar os inimigos do regime, tarefa

estipulada de acordo com oAn. I ':

Fifa institufda a Comiss5o Gerd de Inqu6rito Policial Militar
com a incumb6ncia de promover investigagao sobre atos
subversivos ou contra-revolucionfrios e apurar atos e as
devidas responsabilidades de todos aqueles que, no Pats,
tenham desenvolvido ou aindaestejam de senvo lvendo
atividades capitulaveis nas leis que definem os crimes contra
a Seguranga Nacional e a Ordem Politica e Social.

O Decreto-Lei510, de 20 de margo de 1969 alterava o Decreto-

Lei314(Lei de SegurangaNacional), de 13 de margo de 1967, enquanto
que polo Decreto-Lei 898 de 28 de setembro de 1969 definiam-se os crimes
contra a seguranga nacional, a ordem politico e social.

Uma das express6es mats repressivas do periodo foia Operagao

Bandeirante(OBAN), langada o6lcialmente em I ' dejulho de 1969, com
cede na cidade de Sgo Paulo. No evento em que se tornou conhecida,

compareceram n5o apenas autoridades militares, mas igualmente avis que

durante tempo apreciavel financiaram esse estatuto. Conforms dentSncias

feitas por comiss6es de direitos humanos, tais avis participaram diretamente
em sess6es de tortura contra os opositores do regime. No ano seguinte,

ainda que continuasse existindo com o mesmo name, asta organizagao teve

suas atdbuig6es subordinadas ao DOl-CODI
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A OBAN estava em confannidade com o Decreto-Lei667, de 2

de julho de 1969, que reorganizava as policias militares e os corpus de
bombeiros militares das unidades federativas. Segundo o item ''a" do Art.

3' desse Decreto, compelia is Policias Militares

"executar com exclusividade. ressalvadas as miss6es
peculiares das Forgas Armadas, o policiamento ostensivo,
fardado, cumprimento da lei, a manutengao da ordem publica

e o exercfcio dos poderes constituidos:

INesse memento do regime militar, observa-se em primeiro lugar a
emissio de uma vasta legislagao abrangendo aspectos variados, mas que

tinha uma Hinalidade bem precisa: dar ao governo uma forma de atuar
legalmente para colocar a margem da lei todos aqueles que contestassem
ou se manifestassem contrgrios a ordem estabelecida e assam adquirir
legitimidade em sua lula dente is adversidades. Foi por esse motivo que o
pr6prio Conselho de Seguranga Nacional passou por continuas
transfomlag6es em curto pedodo, adaptando-se com rapidez aos cengrios
dada vez mais adversos.

Em segundo lugar, uma disputa entry grupos intemos do instituto
militar opondo vis6es de condugao do processo, com autonomia dada vez
maior dos 6rgaos de seguranga. Em terceiro lugar, o acirramento das lutas
de setores da sociedade contra o Estado e a conseqtiente repressa.o

iguajmente vio]enta deltas peso aparato governamenta]. Por 6]1imo, as pr6prias

diverg6ncias verificadas no keio das Forgas Amiadas trouxeram consigo a
necessidade de se reduzir o ritmo do caminho tomado, colocando um keio

na repressao, sobretudo a parter do periods Geisel. Em memento anterior,

24 A integra desse documents pods ser consultada no seguinte endereqo eletr6nico
http://www.pm.ce.gov.for/leis.PM/DECRETO%20667.html. Acessado em 23 de
dezembro de 2007
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inclusive para fazer dente aos descontentamentos e criticas intemas, dnha
se baixado o Qltimo Ato Institutional(n ' 17), em 15 de outubro de 1969

permitindo ao Presidente da Repl3blica, peloArt. I '

'transferir para a reserva, por perfodo determinado, os militares
que hajam atentado, ou venham a atentar, colnprovadamente,
contra a coesio das Forgas Armadas, divorciando-se, por
motivos de carfter conjuntural ou objetivos politicos de ordem

pessoal ou de grupo, dos princfpios basilares e das finalidades
precipuas de sua destinagao constitucional".

