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Constituio brasileira de 1946 1

Constituio brasileira de 1946Promulgada no dia 18 de setembro de
1946, a Constituio de 1946 foi feita por Eurico Gaspar Dutra,
presidente doBrasil entre os anos de 1946 a 1951. Em 46 foi
oficialmente promulgada a Constituio dos Estados Unidos doBrasil e
o Ato das Disposies Constitucionais Transitrias, o que consagrou
liberdades que existiam naConstituio de 1934, mas haviam sido
retiradas em 37. Alguns dos dispositivos regulados pela Constituio
de1946 foram:A igualdade de todos os cidados perante a lei; A
liberdade de expresso, sem censura, fora em espetculos ediverses
pblicas; Sigilo de correspondncia inviolvel Liberdade de
conscincia, crena e exerccio de quaisquercultos religiosos;
Liberdade de associao para fins lcitos; Casa como asilo do indivduo
torna-se inviolvel Prisoapenas em flagrante delito ou por ordem
escrita de autoridade competente e a garantia ampla de defesa do
acusado;Pena de morte extinta Os trs poderes so definitivamente
separados A separao dos trs poderes visava delimitara ao de cada um
deles. Esta nova lei, na verdade, foi elaborada devido reflexo
sobre os anos em que Vargasampliou as atribuies do Poder Executivo
e obteve controle sobre quase todas as aes do Estado. Fora isso,
omandato do presidente se estabeleceu em 5 anos, sendo proibida a
reeleio para cargos do Executivo.No que se referia s leis
trabalhistas, a Constituio de 1946 manteve o princpio de cooperao
dos rgos sindicaise diminuiu o controle dos mecanismos do Estado
aos sindicatos e seus adeptos. J no que tocava organizao doprocesso
eleitoral, a Carta de 1946 diluiu as bancadas profissionais de
Getlio Vargas e aumentou a participao dovoto das mulheres, que na
constituio anterior s era permitido s mulheres que tinham cargo
pblico remunerado.Sendo assim, a distribuio das cadeiras na Cmara
dos Deputados foi alterada, aumentando-se as vagas paraEstados
considerados menores. Porm, o Governo de Dutra feriu sua prpria
constituio, que pregava opluripartidarismo, ao iniciar uma cassao
ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).Quando foi dado o Golpe
Militar de 1964, a carta vigente no Brasil era a Constituio de
1946. O presidente era JooGoulart que, aps ser derrubado, assistiu
sem foras a criao de diversas emendas que descaracterizaram a
entovigente constituio. Por sim, a Carta de 1946 acabou sendo
substituda pela Constituio de 1967, proposta peloAI-4.
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Regime militar no Brasil
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19741979 Ernesto Geisel 19791985 Joo FigueiredoPerodo histrico
Guerra Fria 31 de maro de 1964 Golpe de 1964 1985 Diretas JMoeda
Cruzeiro (BRB)

O regime ou ditadura militar no Brasil foi o regime autoritrio
que governou o pas de 31 de maro de 1964 at 15de maro de 1985. A
implantao da ditadura comeou com o Golpe de 1964, quando as Foras
Armadas do Brasilderrubaram o governo do presidente esquerdista
democraticamente eleito Joo Goulart[1] e terminou quando JosSarney
assumiu o cargo de presidente.[2] A revolta militar foi fomentada
por Magalhes Pinto, Adhemar de Barros eCarlos Lacerda, governadores
dos estados de Minas Gerais, So Paulo e Rio de Janeiro,
respectivamente. O regimemilitar brasileiro inspirou o modelo de
outros regimes militares e ditaduras por toda a Amrica
Latina,sistematizando a "Doutrina de Segurana Nacional", que
justificava aes militares como forma de proteger o"interesse da
segurana nacional" em tempos de crise.[3]

As Foras Armadas brasileiras adquiriram grande poder poltico aps
a vitria na Guerra do Paraguai. A politizaodas instituies militares
ficou evidente com a Proclamao da Repblica, que derrubou o Imprio,
ou com otenentismo (movimento tenentista) e a Revoluo de 1930. As
tenses polticas voltaram tona na dcada de 1950,quando importantes
crculos militares se aliaram a ativistas de direita em tentativas
de impedir que presidentes comoJuscelino Kubitschek e Joo Goulart
tomassem posse, devido ao seu alinhamento com a ideologia
comunista.Enquanto Kubitschek mostrou-se simptico s instituies
capitalistas, Goulart prometeu reformas de longo alcance,expropriao
de interesses comerciais e a simpatia abertamente defendida com o
bloco comunista.Em 1961, Goulart foi autorizado a assumir o cargo,
sob um acordo que diminuiu seus poderes como presidente coma
instalao do parlamentarismo. O pas voltou ao sistema
presidencialista um ano depois, e, como os poderes deGoulart
cresceram, tornou-se evidente que ele iria procurar implementar
polticas de esquerda, como a reformaagrria e a nacionalizao de
empresas em vrios setores econmicos, independentemente do
consentimento dasinstituies estabelecidas, como o Congresso. Na
poca, a sociedade brasileira tornou-se profundamente
polarizada,devido ao temor que Brasil se juntasse Cuba como parte
do bloco comunista na Amrica Latina sob o comando deGoulart.
Polticos influentes, como Carlos Lacerda e at mesmo Kubitschek,
magnatas da mdia (Roberto Marinho,Octvio Frias de Oliveira, Jlio de
Mesquita Filho), a Igreja Catlica, os latifundirios, empresrios e
parte da classemdia pediam uma "contra-revoluo" por parte das Foras
Armadas para remover o governo.Em 31 de maro de 1964, as operaes
das tropas rebeldes foram iniciadas. Goulart fugiu para o Uruguai
em 1 deabril. Apesar das promessas iniciais, a ditadura militar
durou 15 anos. Alm disso, o novo governo ps em prticavrios Atos
Institucionais, culminando com o AI-5, de 1968, que vigorou at
1978. A Constituio de 1946 foisubstituda pela Constituio de 1967,
e, ao mesmo tempo, ocorreram a dissoluo do Congresso Brasileiro,
asupresso de liberdades individuais e a criao de um cdigo de
processo penal militar que permitiu que o Exrcitobrasileiro e a
polcia militar do Brasil pudessem prender e encarcerar pessoas
consideradas suspeitas, alm deimpossibilitar qualquer reviso
judicial.[4] O novo regime adotou uma diretriz nacionalista,
desenvolvimentista e deoposio ao comunismo. A ditadura atingiu o
auge de sua popularidade na dcada de 1970, com o
"milagrebrasileiro", no mesmo momento em que o regime censurava
todos os meios de comunicao, torturava e exilavadissidentes. Na
dcada de 1980, assim como outros regimes militares
latino-americanos, a ditadura brasileira entrouem decadncia e o
governo no conseguia mais estimular a economia e diminuir a inflao
crnica, o que deuimpulso ao movimento pr-democracia. O governo
aprovou uma Lei de Anistia para os crimes polticos cometidospelo e
contra o regime, as restries s liberdades civis forma relaxadas e,
ento, eleies presidenciais foramrealizadas em 1984, com candidatos
civis. Desde a aprovao da Constituio de 1988, o Brasil voltou
democracia,os militares foram mantidos sob controle institucional
civil e sem nenhum papel poltico relevante.
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Antecedentes

Motivaes ideolgicasO golpe de estado de 1964, qualificado por
seus apoiadores como uma revoluo, instituiu um regime militar
quedurou at 1985. Os militares e os governadores que o apoiaram
afirmavam que era necessrio derrubar Joo Goulart,que eclodiu cinco
anos aps o alinhamento cubano Unio Sovitica, sob alegao de que
havia no Brasil umaameaa comunista. Alguns apoiadores ainda dizem
que o acontecido, no caso, teria sido uma contrarrevoluo, o que
fortemente contestada pela historiografia marxista.[5][6] Lus Mir,
porm, em seu livro "A Revoluo Impossvel",da Editora Best Seller,
mostra que Cuba j financiava e treinava guerrilheiros brasileiros
desde 1961, durante ogoverno Jnio Quadros. O mesmo diz Denise
Rollemberg em seu livro "O apoio de Cuba Luta Armada no
Brasil",publicado pela Editora Muad, em 2001.Tendo havido apoio
cubano a movimentos guerrilheiros brasileiros antes de 1964 ou no,
o caminho do GolpeMilitar, ditadura, suspenso de liberdade de
imprensa, de eleies e cassaes e prises por posicionamento polticono
era o nico seguido no mundo para combater movimentos armados de
esquerda. Em pases da Europa Ocidentalhavia guerrilhas comunistas
financiadas pelo bloco sovitico e nem por isso Itlia, Inglaterra ou
Alemanha sofreramgolpes militares ou regimes de exceo durante a
Guerra Fria. Assim sendo, muitos autores, mesmo no marxistas,do
conta da possvel inclinao conservadora ou alinhamento aos discursos
lacerdistas (udenistas) das forasgolpistas lideradas por Castelo
Branco e com apoio militar e logstico dos EUA. Outros falam na
vontade de extirpar fora os herdeiros do trabalhismo populista
varguista, como Jango e o prprio PTB.Alguns autores afirmam que a
ditadura, no foi exclusivamente militar, sendo, em realidade,
civil-militar.[7]. Pelomenos no incio, houve apoio ao golpe de
alguns segmentos minoritrios da sociedade: a elite que dominava o
Brasilhavia sculos, uma grande parte da classe mdia (que na poca
girava em torno de 35% da populao total do pas) eo setor
conservador e anticomunista da Igreja Catlica, na poca majoritrios
dentro da Igreja, como o que promoveua Marcha da Famlia com Deus
pela Liberdade, em 19 de abril de 1964[8]. J o restante da populao,
suas camadasmais pobres (em sua maioria analfabeta funcional)
manteve-se inerte e distanciada da poltica nacional, uns
porcomodismo, outros por ignorncia.[carecede fontes?] O apoio
clerical, no entanto, no era completo. A partir de outubrode 1964,
especialmente quando ativistas catlicos de esquerda foram presos,
certos setores da chamada "alaprogressista da Igreja Catlica" da
Teologia da Libertao, passaram a denunciar a violncia do governo
militar.[9]

Vivia-se, naquela poca, a Guerra Fria quando os Estados Unidos
procuravam justificar sua poltica externaintervencionista com sua
suposta misso de liderar o "mundo livre" e frear a expanso do
comunismo. Assim sendo,a violenta luta internacional entre Estados
Unidos e Unio Sovitica, capitalistas e comunistas encontrou eco
nosdiscursos da poltica brasileira. Os Estados Unidos apoiaram os
setores que organizavam um golpe de estado contrao presidente Joo
Goulart, que fora democraticamente eleito como vice-presidente do
Jnio Quadros.Goulart procurava impulsionar o nacionalismo
trabalhista atravs das reformas de base[10]. Os setores
maisconservadores, contudo, se opunham a elas. Um evento que
aumentou a insatisfao entre setores conservadoresmilitares ocorreu
quando Jango decidiu apoiar os militares revoltosos de baixa
patente da Revolta dos Marinheiros,os quais pleiteavam aumentos,
fim de punies humilhantes e direito a voto. Oficiais de patentes
mais altas dasForas Armadas aumentaram sua oposio a Jango, pelo que
chamaram de quebra de hierarquia.O governo dos Estados Unidos no
aprovava os rumos que a poltica externa brasileira tomava, de no
alinhamento econtatos com ambos os polos de poder (capitalista e
comunista). No governo Jnio Quadros, Jango, entovice-presidente,
havia visitado, a mando do presidente, a China comunista. Quadros,
mesmo que sem nenhumaligao com setores de esquerda, condecorara o
revolucionrio e ento funcionrio do governo cubano, Ernesto
CheGuevara. Isto motivou os americanos a fornecerem aos militares
brasileiros apoio ao golpe. De l veio ainda oaparato ideolgico do
anticomunismo, que j era pregado pela Escola Superior de Guerra das
Foras Armadas doBrasil, atravs da doutrina de "Segurana
Nacional".
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Apesar de Jango ser latifundirio, filho de empresrios e
milionrio, de inclinao trabalhista e no comunista, e desuas
reformas serem ideologicamente identificadas com a centro-esquerda,
existia a necessidade econmica epoltica por parte dos Estados
Unidos de controlar os pases de economia menos desenvolvida,
impedindo-os de seligarem ao bloco comunista.

