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clandestinaaente o XXX Congresso da Uni3o Nacional de
Estudantes UNE. faldo da operas:o: circa de oitocentoi
presos, entry des os llderes mats expressivos do no-
va nen t o

13 de dezenbro. A pretexto de resgatar a honda das
Forces Armadas. ofendida pda palavra de parlamentar
cuias imunidades o Congresso obstina-se em reassegu-
rar, governs se data de plenos poderes con a edicio do
Ato Institucional nQ 5. Atravds dente instrumento o
presidents .rica autorizado. por puzo indefi.nido, a
1) decretar o recesso do Congresso e demais cases le-
gislativas,i 2) decretar intervenc8es nos estados e mu-
niclpios; 3) vassar mandates eletivos e suspended di-
reitos politicos de qualquer cidad:o; 4) remover, apo '
sentar ou reformer quaisquer titulares de carlos pd-
blicosi 5) decretar o estado de sltio e fixer seu pra '
zo de duran:o; 6) decretar o confisco de bens; 7) sus-
pended garantias constituctonais re+erentes is liber-
dades de reuniio e associacio; 8) estabelecer a censu-
ra da imprensa, da correspond6ncia. das telecomuni.ca-
ches e das divers3es pdb I leas

A Dada repressive que desde ent5o se desencadeia
eio todd Q pals atin9iri em chemo o movimento estudan-
til. Assam. ji na nolte do dia 13 comecam as pris6es,
e dentro em posco toi'nar-se-i retina nos quartdis do
Ex6rcito, a chegada de iovens, que 15 ficar5o detidos
na mellor das hipdteses atd que esteja saciada a cu-
riosidade do oficial incumbido de ouvi-los Julgando
insuficientes, para a tape.fa de impor sua concepc3o de
arden is Universidades, os instrumentos de que dispu-
nha. em fevereiro de 69 o governs balsa um decreto-
lei (ng 477), que pune com rjgorosas penalidades, su-
mari.amente aplicadas. professores. alunos e funcioni-
rios tidos coho culpados de atom de indiscipline. Em

um de seu.s artigos, esse diploma prev6 a pena de ex-
puls3o e interdic::o, por tr&s ands, de matricula eiR

qualquer outta instituic5o de enslno superb.or do es-
tudant e assam punido

Quash cinco ands depots d0 90lpe de 64, cote o AIS
o regime autoritirio brasileiro ingressava em sua rasp
abertaaente ditatoria]. Nessa dpoca de trevas. o aovi-
aento estudantil se desarticula inteiranente O que
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dole subsiste. aquie ali. sio expressoes isoladas.
escassanente capazes de transcended o imbito de um es-
tabeleciaento. )quito tempo depots. quash ao final da
ddcada seguinte, ele voltaria luz do dia. Has jf nio
seri o mesmo. Com outta inspirag::o. outdo gian. novak
palavras de ordeal e novak formal de lutz. entry este
e seu predecessor medeia um verdadeiro abisRio

De tempos em tempos. a hist6ria registry mootentos
assert, coniunturas internacionais eH que. sob o efeito
e mecanismos n5o de todd conhecldos, em virias panes

do Rundo. siaultinea ou sequenciadamente. a arden es-
tabelecida d rnais ou memos profundaioente abalada Belo
ataque convergente {concatenado ou nio) de mdltiplos
incon+orsisnos. 1848i !917i 1989 ("?) FFequentemente. a
re.fer6ncia mltica a um ano passe a server cano emblems

todo8odpeaisdom exemplo disco. Saturado coma esb

liilll:1llili :.111111 111111.i!?li.:llllllillll lllii
sa io is estruturas de poder e/ou a normal culturais
+irnenente estabelecidas Daf que se cheque a +alar em
"Revoluc:o de 1968"(1) Fade-se discordar do uso dente
terms para designer o periodo. mas nio haven queen ne-
gue o panel de destaque que nests corresponds aos io-
vens. em especial ao movimento estudantil

Cano os registros stntdticos que abram este ar-
tigo terio deiKado clara, no Brasil tambdm 1968 d si-
n6nimo de contestacio e rupture. Com e.frito. quatro
ands depots do volpe militar que pos um terms a instd-
vel e limitada democracia pol£tica ea vigor desde o
.final da ll Guerra, em 1968 o novimento estudantil es-

1968. Revolution in the warm s segaUa llerst ein

18/4. jul 1989. PP 431-450b.. vol



kava organizado e se lancava e8i ua con.Pronto aberto
coM as forces do novo regime

Aos estudantes brasileiros dessa dpoca gran estra-
nhos os slmbolos. as iddias de +orca, as esperancas e
as .fantasias que tinham o imaginirio de outros lovers
em novimento. em outras panes do mundi. Polo contri-
rio. Por seu discurso, por seu estilo. por sua dupla
orientac3o voltado. a um tempo. contra os represen-
tantes da ''or"dem '' e contra as velhas farc:as progres-
sistas: a esquerda tradicional e os antigos politicos
populistas o movimento estudantil de 68 d filho legg.-
t imo de seu tempo

Contudo, d quito mats do que ipso. Com um passado
de trinta amos de existBncia institucionalizada na de-
na politico nacional; e com presence marcante na con-
juntura de arise que vai desaguar no volpe de 1964, o
movimento estudantil tem ralzes profundamente planta-
das na bist6ria dente pals

Embora representasse uma parcels infima da popula-
w:io - circa de 150 mil universitirios. em um universe
de mats de 70 milh3es de habitantes - no Brasil de
meadow dos ands 60 o movimento estudanti] constituia
um .bator importance na vida politico nacional Em par-
te pda origem social de sous integrantes - em sua
malaria. Cram +ilhos da alta classy media e das elites
dominantes(2) e em grande medida por sua histdria prd-
via. polo nllvel de institucionalizac:o alcancado e por
sua forma de organ izac3o

Descontada a participac3o episddica de estudantes
em mobilizac:3es conduzidas por outros setores da so-
ciedade coma a Revoluc:o Constitucionalista, em 1932
o debutar do movimento estudantil na polftica brasi-
leira se deu na primezra metade da ddcada de 40. no
bobo da campania pda declaracio de guerra is forces
do pixo. Por raz3es de cflculo e pdas simpatias de-

(2) Instituto Nacional de Estudos Pedas6gicos. "Caracterizacio so-
cio-ecm6sica do estudante universitirio", Sdrie gill, fnsuisax..e
&!nograjj4s. v. 3. 1968
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sencontradas que existiaa ea seu cfrculo dirigente
atd 1943 a ditadura varguista (1937-1945) sustentara
uma posicio de neutralidade entry os beli9erantes. A
decis=o de incorporar-se ao campo aliado deveu-se.
certamente. a virios +atores - a conclus:o de acordos
econ8micos altamente {f&vOriVBiS com os Elstados Uni-
das(3). e o proprio rama assumtdo peta conflito na Eu-
ropal por ex€©plop ' mas entre estes a pressio da opi-
niio publica tele tmportincia n5o desprezllvel. d por
sua participac:io destacada hesse amplo movimento. que
aliava liberals, socialistas e comunistas na lute co-
mum contra o inimigo externo (o nazi-fascismo} e in-
ferno (a ditadura) que a recdm criada Uni:o Nacional
dos Estudantes - a UNE - ganhari notoriedade e se
afirmari coho entidade superior do sistena oficial de
representac:o dos estudantes(4)

Sistema oficial de representacio - traco distinti-
vo do movimento estudantil brasileiro. de pastas con-
sequ&ncias para os seas padr3es de atuacio. antes e
depots de 1964. Empenhados desde o initio na implan '
Lucio do modelo sindical rigidamente corporativo que
vigorou praticamente intacto atd o .final dos ands 80.
n:o surpreende que os quadros intelectuais do varguis-
mo denham buscado introduzir em outros campos socials
os mesmos princtpios. fazendo consagrar, males tamb6m
o monop61io institutional da representac:o de interes-
ses. Era com base nessa premissa que estava moldada a
organizaG:5o do movimento estudanti] uma estrutura
vertical, legalmente reconhecida