Contrariamente ao que se poderia esperar, o aumento darepressao,
ao inv6s de consolidar o modelo adotado, serviu para mostrar que esse n5o

era o melhor mecanismo para resolver os problemas nacionais.

Em fungao de todos eases problemas, que foram se acumulando
em curto espago de tempo, verificaram-se as divergencias envolvendo desde
as tend&ncias nacionalistas do general Alonso Albuquerque Lima, os
desacordos entry moderados e duos, datos esses que culminaram com as

posses em um primeiro momento de Emilio Medici e, posteriormente, de
Emesto Geisel,ja dentro de uma perspectiva em que se deveria partir pua

uma polltica de distens8o lenta e gradual do regime, preparando-o para
uma Ease de transigao.2s Certamente percalgos imensos seriam verificados

nos anos 70 e at6 no mandate de Jo5o Figueiredo, mostrando que at6 o

Qltimo moments os grupos que disputaram o poderjamais deixaram de
lado suas pretens6es.

2s Informag6es especificas sobre epis6dios, assim homo dados biograficos dos
principais personagens da hist6ria polftica brasileira sgo apresentados com riqueza
de detalhes na pagina do Centro de Pesquisa e Documentagao de Hist6ria
Contemporanea do Brasil da Fundagao Getulio Vargas(CPDOC/FGV-RJ); http://
www.cpdoc.fgv.for/dhbb/htm/dhbb faq.htm. Acessado em 26 de dezembro de 2007
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No Hind dos ands 60, entretanto, o cerceamento das liberdades

politico e culturais, ora pda cassagao de docentes universit6lios, de membros

dos partidos politicos, de lideres sindicais, de repressao generalizada, de

censura a imprensa escrita e fHada, foi marfa constance em todos os d\ eis

da administragao publica e abarcando a sociedade coma um todd. Nem os
pr6prios militares descontentes com os rumos tomados pelo movimento
seriam poupados, o que nio apenas motivou insatisfag6es, homo tamb6m

criou condig6es para que saissem para o enftentamento do regime. Nesse

sentido, m6todos nio convencionais de atuagao foram utilizados por

segmentos da sociedade para fazer frente aos detentores do poder, deja
por interm6dio de assaltos a ag6ncias Hinanceiras ou de seqtiestros de
diplomatas.

Enquanto se observava esse confronto opondo Estado e sociedade,

setores ligados ao poder incluindo, segundo denllincias, at6 representantes
da pr6pria policia, aproveitavam-se do regime de excepcionalidade para

acumular vantagens pessoais. Ja se tinha consci6ncia que o autoritarismo

levaiia inevitavelmente alguns membros do govemo a abuses de todd esp6cie,

em none dos "principios revolucion6iios". Por ipso, haviam sido baixados

decretos, em parte para coibir todos estes abusos que nada tinham a ver
com as motivag6es do golpe de 1 964.

Foi nesse cenfrio de intensas disputas, na passagem da d6cada de

60 para os anos 70, no processo sucess6rio do general Emilio Medici, com

Emesto Geisel indicado, que desempenharam papal relevante o deputado

Ulysses Guimar5es e ojomalista Barbosa Lima Sobrinho para concorrer
no Co16gio Eleitoral de 1974. Os doin Qltimos apareciam n5o com o intuito

de veneer em imia disputa fechada, mas para mostrar que dentro das regras

do jogo estabelecidas pdas pr6prias Forgas Armadas estavam utilizando

os instrumentos adequados para concorrer is eleig6es, sem partir para o
conbonto armada, dente ao qual n5o tinham condig6es, mas aproveitando

o momento favorfvel para dar in£cio ao fim do regime que sobreviveria
ainda por maid dois mandatos.
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As fronteiras ideo16gicas

No periods militar, como tamb6m em ou#os momentos da hist6ria
brasileira, sio percebidas v&ias instfncias na formulagao das politicas

piblicas. Esse 6 o motive da exist6ncia de minist6rios variados, dada um
com sua pr6pria &ea de atuagao. Claro que muitas vezes. sio criados
minist6rios apenas para acomodar interesses politicos de aliados, e que nada

tem a ver com as necessidades nem a operacionalidade da administragao
nacional

O ministro, no cano, 6 sempre o auxiliar mais pr6ximo do presidents

da Repxlblica para assuntos de sua Pasta. Ou bela, n5o existem polfticas de

minist6rios, mas apenas uma de govemo ou de Estado. Polo ments foiassim

que o marechal Castelo Branco se expressou quando um seu ministro era
arvo de crfhcas por lmplementar political que con#aiavam interesses alheios.