Decretos polmicos de Joo Goulart em maro de 1964No dia 13 de
maro de 1964, Joo Goulart assina em praa pblica, no Rio de Janeiro,
trs decretos, um deencampao das refinarias de petrleo privadas,
outro de reforma agrria beira de rodovias, ferrovias, riosnavegveis
e audes e um decreto tabelando aluguis. Esses decretos de 13 de
maro foram usados como pretextopelos conservadores para deporem Joo
Goulart: Decreto N 53.700: Declara de interesse social para fins de
desapropriao as reas rurais que ladeiam os eixos

rodovirios federais, os leitos das ferrovias nacionais, e as
terras beneficiadas ou recuperadas por investimentosexclusivos da
Unio em obras de irrigao, drenagem e audagem, atualmente
inexploradas ou exploradascontrariamente funo social da
propriedade, e d outras providncias.[11]

Decreto N 53.701: Declara de utilidade pblica, para fins de
desapropriao em favor da Petrleo Brasileiro SA - PETROBRS, em
carter de urgncia, as aes da companhias permissionrias do refino de
petrleo.[11]

Decreto N 53.702: Tabela os aluguis de imveis no territrio
nacional, e d outras providncias.[12]

Salvaguardas e a doutrina da segurana nacionalO golpe de Estado
marcou a influncia poltica do Exrcito Brasileiro e sua determinao
em tomar o poder do pasao abrigo de uma doutrina de segurana
nacional formado no mbito da poltica do comrcio exterior americano
ede outros pases influentes como a Frana. O intervencionismo
militar no Brasil remonta ao Imprio (1822-1889),mas, segundo
estudiosos a primeira vez no Brasil, mas tambm na Amrica Latina que
o militar est adquirindopoder afirmando abertamente a doutrina da
segurana nacional.[13][14]

Entre as figuras histricas civis afinadas com o movimento
militar, esto os governadores Magalhes Pinto (MinasGerais), Adhemar
de Barros (So Paulo) e Carlos Lacerda (Guanabara, atual Estado do
Rio de Janeiro).Segundo o tenente-coronel de Infantaria e
Estado-Maior do Exrcito Brasileiro Manuel Soriano Neto, em
palestracomemorativa proferida na AMAN em 12 de setembro de 1985,
em homenagem ao centenrio do marechal JosPessoa:

Com as desavenas que grassavam na corrente outubrista, o
tenentismo vem a se desintegrar. Tal fato se d aps a Revoluode
1932, mormente durante o ano de 1933, quando se formava a
Assembleia Nacional Constituinte. Parcelas das ForasArmadas se
desgarraram para a esquerda e para a direita, incorporando-se
Aliana Nacional Libertadora e Ao IntegralistaBrasileira, que
apregoavam ideologias importadas, no condizentes com a
idiossincrasia de nosso povo.

ManuelSoriano

Neto

Histria do Brasil

Este artigo faz parte de uma srie
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Portal Brasil

Portanto, dentro das foras armadas brasileiras, existia uma
grave ciso interna de ordem ideolgica e, ainda haviaoutra diviso
entre os moderados e a linha dura.Os grupos concorrentes entre si
defendiam pontos de vistas diferentes: um grupo defendia medidas
rpidas diretas econcretas contra os chamados subversivos, ou
inimigos internos, estes militares apoiavam sua permanncia no
poderpelo maior tempo possvel; ao contrrio do grupo anterior, o
segundo era formado por militares que tinham pordoutrina a tradio
de intervenes moderadoras. Estes procuravam permanecer no poder
somente o temponecessrio at se formar um governo aceito pelo grupo
a exemplo de 1930, 1945 e 1954. Quando passado o perodode maior
risco institucional houve o rpido retorno do poder para os
civis.Para os dois grupos era necessrio salvaguardar o Brasil
contra o poder do comunismo internacional (alm doanti-getulismo,
leia-se populismo).Segundo a doutrina dos militares, o inimigo
devia ser extirpado a todo custo e os governos populistas seriam
umaporta de entrada para a desordem, subverso e propiciariam a
entrada de ideologias nocivas nao.As faces contrrias internamente
nas foras armadas acabaram se unindo apesar da no
concordnciametodolgica. Desta forma, os militares mais radicais se
aglutinaram ao general Costa e Silva, e os mais estratgicosao
marechal Humberto de Alencar Castelo Branco.Muitos militares da
poca afirmam que se a orientao filosfico-ideolgica das foras
armadas fosse para aesquerda, estas defenderiam da mesma forma a
linha de pensamento, somente o inimigo que mudaria de lado, o
queimportava era a segurana da Nao.Atualmente sabido que as
contradies de pensamentos e aes dentro das Foras Armadas (a dita
ciso interna)causou a expulso e a priso de muitos militares no
momento seguinte ao golpe. Exemplo disso foi quando o generalKruel
garantiu que o Exrcito Brasileiro jamais iria contra a Constituio
Brasileira de 1946, e que defenderia ospoderes constitudos, e
quando o general Olympio Mouro Filho declarou que Joo Goulart,
devido ao abuso dopoder e de acordo com a Lei, fora deposto.

Regime ditatorial

Golpe militar e influncia estrangeiraTropas militares, na
madrugada do dia 31 de maro de 1964, sob o comando do general
Olympio Mouro Filhomarcharam de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro
com o objetivo de depor o governo constitucional de Joo Goulart.O
presidente encontrava-se no Rio de Janeiro quando recebeu um
manifesto exigindo sua renncia. O chefe da CasaMilitar, general
Assis Brasil, no conseguiu colocar em prtica um plano que teria a
funo de impedir um possvelgolpe. Os partidos de sustentao do
governo ficaram aguardando a evoluo dos acontecimentos. O
presidente, deBraslia, seguiu para Porto Alegre e se refugiou numa
estncia de sua propriedade, e depois rumou para o Uruguai, oque
levou o presidente do Senado Federal a declarar vagas a presidncia
e a vice-presidncia da repblica e empossaro presidente da Cmara dos
Deputados, Ranieri Mazzilli, na presidncia da repblica.No dia 2 de
abril ocorre a Marcha da Vitria, na cidade do Rio de Janeiro,
garantindo apoio popular deposio dopresidente Joo Goulart.[15]

Blindados, viaturas e carros de combate ocuparam as ruas das
principais cidades brasileiras. Sedes de partidos polticos,
associaes, sindicatos e movimentos que apoiavam reformas do governo
foram destrudas e tomadas por soldados fortemente armados. poca,
estudantes, artistas, intelectuais, operrios se organizavam para
defender as reformas de base. A sede da Unio Nacional dos
Estudantes (UNE) foi incendiada[16]. Segundo a Fundao Getlio
Vargas, "() o golpe militar foi saudado por importantes setores da
sociedade brasileira. Grande parte do
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empresariado, da imprensa, dos proprietrios rurais, vrios
governadores de estados importantes (como CarlosLacerda, da
Guanabara, Magalhes Pinto, de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, de
So Paulo), alm de setoresda classe mdia, pediram e estimularam a
interveno militar, como forma de pr fim ameaa de esquerdizaodo
governo e de controlar a crise econmica."

Os Estados Unidos, que j vinham patrocinando organizaes e
movimentos contrrios ao presidente e esquerda noBrasil durante o
governo de Joo Goulart, participaram da tomada de poder,
principalmente atravs de seuembaixador no Brasil, Lincoln Gordon, e
do adido militar, Vernon Walters, e haviam decidido dar apoio
armado elogstico aos militares golpistas, caso estes enfrentassem
uma resistncia armada por parte de foras leais a Jango:em
Washington, o vice-diretor de operaes navais, John Chew, ordenou o
deslocamento para costa brasileira (entreSantos e Rio de Janeiro)
de uma fora-tarefa da US Navy (incluindo o porta-avies Forrestal,
seis contratorpedeiros,um porta-helicptero e quatro petroleiros),
operao que ficou conhecida como "Brother Sam".[17]

Aps a deposio de Joo Goulart, vieram os Atos Institucionais
(AI), mecanismos jurdicos autoritrios criados paradar legitimidade
a aes polticas contrrias Constituio Brasileira de 1946 que
consolidaram o novo regimemilitar implantado.[18]

O presidente Joo Goulart permaneceu em territrio brasileiro at o
dia 2 de abril. Nesse dia, em um golpeparlamentar,[19] o Congresso
Nacional declarou que a Presidncia da Repblica estava vaga e deu
posse aoPresidente da Cmara dos Deputados, Ranieri Mazzili, que
permaneceu no cargo at 15 de abril de 1964, emborarepresentasse um
papel meramente decorativo: o governo era exercido pelos ministros
militares. Em uma inversoconstitucional - os militares passando de
defensores da Constituio a subversivos dela e causadores de uma
crisepoltica - acabou predominando a fora das armas e o Presidente
da Repblica foi deposto. Goulart partiu para oexlio no Uruguai,
morrendo na Argentina, em 1976.[20]

Atos InstitucionaisNo dia 7 de abril, os ministros militares
ignoraram o "Ato Constitucional" dos lderes parlamentares, que
limitavamo expurgo no servio pblico em todos os nveis, e deram
incio srie de "Atos Institucionais". Foram decretadosdezessete atos
institucionais,[21] e cento e quatro complementares a eles, durante
o governo militar, que pela prpriaredao eram mandados cumprir,
diminuindo assim algumas liberdades do cidado.[carecede
fontes?]