(3) A obtenc:o do apoio necessirio iconstrucio da prieeira grande
usina siderdrgica do pals - a CoBpanhia Siderdrgica Nacional, en
Volta Redonda - que vida a deseBpenhar ue capel chafe na indus-
trializacio brasileira
(4} 1rl+orRac6es priRirias sabre a participawio das estudantes na
lutz contra o Estado Novo podeB ser encontradas eB Iggefgb...Elggea-

Edic6es Guarana. see data
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En con.formidade com o Estatuto da Universidade
Brasileira, baixado em 1931 por um decreto.gg Governs
Provis6rio coristituldo pda Revoluc3o de 30(5), em co-
da unidade bisica do sistema de ensino superior ' a
Faculdade - deveria existir um org5o de representac:o
estudantil, Q Diret6rio Acad&mico, cull estatuto serra
aprovado polo Conselho Tdcnico-Administrative do esta-
beleciHiento. As universidades deveriam ter Diret6rios
centrais. com estatutos redigidos em acordo com os
restores e aprovados polos Conselhos Universitirios
(6). dfgios oficiais da instituic:o, o Diret6rio Aca-
d6mico e o Diret6rio Central de estudantes tinham as-
sento, por Porta de lei. no Conse]ho Departamenta] da
Faculdade e no Conselho Universitirio. respectivamen-
te. A fil i.ac:o ao Diret6rio Acad6mico era automitica
E nas universidades pdblicas. alda de pequenas verbal,
esse organisms contava kinda com franquia pose:al e Q
dir'eito ao timbre com as Arenas da Repdblica(7)

Atd 1937. os estudantes dispunham de centros aca-
d&micos, mas n:o de organizac6es superiores que os
congregasseai Em 1938. com a I Reuni:o do Conselho Na-

rar-se. Com efeito, embora extremamente inibidos (o
Conselho se abstinha de discutir qualquer terra politi-
co). os le9ados al{ reunidos dayan o prtmelro passe
para a criac:o de uma entidade nacional de estudantes
universitirios Uio ano depots. em certmonia que contou
com a present:a do Presidents Vargas. era soleneinente
anunciada a .fundac:5o da UNE

{5} Novtpento civil - Rilitar que pos +iR iRepdblica olisirquica
existence no Brasil desde o final do Inpdrio,nos dltiBos argos
sgculo passado
(6} CF. Luis Antonio Cunha.

do

pp. IS e seas
(7) J.A.Guilhon Albuquerque. "tloviRento estudantil e clause sddia
no Brasil" in J.A.Albuquerque (chord
!Civil, Rio. Paz e Terra. t977, PP. 122

]!sta:. Rio de Janeiro

+t:U::n11Q#ie litheU ..lilFl:Elan.

Frucisco elves. 1983,
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A aproximac:o d Vargas fora apenas tittca, prove '
velmente deja coieo +or. 1000 a seguir a UNE ester; na
linda de frente da oposicio ao regime d sob o impulso
das mobilizac6es dessa dpoca que surged as entidades
intermediirias - as Unt3es Elstaduats de Estudantes
(UUEEs) e. no Distrito Federal. a Uni5o I'letropolitana
de Estudantes (UHE) - que passam a assegurar a Itgacio
entry UNE e os Diretdrios Acad&micos. Completava-su,
dessa forma. o sistema de representac:io estudantil na
base. os centres acad&micos e os aCEs. aclma doles
as entidades estaduazsj e no vdrtice a UNE. Hats garde
esse modelo de organizacio syria adotado tanbdm palos
secundaristas - sem o mesmo sucesso. contudotu/

0 e.frito dessa estrutura sabre os padr3es de acid
do movimento estudantil .farah argutamente assinalados
por um Bator ji referido. Embora extensa, vale a pena
seguzr de porto sua anilise (Dado o canter o.final
das organizac6es estudantis).

As divis3es eras extrepaRente raid atd
1964. apesar da radicalizacio dos coft+lltos
politicos. s6 o noviRento secundarista conhe-
ceu organizac6es t"ivais. e ipso exclustvanente
no navel local Tats divis3es tinhaR coho se
solidificar e crescer. ii que os novos grupos
nio Brag [€coRttccidos peta Uniio Nacional. e
coa ipso di+icilRente encontrariaR eco a nigel
nacional ou re9tona]. . Outta consequjncta
era a visibilidade do poder: quajquer novo Ro-
vieetito de iddias que quisesse frazer sua een-
sageB para o solo do RovtRento estudantil ti-
nha que se engajar "nas estrututuras".. ou
leia. entrar na engrenagee da lula peta poder
nos diret6rios e grieios

(Dessa forma. es contrasts com o que se di em outros
Raises > .

(8) C+. Luis Antmio Chaka. op. cit.. P. t9
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'Eg lugar de eclodir ep sirlades de grupelhos
aut6noRos, as di+erentes tendincias que sur-
giaB organizavae-se no interior do Ravi onto
Elssas tend6ncias se aliavag ou se enfrentavaa
a todos os nlveis. desde o Diretdrio atl a
UNE. . dan.do ] ugt !.u! .p:lISle. ,!e.. Hab.i.I.}Mciopartidiria permanente no ©ei0 2stud&ntil"\7/

Refletindo refratadamente em seu seko as clivagens
que cindiam a sociedade polltica blasi.leila, as ten-
d&ncias que se confrontavam no movinento estudantil
dispunham'se em dais brandes campos: a esquerda na-
(ionalista, e a direita - com franco predominio fies-
ta dos liberals elitistas. Atd o final dos anon 40, a
UNE 6 dirigida polos nacionalistas. sob cuba lideran-
g:a participaria intensamente da campania "0 Petrdleo d
Nosso" - amplo movimento de opiniio. civil e mllitar
que culminaria na aprovac:3o polo Congresso. em 1953.
da Lei 20Q4, a qual estabeleceu o monop61io estatal da
prospect:ao, da laura e do re+ino a ser exercido por
eapresa criada para esse fim: a Petrobras. Em 1950 a
oposicio conservadora conseguiu fi.nalnente inpor'se, e
por sets ands deteve a direcio da UNE. Em 1956. a es-
querda recobrou o controls da entidade, para nao aiais
perd6-1o atd nossos d ias

Dentre as forces que compunham o campo progres-
sista'', uma delis teri nos amos 60 importincia decisi-
ve. Irate-se da tend&ncia de origem cat6]ica. que es-
truturada em dubs organizac3es de cargter distinto - a
Juventude Universitgria Cat61ica (JUC) e. mats garde.
a Ac3o Popular (AP) - manteria atd 1968 a hegemonic no
iaovlment o est udant i I

Criada em 19SQ cano movimento especializado, se-
gundo o sadr:o helga e frances. a JUC descreveu nos
ands 50 uma traiet6ria'surpreendente, que Ihe garanti-
ria uma posit:o singular (um capel protag6nico) na
hist6ria do catolicismo progressista latino-anerxca-

(9) J.A. Guilhon Albuquerque, op. cit.P PP. t23-24
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no(t0}. Coa e+eito, definirtdo-se, em sua prlneira 'rasp
(1950-56). coho apolitica e voltando-se inteiraMente
is tare+as de ''evangelizac:o '' eol seu meir pr6przo ' a
Universidade no linear da ddcada a JUC havia produ-
zido um discurso original, que incorporava elementos
do atarxismo e impugnava radicalmente a realidade eco-
n8mica e social do pals