Na realidade isto pods ocorrer se o proprio presidents tiver um

ample dominio de todas as areas, ou se for excessivamente centralizador.
Cano contr6rio, seu conhecimento sabre todos os assuntos de govemo sgo

limitados, restringindo-se a uma visio gerd da estrutura administrativa,

conforme seu proprio interesse e de acordo com o jogo politico. Dai a
importancia na definigao de sous assessores mudsteriais mats pr(}xlmos.

Por isso se v6em no Ambito intemo embates sobre formulagao e

implementagao de pollticas sda no fema do meir ambiente, deja no que diz
respeitoaoplanqamentoecon6mico,compostuimnTutuvezesdiametiaimeme

opostas, o que di6cultaa elaboragao dos pianos govemamentais

Em momentos especificos quando um grupo forte come as Forgas

Armadas assume o poder, algumas tend6ncias podem ser verificadas, por

exemplo, no que diz respeito i.s political de repressao aos adversfrios e

inimigos, nio dando margem a maiores contestag6es, nem permitindo
concess6es. Nesse casa, o uso da forma 6 justificado para a continuidade

do modelo politico e a perman6ncia do grupo que det6m o poder.

Na impossibilidade de militares assumirem today as ftlng6es
govemamentais, inclusive pda feta de dom=inio dos diversos assuntos, pelo
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menos alguns, considerados sensiveis, ficam sujeitos a seu crivo, dentre des

as political extema, de seguranga e defesa.

No que concerns a aea de defesa e seguranga o cato de se diver
sob um regime militar dispensa maiores comentgrios,ja que essa 6 aprioridade
maior do grupo. Todos os assuntos e n8o s6 a seguranga propriamente dita,

s5o vistas sob a 6tica castrense, que usa homo mgxima o bin6mio seguranga

e desenvolvimento. No que diz respeito a atuagao extema, deja no imbito
dos parses vizinhos, sda em espagos mais amplos do sistema intemacional:

etta 6 pensada sempre de forma conspirativa o que pode ocasionar
diverg&ncias ence as villas instincias responsgveis, tats homo os diplomatas
e os economlstas.

Pods-se dizer que em assuntos de segwanga, os fonnuladores Cram

os militares, enquanto que a responsabilidade major no trato dos tomas de

politica extema labia tanto aos diplomatas quanto aos setores econ6micos,
dependendo das circunstancias, ainda que amboy so6essem influ6ncias dos

militares. Instantes houve em que Azeredo da Silveira foi um agents
extremamente forte na diplomacia brasileira, enquanto em outras
oportunidades Antonio De16im Netto, da area econ6mica, assumiu maior
destaque.

lsso 6 natural, uma vez que sempre existem pelo menos tr&s canais

responsfveis pda fomiulagao e tomadas de decisio por um Estado no cen6rio

regional ou global: os setores diplomaticos, os econ6micos e os militares,

cada um em principio responsavel pda definigao de politicas em subs
respectivas leas de compet6ncia

Assim, no plano intemo, desde o golpe de 1964 prevalecia a douQina

de seguranga e desenvolvimento, no inicio priorizando-se aprimeira. No
periodo Geisel houve uma reformulagao e se inverteu o bin6mio, dando

primazia ao segundo elements, mas a realidade daqueles anon mostra que a

vertente estrat6gico-militarjamais deixou de ser considerada, ainda que sob
6ticas diferentes