Em seus primeiros quatro anos, o governo militar foi
consolidando o regime. O perodo compreendido entre 1968 e1975 foi
determinante para a nomenclatura histrica conhecida como "anos de
chumbo". Os Atos Institucionaisrestringiram os direitos de cerca de
dezoito milhes de eleitores brasileiros,[carecede fontes?] que
cancelavam avalidade de alguns pontos da Constituio Brasileira,
criando um Estado de exceo e suspendendo a democraciaplena. Foram
cassados os direitos polticos de praticamente todos os polticos e
militares tidos como simpatizantesdo comunismo, ou que se
suspeitava receber apoio dos comunistas.Ao longo dos governos dos
generais Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) e Artur da
Costa e Silva(1967-1969), os Atos Institucionais foram promulgados
e emendaram a Constituio durante todo o perodo daditadura. Foi o
fim do Estado de direito e das instituies democrticas. A partir de
1 de abril, na prtica uma juntamilitar governava o Brasil, porm
formalmente foi declarado vago o cargo de presidente da repblica,
pelo senadorAuro de Moura Andrade, presidente do Senado Federal,
que empossou o presidente da Cmara dos Deputados,Ranieri Mazzilli
na presidncia, e com a eleio de Humberto de Alencar Castelo Branco
presidente da repblicapelo Congresso Nacional em 11 de abril, este
toma posse na presidncia em 15 de abril de 1964 para completar
omandato de Jnio Quadros, que iria de 31 de janeiro de 1961 at 31
de janeiro de 1966.A 9 de abril, foi baixado o "Ato Institucional",
redigido por Francisco Campos, e que era para ser o nico ato
institucionalizador da "revoluo de 1964". Porm, depois da edio do
AI-2, o "Ato Adicional" inicial foi numerado como AI-1. O "Ato
Institucional" transferia poderes excepcionais para o executivo, ao
mesmo tempo em que subtraia a autonomia do legislativo. O AI-1
marcava eleies presidenciais para outubro de 1965 e concedia Junta,
entre outros tantos, o poder de cassar mandatos parlamentares. Dois
dias depois, o marechal Castelo Branco - chefe do
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Estado-Maior e coordenador do golpe contra Jango - foi eleito
presidente pelo Congresso.Houve uma razo lgica para a decretao do
Ato, que foi uma medida mais estratgica do que o dilogo.
Ospolticos, em sua maioria, estavam reticentes quanto aos caminhos
que seriam tomados pelo governo de ento.Naquela altura, a conversa,
o convencimento pela razo e pelos argumentos seriam incuos e
demandariam muitotempo, o que daria espao e flego aos depostos ou
oposio de se reorganizar. Os militares acreditavam nanecessidade
urgente de legitimar o golpe "por si mesmo".Novas medidas vieram,
com o enrijecimento ainda maior da ditadura: revogao da
nacionalizao das refinarias depetrleo; revogao dos decretos de
desapropriao de terras; cassao e suspenso de direitos polticos;
demisso defuncionrios pblicos; instaurao de inquritos; e o
rompimento de relaes diplomticas com Cuba.O governo da ditadura
difundiu a ideia de que a interveno militar impediu a implantao de
um regime comunistano Brasil e utilizou-se desse argumento para
justificar as suas aes arbitrrias e violentas, sendo que o
jornalistaLis Mir, em seu livro "A Revoluo Impossvel", detalha o
apoio de Cuba e da China comunista revoluoarmada no Brasil pelos
vrios grupos esquerdistas existentes. Os comunistas do antigo PCB,
pr-sovitico, optou poringressarem seus membros como Alberto Goldman
e Roberto Freire no MDB.Assim, os Atos Institucionais e seus
complementares se sucederam at o nmero dezessete. Em 13 de dezembro
de1968, o presidente Costa e Silva decretou, mandou publicar e
cumprir o Ato Institucional Nmero 5,[22][23] AI-5,cancelando todos
os dispositivos da Constituio de 1967 que porventura ainda pudessem
ser utilizados pelaoposio.A cassao de direitos polticos, agora
descentralizada, poderia ser decretada com extrema rapidez e sem
burocracia;o direito de defesa ampla ao acusado foi eliminado;
suspeitos poderiam ter sua priso decretada imediatamente,
semnecessidade de ordem judicial; os direitos polticos do cidado
comum foram cancelados e os direitos individuaisforam eliminados
pela instituio do crime de desacato autoridade.Os militares
assumiram definitivamente que no estavam dispostos a ser um poder
moderador e sim uma ditadura,colocaram a engrenagem para rodar as
teses da Escola Superior de Guerra (ESG), o desenvolvimentismo
imposto sociedade.

Expurgos

Jnio Quadros, ex-presidente, um dosexpurgados da vida poltica
pelo

golpe militar de 1964.

No dia 10 de abril de 1964, a junta militar divulgou o Ato do
ComandoRevolucionrio N 1, com a lista de cem nomes de suspeitos de
seremcomunistas, cujos direitos polticos foram suspensos, entre
eles o ex-presidenteJoo Goulart, o ex-presidente Jnio Quadros, o
secretrio-geral do proscritoPartido Comunista Brasileiro (PCB) Lus
Carlos Prestes, os governadoresdepostos Miguel Arraes, de
Pernambuco, o deputado federal e ex-governador doRio Grande do Sul
Leonel Brizola, o deputado federal por Roraima eex-governador do
Amazonas Gilberto Mestrinho, o desembargador Osni DuartePereira, o
economista Celso Furtado, o embaixador Josu de Castro, o
ministrodeposto da Justia, Abelardo Jurema de Arajo, os
ex-ministros Almino Afonso,do Trabalho, e Paulo de Tarso, da
Educao, o presidente deposto daSuperintendncia da Poltica Agrria
(Supra) Joo Pinheiro Neto, o reitordeposto da Universidade de
Braslia, Darcy Ribeiro, o assessor de imprensa deGoulart Raul Riff,
o jornalista Samuel Wainer e o presidente deposto daPetrobrs,
marechal Osvino Ferreira Alves. A lista ainda inclua 29
lderessindicais, como o presidente do ento extinto Comando Geral
dos Trabalhadores(CGT), Clodesmidt Riani, alm de Hrcules Correia,
Dante Pellacani vice-presidente da CNTI e do CGT, OsvaldoPacheco
secretrio-geral do CGT e Roberto Morena.
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No mesmo dia, foi publicado Ato do Comando Revolucionrio N 2,
AI-2, cassando o mandato de 40 membros doCongresso Nacional, que j
haviam sido includos no ato de suspenso dos direitos polticos.Cento
e vinte e dois oficiais de alta patente das foras armadas foram
tambm expulsos, alm de sargentos, cabos,etc. Em 14 de Abril, o Ato
Complementar Nmero Nove transforma a oposio em inimiga da Nao.
AtoComplementar Nmero Nove. Quem no era a favor, era contra, e quem
era contra, era inimigo do Estado, poisassim o governo se
expressara no Ato Institucional, redigido por Francisco Campos
depois chamado de AI-1:

" indispensvel fixar o conceito do movimento civil e militar que
acaba de abrir ao Brasil uma novaperspectiva sobre o seu futuro. O
que houve e continuar a haver neste momento, no s no esprito e
nocomportamento das classes armadas, como na opinio pblica
nacional, uma autntica revoluo. Arevoluo se distingue de outros
movimentos armados pelo fato de que nela se traduz, no o interesse
e avontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nao.A
revoluo vitoriosa se investe no exerccio do Poder Constituinte.
Este se manifesta pela eleio popular oupela revoluo. Esta a forma
mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a
revoluovitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si
mesma. Ela destitui o governo anterior e tem acapacidade de
constituir o novo governo. Nela se contm a fora normativa, inerente
ao Poder Constituinte.Ela edita normas jurdicas sem que nisto seja
limitada pela normatividade anterior sua vitria. Os Chefes
darevoluo vitoriosa, graas ao das Foras Armadas e ao apoio
inequvoco da Nao, representam o Povo eem seu nome exercem o Poder
Constituinte, de que o Povo o nico titular."

Represso

Slogan ufanista "Brasil, ame-o ou deixe-o", muitousado durante
os Anos de Chumbo no Brasil.

A represso se instalou imediatamente aps o golpe de Estado.
Asassociaes civis contrrias ao regime eram consideradas inimigas
doEstado, portanto passveis de serem enquadradas.Muitas instituies
foram reprimidas e fechadas, seus dirigentes presose enquadrados,
suas famlias vigiadas. Na mesma poca se formoudentro do governo um
grupo que depois seria chamado de comunidadede informaes. As greves
de trabalhadores e estudantes foramproibidas e passaram a ser
consideradas crime; os sindicatos sofreram interveno federal, os
lderes sindicais que semostravam contrrios eram enquadrados na Lei
de Segurana Nacional como subversivos. Muitos cidados que
semanifestaram contrrios ao novo regime foram indiciados em
Inquritos Policiais Militares (IPM). Aqueles cujoinqurito conclusse
culpados, eram presos. Polticos de oposio tiveram seus mandatos
cassados, suas famliaspostas sob vigilncia. Muitos foram
processados e expulsos do Brasil e tiveram seus bens
indisponveis.

No dia 25 de Julho de 1966 explode uma bomba no aeroporto
Internacional dos Guararapes, em Recife,Pernambuco. Vrias pessoas
ficam feridas, trs morreram. O fato foi interpretado como atentado
contra Costa eSilva.[24]

De acordo com uma organizao de ex-militares e simpatizantes do
regime militar, no total 118 brasileiros, civis emilitares foram
mortos por organizaes de extrema esquerda, durante o regime
militar. Havia dezenas destasorganizaes, cada uma seguindo uma
diferente orientao do movimento comunista [25]

Por volta de 1967, vrios grupos esquerdistas, escolhem a luta
armada como forma mais eficaz de reagir aos setorescivis e
militares que haviam derrubado o presidente Joo Goulart e que
implantaram uma ditadura no Brasil [26][27].Carlos Marighella rompe
com a estratgia do PCB de se abrigar no MDB, e, em 17 de agosto de
1967, Marighellaenviou uma carta ao Comit Central do PCB, rompendo
definitivamente com o partido.Em seguida, deu total apoio e
solidariedade s resolues adotadas pela OLAS. Nesse documento ele
escrevia:
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No Brasil h foras revolucionrias convencidas de que o dever de
todo o revolucionrio fazer a revoluo. So estas forasque se preparam
em meu pas e que jamais me condenariam como faz o Comit Central s
porque empreendi uma viagem aCuba e me solidarizei com a OLAS e com
a revoluo cubana. A experincia da revoluo cubana ensinou,
comprovando oacerto da teoria marxista-leninista, que a nica
maneira de resolver os problemas do povo a conquista do poder
pelaviolncia das massas, a destruio do aparelho burocrtico e
militar do Estado a servio das classes dominantes e doimperialismo
e a sua substituio pelo povo armado!

CarlosMarighela

A populao era massificada pela propaganda institucional e pela
propaganda nos meios de comunicao, que oueram amordaados pela
censura ou patrocinavam a ditadura com programas de televiso muito
bem elaboradoscomo: Amaral Neto, o Reprter; Flvio Cavalcanti, entre
outros, com audincia de at dez milhes detelespectadores em horrio
nobre, nmero muito expressivo para a poca. Havia muitos programas
locais com fartapublicidade tambm de cunho institucional, as
maravilhas e a grandeza do pas eram enaltecidas, slogans
eramdistribudos fartamente em todos os meios de comunicao. Nesta
poca, foram liberados milhes de dlares a jurosbaixos para a
montagem de centenas de canais de televiso e ampliao das grandes
redes de alcance nacional. Oministrio das Comunicaes e a Delegacia
Nacional de Telecomunicaes, Dentel, liberaram milhares de canais
derdio e de televiso, a fim de possibilitar a formao de uma rede
nacional de telecomunicaes de alcancecontinental.A censura aos
meios de comunicao era executada pelo CONTEL,[28] comandado pelo
SNI e pelo DOPS, proibiutoda e qualquer exibio em territrio
nacional de filmes, reportagens, fotos, transmisso de rdio e
televiso, quemostrassem tumultos em que se envolvessem estudantes.
As apresentaes na televiso exibiam um certificadocontendo os dados
da empresa de comunicaes responsvel rubricado pelos censores de
planto.