Para esse resultado quito contribuiu a inl>lu6ncia
exercida pda corrente renovadora do pensamento catd-
lico francis (particularmente importante, hesse senti-
do, .foi o contato direto com o pai da escola fcononia
e Humanismo. Pe Lebret, que por alguns arcs viveu e
trabalhou no Brasil. e a assiailacio da filosofia Per-
sonalista de Emmanuel Hounier. "o aestre mats segundo
da juventude cat61ica brasileira '', no diner de un dos
mentored intelectuais da mesna}. Has o que prinordial-
mente impulsionava a JUC na busch de soluc6es pr6prias
no terreno das iddias cram os dilemas morris e priti-
cos criados por seu engajamento no trabalho junta a
populacoes carentes e por sua crescente militincia no
movimento estudantil. Sio as respostas dadas a estes
dileiobs que colocario a JUC em linda de cheque "frontal
cool a hierarquja e levarao seas dirjgentes a romper os
vinculos de subordinaGio que os ligavam a este median-
te a fundac3o, em 1962, de uma organizacio politico
aut6noma - a Ado Popular. ou Hats simplesmente, A.P
(11)

(tO) C.f. tlichael LOBS. "tlarxisBO e crtstianisBO na Aadrtca Latitta '
Lua Nava, ng 19, £989, PP. S-21
(11) Sabre a traiet6ria dos estudantes cat61icos de esquerda no pe-
riodo. aldo do artioo antes re+erido, c+. Emanuel Kadt. faLba!.iss

A . 6oeez de Souza,
Petr6pol is, gazes,

dos cit;dl;i:tes: .!

Petrdpalis. oozes, ly79i Pe. Jose Oscar Beozzo

E\oozes. t984i Jose Luiz Sigristlis
Sio Paula, Cortez Editara, 1?82

Avaliac6es distintas da experiincia da AP por ex-dirjgentes podge



Naturalnente. a esquerda cat61ica nio ocupava so-
zinha o campo progressista no movimento estudantil
Consagrada coma tendgncia maioritiria no XXIV Congres-
so da UNE, em 1961, desde patio ela partilharia o con-
trols da entidade com outras tend6ncias, com destaque
atd 1964. para aquela lisada ao Partido Comunista Bra-
sileiro. Entretanto, d sob a conducio da JUC que a UNEI

iri promover a campania pda Reforms Universitiria.
causa Hats caracterlstica do movtmento estudantil la-
t ino americano

Levantada pda primeira vez palos estudantes da
Universidade de Cordoba. na ArgentinaJ.em 1918, a ban-
deira da Reforms Universitfria at& entio n5o havia fi-
do empunhada e+etivamente por nenhuma corrente do mo-
vimento estudantil brasileiro. g verdide que ii na dd-
cada de 30 o Lena .fora lan(:ado. mas sem maiores conde '
qu6ncias. g certo tambdm que, a parter de 1960. algu-
mas mad-festac8es peta democratizac:io e modernizacio
da Universidade vinham eclodindo, mats ou memos espon '
taneamente, em virias regj3es do pails Mas aran mobi-
lizacoes esparsasi que nao chegavam a con'figurar um

movimento. G atravds da intervene::o da JUC que, por
fim. este vai se concretizar. A clara consci6ncia da
centralidade da quest:o universitiria e das oportuni-
dades que ela abriria para quem a tl'abalhasse com
compet6ncia d nitidamente expressa em documents da or-
gan i zac aQ

A ideologia re+orsista d HoviRento virgeH no
Brasil . Afora o SeRinirio Latino-Americano ha
posco realizado na Bahia, n5o repos recorda-
c3es recentes de quajquer outta iniciativa. 0
HOVIH£NT0 Na0 TEH BONO, portanto. Farah-the
ide61ogos. pessoas que conhecaB os principios

5ao rau I o Laitora R a'uBe '
C ochoa.n Ped roe no depoiBento de Herbert de Souza.984qa

!egd ! s do exilia. Sia Paulo

(cont.) ser encontradas e Haroldo Lira e Aldo Arantes. Hiflf-

Cavalcanti e Jovelino Ramos (eds},
Editors e Livraria Livraaento. 1976. PP. 67-11i



e a REALIDADE DA UNIVERSIDADf BRASILEIRAi e
tata dos dais UBa slntese de soluc6es direti-
vas. Se outros se tornaree donor da vega, seB
a aossa partiEipatie. seri culpa nossa B da

JUC o cato de ser ela novo.+qstrulaettto da lula
contra a religi:o cat61ica'(12)

A seguranca con que se foriRulava esse avallac:ao
era tanto iaaior porquanto. com saas conhecidas liui-
tac6es e todd 0 6eu arcaismo. dada a press3o constance
das classes nddias pda anpliacio de subs vids de
acesso. a Universidade se converters nos Bros 50 en
UHa irda politicanente quito sensivel€13) . Dessa for-
ma, o terra da reforms universitfria foi decididanente
encaapado pda nova lideranca da UNE. que dale se va-
leu coho alavanca para acionar um noviaento de grande
envy t" gadura

Contra a estrutura autoritgria e anacr6nica da
Universidade - contra o seu elitismo; contra um en-
sino antigo, em total descompasso com a realidade na-
cional e as necessidades do pogo; por uma Universidade
moderha e democritica. em cujas decieqes os ebtudantes
pudessem in'fluid com peso decisivoC14). Face is difi-
culdades colocadas por un sistema de comunicaGoes ain '
da raID e escassamente integrado, os militantes da UNE

puseram-se em campo levando tal plataforma as faculda-
des de dodo o pals. "UNE volante" - apoiados na traba-
Iho de "animadores'' do Centro Popular de Culture
(CPC), que promoviam musicals e encenavam pecos carre '
ladas de mensagens anti-imperialistas. diretores da
entidade iam aos centres mats distantes, mojtlizando a
base para a prove de +orca que logo virld'a''a '

(12) c+. Luiz A. Gored de Souza, op. ct. P. 117. .
(13) Cf. Luiz Antonio Cuntta. op. cit.. especial8ente o cap. ll
( t4} Id., ibid . cap. V
CIS) Sobre o tf8bal+to da UNE na Hobilizacio
o depoiRento de Aldo Arantes,
1961 a jultto
dirigentes.
o CPC, part icularsente.
Cultara dt.UNf, Cupinas.



Este tele initio en aiaio de 1962. com a deflagra;'
cio da "grove do 1/3'', denominacio escolhida por ex '
presser o alva mats iioediato do movinento. participa-
cio no governo da universidade e nos conselhos - Fede-
ral e estaduais - de educac5o que supervlsionavam sua
pol ft ica

A grove do t/3 estendeu-se por mats de kris mo-
ses e atingiu a major parte das 40 universidades que
existiam no Brasil na dpoca Foia aris ample e a mats
tonga grove estudantil atd ent:o ii ocorrida no pals
Nem por ipso foi capaz de alcancar seas obletivos
Con+rontada com a resist6ncia tenaz da burocracia do
ensino e com o veto conservador no Congresso. o movi-
mento acabou por exaurir-se. Em agosto de t962 o fim
da 9reve era decree ado peta UNE

0 periods que se fibre a parter dense memento vai
assistir a um processo de crescente radicalizac:o d&

entidade. Sob a alegac:o de que os destinos da reforms
se decidiam fora da Universidade, a lideranca da UNE

vai politizar acentdadamente o seu discurso. passando
a intervir coda vez mats enfat:icamente no debate das
brandes questoes nacionais. Nesse percurso. ela se
distanciard da base. abrindo espac:o para o avanco do
liberalismo conservador no movtmento estudantil

