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A tornada do poder pelos militares, em 1964, represenlou uma ruptura do ant!go 
padrio das relar;oes entre civis e militares e o aparecimento de um novo pa~I 
para estes na sociedade brasileira. Neste livro, mlnha argumentar;lo principal f 
que a lnslitulr;ao l"Qilitar nao e um fator aut6nomo, mas deve ser pensada cotrlo 
um subsistema gue reage a mudantas no conjunto do si~teroU221Jtico. Porco~ln· 
te, neste capltulo, procuro ilustrarcomo ai mudanr;a do paipel dos mllitares w ~latln, 
nava b,1sic~ry,.e~te com altera,;oes maiores no sistema politico. No perfodo entre 
1%1 e 1964, desenvolveu-se no Brasil uma crescente sensar;.\o de cri,e, a medida 
que maiores onu~ economicos e a mobilizar;ao social levaram muitos politicos da 
direlta e da esquerda a achar que o pr6prio regime era inoperanle. A cren(I ~nerili· 
Lada na crise iminente desempenhou um papel declslvo na erosto dos limites do 
.itivismo militar que ate agora havlam lmpedido que os mllltares assumlswm o confio. 
le do governo. . 

Um a<pecto central do papel moderador e que tie manttm H ru.!as gerar, 
do jogo politico. Mas, quando esta~ regras sJo elas mesmas amplamente queitfona· 
das por muitos protagonistas politicos, o papel de moderadcr ou irbitro torna-~ 
~enos lmportante ou pratidvel. Se, por exemplo, os politicos aicreditam que o 
r«'itime e lnoperante, torna-se mu Ito mais diflcll resolver a quesUo de quem deveria 

·rece15eropocfer polrtico depols da deposlr;ao do presldente. Abre-1e claramente 
o caminho para os militares usumirem um novo papcl polltlco na socledade: o 
de ~igente em vez de moderador do sistema politico. Se os pr6prios milltares 
acham que deve ser adolado um novo conjunto de medidas, seu papel pode mudat 
de mantenedor para transformador do slstema. 

o~ pr6prios proce~sos de agravamento dos ronmtos econ6mlcm, soclails · f! 
icieol6glcos, no perlodo de~ ·s1 a 1964, gerou entre um numero bast~nte slgniflcatiYo 
d~ oflchis um sentimento de inseguran,;a lnstltuclonail, atitudes autorltirlas e desetos 
de transformar o sistema, que se coadunavam cada vet menos com n pttmlnis 
b~slcas do padrio moderador das rela¢es civis. Antes de examlnar I Nar;lo dos 
mllltares a este ambiente polltlco e:n mudanr;1, e necessirio analls1r, com atgutn 
df't11lhe, estas pr6priu mudantas. No nlvel mals amplo, poC:emos claulflcar as mu· 

. dan,;as do sistema politico brasllelro, entre 1961 e 1964, da seguinte manelra: 11 
.um crescente lndice de rf!ivindicar;6es polltlcas e econ6mlcas ao go~mo; 2) um 
;decresc,mo da capaicidade extrativa decorrente do decllnlo do crescimento econ6mi- 
'co; 3) um decreromo da capacldade polltica de converter as relvlndic~oes em 
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H C O e,3,11 n, trr-s mlnt,trns mililarf'S fnrJm drrroi.1dos hl.hll~nte em·5UI IPntatlva 
dP :',.;;''~·rl~ que 0' presldente Goulart anumlssc I presidr-nci~ _Pm 1961, a hlp~ll!Sf' ~e que 
nio cabe ao podcrio inerente das for\as do @:Overno a r!'spon,ab1hd.1de da deposu;ao d~. Gn~!a~ 

arece raroavelmentf' torte. Disculo fatort', de lidf'ran~a com maior de1alhl' '''.". meu Pohllu 
rcadf'r,hip and Rrsime Breakdown: ~ruil, 1%4" (trabalho preparado para o Sellmo Con,:rttso 
Mundial di' Soc:'iologia, Varna, Bul_~~r,a, H-19 de SPtembro de 19701. 

,, 

lo I nore a coalido de clvls e militares que tentou depor C~ulart 
A;sim, embora nd g ..... s "o" nus" que lncldiam sobre o slstem11 politico e 
I i 1962 estu o tam.,.,m o . b I em 'ri,ar as forras e fraquezas da estrat~gla governamental para so repu ar procuro ana .. · 
estes onus.u d • ono· · d hip6tese de trabalho denota que, embora po erosas tensoes ec 

A seg':rlt~as normalmente contribuam para o esf.icelamento de um regime, 
mlcas\:!es macro·soclol6gicos, por sl s6s, nlo levam necessarlamente 1 sua qu.eda . 
e~tef d'fusos e generallzados que exercem pressio sobre o slstema prec1sam 
~s :t~;:sm ~onto crltlco pela lnterar;flo de agentes politicos e problemas lmpo.rtant~s 
a ca r; 1 lltico. Desta forma, al~m de estudar os fatores estrutura,s ma1s 
:~ n11;:· ~~~~:lbulram para a ruptura em 1964, ~ necenirlo recon,trulr a ~nlur;~~ 
reaf de c~ises especlflcas que ocorreram no perlodo da pr6prla revolur;lo. lsto ~r~I 

I ar nos de varlivels declslvas como a qualidade da lideran(a polltlca indlvl- 
~e arrox mm~rtamento na solur;io dos problemas e O impacto declsivo de lncldentes 

. et :c~f~:s altamente simb61icos. A ess~nci~ de muitas P?lltlc~:. ~ preclsame~te 
a:Uilo que ocorre neste nl~el - e que ~ mu1tas vezes neghgenc,ado numa anihse 
exclusivamente macropollt,ca. 
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o numero de "paroquianos" e aumentou o de "sudltos" l•to .a. ,, 
d 

· I · , • ,.., p.1toat que 
rspt'ram o s1slema po lt1co um desempenho satisfat6rlo em servi"ot ad Jnl t Lo. 

•culdado com os inft>riores' ".' · " ' m ' ~-· 
O que ~ambem au~entou a carga sobre a produ~Jo do govemo fol O su lrMnto 

dos execut,vos popuhstas que tentaram cooptar os novos gru I i'1 avh 
de eictensa l1?gisla,;Jo social de bem·estar. tnumeros politicos posprocsoc 

1 5 
atalri I 

tldirios pol'!' · I do uraram c ar par 1 ''?~· art,cu an e liderando as justas e latentes reivlndlc--'- d 
novos grupos soc1a1s. -.""'• °' 

Nesta atmosfN~ de g±!_nde mobilizado social e inf~Jo, foram f~ta, crHCentes 
demanc1as as ca~ac,dadt>s rt>gul,dora e distributiva do govt>mo, que ·se vlu cada 

\. vez mais f'nv~lv,do na arbitraRem de grevt-\ • na fixa~~o de salirlo• mlnlmot.• 
@A\ ~•ivlndica,;oe~ ~ c~a.cid,adr dlswruillv• lf!\'.lrJ!!\ o AQXf'rno I tub1idi,r cada wr 

ma,.s .os pre,;os do p.\o e as passagens de onibus, contribuindo para au~t,r Ot 
dcftc,ts or,;amenUrios. Alem disso, sendo reduzida a provisJio nacion I ~ ,r1 
!para o paol e. de gaso~ina (para os servi~os de onibusl, 0 govemo er: obrlg:O 

\ a aumentar as 1mporta,;oes destes ilens de consumo.• 
~lem do ripido crescimento dt> dt>mandas oriundas do setor u~l'IO do slst~ma 

poll.ti~~· um numero significativo de elementos da pr6pria p0pul~lo rural e-volulu 
no tnlCIO da decada d_e 1950, da COndi,;Jo de "paroquiano" para I de "SUdlto"1 

ou mes".'o par~ a ?e "participantt>". Ein marc;o de 1963, fol concedido aos irabalhad0-: 
res_o1ra1s. o direrto de se organizarem em sindicatos • 1 1 · 
b 

'd 
1 

, "' pe a pr meira vez foram 
• rang, os pe a prote<Jo da lei do sal~rlo mlmmo to Esta lei I 

I 
e I'd I' . · ~e erou a competi~Jo 

('n r os r e~es po 1t1cos individuals, a igreja e O 6rgJo, altamente polltico, ~ 
r_eforma agriria do governo (SUPRA), para organizar os camponeses em coo f 
hgas camponesas e sindicatos ~urais.' t 16gico que houve excesso na ,!';:;a ;::s; 
~,vulgac;ao da natureza revoluc,oniria e da consciencia de cJasse de JuliJo ~ d 
ligas camponesas.11 Entretanto, no piano hist6rico, estava ocorrendo uma mudan:: 

I 

~bl•lrclJm n ~r,.,,, urbanu no,·a, cargas I r · ; 
mNtdcln do ,i,tem., rconomic'o. OJI rt",uhou u~:X~:"po'1" ~ c apacldad~ <I.- produc.lo ~ M 
r•·lo1 urbano,, como earn, t" IJtirinio\ rodt "~!~Ao dm ''P'" cir ahmrnto, ronwmido, 
'"" prr<os por ,u~ado de Jliml'nlo• d~ ori,ct"r;::;;N• ,,car r,t, ~Jto ptlo aumt'nto do tndic, 
"'' I, pdra 1 1115 rm 1q6J _ um Jumento UI' , ~J • qu, ,u ,u de uma ba«- dr ctm, f'ffl 
c!n or,cfice do cu,to df' l'idd p.ira O Rio de Jant'i! 1 ~,a I lOH pontos 1<:•m•_ do a:uml'nfo ~ol>al !1•',' ,•/npmtnt _in Brazil (Homt"wood, lllonois: Rlc\~r:;nrj~tr, lndusrria/,~at,on ancf (fn,10,n•c 

I Jra a defoni<lo da "cullura po!itica de ,udito" I Al d 19651, pp. 15().tSl. t•·Ho. • c · mon e Vt"rba, Thi' Civic Cultu~. pp. 
'-:n RrJ\il, comn na maioria do, pais,, da A~r' l . . . . '""do' nnrn,,,lm,ntr n.io por •<ordo co.lrliv ,ca atina. 01 n1ve1s ~ salirio f'fe1i,-o1 do 

J>nnto, dr,trntraliz,1do1 dtntro da Kon f ao nl\l'I cle _l .. brica ou indil\lria, tm numettl'\01 
•••J<i_<• do u!Ario m1nimo. No er .. ,il rt~;:;,,•·,~a, alr,ves eta "<~0 do J!OV~rno no1etoNI na 
rcnnomicas, mn 1am~m t"Xi eonci~s~iretas ~ ,:r~ t\ nao con~llluem aJ)f'na, "i,·indic~.(>f'' 
ron!l,to, e 5alArios "ais dentro ~a soci,dade O gcapac,dad, p,°IUlu do ~vtmo para cc,n1rolar 
'' "hindicac;6es 1rabalhitlas e a capo1cido1de ";'~ C:m q~, oram pro,:rt"Ssivam,nt• nprn,a, 
numNo de concilia(ao d, i1revt"S. Em ,95'1 r u a 0" or(~a do go\'erno ~ ilu,trado J)('lo. 
,Ir 52·1 conf!ilos trabalhistas; por volla d; f96:'emplo,_os lribuna,s do lrabalho ff ocuparo1m 
~:':J.';r-:;.cpo"l31i9tosCmdob Trabalho" tndoBrnil, AnuJrio· l:;;~s~~:~~o B~!~o~-~~-1p~T1 C~ 1• ~~~ . . . ora um per,o d, quatro I . . . • • ~ '"''(.., 
q11r r,ta t,ndeoncia fos" sN:ular a im rtssa 00\ se11 mu,to curio para qur ponamot 11irmar 
~ro11re"ivo de con!litos lraba!hisia,. p. o qu, predom1nava no Brasil ,ra a do aunwnlo 

Uma rlr<cri(lo • orientac;li t,·bl' all dt ellminar o, ,ubsldios d, P~f'(~ e':f~ntr~'mdH tento1tivo1, fracaoadn dt" P"sl«f~ no IC'fl!ldo 
'.~- York: O_xforcl Unlve"IIY P"ss, 1'167!, ;~.';';J.~~;'~~~~;g;nort, f'nl•tin ,n Bruit. r•O().fllft.l 

rua uma d11cusdo da lti cf Caio Prad · · .. · • 
2M-270· 

~'';'''""'I.' (maio·junho d, 1963.1, pp. !·1J o Junior, 0 hlalUto do TrabalhadOf' Rural",,,,..,;,,, 
ara uma analise dos aspectos n~o-r~lucionjrios d I' 

1~ Myth of Francisco fulllo", in Politin of Ch;moe in L,~- J~•lo. d. l;nthony lffdt, "Brull and " '" men". ed. Joseph Mai", Richo1r<f 
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• lsle qu1dro deve mullo ~ anAlis, sugesliva das capaciclades dos si\l,ma\ pollllcos. em Gabriri 
A. Almond, G. Bingham rowell. Jr .. Cnmparativf' Politics: A Devrlopm,nt ,'.pprr>Jch (l\oston: 
Uni,. Brown & Co. 19661, esp. pp. 190-212; , em Gabriel !;, Almond, "Political Ot!velopment: 
AnalY1ical and Normative P"rspectives", Comparative l'olitical Studies. I (lanuary 1969), 447·4i0. 
J A melhor formula~ao deste ponto enconlra·\e em "Social Mobilization and Political Develop· 
menl", American Polit/cal Sdence Review, l V (September 1961), "49:J.51'4. de Kart o,11tsch. Pau 
uma dl~cusslio aniloga da rela~lio entre capaciclade e le~illmida<!e, cf. David Eas1on, A Systrm, 
An,,lrsis of Poli1,c1I Ltfe (New York: John WilPy & Son,. 1%51 p. 57. 
'T,,dos o; Indices de c"scimento ~ referem 10, anos de 1958-1966, cltados no Unitl'd Nation,, 
Demn11raphic Yearbook 1966, pp. 1().1·111. 
• Gabrlel !;, Almond e Sidney Verba. The Ci••ic Culture (PrlncPton: Princeton Univer•ity Pr""· 
1'!611, p. 111. ' Rrasll, AnuArio E,tatlstlco do Brasil - 1961, p. 27. Nilmf'ros ,r~ondados pan mais ou p1r1 
meno,. • Ao nlvel cumulatlvo. por ,,.emplo, a produ~~o da agricultura para comumo domistico cr!'scru 
I uma 1axa 1n11al d, 3,J'll. d, 1957 a 1961 e, asslm, permaneceu Klma dos J,r, de cresclmento 
pnpulaclonal anual. Contudo, ao nlvel n!o-<:umulalivo de lipos especlficos de alimentos que 

um lmportante lngredlf'nte da legltlmldade de um regime politico e a crenc;a, 
dlfundlda no melo poiltlr.o, di" que o rrglme ofNece um• f6rmula adequada de 
manlpula,;lo das principals reivindlca,;l>es do conlunto da sodedade. A ampla moblll· 
zac;lo s6cio-economica ten de a gerar novas relvindica<;6es ao governo, ea adequa<;lo 
consecutiva do regime politico vai depender de sua capacldade de adaptar e censer- 
var seu poder de compor estas reivindica,;oes.1 

Que mudan<;as ocorriam na estrutura social t,rasilelra, na decada de 1950 e 
come<;o dos anos 60. e qual era a rela<;.\o entre elas e as reivindica<;oes que se 
faziam ao sistema economico e pollticol 

Uma mudan<;a constante foi o crescimento populaclonal. 0 Brasil tinha um 
Jndice medio de crescimento populacional de 3,0% ao ano, um dos mais altos do 
mundo. Em termos de 6nus comparatlvos sobre os dlferentes slstemas econ6mlcos, 
igualava-se aos 2,4"4 da lndla, 1,2% da Franc;a e Alemanha Ocldental, 1,0% do Jap:to 
e menos de 1,0% da Bulgaria, Oinamarca e lnglaterra.' 

Um indice elevado de urbaoiz;;,io colocou tambem novas reivindica<;oes ao 
sistema economico e politico. Economicamente, grande parte da popula<;ao rural 
do Brasil vivera ate entao ao nlvel de agricultura de subsistencia, apelando muito 
pouco as capacidades de produ<;ao e de mercado do conjunto da economia. No 
piano politico, grande parte desta popula1;ao era "paroquiana", no sentido que 
Almond e Verba conferem ao termo: "A orll"nta<;3o paroqulana ... lmplica a ausencla 
comparatlva de expectativas de mudanc;a iniciada pelo slstema pollllco" .• A popula- 
c;:to paroqulana exige muito pouco das obrigac;oes do governo, como servi<;os publi- 
cos, bem-estar social ou educac;ao secundarla. 

Na decada de 1950 a 1960, a populac;ao rural do Brasil subiu de 33 milhoes 
para apenas 39 milhoes, enquanto· a urbana aumentou mais rapidamente, de 19 
para 32 milhoes.' Esta nova popula,;ao urbana, em rapida expansao, criou toda 
uma serie de exigencias em materia de transporte, empregos, dlstribui,;.\o de alimen- 
tos e moradia.6 No que dlz respelto ao sistema politico, a rapida urbanizac;ao diminuiu 

'· 

O CRESCENTE !NOICE OE REIVINOICA<;OES 

I 
polllica concrc1a, dt'vido ~ fragmeniac;lo do ar()io; e 4) a crescente ;etra~lo do 
apoio ao pr6prlo regime politico.' De fato e posslvel que algumas destas tendenclas tenham· sido "cidicas", e 
nlo "secula;es". Entretanto, no piano politico, o fator lmportante e que, na atmosfera 
de crlse que predomlnou no Brasil de 1962 a 1964, multos membros da elite polltica 
conslderavam estas tendenclas como evidencias de uma crlse de estrutura. 

:i .: 

,· 
<" .. 

,·~~.:- 
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FIG. 6.2 lndice de Prec;os do Custo de \-ida, 1957-1963. 
FONTE: Fundo MoneUrio Internacional, International Financial srati5tics: Supple· 

menr ro 1966/1967 Issues, p. 27. 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Em termos de ,apacldade polltka. o aumento de moblliz~ socfal •· rh11t 
tarde, a queda do cresclmento econ6mlco ampliaram H e11igtnclat feltas • clfMd- 
dade distrlbutlva do governo no tocante a bens, servlc;os e pagamentOf: 

Em resposta a estas exig~ncias e num esforc;o populista de angarlar malor ,polo, 
o ggy.erno C.Oulart aumcntou os gastos do goyemo. A percentagffll do pn,du10 

\ 

lnterno bruto (PIB) destinada a cobrlr as despe~s do govemo federal - CUS1ol 
operacionais da burocracfa, subsldios e transfer~ncias - elevou-se de 10,91 cm 

· 1959, para 14.4, cm 19@. · 
\ No entanto, ao mesmo tempo. as receitas do govemo, que, de 1955 a 1~, 
~avlam subido djA-i~pff"'uo""P~8....__cairam para 20% por volta de 196.l. Asslm, 

no vo«;abulirlo &e..AhbQ:Qd e Pow__dl...r>ara deslgnar I capacldade ~mentaf, 
podemos caracterizar a situ~Jo brasileira em 1962·1964, dlzendo que a c1paeldacM 
do govemo de "e11trair" .!.fCUrsos, como rendas, por exemplo, estava decfinando, 
enquanto aumentavam os onus sobre sua "capacldade distributtv."." 

\ Uma das conSEqu~nclas foi o r~pido au men to do ~ficft orcamrutido do Pff• 
no, que acelerou a~." A infla~Jo brasileira, que sempre fora cronlca tomou-w 

·aguda a partir de 1961.q(Jando os prec;os se elevaram cerca ~ 5°" em' 1962, 75" 
em 1963 e estavam sublndo -a uma taxa anual de cern de 1"°" nos tres me5" 
anteriores ao colapso do governo de Goulart (d. Figura 6.2). 

I 

/ 
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1956 1957 19S8 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
FIG. 6.1 Alterac;lo Percentual no PNB real per capita, 1957·1963. 
FONTE: Fundo MonetArlo Internacional, International Financial Srarisrics: Supple· 

ment to 196611967 Issues, p. 28. 
w. Weathrrhrad (Nrw York: Prar11rr, 19641. pp. 109-204; Brnno Galjart, In "Clan ar.d 'Fol~ln( 
In Rural Brazil", ,t,m,rlc• t111in1, VII (luly·S!'pl!'mhf'r 19641. 3·24, niualla o• ••~clo! tradlc1onal1 
e mu1uam!'ntr cnmpetlllvo• d'1 ll11aj camponMH. 
II o trat1m,.nto mal~ amplo dr todn o procasso de crt'sclml'nlo do atlvlsmo rural rncontr,·M 
rm Nf'~lr Pr~r~on. Small farmer ,nd Rural Workf'r Prr~surr Groups In Brull (Ph. O. thnls, 
University of Florida; 1%71. 
'' ,t,n11,,rio lsldlrstico dn Brull - 1966, p. 535. 
,. Dua\ colt!tAnras di' ar11Ro• sobre u ,lf'i(OH de 1962, nos nlvrls local, Ntadual e naclonal, 
,so O numero di' janf'iro de 1964 d1 RrvislJ Brasilt'rra ell' Istudo« Pollllcos (n.0161, I' Thpmlstocll" 
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O OECRtSCIMO DA CAPACIDADE EXTRATIVA: 
OECLINIO ECON6MICO 

Qual era a capacidade dos si~temas economico e politic~ brasllel.r?s de res~n- 
d r 

I 
este cresclmento de reivindicac;oes re!'ultante de rip1d.i mob1hza~o sociall 

e Grande parte das reivindicac;6es foram satisfeitas pela taxa de cr1.?sc1mento do 
Produto Nacional Bruto per capita iPNB), que, durante a maior parte da decada 
d 50 fol uma das mals altas do mundo. Entretanto, em 1962, a taxa de aumento 
c~e~ou I declinar internamente e, em 1%3. houve um decllnio real no PNB per 

capita (cf. Figura 6.11. 
6.0 --------------, 

"lidade e quantidade de relvindic~~s polltlcn que os campaneses 
i1T1p0r1ante na qu.. . , , 

~·es faziaro IQ sistema politico .• 
e se':Jm indicador final do aumento de mobilizac;J~ social e o slstcma ele~toql. 

t ~ partlclpac;Jo efetiva no processo politico atraves do voto, o numero 
No tlodcan el ltores aumentou de 6.200.805, na eleic;Jo presldenclal de 1945, para 
tota e e e ,. 1nL2 u E o que 
14.747.221 

nas eleii;oes para governador e. para o ... ongress~, em ~ . , . 

I d als lmportante a lntensidade polltica ea polarlza~o 1deol6g1ca nas ele1c;oes 
ea n am ' · · 1· t d de 

1962 
foram bem malores que nas anteriores, pois numerosos n1c1on1 1s as ~ 

di d•••nvolveram campanhas vlgorosas e foram contestados por grupos mlh· 
esquer "'"" . . ,. E t'· 

t . omunis•as dos altos neg6c1os e da hvre empresa. sta crescente compe I 
tantes an 1c • · d · · d' • c;Jo eleltoral nlo s6 refletiu como criou um aumento no mvel e re1v1n icac;oe~ 
so slstema politico. 

'l 

·.~ 
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II Um lnllutnl<' artigo qul' ,1p~sl'nla l'~la lf'Sl' #! o de Marla Concf'l(lo Tavarft .t al., "T~ 
r.rowth and Decline of Import Sub~titution In Brazil", (ronom,c Bulletin for L"ln A~ca, 
IX !March 19641, 1·59. 
" £ste declfnio se devla, em par1e. a um. delerior~io nos term<K dt' troc1. Nath,nfef Leff 
argumenta que se devia tam~rr. a uma discrimin.1(1o d<' facto contr, as expor1~6l's, dt'<orffl1tl' 
d,1 Jceitaclo, pelos politicos brasilt'iros, de uma teoria de co~rcio de "excedentl' dt' l'•port• 
~.lo". Cf. Sl'U trahalho "Export S1a~na1ion and Autarkic Oevt'lopml'nt in llrazil, 1947·1962'', (Jua,. 
tf'fly /otrrn,1/ of lcnnomin, LXXXI !May 1~71. 2116-301, f! Sl'U "Import Con,trainll and Dewlap, 
ment: Causes of l!ecent Ot'chne of Bru,llan Economic Growth", Revil'..- of Economics and 

·<;1.1tistics, XUX INovemb!'r 19671, 494·501. 
" 0 upital privido tam~m reagiu de form, nt"gativa I lel dl' ~ffll'SU dt' lvcr01 de 1'Hil. 
W<'mer Bier l'Slima que a l'ntr,da de capital privldo t'strangeiro dlmlnuiu dt' 1118 milht>N 
di! d61an:s, em 1961, para 71 milhoes l'm 1%2 l' 31 milh6N em 1963. Cf. B1t'r, lndustri1fi1,Jtinn 
itnd lconnm,c Dl'velopmt'nt ,n Flru,/, p. 200. 
" Uma impor1ante negoci'(lo par,1 um empri'ilimo do fMI fraossou em junho de 1?61. Um 
r,-lato du r.egoci~6l's de 1juda ent~ os Eslados Unido~ e o Brasil em 1963 t, forn«ido J)l'lo 
rntJo t'mbai•ador bruilelro nos ht.dos Unidos, Robt'rto Campo•, In Albt'rto OinN l't al.; 
O Muncfn drpois dl' Kennedy (Rio de laneiro: Jos~ Alvaro, 19'>51, pp. 11~·121. Um "empfo 
,la rlesconflan~a bhlCI ql'e o f!OYt'rno norte·amt'rlcano nutria t'm rl'la(lo ao pr"ldente Goulart 
f'ncontra-se no lestemunho de Lincoln Gordon, U.S. Con11rNs. Sen3ll', Thi' Nomina:ion of 
Lrncc,lr, Gorrlori to be Assist.mt Sl'Cret,1,y for lritt'r·Afflt'rican A(fd,r,. Hearin11, be fort' the Com:11it• 
'."" ori Foreign Relations Senatl', 89th Congress, 2nd SNS., February 7, 1966. . 
·• 0 rt'lat6rio do Minislro d! Fazenda foi publicado pt'lo c~,o dit Manh.t, S de fulho d~ 
1%1, cltado em Skldmor<'. Politics in Bruit, p. 257. · : 
''1 Cf. Easton, Systt'ms Analysis, cap. 10, "Suppor1 nan lnpol of Sy,lt'ms", par, uma abonb111'm 
e aborada deste ponlo. . 