Direitos humanos

A ditadura militar foi instituda pela violao dos direitos
polticos de todos os cidados brasileiros, pois deps umgoverno
democraticamente eleito, e pela supresso de direitos e garantias
individuais pelos sucessivos AtosInstitucionais (AI) e leis
decretados pelos chefes do regime. Entre 1968 e 1978, sob vigncia
do AI-5 e da Lei deSegurana Nacional de 1969, ocorreram os chamados
Anos de Chumbo, caracterizados por um estado de exceototal e
permanente, controle sobre a mdia e a educao e sistemtica censura,
priso, tortura, assassinato edesaparecimento forado de opositores
do regime. A priso arbitrria por tempo indeterminado (suspenso do
habeascorpus) e a censura prvia foram especialmente importantes
para a prtica e acobertamento da tortura. A legalidadedemocrtica,
porm, s foi estabelecida a partir de 1988, com a Assemblia Nacional
Constituinte e as eleiesdiretas para o poder legislativo e o poder
executivo em nvel municipal, estadual e federal.A partir de 1975, o
regime civil-militar brasileiro aliou-se secretamente aos regimes
semelhantes no Ditadura dePinochet, Regime militar paraguaio,
Regime militar uruguaio, e, a partir de 1976, Regime militar
argentino, para aimplementao da Operao Condor. Consistia em um
plano secreto de extermnio da oposio poltica aos regimesde
extrema-direita do Cone Sul, cujos resultados foram, no mnimo, 85
mil mortos e desaparecidos e 400 miltorturados.[carecede fontes?] O
regime militar brasileiro foi considerado o lder da Operao
Condor[29].A Comisso de Anistia, desde 2001, recebeu 70 mil
requerimentos de compensao por perseguies sofridasdurante o governo
militar[30]. Estima-se que, no mnimo, 50 mil pessoas foram presas,
no mnimo 20 mil torturadas,e outros milhares foram exilados e
cassados[31]. Expulses das universidades e do servio pblico eram
outrosinstrumentos de represso poltica.Segundo a Comisso de Mortos
e Desaparecidos e a Comisso de Anista, 457 pessoas foram
assassinadas oudesaparecidas pela represso poltica governamental, e
mais 370 sero includos na listagem oficial, a partir de umestudo
que identificou mais de 850 vtimas da represso poltica no campo, at
ento excludas da lista [32][33]. As457 vtimas identificadas pela
Comisso de Mortos e Desaparecidos e pela Comisso de Anistia e as
outras 858vtimas identificadas pelo Retrato da represso poltica no
campo no incluem os genocdios indgenas[34].
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A poltica econmica e social do regime civil-militar tambm
criticada pelo crescimento da desigualdadescioeconmica e da
extrema-pobreza entre 1964-85. A poltica salarial do governo
prejudicou a alimentao dapopulao. Estudos mostram que, entre 1963 e
1975, a desnutrio passou de 1/3 para 2/3 da populao brasileira, ea
"desnutrio absoluta" chegou a atingir 13 milhes, aproximadamente
1/7 da populao. Em resposta a esseproblema, o governo baniu a
palavra "fome" da mdia[35]

Lei Falco

Em novembro de 1974, a eleio para o Senado evidenciava o grau de
aceitao da poltica implantada pela ditadura:dos vinte e dois
parlamentares eleitos, dezesseis eram do MDB, representando os
estados mais importantes do pas.Esse resultado refletia o apoio da
populao aos programas que defendiam respeito aos direitos humanos;
revogaodo AI-5 e do decreto-lei 477; anistia; fim das prises, das
torturas, dos desaparecimentos e dos assassinatos de
presospolticos.Preocupado com o resultado, o governo militar
alterou a lei eleitoral, proibindo que os candidatos pudessem falar
nordio e na televiso. Essa medida ditatorial ficou conhecida como a
"Lei Falco", sobrenome do Ministro da Justiado Presidente Geisel,
Armando Falco, que tinha o objetivo principal de impedir a
politizao das eleies. Oscandidatos no podiam defender suas
plataformas de campanha, ou criticar o governo. Na televiso, era
permitidoaparecer a foto do candidato na tela e a leitura, por um
locutor, de um pequeno currculo sobre a sua vida.

Pacote de Abril

Apesar da distenso, o governo continuava perseguindo a oposio.
Em outubro de 1975, o jornalista VladimirHerzog foi assassinado no
II Exrcito, em So Paulo. Trs meses depois, tambm no II Exrcito, foi
assassinado ooperrio Manoel Fiel Filho. Geisel reagiu, demitindo o
comandante do II Exrcito, atual Comando Militar doSudeste, o
general de exrcito Ednardo D'vila Mello.As manifestaes colocavam-se
abertamente contra a ditadura: jornais independentes, estudantes,
sindicalistas,intelectuais e profissionais liberais, reunidos,
questionavam os rumos da distenso imposta por Geisel. Quanto mais
aoposio crescia, mais o governo reagia: Geisel fechou o Congresso
Nacional, em 1 de abril de 1977, e imps umconjunto de medidas
arbitrrias, que ficaram conhecidas como "Pacote de Abril".

As novas regras: Um tero dos senadores seriam eleitos
indiretamente. A Constituio poderia ser alterada somente com a
maioria absoluta, no mais com os dois teros antes exigidos. Os
governadores de estado seriam eleitos indiretamente (1978). Limitou
o acesso radio e televiso. A bancada de deputados federais passou a
ser calculada pela totalizao da populao, no mais pelo nmero de

eleitores.A inteno dos militares era obter o controle poltico da
sucesso presidencial em 1979.

Censura imprensaGrande parte da imprensa, os "Dirios Associados"
- revistas, rdios, jornal e TV -, O Globo, Folha de So
Paulo,Correio da Manh, Jornal do Brasil e O Estado de So Paulo
festejaram a deposio do governo de Goulart.Contrariando essa
tendncia, apenas o jornal ltima Hora combateu o golpe, o que levou
o seu diretor SamuelWainer a exilar-se.Em 1 de abril de 1964, O
Estado de S. Paulo trazia o seguinte texto: "Minas desta vez est
conosco (...) dentro de poucas horas, essas foras no sero mais do
que uma parcela mnima da incontvel legio de brasileiros que anseiam
por demonstrar definitivamente ao caudilho que a nao jamais se
vergar s suas imposies." No Jornal do Brasil se lia: "Desde ontem
se instalou no Pas a verdadeira legalidade ... Legalidade que o
caudilho no quis preservar, violando-a no que de mais fundamental
ela tem: a disciplina e a hierarquia militares. A legalidade
est
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conosco e no com o caudilho aliado dos comunistas".[36]

O Globo de 2 de abril de 1964 dizia: "Salvos da comunizao que
celeremente se preparava, os brasileiros devemagradecer aos bravos
militares que os protegeram de seus inimigos". E O Estado de Minas
trazia em 2 de abril: "Oponto culminante das comemoraes que ontem
fizeram em Belo Horizonte, pela vitria do movimento pela paz epela
democracia foi, sem dvida, a concentrao popular defronte ao Palcio
da Liberdade."[36]

O Globo de 4 de abril trazia: "Ressurge a Democracia! Vive a Nao
dias gloriosos. Porque souberam unir-se todosos patriotas,
independentemente das vinculaes polticas simpticas ou opinio sobre
problemas isolados, parasalvar o que de essencial: a democracia, a
lei e a ordem".[36]

Segundo a Fundao Getlio Vargas, "() o golpe militar foi saudado
por importantes setores da sociedadebrasileira. Grande parte do
empresariado, da imprensa, dos proprietrios rurais, da Igreja
catlica, vriosgovernadores de estados importantes (como Carlos
Lacerda, da Guanabara, Magalhes Pinto, de Minas Gerais, eAdemar de
Barros, de So Paulo) e amplos setores de classe mdia pediram e
estimularam a interveno militar,como forma de pr fim ameaa de
esquerdizao do governo e de controlar a crise econmica."

O sentimento de festa de ento, que fez vistas grossas deposio
sem amparo legal de Goulart, se torna emdesiluso com a atuao do
governo militar e passa a criticar as aes arbitrrias da Junta
Militar e, depois, deCastelo Branco. A Revista Civilizao Brasileira
em seu primeiro nmero (maro de 1965), no artigo
"terrorismocultural", diz que "() no se limitar a um nacionalismo
sentimentalista e estreito, nem se deixar envolver peloprojeto
geopoltico ou o planejamento estratgico continental que o
Departamento de Estado e o Pentgonopromovem e que alguns dos nossos
polticos colocam em ao"..[37]

A ditadura determinou censura aos rgos de imprensa e sua
Assessoria Especial de Relaes Pblicas (AERP)funcionava como uma
espcie de agncia de propaganda. O material de propaganda era
reproduzido nos jornais,rdios, cinemas e principalmente na
televiso. A AERP produzia ainda msicas que enalteciam as realizaes
daditadura: muitas eram cantadas obrigatoriamente nas escolas.Em 22
de novembro de 1968, foi criado o Conselho Superior de Censura,
baseado no modelo norte-americano de1939, Lei da Censura (5.536, 21
de novembro de 1968). O motivo oficialmente propalado era a
infiltrao de agentescomunistas nos meios de comunicaes, lanando
notcias falsas de tortura e desmandos do poder constitudo.No mesmo
dia, foi criado o Conselho Superior de Censura, cuja funo era
centralizar e coordenar as aes dosescritrios de censura espalhados
pelo pas. Tambm foram criados tribunais de censura, com a
finalidade de julgarrapidamente rgos de comunicaes que burlassem a
ordem estabelecida, com seu fechamento e lacramentoimediato em caso
de necessidade institucional.A ditadura no se restringia ao campo
poltico, reunies ou manifestaes pblicas. Msicas, peas teatrais,
filmes elivros eram censurados. Na imprensa, nenhuma notcia que
criticasse o governo ou revelasse suas prticas eraveiculada.
Censurado diariamente, o Estado de So Paulo, depois, resolveu
utilizar os espaos com trechos de OsLusadas, de Lus Vaz de Cames,
clssico da literatura portuguesa do sculo XVI.No dia 18 de Julho de
1968 integrantes do Comando de Caa aos Comunistas (CCC), grupo de
extrema direita,invadem o Teatro Ruth Escobar, em So Paulo,
espancam o elenco da pea Roda Viva,[38] ferindo todos
osintegrantes, alguns com certa gravidade; a polcia, embora
chamada, nada fez alm de um boletim de ocorrncia. Aditadura acabou
por asfixiar a cultura nacional. Muitos artistas buscaram espao
para suas produes. CaetanoVeloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandr,
Chico Buarque, entre tantos outros, deixaram o Brasil.Gil e Veloso,
aps protestarem publicamente contra a ditadura, foram presos no Rio
de Janeiro no dia 22 deDezembro de 1968. Segundo os censores e os
rgos de informao oficial, o motivo da priso foi "tentativa daquebra
do direito e da ordem institucional", com mensagens "objetivas e
subjetivas populao" para subverter oEstado Democrtico Brasileiro
estabelecido pela revoluo. Em funo da notoriedade dos artistas,
foramaconselhados a se exilarem do pas. No jornal Estado de So
Paulo, embaixo do ttulo da notcia, aparece umareceita de torta de
abacaxi recheada com pepino.
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No dia 16 de janeiro de 1969, so cassados Mrio Covas e mais 42
deputados, so estourados diversos aparelhoscomunistas. Segundo
informado pelas foras de represso, devido uma suposta reao armada
contra as foras desegurana, os guerrilheiros no sobrevivem.Para
ampliar a represso com mais eficincia, no dia 1 de julho de 1969, o
governador de So Paulo, Abreu Sodr,criou a Oban, (Operao
Bandeirantes), para reprimir e perseguir no estado todos aqueles
que se opem ditadura.No dia 25 de janeiro de 1969, Carlos Lamarca,
capito do Exrcito Brasileiro, foge do quarto Regimento
deInfantaria, levando consigo dez metralhadoras INA ponto quarenta
e cinco, e sessenta e trs fuzis automticos levesFal. A desero de
Lamarca, alm do sequestro do Embaixador poucos meses antes, levaram
os militares s ltimasconsequncias para acabar de uma vez por todas
com a resistncia armada no Brasil. Os comunistas passaram a
serperseguidos e mortos implacavelmente pelos esquadres da morte em
todo o pas.As universidades brasileiras viviam sob verdadeira
ocupao militar: professores foram aposentadoscompulsoriamente,
alunos expulsos, livros censurados. A censura, executada pelo
extinto Conselho Nacional deTelecomunicaes - CONTEL,[28] comandado
pelo SNI e pelo DOPS, proibiu toda e qualquer exibio em
territrionacional de filmes, reportagens, fotos, transmisso de rdio
e televiso, que mostrassem tumultos em que seenvolvessem
estudantes.Na priso, os detentos eram torturados: choques eltricos,
afogamentos e agresses de toda ordem se constituam emprticas
rotineiras. O jovem estudante Stuart Angel foi preso, torturado e
teve a boca atada ao escapamento de umjipe que o arrastou pelo ptio
do quartel onde estava detido. Angel morreu na primeira
volta.Livrarias, bibliotecas e casas de intelectuais foram
"visitadas". Todos os livros que falassem sobre
Comunismo,Socialismo ou Reforma Agrria eram apreendidos. Nessa poca
chegou-se ao cmulo de se cometer estapafrdios,como apreender livros
sobre qualquer assunto pelo simples fato de se ter a capa vermelha
ou nome de autores russos.Paulo Evaristo Arns, Hlder Cmara, um dos
fundadores da Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil, que
lutoupelos direitos humanos contra a ditadura militar e tambm nos
tempos do integralismo, no governo de GetlioVargas, e Pedro
Casaldglia, alm de outros religiosos, contestaram o regime militar.
A CNBB se manifestou contrao regime militar.A Rede Globo apoiou a
ditadura militar. Em 1984, Roberto Marinho, dono de O Globo,
escreve em seu jornal:"Participamos da Revoluo de 1964,
identificados com os anseios nacionais de preservao das
instituiesdemocrticas, ameaadas pela radicalizao ideolgica, greves,
desordem social e corrupo generalizada. Quando anossa redao foi
invadida por tropas antirrevolucionrias, mantivemo-nos firmes em
nossa posio. Prosseguimosapoiando o movimento vitorioso desde os
primeiros momentos de correo de rumos at o atual processo
deabertura, que se dever consolidar com a posse do novo
presidente."[39] O livro Nova Histria Crtica, de MarioSchmidt, que
mostrou essa ligao da Rede Globo com a ditadura militar, foi
duramente criticado por Ali Kamel,jornalista da Rede Globo, e o MEC
rejeitou o livro.