Contudo, elsa traiet6ria foi argo mats do que uma

juga para frente diante dos impasses criados peta
derrota do movimento grevista. A esse altura, o Brasil
estava imerso no que certamente teri constituido a
crime mats pro+unda e dramitica de sua hist6ria con-
temporanea. Sem uma refer6ncia expressa a esse coniun-
tura, a ac:Xo estudantil no perlodo e seas desdobramen-
tos futures sio ininteliglveis

No .final dos aaas 50, o Facto populista - que des-
de a democratizacio, em t94S, presidia a polltica bra-
sileira - estava sends minado por dais processes con-
tradit6rios, mas complementares: a) a continuada era-
sED de seu apoio nos memos empresariais. coda dia me-

tolerantes com as injunG6es e o discurso POPulis-



ta(16); b) a pressao crescente dos setores populates -
na cidade e no campo ' que o aoviBento nacionalista
buscava canalizar para ua aBplo prograaa reforlois-

:£:'l: :l?:nil'ili!;=1.11"i:lll ll:.ill;111111 liili
llllli£'l:llllillll.ll I .l=1;lille:i ll :111llllit I

no que se desfazia cia" foi contornada polo acordo

(16) Fate que se dove. e8 boa Bedida. is trans+oraac3es operadas na
coSposicio e nos horizontes estratdgjcos dense eBpresariado pda

ce The University o+ Chicago. 1987

reforHas
adninist ra

SPssent3 e QliaLte
Angel in
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um lada. Goulart nanobrava habilmente coa vistas prep
cuperacio das prerrogativas perdidas, sob forte pres-
s:o de seas aliados a esquerda. que dale exigiam ua
eHipenho decidido na aplicac:o do programs reformists;
de outdo, os virios ndcleos conspirativos, compostos
polos que nao se cortformavam com a maida constitucio-
nal, intensificavam sua ado desestabilizadora - en
dubs .fuentes: junta aos ''setores estratdgicos'' milita-
res, empresirios, brandes proprietirios rurais - nos
quads buscavam apoio material e a adesio ativa ao sol-
ve que urdiami no imbito da opiniio publica em gerd -
em particular as classes medias urbanas. as quaid bus-
cavam galvanizar atravds de uma pasta campania de agi-
tac:o e propaganda centrada no terra do anticomunis-

Nesse quadra extremamente polarizado que antecede
ao gojpe 1964. a evoluc:o da UNE nio surpreende Uma
das propriedades .formats mats notiveis das conjunturas
de crime politica aguda d exatamente este: a dissolu-
clo tendencial das 16gicas setoriais. a inter'depen-
d&ncia ampliada dos ciculos titicos - em uma palavra
a superpalitizac:o dos con+litos(20). No Brasil. entry
1962 e 1964, em alguma medida todos os setores organi-
zados da sociedade {'oran arv"astados por esse impulse
Se os grander tomas da politico nacional passavam a
dominar o discurso e a pritica dos militantes da
UNE, outdo tanto se dave com seas opositores no mo-
vimento estudantil E se esse deslocamento acarretou o

dessate da UNE. ipso se dove, nio a politizac5o em sl
nesna. mas ao rata de que as orientac3es de sua lide-
ranc:a estavam em descotnpasso com as disposic6es poll '
ticks e ideoj6gicas de anplas parcelas de seu pdblico
espec I f ic o

aio ( 19 )a

(t9) Sobre os bastidores da conspirac3a. c-f. Rend A. Drei++uss,
t964: } conquj:sta da Estada. Petr6polis. Voles. t981. Para UBa ani-
lise fina da sobilizac:o conservadora nessa conjuntura, c+. Ddcio

S5o Paulo. T.A
Queiroz. Editor. t985. pp. t3S e seas

addis e sisteaa pol it i
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Ea 31 de marco de 1964. tropes rebeladas do Elxdr-
cito sairaa de Belo Horizonte e Juiz de Fora - no es-
tado de }4inas Gerais - ea direcio ao Rio de Janeiro{
atd posco teaipo atria capital da Repdblica e kinda b
epoch o centro nervosa - Politico e adninistrativo
dopafs. Natarde dodia IQdeabril. oridioea lv
anunciavan a partida de 6oulart para Q Uruguaie a vi-
t6ria de.finitiva do movimento. Tudo se passara sem
traumas maiores. quash coma uma ac5o entry amigos. N8o
houve combates. salvo os travados pecos rios de te-
lefone.. Sequel foi precise quito esforco para des-
truir eventuais cocos de resist6ncia ou vapor arden is
mas. torque, simplesnente. n3o house resist&ncia
Quando se tornou patents que a quest:o para as Forces
Armadas estava resolvida, os diri9entes da esquerda
nacionalista id se encontravam presos ou estavan em

juga
Esse final de opereta tele um efeito arrasador sa-

bre a esquerda - em especial a que militava no movi-
mento estudantil. 0 leitor pods forman uma Iddia do
estado de esplrito dominance hesse meta a parter do
depoihento de um alder universitirio no exilio

'Naquele dia nos reunieos no recinto da Escola
de Bireito uns trezentos estudantes universi-
tirios para protester contra o volpe... Huitos
dizia8 entusiasHados: 'Vamps receber arias de
mango Goulart ! VaHos receber arias para coRba-
ter' Has essay abbas nunca chegaraB. Eu denso
hole que. eesHO se essay arias tivesseB chega-
do a nossas Rios .. n:o havia nada a faber
coH das. seo uea perspective de lute!.seg u8a
orientacio. se8 u8 caBinho a s8guir"'c ''

e.(20) C+. }lichel Doors

dat ion
DepaiepntoC21 }

}c iologte d
RultisectQri:f11fS, Paris. Presses de la Fon

Nationale des Sciences Politiques, t986
de Uladiair PalReira, eR Antottio Cano, f.fssaefdi

Lisbon. Hordes. 1976



Qs aaas iaediataeiente anteriores ao volpe haviaa
assistido a um processo de acentuada radicalizac:o di
lute politico. Alda dos +atores antes assinalados, pa-
ra ipso contribuiran alguns fates na cent internatio-
nal, em particular a vit6ria da guerrilla em Cuba No
despontar dos amos 60. a atracSo exercida polo exem-
plo cubans era grande no Brasil, coho. de Testa. en
Lada a America Latina. Com Q governo Goulart parali-
sado polo veto conservador que sofria no Congresso, o
discurso do movimento nacionalista endurecia - "as re-

+ortaas vino: na lei, ou na marfa" - e a iddia da ta-
ta armada comecava a ganhar adeptos

No entanto, atd 1964 nenhuma iniciativa consequen-
ce seri tomada nessa direc:io. Polarizada ideologica-
mente polo Partido Comunista Brasileiro. que, desde o
lqani.pesto de 1958, revira saas posic3es. passando a
apostar na atlanta con a ''burguesia nacional '' e na
via pacifica para o socialismo '', o coniunto da es-

quet"da estava inteiramente absorvido palos embates que
se travavam no plano institucional

Na verdade. apesar de todd a fraseologia sabre a
RevoluGgo Brasileira, a esquerda subestimava serlamen-
te sous oponentes, partilhando com Goulart a con+ianca
na suposta solider de seu esquema de sustentacgo mili-
tar - o ministry do Exdrcito e a redo de comandos -
em mids de o+iciais nacionalistas. ou simplesmente
lewis. Quando esse dispositive ruiu, antes mesmo de
ser testado. desabou no mesmo movimento a autoridade
dos lideres que proclamaram por amos a fio a ''vocacio
democritica '' das Forces Armadas. e nada fizeram para
prevenir aquele des'fecho n:o de todd imprevisfvel(22)

1964 inaugura, pols, um perlodo de crime de di-
rec:o profunda na esquerda brasileira, que - por dais
Bros. polo Heros - estari absorvtda em uma viva cofi-
trovdrsia. Na agenda. dais tomas: o caminho a seguir