No princlpio da decada de 1960, os pollticcs brasileiros falavam constantemt'nte 
da crise do sistema que o pals estava enfrentando por causa do aumento do nlvel 
de reivindicai;oes e da diminui~lo da capacidade do sistema economico de satisfaz~ 
las. A consciencia da crise ea neccssidade de uma ai;lo co"etiva f>0'4erla ter result ado 
na .cria~lo de novas formas de apoio politico a um govemo que tt'nuva executar 
uma polltlca de desenvolvimento.11 Entretanto, no Brull, o slstema polftlco se carac- 
terizava por uma agrega~lo de fRQio c.e..fjtiva~nte frac!iJsto_~..!.~!.~i-~~"!_~O 

O DECR£SCIMO DA CAPACIDADE OE CONVERTER 
I REIVINDICA<;OES EM PROGRAMAS OE GOVERNO: 

MODELOS FRAGMENTADOS DE APOIO 

.~ sensa~lo de crlse do sistema econ6mlco lnt.?nsiflcou-w diam• de •ISUft' 
indlcios de que o processo de lndustrializai;lo nlo estava slmp!t'Sm~fe sof~o 
um decllnio tempor~rio, mas, na verdadt', estava enfrentando um possfwl ~llnlo 
secular. Argumentou-se que o processo de substituli;Jo das lmporta(6", que M 
constitulr,1 num ingrediente vital d,1 ripida lndustrializ~Jo do Brull na dfc:ada de 
50, estava chegando ao ponto de "satur~lo" no com~o da dkada de 60.11 A~ 
dis5o, a estagnai;lo das export~~s brasilelras contrlbulu para ~rias dlflculdadn 
do com~rcio exterior e para uma restrii;lo das import~~s.u 

A presslo sobre a t'Conomla brasilelra se intensificou porquP. colncldlu com 
um decllnio na capacidade de extralr recurso, da esfer• lntemKlonil, pols t1nto 
os recur,os prlvarlo~1• como o~ puhlico~1• deiuram de flulr, como forma de ~p~ 
Ila e devido a preocupat;3o com a lnfla(lo, o naclonalismo econ6mko e a radlullu- 
i;lo polltic,1. Em meados de 1963, o govt'rno dos Estados Unldos com~ou a reduzlr 
os contr,1tos novo~ de ajuda para o desenvolvimt'nto com o govemo brasllefro. 
Em 1963, as obrigai;oes de ragamento de dlvidas eram tlo alarmantes que o Mlnlstro 
da F azenda, num relat6rio ao gabinete, dizia que a amortiz~lo e os juros ji pr01fama- 
dos paril os anos de 1963·1965 montavam a 1,8 bllh6es dE d61ares, ou sefa, ceru 
de 43% du rect'itas de exportatlo esperadas para aquele p.rlodo.• 
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rm 1950. p,,ra lpl'na, 62S kg C'm 1?60. ls,o provnrou, da p,,rte do R~''.l'rnO, _1 nt!'CC'SSldade 
politrca cle ,mumir os subsidios ~s importaciu·~ de trrgo. 0 obl('llvo fo1 1mp1'd1r que o P~l'CO 
do p~o ,uhissl' criticamenlP. E claro, islo constitu1a uma fontl' l'Strulural dt' mflaclo. qul' hnh~ 
ori~t>m l'\Sl!ncialmrnte no setor agrfcola do Bra,il.. No rntanlo, pl"rmanl'Cl' v.ihdo o fat_o de 
q1te O gov('rno rst1v1 distrihuindo mais do qui' pml,a f.,nan,:,ar. A, c1fra, do fl?Vt>rno mo,~ram 
tamhem um df'clinlo, nt'sle prriodo, <l,1 prod11tividadf' por hrcUre dos dnls i:t•nrros princrp.t" 
da al,mentac.io dJ classe baiu: arroz e ft'ij.io prrto. Cf. Baer. /nduslrr,1/tz,11,on. Quadro 7-J. 
p. t';~. . • • I .. l'Ar,1 um lr,,u,1amrnto d,, tltrr.,tura rrfrrrnlr ), c·,,11,," r l'f1•1to, d.t ,nf.a~~o n,, Aml'ri,a 
l~tln,1, cf. WNnrr R,wr, "Thf' Inflation Cnntrn,·rr,y in La11n Amt'rtcJ: !I Survry", L.1t;11 ·lrn,·ri, .111 

RC'Sl'.trch Rt•l'lf'I\, XI ISprinr, 1'1671, J·2S. 
•• Cf.,. par ,.,rmpto. "lnllacio l' Salario,",. Rt'''"'·' dn C/111,r ,\11/1tM. n.0 H,111%31, pp. 10-11 
r "O 'Aflairt'' ,·t'ncimC'ntos", na me,ma rdu;,lo, pp. fl.'). . 
•• Cf. 0 minucinso arti!'o do capitlo·dr-corYrt,1 lo,t' Au~u,10 Didif'r Rarbo,a Vianna, "\'pnc,m~n· 
las dos il.lilitares ·. Bolt>tim cfo Club!' N.t1·.t/, n.0 17b (4." trrmeslrt', 1%\1, pp. 121·13"4. 
"' Signifk ativaml'nte. LUX qul'r dizer Ll'Jld.,cfr ,10 I _•rrciro. 0 documento foi publicldo clandestl· 
na~nlt' no final de 1aneiro ou comt'(O de frvf'reiro rle 1%4. C6p1,1 df' posse do autor. 
Jo nxurnC'nto I FFX. 

As fort;as Armadas lamentam os precesses ardilosos de desmoralizai;lo que 
as ameai;am em conseqOencia das relacoes danosas entre os slndlcatos : os 
comunistas - que ate algumas autoridades do governo chamam de Quinto 
Exercito. 
Como resultado dt' pollticas salarials d1·m.1g6gicas e anarquicas, criou-se na 
sociedade um novo e privilegiado grupo, com ~rande prejulzo de muitas outras 
pessoas. Devido a inflai;lo .galopante e aos_l~sufici.~ntes ajustes salariais, novas 
privai;oes e abusos for am ,mpostos aos m,htares. · 

b . sco aumento dos pr~os desencadeol! dlsputas salariais cada vez mais 
Este ru .,. 1 • · r 

t deu I aprofundar a hostilidade das classes me,,,as em re acao a c asse 
isperas e en " 'di '-- trabalhista e ao governo. Multos elem:ntos das classes me as perce.,.,,ram que 

6 rlo• nlvels salarials nlo poderlarn acompanhar a lnflai;lo, e multas vezes seus pr P ~ 6 I res nsabillzaram as greves pela elevai;ao dos custos e o pr pro governo por 
sut!:eter-se as exlgenclas da classe trabalhadora. A comblnai;lo da tau de cresc!· 
mento per capita, em 1963, e o excesso de inflai;ao transformou o jogo de totars 
multiplos do governo ICubitschf'k num jogo de soma nula, onde cada ganho do 

· trabalhador mediante uma greve era consldrrado pf'rda para os outros grupos. 
o mllitares se vlram profunda e amhlvalentl'mf'nte envolvldos no stndrorne 

~ inflad~·srcve-inflacao. As grE>ves engP.ndraram um a~mento de vlolencla, e os milita• 
~ t ram muitas vezes solicitados a proteger os grE'v,stas contra governos estadua,s 

rM o lb E ·1· ,~ '(\J') ou empregadores hostis e, em alguns casos, para pro, Ir a greve. ntre os m, •· 
; !_) I tares generallzou-se a creni;a de que o estlmulo do governo b greves_ e .• c~nces· 
'. · 1 de grandes aumentos salariais contribuiram para a inflat;lo, a violencia e a 

~r~slo de seu pr6prio sr.,rus e sa1£rios. Os peri6dicos militares, em num~r~ crescen- 
· te reclamaram da inflai;lo e da ameai;a que ela reprcsentava." Caracterist,camente, 
seus artlgos tentaram documentar o decllnlo do sal£rio real mllltar em rnlai;lo a 
outros grupos. t'Specialmente os sindi.cat?~ trabalhis~as." .. 

foi particularmente importante o s1gmf1cado P?llt1co da reai;I? m1htar a l~~lai;lo, 
porque 05 militares passaram a ldentificar os slndicatos e a poutica de mob1l1zai;lo 
como O fator mais responsavet. Podemos ver um cxemplo desta ~t'ntalidad~ em 
mudani;a num dos mais importantes documentos da revolui;ao mthtar de abril ~e 
1964, Documento LEEX. :o Neste documento, os sindicatos milita~tes, c~m se~s aha· 
dos "comunlstas", sao criticados especificamente, por terem criado a inflai;ao que 
estava desmoralizando o Exercito: 
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-" Schnelder,-"EIPclion Analysis"', p. 64 . 
,, PomJ)f'u df' Sour1, "Elf'ii;o~. dP 1%2: Decoml'(Xl~io P1r1idAri.i " c,minho, d.1 Refofflla'" 
Revnta Bra,,ll'lra d(' lJtudm ro/11,cos, n.0 16 lj1npiro df' 1%41, 10.11. ' 
" lb,d!.'m, p. 7. 

FONTE: Ronald Schnelder, "Election Analysis", in Brazil Election Factboolr; Num~r 
2, September 1965, by Charles Daugherty, James Rowe, Ronald Schnelder 
(Washington: Institute for the Comparative Study of Political Systems, 
1%5), p. 60. · 

• Em 1945, n3o foram permitidas aliani;as eleitorais. 

Normalmente, a~ncu se1esfaziam logo ap6s as eleli;6es e nlo aprMentavam 
qualquer conedo_ c m a ag~eg~(Jo ~e apoio a qualquer program,. Por exemplo, 
nenhuma das 26 ahani;as part1d_arias fe,tas para disputar as elei<;oes de 1958 perdurou. 
Nenhuma esteve entre as 32 ahan<;as rea!izadas nas <'leii;6es de 1962." Esta continua 
expansJo de alian<;as partid.trias temporarias diflcultou cada vez milt tornar os depu- 
tados responsavels ou diante do partldo ou dos desejos do eleitorado, e se caracterf• 
zou como um processo de "progressiva inautenticac;Jo"." , 

Deniro do sistema partidario, a principal fonte de agregac;Jo na dkada de 
1950, nos govemos de Vargas e de kubitschek, foi uma dificil coallzSo entre o, 
senhores rurais e os empres.trlos nacionallstas do PSD e 01 llderes trabalhlstu urba· 
no, do PTB. 0 cientista polltifo brasilelro, H~llo Jaguarlbe, ao formul1r 01 v.trlot 

\ TABELA 6.1 
AUMENTO DAS ALIAN<;AS ELEITORAIS NAS 

ELEl<;OES PARA O CONGRESSO, PERCENTAGEM 
DOS VOTOS DOS PRINCIPAIS PARTIOOS: 1945-1962 

PSD UDN PTB Afia~u 
Partld.tria, 

1945 42,J 26,3 10,1 -· 1950 22,2 1-1,0 13,6 16,7 
1954 22,0 13,6 14,9 ::s,1 
1958 1A,4 13,2 14,7 33,3 
1962 15,6 11,2 12, 1 41,0 

eficlencla diminula ainda mais. A partlr de 1945, nenhum partldo fsolado Mlfflen1ou 
slgnlficz!ivamente sua percentagem de votos, a nlo ,er atr~, de .llln(at. O. 
fato, a percentagem de votos que resultava destas alian<;as entte pa,tldos cfftd1 · 
a cada elel~Jo para o Congresso (cf. Tabela 6.1). A expansJo das allan(as partkUria, 
teve, a curio prazo, um efeito desag~gador sobre qualquer prograffll que os pa,ttdot 
pudessem defender ao nlvel nacional, porque estas alian<;as, multa veze,, e,1m 
felt~ IJ<Momente no piano local ou estadual, com o Clnlco prop6slto de conwsufr 
c!deiras no Congresso. Os partid-'rlos que, no nlvel naclonal, propugftlVlffl polltlcn 
d,ferentes, no piano local constitulam alian(as temporlrias. Esta, 1flar,ca, "e,am 
tSo varlad" que se podia encontrar, em um Estado ou outro, quase toda combfn~ 
poulvel de partldos .•• IEm 19621, por exemplo, o PSD e a UDN flteram allan(H 
nas elel<;oes p:ra o Congresso em tr~s Estados, o PSO e o PT8 em dolt, e I UON 
e o PT8 em outros dois"." 
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,. Para uma rlp~cri~!o dP ,arl1 pla"'' P uma lntrociu~.10 hihlioRralica, cf. Rober1 T. Oal1nd. 
ff,,,11,.in rlanntnR: /J!.'1-('loprncnr rololtC • anrl l\rlm,ni,1,.11,or, !(hapri Hill: llnlvprsity of North 
Carolin~ Prf'\\, 1'167!. rornl'CI' uma an~l"r muitn h,11 rl,; arlicul•~·'" rl•• rrivlnrl111~t'lf'• f' rlo 
frn,Hso ,oral pm reunir apolo o "Plano Danl,"·furtadn", o quP o lpvou 10 col•p~o: cf. pp. 
157-170. 
~ Ibidem. p. 197. 
"' A anilisf' mil\ compl:ita da, Pstruturas P lun~oP< dos partidos, podpmos pncontra-la pm 
Phyllis rl!lf'non, Rrarili~n rolitiral l'artil',: Forrn3tinn. OrR,lfliration, lf'adf'rship, 19-15-5'1 !Ph. 
O. di\~ .• Uninrslty or Michigan, 1%21 . 

'i I 

Se qulsermos Ir ate as ralzes destas fracas lnstituii;oes de agregai;Jo, preclsamos 
conslderar rapidamente uma importante fonte potencial de unificai;Jo de lnteresses 

O 
slstema partjdirio. Antes da revolu-;Jo de 1%4, outQ.IS congressos mals podero- 

sos da America Latina eram o brasileiro e o chileno. 0 brasileiro detinha importante 
poder de veto em questoes estruturais bisicas, como reforma agrarla, reforma trlbuta- 
ria, reforma constitucional e a conce~sJo do voto a analfabetos. Alem disso, sua 
capacidade de atribuir uma soma maior de fundos alem daquela exlglda pelo executl- 
vo. converteu-e num orgao central em qualquer tentativa de estabelecer priorldades 
para pianos de desenvolvimento ou para a execucao de um programa de estabiliza<;Jo 
fiscal. Assim, em qualquer agregacao significativa de interesses e de apoio a um 
programa de reforma que haja no Brasil, o sistema polltico·partidArio, especlalrnente 
no nivel parlamentar. constitui um componenle basico deste apolo. 

Contudo, desde 1945, o sistema partidario nunca realizara esta fun<;3o com 
eficiencia,'n e h:ivia indlcios de que, no perlodo de crise da decada de 1960. esta 

o Brasil nJo dispoe de lnstltul<;oes polltlcas que possam desempenhar com 
eficiencla a fun<;Jo de unlficar interesses diversos ... Uma consequencla desta 
situai;Jo politica bisica e a incapacidade do sistema de crlar apolo politico 
importanie para qualquer politica ou Ilder nacional atraves dos ,necanlsmos 
do processo democratico das eleii;oes e comportamf'ntos .ifins, tal como dispoe 
a Constitui<;Jo brasileira.i. 

relativamente baixa das reivindicai;oes em programas que contassem com apoio 
,uficientemente forte. . . . . . · • Na pratica, lsto signif:cou que o executivo teve de enfrentar vlnas re1v1nd1ca<;<;>es 

' 

~m articuladas, que ele nJo pode converter num programa desenvol_vlm~n~rsta 
poiado por uma combinai;3o de poder que pudesse contar com o aporo mrmmo 

~eceuario para executar o programa. llustr~tiva da debilidade do apoio reunido 
m torno do executivo foi a resposta ao con1unto de problemas relaclonados com ! infla~o e as dificuldades com o balan<;o de pagamentos. Entre os principals grupos 

e protagonistas politicos; havla um dese]o generalizado de um programa que mlno- 
raue a infl~Jo e aliviasse a redui;Jo do comercio exterior. No entanto, est a relvlndica- 
~Jo n.lo se transformou num conjur•o de programas polltlcos beneflclados por 
um apolo firme·. Ji no inlclo da decada de 1950, cada governo elaborara seu programa 
de establliza<;Jo. O "Plano Aranha" no governo de Vargas, em 1953-54; o "Plano 
lopes.Campos", em 1958·59, epoca de Kubitschek; um outro piano no governo 
de Janio Quadros; e, finalmente, o "Plano Dantas-Furtado". em 1963, no governo 
de Goulart, todos tentaram introduzir politicas de estabiliza<;Jo. Cada um deles 

.foi abandonado, quando o pre~idente se viu incapacitado de obter apoio para 
executa-los. Consequentemente, os presidentes se curvaram diante dos grupos de 
lnter~sse e das reivindica<;oes setorlais que destrulram qualquer programa eoerente 
de e!itabiliz~Jo.11 Robert Oaland, em seu estudo comparado dos pianos bruilelros 
de desenvolvi men to. escreveu: 
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baio, 7,11%. (_Ml!smo o "capital politico" do Uruiuai pod,. E'Xaurir-w rapldame,,tp, en1rp1'an1o. 
SP a E'Co_nomra nao sofrE"r relorma~ hJsic.s.l Cl. "Uru;:uay: Un hllo a Mtdin", (conom," 
para Am!'n<,1 {.JlrnJ (Ago<to (,, 1%'1•, p. JO , 
" lst!! ponlo e tratado por Juan Linz. Pm "ThE' Rrl!!akdown of Ot'mocratic R•RimN" ltrabafrn, 
pl"!'parado para o Selimo Congrt'<,O Mundial di! sociologi.;, Vam., Bul",hia, 1•-1q df wtPmbro 
dE' 1970) . 
•• A rl!ac;Jo quasE' unlniml' dos const'lhE"lros malt che"ados de l.lnio Quadrm • ,u1 ,,.nunci, 
rE"pentlna foi oma profunda inrli"n.1<;.lo, ,ohrE'tudo por tel"l'm sldo frustradH ,. mf'dld11 qut 
E'l!!s ,ch,vam quE' podpriam ,t'r tnmad11 denlro d01 limitE's do quadro politico ••lstE'ntE'. 0.11<:us, 
sot's com Candido Mendt's, NE"w York, rrimavE"ra di! 1'165. Cindido Mt'ndN foi urn conselhE"im 
do presidE"nlP fanio Quadros. Do mpsmo modo, Goulart abandonou o Plano Fur11dn dp dnf'nvol· 
vimE"nlo <' varias oulrl~ mrdida, polilira, porn.lo lf'ntar pu•cuU·IH si<tPmlfic1fftE'ntf'. 
•' ParA um Pxf'mplo particularmenlE' marr:ntE' da tlonfase q~ Goulart co<ocou ""' sua fraqUf'll. 
cl. a f'nlr!'vista qup f'II!! proprio concl!!dru a ,\f,1nd1Plf', JO dt' novPmbro dE' 196). 
" Um inlf'rf'<<anlp Jrli,:n <obrr a f'volu~.lo rla lde11 da nE'Ct'S'(dadP di' mudanta rt'Vffluclantri, 
vi.,tenla, t'nlre a p,quNda 11ntvE'r,il,\rt1 ralolka. Pnronlra·SE' pm Thomas G. Sandprs. "Catholicism 
.1nd d!'velopmpnt: Thi' Catholic lefl in Rra,il", in Church anrf Statf's: ThE' ~t·li,:ious lnstrtulron 
and Mnrlcrni1,1(;on, ed. "Jlman Srlvf'rl (Nl!!W York: Amprican U;,iv!!NlliE'I FiE"ld Slaff, 1,w,n, 
~P· 81·?9. . 
'Nu,m.a_!!nlrevista com E'~·m('mb~ di! um __ llirupo di! vi,:11.lncla paulista, ffN aflrm,ramque 

I~ no 1n1c10 de 1unho de 1%3 promov,am fl't'qu('nl!!s rt'uniOE"S fl!chadas E' comt'(av.m 11rmar•Sf'. 

o fracasso d.! qualquer rrglme democr1tico, H atitudf"s e u cr~a1 da oposlclo 
leal t' dos seus partid.\rios sJo, usualmt'nt,, mals dt!Clsivos para a sua sob~la 
do que u crc-nc;as e atos da oposic;Jo dMlt'al. 1• Significativam,nte, ot malt capaclt• {J) dos a deft'nder o regime - os ~s ultimos prt!sid,ntes antes do colapso de 1964 
- Janio Quadros e JoJo Goulart - t'sfavam pessimlstu quanto b probabllld'*t 
de funcionam,nto efetivo do sistema politico, e podt'-se mesmo aflrmar que ambot 
trabalharam mals firmc-mente para mudar o regime do qu, para rHlitar metn dentro 
dos limites da estrutura c-xi~tente.•11 De fato, JJnio Quadros rc-nunclou n1 esperanca 
de conseguir um mandato gaulli\ta para executar important .. , ~fOf'mH dt' tostrutur,, 
S,u ~uce,\or, Jo-'o Goulart, frf"qiif'ntf'mf'ntf' f1l;v1 rla wu• impot/tnrla para RffY1'rnar 
n 1111, fl, na vrrcJa<lf'. •f"RUnrlo p-rf'rf', f)Mmltlu que al11un, problf'mH plo,11 .. m 
tanto a flm rl, reforc;ar sua afirm,c;Jo d, qu• o Sistema e,clgia uma muda"(a bAtltl,u 

l(!y Alem da ambi uidade presidential quanto Ii efici~ncia do sist,ma polltlco, o 
perigo dt' um uerra ii que esteve imine'nt, ap6s a rt'nuncla d~ Jlnio Qua<fros, 

, em 1%1, ea ascen ode Goulart.\ presidencia aumentou enorm,mente a mobillr• 
I c;.\o das forc;as no pais, tanto de esquerda quanto de direita. Em ambos i>5 grupos, 

o epis6dio da renuncia de Janio reforc;ou o sentimento de qut' o Brasil estav1 ingrn- 
sando numa etapa revolucion.iria que exigia uma nova ordem polltlca. Pofitlco, 
da esquerda e da direita fizeram tentativas de solucionar a crlse polltfca utiliundo 

I meios extrapariamentares. A diminui~.\o dos podcces da pcrsldeoclt1 inln dr Goulart 
@assumir o cargo foi, em essencla, um ataque ao rt'gime, dt!Sfechado por cMt e 

militares centristas e conservadort's. Muitos reformadort's democrJticot de esqu,rd1 
frustrados, anteriormente favor.iveis ao regime, mudaram de posi~Jo, ar~umentando 
que a reforma s6 poderia ser executada atravk de press.lo macic;a t' de democrac:11 
plebiscit.\ria. ou mesmo atraves da revoloc;Jo. Leonel Brizola;·um dot conselhelrot 
do presldente Goulart, aventou a neceHidade de formar j!rupo1 1rmados clandestl· 
nos cos srupos dos onzeJ. Os conservadores se prepararam. para se defender pell 
forc;a. Na zona rural, os senhores de terra se armaram, prt'parando-se para a guerra 
civil.0 Nas cidades, especialmente em S.\o Paulo, prolift'raram gnrpo, de vlgi1Jncl1, 
de tendencia direitista.0 

Esta sensac;Jo de que o regime estava condenado , dt' qu, o Brl511 estava 
J beira da revoluc;.\o dominou grande parte do diilogo polltlco no ~rlodo de 1961 
a 1964. 0 nacionalista autcritirio dt' direita, Olivt'iros S. Ferrt'ira, influente co!unlsta 
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u Helio faguaribE'. Des'Jnvol"mento fconomico E' Oesem·ofloimE"nlo Politico (Rio de lanelro: 
Edi1ora rundo de Cuhura, 1962•. pp. 83·64, 101. 
" Ronald Schn!'ider, "Election Analysis", p. 66. Cf. tambem Skidmore, Politics i.n Brazil. pp. 
229·23J. 
•• [m S.\o Paulo, a r.\pida lndustrlallzac;.\o E'stava rclacionada. dP forma nl'gativa, com a a11r!!p:ac;Jo 
parlicl.lri,, proi:ramjlica. S~o Paulo fora o berco do mais important!! particlo popultsta I! pN<onali<· 
1.1 dn Rra,il depoi, de 1'HS, o PSI' (Partido Social P~ogr!'<sislal. 0 Eslado tarnbem con<l!IUI 
um caso E'Xlremo de proliferac;lo de partldos. Em 1%., por C'Xemplo, a rE'pre'>f'nlac;.\o paultsta 
na Camara F!!deral E'Stava fragmenlada; as ;9 udeira\ de deputados estavarn dividldas e.ntre 
11 p.u1idos, dos qu.,is o msior tinha apenas 9 r!!presenlanlrs e o sf'~lo na l'scala contava CIO(O 
cll'flllladn,. Fsla 1r1uli'nria para a fraRmentac;3o vinha crescendo , ontlnuamente desde 1954. 
Cf. Olivt•iros S. rrrrrir,,, "A Crrse di! Pocler do 'Si<tE'ma' l' a, Ehiic;61!s Paulislas de 1962", Rev,,u 
Hr.1"11'ir,, rll' hturln< Politico.<. n.0 16 (janpiro de 191',41, 17(,.221,, E'<p. p. 21. 
" A, liRas muitas Vf'll'S lutavam dlretamenlf' para ohll'r algun< \E'rvic;os do govl!rno, tal como 
um ambulalorio m;,dico a ser instalaclo na ~rea, ou um po<lo dE' expE'rlmentac;.lo agricola. 
.\l{,m d11,n, nos lrrmos da lei 1rabalhista, o govE'rno podia conct'dPr rE"ConheclmPnlo oficial 
a apPna, um <indicalo f'm cad~ srlor f:!!ORrMico, C'<tah!'lrcendo desll' morlo ,:rand!! concorrl!ncla 
d1•n1ro do conjunlo do movimC'nlo. ConsidE"radas soh rsla luz. a, llp:Js umponcsas nlo Nim 
um non, movimenlo de unii,ca~.\o di' clas,E's que dava apoio • padrite< coprentes df' rl!forma. 
Ao <onlr~rio, rram cnnp:rurntps lOm o paclrlo gloh,11 do si<lr-ma, q11E' se caraclE'ri,ava por 
urn., ,•lrvacla articul,,c;jo, md< baio a~rl'p:aclo d<' rri\'indir~cocs. Um obsrrvador da llNESCO 
re",,hou l',lr ,1'pr<·ln r rnncluiu qur a, liRJS ~.,mpnnr,ds rram n rquiv,,ll'nlP fanclonal do, 
"c,1panR·"" dos 1,arliclonJis l,rl..rrs rurais do st'rulo XIX, °'. cnrnn{,ls. Cf. Galjart, "Cla" and 
·rollowonR' In Rural Rratil": cl. tambt'm Alfr!'rl SIE'pan, "01\cus<ion: Thi' Mtddll' ClaHI!< tn 
l.1ton ,\mrric,111", ·"""' 1'11/ilir< IV (Spring 1%'il. pp, R7-'H'I, 
•• No prrlodo dr t<Jbol a t'lb/1, o Uruguai 11ravl's~nu difiruldadE'S rconcimica< muilo plorE"s; 
ma, a cr<'nc;a hl!m mais s6lida no si<lema politico pos<ihililou sua sobrpvivenda. ror l!XE'mplo, 
no, dart' mP<E'S entrE' JO dE' junho dp 1%6 a JO de junho di! 1967, os prE'c;o• <uhiram 6-1,5"(,, 
No, rlntE' sE'p:uinlP<, subiram 1A2,6%, EnUo, de 30 de junho dE' 1%11 a J? de junho de 1%9, 
o rrR•mr vi!(('OIE' reuoiu 1orla, J' suas for~a, e r!!rloz,u a laxa a oma c,fra !!~pantonmE'ntt 