Papel do CongressoSem autonomia, o Congresso Nacional continuou
aberto apenas para demonstrar aos outros pases que havianormalidade
poltica e administrativa e que, apesar do desmonte do Estado de
Direito, a ditadura estava protegendo opas dos seus inimigos: os
comunistas.Os textos legais eram aprovados sem o voto dos
congressistas. O governo imps o decurso de prazo, manobrautilizada
para legalizar o ilegtimo e inviabilizar qualquer propositura de
emendas ao oramento do governo e, ainda,a discusso e votao dos
projetos enviados pelo poder executivo.O Congresso, eventualmente,
era palco de denncias de alguns parlamentares da oposio que, na
maioria das vezes,no encontravam espao na imprensa para faz-las: os
anais do Congresso registravam os protestos e o assunto logocaa no
esquecimento.
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Quando se sentia ameaado, o governo ditatorial cassava os
deputados de postura mais oposicionista. Em 1966, aditadura militar
cassou diversos deputados da oposio e fechou o Congresso Nacional.
Foram presos os integrantesdo partido oposicionista que protestaram
em plenrio contra o AI-3, sob suspeita de subverso e sabotagem
aoesprito da revoluo, segundo a imprensa. Muitos polticos acabaram
desistindo da vida pblica, tal a pressosofrida e tal o clima de
terror institucionalizado, deixando desta forma terreno para o
partido situacionista agirlivremente. Paralelamente, grandes
empresas empreiteiras, financiadoras do golpe de 1964, ganharam
asconcorrncias para o incio e execuo de grandes obras de
engenharia. O Banco do Brasil, recebendo dinheiro doBID, liberou
emprstimos para a compra de mquinas, equipamentos e implementos
rodovirios para a construode obras de infraestrutura.Castelo Branco
reabriu o Congresso impondo o projeto de uma nova Constituio, sem a
instalao de umaAssembleia Constituinte. Sem debates, sem
contraditrios, no dia 24 de janeiro de 1967, a Constituio de 1967
foiaprovada.

Lei de Segurana NacionalNo dia 3 de Maro de 1967 mandada cumprir
a primeira Lei de Segurana Nacional do regime militar.O crime de
opinio, o crime poltico, o crime de subverso, o enquadramento de
qualquer cidado Lei deSegurana Nacional, sua expulso do Brasil e a
vigilncia de seus familiares, bem como a indisponibilidade dos
seusbens, estavam agora institucionalizados e eram legais.Com a
nova constituio promulgada em 24 de Janeiro de 1967, Castello
Branco faz a ditadura militar ser legalizadae a implantao do estado
de exceo passa a ser constitucional.Em 29 de dezembro de 1978,
sancionada a nova lei de segurana nacional, que prev penas mais
brandas,possibilitando a reduo das penas dos condenados pelo regime
militar. Decreto possibilita o retorno de banidos peloregime.

Servio Nacional de InformaesLogo aps a ecloso do golpe, no dia
13 de junho de 1964, foi criado o Servio Nacional de Informaes
(SNI), ondeeram catalogados e fichados aqueles que eram
considerados inimigos do Estado.Dirigentes do SNI, caso achassem
oportuno, expediam ordens de vigilncia, quebra de sigilo postal e
telefnicodaqueles suspeitos que eram considerados perigosos
Segurana Nacional.O SNI substituiu o DNI (Departamento Nacional de
Propaganda), que por sua vez havia substitudo o DIP(Departamento de
Imprensa e Propaganda), que substituiu o Departamento de Propaganda
e Difuso Cultural,(DPDC) que em 1934 havia substitudo o
Departamento Oficial de Propaganda, DOP. Logo, seu acervo
eragigantesco, pois, detinha informaes de milhares cidados
brasileiros.O Ipes, (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais
(Entidade fundada em 02 de Fevereiro de 1962, cujo financiamentofoi
procedido por empresas brasileiras e estrangeiras), forneceu
milhares de dossis, gravaes de grampostelefnicos e documentos ao
SNI, pois seu comandante, o general Golbery do Couto e Silva era
diretor do instituto.O SNI coordenava e catalogava todas as
informaes que poderiam ser relevantes: cidados e suas aes
eramrastreados, grampeados, fotografados. O principal foco no
rastreamento e na interceptao de informaes eram osmovimentos de
esquerda. O servio foi mantido durante o governo do Presidente Jos
Sarney (1985-1990) com umaestrutura denominada de "comunidade de
informaes" que contava com 248 rgos integrantes do sistema
doSNI.[40]
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Institucionalizao das penas de morte e perptuaEm funo dos
acontecimentos que comearam a se radicalizar, aumentando os casos
de sequestro, assaltos a bancospara financiar o combate a ditadura,
assassinatos de recrutas das Foras Armadas para roubo de armas e
munies,no dia 18 de Setembro de 1969 os ministros militares e
ministros civis que assumiram ao governo mandam aprovarnova Lei de
Segurana Nacional, que institucionalizou a pena de morte e a priso
perptua em territrio brasileiro,contudo por engano de interpretao,
j que a pena de morte j era prevista na Constituio vigente e
tambmcontinuou prevista na Constituio Cidad de 1988, nos casos de
crimes militares cometidos em tempo de guerra econflito
armado.[41]

Governos

Castello Branco

Humberto de Alencar CastelloBranco, o primeiro presidente do

regime militar.

No dia 11, o Congresso Nacional ratificou a indicao do comando
militar, eelegeu o marechal Humberto de Alencar Castello Branco,
chefe do Estado-Maiordo Exrcito. Como vice-presidente foi eleito o
deputado pelo PSD Jos MariaAlkmin, secretrio de finanas do governo
de Minas Gerais, do governadorMagalhes Pinto, que ajudou a
articular o golpe. A posse de Castello Brancoocorreu em 15 de Abril
de 1964, ele governou o Brasil at Maro 1967.

O presidente Castello Branco iniciou o governo militar. Comps o
seu governocom predominncia de polticos da UDN. Dizia que a
interveno tinha cartercorretivo e era temporria. Porm, as Foras
Armadas, lideradas pelo generalCosta e Silva, no tinham interesse
no papel de moderador, mas sim em"estabelecer a Linha Dura" de
repreenso s atividades polticas de esquerdaconsideradas pelos
militares golpistas como "terroristas".

Castello Branco morreu, logo aps deixar o poder, em um acidente
areo, malexplicado nos inquritos militares, ocorrido em 18 de julho
de 1967. Um caaT-33 da FAB atingiu a cauda do Piper Aztec PA 23, no
qual Castello Brancoviajava, fazendo com que o PA-23 casse deixando
apenas umsobrevivente.[42][43] No processo sucessrio, Castello foi
pressionado a passar a faixa presidencial para o general dalinha
dura Arthur da Costa e Silva mas estava organizando com o Senador
Daniel Krieger um movimento contra oendurecimento do
regime.[44]

Atos Complementares

Castello Branco, apesar das promessas de retorno ao regime
democrtico, inaugurou a adoo de Atos Institucionaiscomo
instrumentos de represso aos opositores. Com isso, fechou associaes
civis, proibiu greves, interveio emsindicatos e cassou mandatos de
polticos por dez anos, inclusive o do ex-presidente Juscelino
Kubitschek.Em novembro de 1965, foi mandado cumprir o Ato
Complementar Nmero 4, que institucionalizou o sistemabipartidrio no
Brasil. Foram criados dois partidos, um situacionista e um
oposicionista, sendo que o segundo jamaispoderia ter qurum superior
ao primeiro.O partido situacionista, formado por integrantes dos
extintos PSD e UDN e chamado de Aliana RenovadoraNacional, ARENA,
dava sustentao ao governo, portanto era obrigatrio que tivesse
maioria. O partidooposicionista foi nominado Movimento Democrtico
Brasileiro, MDB. A populao da poca tinha um trocadilhopara se
referir aos dois partidos, um era o partido do "no", o MDB que era
contra tudo que o regime militar eseus presidentes faziam, e o
outro, era o partido do "sim senhor", a ARENA que aprovava tudo que
o governo fazia.
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Os membros do MDB que incluam os comunistas do PCB abrigados no
MDB no aceitavam a luta armada comoalternativa de oposio ao regime
militar e se intitulavam "Resistncia Democrtica".Sob justificativa
do crescimento dos movimentos de esquerda e pela influncia da
propaganda pelos movimentoschamados de subversivos (veja o artigo:
A esquerda armada no Brasil), observando ainda que a populao
brasileiramais humilde iniciava um movimento em direo esquerda, a
elite brasileira e a classe mdia comearam a temer orpido avano do
chamado, pelos anticomunistas de perigo vermelho ou perigo
comunista.Segundo relatos publicados pelo Departamento de
Documentao Histrica da Fundao Getlio Vargas:[45]

(sic)Os militares envolvidos no golpe de 1964 justificaram sua
ao afirmando que o objetivo era restaurar adisciplina e a
hierarquia nas Foras Armadas e deter a "ameaa comunista" que,
segundo eles, pairava sobre oBrasil.