No plano extemo a diplomacia brasileira recebeu em dada govemo

uma designagao nem sempre apropriada, mas que serbia para identificar em
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grander tragos a oriental o seguida pda Chancelaria, desde o alinhamento
automftico de Castelo Brando at6 o pragmatismo ecum6nico de Joio

Figueiredo, naquela alturajg. entendido homo diplomaciapresidencial, muito

antes portanlo da temlinologia udlizada para designer a atuagao intemacional
do Brasil no govemo de Fernando Henrique Cardoso.2e

Em um primeiro momento, sob Castelo Brando, aperspectiva Leste-
Oeste orientava sua visas, datos concertos de segwanga hemisf6rica e de

seguranga continental exercerem papel de relevancia, sob a 6gide do Tratado
Interamericano deAssis6ncia Reciproca(LIAR).A associagao mats pr6xima

com Washington levou a que analistas equivocadamente designassem o
pedodo homo de alinhamento automaico, aldo di6cil de conceber para um

pals com as dimens6es e interesses do Brasil, mesmo naqueles momentos
Sob Costa e Silva a perspectiva adotada era distinta, porque nio

era maid a virgo Leste-Oeste que orientava sua politica extema, mas sim a

de que o verdadeiro problema se colocava na desigualdade existente entry
o mundi desenvolvido e os parses em desenvolvimento. Por ipso, a
seguranga hemisfirica foisubstitufda pda id6ia de seguranga econ6mica,

sends sua politica extema designada coho diplomacia da prosperidade
Sob a sombra do Al-5, passou-se a adotar postura mais rigida em

termos da atuagao internacional do Brasil.27 A visio que permeava as

political de Costa e Silva softeria pris sensiveis alterag6es,junta aos parses

com os quaid divide honleiras, ainda que se pemitisse uma aberturamaior

26 Um texto interessante sobre a politica extema dos tr6s primeiros presidentes foi
escrito por MARTINS, Carlos Estevam -- "Evolugao da polftica extema brasileira na
d6cada 64/74". Estudos CEBRAP, Sio Paulo (12): 53-98, abril4unho de 1 975.
7 N5o vamos nos estender nessas considerag6es, porque o excelente texto de Paulo

Roberto de Almeida que integra a coletinea organizada por Oswaldo Munteal Filho
(Tempo Negro, Temperatura Sufocante: o Brasil do Al-5, Rio de Janeiro: Editora da
PUC-Rio; Contraponto, 2008) traz valiosas informag6es sabre o papal do ltamaraty

naqueles ands
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quando os Estados se colocavam maid distantes, dai as visitas do ex-
chanceler Mario Gibson Barboza aos parses aRicanos em 1969.

Com a edigao do Al-5 e com mudangas internas nos grupos de
poder, e especialmente, com a ascensio de Antonio Delfim Netto ao
comando da Economia, o papal do ltamaraty acabou sends sobrepujado
pdas instfncias n5o apenas econ6micas, mas sobretudo eslmt6gicas. Assim,

homo a polftica extema tratava de assuntos que diziam respeito a. seguranga

nacional era de responsabilidade do ei/a6/fs/zmenf, ou sega, do sls/ema

composto por um grupo limitado que tomava as decis6es baseadas em
concepg6es estreitas de atuagao e destacadamente anticomunista.

Com esse vids elaborou-se a chamada ''teoria do cerro '', segundo

a qual os problemas que pudessem surgir ao lingo das honteiras teriam que

ser rapidamente neutralizados, sobretudo se regimes diferentes do aqui
existente se instalassem nesses parses. A id6ia de fronteiras ideo16gicas foi

fortemente resgatada e passou a orientar as politicas brasileiras para o
relacionamento com os vizinhos do conlinente. Pelo ments tr6s casos podem

ser mencionados homo conseqti6ncia do endurecimento do regime no p6s
Al-5 : as interveng6es no Uruguai, na Bolivia e no Chile.