Embora existissem, no prlnclpio de 1964, grandes pressoes sobre o Sistema 
politico, a crlse s6 se tornou total, pondo em questllo a estrutura constltucional 
e dernocratlca do governo, quando surgtu, tanto entre os politicos de esquerda 
como 05 de direita, a~ generalizada de gue o slstema era inoper:i'lle,,. rara 

A CRESCENTE RETRA<;AO DA CONFIAN<;A 
CIVIL NO REGIME POLITICO 

modelos po\slveis de. crto\cimento brasllelro, definiu esta cri11izlo como "um partiao 
d cJ nvolvlrr,..:nlo", e dedutiu que se tratava de uma pa rte lntrlnseca respondvf'I 

e eve d I bi kl " I ld 1 · Ito do pragmitico "mo e o neo ,smarc ano , qu~ e e cons, erava ser o 
pe ~ ~p",opriado para o desenvolvimento do Brasil.34 A crescente radicalizac;Jo (de 
ma,, " b ·1 · · d d'f t d esquerda e de direital dentro do governo _ras, eiro, ~ as at,tu es , eren es o 
PTB e do PSO no tocante as greves industrlais e espec11l":'ente quanto Ii reforma 
agrjria (com seus aspectos emocionals, tais como slndlc1hzac;lo rural, invaslo de 
terr.is e alterac;Jo da Constituic;lo, a fim de permitir a exproprlac;lo da terra sem 
indenlzac;.io prevla em dinhelrol, fragmentou ainda mais esta fonte principal de 
•Rrf'ic.ac;Jo. Em 19(.0, e\lf"\ dol, partidos 1llaram·1e em 8 dos 11 Estarlos tom qui" 
'l' r,nlluram t'ltoic;Ot'~ r•r1 Rnvernador, Em 1962, f'IH nlo fl1rr1m qu11lqut'r 1ll1nc;1 
nas 11 elelc;6,s para govt!fnador . .n 

Nao s6 os padroes de agregac;Jo fi de apoio exlstentes no Brasil eram fracos, 
come tambem muitas das principais mudanc;as estruturais que estavam ocorrendo, 

I ~ais como a industrializac;.\o urbana em sse Paulo,. e as ligas camponesas;" eram, 
no piano politico, altamente fragmentadas e personalistas, e n.\o podiam, portanto, 
fornecer base s6lida de apoio a um programa de governo. , .. 
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"desolac;Jo", a menos que a situac;lo fo,~e bnica~nte 11terM1.-'. Att fflftfflO o 
moderado Corrttio da ManhJ, temla que, 1 cada nova lnstante, "I lndllcfpflna M 
torna~se incontroUvel" e, com ~nfase apncaliptica, notlficava que era lmpOHMI 
"contlnu.ir com o caos reinante em todas as treat''"· 

Diversos slo cs Indices que revelam o regime em crise. 0 nC,~,o de cMs 
armados, tanto de direita, como de esquerda, tomara-se multo mals alto do que 
o d.os grupos precttdentes entre 1945 e 1964. 10 (inico armamento civil, comparav.t. 
fora o que precedera a crise do regime, no fim da Republic a Velhaem 1930.) ConfomM 
eu explico em detalhe, mals adiante, o movimento de 1964, t•mbffll precedldo por 
uma crlse de autoridade dentro du Forc;as Armadas e motin~, entre Ot homent en- 
R•l•do, . 

Um oulro ,lntoma foram u mudan(H riplda,: elel(6e1, pleblscltot e ltntatlvn 
extraparlamentares para modificar as regras politicas do Jogo4•. Nonna!~ no 
Brasil, a elel<;lo presidencial ocorria de S em 5 anos e era a Cinlca contest~Jo 
politlca em que o poder nacional ia para I balan(I. 

Nos 3 a nos entre outubro de 1960 e marc;o de 1964, contudo, opals fol tu- 
mu!tuado gran ontestac;6es politicas, todas relativamente lnconchnlvat. 
Estas tiver;im '"' com a eleic;:to do presldente em outubro de 1960, segulndo-H 
a renunda dtt Janio Quadros, em agosto de 1961, ea "quase" guerra clvll, que fol 
resolvida, quando Goulart aceltou a presld~ncla v.>b uma nov11 forma de gowrno. 
o parlamentarismo, com o primeiro-minlstro , testa do executlvo. Vlet'am d~s 
as violentas e di~putadas eleic;6es par.1 o Congresso e para goVffnador, em 1962, 
a longa e ,bpera campanha do presidente Goulart pe!o pie bl sci to I flm ~ restabeftt•r 
cs antigos podere~ presidenciais .e, finalmente, o pr6prlo pleblscito, em faMlro 
de 19\1. Em outubro deste ano, o presldente Goulart sollcltou ao Congrftso podern 
para Rovernar sob estado de sitio. Finalmente, em marc;o de 1964, ocorreu urn• 
campanha em prol de "reformas de base", com a ame~a lmpllcUa de fechar o 

ongresso e realizar um novo plebiscito. 
A atmosfera que culminou na crlse civil-mllltar de 1964 era fundamentalmente 

diferente da que prt'cedeu as crises de 1945, 1954 e 1955. Um dos npectos btslcos 
das relac;6es entre clvls e militares anteriores a·1964 resldia na cren(a, ~net'allzad• 
entre cs civis e militares influentes, de que o conjunto dos grupos politicos cfvls 
poderi.i governar den:ro da estrutura constitucional parlamentar e que a, relvlndk• 
c;6es politic as decorrentes das mudanc;as socials e economicas poderlam ser trans for· 
madas pelo sistcma polltico em produtos aceiUvels. Fol este um elemento essenclal 
na devoluc;Jo do poder executive aos civis apos os golpes mllitares de 1945, 1954 
e 1955 e a manutenc;Ao de um limlte para a ativldade militar. 

Na crise civil-militar de 1964, no entanto, fol posta ~ questlo • adequ~Jo. 
a efidcia e a legitimidade do slstema politico em tt"rmos de enfrentar o desaflo 
do dttsenvolvimento. Fol a crenc;a na adequ~Ao e eflcacia das lnstltul~l>es clvls 
ttxlstentes que entrou em desintegrac;lo nos anos que antecederam 1964, especial· 
mente depols de 1961. 0 sttntlmento de que o slstema politico era lncapu de 
sat,sfazer as reivlndlcac;6tts e de que a legltlmldade do regime constltucfonal est~a 
declinando solapou um elemento fundamental do padrlo das rel~l>e, entre clvfs 
e militares que existira desde 1945. A mud1nc;1 no padrlo das relac;6es entre cMs 
e milltares estava, asslm, intrinsecamente ligada a transform~c;6es no slstem.1 pohtko 
global do qual os mllitares s3o parte lntegrante. 
•• [diroriJI rfr JI d" mar<r, d" l'lf>.l. 
•• [d,toridl dt' l I d" m•r<o dt' 1<16-l. 
'" fuan Oiniz, em \"u ;ornal ~The 8re~kdown of ~mocracy In Spain", trat, .,,. c~Kl,.,.,,lo 
da .1tlvld.,dr politic a, como um sin al caraclerl\tico associado I falenci, dos '"Ri"'" ~mocrjtlc01. 
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u Olivf'IN'\ S. FP.rr"lra. -~~ for{J~ Arn1Jrl,1S e <> 01•<.1110 ct., R,•1·11l11~J11 !Rio de lanriro: Edi<;ot'< 
CRD. 1%-11. pp. 1)-1 I. O pr6prio FNreira part,ripou atrv~mrnl" dt' um Rrupo dvil-mili1ar qlie 
" Ccl,o Furtado, Oii!/crira cfo 01'\t'nvo/vimt'nlo (Rio de lant"iro: Editora Fundo de Cuhura. 
l'lf,.I), ,,. 1)<1. 
•· (ditorial dt' prlmt"ira plRina, 2<1 dt' mar~o dt' 1%-1. 
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o impasse em que se encontra a economla do pals, submetlda a uma serie 
de estrangulamentos estruturais, e por sua natureza uma sltuac;ao instavel. 
As forc;as primarias do desenvolvimento -crescimento da popul~ao, a urbani- 
zac;lo, as aspirac;6es de bem-estar ( ... ) se est lo acumulando cemo a energla 
potenclal das aguas de um rlo barrado. A ac~o perturbadora dessas forc;as 
prim~rias tende a aumentar com a reduc;Jo da taxa de cresclmento da economla. 
Vimos que esta reduc;3o levou a uma exacerbai;lo do processo inflacionario, 
O que indica que aquelas forc;as estao buscando _ uma saida atraves de um 
esforc;o que se torna cada vez mals esteril. Entretanto, as tensoes crladas por 
essas forcas barradas e que se deve a tomada de consclencia, por amplos 
grupos. de que o desenvolvlmento en_frenta obst.a~ulos estrutu~als q_ue trans· 
cendem a capacidade de ac;ao dos atuais grupos dmgentes ( •.. ) S,tuac;oes dessa 

, ._: ordem conduzem, quase necessariamente, a ruptura do equillbrio de forc;as 
-1 .· t ~ existentes e a superac;lio dos metodos politicos convenclonais.:" 

I . C)J.. yt Uma anallse dos editoriais. da imprensa, no periodo que antecede o movimen- 
•. 1( ~ to de 1964, revela que a crlse era essenclalmente uma crise de reglme._em cornpara- 
. c;Jo com as anterlores de 1945. 1954, 1955 e 1961, todas relativas as pessoas dos o- 

y<t{)) J... vernantes. Antes esses u timos movimentos, o principal tema os editorlais era 
~ U a il~dade do chefe do executlvo. Naturalmente, este elemento tambem esteve -· (I presente na crlse de 1964. Mas os editorials expressaram com malor ~nfase o temor 
, VJ A~ de de1lntegrac;Ao social e de "subverslo" politica. H:tvla um tom de p3nlco, ausente r,,,. nos outros anos. 

O o [orna! du Brilsil, por ttxemplo, voctterava: "O Estado de direito soc;obrou 
no Brasil", e acentuava que foi ttm situa<;6es df's~aordcm que emcrr,iram "revoiuc;6e~ 
come a da ~si4r:n 191 r ... 0 Di.irio de Pemambuco publicava um ar:igo, intitulado 
"Frutos da Loucura Co rtiva", e advertia que o Brasil atravessaria uma hora de 
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de O E,tado de SJo Paulo, j,oucos meses antes do movlmento de 1964, •rgumenla· 
v• ur•cteristle1mente: 

( ... ) se abrira no pals, com a renuncia do presiden_te _Janlo Qua~ros, uma 
ise de regime - talvez a mais grave de toda a H1storla repubhcana - e 

-~.' .. , 0 vacuo no poder dela decorrente deveria ser preenchido sob pena de 
·mergulharmos no caos da guerra civil. A quPstAo que se colocou a todos 
05 homens luctdos. desde a renuncla, foi como superar a crise, lsto e, que 
conce~Ao do processo hist6rico, que tlpo de organizai;Ao e que forma_ de 
associai;Jo popular deveriam substitulr-se as concepcoes, partidos e regime 
quf' ,,. h"vlam mo~tradn lnupair• dr rf'mlvrr (. . .I o, Rr11vr1 prohlf'mH d.t 
naclonalldade.H 

Celso Furtado, proeminente membro da esquerda democrattca reformista, pri- 
meiro dlretor da SUDENE e principal autor do Plano Trienal de Desenvolvimento, 
formulado em 1963 para Goulart, escrevendo antes da revolucao, tambem descreveu 
a situai;ao como uma crlse do regime: 
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1 Entrevista com Glycon de Paiva, Rio de laneiro, 6 de ietembro de 1968. (~ fol dlmor do 
IPlS de 1962 a 196-4 e. na f'po<a di entrevista, era vice-presidente do mf'Smo 6r11ic>, 

Uma caracterlstica da revoluc;w cubana que e fundamental para n rell(6n 
entre civls e militares no Brasil e, na verdade, em outros palses latlno·americanot 

TEMOR DE DESTRUl<;AO DO QUADRO DE OFICIAIS: 
O IMPACTO DE CUBA 

e fona:ecer suas bases d, _ poder. Tanto a esquerda como a dlrelta tentarlffl wnslblll- 
zar as Forc;as Armadas mais profunda e slstcmaticamente do que em perfodot anterio- 
res. Na direita, por exemplo, os grupos de empreurios anticomunlstas, como o 
!BAD (lnstituto Brasilt!iro de Ac;ao Democritica) e o lf'tS (lnstltuto de Pesqulsa e 
Estudos Sociais), mais intelectualizado, empregaram ex-oficials numa tentativa de 
influenciar os oficiais da ativa. De 1%2 a 1964, o lf'tS contratou com ex-ofldals 
um sistema de inteligenda que controlasse a influencla "comunista" sobre o g0¥ffn0 
e distribuisse suas informai;oes clandf'stinamente, numa base resular, 1 todos os 
oflclals militares importantes em todo o Brasil. Segundo rttlmatlvat pr6prln, o 
1PtS Rastou de 1 a 1,5 rnilhlo de cruzt>iros por ano nr.sta rede de coleta e dl,trlbul~lo 
df' lnforma(,\0.1 Tamhi'm a ,,qu11rrla prorurou 01 mlHtarH I flm de 1Hlhot1r IUI 
pr6p~la posli;3o politlca e aumentar sun bases de poder. 

Este processo de politizac;lo !e coadunava com as regras da potrtlca, Ill como 
existlam tradicionalmente no Br;uil. Contudo, estas tentatlvH de polltlzarot mllltal'et ( \ 
transformaram-se, a longo prazo, em destruic;lo dos ln,lgtff pidr6n du rell(6n k 

\ entre civis e militares, e isso porque os militares sentiram, no processo, pela prlmtlr& 
vez, uma ameac;a a sua pr6prla inteRr:dade instituclonal. Especi,1lmfflte .isnlflcativo 
fol o surgimento do receio de que a politlca tlvesse atlngido um nttslo tal de 
radicalizai;ao e de que os partidos e grupos politicos estlvessem tSo fragmentadot 

I que nenhum grupo dentro do governo teria compet~ncla para gowm1r o palt. 
A ret6rlca de mobilizac;lo e radlcallzac;3o. que surglu com o advt'nto da reYOIU(lo 
cubana, era temida por multos oficiais brasileiros como o preludlo da de,trul(lo 
do exercito regular. A crescente politizatJo das prai;as, especlalmente dot sa1 gentos, 
tntensificou esta apreensao entre a oficialidade e era vista como uma amel(a l 
disciplina mililar. Finalmente, muitos oficiais temiam que houvesse atlnsldo propor~ 
i;6cs atarmantes o uso indiscrimlnado de criterios politicos para pro~MS no Exlkl· 
to, a fim de criar uma forc;a armada leal ao presidente, fator entlo constante entre 
os militares brasileiros. Para muitos, isso punha em perigo nlo so a estrutura hlerir· 
qulca dos milltares e as expeclativas de carrelra pessoal dos oflclals, mas tam~m 
tendia a destruir o papel apartidario do pr6prio militar. . 

Todos ~stes ratores contribuiram para desenvolver, dentro do quadro de oflcf• 
als . .atitudes que nao mais condiziam com o tradlclonal papel moderador dos mlllta- 
res. A crenc;a de que nenhum grupo politico tinha competencla para gowmar, 
a apreensio da politica de mobilizac;io ea convic(3o de que ela amel(ava a sobfffl. 
vencia institucional das Forc;as Armadas corroeram grande pa rte das premlssas bhlclt 

' do padr3o moderador. De fato, na Escola Superior de Guerra, desenvolveu-st! umi 
ldeologia que tanto punha em questfo os aspectos estruturais blslcos do .Sistema 
politico quanto previa lmplicitamente um novo papel politico para os mllltam. 
O conteudo desta ideologia e sun implicl(6es para o relaclonamer1to dvll·mllitar 
do dlscutldos no capitulo segulnte. Neste capltulo analisamos 1lgun1 dos aspectos 
dos temores lnstilucionais que se desenvolveram entre os mllltares no perlodo 
de 1961 a 1964. 
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A sensac;io de crescentes crises polltlcas e econ6mlcas e a mobillzac;.\o d 
grupos at~ ent3o ~~r~l~alizados ou po~~o representados na politica tiveram efelto: 
p~ofundamente d1visono~ .so~re a pohhca brasileira no pertodo de 1961 a 1964. 
T,veram tambern consequencras profundamente divis6rias sobre os militares em 
lft!.!!105 de iostitui~w. A crlse econ6mica, novas tatlcas de cooptac;lo dos mllitares 
a_tomada de conscl~ncla p~lltlca das prai;as dentro das Fori;as Armadas e O desenvol~ 
vimento de novas ideologlas em veguida ao exito da revotucao cubana tud · 

t lb · · , I . -. , 0 ISSO con ri_ uru para tornar a mstuu i;3o mllitar malsJtn:segura e autor r1l um n · 
d . d r· . . umero ca a vez maior ~ o 1c1a1s passou a desenvolver at1tudes que j.i n.\o se harmonizavam 

com o padrao moderador das relai;oes entre civis e militares. 
Gr~nde pane dos processos que _imperavam no Brasil, no perlodo de 1961 a 

1964, ta1s como as campanhas de alfaibet1zac;3o de adultos (das quais a mais imponante 
era o MEB, Movlmento de Educai;Jo de Base), o despenar e a organlzac;3o politlca 
dos camponeses e a ~volui;3o que tiveram os sindicatos da condii;3o de cooptados 
na estrutur_a corporativa do Estado estabelecida por Vargas para uma sltuai;io ond 
contavam com maior autonomla politica, eram aspectos estimulantes e basicament e 
salutarcs de desenvo~vimento f'C'.l'.tico. Nada havia de extraordin.irio em que esta: 
mudancas fossem a~eitas p~los m,htares. Outra instituic;3o relevante e essencialmen· 
te c~utelosa: a lgre1a, parhndo de uma posic;fo que cstava 3 direlta dos militarC's 
no f!nal da decada de SO, abrac;ava e defendia muitas destas tendencias, aproximando· 
se c<:>erentemente da esquerda. • Contudo, as Forc;as Armadas com · · i 
senuram ameacadas e assaram a host] izar todo ·1 ·i· . . - mo _11 o 
potrt,ca_. P. s o movrmento de 1964, os governos mllltares usaram seus novos 
~eres para reprimlr todas is tendenclas menclonadas. Consequenlemente, 05 
mlhtares se mudaram mals para a dlrelta da posic;3o que ocupavam no final da de- 
cada de 1950. Por que os militares rear,iram Ji mudanc;a deste modol 

Co:rentes com_ a politica tradicional, as crises que ocorreram de 1961 a 1964 
deterrninaram tentativas. da pane de todos os prlnclnais atnres nolitlcos d h f A d ,. ,. . , ~ c amar 
as orc;as rma as, ou grupos militares, para seu lado a llm de resolver probternas 

- INTRODU<;Ao 

O lmpecto das Crises Politicas 
e tconomice» sobre as Forces Armadas: 
Expansao dos Temores lnstitucionais, 1961-1964- 

Capitulo 7 
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fnqurrilo Pollci1l,Militar, n.0 709, 0 Comuni~mo no llr,sil (Rio de fanelro: lllbllot.u do fllfltlto, 
1%&-1%71. o pre,idente Cntt'llo Branco tam~m prom,teu um "livro branco" s~e I tnllhrat~ 
comunisla no regime de Goulart, mu n11nc1 o produzlu. . 
' Al~ o final di' 1961, a Rt'vist, de lntPndenci1 nlo publicou nenhum 1rtlgo fort~a 8"tkoiftti- 
n:s1a. Do final de 1961 ,ti' 1 revolu~io, qu,ne lodl edl~kt contlnha um ou mals artlp tobtt 
a amt'a~a da "11rrr1 rrvoluclonjria. A mp,ma ,,.ndrncla notl·St' na publica~lo do htado-Malof 
do h1'rd10, BulPtim de lnlorml(oe,. 
• Dornml'nlo LUX, publicado clandes!lnamente no final de 1961 ou co~ de 1964. Cilpla 
de posse do 1111nr. O< grilos s!o do oril'inal. As ci1~6'5 das paginas 1 t' 4. 
• D,clua~lo de 14 p•11in1\ assinadas pt'lo i!f'nt'ral Carlo1 lulr Gued"1, abril ck 1'165. (~ 
no, 1rqulvos de O htado de Sfo Pdulo. C6pia d, pone do autor. Cfla(.lo ••tr1ld1 da pift. 
4. 