Em 17 de julho, sob a justificativa de que a reforma poltica e
econmica planejada pelo governo militar poderia noser concluda at
31 de janeiro de 1966, quando terminaria o mandato presidencial
inaugurado em 1961, o Congressoaprovou a prorrogao do seu mandato
at 15 de maro de 1967, adiando as eleies presidenciais para 3 de
outubrode 1966. Esta mudana fez com que alguns polticos que
apoiaram o movimento passassem a criticar o governo, aexemplo de
Carlos Lacerda, que teve sua pr-candidatura homologada pela Unio
Democrtica Nacional (UDN)ainda em 8 de novembro de 1964. Na esteira
dos Atos Institucionais, foram expedidos Atos Complementares.Nas
eleies, realizadas em outubro de 1965, o governo venceu na maioria
dos estados mas foi derrotado nos doismais importantes, Guanabara e
Minas Gerais, onde foram eleitos, respectivamente, Francisco Negro
de Lima eIsrael Pinheiro, apoiados pela coligao PSD/PTB. Em
consequncia disto, o presidente Castelo Branco editou, em27 de
outubro de 1965, o Ato Institucional n 2, AI-2, que, entre outras
medidas, extinguia os partidos polticos,estabelecia eleies
indiretas para a presidncia da Repblica, facilitava a interveno
federal nos estados eautorizava o presidente da Repblica a cassar
mandatos parlamentares e suspender os direitos polticos.. O que
eraum movimento militar passou a se constituir num regime,
evoluindo para uma linha dura no comando do marechalArtur da Costa
e Silva (1967-1969).

Costa e Silva

Marechal Costa e Silva.

Ex-ministro da Guerra, o marechal Costa e Silva teve o seu nome
indicado pelasForas Armadas e referendado pelo Congresso Nacional.
No dia 15 de maro de1967, o marechal Artur Costa e Silva empossado
no cargo de Presidente daRepblica, tendo como vice Pedro Aleixo.
Com sua posse comea a vigorar aConstituio de 1967. O Presidente
deixa o cargo no dia 31 de Agosto de 1969.

Com predominncia de ministros militares e civis - o paulista
Antnio DelfimNetto era o ministro da Fazenda - o novo presidente
organizou o seu ministrio.As taxas de inflao caram nos primeiros
anos de governo reaquecendo aeconomia e aumentando a presena de
investimento estrangeiro no pas.

No campo poltico, porm, no havia sinal de retorno democracia
plena. Osmilitares defendiam um endurecimento maior do regime, a
chamada "linha dura".Vieram as perseguies polticas, em misses
organizadas pelos rgos desegurana do governo. Uma onda de protestos
surgiu em todo o pas, comenfrentamento direto entre as foras de
segurana contra os manifestantespr-comunismo, militantes de
esquerda e estudantes cooptado por organizaes subversivas,
crescendo para grandesmanifestaes reivindicatrias e de contestao ao
regime e a intolerncia e as desavenas eram comuns, as
patrulhasideolgicas organizadas pelos comunistas agiam nas escolas,
clubes e sindicatos. Na esteira dos acontecimentos, os

que apoiaram o golpe militar, como Carlos Lacerda, se sentiram
excludos do processo e passaram a se opor ao governo. Lacerda
tentou se unir a Juscelino e Jango, que se encontravam exilados,
num movimento que ficou
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conhecido como Frente Ampla.No incio de seu governo os protestos
estavam disseminados por todo o Brasil, o que provocou o
recrudescimento doEstado. Na mesma proporo, a oposio, que em muitos
casos j estava na clandestinidade havia algum tempo,comeou a
radicalizar suas aes com assaltos a bancos, ataques a soldados para
roubo de armas e sequestros delderes militares.A violncia da
ditadura militar comea a fazer suas vtimas, sobretudo contra o lado
opositor ao regime -guerrilheiros, comunistas, estudantes e
liberais. Os confrontos entre grupos antagnicos se intensificam,
comrevoltosos de um lado e apoiadores do regime de outro.No governo
estavam oficiais da linha dura, e as ruas eram dominadas pelas
greves dos operrios e movimentosestudantis, organizaes essas
lideradas por membros de esquerda. Neste clima, iniciou-se a
controvertida batalhaentre o Estado e manifestantes que
reivindicavam o fim do regime. Como consequncia, as liberdades
individuaisforam suprimidas e o pas definitivamente entrou em um
processo de radicalizao entre os militares e a oposio,que gerou o
gradual fechamento do regime, at culminar com o AI-5.No dia 28 de
Agosto de 1969, o presidente Costa e Silva acometido por trombose
grave. Devido doena, no dia31 de Agosto de 1969 uma junta militar
substituiu o Presidente da Repblica e se confirmou no poder, para
evitarque o Vice-Presidente Pedro Aleixo assumisse, pois esse se
opora implantao do AI-5, sendo o nico a votarcontra o AI-5 na
reunio do Conselho de Segurana Nacional que decidiu pela implantao
do AI-5.A Junta Militar era composta pelos ministros do Exrcito
(Aurlio de Lira Tavares), Fora Area (Mrcio de Sousa eMelo) e
Marinha (Augusto Hamann Rademaker Grnewald). No dia 1 de Setembro
de 1969, o AI-12, foi baixadoinformando nao brasileira o
afastamento do presidente e o controle do governo do Brasil pelos
ministrosmilitares.

Emlio Mdici

Emlio Garrastazu Mdici

No dia 30 de Outubro de 1969, o general Emlio Garrastazu Mdici
assumiu aPresidncia da Repblica, sendo o terceiro general a ocupar
o cargo; inicialmenteconsolidou a comunidade de informaes,
interligando todos os escritriosligados ao SNI. Segundo a imprensa,
o combate s esquerdas se intensificou como incio da guerra suja. A
represso aos movimentos de esquerda se intensificou,todos os
aparelhos de estado estavam interligados e funcionando a
plenapotncia, os sistemas de vigilncia tambm estavam coordenados e
liderados porprofissionais treinados nos Estados Unidos.

Logo no incio do governo comeou a propagao da propaganda
institucionalvisando elevao do moral da populao. Slogans eram
fartamente distribudose divulgados a todo instante em todos os
meios de comunicao.

Msicas de apelo cvico eram divulgadas diariamente; a que mais se
fixou noinconsciente coletivo foi a msica intitulada Este um pas
que vai pra frente.Frases de efeito tambm eram divulgadas e
decalques distribudos em todas asescolas infantis.

Ao mesmo tempo se iniciou uma campanha de emprisionamento,
tortura e morte institucionalizada nos pores daditadura, onde
pessoas eram torturadas e mortas pela represso, ao mesmo tempo em
que se intensificaram osatentados e os sequestros praticados pelas
guerrilhas.

O presidente Mdici, mesmo dispondo do AI-5, no cassou mandato de
nenhum poltico, nos seus 4 anos e meio demandato.
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O I Plano Nacional de Desenvolvimento - PND (1972-1974), definiu
as prioridades do governo Mdici: crescer edesenvolver aproveitando
a conjuntura internacional favorvel. Nesse perodo o Brasil cresceu
mais depressa que osdemais mercados latino-americanos.[46] Foram
atingidos altos ndices de desenvolvimento econmico sob a ideia
dosurto de progresso que o pas estaria vivendo. O governo anunciava
populao o "milagre econmico", ou "milagrebrasileiro", projeto
conduzido pelo ento Ministro da Fazenda, Delfim Neto. Com a
abertura do pas ao capitalestrangeiro, dezenas de empresas
multinacionais se instalaram no Brasil e os grandes fazendeiros
passaram aproduzir para exportao.

Emlio Garrastazu Mdici (esquerda) com o ento presidente
dosEstados Unidos Richard Nixon, em

dezembro de 1971.

Sobre o momento do "milagre brasileiro", Celso Furtado.[47] se
expressa: "Emsntese, nesse perodo, no obstante um considervel
aumento do produtointerno, no se assinala, na economia brasileira,
nenhum ganho de autonomiana capacidade de auto-transformao, nem
tampouco qualquer reforo daaptido da sociedade para auto-financiar
o desenvolvimento".

O Ministro da Fazenda de Mdici, Delfim Neto, justificava a
distribuio derenda: "No se pode colocar a distribuio de renda na
frente da produo. Se ofizermos, acabaremos distribuindo o que no
existe".[16] Delfim Neto defendiacom esta frase a necessidade de
investimento prvio em infra-estrutura como asusinas hidreltricas
sem as quais no haveria aumento da produo nacional.

O grande beneficiado do "milagre" foi o capital estrangeiro e as
empresas estataisque se expandiram muito durante o regime militar,
especialmente a Petrobrs, aVale do Rio Doce e a Telebrs. Sufocada a
economia nacional privada, pequenase mdias empresas, perdiam espao
e o endividamento externo crescia. Ostrabalhadores, por sua vez,
tinham seus salrios aviltados, porm estando ainflao baixa at a
crise do petrleo de 1973. O maior crtico desse perodo foi o

empresrio Kurt Rudolf Mirror que escreveu o livro "A ditadura
dos cartis", que chegou a ser censurado.O "milagre econmico"
(1963-1973) - era justificado pelo crescimento do PIB e, entre
outros aspectos sociais eeconmicos, pelo surgimento de uma nova
classe mdia.

Mdici utilizou a propaganda institucional macia para promover o
regime. Estabeleceu o Senador Filinto Mller,conhecido
internacionalmente como "O carrasco que servia a Getlio Vargas",
como presidente do CongressoNacional e como chefe do partido
situacionista, a ARENA.A principal realizao do governo Mdici foi
terminar com os movimentos guerrilheiros e subversivos existentes
noBrasil, combate este que ficou a cargo do ministro do exrcito
Orlando Geisel. A maior guerrilha brasileira, aGuerrilha do
Araguaia, foi finalmente derrotada, abrindo espao para que o
sucessor de Mdici, Ernesto Geisel,iniciasse a abertura poltica.


	
Regime militar no Brasil 19

Ernesto Geisel

General Ernesto Geisel.

Geisel assumiu o governo (1974-1979) em um perodo de ajustamento
eredefinio de prioridades, grave endividamento externo, flutuaes
dedesempenho, dificuldades inflacionrias, e, mais tarde, a recesso:
o milagreeconmico chegava ao fim.Segundo analistas econmicos, o
crescimento da dvida externa, mais a alta dosjuros internacionais,
associados alta dos preos do petrleo aps a Guerra doYom Kipur no
Oriente Mdio, somaram-se e desequilibraram o balano depagamentos
brasileiro. Consequentemente houve o aumento da inflao e dadvida
interna.

Com estes fatores, o crescimento econmico que era baseado no
endividamentoexterno, comeou a ficar cada vez mais caro para a Nao
brasileira. Apesar dossinais de crise, o ciclo de expanso econmica
iniciado em meados de 1969 nofoi interrompido. Os incentivos a
projetos e programas oficiais permaneceram, asgrandes obras
continuaram alimentadas pelo crescimento do endividamento,como a
Ponte Rio-Niteri, necessria para a fuso dos estados do Rio de
Janeiro e da Guanabara que se deu em1975, a Transamaznica e as
grandes hidreltricas (Tucuru, Itaipu, etc). Tambm de Ernesto Geisel
o projeto de leique cria o estado de Mato Grosso do Sul, entre 1977
e 1979.