(22) Sabre esse ponte. a leitura do ensaio de Uanderles G. dos San
Rio de Janeiro, Civilizacio Bra-

sileira. 1961 e a poliBica que a ele se seguiu d bastmte instruti
va

tos
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as raz3es do fracasso. E na troca de acusac6es que Ro-
vinentava o debate, os advogados da polltica tradicio-
nal estavan de antem5o desqualificados: o responsfvel
palo fiasco tinha un Rome bem conhecido - o reforwis-
mo; e a resposta i pergunta clissica - que +azer'P
era FJcil: preparar as ggglicoes para a lutz aratada,
sob a forma da guerrilla(23} . . ~

Naturalmente. grata-se aqua de una simple'ficacao
esquemitica. Da pasta constava kinda uma pergunta

ia-
portante ' qual a tipi+icac3o adequada da economic e da
sociedade brasileiras - ii. ou kinda nio, preponderan-
temente capitalistas'Z - de cuba resposta derivavam
proposzc3es estratdgicas sabre o "canter '' - socialis-
ts. ou n3o - do processo revolucionirio. I'las, inver-
tendo a arden can6nica de raz6S:: este se santeve sem-
pre coma um terra subordinado(a4}. Prima facie. o que
dividia era a quest5o da tata armada. Era ela que mo-
bilizava as paix3es. Em torso deja d que os campos se
def i n iam

No Belo universitirio, os efeitos dessa po16mica
se fizeram sentir principalmente atravds da Ac: o Pope-

lar - que if em 1967 havia aderido ao marxisMO, -. das
mdltiplas dissidBncias do;Partido Comunista Brasileiro
- a major parte delay integradas essencialmente por
militantes do movimento estudantil -. e de um grupo
pequeno, mas influente - a POLOP. Entry eases grupos



que constitu=iam o que se poderia chamar de "nova ©sr
querda ''. haul.a indmeras di.verg&ncias Mas. alden da
eleic:o comum da lute armada cano horizonte de sua
pritica polltica. des compartilhavam uma forte reiei-
c3o ao estilo contemporizador e conciliat6rio da poli-
tica tradici.anal, aliada a um desprezo acentuado pda
atuac:o rios espacos institucionais porventura kinda
abertos no p6s 64 Elsa oriental:io exprimiu-se publi-
camente por ocasi5o das e]eic3es ]egislativas de 1966,
sob a forma do movimento polo peta vote null Ma i.s
adiante veremos de que madeira e em que medida essay
concepc3es, que informavam a vanguarda estudantil
ondicionaram os rumor do movimento Antes, pordm,

Gabe assinalar outta consequ6ncia - memos direta, mas
n3o memos tmportante - do fxna] ing16rio da "Repdblica
Papal ist a

Um dos fatores bisicos a condicionar a configura-
c:o de um regime autoritirio d a natureza da crime que
Ihe df origem. No casa brasileiro, e'sta tinha entry
sous trac:os caracterlsticos a seguinte disposicio de
forces, com as condutas que ela induzia De um lada, o
campo rlacionalista detinha a Presid6ncia da Repdblica,
mas nao contava com o apoio sc.ficicotc no Congresso
para aprovar as reformat socials que defendia - dal
que tenha apelado para a mobilizac:o extra-parlamentar
com o .Pita de in.fluid de fora naquela arena, alterando
o equilllbrio que al! se estabelecia. Solidamente zns-
talados nas instituic:3es estatais e na sociedade, seas
oponentes respondiam a esse assedio com uma contramo-
bilizac5o que se desenvolvia sob o signs de uma dupla
interpelac3o: a defesa de valores tradicionais ameaca-
dos - Deus, Pitria, Famllia e Propriedadei a defesa da
Constituic5o e da legalidade democr5tica

A legalidade nos mata '' - com .frequ6ncia tem fi-
do esse o mote das classes domlnantes em situac6es que
preparam Q advento de regimes autoritirios No Brasil
dessa dpoca a toada era outta: ''a legalidade nos sal-
ve'', alas diziam. Esse, Q dado capital Em 64, na re-
t6rica conservadora a demanda de arden vinha associada
i reivindicac:o da lgic das instituic6es liberal-de-
mocrat i cas



Nesse contexts, a ripida supress:o da aaeaca, com
derrota sem lute do adversirio. tele o cord:o de

ocultar o sigttificado profundo da mudanca verificada
com o volpe e de transRiitir a false sensac5o de conti-
nuidade. Assumindo o pader coma os paladinos da arden
institucional, os militares exibem, no prlmezro memen-
to. uma autocontenc3o sob todos aspectos admirivel .As-
sam. quando a Junta I'lilitar composta is presses se
disp3e a validar as medidas de forma que adotava, ela
promulga um Ato Institutional que Ihe consagra poderes
atd cerro panto limitados e por puzo definido. Alguns
dias depots. o Mal. Costello Bianco era eleito peta
Congresso - na formalidade da lei- para governor por
um ano, arenas, tempo que restava para que o mandate
de Goulart exp irasse

Mas togo a seguir a evolucgo da conJUntura dissi-
paria esse mal-entendido Em 1964 conformara-se uma
pasta coaliz5o conservadora, que urtia a totalidade das
classes proprietor"ias e parcelas maioritirias da clas-
sy media aos militares, no ataque conJuRED ao gove'rno
e as forces populates que ele expressava. 0 consenso
que calcava esse alianga. porem+ era apenas negativo
contra o ''comunismo", a ''corrupcao '', a "demagogja '' - o
populismo, enftm. Lido cano portador de todos essen
males. Confrontada com a quest5o do que fazed positi-
vamente, ou self, de que ramos !mprimtr a polltica do
Estado. esse ''frente dmca '' se estilhacava. E ngo es-
tavam somente al os elementos de disc6rdia: sobre a
natureza e a duran:o da presence militar no governs,
Lambda, o desencontro imperava

No horizonte mental dos dirigentes elvis do movi-
mento de 64 (Carlos Lacerda. Nagalh3es Pinto, Ademar
de Burros). de setores das classes domittantes e vargas
+aixas da classy media, a soluc:o da problematica po-
lltica brasileira n:o requeria a implantacio de uma
nova institucionalidade autoritiria. Em sua perspecti-
va. os militares cram detentores de um mandate preci '
so, com vig6ncia limitada. No huge da arise, des te-
riam fido convocados para empreender uma intervencio
reseneradora. Realizada a cirurgia, conclufda a tare-
fa, des voltariam aos sous pastas e is subs tarefas
especificas. preservados em sua Magna +unc5o de guar-
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dikes em dltima instincia da arden
Coho sabemos, tal expectativa nio se cuiRpriu Des-

de april, com a edit:o do Ato Institucional, cool os
diversos Inqudritos Policiais Militares e as ondas su-
cessivas de cassac3es de mandates e direitos politi-
cos. teve infcio um processo de progressive militarl-
zac5o do aparelho de Estado, que conduziria icentra-
lizac5o de poderes no Executive Federal- em detrimento
do Legislative, do Judiciirio e das instincias de po-
der regionals - e colocari os centres de decisis es-
tratdgicos no executive cano esfera de compet6ncia ex-
c ]usiva de mi I it ares

Naturalmente, nada disco Rode ser feith com exage-
ros de gentileza. Para que a expropriac3o material e
simb61ica implicada masse processo se efetivasse, +oi
precise vencer a resist6ncia dos inimjgos de sempre e
dos aliados da vdspera. Entry estes, a classy media
liberal e seas representantes politicos, que se gian
cada vez mats claramente alijados f sabre esse para
de funds que o movimento estudantil vai irromper na
cdna polltica, a parter de 1966, sobretudo, catalizan-
do um descontentamento que largamente o ultrapassava