ATIVISMO POLITICO DOS SARCENTOS E 
SUAS LIGA<;OES COM OS SINDIC ... TOS 

Uma das jreas principais onde os brulleiros temlam um esfacelamento da 
hierarquia era ao nivel dos sargentos de carreira. Tradlclonalmente, os n~tot 
do Exerclto nao !inham qualiflc~ao profissional e eram pollticamente lnattw>s. Nlo 
eram "manobrjveis na esfen polltica", na luta civil para obter uma base de .poder 

I A apreenslo dos milltar~ de que sua lnstltultlo serla prifflfframtn1f dMdldl 
~ pela subverslo comunlsla e depols subslltt1lda por uma mlllcl1 popular tomou-M 
V um lema cada vez mais dominar.,e nas publlcat6es mlllta"" brasllefrlS depoft que 

Goulart anumlu o poder em 1961.' 0 Documtnto rEEX, que conwgutu allclff mlllt .. 
res moderados para a consplratlo contra Goulart. enfatluva o exempto cublno 
na prlmeira pigina: · · 

Oeverlamos lembrar que somente depols que a tral~ fora COMUffladli eM 
Cuba lpela) extln,:;lo virtual de qualquer posslbilldade de reslstfflcll t que o 
ditador cubano prodamou a ideologla marxista.fenlnisla da rt'YOlu(lo qw ele 
llderava. 
Fula rf'ff'r,.ncl1 e~pttclflca I dMlruh;lo da dlKlplln1 como prtlOdlo a dfffflllClo 

do ex~rcllo rt'gular: 
As For~as Armadas n\o aceltario o Jogo que esti sendo f~to plf8 dlvldfr 

as partes componentes das For,:;as Armadas, para solapar su1 dlsdplln1, para 
destrulr sua eficiencia e, afinal, para substitul·las po, uma ~Mio fk um e•bclto 
vermelho ou de uma mi/Ida cubana. 1 

Um dos moblllzadores originals da revolU(k), e tamWm um dot primelrot 
a realmente deslocar tropas contra Goulart, fol o general Carlos Luiz Guedn. Dtz 
ele que, em suas tentativas de 1963 par, forJar a unldade entre as tropat do Extttlto 
no Estado de Minas Gerais e a policia mllitar de Minas, seu argumenlo mals eflca 
para criar a unidade era o temor de que ambas as unldades estavam tomada da 
destrui,:;ao da instituitlo, se irrompesse uma revolutJo domlnada por comunlstas • 
Ele argumentou: 

, Os comunlstas chegaram l conclusJo de que, se domin1rem MlnM, terlo 
O pals a sua disposir;lo .... N6s (as tropas do Exerdto e a Polfda Mllltar de 
Minas) estamos no mesmo barco. Se acontecer o plor, afetar-now I todot 
de manelra igual. Para as filelras tuperlorn, o pr~o seri a pr6prt1 vld1; para 
os outros, o ml~imo que aconteceri ea perda do emp~. Porque OI comunls- 
tas para lmpor seu regime terlo de destrulr tudo o que exlste. Surslri um1 

_ mlllcia "popular" ... • 
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'Os mllilares nio trmiam tanlo o comur.ismo como tal. Muitos regimes milltares da America 
Latina, como os do general Perez fimenez na Vf'nt'zuela. Odria no Peru e o do general Roja~ 
Pinilla na Colombia, no passado havl,1m coc•islido com os comunislas, "de fato haviam u1ili1,1do 
o apoio comunisla como arma contra o mo,·in11'nlo slndicalista democralico, qui' os millrares 
considf'ravam uma amea<a maior que o, comunista,. Muita, vrzrs. o parlido comunis!d emer~h, 
ate mais fortalecido ao final do governo milildr. Cl. Robert I. Alt'xander, Communism ,n Latin 
America, 3.1 edi<.lo (New Brunswick: Rutgers Uni\'ersi!y Press, 1%3), pp. IX·XIX. 
• Aqui a "'<lo dos militare, lalino·americano< a Ca.lro linha muilo em comum com a da 
politiu extNna norte·america11a - um dC'sf'jo de ,.~pida mnderniza<ao defl'nsiva, tal como 
a que in ·,irou a Allan<a para o Proflresso. e simuhancamen!e a tendfncia a adotar uma a<ao 
mals repressi\'a contra mo\'imenlos radicals. como, por exrmplo, a a<.\o dos Eslados Unicins 
na Republica Dominfcana. 
• 0 r,encral GolbNy, um do< tr6ricos prlncipars da E,wla Superior de Guerra, da rt'volu<fo 
de 19&4 e do govt'rno Castello Branco, comr.nlou com o autor que "lango nun.:a fol um l'squerdis· 
ta. Era um fazendt'iro oportunisla. Nem mf'smo se a,srmrlhava a Vargas, que l'ra um caudilho 
manso, ou com Brizola, qup era um caudilho lt'mpl'sluo<o. fangc, e<1ava tenlando servir·sP 
dos slndicatos par;; Sl'US pr6prios propo<iln<, mas o< romuni,ta~ tamht'm estav~m '" infiltrando 
no movfmrnto, f,,nRO trn!ava us~·ln,". flra,tli.1. 111 d,• srlt'mhro di, 1%1, 

Os milltares espanhois rm 19.lb !inham uma imagem <«-mrlh,,nlt' do lidrr do govt"rno minori· 
Urlo, Casarn Quirogo. Viam·s«- como o "srriorito que e"a"a cego a amea<a do! uma revolu<~o 
mulmall,ta·soclalista". 
• Af'6s a rl!volutao di' 1964, os mllltares rl'all,aram l'•l«-nsa lnv!'stiga<.lo para d,,cobnr alguma 
lnflu~nr.la cnmunl,11. As evld.,.ncias publiurla< alt' aq11Pla d.111 eram muilo pequenH; cf., por 
f'lrmplo, o, qualro volum,s bas!antr lcorico< mas lac!U,1lml'nll' c,panos, publiudos pelo 
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~ 0 fato de terem os llderes revoluclonirlos destrutdo o ex~rclto regular e 5ubstltuldo 
por uma mlllcla popular.' Enquanto o ternor da lnfluencla castrista tornara os ext.rcltos 
mals senslvels l necessldade de reformas que eles conslderavam l'!ecessirias para 
lmunlzar a 50eledade contra o "virus" de Castro, tamb~m tornou os mllltares mals 
receoso5 da esquerda radical, que estlmula ar;lo de massa, rural e urbana.• 

. Na j.i turbulenta sltuar;lo brasilelra, o efeito da revolur;lo cubana sobre a esquer- 
da clvll fol aumentar sua erenca na e!l._dda das Uticas de vlol~ncla. De qualquer 
forma, ajudou a arra5tar os naclonallstas radicals para a ret6rlca de uma revolucao 
de estllo cubano. Os estudantes atlvistas cat61icos (Atfo Popular) flzeram allan,:;as 
eleltorait com estudantes comunlstas ap6s 1959 e vlam em Cuba um modelo revolucl- 
on.\rlo. As 1111111 c1mpone111 lnv1dlr1m tt1rr11 no NordPl!f' ft o cunh1rlo do prtt~ldPnlfl 

)} 
Goul1r1, L('ont'I Rrlzol1, t!~llmulou • formatlo dt' c~lula, rcvoluclon6rlu de onze 
homens armadas (os grupos dos onze). Estes grupos nlo eram comunistas, mas 
freqOentemente usavam a llnguagem e os slmbolos de um ataque de estilo castrista 
l estrutura de poder exlstente. 

A vlt6rla de Castro em Cuba teve um efelto totalmente diferente sobre os 
militares brasileiros. Enquanto poucos militares acredltavam que Goulart fosse real· 11 

Q)\ mente comunlstil, muitos temiam que fosse um homem fraco que se apolarla nos 
\j'IJ tomunlstas para dar um golpe, e depots nlo terla for,:;as para controla-los.t 0 temor 

do comunlsmo de estllo castrlsta crlou um fator novo nas rela,:;Oes entre clvls e 
mllitares no Brasil - a pos-ibilldade de que um dos principals atores do sistema 
politico pudesse desvlar-se das regras j.i aceltas do jogo, no qual tradiclonalmente 
todos usavam os mllltares com obJetlvos pollticos, mas nenhum grupo isolado amea- 
cava destrul-los ou n seu papel de moderador do Sistema politico. Aqul apercep,:;Jo 
de que estava sendo feita uma ameata era tao significativa politicamente quanto 
a realldade de qualquer ameaca desta natureza.6 

Esta percepcao de ameaca enfraqueceu a coalizlo entre clvis nacionalistas e 
c, os militares nacionalistas simp.iticot ls reformas de esquerda. A exist~ncia desta 

. , .\)., ~" coalldo constitulra um fator importante n;:: manutenr;lo do padrlo moderador, 
·~ ) J\ pois lmpediu que os m!litares de direita assumlssem um papel de governador, ou 
'ti '. I If suprlml;sem slstematlcamente a esquerda civil. lsto tambem posslbllitou um di~logo 

: ,( \-" II fntre a esquerda civil e a mllitar. 
~ ~ I' 
t f\'i 
t( 
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" Cl. a interessante enlrf!viStl com o principal lider das fo~n lavorivei, a lingo. gowrnador 
Rrizola, em O Crureiro (Rio de Janeirol. 2 de dezemhro de 1'161. 
" Di,~e o com1nd1nte de um b1taih~o que 9'J de 1eu, homen• foram pre•M pc,4' se rf'c~rtm 
a mMch1r. lnlrev;, ·~ gravada com fm~ !,tacchini, J de ma~c; de 1'16), S~o Paulo. 
" rari um, descrl~lo, d. o upllulo de Gileno dt' Carli, "O o;,po,itivo Milillr", /(J. Brulfla 
,. ,l <;rancfe (m(' •Rio de Janeiro: Edi~61'S O Cruzelro, 19611, pp. H·,-1. 
'' lnlreviita, Kl'"eral Gf'orgc Rocha, Rio de faMiro. 5 de outubro de 19611. 
•• C'arnf'iro, Historia cfJs Re,.ol~ot'5 8rJsi/('iras. p. 516. Rober1 T. D1l1nd dlscU1e o lmpacto 
politico dt'~la n•uniao em seu "four Months ol rolitk:al Strift' ;n I~ ,1ili1ary", In The l)vNmio 
nf Gm·,•rnmcnl Mid Adminislr.tlinn in Bruil. ed. Frank Slit'"'°'·ood r\.lS. School ol Public Admink· 
lrJl1on, Univr.rsity or Southrrn C~lifomi,. 

. r 

I 

dos por grupos que tentusem influenclar o comportamento dos mlntam dentro 
do sistema politico. A primelra demonstrar;lo dramitlca do poder lnd~en1t 
dos sargentos e soldados ocorreu no movimento de 1961, quando ot mlnlstrot 
militares tentaram impedir que o vice-presldente q<,ulart anumlsse a pm~la, 
ap6s a renuncla do presidente Jlnio Quadros. Em v.lrlas bases Hreas. ot sarpntot 
ocuparam posl~oM estrategicH e im ediram ual uer kl Hrea contra It fo~n 
favor.lveisaGoular:t.." Em algumas uni a esdo Exercito, quehaviamrec o eM 
de marchar contra o Ill Exercito, que se declarara favoravel a Goulart,~ sarg.ntot 
recusaram obedecer." Em muitas outrH unldade1, o temor de que Ot soldadot 
puci,,,,.m df',ohl'dt'rer ~' ordf'n, r1o f,cl<rclto aum,ntou I r,rf'Olo dot oflclal, no 
ttntic.io de uma ffllui;~o de romproml,,o para o problerna d1 atetndn d• Goulart 
i presldencia. tA 

O fato de numerosos oficiais se oporem a qualquer tentatlva de lmpedir que 
Goulart assumisse o cargo tendeu a obscurecer a cislo entre sargento, e oficlals. 
No en tan to, em seguida a luta vitoriosa para instalar Goulart, os nrgentM e outf'O\ 
politicos tomaram ~rande conscienci.i dos novos poderes acumuladM pelos sargen• 
tos, tanto nas Forr;as Armadas quanto na polltlca nacional. L ~ : 

Um politico importante que tentou usar os sargentos fol~ Sobrt 
a atitur1f' do enlio governador do Rio Grande do Sul para com o, sargentos, dltM 

10 general George Rocha, membro do Estado-Maior do Exerclto em 1963 e 1IW,41 
"A idf!i;i de Brizola era que os sargentos podiam ser a chave. 0 lmpacto de 1961 
foi muito importanl<', Persuadiu Brizola'de que, se pudt's~e conqulstar OS sargento,~ 
pocleria mobilizar os generals"." A medida que se intensiflcava a crlse de 1961·1964, 
tanto Goulart quanto Brizola procuraram abertamente o apolo dos sargentos em 
troca do cndosso is suas reivindica~oes por maiores dire;tos politicos. Os sargentos 
recebcram moradia especial e outros t,eneficios. A oficialidade interpretou estes 

. acontecimentos como uma amear;a 1 sua cadela de.comando. 
· Tambem os sindicatos fizeram tt>ntativas de politizar os sargentos. lsto fol f1elllt• 

do pclo fato de que, no Excrcito brasileirn, tanto o, recrutu quanto 01 u,wentot1 
gcralmente, servem em sua ~rea geografica de origem durante o seu tempo de 
servir;o militar e mantC"m estreitos cont;itos sociais com os civis. 

Em maio di' 1%3. era tal a evolu~ao politica aue nu•1ia1 reunilo de .ssocla~Oe, 
de sargentos e de oficiais subalternos das tr~s Fo~as Armadas no Rio de Janeiro; 
o principal orador anunciou que os ,argentos defenderiam a lei mu nlo H leis 
existenlt'S, que defendiam os direitos de poucos. 

Pressionavam o Congresso para que aprovasse i1.l~l~.Jrf Ptfl'II agr.lrla 11rav~1 
de uma emenda ,:onstituclonal. Advertiam ainda f1Ue, ~e fosse feita qualquer tentativa 
de golpe contra Goular;Lpela direita, ~argentos agiriam par con ta pr6prla." 

Nesta atmosfera de crescente inseguran!;a institucional, v!rios grupos de ofldals, 
obscurecendo os const>lhos de seguranr;a nacional, estabeleceram virias ativldades. 
Um destes grupos investigou e fez circular, clandestinamente, um relat6rio especial 
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'" Cifr~s que apuecem ·na an~lise do total de candidates a r , d 
com o Esradn de origem, em "Orlgem dos Candidatos p~r rs~1':os°~,e ;:provad~, de acordo 
da D11etor1a GNal do (n<ino, Est,,do·Malor do h~rctto Min'.,~ . d G derac;~o , no arqu,vo 11 ( t • 1s rrio " ,u~rr 1 

s e coml'nt~rlo lol lrilo pelo grneral Golbery numa entrevist 1· ·· · de 1elf'mbro de 1967. ' a rea izarta em Brasflla, , 17 
11 .-.r1i1tos 132 e 138 da Conslituic;Jn dt' 1'l46. 
'' P,•a uma discussJo de~ta pcUlizac;Ao cre~ccnte dos sargenlos no !'rio 
cl. Nelwn Wemeck Sodre. 11,storia M,/irar do Brasil, pp. 372.3119 p do de 

1*1 1 
l?64, 

Cf. tamb~m Glauco Carnci ro Historia da< Re\·oluc; • , R ·1 · · 
dos Sugentos" !Rio de Janei;o: Edic;ocs O Cruze1r~\9~r ~;asSJ;~~sl' cap. XXIV, ..... Revolta 

;, 
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,i dentro das Forr;as Armadas. Entretanto, em conse?quencia da combinar;lo de fatores 

estruturals e politicos, no final da d~cada de 1950 e inlclo da de 1960, os sargentos 
tornaram-~ cada vez mals lnfluentes e pollticamente ativos dentro das For~s Arma· 
das. At~ depois da .se.gunda Gue~ra Mundlal, normalmente, tlnham um balxo nfvel 
de educar;ao. Prof1ss1onal e soc1al~~n~e, n.lo eram multo diferemes da maloria 
dos soldados. Por outro lado, os of,c,a,s estavam em contato constante com ,uas 
tropas no cump~mento de suas obrlg~oes milltares, e tamMm partlclpavam dos 
problemas famlhares e pessoals das tropas, solldlficando, asslm, sua autoridade 
sabre os soldados atraves de relar;6es "proflsslonals" e de "patrono" 

A partlclpa~lo do Brull na Segunda Guerra Mundlal e, mal, tarde, 0 tratado 
de anlstf'ncla mllltar com n, Est11dns Unldos determlnaram um• lnJer;lo de e ul •· 
men tot sof1,1lcldos fl Jta~f work m1l11dl1nt1do no h~rclto brasllelro. ~stat te~d:n. 
clas resultou que os of,clals perderam o contato constante que tlnham com 15 
tropas, bastante f~vorivel num Exerdto onde a companhla ou O batalhlo de lnfantaria 
~ a unldade t,js1ca. ~p6s a Segunda Guerra Mundial, a Escola de Sargentos das ' 
Armas melhorou constderavelrnente. Converteu-se na principal fonte de trelnamento 
e selec;lo de sargentos. lnclula um curso lnteoral de um ano no qual It d 
t 

· dl d Id " • mu o, estu an· es ,ngressavam iretamente • v I clvll. Receblam as dlvlsas de sargento 10 t~rmlno 
do curso. Grande parte do trelnamento era tecnlco, a flm de prepar.1-los ara lidar 

, com armamentos cada vez mils soflstlcados. o recrutamento para I e~cola era 
~" feito atravk de um exame de admlssJo, onde a concorrencta era mu'to d 'xi" Em 1967, apresentararn-se 9 261 candidatos, dos quais foram aprovados a~ena~r:;J.~~ .. (\ Y' Desta profls~lonallzar;l~ do quadro de sargentos resultou que eles assumiram ~'{ ~ I g~ande parte _da mstrur;Jo d1Jria profissional e da disciplina dos soldados. E O ue \:/ \ r/ e ,gualment~ 1mp(lrta~te, agora que os sargentos tin ham educ~lo suficiente pa~a- 
'(' ram a assumrr o papel informal de "patrono" dos soldados nos assuntos f' ' · 

,( 

I · I f ·i· mance,ros, egars, pessoa s e am, rares, funr;Jo antes desempenhada excluslvament fi · . als.!' e por o 1c1· 

f" ~,;aa do status cducac:onal e profisslonal dos sargcntos Qlo foi acom 1• 
nhada por uma elevar;lo correspondente de sua posir;lo social ou polltica· 5 P. 
dal uma sltuar;ao de incongrucocia d• status o foco de seu re ' urg,u 
a aguda diferenr;;i t;ntreo status legal dos ofi~lais e o dos sarg•ntso,esntlmento era 
S

c al o (' · · d' " e pracas em r , so rcrars po ram votar e.ocupar varlos cargos politicos eletlvos e nome~dos 
sem abandonar sua patente; s1mplesmente pediam uma 1,·cenra d ' d' · a . . ·• ~ , sem per er o 

·~e~to promor;ao.~r ant1gu1dade. Aos sargentos e soldados, no entanto a consti· 
tu11;ao. l'\.egava o d~re,to de voto, e ao mesmo tempo especificava ue' somente 
os ~~t'•lores poden;im candidatar·se a cargos eletlvos. u Esta negar;I~ de cll I 
politicos, ~o"'.' o tempo, torn~_tJ..!1.!!JQ.DJ.1:.dc descontentameato entrc .. o.s.u~t~~~ 
tos, contnbu,~i!,Q_(>_~~T!!'lar sua consclencia ""litira i:, 'g. , r· · ----------~~· uma ou.sa defend,da 
po grupos po 1t1cos que procuravam o apoio dos sargcntos.ij 

O novo status dos sarge~tos, dentro da estrutura militar, lhes deu condir;io 
para se tornarem um grupo socialmente poderoso e d_lstinto. Eles podlam ser envolvi· 
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:, t ettl a grafia ollclal que •p.1rece r.o, r~iuro, mililal't',. Todni., frequentem~tt ••u nn~ 
• ••0110 cnmo R<'"IAcqu•. 
" Trlhc,n1 d• /mprl'n11. 11 If• •ttn"o !ffl 111M. 
:· '-ore-,• o ,.lnR•o que rl'Cebe !!"' CA11•• d,·"A f.'nump•<lo na puhliu(ln naclnn•ll,ta di' 
"squerd•, d• •.ulori.a de Osn~ DuJrt.C! Pereira. (drlernm do Prn·n Brasoll'iro, vol. 3: Quem ,., ~! Le,s no Br•s•/f (Rio de l~neoro: Ed,tora Clviliu(Jo Bra~ileira, 19611, p. 146. 

O trxto completo da doretriz do ('t'Meral Bevilaqua ,a II hfrt:lto •ncontra,w •'" o Estado 
de SAo Pwlo, 19 de \elembro de 1%3, p. 60 e /nrn;il do Brasil, 19 de ~lembro de 1961. 

Hi rf!fo.rmadores oportunlstas que querem substitul-las las Fo~as Armadas) 
por me10 de um solapamento progressivo e antinacional, qu• instituem O 

... ajuntamentos ilegais e espurlos ... inlmlgos da Democracla, ... o slndlcallsmo 
revolucionirio amea<;a as institui<;6es democriticas, .. ; a uniJo entre mllita'" 
esquecldos .do /ur~mento prestado diante da 0..ndeira, com malfeltores ... dirl· 
gentes do sind calismo revolucion,rio ... 
... Humilhante I! e~sa llgatJo espuri.i, que arra<ita sargen!ot a empunhar armn 

-contra a Na<;io, ludibriados na sua boa-fe, por elementos lnlmtgos da Pitrla 
entrlnchelrados na vala do nefasto sindicalismo revoluclonjrlo e estlmutado~ 
l sublevai;ao por politicos inescrupulosos ... no aU de sepultar a Democracla.i• 

Sua diretriz proibia qualquer relaclonamenlo entre membros de seu comando 
e o movimenlo sindicalista militante. 

Um dia depois que irrompeu a revclta do~ sargento!I, o general Castello Branco 
foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exercito. Na cerimonla de pone, a que 
compareceram todos os generais do Rio, ele aludia espccjfiumcnt~gos 
que trazia para o Exerclto a nova politica radical: 

Para ilustm o eieito do movimento rttbelde me1mo 10bre a<juelet oftclaft 1lmpi· 
tlcos ,h reformas e :i esquerda, podemos considerar o ,:no do K•ner,1 Pery Conltlftt 
Bttvilaqua.H Este militu fora um dos principals genttrals a apolar o dlr~to de Goulart 
a assumlr a presldencia em 1961, e de fato fol um dos tres ~s-d...x~ 
especiflcame~te amea<;~dos de corte marclal por causa desttt apolo.• Em Janeiro 
de 1962, Bevilaqua envrou uma carta de congratul~6es a Brizola, gowmadof do 
Rio Grandi.' do Sul, fellcitando-o por haver encampado uma companhl11mericana 
de servJ~os publicos n.iquele Estado.1' Bevilaqua advl'Jgou uma pos~ reformlsta 
em mul.tas que~t6es po~itlcas fundamen!als, Inclusive no caso da ~I agrirta. 
Alem d1sso, fo, o cand1dato da ala nacronalista dos militares para a ~ldencfi 
do lnfluente Clube Militar em 1962. Assim, Bevilaqua (apesar da rep~lo de ser 
lmprevlslvl'II fol consldNado slmpjtlco a Goulart e II esquerda reforml1t1. Nlo obt- 
tante, para ,,te gflnf'raf, fllho df' um marechal, 01 llmltet dt ••u n,clonalltmo 
e esquerdlsmo foram atlngldos no momento em que o Exfrclto como lnttltuf<lo 
era ame~ado pela indisciplina. A!em disso, seu apolo A, reformas de ba~ cessou 
de repente, diante ~a possihilidade de usarem-se armas de mobillz~Jo de masns 

·, como '!,5 greves gerai.s. Na ocasiio d.i revolta dos sargentof, o general Bevflaqu~ 
comandava o II Exercllo, cufo quartet-general ficava em Sia Paulo. lmediatamente 
ap6s a revolta de Brasilia, o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) 1me~u 
desencadear uma greve gttral em apoio As reivlfldlc~6es dot sargentot. Netta altur1, 
o general Bevilaqua expediu uma diretrlz a todas as tropas sob St!U comando, na 
qual era evldenclado que a ameata i lntegrldade da lnslltul~io mllltar nlo podla 
ser aceita por ele como oficlal. Sua atio era sintomalica ~ qulo serf a fora a corrmlo 
do apoio mili!ar de esquerda reformista. 0 tom violento da order., do generaf torna 
clara sua positfo. As tropas eram soldados, ql'~ tinham o dever constitucional de 
"de.fender opals e garantir os poderes constituclonals, a I~~ a ordem". Em lin~agem 
apaom(lada, ele condenou amplos stttores do movimento sindlcalista: 
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"Mo1•imento dos Sarg,:,ntos: Rl'latorin, Rio de faneiro, S de maio de 1963. Copia de posse 
do auto,. · 
;: 0 htado rle S.to Paulo, 15 de setembro de 1961, p. s. 

A revolt a e descnta em Carneiro, H1.,t1ma rid< Rf'1•olu<;t'>,.~ /Jra~ileir.u, pp. 5JJ-Hn. e em ,4.bel.1rdo 
/u~ma, Sexla·feira. 1J: Os Ult,mns O,as do Covemn /11.io Goulart (Rio de fanelro· Edi(· es 
O Cruzelro, 1'164), pp. 107,121. · 0 

"0 cqmann,,nte rl• 1111,rnl(An ell' ilrA,111• 1h,r.,n1r A rrhrll.ln ,.,. 0 """""I Nlcnliu flro qu,. 
Ip()• I fl'VOlll(Jo fol "'l'Ull!~,ln tin hf,r, iln, f'''''lllllivrlmrnlf' pnr h,1\·f•r •lrfn Uni fnrl!' !UMirl~rln 
d• po•l(io r,ohllra do r:r,ld,•nll' t,oulul. ~1i:n1fiutlv.1mrn1r, mr,mn rip lndlu que ., ,,.,;01u 

d
do1 sari:entos nlo rec,· >t·u apo10 de um unico oltci,tl de Rrasllia. Entrevlst,1 10 de oo.itubro 

" 1'1611, Rio di! l.in!'lro. ' 
~· \'irlos rel.ito, do proce,so de forma~fo de um1 co1lido pu,1 depor Goulart acentua a l'P\'olta 

<n .urgentos como um fator declslvo. Cf., por exemplo, Fernando ~dl't'ira Afar1;o JI· c · 
e A"111,res no Proceuo da Crise Brasileira (Rio de Janeiro: Jo<e Alvaro editor '1964) pp· 1.;;~• 
,. Cf. o Capflulo 9 para uma descri(lo deste motim. ' ' · · 

sebre o "movimento dos sargentos". hie documento constitul um lndlcio da apreen- 
llo que se apossara dos oflcials quase um ano antes da revolu~lo de 1%4. Afirmava 
O documento que os urgentos estavam llgados lntlmamente aos slndlcatos mals 
militantes e, em alguns casos lmportantes, aos comunlstas. Comentava tambem 
que, em alguns casos, os oficiais estavam se armando pessoalmente para se defende- 
rem dos sargentos e que haviam retlrado a muni~Jo das tropas e as balas das 
arm11, no recefo de uma revolta. Acrescentava o relat6rlo que o movlmento dos 
sargentos alnda era minoritjrio no Exercito, masque estava ganhando for~a atraves 
do pals intelro, nas tres for~as militares." 