A chegada de Jimmy Carter Casa Branca em 1977 tambm dificultou a
sustentabilidade poltico-econmica dogoverno revolucionrio, visto
que Carter foi o primeiro presidente desde o assassinato de John
Kennedy em 1963que no deu pleno apoio norte-americano a regimes
anticomunistas autoritrios na Amrica Latina.Durante o governo
Geisel, o Brasil foi um dos primeiros pases a reconhecer a
independncia de Angola eMoambique que se tornaram, logo aps a
independncia, pases socialistas.Uma das estratgias do governo para
enfrentar o momento de crise era constituir um meio de ir
abrandando algunsaspectos da ditadura. A esse movimento deu-se o
nome de "disteno". Gradual e vagarosamente iniciava-se umprocesso
de transio para a democracia plena sem "acerto de contas"" com o
passado: sem questionamentos quantos medidas adotadas pelo governo
em relao economia e, principalmente, em relao conduo poltica.
Geiselchamava a esta disteno de: "abertura lenta, gradual e
segura", a fim de no criar atritos com militares da linha-duraque
no queriam a abertura poltica.Com a crise econmica veio a crise
poltica, nas fbricas, comrcio e reparties pblicas o povo comeou um
lentoe gradual descontentamento. Iniciou-se uma crise silenciosa
onde todos reclamavam do governo (em voz baixa) e desuas atitudes.
Apesar da censura e das manipulaes executadas pela mquina estatal
numa tentativa de manter omoral da populao, a onda de
descontentamento crescia inclusive dentro dos quadros das prprias
Foras Armadas,pois os militares de baixo escalo sentiam na mesa de
suas casas a alta da inflao.
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Abertura poltica

Com o tempo, vendo que o pas estava indo para uma inflao
desencadeada pela falta de incentivos aos insumosbsicos, os
militares, liderados por Geisel, resolveram iniciar um movimento de
distenso para abertura polticainstitucional, lenta, gradual e
segura,[48] segundo suas prprias palavras. Este movimento acabaria
por reconduzir opas de volta normalidade democrtica.

Joo Batista Figueiredo

General Figueiredo.

Slvio Frota general da chamada "linha dura" expurgado do governo
com a suaexonerao do Ministrio do Exrcito, pois estava articulando
manobras contra adistenso. A demisso de Frota do cargo de Ministro
do Exrcito por Geiselsimbolizou o retorno da autoridade do
Presidente da Repblica sobre osministros militares, em especial do
Exrcito. Esta lgica esteve invertida desde ogolpe de 64 com
diversos ministros militares definindo questes centrais do pastais
como a sucesso presidencial. Foi um passo importante no processo
deabertura poltica com posterior redemocratizao plena do pas e
retorno doscivis ao poder.

Em 1978, novas regras so impostas sociedade brasileira.
Novamente aumentado o arrocho contra as liberdades individuais e
coletivas da populao,alguns setores produtivos so postos sob a "Lei
de Segurana Nacional", sob arazo de serem de importncia estratgica
para o pas. So proibidas as grevesnos setores petrolfero, energtico
e de telecomunicaes. A sociedade respondecom mais descontentamento
ainda.

Em 23 de agosto o MDB indica o General Euler Bentes Ribeiro e o
senador Paulo Brossard como candidatos apresidente e vice.No dia 15
de outubro, o Colgio Eleitoral elege o general Joo Baptista de
Oliveira Figueiredo, candidato apoiadopelo ento presidente Geisel,
para presidente, com 355 votos, contra 266 do general Euler
Bentes.Em 17 de outubro de 1978, a Emenda Constitucional n 11
revogou o AI 5.Com a posse de Joo Baptista de Oliveira Figueiredo e
a crise econmica mundial aumentando aceleradamente, aquebra da
economia de muitos pases, inclusive do Brasil se iniciou. As
famosas medidas "ortodoxas" impostas porDelfim Netto e pelo
banqueiro ministro Mrio Henrique Simonsen na economia, vieram a
agravar ainda mais asituao monetria do pas, fazendo o PIB despencar
2,5% em 1983. Durante esse perodo ocorreu no Brasil umfenmeno
indito na histria da economia mundial conhecido como estagflao. A
poltica econmica do GovernoFigueiredo tambm lembrada pela ciranda
financeira ou over night.Figueiredo responsvel pela abertura
democrtica do regime com medidas como o fim do bipartidarismo, a
anistiarecproca e decretando eleies diretas para Governadores dos
Estados em 1982.
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ReaesEm julho, ocorreu a primeira greve no perodo da ditadura
militar, em Osasco. A linha dura, representada, entreoutros, pelo
general-de-exrcito Aurlio de Lira Tavares, Ministro do Exrcito, e
pelo general-de-exrcito EmlioGarrastazu Mdici, chefe do SNI, comeou
a exigir medidas mais repressivas e combate s ideias
consideradassubversivas pelo regime.A represso aos estudantes de
tendncias esquerdistas nas universidades se intensificou. Em 30 de
agosto, aUniversidade Federal de Minas foi fechada e a Universidade
de Braslia invadida pela polcia. O AI-5 se transformounum
instrumento para o aumento da violncia, intensificando tambm a
atividade de organizaes guerrilheiras.Como consequncia direta do
Ato, foram presos jornalistas e polticos que haviam em algum
momento semanifestado contra a ditadura militar, entre eles o
ex-presidente Juscelino Kubitschek, e ex-governador CarlosLacerda,
alm de deputados estaduais e federais do MDB e mesmo da ARENA.
Lacerda foi preso e conduzido aoRegimento Marechal Caetano de
Farias, da Polcia Militar do Estado da Guanabara, sendo libertado
por estar com asade debilitada, aps uma semana de greve de fome.No
dia 30 de dezembro de 1968, foi divulgada uma lista de polticos
cassados: onze deputados federais, entre osquais o comunista Mrcio
Moreira Alves. At mesmo Carlos Lacerda, que tramou diversos golpes
nos anos 1950 e60, teve os direitos polticos suspensos. No dia
seguinte, o presidente Costa e Silva falou em rede de rdio e
TV,afirmando que o AI-5 havia sido no a melhor, mas a nica soluo e
que havia salvado a democracia e estabelecidoa volta s origens do
regime. Segundo ele, para "evitar a desagregao do regime", era
necessrio cercear os direitospolticos dos cidados e aumentar em
muito os poderes do presidente, mesmo sem o aval popular.[49] Em 16
dejaneiro, de 1969 foi divulgada nova lista de quarenta e trs
cassados, com trinta e cinco deputados, dois senadores eum ministro
do STF, Peri Constant Bevilacqua. O Poder Judicirio passou a sofrer
intervenes do Poder Executivoquando de seus julgamentos.A esquerda
alega ter iniciado as guerrilhas como reao ao AI-5. Segundo
Reinaldo Azevedo, jornalista da revistaVeja, dezenove brasileiros
foram mortos por guerrilheiros antes ter sido baixado o AI-5. Entre
eles, estava o soldadoMrio Kozel Filho morto em junho de 1968 em ao
da VPR, e os mortos do Atentado do Aeroporto dosGuararapes,
supostamente por ao da Ao Popular (esquerda crist), em 1966.[50]
Concomitantemente a umatmida abertura poltica, no governo Geisel,
na mesma poca em que a "resistncia democrtica" do MDB saiavitoriosa
nas eleies de 15 de novembro de 1974 fazendo 16 das 21 cadeiras de
senador em disputa, as guerrilhasacabaram perdendo fora. Isso tambm
se deveu a operaes repressivas governamentais que visavam eliminar
aoposio (fosse armada, ou no armada que apoiasse a guerrilha), e
que ocasionou o fim da Guerrilha do Araguaia,ocorrido entre 1973 e
1974.[51] Em entrevista revista Isto, concedida no ano de 2004, um
general afirmou que,concluiu-se em 1973 que "ou se matava todo
mundo ou essas guerrilhas nunca mais teriam fim.[52]

As famlias dos presos, mortos e desaparecidos no perodo, que
foram identificados, foram indenizadas pelo governobrasileiro a
partir da dcada de 1990. De acordo com o livro Direito memria e
verdade, publicado pelaSecretaria Especial dos Direitos Humanos do
governo Lula, 475 pessoas morreram ou desapareceram por
motivospolticos naquele perodo[53]. As indenizaes somam mais de R$
4 bilhes.[54] O processo indenizatrio alvo decrticas, como a de que
seria injusto por considerar a renda perdida e no o dano causado
pelo Estado[55] queindenizaria pessoas que no fariam juz ao
benefcio.[56]

Cerca de 119 pessoas foram mortas por guerrilheiros de esquerda
no mesmo perodo, segundo dados do jornalistaReinaldo
Azevedo.[57][58][59][60] Algumas vtimas dos guerrilheiros tambm
foram indenizados. A famlia dosoldado Mrio Kozel Filho foi
indenizada com penso mensal de 1.150 reais. Kozel Filho teve seu
corpo dilaceradonum atentado assumido pelo grupo do guerrilheiro
Carlos Lamarca.[61] Orlando Lovecchio, que perdeu a perna emexploso
planejada por guerrilheiros de esquerda, recebe uma penso vitalcia
de R$571.[62]


	
Regime militar no Brasil 22

Ativismo estudantilNo dia 27 de Outubro de 1964, o Congresso
Nacional extingue a Unio Nacional dos Estudantes (UNE) e todas
asunies de estudantes estaduais, aprovando a Lei Suplicy. O governo
militar torna obrigatrio o ensino do idiomaingls em todas as
escolas pblicas e privadas do Brasil, como resultado de negociaes
entre o Governo Federal e ogoverno dos Estados Unidos chamado na
poca de Acordo MEC-Usaid. Os EUA, maiores aliados da ditadura
dedireita no Brasil, passava a influenciar e infiltrar-se ainda
mais a cultura no Brasil, com aes mtuas dos governosneste
sentido.Apesar do desmonte do Estado de Direito, a ditadura queria
passar a ideia de que estava protegendo a democraciados seus
inimigos: os "comunistas". Organizados em entidades como a UNE e a
UEE, os estudantes eram - aos olhosdos militares - um dos setores
mais identificados com a esquerda e com o comunismo. Eram
qualificados desubversivos e desordeiros, numa pretenso clara de
justificar a violenta perseguio que se seguiu. Os estudantesreagiam
Lei Suplicy de Lacerda, que proibia os estudantes de organizarem
suas entidades e realizarem atividadespolticas, com manifestaes
pblicas cada vez mais concorridas contra a privatizao e a ditadura
militar.O SNI, criado com o objetivo principal de reunir e analisar
as informaes relativas segurana nacional, tornou-seum poder poltico
paralelo ao Executivo atuando como "polcia poltica". Cada vez mais
repressor, o governo daditadura fechou a Universidade de Braslia no
dia 11 de Outubro de 1965, e transferiu para a justia militar
ojulgamento dos civis acusados de "criminosos polticos". O campus
da UNB invadido por tropas e pela polcia.Professores e funcionrios
so expulsos da Universidade e demitidos, muitos por reagirem acabam
presos pordesacato autoridade. Alunos foram presos, espancados e
torturados, alguns com certa gravidade, sob alegao decometerem
crime de subverso.Alm da luta especfica, pela ampliao de vagas nas
universidades pblicas e por melhores condies de ensino,
asmanifestaes estudantis acabaram se transformando em palco da
sociedade desejosa do restabelecimento dademocracia. O ano de 1968
foi marcado pela luta contra a ditadura, que atraia cada vez mais
participantes:profissionais liberais, artistas, religiosos,
operrios, donas-de-casa. O movimento contra a direita e o
estabelecimentodo sistema foi mundial naquele ano, com movimentos
no mundo todo, tanto nos pases do Bloco capitalista quanto oBloco
comunista assim como nos pases no alinhados.No Brasil as
manifestaes pblicas eram cada vez mais reprimidas pela polcia. A
direita mais agressiva formou oComando de Caa aos Comunistas (CCC)
que, entre outros atos, metralhou a casa de Dom Hlder Cmara,
emRecife.Uma manifestao contra a m qualidade do ensino, no
restaurante estudantil Calabouo, no Rio de Janeiro, sofreuviolenta
represso pela polcia e resultou na morte do estudante Edson Lus de
Lima Souto. A reao dos estudantesfoi imediata. A eles se aliaram
setores progressistas da Igreja Catlica e da sociedade civil,
culminando em um dosmaiores atos pblicos contra a represso, a
passeata dos cem mil.