No primeiro casa preparou-se mesmo a ocupagao do territ6rio
uruguaio na hip6tese de 'dt6ria de Liber Seregni fimdador e lider da Frente

Ampla, tend6ncia de esquerda uruguaia at6 1996, tendo suamorte ocorrido

em 3 I de julho de 2004. Tal operagao chamada Trinta Horas, demandou

preparativos para rapidamente ocupar o espago vizinho, ainda que no
Uruguai ja se tivesse previsao de que a vit6ria de Seregni dificilmente se
concrelizaria, embora a avaliagao do SNI tamil)haase na diregao contr6riaz '

lsso demonstra por outro lado que o SNI estava longs de cumprir

adequadamente suas fung6es na Goleta de dados que ajudassem ao

28 Sabre essamissgo verGRAEL Cel Dickson M. de -.even/a/"q corrapfao, /errorismo.
,4 sombre da //mpz£nfdade. Petr6polis: Vozes, 1 985.
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plano amento das polidcas pabJicas brasilehas, coMomte desejava Golbery
do C:onto e Silva:29

S6 um Servigo e Informag6es, c'en/ra/fzado, bem dotado
de meios e recursos, valendo-se de agentes e 6rgaos de
busca de lada esp6cie, estrat6gicos suHlcientemente

completes e atualizados.Alnfomlagao Estrat6gica toma-
se. assam, instrumento de capital importancia na Estrat6gia

nacional, tanto na paz homo na guerra" (grifado no
ongmal)."

No cano boliviano a contribuigao brasileira se deu primeiro com o

envio de armas para setores oposicionistas, segundo den6ncias da pr6pria

imprensa, e que acabaram resultando na derrubada de Juan Jose Torres
Gonzales e a ascensio do general Hugo Banzer.siAmbos os casos
sucederarn-se em 1 971, enquanto no epis6dio chileno a contribuigao
brasileira para a queda de Salvador Allende foi bastante discutida, com a

participagao de agentes brasileiros antes e depois do evento
Elsa concepgao de neuaalizagao de vizinhos levava na devida conga

que se inimigos se instalassem nesses governos, o territ6rio brasileiro estaria

em situagao de risco, ainda que se tratasse de nag6es com capacidade
extremamente reduzida de se oporem a uma agro brasileira mais consistente
se hou\esse necessidade. O clima reinante no final dos ands 60 certamente

conduzia a raciocinios dessa natureza, com a intengao de combater o inimigo

29 Uma d6cada antes de assumir o poder com o grupo da ESG o coronal GoH)eW do

Couto e Silvaj6 falava da necessidade de se criar um servigo de informag6es eficaz, em
sua obra mais consistente, embora ments conhecida. Ver desse autor P/an€/amen/o
esD'ardgico. Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex6rcito Editora, 1955, p. 254-256.
soldem,p.255. . . ... .'.' . ..:......),
si Ver. por exemplo, NEEDLEMAN, Ruth -- "Bolivia: Brazil's geopolitical prisoner'
]EHCZ1.4 'S .faffn ,4mgrlca & .E/npfre Report, Vl1 (2): fevereiro de 1974, p. 24-26.
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subversive e terrorista, coma passaram a ser designados os opositores do
regime, ngo apenas dentro do territ6rio, mas tamb6m ao longo e a16m de
suns fonleiras. Foimotivada por atuag6es agressivas coma essas do govemo
militar que surgiu nos anos seguintes vista literature produzida em todo o
Cone Sul cognominando o Brasil de pals imperialista, subimperialista, etc.

O Minist6rio das Relag6es Exteriores tamb6m dava sua ajuda nessas

concepg6es de ftonteiras vivas ou din8micas. Ments de dois amos ap6s o
golpe militar, a Chancelaria enfatizax a em 31de dezembro de 1966 aUav6s

do Secretgrio Gerd Mandel Pio Correa que "6 chegado o memento de

concebere executarumanova m/Meade.to/fred'a$, queiqeiteresolutamente
a iinagem da6onteim coma "trim de nhgu6m"(gEifMo no oiigind). Einbo-a se

evitasse hzer re£er6ncias a quest6es estrat6gicas e militares chamava atengao

papa questao Sul onde "urge reabiir os caminhos para uma reconquistae uma

redengao das Fronteims". Mas a seguranga nacional estava presents quando se

Chou na execugao dos Pianos ltamaraly le ll:

'Nio poderia o ltamaraty permanecer indiferente a tais
circunstfncias. Dedicado por vocagao secular e por atribuigao
especffica ao estudo e a defesa de todos os interesses do
Brasil relativos is fronteiras, a essas fronteiras que foram
atrav6s dos tempos e sio at6 hole constants objeto dos desvelos

da Chancelaria brasileira, o Minist6rio das Relag6es Exteriores
nio poderia, sem renunciar ao seu papal hist6rico, e sem faltar
ao seu dover, alhear-se a datos que nio pareceln consentfneos

com os interesses do pals nem com os da seguranga
nacional".32

Como se tomaria p6blico em perfodo maid recente, o mesmo diplomata
foia criador do Centro de Informagao do Exterior(CIEX) no Minist6rio das

32 CF. MINISTERIODAS RELAQ6ES EXTERIORES .4 /zovapo/#icadeJ?an/efrag
Brasilia: ME/Segao de Publicag6es, 1 968. Today as citag6es s5o desse texto, que n5o
tem numeragao de paginas
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Relag6es Exteriores, em 1965. O CIEX era subordinado ao SNI, e tinha a
finalidade de localizar pessoas consideradas nocivas para o regime brasileiro,

em um primeiro momento, e para os demais parses do Cone Sul, posteriormente,
ah'avis do plano intitulado "Busca Externa'', que teve vig6ncia at6 1985.33

Nio apenas fates dessa natureza tomaram-se uma pratica, mas
tamb6m a pr6pria contribuigao entry os parses vizinhos cujos govemos
identificavam-se polilica e ideologicamente com os dos militares brasileiros
Essa cooperagao resultou em operag6es conjuntas, ou pele menos com a
coniv6ncia desses, como o seqtiestro dos uruguaios Universindo Diaz e
Liliam Celiberti em tenit6rio brasileiro, oconido em 12 de novembro de

1978 na capital gaacha.3' A chamada Operagao Condor, com a atuagaa

conjunta dos 6rgaos repressores do Cone Sul fazia parte desse esquema,
coma Hicou depots plenamente comprovado, seja pelts depoimentos de

participantes diretos, sqa por autoridades brasileiras daquele periodo
conforms admitiam recentemente Jarbas Passarinho, membro importante

dos govemos militares, eo general Agnaldo Del Nero Augusto, ex-integrante
da Segao de Informag6es do Estado-Maior do 2' Ex6rcito em S5o Paulo.'s

ss Consultar a seqii6ncia de reportagens publicadas polo Correio Braziliense, a partir de
22 dejulho de 2007. Cf. SEQUEIRA, Claudio Dantas - "0 pai do servigo

secreto do

ltamaraty". Correio Braziliense, 22.7.2007. Afntegra das reportagens pods ser encontrada
no pr6prio sino do Correio Braziliense ou nesse sino: http://pdt12.1ocaweb.com.for/

pnmeirapagma.asp?id-81. Acessado em 27 de dezembro de 2007. O ensaio de Paulo
Roberto de Almeida comenta com bastante propriedade essas quest6es

34 Especificamente sobre o assunto ver FERRll, Omar--Seqdesfro no Cone Sz{/. O casa
fi//am e Z./nfversindo. Porto Alegre: MercadoAberto, 198 1
35 Cf. BEGUOCI, Leandro -- "Brasil participou da Condor, diz Passarinho". http://
uwwl.fojha.uol com.for/fsp/brasil/fc0401200813.hun. Acessado em 5 dejaneiro de
2008: GODOY. Marcelo--"General admits que Brasil prendeu estrangeiros na Opemgao
Condor" O .Esfado de S. Pall/o, 30 de dezembro de 2007, p A-4. Uma anflise maid
elaborada sobre essa questao foi desenvolvida por GUENA DOS SANTOS, M&cia -
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Considerag6es finais