Fol nesta atmosfera de ansi~ade entre os oficlais que eclodlu, em Brasilia, 
I reMlllo dos orRentot. A 12 de lfltembrc, de 1961, 01 11rsflnlo1 e 01 cabo~ da 
Aeronjutka e da Marlnha Insurglram-se em protesto contra o Supremo Tribunal 
que negava aos pr~as os direitos a ocupar fun~6es leglslativas. Ocuparam A for~a 
centros estrategicos na capital federal, capturaram um juiz do Supremo Tribunal, 
o p,:esldente em exercld!> rr.ara e al uns oflclajs. Deniro de 12 horas, a revolta 
era su ocada, Durante e ap6s a revolta, o presidente Goulart tomou uma posi~Jo 
ambljua, argumentando que a revolta constitula uma explosJio emociona(·sem qual· 
quer base polltlca real.JO Leonel Brlzola, llder da esquerda radical, defendeu lnten· 
.. mente a justl~a da revolta, como o flzeram tambem mullos II deres slndlcals. u 

No entanto, a ol!f!l!l~o5n;~d1~~u a r~~~..2.LS.J!~ um .ico~ento 
profun<!!!"eote_ JiectUrbador. . _ e rea~fo _fOnt(~rla ac;.tl!!.mu a corrosao de 
uma 'La.!..P..':.~!~ b.~M~s do e~~0-"1<1,dera<l.01~1) Uma premlrubisic~te 
p.idrJo era que quase to as as prlncipais fac~6es civis tin ham uma contraparte mili(ar 
signlflcativa (ernbora nlo fosse, naturalmente, numa base exata de 1:1). Asslm, 
admltla-se que os militares refletlriam todas as sombras da oplniao politic,. Oiante 
desta,>Qngrui:ocia genl!rica, quase todos os principais grupos civis tinham, dentro 
do quadro de oficlais, uma factao que lhes era slmpatica, a quem eles tinham 
acesso e podiam fazer apelos politicos. Contudo, o padrao moderador comecou 
a entrar em colapso quando o desenvolvimento economlco, a mobiliza~Jo social ll 
t! o confllto politico allnglrilm o nlvel e~e-o ores trabalhlstas opttrarlos apela· 
ram para suas contrapartes mllltares os sargentos 

A revolta dos sargentos e urna' se clmentos menos sensaclonais 
mas, na opinilo dos oficiais, lgualmenle ameacadores, que culminaram aflnal no 
motim naval do Rio de Janeiro, uma semana antes da revolm;lo (e que Goulart 
toler~u'. concede~~o an.'~tia a?~ amotinado~l. corroeram a congruencia generig 
da oprnrJo civil e mrlrtar. i Os of1c1a1s tornaram-se progressivamente auto-referenciais 
e passaram a impedlr o acesso a certos £!rupos dl' poder, como o trabalhista. Sua 
reatio l revolt3 dos sargP.ntos de Brasilia foi indiutiva deste aspecto. 
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" D<n 102 ,:en!'rais, 20 for~m f'•purg~, formalmenle do h~rclto em 1964. ~"' ncMMt 
encontram·Sf' rm li!!a, pubhcada, no V1Jrio Ofirial de 11 de abril, 13 de tunho, 24 de M'tf'mbfo 
f' II de outubro df' 19&-I. 
" Pedl , tr~, dos mal~ lnlluf'ntN organlzadorei da reYOl~lo que elaboranem uma lkta do1 
generals que eles conslder.wam ativos no planPjamento t mobiliza(Jo da rt'WO!u(ld. Cfajslfico 
um gent'ral como "consplrador ativo" se seu nome aparE"ce f'm pelo m11n01 duH da. Irk 
li,tas. 

mesmo modo, a designac;lo para altos cargo~ de oflclals que d~unm de sa!fsf.- 
os criterios institucionais usuals nem semp~ consegue crtar lealdlde total, porqll 
tais homens mullas vezes estio ressentidos e portanto nio ttm lnflufncia deftll!D 
das Forc;as Armadas. Na medida em que eles n.lo representam os wntlmentos clll 
oficials, o presidente corre o risco de privar·w de inform~io preci,a sobre I oplnllo 
dentro da oficialldade. 

I 
· HI evldencias de que a manlpulat;lo, pelo presldente Goulart, dot oflcflfs 1~ 
ores do Exercito fol contraproducente nos moldes descritos e contrtbulu t1nto perl 

. a ,;ua queda quanto para a crescente releic;lo, pelos oficlals, de -~ trldldollll 
papel moderador. Tentando avaliar a hlp6tese de que o ressentlmento qu.,. I 
promoi;lo foi um fator instrumental que transformou os oflclais em atlvos COft'J'lr-">· 
res no movlmento contra Goulart, e,tudel o, pldr~s de promO(lc- dt 102 pnttlfl 
da ativa em 1964. Oividl os generals em cada patente de acordo cCNtl 1 1ntlgu..._ 
(tempo passado no posto), de modo q1Je cada posto foi dlvldido em primelra, w,.n. 
da, terceira e quarta partes. Aquelt's que pauaram mais tempo nurn posto (e portanf'.G 

·.neste caso normalmente nlo foram promovidos no t~:npo de Goulart) foram colticl• 
dos na primeira pa rte. Os rec~m-promovidos Cportanto, por Goulart) foram classfflca. 
dos na quarta parte. Classifiquei, t'm seguida, todos os generals expulsot a,ot 
a revoluc;lo de 1964 como "def.-nsores ativos" do presid.-nte Goulart, u e comp,rtf~ 
com os oficiais contririos a Goulart que haviam sido "contplradores 1tivo1" .N 
revolut;Jo de 1%4."' i 

Se as promoi;oes nlo ~-tivessem relacionadas com ativismo de movlmtonto.tn- _ 
tJo lrlaml,s encontrar ativistas distribuldos nas quatro categorl.n que ~prest'~ 
antlguidade. Entrelanto, na realidJde, 40'X. dos at1vist.as de movimt'nto flgurlYllll'N 
prlmelr.1 categoria, enquantn apcnas 6'X. t'~lavam na qu,irta categori,. Asslm, pa~ 
prov!vet que muitos ativistas de movimento eram oficlals que havlam sldo lgnon- 
dos na promoi;Jo ou t'siavam preocupado! com a possibilidade de ,._lo. Qu,ndo 
compa,amos o grupo de ativlstas de movimento com o grupo de partldirlol •. 
Goulart, vemos que a sltuac;to ~ lnverteu bruscamente. Nenhum dos oflclals ~- 
purgados estava na prlmf'lra categorla, isto ~. n~o-era t'lemento omllldo n1 pn,MO- 
c;lo, enquanto 40% e~avam na ultima categoria, indicando que havtam sldo,...,. 
movidos recentemcnte por Goulart. A partir desta an'11se, portar,tc,, p,rece raro-- 
velmente evidentc que a ansjedade pessoal por promoc(>c:s fuurras coor,lbw14t,p9r1 
o ativlsmo de movimento entre os oficials. 

< )utro indicio d" quc os ofiri;is militares e~tavam preocupddo, com a sobrt'Vivffl· 
<:i.1 da inslituic;fo m1l1tar 1oi o comrortamento do\ filhos dl' oficiais milit11res com 
relat;lo ao movlmento de 1964. Uma hlp6tese razoivel ~ que os filhos de oflclah 1e 
a:u~tam mais ao c6digo mil,tar de obedi<?ncia do que os oticials que nlo se origlNm 
de familia; de militares, e como grupo estlo menos propen,os, portanto, • anutnir 
posl(0es polftica~. Kurt Lang, em seu estur'J dos oflciais alemJes de 1111 patenll' 
na epoca de Hitler. verificou que a "maioria dos originlrios de famma, de soldados 
tenderam a tomar a atitude rltuallstica". Ele quis dlzer com lsto que eles nlo tendiam 
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'" O Eslado rlC' 5,io P,wfo. H de selembro de 1%). 
·'" Ten,,Cel. Adyr Fiuu de C'1'1ro, "O rirn de u.,, Ext>rcito", 0 fslarfo rlC' SAn P,w/o, 17 de 
setcmbro de 196), p. 16. 
" E<ta acu«•c;.'lo ml' ioi feita pt'la "~sta maioria de oflclais com quem falei e tjue ainda t'Slavam 
na aliva por ,·olta de 1%6. Cabt' nolar qut' o~ crilt'rios pohlicos para a promoc;io tornaram·St' 
alnda mais dt'ci,ivu, apo, • revolu~~o cir 1'164. 
·" 0 ,A,/manJqur cfo hrrciro ~ publicado anualmt'nle e cont~m os nomes de todm m nflriais 
da atlva, e uma riqucld de informac;~s tals como e1cnl,s que freqiienlaram, dat,s de prom~1o, 
med.tlh.11 ff'Cebidas. Se um oficial se form., t'm primt'irn lui:ar em uma du tr~s escolas princlpais 
militares, recel>e uma ml'dalha academio espl'Cial, a Mcdalha Mal'!'chal Hermes de ApUcac;fo 
e hh•do. 

Em certa medida, todos os presidentes da republica usaram as nomeacees de 
militares para comandos importantes e as promocoes a general como meios de 
a,segurar a lealdade militar; assim, as prornocoes no Brasil sempre tiveram um 
conteudo politico. A um observador de fora e dificil avaliar as mudani;as de natureza 
politica nestas promocoes, mas resta pouca duvlda de que, no periodo de 1%1 
a 1964, crescia o ressentimento, entre muitos oflciais superiores, contra o fato de 
O Presldente Goulart usar excesslvamente cril~rlo~ ollticos na romo io a eneral." 

O que hav,a e politlcamente slgnlflcativo, no tocante a esta tendencla, era 
o sentlrnento, que :,e difundiu amolamente no meio dos oficiais, de que nao so 
o governo de Goulart estava encorajando a indisciplina entre os sargentos, mas 
tambem estava minando a hierarqula do Exercito ao degradar vlslvelmente os crlterios 
profisslonais de prornocao, Um estudo do Afmanaque do Exercito para 1964 revela 
que, dos oficiais decarreira promovidos a general no mandato do presldente Goulart, 
somente S dos 29 (~7,2%1 se diplomaram em primelro lugar em suas turmas em 
qualquer das tres principais escolas militares. lsto contrasta com os 34 (46,5%) dos 
73 oficiais promovidos a general antes de Goulari." l~ que a classificai;~o nas escolas 
do Exercito esteve tradicionalmente relacionada com a promocao, os dados acima 
parecern conftrrnar a reclamJt;3o dos ofici.iis quanto l mud.111(;.1 de crit~rio\ para 
rromo<;ao no governo do presidente C.'lulart. 

A m,mipul11;Ao discreta de nomeacoes e promocoes podem tortalccer um presl- 
cfente. Mas a conflanc;a excessiva nesta pr!tica politica pode revelar-se contraprndu- 
cente, porque tende a transtornar as expectativas de carrcira de todos aqueles que 
foram omitidos na promot;~o e converte·los em atlvos opositores do governo. Do 

:i 

POllTIZA<;AO DOS PADR0ES DE PROMO<;AO 

Cinco dias ap6s a revolta dos sargentos, um oficial do Estado-Maior publicou 
um longo artigo, intitulado "0 Fim dum Exercito", onde argumentava que a ~evolu· 
~to Russa de 1917 foi inicialmente um, revolu~llo moderada, empalmada ma,s tarde 
por extremistas depols que o exercito foi destruido atraves de uma serie de atos 
politicos, sempre aprovados pelo governo", que minaram sua unidade e lntegridade. 
Comentava l'le: "O sofrimento dos oficiais russos naquele periodo foi indescritivel" . 
Era clara a lh;ao para o Brasil.30 

A tomada de consclencta por parte dos oficiais de que a crescente lnfluencia 
dos slndlcatos militantes sobre os pracas l!Stava destrulndo a coes.lo lnstitucional 
prejudicou a lmagem dos mllitares como "classe de cima" - uma parte intrinseca 
da imagem de moderador que tinham antes de 1964 . 

exerclto popular, um arremf'do de mllicla com uma ldeoloRla amblgua, destina· 
da a agitar o Pai!I com exsuridos pronunciaml'ntos verbais e a perturbar com 
subversoes braneas e com motins a vlda do povo.i. 
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O projeto completo vem publicado em Jose Stacchini, Marr;o 64: Mobilizai;iio da_ Audacia (Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965), pp. 22-24. · 
,. Julio de Mesquita Filho, "Roteiro de Revolu,;ao", 0 Estado de Sao Paulo, 12 de abril de 1964. 
39 Ibidem. 
40 

Analisa este grupo com maiores detalhes no Capitulo 11. Os aspectos programaticos e emocio- 
nais de grupos como este nao foram importantes no governo Castello Branco, mas foram parte 

. fundamental na formar;fo dos jovens oliciais de "linha dura". Para os "dez mandamentos" 
completos, cf. Stacc_hini, Marr;o 64, pp. 20-22. Para se ter uma visi!o das ideias e da qualidade 
emocional do movirnento, cf. Oliveiros S. Ferreira, As Foo;as Armadas e o Desafio da Revolur;ao 

·"O sistema judiciario precisa de 'limpeza radical'", continuou ele em seus 
comentarios: "O expurgo das fileiras do judiciario e absolutamente necessario mas 

·Poderia ser feito por etapas". Oizia tambem que "as coisas atingiram um nivel · 
de decompasic;ao social, administrativa, politica no Brasil de proporc;oes realmente 

. alarmantes". Achava ele que seria necessario um governo miHtar de dois ou tres 
. anos, enquanto que elementos militares estimavam que cinco.anos era essencial.39 

Outros grupos civil.militares se formaram. Articularam um programa que trans- 
cendeu bastante o tradicional papel moderador. Um grupo denominado Frente 

. Patri6tica Civil-Militar tinha um programa constituido de "dez mandamentos da 
"lei do povo" com conota<;:oes nacionalistas e reformistas autoritarias. ~0 . 

Niio podemos cometer de novo os mesmos erros que levaram aos fracassos 
totais dos belos movimentos que derrubaram a ditadura em outubro de 1945, 
e causaram a queda de Getulio, novamente por obra do Exercito, em agosto 
de 1954. 0 fracasso destes dois movimentos pode resumir-se no fato de que 
os autores destes movimentos apressaram-se a devolve, o poder a honiens 
que vieram do passado e que formaram suas atitudes na atmosfera da ditadura, 
a fonte de todos os males que ainda nos perseguem. As For<;:as Armadas brasi- 
leiras quiseram entao demonstrar o desinteresse de sua ac;ao. Mas este temor 
da responsabilidade, Jonge de ser um beneficio para a nac;:ao, foi causa da 
decepc;ao que u'ma vez mais sofreu o povo. Torna-se indispensavel desta vez. · 
que as coisas caminhem de maneira diferente. Precisamos agir corn absoluta 
certeza, definindo, antes que as unidades militares jam, o que quereinos e ·o que pretendemos fazer.38 

. Um dos primeiros grupos de ~onspiradores na revoluc;ao de 1964 tinha como 
nucleo os tres militares que haviam fracassado na tentativa de impedir que Goulart 
assumisse a presidencia em agosto de 1961. No iniciq de 1962, o grupo elaborou 
um projeto de Ato lnstitucional que podia servir (e eventualm_ente serviu) de orienta- 
c;:ao para o sistema politico ap6s a deposic;:ao de Goulart. E significativo que este 
esboc;o sublinhasse, explicitamente, a necessidade nao s6 de expurgar alguns politi· 
cos, mas tambem de que os militares assumissem o poder.por um periodo relativa- 
mente Ion go, a fim de reestruturar o sistema politico. 0 projeto exigia espedficamen- 
te o estabelecimento de uma junta militar, a dissoluc;:ao do Congresso e das assem- 
bleias legislativas e a suspensao dos direitos constitucionais.37 . • 

lgualmente importante foi o fato de alguns grupos civis importantes ace1tarem· 
a necessidade de um governo militar. O editor de O Estado de Sao Paulo, um 
jornal conservadore dos,mais influentes, viu o projeto e aconselhou que os militares, 

· se depusessem Goulart, nao deveriam hesitar. eni assumir a responsabilidade do 
governo e nao deveriam devqlver o poder aos civis, como fizeram em 1945 e 1954. 
Ele criticou, especificamente, a ideia dos militares limitarem·sua ac;:ao_a deposi~ao 
do presidente: 

·········-,·-------···········-·-···------ 

· . . A I sis of German General under Hitler" (master's rs Kurt Lang. "Bureaucracy in Cns1s: A Role- t"~J 1952) p 68 
diss .• Department of Sociology, Un1ve~s1ty o ,cag:,Minist~ri~ da Guerra fornece a imprens~ . 
>• A medida que cada oficial e promov!do a general, sume em dizer que o general X e . 
muito material biografico. Este material_ usualm~:ieo~e ;eeneral) Y. Examinei este material nos 
filho do Sr., Dr., ou Engenh:1ro <ot ma~or,,i~;~, do Bras,/ e tambern obtive acesso, em_bo!a 
arqurvos de O Estado de Sao Pau o e o. s fontes esta inforrnacao sobre a prof,ssao 
lim,tado ao Ministerro da Guerra. Confer, er; _dua ·vel O lato de nao poder confirmar que 
dos pa,; em minhas entrevist~s sempre que 01 poss, b"lldade. Todavia, os numeros sao talvez_. mais de 23 eram filhos de of,c1a1s nao exclu, esta poss1 , 
quase exatos. 

'I rs~ CRESCENTE REJEIC;A~ DOS LIMITES :Jtf~ 
TRADICIONAIS A A<;AO MILITAR -j~: 

. . el dos militares no sistema politico. ~ 'J~i 
A manutenc;ao de um h_m,te ao p~p ificava sempre que os principais partier- )Jk . 

limitando·o~ a depor ~m pres,~ent:ont~~g:~/ a atuar apos tal deposlcao. -?~l 
pantes no srsterna poh!ico_ podiarn . . . r iram dacrise estrutural de 1961-1964 );If 

Entre grupos srgnlficatlvos de oficiais, eme g . Um era a crenc;a de que havia ).,_.."{; 
. . . se reforc;aram entre s1. . ,,2, dois sent,mentos dlstintos que · . . anto militares, que eram tao cor- '1~,, 

llti importantes tanto civis qu .1 .ti. - "''" alguns atores po ' rcos 
1 

'. tornavam particlpantes , egt mos ·'ff 
ruptos ou tao sirnpaticos ao comu~1sm~;u~1:ca semipermanentemente. lsto so ,ffi 
do sistema e tinham de ser remo~1.dos . p m um papel forte no governo e as· :'~ poderia ser feito se os proprios mllitares nvesse ]~; 

sim poderiam executar esses expurgos. l e os slsternas econ6micos e ·)Ii 
. · · fundarnenta era qu · . :t,°i" 
Um sentirnento muuo mars b d s ue se faziam necessaries mudan- ,J(: 

politicos estavam tao profundamentd~ contur aso:e~te poderiam ser realizadas por '.'i:-· . . . E d nc;as acre rtava-se, . f 
cas radicals. stas mu a , . . .1. glos constitucionais norrnais ossem 
um governo militar em que ~~itos dos ~"t :go para que se completasse a reestru- suspensos por. um periodo suficienternen e o , 
turacao. 

· · · · 1 . · t politico ea perman . . . • contra Hitler, mas a evitar envo v,men o . .:{ a unir-se a conspirac;ao . . orreta" 35 ·• ._., 
cer na posicao neutra e "rnilitarmente c encia o osta. Dos 102 generais da a~iv~ 

Entretanto, o Brasil demonstro_u a tend f .. ~6 Sete (30,4%) forarn conspira- 
1964 23 eram expllcitamente tilhos de O icrats, (4 

3%) 
foi partldarlo ativo do 

em , to que apenas um , .1. d · . dares ativos contra Goulart, enquan d nao procediam de faml ras .. t! t. . . ue segun o parece, . t' As presidente. Dos 79 o iciars q , . 19 (241%) partidarlos a ivos. ~- 
. adores anvos e , ' d ··· militares, 17 (20,6%) eram cons~~ s filhos de oficiais estavam de algum mo o , 

sim podemos dizer que, em 1 
~ muito pouco representados entre ., 

ber:i representados entre os co_nspirado~=~s7vel e que os filhos de oficlals se sen- . 
os partidarios de Goulart. Uma h1_Pot~s~ ~ ilitar e reagiram mais intensamente . 'f' d m a tnstrtuicao ma 1 • 
tiram mais identi rca os co - o da hierarquia. 0 refacionamento acrma . 
contra o que _ac~~ram ser _u_ma co:~~5.:" lembramos que os dados (~apitulo 3) _m_o~- . ganha maior signiftcado politico qu d . M'ilt"tar que eram filhos de oficlais d adetes da Aca erma d traram que a percentagem __ e c • 1 ilitares aumentou grandemente o come- 
ea percentagem que freq~~n~ou e~c~ as~ de 1960. . 
c;o da decada de 1940 ao imcro ~a decad a institucional das Forc;as Armadas e seu 

A combinacao da crescente inseg~ranc; tidos ou atores politicos civis detinham 
crescente sentimento de que nenhum _os par •contribuiu para intensificar a crenca · crise econom,ca, 
o poder para solu~,o~ar ad t' ismo militar ja nao eram adequados. de que os antigos limites e a ,v, . . 
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' Do lado purim!'nte neg:tivo, , tomada de consck\ncia, por parte dM mffltam, da ,ua 
rl'lativa ileg,timidadf' · incapacidad" d!' 1tnv:!mar foi diminufda por acontKlmNitos ""Pft~l .. 
como o aumento di infla~.lo, o dl.'climo da ta•i de crrsclmt'nto Konomico, 1 incapeci~ 
civil para rf'alizar um piano de estabiliu(Jo e dt'st'nvolvimt'nto, o suicidio do prflldfflte V1rg.i1 
ap6s , tentativa de assissinito dt' Car'o; Lacerda pela 1ua guarda ~soal e a rN1ilnc:l1 do 
presldente llnio Quadros ap6s ,p,:-nis st'is mf'S!'S de gowrno. 

Um;i atitude de apoio declsiva para o papel moderador dos mllltares brasllelrot, 
e especialmente para a manulPn~.lo do limite a este papel na derrubada do pretldffl• 

I te, fol a crenca, generalizada entre os oficlals, de que eles detlnham ern co~ 
~lo com os civis, um grau relativamente ~o de legitlmldade para pemar. Aftm 
dis~o. como j~ vlmos, os oficiais nJo _!!!,ham grande conflan51 em 1ua upeclclade 
em termos de treinamento politico ou econl>mlco para govemar a nl(lo, E1tas 
duas cren~as, de que falt~va aos rnili!aces capacjdadc c legilirnidacfe, focam essen· 
clais para fS argumentos de Castello Branco contra os militares assuml~ o poder 
politico em 1955.' Foram lnstrumentos na devolu~lo do poder aos clvft depob q~e 
os militares depuseram os presidcntes em 1945, 1954 e 1955. Entretanto, • crlsn 
de 1961·1964, alem de corroer a confian~ civil na estrutura democritica da pollt~, 
tambem alterou a imagem anterior que os militare, tlnham de sua relatlva lncapaci. 
dade e a ilegitimldadi! para governar o pals. 

O Brasil e o paradigma de uma instituic;Jo militar que ubla carecer de legltfmida- 
de para governar. No entanto, essa cre~a tem sido elemento lntegrante de multos 
governos milita_res da America Latina, os quals, devido JI fcllta de conflan~ polltica, 
do apenas translt6rios ou zeladores em forma. Multos dos casos que parttlam 
ser governos milltares a longo prazo se trans!ormaram em dltaduras per,onaflstas, 
de um (mlco homem, que manipulam e dominam as For~as Armadas, ao inw1 de 
represent~·las. Alguns lideres militares da America Latina, naturalmente, Ii havlam 
ter,tado mudanc;a~ ~oclais dirlgldas com ap,·io militar antes da dkada de 1960, como 
o general lbaflez no Chile em meados dos anos 20, o l'!!neral Cirdenat no Mhlco 
na dl!cada d<? 1930, os coroneis Toro e Busch ·~ o major Vlllaroel na llollvfa nos 
fins dos anos 30 e meados da decada de .CO e o coronel Arbenz na Guatemala 
de 1950 a 1954. 

Contudo, em meados da decada de 1960 na Aml!rlca Latina, asststfmo, 1 uma 
mudanc;a na natureza do governo milltar; os governos eram m~~!_!!_lnirtos, a- 

O lmpacto das Crises Politica 
e Economics sobre as Forces Armadas: 
A Esco/a Superior de Guerra 
e o Desenvolvimento de uma Nova 
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(Rio de Janeiro: Edi~6f!s GRD, 1964). Ferreira era um .:olunist, politlco lmportante, professor 
unlver,IUrfo em Slo Paulo e membro relevante do movlrnento. 
" St1cchlnl, M~'(o 64. pp. 19-20. 

l 
r 

Cutro grupo formado na Aeroniutica publicou seu pr6prlo manifesto. Este docu- 
mento e outros desta natureza demonstraram um desejo profundo de expulsar 
certos grupos do sistema politico, inclusive grupos de milltares e de estudantes . 
Seus sere pontos principals eram: (1) o mandato dos deputados comunlstas; (21 
revogar as comtssoes de oficlals militares comunlstas; (31 exclulr, expulsar ou refor- 
mar (dependendo das clrcunstlnclas) os comunistas das For~as Armadas; (.Cl banlr 
os e,tudantes proflsslonals; (5) llmltar a repeti~lo dos reprovados na unlversldade 
I um ano; (61 demltlr os comunlstas ou pr6-comunlstas dos setores clvls do governo 
federal, dos 6rg1os aut6nomos e das corpor~oes quase-governamentals; e final men· 
te <n cassar os direitos politicos de inumeras pessoas pr6-comunistas, como Goulart, 
Brlzola, Pinheiro Neto, Darcy.Ribeiro, Neiva Moreira e Dante Pellaqinl.41 

A malorla dos documentos mencionados for am escrltos entre 1962 e 1963. Naque· 
la l!poca, representavam uma vlslo mals mllltante do que a encontrada em geral 
entre os milltares. Mas nos ultlmos meses da crlse de discipllna nas Fo~as Armadas, 
lnumeros recrutas novos foram ganhos para este ponto de vista e na l!poca da 
deposi~lo de Goulart, o dese]o emocional dos mllitares de expurgar grupos lntelros 
ultrapassou os limites do tradicional papel moderador. 

Os acontecimentos de 1961 e 1964 haviam contribuldo para uma sl!rie 'de novas 
atltudes na massa da oficialidade que Ji nao se harmonlzavam com o exerclcio 
deste papel tradlclonal. Por volta de 1964, a coliga~lo vltorlosa dentro das For~as 
Armadas se sentlu bastante amea~ada instituclonalmente para entregar o poder 
aos civis. 

o que aumentou o signlflcado destas mudan~as de atitude l! que os mllltares 
neste perlodo tambl!m !'!Stavam desenvolvendo sua pr6prla ldeologla de desenvolvl· 
mento naclonal e de seguran~a lnterna na Escola Superior de Guerra, tema de 
nosso capltulo segulnte. 
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101 mf'mhrn, dr,ra unlrl.,nr de,empl'nhar~m P•fW'I dttl1lvo "" q111'ih'•N cfvil,mllft.Hf'• de ! HS Pm dr,inlf', Uoravanle, rf'lf'rimo-nm ll ur.idJrif' uundo apen11 H ~UH tnlclali. f(II. 
Cntrf'vlsta com o coronpl H,rvev. U. S. Army. o oficial de liR.t(~ norte·imeriuno "' (Sr. 