Nesse sentido. d significacivo que a ''volta dos
estudantes'' tenha se produzido atravds da lula pda
autonomia de saas entidades representatlvas e que esse
bandeira tenha fido desfraldada inicialmente por gru-
pos que posco antes haviam encarado com simpatia, ou
apoiado entusiasticamente o volpe

Para des, a .finalidade da intervene:3o militar no
meld estudantil replicava com exatid5o o panel que es-
taria a cumprir na sociedade po]]tica em gera]. Trata-
va-se, segundo pensavam, de purgar a UNE dos ''estudan-
tes profissionais'' e da influ6ncia deletdria que des
propagavam a fim de que. sob liderancas aut6gticas
ela .fosse reconduzida ao seu lei.to democrdtlco(25)

(2S} As posic3es disses grupos e as circunstincias que os levee a
pender a lideranca das entidades estudantis sio beR analisadas cf
Jo3o Roberto ltartins Filtto,
liter 1964-196B. CaRpinas. Papyrus. 1987
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0 entendimento das novak autoridades - elvis e mi-
litares - era diverso. Ittspiradas nana concepc5o gerd
de .funds totalitirio - a Doutrina da Seguranc:a Nacio-
nal - para Blas o problena nessa frente n5o era tanto
a influ6ncia pollltica da esquerda entry os estudantes
mas a presence, sem travas, dos estudantes rta politico
nac iona I

Coerentemente com elsa visio. arenas dais moses
depots de instaurado. Q governs militar id dispunha de
um projeto de lei que alterava radicalmente o sistema
de representac:o estudantil. Aprovada em ll de novem-
bro de t964. a lei n9 4.464 - Lei SuPlicy. cano passou
a ser denominada - extinguia a UNE e as entidades es-
taduazs, substituindo-as por organismos inteiramente
subordinados ao Estado (a UNE kinda tele aproximada-
mente um ano de sobrevida legal, cano associacao cx '
vil. atd que um decreto presidential no inicio de 1966
proibiu definitivamente sodas as saas ativzdades)

A reac3o contra a Lei Suplics uniu - de liberals a
marxistas - todd o movimento estudantil, na defesa de
saas liberdades tradicionais e de saas organtzaG:oes
especificas. N5o caberxa historian nests artigo coda
base dense processo de lula. A esse respeito, basra
assinalat ': a) que durante mats de um ano a resist6ncia
esteve sob o comando da corrente liberal; b) que, uma
vez decretada a dissoluc:o da UNE, o governs militar
passou a definir as manifestac6es de inconforioismo dos
estudantes cano atentat6rias iSeguranca Nacional - o
que em seu c6digo proprio juste'ficava a mobilizac:o de
cortes aparatos policiais e militares para reprimi '
last c) que, nas condic6es criadas peta escalada da
vio16ncia nos confrontos com a polfcia. os liberals
torah progressivamente alijados, pda esquerda, das
posic3es que detinham no movimento estudaritil

Mas conviria chainar a atenw:lo para Q curioso para '
dodo que aflora quando examinamos mats de perle o sig-
ns .ficado dessas I ut as

Aludimos anteriormente ao avant:o da mtlitarizacao
que se dd no Brasil a parter do volpe. No initio de
t966, ji se havia assistido a alguns momentos signifi-
cativos dense processo: a cassacio do ex-presidents da



Repdblica, Juscelino Kubitschek, cujo apoio fora deo,'
silo para a aprovacao do Gal . Castillo no Congressoi a
prorrogac5o por um ano, em iulho de 64, do mandate
dente dltimo, em clara desrespeito ao texto da Consti-
tuicio e is subs reiteradas promessas; a edicio, em
outubro de 1965, do Ato ]nstituciona] n9 2, que inau-
gura uma nova t:emporada de expurgos, extlngue os par '
tides politicos - cujos integrantes s3o forgados a se
reagruparem em dias sigjas confiiveis - e linita seve-
ramente a autonomic do Congressoi no mesmo mes, o es'
tabelecimento do controls federal sabre os organismos
regjonais de seguranc:a - as Polfcias I'lilitaresi em fe-
vereiro de 1966, a decretacio do Ato ]nstituciona] n9
3, que suprime a eleic5o direta dos governadores dos
estados. delegando sua escolha a corpus }egislativos
depurados e mantidos sob permanente assddio palo coder
central. Quarldo batiam-se pda autonomic de saas enti-
dades, os universitirios afirmavam um direito - o "di-
reito i polftica '' - que o regime negara ao conjuRED
da sociedade. Entry os estudantes e os grupos socials
mats sensfveis is perdas dai advindas - intelectuais
artistas, professores. advogados, jornalistas. . par '
colas importantes das classes .}ddias - estabelecia-se
uma converg6ncia objetiva. que se traduzia em gestos
de salidariedade. Sem o apoio ' ticito ou declarado
de 6rg:os da grande imprensa, por exemplo, dificilmen-
te o protests estudantil terra atingido as proporc6es
al cancadas

Ac:o subversive"; "frito de liberdade" - que as
de.finic3es sustentadas pda opine:o publica e pdas
autoridades militares conflitem, n3o hi nada de para-
doxal nesse rata f apenas quando contemplamos da
perspectiva de seas dirigentes que as mobilizac6es es-
tudantis surged sob a figura do paradoxo

Com e.feith. a quake totalidade dos lideres univer-
sitdrios dessa dpoca militavam em organizac3es de es-
querda que salad de um tango perlodo de introversio
comprometidas com a iddia de preparar a Iota armada
No quadra das concepc3es estratdgicas que informavam
essay organizac:3es, o setter estudantil ocupava um lu-
gar nitidamente secundfrio. Algumas delay inferiraoi



dai a conveni&ncia de deslocar os quadros que porven '
tuna dispusessem no movimento estudantil para outras
fuentes. mats iiRportantes, de atuac3o. Nem today, con-
tudo, poderiam seguir nessa trilha, sem incorrer ew

graves preiuizos. Para virios dos grupamentos que
abracaram a causa da tata armada revolucioniria, os
estudantes constitulam o grosso de sous militantes; e
o. seu ambiente natural, o memo em que se moviaentavam
coma peixes dentro d'igua" era a Universidade. 6 com-

preensivel, assam, que a pergunta sabre o ''panel do
movimento estudantil '' se colocasse para essen grupos
com particular acuidade. Esse quest5o admitla vid.as
respostas ' da aposta, fella pda AP, no panel exem-
plar dos estudantes. que detonariam com sua acai a re-
volts das classes popularesJ iatribuic:5o ao movimento
da mara fung:o de sementeira de quadros. Nenhuma degas
escapava, pordm, da contradic3o entry o que signi+ica
do emprestado ao protesto polos dirigentes e o que Ihe
era conferido pda massa mobilizada