Umajornada iniciada em 31 de margo de 1964, com ponto de
chegada inicialmente previsto para 3 Idejaneiro de 1966, prolongou-se

por duas d6cadas inteiras. At6 mesmo aLei deAnistia, promulgada em 28
de agosto de 1 979, durante o Oltimo governs militar polo general logo

Baptiste Figueiredo(15.3.1979 a15.3.1985) foi insuficiente para se chegar
a um bom t6rmino do regime. Depois dela, grupos contrgrios a transigao
ainda deram mostras de sua exist6ncia, ahav6s dos atentados contra a Ordem

dosAdvogados do Brasil em 27 de agosto de 1980, vitimando a secret6ria
da entidade Lyda Monteiro da Silva, e ao Rio Centro em 30 de abril de

O final do regime, contudo, estava deHinido em fungao das pr6prias
negociag6es e dos desgastes so6idos pdas Forgas Armadas, que durante o

seu exercicio no poder n5o conseguiram resolver os problemas a que se
propuseram. Justiga sqa feita, alguns setores, coma o energdtico, meios de

comunicgao sociale viirios foram sensivelmente benenciados, ainda que a
custa da feta de liberdades, pris6es arbitr6rias, tortura e de assassinatos

ainda nio esclarecidos, e que ainda hole repercutem na media nacional.

A saida pda porta dos fundos foio recurso encontrado polo general
Figueiredo para encenar o ciclo militar, abandonando o Palfcio do Planalto

antes da posse do presidente Jose Sammy.

Caminhos tortuosos foram percorridos de 1964 a 1985
Instrumentos de excegao se constituiram no mecanismo encontrado pdas
Forgas Armadas para se manterem no comando do aparato de Estado,
nisso assemehando-se is formal anteiiomente utilizadas polo Estado Novo.

1981

Operagao Condor: uma conexdo entry as policies potiticas do Cone Su! da America
Latina, em particular Btasit e Paraguay, durante a d6cada de 70. D\ssettaQXo de
Mestrado apresentada no Programa de P6s-Graduagao em Integragao da America
Latina/PROLAM, da USP em fevereiro de 1 998, 2 volumes, mimeografado
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Apesar das arbitrariedades observadas no periods considerado ,
em contexto dificil, moldado pda guerra fda vigente nas relag6es
intemacionais, e do quaID Brasile o continente latino-americano n5o podiam

esquivar se, pods se aSlrmar que, comparativamente com os modelos
vigentes na regiao, como por exemplo, nos casos argentino e chileno, a
situagao brasileira demonstrou-se menos aguda. Foi esse um dos motivos

polos quads o processo de saida do poder polos militares brasileiros oconeu
de maneira maid tranquila, aaav6s de negociag6es e de um lingo processo

de transigao que abarcou metade do periodo do regime militar.
Foi sobretudo o desgaste soBido pda institug5o mihtn que colaborou

para sua pr6pria maida do cen&io politico nacional apos 21 argos como

protagonista, e n5o uma capacidade superior de vere resolver os problemas
nacionais, ou muito memos sua capacidade de prever cenirios, antecipando,

se aos demais agentes.Ase aceitar elsa Utima afinnagao, n5o seria possivel

entender porque as Forgas Amladas se mantiveram no poder durante tanto

tempo se a duragao total de sua intervengaoja fora estabelecida desde o
primeiro moments. Nem encontrariamos explicag6es para as clivagens
\ erificadas dentro da pr6pria instituigao militar, Uo heterog6nea homo as

demais ainda que a ordem e a disciplinia devessem estar no centro de suns

orientag6es
Ap6s o t6mlino do regime militar, muitos membros do govemo que

redcentes dwante este periods, mostrando-se reBatdrios a sociedade,

dispuseram-se a apresentar suas vers6es para a posteridade. - . : .. .-L-

Com discurso

democratico, procuraram eximir-se da responsabilidade pda assinatura do
Al-5, Bisando que assim fizeram porque forum obrigados atanto, logo contra
sua vontade. Deflnitivamente a autoria e a heranga do Al-5 tomaram-se

ngo um butim, mas um pesado frodo que nenhum doles pretende reivindicar

para si
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