Rio df' f1nelro, 17 de ma~o d" 1%~. · 
• fntrf'vi~II, Rio de Janeiro, 16 dt> 1etembro dF 1%11. 
' Os mrmbrn, mllllarf's df'Vlam 1er recrutadoi na\ 1re1 um11, srndo I m1lorla con>Mlt, ~;1 
11enf'r1ls·hrfg1delros e, :o•cf'pclonalm<•nte, ten!'nte,-coro~is (ou •eu, equlv•lt>ntet n1 Mi,inhil. 

I 
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Na Segunda Guerra Mundial, o Brnil partlclpou das lutas na ltilla attavn de 
um; divisao, a For~a Expedicionaria Brasileira <FEB).• A fraca coorderia(lo t'fffre 
as tres Fortas Armadas e a d~bll coorden~Jo da estrat(!gla nadonal em todOI 01 

_ ,,,seus componentes m!litares, industrials e burocr•ticos estlmulou o ~. ·depolt 
fl\' da guerra, de formahzar tan~o um Estad~Maior de Se~i~ Conjunto quanta um 

<,' Conselho de Seguran~a Nacronal. Posteriormente, os principals organlzadom da 
FEB, como 6 general Cesar Obino e o comandante de Artllharia, general Confeln, 

~ de Farias, desenvolveram a ld(!ia de uma ~scola especial que formulasse uma no¥1 

II doutrlna d e ranta e desenvolvimento naclonais. Os Estados Unldo1 ponul!n, 
"" sua escola nacional de guerra e, que a se lntegrara num corpo do Exb'clto 

cf' norte·americano na ltilia, os brasileiros sollcitaram o envio de uma missJo conselhei- 
l. ra ~orte-amerlcana para ajudar na formatao de sua escola. Esta mlssJio dos Estados 

'( r Un1dos permaneceu no Brasil de 1948 a 1960.' Signiflcatlvamente, o CAEM do Peru 
I~ r nao tinha oficiais norte·americanos de nlvel de professor e, ao contrlrio do Brnil, 

r> o reru enviou alguns de seus profe)sores militares a estes programas de rrelni~lo 
• civil sobre os problemas de desenvolvimento nacionat, como os da Comlsl.lo Econ6- 

mlca para a America Latina das Natoes Unidas e o Institute Latino-A~rfcano de 
Planejamento Economico e Social no Chile. 

Ao general Cordeiro de~s fol conflada a tarefa de deserwolwr o rema e 
a organizatlo_i!Ltlli;QlA . .12.<tJ!ruiL Ap6s gastar a malor part~~do "ino de 1948 e 
parte de 1949 nesta t~refa, ele recomendou uma escola padronizada ~gundo o 
modelo da Escofa Nac1onal de Guerra dos Estados Unidos,. mas dlfe~nte em dois 
aspe~tos. Os E~tados Unidos, ele argumentava, eram um pals desenvoMdo; anlm, 
sua preocupac;ao fundamental residia na mobilizatlo dos recursos para a ~uerra. 
Esta tarefa era atrlbuida ~ Escola Industrial das For~as Armadas. Quanto A Escola 
Nacional de Guerra dos Estados Unidos, sua principal tarefa dizia respelto .l'polltlca 
externa. No entanto, na oplniao do general Cordeiro de Farias, a quest~ de uma 
Forta Armada forte, num pals em desenvolvimento como o Brasil, nlo podia separa,. 
se do pr2_blema do desenvolvimento rcaoOrnica arm a qu,,uo ~I ,rgura~• DMi<>- 
naf separar-se da cducat.\o, industrla ou agricultura. Advlnhou: portanto, que na 
nova Escola de Guerra brasileira, as funtoes da Escola Industrial das Fort.u Armadas 
dos Estados Unidos e da Escola Nacional de Guerra fossem combinadas e alC'm 
disso, qu_e a enfase sobre o~ a~J>!ctos internas do descnygtvimento e d,1 ,e1~ranc;a 
fo~~e maror que na escola s1m1lar dos Estados Unidos. 

A outra rnovatlo brasileira foi converter a particlpatlo de clvfs num a~pecto 
fundamental da Escola de Guerra. Nos Estados Unidos, a Escola Naclonaf de Guerra 
era fundamentalmente militar e apenas comportava civis que provlnham de organis- 
mos do governo ligados a assuntos e11rangeiros. Mas, justamente potque a t'Kola 
braslleira devia preocupar·se com todas as fases dt• dl!Senvolvlmento e da seguranc;a, 
julgou·se necessirio lncluir civls de certas Areas cornoeducatlo, tndustri,, comunio· 
toes e sistema bancario.' A decldo de incluir clvls como parte ct'ntral da ESG 
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1 Ui:na an.il~se co.mpleta e brllhante de al,:um•s imr,llca~o~ pslcol6glcu e polftlcu desse tlpo 
d_e rdeolop:,, m,lttar de gu!'rr.l contra-revolrrrlonJria Iola! lt-special~nte no contexto de um 
srstema .Politico fracol ea disrusdo do r~~rcito lrances por Raoul Glrardet; d. seu "Problemes 
ldfolog,que.s <'I Moraux" e."Essai d'lnt;,rpr<'l•tion", in Lt Cme Mi/it.ti"' Fram;aise, 194.~·1961: 
Aspects -~<><:1oln,:1qurs el ldC"olog,quC's. ed R,,oul GirardC'I, (Paris: Ubrairie Armand Colfn 1964) r~· 1s1-nc1. . • • 

, .,,., um., h1t-,·e rlr1crl(,\o rl~ lrlrol11111,, rlo CAfM, d. Vlrinr Vlll.ir,11ev1, ti Ml/lrarlsmc r·• p/ 
P!'ru (lrma: fmpresa GrJhca T. Scheuch, 1%2), pp. 174-111). 

No come(n rla d@c•da d!' 1960, a Eswla ri<' Comando P. hUdo-Malor do herclto fndonhio 
formulou um., .doutrina de de~en~olviml'ntn f' st•,::uranv. p:rande parte da qual foi m1is urdP. 
p,,,1a P.m pr•r•u 'luanrlo n, m,1,tM<'• assumiram o pocfN rm 19f>,. Para I noutrlna e uma 
lnillse profunda, cl. Guy I. Pauker, Thi' 1•1rlont'""" DC1ctrinl' of Trrritorial W,irfa"' and Territorial 
Managemf'nl <S•nta Monica, California: I he RAND Corpor,,tion, RM-3312-PR, Novembf!'r 1%JJ. 

princfplo ,~eblam apolo !nstitucional mals vigorosos e confiavam em suas t~ntativu 
de dirlgir e controlar as mudancas socials e economlcas, Apesar de multas diferentas, 
estu caracterlstlcas tamb<!m foram encontradas no governo miiitar brasileiro que 
nsumlu o poder em 1964, no governo militar argentlno de 1%6 e no governo 
militar peruano de 1261'. 

A emergencla deste novo modelo de regimes militares estava relaclonado com 
mudan~as b.isicas na csfera r.aclonal e internaclonal no final da dkada de 1950 
e comeco da de 196C. A expando de doutririas de guerra revofucionaria e. especlfica· 
mente, a aKensJo de Castro engendraram nos militares um complexo conjunto 

) 

de resposus: temor do comunlsmo (especl1lmente por c1uu de su1 1meata 10 -" 

I exmlto regular), desenvolvimento de doutrinas de contra-lnsurre~lo, e a ccnvlc- V" 
~Jo de que era necesdrla uma mudan~a bblca para evilu .i revolu~lo. Percebendo 
que a estrat(!gla d1 guerra revoluclonarl.i envolvla todos os nlvels da socledade, (' 
o concelto de seguran~a entre as Fortas Armadas passou a abarcar todos os aspectos 
da vida social e polltica. Os mllifares comecaram a preocupar-se com a atlo clvica, v" 

~

om seu papel de "cgnstrutores da n~Jo" e com pianos globals de desenvolvimento. 
stas respostas implicevam uma expansao consider.ivel do papel dos militMes e 

uma cre~a na legitlmfd;ide destes novos papeis.1 Todas estas ld~ias eram defen- 
~ dldas pelos Estados Unldos e enslnadas tem suas escolas para militares laiino-ame- 

.-></ icanos. Entretanto, como ilustra o caso do governo militar peruano, destas ideias 
nem sempre resultaram relatoes harmoniosas com os Estados Unldos. A um grau 
slgnlflcatlvo, a ldel1 de um papel politico mals atlvo para os militares enralzou-se 
porque as instituit6es militares acharam que era relevante e adaptavel aos problemas 

. de seus pr6prlos paises. 0 Brasil, a Argentina e o Peru, todos reformularam a ideia 
para adequ.i-la J sua pr6prla percepcso dos problemas de desenvolvimento e segu- 
ranta de seus parses. 

. As lnsti'ui~oes que mais contribulram para reformular e divulgar os novos concei- 
tos de seguranca e desenvolvlmento nacionals, inclusive um envolvimento militar 
cada vez mais profundo na politica, foram as Escolas Superiores dt Guerra_ge cada 
pals. No Peru, fol o Centro de Altos Estudos Milltares (CAEM), na Argentina a Escuela 
Naclonal de Guerra e no Brasil a Escola Superior de Guerra (ESG),l Fol em grande 
parte por causa da ESG que, ~ medida que se foi aprofundando a sensa~Jo geral 
de crlse n? Brasil, gran.de n(1m~ro de oflclals passaram a sentlr que dispunham 
da ~puada e mars reallsta para deseovolve• o pais, e dos tecnocratas 
mais q~lificados pl[.a.poc em pr/Jtica e$ta es.tu.tegia. 0 papel da ESG no rompimento 
do padrJo tradlcional das relat6es entre civis e militares mereee, pois, um estudo 
mats profundo. Uma vez que tao pouco se sabe a este re~pelto, devemos cometar 
com os fatos fundamentais. 

'i · rt 
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•• Para a lisla de 1%1, rt. o flnlrrim rl.1 A~<n<idc,\o do< nip/n,-,.1cf,)s da Esco/a SufH'rior df' C~rr,. 
n. 0 100, pp. ~-S. 
"ConlPm informa~fo p~<<oal. como aniversaMo< e nota< de rf'uniile, ,ocf111 e lntele<fu1l1 
da escola, e public a o< mt'lhore, lrabalhn, dos alunos da ESG. Em 19611, o tltulo desll publicac;.\o 

.mudou para Se,:u,,>n(a & nl'sem·oh•iml'llln: R,•,·rst,1 d.1 AS<o<i.1{.to do, Diplomados di £1«>11 
Superior de <:u~rr., 
"PMa o profrtn de pe,quisd <fl' 1%1 e o Pl'"oal, cf. flolrtim cf.I A<so<id(.to du, Olplorn1do1 
rlJ I <rnla SU(1f!rrnr rlc (,urrr,,. n.0 101, p. 6. 
•• Muitos nt.imt"ros do Boletim lraz!'m inform~6es sobre o, clclo, dt' conff'~nciat cor~ttt. 
Cf. o n. 0 105 fjulho-a,tn,to dr l'lfwl, pp. 67-74. 
'" No m('lo d~ cri<f' cuban• cio< mi"ri<, o prr,idrnte kcnnrdy lalou durant• lf11un1 mlnutot 
ant ah,nos cl• FSG bra"'dra. 0 lncicit'nle cif'i•ou profunda lmprr,wn. Cf. Albf'rto Olnfl rt 
al .. O Mundo D<'po•• de l<r,r,n<'dy (Rio dt' fanriro: fm~ Alvaro, 19Mi, pp. 112·11J, e "Palnrn 
Oirigiddll df' lmprovi<o pt'IO Presidcnlf' Kennedy ~ Comitiva d1 (SG & IM(, por Ocl\i~ da 
Visita li Casa Branca·•, Boletim d.1 Assnc,.t(,to dn, D1plomados da Escofa Suptticw de Gut'ffl, 
n.0 101, pp. 7-8. 

O foco intelectual da ESG, lal como se desenvolveu em meados da dttada 
de 1950 e cometo dos anos 60, foi o inter-relacionamento entre seguranca e dt>Senvol· 
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bastante freqiicntados por oradores proemlnent~ no Rio, ~ oUli'M grindN cfrl.~ 
(cspecialmenl<' Sao Paule) fizeram reunioes semelh.:intes, embora comm~ frt- 
qiiencla. Cada principal minister;o do govemo contava um oflcial de llg~lo. •• 

Uma fonte importante de inform,tao ideologica e social era constitulda ~ 
Boletim da Associa<;ao dos Diplomados da Esco/a Superior de Guerra." Todo ano, 
I associai;ao de ex·alunos, em conjunto com a ESG, formulava e PffqUINVI um 
projeto especi.;I, Os principals monitores destes projetos eram OI dlplomados clvts 
e militares, que multas ~zes se serviam de lnform~o recolhlda em ,eu, pr6prfot 
empregos correntes para escreverem o relat6rlo. •• Promovlarn-se clclo, de confmn- 
clas sobre a·doutrina da ESG em todo opals, conferenclu minlstradn pot' n·lfunos 
com a a~slsti\ncia da ESG. lsto aumentou grandemente I dlvulg~lo d1 doutrlN 
da escola. •• 

O curso em sl era uma atividade em tempo lnt~ral durante um ano acad~mlco 
completo. 0 nucleo do curso consistia de conferencias e semlnirios que tffltavam 
determinar os objetivos b,hicos para o Brasil, os obsticulos I Mtes objetm>t e 
os mP.ios especilicos de atingi-los. A tarefa final dos alunos da escola era partlciplf 
de uma equipe civil-militar de cinco ou scis estudante\ na preparatlo de um trabalho 
de polftlca . 

Alem das cor.ferencias ministradas ~lo quadro civil e mllitar Pffffllnente, mulfn 
conferencias eram dadds por lmportantes minlstros e tecnocratas do govemo, npon- 
do, asslm, os estudantes a pontos de vista pollticos dlferentes. Uma parte esM!ndal 
do cur~ era constitulda por tres ou quatro viagens e11tcnsas po, todo o Bruit, 
fa fim de se inteirarem in loco dos problemas e projetos ll"ados ao dewnvolvfmento 
e segurani;a nacionais, lais como novos proje!os hidrelctrl.c:os,.;°o/~ .. ~omple,cot 
industriais, a industria nacional do ac;o, princlpais projetos de ha61ta(lo pa~• fav,t• 
dos, o orgao regional de desenvolvimento SUD~NE, programas de ,tao clvica e 
novas t'.iticas de guerra contra-revolucionAria. . · 

Gradativamente, desenvolveu·se a tradic;ao de cada turma vfajar aos E,1.idos 
Unidos como convidados do governo norte·amerlcano, vlsltando os prlnclp1l1 com· 
p!exos militares e industriais. As visitas inclulam, normalmente, um breve encontro 
com o presidente norte-americano.:• 
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• Os civis devlam fer curso universiMrio ou equlvalente e I~ ler demonslrado qualldades nr,Uvels 
de lideran~a. . 
• lnformac;ors contidas na bem dncu~enlada ~_tst6na da ESG, e~rila pelo i:eneral Au,:uslo 
Fra~oso, quando comandanle da escola, A [~cola Superior de Guerra: (Or•11:em· 
rinalidadt'·Evoluc;llol", SC',:1,r.1n(d;, nesem·olvimenlo: Revisla da ~Hociac;fo dos D1plomados 
d,> Escola Superior de Guerra. ano XVIII, n.0 132 (1'16'1), pp. 7-40. 
•0 Enlre,·ista, Rio de laneiro, 8 dt' ouluhrn de 1%11 • 
II Ot'Crt'lo 0,o 53.080, de 4 dr. dezembro de 19&3, cap. 11, sec;lio 4. 
'' /hid .. Cap. V, S~.io 1. , 
,., Cifras for.,ecidas prla Escola Superior de Guerra I' publiradas em Glauco Carnelr~, 'A G_uerra 
de ·sorbonne' ", o Criariro. 24 dr junho de 1967, p. 20. Eram rOu ,uas ocupac;oes na t'poca 
t'm que cntraram na ESC.. · 
"oa Ii"'' de. diplomadns entre 1950 e 1%(,, de que pmsuo uma c6pla, nllo co.n,ta nt'nh_u!J>', 
llder sindicalista proemin!'nte. Em enlrevisla com o mar~c.hal Juarez T.tvor~ no R,~ de faneoro, 
a II de outubro de 1%11, ficou confirmado que o rt'qumto dt' cur,o un,verslUrio, altm do 
dewjo de seminMios inform,,i, t' acr<<lvei< ,obrr 1'1'uranc;a nacional, siRnlficou provavf'lmt'nle 
nln ,ert'm convldacios aqurlr• cujo /1Mk,:rn11nrl nAo favorec_e"" uma "camaracial'em Ucll". 
"(<la ·~~o pretende, principalmf'nlt', dP.scrt'ver a lnfli,c\ncoa da ESG n~ alltudc, polollcH 
da< fo~as Armadas anles da revoluc;lio de 1964. Utillzo, portanto, o pa,sado para rf'ferir-me 
i ESG durante aquele periodo. A Escola Superior de Guerra alnda repreHinta, certamenle, 
um srtor bastante concorrido da educa~llo dos militartt brasilelro,. 

. ' 

d•cislva para O desenvolvimento da escola, Colocou os oficlais rnilitares 
mostrou ser .. . · · lh · Ii d · · • 1 sistemfttico com os lideres crvis. • lsto es proporcionou a ii os civrs em con,, o be 

rt 'lh-~m muitas de suas ideias sobre desenvolvimento e segurantae, tam em, que pa , .... . d d . 1· t 
1~5 deu confianta para discutir problemas em termos de ,gual a e com especia rs as 

civisO militares consideraram a partlcipatao dos civls na ESG tao valiosa que, com 

t po aumentou a propo~ao de membros civis em rela<;ao aos rnilitares. Na o em , . I rf d turma inicial de 1950, dos 62 diplomados apenas .16 eram ov s, mas no pe o o 
de 19:;o-1967 ;.t contaram 646 do total de 1 276 dlplomados.? 0 marechal Juarez 
Tivora, segundo comandante da ESG, expllcou nestes ter':101 se~ penume~to: 
"Como comandante, eu quis auITTentar a representa<;ao de clvls. Ache, que a finalida· 
de da e•cola nao era apenu treinar militare1, mu tambl'm todos 1quele1 que pode- 
rlam lnOuenclar o govemo".'0 . • 

A Esco la Superior de Guerra fol estabelecida, formalmente, por decreto presiden- 
cial no governo de Dutra, a 20 de agosto de 1949. Por volta de 1963, sua carta 
afir~ava sua mlssao de preparar "clvis e militares para desempenhar as fun<;6es 
executivas e conselheiras, especialmente naqueles 6rgaos responsavels pela formula· 
tao, desenvolvlmento, planejamento e execu<;ao da polltica de seguranta nacto- 
nal". 11 A sP.guranta na£!9nal~mprttn~ uma ampla gama de questoes, como 
indlcam 05 nomes da~~!! divlsoes acade~s:@Questc'Je~ Polltlcas;G) Quest6es 
Pslcol6gico·Sociais; Q) Quest6es Econ6mlcas; t!) Quest6es Militares; ~ Quest6es 
Loglsticas de Mobiliza~o;(IJ) lnforma<;oes e Contra-lnformat6es; e 0 Doutrina e 
Coordenai;ao. u 

Por volta de 1966. a ESG tinha dlplomados de muitos setores lmportantes ~a 
estrutura de poder polltlca e economica: 599 eram milltares, 224 empre~rios 
partlculares, havia 200 funcionftrios pubncos dos principals ministerlos e 97 d~s 
6rgaos autonomos de governo, 39 eram congressistas, 23 julzes federals e e;t~dua1s 
e 107 eram profisslonais variados - como professores, economlstas, escntores, 
medicos e sacerdotes cat61icos. u O requlslto de curso universltftrlo ou equlvalente 
que se exigla dos clvls slgnificou, virtualmente, a ausf!ncla total de representantes 
dos slndicatos. •• . 

Os diplomados da ESG se reuniam numa assocla<;io muito atlva de ex-alunos, 
que servia de foco para contato lntelectual e social com outros dlplomados, co'.'" 
a pr6pria ESG e com o conjunto da socledade." Realtzavam-se almocos seman;;1s 
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" Golbery, P11nrjamrn10 htratlglco, pp. 311·39. 
". o, currlculo, rncontr1m·1e no 1rqulvo da bihlinteo da CCEME, 
'" n,,,.11, '1lnl,1t'rln d~ GuPrra, r,1ado-M1lor do hc'rcilo, Flo/rtim dr /rofnrm.ii;,,e,. HA cilf'IH 
dcsle no 1rqulvo aberto na blhtioleu do ht'rclto no Rio dt- Janeiro ""'r• tle 1%1 0 tom 
rra de um, rcvl~lo mullo dl~ta de tOplco1 prot1 .. 1onai• e levanllmt'nt~, rotlnrlrot d, ~llc•n 
lnl!'rn.>clona1,. D, outubro de 1961 em dlante, o tom mudou p~r, apro-imaMe da Ntru1ur1 
e tl'rmlnologla da ESG, e mullo 1lf!nlllc1tlvamrntr paHou I abran11er a que,110 da 1mt',c;a 
l seguran~a intrrna qur o comuni\mo repre,rntava. 

ameac;a a seguran~a. ha necessidade urgente de planejamento vlgoroso e controte 
de uma r.ature11 estrate~ica, porque" ... a .irea da politica ~ permeada ... por ,,,.,., 
advenas, criando uma forma de univer;alizac;Jo dos fatores de segur~a, 111,gando 
a area de estrategia (polltica de seguranc;a nacionall a ponto de quase abso~r 
todas as atividades nacionais" .1• 

Tendo em vista esta concepc;Jo da natureza empresarlal da tarefa de mantk 
a seg~ra~c;a nacl~nal, a E_S~ empreendeu o estu~ de todH n lase, da vl~lca, 
econ~1ca e soc;al bras1leira. Os tecnocratas civ1s de alto nivel, os coron~s e ca 

1, )generaisae patente inferior estudaram a inflac;Jo. a rPforma agraria, "reforma banci- 
,l<t....,."" rla, os sistemas eleitorais, o transportP ea educa~Jc;, bem como a guerr1 de 11uerrllha 

/ ea ~uerra convencional. Em mullos de <f'U\ estudos, er,m conlPUldo• wwrtmente 
11IRun~ do, 1,pt'Clo, fundamrntal~ da orJ!anln~lo ~1.il e t!con6mlca dn Bratll como 
necessltados de mudanc;a; se o Brasil quls~se crescer economicamente e manter 
a seguranc;a interna. A principio, estas criticas pareceram acad"micas e a lnOu"nclo1 
da doutrina da ESG nao penetrou as For~as Arm:1du nos meados d,1 dklda ft 

\19so. Contudo, no comec;o dos ano~ 60, a medida.que-a. criw bruilelro1 klDmav! 
mais aguda, a. cnfasc da E.SG sob re a necessidade de uma.es1tatesu total de ct.envol· 
vi men to. para. comba.ter.a_subve~sJo lnterna encontrava .1.1m .audit6rlo .ud• v-.r mils 
receptivo dentro.Jfas.Ior.tas ,'\rmadas~Grande parte de sua doutrina.de guerra Inter· 
na se lncorporou a Escola de Comando do Estado·Maior. P'or exemplo, no currlculo 

I de 1956 des ta escola, nJo havia menc;oes a conferencias sob re guerra de contraguerrl· 
Iha, seguranc;a interna ou comunismo. No entanto, de 1961 em dlante, 01 CUl'101 
sobre todas estas questoes aumentaram grandemente. Em 1966, por ex.!mpfo, o 
curriculo destinava 222 horas de aula sobre seguranta interna, 129 horn t 11uerr1 

_irrcgular.e apenas21 horas aos t6picos profissionais classlcos de defe5,1 te"itorlal.u' 
Como um oficial, para poder candidatar-se a promoc;Jo de gener;I OU a qualquer 
dos coma.<dos gerai~. precisava ser diplomado da ECEME, qu.1se todos os oficlals 
brasileiros foram expostos intensamente as doutrinas de guerra interna. Esta doutrlna 
tambem foi dlssemin.1da, de forma mals popularlzada, atraves do Boletlm de Inform•· 
c;oes, que era envlado pelo Estado·Maior a todos os comandantes de tropu.N · 

O tom difuso dos artigos sobre politic• era urn desejo de ~perfel~oar I forma 
brasileira de governo. A democracl1 perfeita ~empre fol considerada a Ideal, embora 
fator~s politir.os nas mcdidas de reforma ou fossem ignoradm, e discutldo11 IJ)enas 
pollt1cas ldea1s, ou fossem tratados como ofJ!ltacu/os eslruturais que preclsavam 
ser removidos. Assim, as pollticas sugeridas, embora moderadas e tecnocritlcas 
em termos dos objetivos desejados, eram, no contexto da polltlca real brasllelra, 
bastante amplas, e em muitos casos lncapazes de efetivar-se democrlllcamente 

~dado o NtUillbrio das forc;as pollticas. 
, .Por exemplo, numa conferencia fol asseverado que os partid«x politicos eram • 
· muito personalistas e dominados por questoes locals, incapazes, portanto, de dar 

} 
apoio coerente a pianos de d~envolvimento nacional. A so!uc;Jo, queo conferencista 
da ESG sugeria, era a criatJo de uma nova lei eleitoral que estabelecesse um limite 
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"Uma anillse do amplo.aka~ce do que a ESG conslderava ser o campo da seguran(a nacion_al, 
p,idemos encontr.t·la na edi(.\o e,pecial da Revista Brasileir.i de Es.tudos f'o/:licos, n.0.20 (1an!'iro 
de 1%61, dPdicada ll discussao da seguran(a nacional po,. es~ntores llgados estre1ta_mente ll 
escola. Uma tentatlva de resumir o pensamento da ESG 101 fe,ta pelo ex-diretor da b1bhote~~ 
do [xopn:lto, general Umbf!rto Peregrino, em "O Pensamento da Escola Superior de Guerra , 
In Caclfornos erasileiros, n.o 311 (novembro·dezembro de 1966), pp. 29·38. 
"C.olhfory do CC1uto e !illva. P/,1nf'j,1mMlo F•"·"''Rir:> !Rio di' lanf'lro; llihllo1ru ~o Ex~rclto 
(dltora, 195", p. 211. A malor r1r1r dHtf' llvro ,,.m orlflt'm rm conlr,;•ncla, mlnlslrada, na 
[~G. O llvro ~ uma das Ion: .. , principals da ldeolo11la da ESG. 
"Colbrry do Couto e Sliva, Geopo/itlu dn llruil (Rio de lanrlro: lo;@ Olympl~, 19671, PP· 
190·1'1'1 (dt' um r,pltulo orlginariamenlf' escrlto t'm 195'11. E<tt' hvro lamhrm ~" bast'oa em ronfr· 
ri'ncl~• ria.ta• na ESG. 0, de,envolvlmenlos da revolu(~o cubana, no final de 19<.0 t' em 1%1, 
aumrnlou o temor da "ameac;a romunlsta" na ESG. 