No tocante iqueles que atribulam ao protests estu-
dantil um conteddo protorevolucionirio, esse desencort-
tro d de si mesmo evidence. Mats interessante revela-
se o casa de outras tend6ncias que - mats fides itra-
dic3o marxists, por todos reivindicada - buscavam en-
carar com realismo socio16gico major o meld unlversi '
tdrio. Elssencialmente determinados em seu comportamen-
to por sua condic3o de clause. os estudantes - coma
grupo social - nio desempenhariam iamais um capel de
relevo na trans.formac3o revolucioniria da sociedade
Para alda da ret6rica dos llderes, ao se mobilizareio
os estudantes estarxam, no funds, reagindo a situac6es
objetivas - em saas escolas e no mercado de trabalho -
que os frustravam, no presents, e punham em cisco a
realizac::o futura do projeto individual/familiar que
os animava. Nessa perspective, o prtmeiro cuidado do
militants deveria ser o de examiner acuradamente o seu
campo especlfico de interven£5o, identificar as neces-
sidades mats sentidas dos colegas e firmer-se aos
olhos destes coho o paladino da lute por subs reivin-
dicac6es
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Eot 1.967, a polftica estudantil foi dominada peta
campania contra o t[3b&ltio de um grupo mists criado
peta Ministdrio da Educac3o e uma a96ncia norte-ameri-
cana (o Acer'do MEC-USAID) e, de madeira gerd. contra
a polltica educacional do governs. Sabre esse fonda
consensual, as diverg&ncias saltavam aos olhos: en-
quanto a primeira corrente no movimento concentrava-se
na dendncia do imperialismo e na asitacio contra o go-
verno. a segunda privilegiava quest6es mats especifi-
cas. tats cano o problems dos estudantes aprovados em

exames de ingresso, mas kinda assam exclu£dos da Uni-
versidade por malta de vegas (os ''excedentes''li a co-
branca de anuidades. vista coma primeiro passe para
extinc5o do sistema pdblico e gratuity de ensino uni-
versitirio; a subordinac:io da Universidade is demandas
empresariais, com a consequente degradac5o do Casino e
da pesqujsa bisica na escala de prioridades Com esse
agenda, os estudantes da "segunda posic3o '' retomavam
em outta navel a bandeira da r"e+orma universitiria.
tentando desenvolver um proleto alternative pref irma
tecnocritica que estava em vids de ser imposta pdas
autoridades. N5o surpreende que surgisse com force,
agora tambdm, a exig6ncia de participacio nas deci-
s6es. delta vez expressa sob a figura das ''comiss6es
paritirias'' - corpus mistos de professores e alunos,
com a incumb&ncia de propos mudancas na organizacio e
no ensino das un iversidades

Ao se lancarem, ''sem ilus3es'', na tata por refor-
mat parciais, eases dirigentes estudantis - que, nlo
obstante se liam coma revolucxonirios - n5o inovavam
Antes e depots doles, tem fido um trace comum a muitos
movimentos socials o de serum liderados por militantes
de organizac3es voltadas a fins transcendentes. que
emprestam is mobilizac3es sob o seu comando o suporte
inestimivel de saas respectivas Fades e de sua capact '
dade or9anizativa quake professional . Com .frequ6nci.a,
estes militantes acabam cano que capturados polos mo-
vimentos que dirigem, arrastados voluntiria ou invo-
luntariamente peta sua j6gica rica, pordm, a ddvida
qual o sentido de seguir num investimento dense genera
quando se dive radicalnente - cano os personagens de
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que falamos - !ob o iaperat:ivo de "faber a revolucao
aqua e agora?(co/ .

A tens3o g ineludivel, e o dnico memo de alivii-la
era a dissociac3o da pritica estudantil em dais pia-
nos. incapazes de se comunicar: a Iota por reivi.ndica-
c6es setoriais, e a ''ac:o pedag6gica", exercida atra-
vds da divulgac:o de texton e dos discursos proferidos
eu manifestac3es e assembldias - a propaganda ativa da
lula armada revolucioniria. Por elsa via, a contradi-
c:3o antes aludida entry a perspective dos Ifderes e da
massa mobilizada volta a se manlfestar

Essas contradic3es vio se exacerbar ao maniac em

1968, mas para Calender as raz3es dense rata e precise
fazed um recur e const.dewar a evoluc3o da coniuntura
polfticadesdeumanoatris. . . , . .

Do panto de vista politico, 1967 tem infcio sob o
signs de dais fates: a posse de um novo presidents - o
general Costa e Silva . que assumia o governs com a
pronessa de .buscar soluc:3es de compromisso para os
problemas nacionais - e a promulgac:o de ulp novo texts
constjtucional que, embora consagrasse muitas das li-
mitac3es introduzidas a parter de 64, assegurav.a, ain '
da assam, os direitos clissicos de cidadania - o ha-
beas corpus e a liberdade de imprensa, por exemplo.

g sob esse para de funds que a Frente Ample p3ssa
a intervir na cdna politico, polarizando a oposicao
partidiria. Por sua natureza - uma organizac3o Politi-
ca que pretendia Marker mobilizada a opiniao publica e
n5o se submetia is regras restritivas do bipartidaris-
mo autoritariamente imPosto polos militares - e por
sua composic:o - ela nasceu da atlanta entry o prince '
pa] cider civil do movimento de 64. o ex-governador
Carlos Lacerda, e o ex-presidents cassado Juscelino
Kubi.tscheck -, desde o inlcio a Frente Ampla afigurou-

(26) Porte-se farrar UHa iddia dense sentieeato de
vds da leitura de dais livros bisicos, Zuenir

Rio de Jatteiro.
Aar5o Pets Filho e Pedro de Hordes.
de Janeiro, Espaco e Tempo, 1988
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se coho um corps estranho, de wetabolizac5o sumamente
complicada. Alois, a assimilac:o n5o estava em sous
pianos. A apost.a da Frente era incomparavelmente maxi
elevada. Contando com o prestlgio de seas lideres
maiores - no casa de Lacerda, grande inclusive em se-
tores do Exdrcito - e com as franquias inscritas na
Constituic5o recdm promujgada, ela se propunha a tatar
por uma ampla anistia, por eleic3es diretas em todos
os nlveis, por uma politico econ6mica voltada para a
expansao do mercado interns. Em uma palavra, a Frente
reclamava a devoluc5o do coder aos avis - o que, para
Lacerda e seas admiradores. significava o ''reencontro
da Revoluc:o consign nesma"; e Q fim delta. para as
mi I it ares

Durante virios moses, o governs oscilou ao saber
das circunstfncias, Incapaz de definir uma linda de
conduta para responder ao desafio que a Frente Aiopla
lancava. No .final de setembro, o acordo entry Lacerda
e Jo3o Goulart, no encorttro de Montevideo, vai alterar
drasticamente esse quadra Ao procurar o ex-presidente
deposto em seu exllio uru9uaio, Lacerda elimina de
pronto a hip6tese de sua cooptac:o, ou a de um cordial
entendimento entry velhos camaradas. Destruldas as
nantes, sem possibilidade de volta, entry o Goverrto e
a Frente nio restava outdo caminho sen:o o que levava
ao cheque

N3o d demais frisar: atd o final de 1967, a cent
polltica esteve dominanda pdas articular:6es - contra
ou a favor - em porno da Frente Ampla e, secundaria-
mente, polos problemas enfrentados pele governo em sua
tentativa de mantel sob estrito controls sua base par-
lamentar Depots das ruidosas jornadas de setembro de
66, o movimento estudanti] re+lufra, e durante todd o
ano estivera relegado is sec6es especializadas, nas
pigjnas internal dos iornais. N5o velo dole, portan-
to, o estlmulo a tend6ncia de rompimento com a arden
constitucional, que ji no in£cio de 1968 manifestava-
se com +orca nos clrculos militares. cano a cr6nica da
epoch revels



'0 processo de radicalizac3o. proposto pda
Frente AHpla - escrevia e8 sua coluna diiria o
Haig conceituado articulista politico do pals

ji alcancou setores iHportantes na bancada
federal do }lDB. g de presuRxr que daqui para
dianne a atuac:o parlaaentar oposicionista iri
aura viol&ncia crescente, eR relacio proper '
clonal i diHinuic3o das chances de influir e
recuperar UHa posicao de prestisio no quadra
instil uc iona ]

'0 HDB e a Frente AHpla ter3o. nessa tare+a,
caro force auxiliar. os grupos +rustrados da
Arena. os quaid, cautelosos nas eani+estac6es
tribunlcias, tended a se tornar coda vez Hats
audaciosos nas votac3es