Ocupao da Universidade de Braslia

Em Setembro, a Polcia Militar ocupou a Universidade de Braslia
novamente, o ento deputado do MDB, MrcioMoreira Alves, do Rio de
Janeiro, sugeriu que em resposta represso militar a populao
boicotasse o desfile de 7de setembro de 1968, e as moas no
namorassem oficiais enquanto estes no denunciassem a violncia.Em
Ibina, So Paulo, 12 de outubro de 1968, durante o 30 Congresso da
UNE, a polcia invadiu a reunio e prende1240 estudantes, muitos so
feridos, alguns gravemente; quando levados para a priso so
torturados e muitas moasabusadas sexualmente pelos policiais.
Aqueles que tentam protestar contra a violncia so espancados e
humilhadospublicamente, os familiares que tentam entrar com
habeas-corpus so fichados pelo SNI e ameaados pelas foras
desegurana. Alguns pais, por serem funcionrios de instituies
pblicas, perdem seus empregos e so perseguidospelas foras de
represso; alguns reprteres que presenciaram os espancamentos
tiveram seus equipamentosdestrudos pelos policiais.
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Conflitos, perseguio e protestos

Cartaz de 2009, que estiliza a foto oficial doalegado suicdio do
jornalista Vladimir Herzog,

utilizado por manifestantes na porta do jornalFolha de S.Paulo,
em protesto contra um editorialdo jornal que teria chamado a
ditadura militar de

"ditabranda".

As manifestaes e protestos ganham as ruas em quase todas
asprincipais cidades do Brasil. Os estudantes comeam tambm
aradicalizar suas aes. Com a chegada do general Artur da Costa
eSilva ao poder, o[63], as greves dos operrios tomaram corpo,
namesma proporo em que a linha dura j fazia suas vtimas.

Em 28 de maro de 1968, quando da preparao de uma passeata
deprotesto que se realizaria em funo do mau funcionamento
dorestaurante do Calabouo, cujas obras ainda no haviam
terminado,havendo ratos, baratas e falta de higiene, para o
fornecimento dealimentao aos adolescentes estudantes do cientfico
(segundo grau),o estabelecimento foi invadido pela Polcia Militar.
Segundooficialmente noticiado, a causa da invaso daquele
estabelecimentopela Polcia Militar era a reunio de comunistas que
estariam armandoum golpe violento para desestabilizar o regime. A
invaso resultou nomassacre de seiscentos alunos, recm sados da
puberdade, e na mortedo estudante Edson Lus de Lima Souto,
assassinado com um tiro nocorao, com uma pistola calibre 0.45, pelo
tenente Alcindo Costa, quecomandava o Batalho Motorizado da
PM.[64]

Quando o restaurante estudantil Calabouo, no Rio de Janeiro,
foiinvadido pela Polcia Militar, e dson, de dezesseis anos de
idade,assassinado, o massacre policial continuou. Outros
estudantes, curiosos e transeuntes foram feridos por estilhaos
degranadas, intoxicados por bombas de gs lacrimogneo, gs fumgeno,
atingidos por balas de fuzis e metralhadorasdisparadas a esmo.

Os confrontos entre a polcia e estudantes recrudesceram: os
policiais utilizavam fuzis 0.30, metralhadorasautomticas INA 0.45,
escopetas calibre 12, pistolas de grosso calibre Colt 45, granadas
estilhaantes reais, granadasde gs lacrimogneo, granadas de efeito
moral, cavalaria hipo e autopropulsada com metralhadoras ponto
cinquenta;os estudantes usavam como armas paus, pedras, bombas
caseiras, feitas com lcool e leo de cozinha, e bolinhas degude para
derrubar as montarias.Segundo a imprensa[64] (apesar da censura
ferrenha) e registros nos hospitais locais, os feridos foram
duzentos civis,a maioria por espancamento, cento e trs gravemente
feridos, oitenta e cinco por tiros de armas de fogo e estilhaosde
artefatos explosivos, e quatro militares com ferimentos leves. O
tenente autor do tiro foi preso e, aps responderinqurito, foi
liberado impune.Em 29 de maro de 1968, houve um protesto de 50 mil
pessoas no centro do Rio. Em junho, uma multido calculadaem 100 mil
pessoas realizou durante mais de sete horas uma passeata de mes,
padres, estudantes, artistas eintelectuais pela liberdade dos
presos, pelo ensino superior gratuito. Foram 100 mil cidados a
protestar, omovimento estudantil, setores da Igreja Catlica e
grupos de senhoras, que anteriormente haviam incentivado aMarcha da
Famlia com Deus pela Liberdade e a Marcha da Vitria, promoveram em
passeata a segunda maiormobilizao do perodo contra o regime
ditatorial at ento, perdendo somente para o comcio da Praa da S,
emSo Paulo.[65]

Segundo a imprensa, o movimento no registrou qualquer distrbio.
Comeou com uma concentrao na Cinelndia,s dez horas e trinta
minutos, seguiu pelo Largo da Candelria s 15 horas onde se deteve
por 45 minutos para umcomcio, em seguida, rumou pela rua Uruguaiana
at a esttua de Tiradentes, na Praa Quinze, onde encerrou s
17horas.
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Agentes do DOPS e do SNI acompanharam todo o movimento, filmando
e fotografando a maior quantidade possvelde manifestantes,
principalmente os lderes. O DOPS prendeu cinco estudantes que
distribuam panfletos, umpolicial que incitava o apedrejamento do
prdio do Conselho de Segurana Nacional tambm foi preso e solto
logoem seguida, ao ser constatada a sua funo.Em Outubro de 1968, os
estudantes da Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras da
Universidade de So Paulo(USP) entram em conflito ideolgico com os
estudantes da Universidade Mackenzie. Um tiro de pistola, Colt
calibre45, atingiu a cabea de Jos Guimares. O ento governador de So
Paulo Abreu Sodr informou imprensa e aosestudantes horrio e endereo
errados do enterro e a divulgao do conflito de rua foi censurada.Os
estudantes se enfrentavam no comeo com ovos, depois com pedras,
paus e at bombas, enquanto a polciaassistia a tudo sem intervir.
Afinal, estudantes ligados ao CCC incendiaram o prdio da USP com
coquetis molotov,jogados de ambos os lados. Depois de horas de
enfrentamento, um tiro vindo do prdio da Mackenzie feriumortalmente
o jovem secundarista e menor de idade Joo Guimares. Os estudantes
da USP, com a camisaensanguentada do estudante, tomaram as ruas de
So Paulo e entraram em choque com a represso. Os estudantes
semanifestavam com barricadas, pregos para furar os pneus dos
carros da polcia e bolas de gude para derrubar acavalaria.[66]

Perseguio poltica e movimentos de esquerda

No dia 4 de novembro de 1969, o deputado Carlos Marighella, lder
da Aliana Libertadora Nacional (ALN), foimorto a tiros, na Alameda
Casa Branca, em So Paulo. Esta operao teve a participao direta do
delegado SrgioParanhos Fleury, considerado como um dos mais brutais
torturadores deste perodo. Coube ao Delegado Fleury,entre outras
operaes, a eliminao de Carlos Lamarca, o mesmo que matou, a
coronhadas, o tenente da PolciaMilitar do Estado de So Paulo,
Alberto Mendes Jnior, que foi torturado antes de morrer.[67]

A respeito da ttica de guerrilha, usada por parte da oposio
esquerdista ao regime militar, o seu maior incentivadorfoi Carlos
Marighela, que assim se posicionou sobre guerrilhas, especialmente
sobre a guerrilha rural como a"guerrilha do Araguaia':

O princpio bsico estratgico da organizao o de desencadear, tanto
nas cidades como no campo, um volume tal deaes, que o governo se
veja obrigado a transformar a situao poltica do Pas em uma situao
militar, destruindo amquina burocrtico- militar do Estado e
substituindo-a pelo povo armado. A guerrilha urbana exercer um
papel ttico emface da guerrilha rural, servindo de instrumento de
inquietao, distrao e reteno das foras armadas, para diminuir
aconcentrao nas operaes repressivas contra a guerrilha rural!

CarlosMarighela

Carlos Marighela, em seu Manual de Guerrilha assim explicava
como deveria ser a luta armada visando aimplantao do comunismo no
Brasil:

a. A exterminao fsica dos chefes e assistentes das foras armadas
e da polcia.

b. A expropriao dos recursos do governo e daqueles que pertencem
aos grandes capitalistas, latifundirios, eimperialistas, com
pequenas expropriaes usadas para o mantimento do guerrilheiro
urbano individual e grandesexpropriaes para o sustento da mesma
revoluo.

claro que o conflito armado do guerrilheiro urbano tambm tem
outro objetivo. Mas aqui nos referimos aos objetivosbsicos, sobre
tudo s expropriaes. necessrio que todo guerrilheiro urbano tenha em
mente que somente podersobreviver se est disposto a matar os
policiais e todos aqueles dedicados represso, e se est
verdadeiramente dedicado aexpropriar a riqueza dos grandes
capitalistas, dos latifundirios, e dos imperialistas.

CarlosMarighela
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No Brasil, o nmero de aes violentas realizadas pelos
guerrilheiros urbanos, incluindo mortes, exploses, capturas
dearmas, munies, e explosivos, assaltos a bancos e prises, etc., o
suficientemente significativo como para no deixardvida em relao s
verdadeiras intenes dos revolucionrios.

A execuo do espio da CIA, Charles Chandler, um membro do Exrcito
dos EUA que veio da guerra do Vietn para seinfiltrar no movimento
estudantil brasileiro, os lacaios dos militares mortos em encontros
sangrentos com os guerrilheirosurbanos, todos so testemunhas do
fato que estamos em uma guerra revolucionria completa e que a
guerra somente podeser livrada por meios violentos.

Esta a razo pela qual o guerrilheiro urbano utiliza a luta e
pela qual continua concentrando sua atividade no extermniofsico dos
agentes da represso, e a dedicar 24 horas do dia expropriao dos
exploradores da populao.

A questo bsica na preparao tcnica do guerrilheiro urbano o
manejo de armas, tais como a metralhadora, o revlverautomtico, FAL,
vrios tipos de escopetas, carabinas, morteiros, bazucas, etc.

Principais acontecimentos

1. O atentado no Aeroporto
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