Numa formulac;ao lntelectual do tipo que mals tarde serla usado para justiflcar 
a progresslva mllitarizac;Ao de todos os nlveis da sociedade, quando·o governo 
militar assumlu o poder em 1964, Golbery argumentava que, quando e grande a 

uim.,ntn nacinnais 11 A doutrina da ESG acentuava intensamente que a guerra moder· 
~,~ v•n.clonal como a Sf'gunda Guerra Mundial, !leja a revoluclon.irla, 
na, Sf' 31 a con " • . d d d A como na lndochlna, lmplicava o dese]o, a unldade e a capaclda e ~ pro uc; o 
do als inteiro. Assim, os encarregadc;s da formulac;Ao e execuc;Ao dos programa~ 
de ~ uran1;a nacional nAo poderiam rnais limitar sua atenc;lo A protec;lo das fr~nte1· 
ras 

0~ 
a outros usos convencionais d~ Exl!rclto. Para a ESG a seguranc;a nac1on~I 

grande parte, func;k> da max1mlzac;Ao raclon1I do__ruoduto da rco~om1a 
:r;~ ~:imlzac;k> de todas as fontes de cisao e desuniao dentro d pals. Conse~uente· 
mente, dava-se gran e atenc; o necessi a e deGum gov~rno forte ehde pladne1dame:· 
to. 0 eneral ~. principal te6rlco da ES e muttas vezes c ama o e s.,.u 
pal, re:saltou ~s obrH que, nos parses em desenvolvlmento como o Brasil, 
"o planetamenlo da seRur1nc;a n1clonal e um lmpt"ratlvo da hora I'm que vlv('mos .... 

n6s nos palses subdesenvolvldos ... o planelamenlo assume sspectos de uma para .. u 
outra ordem que poe tudo o mals em destaque . . . 

Outro tema de grande relevincla era que os paises subdese~volv1dos se via~ 
submetldos a grandes preuoes lnternas, nAo s~ p~r causa. do pr6prio subdesenvol~1: 

ento mas tambem em decorrencia do confl1to 1deol6g1co glob.al, que tlnha ram1f1· 
~c;oes' profundas na seguranc;a lnterna do pals. Desde o princlplo, ~ ESG era~- 
munist·a e estava empenhad, na guerra fria. Mesmo antes que a enfase na guerra 
f · mudass"e nos Estados Unldos, da guerra atomica para a revolucion.irla, a ESG 
na ' centro do -nsamento ldeol6gico relativo A estrat(!gia conira· tornou·se o .-- . . . . ld revolucionarla no Brasil. Ji que o comumsmo era um mirmgo, os Estados Um os, 
senoooprinclp°Zf pals antlcomunista, era um aliado natural. No comec;o ~e 195~, 
argumentava O general Golbery que a guerra indir~ta era uma a'.'1e~~a mu1to mars 
realista a America Latina do que qualguer ataque dir~do extenor: 

o que e certo e que a maior probabllidade atualmente e d.e gu~rr~ limitada, 
de conflito localizado e acima de tudo de agress.\c comun1sta indireta, que 
capitaliza descontentamentos locals, frustrac;o.es da misl!ria e da fome e as 
justas ansledades naclonalistas .... A America Latina enfrenta, a111almente, amea- 
cas mais reals do que em qualquer outro perlodo, ameac;as que poderlam 
resultar em lnsurrelc;Ot's, tentatlvas de dlsturblos (embora n.\o abertamente) 
para lmplantar ... um governo favor.ivel A ldeologla comunista, const1:1.1ndo 
um perlgo grave e urgcnte para a unidade ea seguranc;a do mundo arnencano 
e ocidental.P 
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·~ Mart"Chal Juart'z nvor1, Uma rolitica di.' Df'sl.'nvo1'-iml.'nto para o Brnil (Rio d, Ja~lro: 
livraria Jos~ Olympio El1itor1, 1%21, p. 41. 
,, Os nomts di.' tod01 01 f!f'ht'r1i, I' 1 lnforma(lo tt'l.ativ1 1 seu cur<o na (SG ,ncontrt!Tl•U 
t'm 8rnil. Mlr.l<t~rio d1 Guprr1, /tlmanaqur do ht-rcito: 1'1f~. 

IPt'<li a trl!s dos princlp1ls par1icip1n1,s d1 rnolu(lo qut' pl1bor11~m uma ll1t1 dtt ~r,11 
qu, con1idt'ravam ativos plant'jadorts, mobiliudort's do rr.ovim,nto contra Goul1r1. O gl'flf'ril 
qui' ,parttla ,m duH du Ir~, llstas, t'Li o clnsiliqut'i como conspirl<for 11i..-o. 
.11 Em tunl-io (1, 1961, .a dirf'torla d.a ,,,ocil(.lo dt dlplomado, ,n.,lcu uma clrtul,r I tnd<K 
01 ,f'u1 m~mbros, anuncl1ndo quc "• pl'l'1t'n!f' dlrttoria, alf'rtl dlant, d1 !!•nldade da 1tu1I 
silua{,\o n,1don1I, jul111 51.'r '"u dt'vt'r incrPmt'nt•r ,10 mhimo t.al11tividadc1 lci<lo\l po, moti\'OI 
6bvios". Circ11/Jr n." lnt"1. d~ 7 dt' 1unho de 1963, da /tnocia(Jo dos Diplomado, da lKola 
Su~rlor df' Gu,rra (/tDESGI. Um, d!'scri(lo da gama de atividldH da ,noclatio dtt !ilo l'aulo, 
d, 1961 I'm di ant,, ,ncontt1·5' em "Dt'part,m!'nto Rt'gion1I dt' SAo P.'!ulo", 80/~im rh/tssocil(,o 
dos Dip/om.ados da fscola Su~rior di.' Gucrr.a, n.o _11)7. pp. 4-11. 

A ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 
E A REVOLU(,'.AC DE 1964 
I Difundiu-se entre os membros da ESG, diante da crise de 1961·1964, uma sensa- 
<;lo crescente de que o presidente Goulart estava tolerando e lmplicitamente estlmu• 
Ian do a anarquia e a subversJo e de que o Brasil necessitJVI de uma polltlca basic• 
mente nova r1e desenvolvimento e seguran~a. 0 corpo docente ltivo da ESG tornou· 
se um centro importante da "conspira<;lo defensiva" contra o govemo de Goulart .. 
A ideologia da ESG foi um fator relevante na revolu~Jo de 1964, como conflrma 
o fato de que dos 102 genera:s da ativa na ~poca da revolu~lo, aqueles que havlam 
cursado a ESG estavam muito bem representados entre os consplradores atlvos 
contra Goulart. Dos generals que se havlam diplomado na ESG, 60% eram complrado- 
res ativos, enquanto que apenas 15% dos que nlo haviam frequentado a ESG ,e 
achavam ~ntre os consplradores ativos." 

A as(ocla<;Jo de diplomados da ESG (ADESG) tamb~m partlclpou atlvamentt 
na campanha de reslstenci.li ao que consideravam ser um clima de radlcaliz~lo, 
inOa<;lo e anarquia no governo de Goulart. Ela intensificou sua campanha de doutrina- 
<;ao atrav~s de conferencias realizadas em todo o pals.>1 

O fato de ter sido a escola criada para avaliar a politica de desenvolvfmento 
e ~eguran<;a nacionais do pals tendeu a criar certa tens.lo entre ela e o govemo 
d:i epyca, ou como comentou o general Golbery: 

de, apodando·a de entreguismo. A ESG contra-a;acou, acusando a esquerda dt 
irracional e "pseudonacionalista". O desejo que a ESG tlnha de •fidblc:la resultou, 
multas vezes, ern .usumirem uma po,i~Jo minorlt.trla com rel~Jo l naclonallr~lo 
das Industrias e dos servi<;os. O argum•·'lto de Juarez Tivora, o segundo comandantt 
da ESG, acerca das companhias e,tatais de nav•g~Jo costeir, tipiflca o enfoqu. 
nlo emoclonal e orientado para a eficiencia que caracterizou a ESG. Aflrmava elt 
que as companhias estatals de naveRa~lo co~teira, Costeira e L6ide, eram totalmentt 
ineficientes. Segundo ele, para transportar mil toneladas de frete o L6ide preclsava 
de 12,6 empregados e a Co~teira, de 38,4 empregados. Enquanto lsso, a menot 
firma particular, Navf'Ka~Jo Mf'rcantil, nt'cr.nitava·de apf'nH 1,J emprt"gadot p1r1 
transportar mil tonPladu. A seu vf'r, e,ta lneflcl~ncl1 amH~ava tanto :i w9ut1n(I 
nacional, quanto o desenvolvlmento economic 0, porque er lava gargalos de transpor· 
te e contribula para aumentar a inOa~Jo, pois exigia subsfdios govemamentais e 
seus prec;os eram muito elevados,l0 Mais tarde, Mini~tro dos Trantp0rtes do gowrno 
d,e Castello Branco, Tavora deu lnlcio a negoci~~oes para desnacionalizar tanto a 
Costeira quanto o L6ide. 
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" David Carnt'iro, o,gan!Z,l{.in Politic~ cfo Br.nil. ESG. Departamt'nto di.' Estudo!, C-47-59, pp. 
111.20_ (Ori~ioalmt'nlt'. conlt'rencia na ESG. I bit' r_lodm o< dn.-um!'ntos ~ub~equtnll's_ da ESG 

. 1 · ~. B •+oteca -.; ~C;IJn,,I. -\ "'·'""'·' d<'- doc umentos da ESG c::inl•nuam a que cuo enc0n re, "" .J c 
ser renrvados pelo gcverno brasileiro. , • ,. 1 · 1 com O n('nar•l t,olhl'r\' rm Br,1,1lta a I Ade ,l'H•mhrn «c 1%,. esre comentou .,uma e11 re\ I!' " .. " II> • • • • d · d · 

I 
com O autor: "/\ ESG acha,·a qui' os. pMlidos politicC'< n,\o tonh.,m autonda I'~ qut'ril re 111ir 

· " G andt' partt' d1 substancla r me<rno rto tom do tr.,halho de Carnt'iro ,ncontta-se. 
~t'U nu.mtro ·1 r ••t•tulo do partido politico impmlo Ot'lo governo di.' Castello Branco. 
postt'normen t', no ~· • - d · N I · I ·, I Ut' lt'nlou criar um si~t,m• bipartidArio com um part_,dn dP i:o\'erno omonantt'. a e1 e e, ora 
~ 1%5 foram proibida, 1, coliRa~i>f'S I' ah,10{•" rlc1tora1<. ,t lldPl~n,o \IJ<earf'nha, (1,, Sil, a n f'l'rll'• '·" 1011.11 f' ~ •• .,, r,,,c,, ,,,_. [11,11111,.,. rsc. C-10-,6 

p. 32·3'4. (Orlginarlam,ntt', conl,i+nci1 rtSt'rvad3 da [~G.I O govl'rno d, C1slt'llo ~ranco 
~:minuiu O pod<·r rto leit••lat"o ~ do~ [,lacln, ,. a11n1rnlo11 i-:r,,nflpmrn1P o pnclpr do pre"dpnt,: 
e do Con,elho di' Sf'Ruran~a ,acional. . 
: Cri\tn\ Jc, L B,Hf('h f tllc.lo. carit,\P·cir•M\,H·('·~!lll"rf,\, './11(1 /·:.11.,.•.l .,., L .•.• ,,,,~ lc,.,,,..,,11rn. (Uf\f"\ 
d, Mobllln~So Naclonlll, ESG. C-nJ-59, p. 111. (Origlnari~mrnt,, conlt'rcncla reservada d1 
ESG 

I 
Sn Rrd .. :I. 0 tfirc:"tor c1rlmin"tr111;, o ~ ~r,,ndt> nUmt·rn du pr,,11.,I ,111 Cnn,,·lhu c1<' 5t'~llldM(.l_ 

... : I .· m d·· Forr•s Armartas. No ~m-erno dt' (a,l<•llo f'lranc1> f' dt' (n,11 e S1l,·1. lo, .. ac,ona proH• - ., ,• · s I r· d · · 
•• .1 • , - •ci.>I St'rviro Nacion a de lnlorma~C\t'S ( N I, J 1m e supt'rv1s1on1r os cri .... o um orfldO ••P• · , - . . . 0 - · d' 1 d t I 1·1 1r•o 

ct d Ur •nr• n•~ion,I t'm todo, o~ m1nislenos. prrme1ro irt' or I'S• ns • u ~· asp!' o~ t' St'fl • ,• ~ . · 
to, o gent'ral Golbery do Couto e Silva. 
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. d rtld<>1 e obrlgasse os elementos politicos a representarem um 

\ 
ao numero e pa 

1 17 
partido e apenas daqsueco\fer~ncias e estu<los da ESG fol a necessldade de malor 

Qutro tema a . , f d I • . d pod r Em certos momentos rsto assurmu a orma e reorgan za<;do 
centrahz~~ o tad:ais tanto para enfraq~ecer o poder das antlgas ollgarqulas 
das fronteiras es lfr mator racionalidade economlca para pianos de desenvolvimen· 
quanto para perm 1 

1 · I I o M for I rlncipal do ar umento era ue o exe ut vo I 
to. 11 

15 da subverslo Havia pouca aprova<;lo ao pluralismo ou a polltlca 
Para proteger o pa - -- -- · id d d - f I .... artici ~o e de mobiliz~lo, enquanto que a necessi a e e guerra r a para 
de P Ip t I• era um tema •reqiiente. Estes argumentos tornaram-se um hierarqu a e con roie · 1964 leitmotiv do Roverno mllltar quando e1te anumlu o poder em . 

Na verdade, Ill no lnlclo de 1956 havla sloo aflrmada a necenldade de um 
governo central forte para fins de seguranc;a. 

Vlvemos num cllma de guerra mundial que dPcidlra o destlno da clvlllzac;lo 
ocldental. _ 
Um sistema descentralizado ~ fundamentalmen!e fraco e.m perlodos de guerra, 
quando se requer uma es:rutura hierarqulca e centrahzad~. Como a guerra 
total, para atlngir seus objetivos, absorve todo o povo, as lnst,.tulc;oes, a rlqueza 
e os recursos humanos e naclonals, parece certo que a centrahza<;lo ea c.oncen· 
t t tenderlo a aumeniar a eficiencia e capacidade do poder nac1onal e racao . 
politico. 21 

I • Julgou necesdria para a seguran<;a naclonal em perlodos de crlse • que se · · dl I I · to economico e a mobilizac;ao de recursos, era rmprescm rve uma 
? ~i:;i~~::;ntral para cumprir esta func;ao de pianejamento. Um confe~e~c~sta 
;a ESG, falando sobre "mobiliza<;ao economtca", argumenta~a que as lnst1tu1c;~es 
16gicas para esta finalidade eram o Conselho de Seguranca Nac1onal e o Estado-Maior 
das Forc;as Armadas.19 · 

Apesar da enfase da ESG sobre o "estatismo", eles argumenta1va1m ~ue1 p~ra 
desenvolver O Brasil deverlam ser usados todos os recurses poss ve s, me us.1ve 
os partlculares e os estrangeiros. Os nacionalistas de esquerda condenaram tal autu- 

-'i 
r 
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:• Vma lig~Jo parlicularmt"nle imporlanlf' ""''" • fSG " 0, clvis era constitulm 
informal ESG:IPlS. ? IFlS l!n•lituto df' Pc<qui•••" E<ludos Soci.isr era form~ , Pf'lo l"(o 
df' ".mprf',~rtos ~n11cnmunis1a, quf' 1fefendi1 , sisll'm~llc• rf'forrmi "ca ii r I po um It'~ 
do s1slf'm1 ~onom1co f' politico dn Brasil comn um, nt'cN•id•o'• •mp .•"" pro•rf'lls~~· 
Pa a d d · . ' • • ~ ~ so mf'sm,1 " t,1m..,..m 'd. o1 t'Sarmamento o pengo comun,,1, no Brasil. Muito, dos ci,·is import,nlf's do lr1s 
se op omuam n,1 ESG antf'S da funda(Ao do 1rts. "mais tardf' ,11 n, d · 
me.""'hros lundJdores do quadro da ESG, como o ,:Pner,I Golbt'ry l;' cou,': e ~ti':.i':'~rtantf''i · 
Ht'olor di' Alme,1fa HrrrE"ra. Sf' n,ociaram ao IPtS. fntrr 1961" 1964 0 IPlS ·,k · 11""""1 
mf'nle as propo<la< rlr rrlorm• do f!Ovt'rno ,. nlf'rPcf'u 21 df'lalh.ado, ·~. OI! '"'"-"'•, 
Ahf'rr,,11,vo, dt' ,u,1 proprla I.iv,,. Como allt'matiu, "'"' liln1<f'nrl,.,,m p '"'°' de reform•: 
pr la f SG. Postf'riormf'nte, no •overno Ca<tf'llo Branc~ for•m u1,1,·,... ", s pmj~l<K "'~r,tto. d 1r(·c; I ... · · · "' · · • -.,o,mu, ntprotf'lo,.,-..,IMI o . . <lo ,. ma,, v1<1vrl n, Ir, d" rt'lorma a•r.iria do •ov•rno n• r•f b .-: · r ronram d h h·1 • I · .. ·. " n ~ • • ~ orm11 •nc1r111 no . ~ a t' . A • •{•O " na "' .,,. f'stah,lodadp dt' cmprpgo dos 1rab11th,dore, A I i· , 
ac1m1 se b1sf'1am numa vi,i111 10, qu1r1i'is·gt'nt"r,i, do tP(S, no e•amf' de 1011 ·1;,;,:; ~ma "'ff 
entr"".lstas 11"1111 no l!,o dr lanf'1m com o gt'nf'ral Herrf'ra (29 de ,,iosto dt' 1968I ,;: ~~ ""' 
de Pa,va (6 df' St'lrmbro de 1%11.r t' com Paulo A\\i1 Ribt'iro (9 de Sl'lf'mb d' ~~I -~ 
alua,s ou an11i:o• m!'mbros do f PES. ro e , luuv. 

os prln~ipais grupos mllira~s no Bmll e foram aceftas como umJu.o.now, fvndlfflffl- 
tal na vida ~litica e militar. AJd.eia central formulada na ESG era que 01 problemat 
de dese~volvrmento e seguranc;a slo inseparjveis. Mes mo quando surgfram dife~ 
c;as. relat,vas a ~ollticas especificas entrc o governo d~ Castello Branco e O de Cotta 
e Silva, como drscutimo, em capflulo posterior, quase todos os oficlals concordaram. 
em qu~, sendo os problemas trabalhistu, fiscais, edunclonais e outros intrfnseca- 
mente hgados ~ seguranc;a do pals, era legltimo e necesdrio aos militares 1e lntttessa- 
re.~ por estas ire~s. Des ta. r,~t-mlssa basica pro.v~io a continua expansJo da Jurisdl~Jo 
m1htar sobre .? v,da bras,leira quando os m,htart-s assumiram O poder em 1964. 

Porlanto, na ~poca da revoluc;lo de 1964, h1vla um 11rupo de oflclllt • lft• 

1 1 
nocr1111 clvl1 qut llnham rec•bldo um, forma(lo comum t0bre 01 p,obltffl1t 
brasileiros e que havlam desenvolvldo uma doutrlna controvertida e dlscullvel fflH 
razoa.velmente coerente 5?bre como proceder ao desenvolvimento ~ pals. Portanto, 
depo,s da .queda do pres,d~nte Goulart em 1964, havia dentro das fo~as Armadas 
um nlvel ae conflanc;a relat,vamente elevado de que eln contavam com ~bros 
poss.uidores de uma solucao relevante para os problemas brasileiros e que.estavam 

; tecn1cam~~te pre~arados pa~a governar. Alem do mais, os estreltos l~cx da ESG 
; c~~ os c1v1s ~lgnlf1cou que era posslvel entregar muitos dos postos-chave iqueles 

CIVIS que par11lhav~m do p~~to de vista da E~G,M Tudo,isto contrlbulu para difundir 
a crenc;a em sua proprla leg,t,mldade e capac,dade de govemar e e um fator eswnclai 
na _compreens.lo da mudanc;a radical nas relac;oes entre clvis e militares que oco,,.u 
apos a qued~ d~ Goulart. No entanto, a queda .dLGo.ular.Lr!J~rLUm.a crdeza 
mesmo na.P~'!!e_!!_a_.se~~a _d~_'."·u~o de 1964. 
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·'-' Entr?visla, Rr~silia, 18 di' 51'll'mbro elf' 1967. 
.. /hid. 
.,. "Adt'Sf:lano, no Governo", Bolclim d~ Aisocia(.lo dos Diplomados da Escot, Supt'rior di' 
Cucm,. n.0 10), pp. 11·15. · 
•• Robl'r1o Campos, enlrPvis11 com o autor. Rio rlr faneiro. 15 di' selt"mbro dt' 1967. 
" Vt'jl Capllulo 11. 

Como a ESG e5ti organizada para analisar 05 problemas do pals e encontrar 
solucees, e muito natural q,,,., se um governo for fraco, a ESG se opori a 
ele. Como 05 govemos de Vargas, Kubitschek - o melhor deles - e Goulart 
eram fracos, e natural que a ESG estlvesse intelectualmente contra eles. Nunca 
assurnlmos uma poslc;lo contra J.inlo Quadros.33 

lndaflado se as ldeias da ESG poderlam talvez ter sldo cumprldas em algum momento 
sem a re-voluc;lo, respondeu que poderiam, masque a revolucao "facilitou enorme- 
mf'nte" tal colu.JA 

Quando eumln1mo1 01 homrn4 i,rof'mlnf'ntt"\ do Rnverno Ca4tello Branen, 
verlficamos que de fato grande numero deles havlam passado pela ESG. ou alnda 
mais slgnlfkatlvamente, eram antlgos membros do corpo permanente da ESG. 
o pr6prio presidente Castello Branco foi diretor do Departarnento de Estudos da 
ESG, de abril de 1956 a novembro de 1958. 0 marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, 
Ministro do Interior, fora o prtmelro comandante da Escola. 0 Ministro dos Transpor· 
tes, Marechal Juarez Hvora, fora o segundo comandante. 0 diretor do novo e 
imporlantlssimo Servlco Nacional de lnformac;oes (SNI), general Golbery do Couto 
e Silva, era conhecido como "o pal da ESG". Ambos os Ministros do EICterlor do 
governo, o civil Leit.io da Cunha e o general Juracy de Magalh.ies, eram diplomados 
da ESG, assim como o general Geisel, chefe da Casa Militar e secretarlo-gerat do 
Conselho de Seguranc;a Nacional. Podemos citar muilos outros membros do segundo 
es<:allio do governo que tambern Irequentararn a ESG.~' 

Um ator principal no govt-rno Castello Branco que n.io frequentou a escola 
nem partlclpou do seu corpo permanenle fol o poderoso Mlnlstro do Planejamento, 
Roberto Campos. Entretanto, desde os meados da decade de 1950 ele ministrava 
em media duas conferencras por ano na ESG e uma das razoes por que Castello 
Branco o escolheu para Ministro do Planejamento fol ter assistido b conferencias 
de Campos e concordado com elas em sua essencla." 

A sensac;.io de crise do sistema e especialmente a radicalizac;lo da polltica entre 
1961 e 1964 fez com que as doutrinas de contra-lnsurrelcao da ESG parecessem 
a muitos mililares bem mais relevantes e urgentes do que haviam sldo no perlodo 
de ele, ado crescimenlo e de relativa paz politic a de 1g56 a 1958. 0 fato de QU" 
a maioria dos oficiais n.Jo esposavam as ideias da ESG no tocante :i utilidade de 
um forte setor prlvado, ou partilhavam de sua desconfianc;a no "nacionalismo ernoci- 
onal" ou de sua percepcao de que o conteudo do comunismo dornestlco implicava 
agressivas alianc;as anticomunistas externas Ioi-se atenuando :i medida que os mlllta- 
res comec;aram a cerrar fileiras em dcfesa de sua in~tituic;lio diante do que considera- 
ram ser uma ameac;a :i seguranc;a imediata. Foi somente mais tarde, depois que 
se formou o primeiro governo militar, que as diierencas entrc os oficlais da ESG 
no governo e a maiorla dos oficiais fora do governo passaram a constituir um pro· 
blema.·" 

.\\esmo assim, a despeito deste amplo resscntimento dos militares com relac;lio 
:i politica especlfica da ESG, o ponto importante que nfo se perdeu de vista e 
que mulias das doutrlnu de guerra lnterna, formuladas na ESG e mai5 ta;de lnstltucio· 

. naliudas no governo de Castello Branco sob lnflu~n«:_la da Escola, permeou todos 
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' Cf. Capltulo 5, nota 52. 
'IIJtdem. 
-' lnilmrros milltarrs com qurm IAlrl m,.nrinnam f'SIA aprr<'nslo. 
' Para uma discussJo .do "i;ofp,. dcfrn,i\'o", cl. Ins~ ~1.1cchini, Md'(O 6-1: .\foblli111(Jo rlJI Audki1 
ISlo P•ulo: Companhra Ed,tora Nac•onal, 19651. pp. 66-72; rCarlos Ca,tf'llo Branco, "Oa Com,..,a. 
(Jo l Revolu(lo", rm Os ldos rlt' M.1,,0. por Alht'rto Dines t'I •I. fR1o cfr lanr.iro, fow Alvaro, 
1%·0, pp. 277-106. 
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no cargo e as t!leic;oes se realizassem conforme estavam marc.,Ju. ucefda, Ma3• 
lhles Pinto e Adhemar de Barros, todos sabiam da exlst~ncla de um piano pa,1 
depor Goulart se este tent.use um golpe para ampliar seus pr6pri(K ~. m11 
nenhum deles se comprometeu com e~te piano ati flma:e m de 1964. 