Da parte do governs, nenhusa expectativa
existe de que surjaw Hedidas capazes de provo '
car distens3o. As Hedidas que se prograna#. as
leis que se ProJetaR, os pianos que se urdee
s;o todos no sentido de agravar restric6es, e
nunca de proliov8r aberturas. 0 governo satis-
taz-se coe a constatacio de sua prdpria segu-
ranca Rllitar e pantdw o dispositivo Politico
coda vez gals coRD sinples concessio condi-
cionada icapacidade de nio Ihe friar dificu}
dades "(27 )

Esse comentirio foi escrito no dia 4 de fevereiro
de 1968. Ji Cram claros, ent:o, os sinais de um prove '
vel retrocesso. Entretanto, ia comoc3o publica provo '
cada peta assassinate de Edson Luis, em 28 de mary:o,
que precipitarf os acontecimentos, desatando o furor
repressive da direita civil e militar - no Rio de Ja-
neiro, a massa de s6timo dia do estudante dd lugar a
cents in6ditas de violincia policiali um dia depots,
portaria do Ministdrio da Justica proibia qualquer
atividade polltica da Frente Ample em territ6rio na-

(27) Na coletinea de Carlos Costello
val. 11. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, 1977. pp . a73/74
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cional, determinando a apreens5o de jornais. revistas
e quaisquer outras publicac6es que divulgassem atom
seas ou pronunciamentos de politicos cassados". Tinha
infcio az a escalada que culminaria. em 13 de dezem-
bro. na edicio do Ato Institucional ng 5, quando se
dg, .ftnalmente, no Brasil a instauracio de uma ditadu-
ra sans phrase

Mas, se o trauma da norte de Edsori Luis repercutiu
de tal forma na cent politico, o seu impacts sabre os
estudantes n5o serif mellor. Com efeito. a inesperada
ativac3o do setter, a amplitude e a radicalidade sem

precedentes das manifestac6es que logo passaram a
ecladir por todd parte lang:aran no centro das atenc6es
os llderes naczonais do movimento. E, subitamente
obrigados a se mover no terreno da grande polite.ca
sem que nada do que disseram ou +izeram antes os ti-
vesse preparado para tal eventualidade, a ado disses
dirtgentes vai desvelar as contradic3es latinas, Lada
a ganz de ambiguidades que os habitavam

N3o deixa de ser ir6ntco. Depots de elaborar cri-
ticamente a experi&ncia das mobilizac:3es sobrepoliti-
zadas de 1966, jg bastante avancado na mudanca de ra-
mos que o fazia privilegjar, c.-.Ja vez maze. os tomas
relativos iUniversidade, o movtmento estudanti] er'a
atropelado pda coniuntura polttica, que recolocava na
order do dia a quest:o das liberdades Vlnho novo, em

odre velho. Cano a dais ands atria. estava em foci a
viol&ncia do Estado; coma ent5o, era desafiadora a
resposta dos estudantes - s6 que agora ales se mos-
travam mats audazes. Aparentemente, pouch mudarai no
funds era uma outta partida que se iogava. Que as li-
derancas estudantis n:o denham tide uma percepc3o cla-
ra dense dado n3o d estranho - mesmo aos politicos
mats traquejados ele era obscure na epoch. Mas ipso
nao anula o fat:o= no memento em que, nos mats alton
conselhos do regime, tramava-se o volpe final contra o
que ainda restava das instituic3es democriticas rto
pals, o desprezo do movimento estudantil peta institu-
cionalidade. a insist&ncia na utica do confronts de
rua coa a policia e a ret6rica das liderancas - que
nessas ocasi3es exortavam estudantes e populates a
apoiar o 'futuro Exdrcito PopUIBrP pols "s6 a tata ar



nada derruba a ditadura" - nada disco contribula para

ser:o al cancados
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Coa o A1-5, o Brasil ingressou en um periods de
trevas. Apoiada na ac5o onipresente da pollcia politi-
co e reform:ada peta impressionante dinamismo da econo-
mic (em 1973, o crescxmento do PIB atingiu a marfa es-
tonteante de 14%), a propaganda oficial conseguiu man-
tel durante argos um clima opressxvo, em que a euforta
e o Redo se mesclavam. No governs Geisel (1974-1979),
a adoc5o de algumas medidas liberalizantes comecou a
atenuar os trac:os mats pronunciadamente autoritirios
do regime. Em 1977/78, o processo de liberalizac:o ga-
nharia fmpeto, com a eritrada na cent pollttca de novos
personagens - o movimento operirio e sindical, por
exemplo - e a derrogac:o do A1-5 Logo a seguir, vi-
riam a anistia. e o surgimento de novos partidos Em

1982 realizam-se, peta primeira vez em dezessete aRGs,
eleiG6es diretas para a escolha de governadores de Es-
tado. E dots aaas mats garde - atravds de uma atlanta
entry o partido maloritirio da oposicio e setores a-
vis e militares do regime - elegia-se o primeiro pre-
sidents civil desde 1960. Estava .ando Q ''tempo dos

generals'', embora as Forces Ar"midas, no gaza de quake
Ladas as saas antigas prerrogativas, continuassem a
desempenhar uma clara fung:o tut:dar(28)

Hesse processo, a influ6ncia do movimento estudan-
til n:o chega a ser expressive. divas de violenta re-
press:o no inlcio e submetidos, desde ent5o, a um sis-
tema rigoroso de controls, os universitirios n5o con-
seguiram mantel acesa a chaka da UNE, nem lograram
elaborar coletivamente sua experiencia previa de lu-
kas. A linda de continuidade foi efetivamente rompida
Quando o movimento estudantil ressur9e, na segunda me-
tade dos argos 7g, ele graz constgo outta txnguagem,
outras regras ticitas de comportamento, outro repert6-
rlo. Para esse movimento, 68 quedava coma uma refer&n-
cia distance. envolta Rama aura mlttca

(28) C+. Alfred Stepan, "As prerrogativas eilitares nos regl8es
p6s-autoritirios: Brasil. Argentina, Uruguay e Espanha". A. Stefan
(org.). DemocratizandQO Brasil, Rio de Janeiro. Paz e Terra, t988
PP. 521-562. Tltulo do original ingles: De acratizino Brazil: Ena-
blers of TrmsUian and Consolidation
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}4as, se e assin - a pergunta imp6e-se ' o que
reston dos projetos, da agitac5o, de todd a energia
liberada naqueles ands convulsos'Z atd olde val nosso
conhecimento, inexistem pesqujsas que nos in+ormem com
seguranca sabre esse aspects Mas, ainda assam. d ca-
bfvel arriscar a hlp6tese: se os efeitos diretos do
iRovimento de 68 sabre a polJltica nacional, no largo
puzo, s3o duvidosos, as marcas que este deixou em

seas participantes +oram profundas. N5o por acaso, nas
mobilizac3es de classes medias que se multiplicaram no
contexts da abertura polltica - associac6es de bairro,
sindicalismo de mddicos e de professores - d grande o
ndmero de ex-ativistas. N3o parece casual, tampouco,
que no PT - primeiro partldo de esquerda, com ampla
penetrac:o popular no Brasil - sua presenca sein t5o
percent {vel

Mas nao d judo; e talvez dao deja o principal. AI '
guam definiu poeticamente a histdrla coho a aproprla '
t5o ''de uma reminisc6ncia, cano ela relampeJa num me-
mento de perino". Em um pals t:o pardo de fjguras e
gestos maiores, Rama epoca em que os poderes estabele-
cidos procuram por todos os melds sufocar o negative e
banir a possibilidade mesma de imaginar mundos diver-
sos - num pals e em uma dpoca assam, com todos os seas
exageros, todos os sells equivocos, o que 68 nos lego
de mats importance d um passado pIeRo de sentido, ao
qual continuaremos a nos referir e do qual teremos
sempre motives de cobra hara nos orgulhar
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