Outro fator a impedir a derrubada de Goulart era o a da malorla doe 
clvls e mllitares importantes. Apesar da desconflanc;a com que rt era~ 
por muitos, era nlo obstante o p~~i,Jente do Brull eleito con1tltuclontl~, 
dlgno portanto do apolo legall~ta pf'lo slmplf's fato de ocupa, 1 p,.,idfncla. COfflO 
dotado de poder de designar para postos de lmportlncla clvls • mllltarn que the 
f<mem fl~is. 

Do lado mllltar, havfa raz6es para que a em,.rg~ncla de !10YH atltud", taft 
como o temor I nstltuclonal, o decllnlo da conrlan~a nos clvl, e o 1umento de conflln(I 
em sua capaddade de governo, nlo fossem todavla motlvos suflclentn par1 que 
assumissem o poder. Embora bastante ce&> surglssem grupos de consplradorn 
a buscar claramente um pretexto para depor o presldente Goulart, os mllitaret 
em conj unto est av am ,butante dividfdos, devido principalmente ~ tentatlva fnntrada, 
em 1961, de impedir que Jan go assumisse a presidencia em conseqiiencla da renCln-:11 
de Janlo Quadros. 0 receio de dividir novamente o Ex~rclto comtltulu um obsUcu- 
lo declslvo contra qualquer tentatlva de golpe. Segundo aflrmara o pneral eon,.ry, 
"1961 fol um desastre para o Ex~rcito", e as For~.s Armadas tomente tentarlam 
derrubar Goulart se houvesse um movlmento de oplnilo publlca claramente fnori- 
vel.1 lgualmente importante, afirmava o mesmo general, era o fato de que, em 
1963, os ativistas favoraveis a uma revolucao rPpresentavam tlo-somente cerca de 
10'Yo do quadro de oficiais superlorcs, ao p,sso que 70 a ~ eram "legall,tat" 
ou simplesmente nlo·ativistas. Embora muitos desse ultimo grupo sentlnem uma 
crescente apreenslo pela situac;ao que o Bra~il atravessava, e especialmente ~o 
problema da disciplina e unidade mi Ii tar. n.lo obstante eles obedecerlam ao presiden- 
teem sua condic;Jo formal de comandante"'"m-chefe do Ex~rclto. Os outros 101204' 
jo quadro de oiiciai~ eram atl\ista5 ta,or,heis a Goulart, e ha\'iam sido de1ignadot 
por ele para muitos dos comandos de tropa e cargos adminlstratlvos.1 

Ainda nos principios de m.uc;o de 1964. havia uma apreenslo geral de que 
Goulart contava com um apolo bastanle at;vo, de tal modo que qualquer tentatlva 
para depo·lo poderia signlficar uma guerra civil de dols ou tr~s mesM., O movfmento 
militar de maior importancia contra Goulart era o que se chamou pfano de~ 
"defenslvo".4 Este piano discuiia medidas que os oficiais devlam tomar no caso 
de Goulart seguir caminhos que as Forc;as Armadas consideravam !legals. O r6tulo 
de defensivo dado a esta conspiraclo aumentou sua upacidade de ::ngarlar a,N>io. 
Nao obstante, enquanto Goulart n.lo adotasse medidas inconstltuclonais, nlo havia 
da parte dos civis uma exlgt'-ncia muito grande para que o5 mllitares lntel'YiesHm. 
S~m. e5tas exlg~~cias, os ativistas mi~itar~s nlo podiam constltulr uma collgac;Jo 
v1torrosa no sent1do de adotar uma pnrne,ra medida ~ ... ressiva contra o pmldente. 

Gra1:as a estes v.irios conjuntos de fatores inibit6rio1, podia·se sustent,r firme- 
mente que o presldente Goulart chegaria ao fim de seu m:ndato ser., que os militare, 
tomassem qualquer medlda para derrub.\-lo e S!'l'n que o regime politico entrant' 
em colapso total. 

I,. 
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Nos anos que precederam 1964, es crescentes encargos economlcos ea crenc;a 
dt'Crf'scente na capacldade e leglllmidade do slstema polltlco exlstente enfraqueceu 
alguns dos elementos principals que im~lam os milltares de assumlr o poder. 
Alem disso, da busca geral de novas f6rmulas pollticas para o Brasil resultaram 
algumas tentativas, da parte de muitos setores, de envolver os militares muito mals 
profundamentt' no processo de solucso das crises. · 

) Os oficlals passaram a achar cada vez mais que seu papel moderador des· 
2 trula sua proprla unldade e lntegrldade c~~o instl~u.lc;lo. No en.tan.to, serla l~c~r- 

reto inferir que estes conjuntos de condu;oes pollticas e economrcas por s1 sos 
levaram inevitavelmente a derrubada do presidente Goulart em 1964 e ao estabelecl- 
me~ um governo militar pela primeira vez no seculo XX. 

~uest6es que envolvem o cola so real e a declsao dos mllltares de assumir 
O governo preclsam ser estudadas. En• primeiro ugar, considerando as crescentes 
press6es sobre o slstema, o que realmenle contlnuou a impedir que o, milltares 
passassem :i ac;lol lsto lmplica a anallse de v.irlos fatores. E.mtsegundo luga,-,. se 
um tat conjunto de fatores estava presente, o que uma analise gradattva da cnse 
de 1964 revela acerca do modo pelo qual a deposicfo de Goulart se tornou mais 
do que um movlmento tradicionaU (finalmente3de que forma a propenseo :i falencia 
do antigo padrao das re1,u;oes entre civts e militares tornou-se um colapso real. 
de modo a dar margem a novo padrlol 

Houve, de Iato, lnumeros fa:ores importantes a impedir que os militares assurnis- 
sem o poder, mesmo no comec;o de marco de 1964. Muitos dos principals governado· 
r,!1_c!m, que tradicional~ente desempenhav~m um pap:~ fundan:iental nas decisoes 
do pod er central, tin ham rnteresse em que o sistema politico conunuasse a funclonar 
normalmente, porque eles pr6prlos eram candidatns lmportantes :is eleic;6es presl- 
d,.nciai~ marcadu para outubro de 1%5. Adhemar de Barros, governador de Slo 
Paulo, contando com uma forc;a publica de cerca de 30.000 homens, era um atlvo 
candldato do pertldo populista PSP. Carlos Lacerda, govt'rnador da Guanabara, e 
Magaih!les Pinto, govern.1dor de Minas Gerals. nlo s6 contavam com fortes forc;as 
policials do Estado, mas tambem disputavam o apoio do partido UDN. Na esquerda, 
O presldente Goulart nlo podia, pelos termos da Constituic;ao de 1946, suceder-se 
a si mesmo, e Leonel Brlzola, ex·governador do Rio Grande do Sul, sendo parente 
do presidente. tarnbem estava constitucionalmente impedido de concorrer a presl- 
dcncla. lsto qucr dizer que o mals poderoso governador da esquerda, Miguel Arraes, 
de Pernambuco, tarnbem tinha grande lnteresse em que Goulart permanecesse 

FATORES QUE IMPEOIRAM OS MILITARES 
DE ASSUMIR O POOER 

A Tomada do Poder - 
A Revoluciio de 1964 
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,l~rot.ln f' :~rd\'~m ,1~1\ ,1"1f'nte em~rn_h.1rfi:h e'.,., tr'llt1,1r ~ Jlnl1tir ,1 tfn r,rr,irfp,nff'. T .. ,ricAm~nfft, 
o di<pos,1,vo 1nclu1a todos os of,cl11s ta, tropa< sob o comando do, oflclak su~iorN . 

. (? ~t·n~~"~ ~s,,~ Ar,h•_I 11r.1 o cht_•11..• ~d <.:..1,~ \1,htu cfo 1u.-,,rt1•ntp fl. cnmo ,,1. um do, 
prtnnp.11\ ol1nc11~ dt" l,J!,lt.Jo t-ntrl~ o rrro..,1rf-:'ntt- ~ n-. m1lift1r(•11i. 
• Como Gou_l~rl fni rfrpo,10. por Plrmenlo• mil,t,res lnl!n ~ro, ,, cnm,clo <ff' 1l M n,an;o. 
quc rf,•u 1nlc10 .I c!rlohcr,1dJ 1nl"n"hrJ~A11 rf.1 "'"f', r•lf' rnh·l'o nunc• foi p<Nlo tm prati, A. 
Cnn111rln, mf',mo ;,ara um oh~r"·,1rf11r ell' 1011, er•m cl••·" J\ linh•, ~<'r•i• d.l ltnl,lliva do 
go•;Prno rlr. d,,, uma <olu,;ao •o <•,l<•m• pt1lili<o. O Aulor ~t ,1, hava no e,.-.,1 nr,11 <"O()< • 
t, escr!'veu um_ •rt•go, uma •rmdn1 an,.,, d,1 rt•,·olu~Ao, inlilul~do: "Bruit: Mend or [0nd", 
~conom15f fi\pr,l 4, IQ&4), p. lt, riue rr•ll't•J l!,l.1 •«<n•a(lo rl" cri, .. imlnt'ntt. , 

-£n1rcv1\la, 11 de ou1ubro de 1%11, Rio df' J,1nf'iro, com R.1111 R,lf, S!!CreUrlo d!' ·1rnp,..,,,1 
rlo prr<idcnlr Goularl, que ma" lard!' le,e o, d1rri10, polilico, ca"ado, ~lo ~ovf'rno "';t,1n 
•• Cf. Car,ilulo 4. · 

Como vimos, esla atitude e coerenle com o comportamento de Coul1rt n1 
presidcntia, no periodo de 1961 a 1963, quando usou os mililart'S para fon;1r uma 
rcaliza~.io anlecipada do plebiscito, para sollcitar um estado de sltio e para derrotu 
os oponentes. 10 . 

Assim, nos meados de mar~o de 1964, quando Goularl planejava su1 ~trat#-R11 
de mudani;a com base no apoio militar, sua ;uposl~.lo de utillrar os mllitares tinh1 
seus p_reced~ntes. Entretanto, a tatica de nomear novos mlnistro, mUitarrs quando 
os a'!.t'.go~ concordavam com ele - teve quatro ministros mllltares dNde que 
as~um,u a pres1denc1a - cortou suas fontes de inform;1i;.to acerca da oplnl.lo das 
For,;Js Armadas. Os oficiais mais ligados a ele, que o inclt1v1m I pros~gufr em 
s~a tcnt,1tiva de aumentar a press.lo sobre o Congresso, el;lilVam cada vez menos 
afln!dos com o nucleo do sentimenlo militar. 

Alcm disso, a estrategia de Goulart que objetivava mobilizar a, masqs 1trav,s 
de ativistas de esquerda no pais, embora esr,erasse equilibrar a esquerda com o, 

f 

/,'•) 

,Jfl.,11 / Goulart achava qu, mantinha boas rela~6es com o Ex~rclto ... 

Z Y' EiC' prPtendia colocar os militare\ Pm tJntos poslos,chave quantos fosse po,,,. 
I' " vel. Era uma forma de poder e tinha de ser usada... .. . .. 

f,~~! Ele achava que linha de pressionar o Congresso mobillzando a oplni.lo dn 
.,,i,, / I massas e ulilizando os militares. • 

I Goul,m t'SJ>Mav.1 mobillrar o poder polftlco d11 m11s11 e e,cfglr II morma 
1/ alravl-~ de um plcblsclto ou de decrelo, ou preulonando o Cong,.,10, ou ffl@»fflO 
U fechando-o. Pua isso, ele reconhrcla implicltamentf" su1 necnsldade nlo 16 do 

apoio p,1ssivo das for~H Armadas, mas tamWm do apolo ltlYO e agrt'ldYo dot 
principals generais que ele nomeara. A e,trat~gia, para ~er efetiva, exlsl1 que as 
1ropas do Ex~rcilo dessem protei;Jo e apolo "' man!fest~6" de mas~ e h sr~ 
que Goulart planejava desencadear por todo o pals. ~o~el_!!l_mt'Wrnb+'!!..!.~pllc• 

1 rl~que. os prlncipais llderes do herclto p~essionassem_Q_(ongr~sq-~ft"L~.-qw 
~s~ovasse .. a~_'.'reform.is de base". Seo Congrl''50 se recusasse, o h~rtlto 
~Nia o f,,tor fundamf'ntal rm qu.1lquf"r 1e"iit1tlv1 dt' Goulut para ln1l1tlr na t•all,ol(lo 
de um r,ll'hl,cllo nae lon,1 r,.1ra r,111 , .. format, Do mp1mo modo, wrl1 ••l~fdf, 
apolo ativo dos tres comandantes das Fori;as Armadas se Goulart t•ntaite dftlarar 
e~lado de sltio. • 

Esta grande confian~a que Goulart deposilava nos a1ivlst11 mllltarn leafs que 
ele designara para posii;oes-chave e coerente com o padrlo modMador das ref~bflt 
<mire civis e mililares ale 1%4. Neste ,istema de relai;oes, um exttulivo fraco que 
gov<'rna um pai, dividido tl'ntar~ utilizar os milltares para ailment,r seu podff. 
Um dos assessores mais chegados a Goulart descreveu a atflude do prefldente 
com rel.1i;ao aos mililares no inicio do perlodo de eris~: 
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' (''1,1lml'r, lnhn,nn, Rc1·0/11f1nn,11r C/1,101:i- 1Rn,1nn. lllllf', Brown & Comp1"!y, 1966), pp. 9().•J.1, 
c,1.1lwl1•,«:• 11m.1 rfi,lln~Jn ,,.mrlh,,nlf' cnlrl' n, prr-•nqtn<itos rf'volucion~rlns nl'Cl!s,ario• e a, 
,.,u,a, linJi, cir uma rcvolu~~o. qur rh• c-hama de dcf'leridor". rrrliro n.\o usu l'•I«< l!!rmo, 
porqur rip (t<mhnra n~o ,t> rfr o mcsmo cnm o corpo d~ anilisf' de fohnsonl implica quf' 
c•lamo, prrnr uparfos aprn,,, com a vrlnrirf,,<le d,1 "inevil.ivt>I" ruplura. 
• Citarfn t>m Antonin (.1ll,1rln, "f,1ngo ou o 511icirfio sem Sangup" f'ffl Os /dos dp Marto, c!e 
,\lber1o Dint's ,•1 ~1.. I'· 2~h. 0 prr,iclt>nlc <e re!rre .\ rl!nuncia de finlo Qu1dros l!m agoslo 
de 1961 e ao mlclrfio rfn pr<'sidenle Vargas. em a11mto rff' 1954. 
' Ibid., p. 25&-257. O"pmitivo, cnmo loi usado na rpoca rft> Goular1, slgnlflcou muito mals 
do que "apoin''. Q111~ria rrfrrir-sc ,,os oficiais <uperinre, qui! rram p!!ssoalml!nte le1is ao pr!!<I· 

Eu sei. Apcnas estou imaginando o pior CJUl' pode me acontecer, depois rle 
min ha dcctsao de pro mover as relormas e obter maiores poderes do Congresso, 

/ .\las nada arontecera porque meu dispo sitivo mililar e excelente , Assis Brasil 
me garanliu que, ao meu comando, o Exercito me segulra ... Doravante, gover- 
narei somente com o apolo do povo. E o que todos ,erao hoje (no comiciol 
e que o povo mudou. Eles despertararn. estao maduros para os grandes problc- 
mas do pais.7 

Diante da observacao do entrevislador de que a situacao do Brasil nllo exigla renuncla 
ou suicldio, Goulart respondeu: 

Hoje eu vou correr lodos os riscos. 0 m.bimo que pode me acontecer e 
ser deposto. Nao renunciarei nem me sulcidarel." 

Em meados de marco de 1964, Goulart decldiu solucionar a crlse polltlca tentando 
fazer a balanca do poder pender a seu favor. Esta declsllo lrla alterar profundamenle 
O futuro da polltica brasileira. t legltl o alisar sua a~llo como uma estrategla 
e como Goularl "foi deposto apenas I es sema as mais tarde, ·procurar os ontos 
fracos desla estr.alegia. Um relate gra · a crise mostrara ea evoluiu para 
a solu-~fo. 

Os esUgios finais da crise cornecaram a 13 de mar~o~quando se realizou no 
Rio de Janeiro um grande comlcio popular. es, en e e seus partidarios sindicalis· 
tas organizaram o comlcio proposiladamente, pois consideravam-no o primeiro passo 
para a soh1~llo da crise. Na manhll do dla do comlcio, Goulart afirmou a um entrevista- 
dor: 

A ESTRATtGIA DE GOULART 

Ent.lo. por que Goularl fol deposto, e com tlo relatlva facilldadef Naturafmente, , 

I crl,e economica e polltlca havla gerado, pelo menos para os mllilares, os "reagente, 
ulmicos" capazes de produzlr uma ruptura do regime. I.I bem antes de 13 de 

~~o de 1964 exlstlam os componentes necessartos para decretar uma ruptura, 
mn nlo constitufam causa bastante para urna mudanca de regime. Os reagentes 
tinhim de afcan~ar uma "temperatura" e "pressao" crlticas para que realmente 
s~ desse a rea~llo.' Mlnha opinl.lo e que a qualidade da lideran~a polltica e uma 
v:ri.\vel lmportante e pode "s vezes lmpedlr que as "condi~oes revoluctonartas" 
H! tornt'm "condl~oes suflclpntes". 

Port1nto, par11 an11ll,.tr os mouvos real~ da rpvolu~lo, prPclHmos dlscutlr I 
questlo da llderanca polllica, porque, apesar dos mullo, fatores contrlbutntes ao 
nlvel macro-slstemico, as causas finals da revolucao eslavam intimamente relaciona- 
das com questoes da estrategia e latica que Goulart pos em pratica a fim de "reequili· 
brar" o sistema politico. 
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•• rAr1 o cC1mldn di' g d,. ma~" f' con<l'fJiii\nclu lmNil1ta•. cf. llra,11: Mfontf or f~tf. p. 11, 
dn mr\mo 1u1or. r111 um• df''fri(lo e<crit• pt'lo Mini\tm d• Ju<ti(A no ""'°<""° di' Coul~r1. 
cl. Abt'IArdc> Jurt'm• .. Setfd·'""a. 11: Os Ulr,mos Oi.u do Gov('rno /<Mo Gou/,1,t IIUo ~ farwlm: 
[di(or< 0 Crutt'iro, 1%-11, pp. 11 ... 14'1·. T•m~m 0.ntt, Os ldm de Af,,r(o. pp. t'IS-21'1, 1.._1"1. 
" rM,oalml'nle, acho qui, 1 m•ioria do, objPtivo, eram df' al11um modo c!Nt"j.hof'i1. 

O COMICIO DE 13 DE MAR<;O 
E A REAc;AO CIVIL-MILITAR 

0• dnls f1to1 dt>cl•lvo• n11 rel a~(,-~• 11ntre clvl• e mlllterN que ptfflpltatlffl 
a revolu~lo de 1964 foram o comlclo de 13 de ma!'(o e o mmlm dot "'f'lnhtfrot 
de1J...a~. · ·. 

Nareun,lo popular de 13 de marr;o, amplamfflte difundida pela tei.vlslo e 
pelo ridio, Goulart lanc;ou uma campanha em favor de amplH ,rfoonn NtNlural1 
e politicas que vie ram a ser conhecidas pelo termo "ref.rumas de 1>;!!91". Nele anun- 
ciou que acabava de assinar um decreto de reform.a agr~ria que ~larava 1ufelt11 
a exproprlar;fo todas as propriedades subutiliziidas de ctrca de 500 h«taret, sltuadat 
dentro de 10 qullumetros das rodovlas, ferrovlas publicas, e terrn de 30 httf,1m loo 
calizadas dentro de 10 quilometro! das represas federais ou projetos de dre,,.m. 
Tambl!m nacionalizou todas as refinarias de petroleo partlculares que alnda re11av1m 
no Brasil. Anu~ciou pianos futuros de conceder aos analfabetos o dlrc:Uo de _voto, 
o que quase lria dobrar o eleitorad2, e de le :mi'!Unlsta. 

Exigiu que a constitui ao i · se · eta, Pffl' "l~allnv1 
uma estrutura ·economic a injusta e de~umana". Seu cunhado, Leonel 8rltola, fof 
alem, afirmando que o Congresso havia perdido "toda ldentifica(Jo com o ~": 
propugnava o estzbelecimento de um "conf!resso composto de campoM~s. operi- 
rios, sargentos e oficiais nacionzlistas". Tanto Brizola quanto Goulart a~a(aram 
com a re~za,~o de um plebiscito, usando o e1eitorado autnentado para passar 
por cima do congrf!SSo se este aprescntasse. um obstaculo a estes pianos. 

Goula.rt cumpriu sua promessa do comiclo imediatamente, aprewntando sun 
reformas de base ao Congresso no dia 15 de marr;o. lnrormou claramente llO Cong,~ 
so de que os ministros militares haviam vis to e aprovado ·o pro11ram1. Anunc!ou·se 
ainda que seriam realizadas por todo o pals uma s~rie de manife,t~6f!1 de mnu. 
O Comando Geral dos Trabalhadores ICGT), 6rgao nao reconhecldo l~almente, 
ameac;ou decretar uma greve gera! se o Congres,;o nio aprovane as mudanr;.11 
constitucionais ate 20 de abril e recomendou tambem que Goulart proclamuse 
uma morat6ria unil~tera! sobr«? o pagamt"nto das dividu ao exterior. O Ola do 
Trabalho serla o d,a da resolur;ao se ate I~ as elites pohticas continuassem intrans!· 
genies.•• 

Em termos de estrategia e tAtica de lideranc;a e sobrevivencia politica, o que 
se pode dizer sob,, a ,fidcia de Goulart e de ~eus aliadosf Sem tentar dlKutlr 
os m~ritos dos objetlvos propostos," pode-se afirmar que a I.Ilic~ de Goulart fez 
diminuir o apoio com que contava e tendeu a aumentar a possibilidade de um 
golpe milltar sustentado ~.!..8~!!de earte da op,niioclvTI. - , ______ ... .,.___ .--...,....,..._~ 

ttnatmenfe, com r~peito aos slndlcatos, Ii dlsc:U11mos 1ua ambl11\lldad@ bn!c1 
com relar;lo a Goulart, quando cltamos ,ua recusa a 1pollt' wu pedido de"'* 
de sltio em setembro de 1963. 

A e~trat~gla que Goulart p6s em prlllca de fo~ar o ils~ma I nm de dar Uffll 
solu~io I crise teve exlto porque intensincou ~ta crtse. Em 19 din detde o comlclo 
de 13 de mar~o, o slstema politico brasllelro fora fundamentalfflfflte mudado. Contu- 
do, os resultados foram o oposto do que pretendera Goulart. Anallwmot o motho. 
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" Cf. fern,,ndo Pedreira, ,\f,1r(o JI: Cil'i~ e Alilit,,rcs no .Proces~o da Crise Brasileira (Rio de 
J,rnl!iro: lo~··· AlvMo, 1%-ll, p. O; tarnbem Dines, o, lrlo~ di' M.1n;o, pp. 31, 83. 
" Cf. Thom JS Skidmorr. r11litin in flr.1111. l'l l0- 7%J (Nl'w York: O,ford llnivN~ily rren, 1%71, 
p. 278, e \Ua "-lt'n,a nnla t,ihlioi;rari, ., n.1 p~g. ~ H. Dt'<d" a rf'volu{~o. o parlido comunlsta 
publlcou virla, rt"a,·JliM;ot', na, quJi< crit1cav,1 a "e<t~ate-gla imatu,a" que preci~itou a cont_ra· 
rt'volu{~o. Albt'rlo Gu,.rrriro R.1mn<, •mporldnlc pohtaco de l!S(1l1Nda <' nnUvel caentlsta •ocaal, 
t'<rrrveu um avi<n rrof('oti< o ,,nt,•, dn ,:nlr•· sohrt' n< prriR"' cf!' m11ilos !'squrrcfi<ta< t'<IArt'm 
r•rMuparln, m11, , om ., '"m,•1.,11,1, , .. cfu •1111• < nan ·" rr,1lirl,1drs polltlc,1< da rr\'nlu~.\o. Cf. 
Miro,. VnrlMI<' rf,1 R,•,·nl11~.11, 11,.,"'''"·' 1R1n dr J,,n,•lrn: /ah,11 rctltnrM, 1%ll. 
" nlnf'<, Ch trim tic M,lr(II, p. 10. . . " < 1. .,. entrevi~la di' JuliAo a Antonio Callado, cm T,•mpo rfl' -""al's: r.1rlrl'< e Comun,sla< 
n.1 11,.volu(,lo <rm \'inlionna !Rio dr J,,n!'irn: In«' A Iv Aro, 1%5), flfl· 59·60. 
" rnn .. ~. o., ldrn rlr Alolf((I, ,... 1'1. 

de tendo e fraqueza. o · perigo inerente com relar;llo ao dlsposilivo militar do presidente era que 
uma mob!lizar;lo difusa e personalista das massas, para ter exlto em pressionar 
O Congresso, poderia ultrapassar os limite~ de tolera~cia de multos oflclals p;ra 
com a desordem intema. Do mesmo modo, as tentanvas de Goulart para usar a I 
organizar;lo comunista correram o risco de dlmlnuir o apoio daqueles oficlals que I 
endossavam as reformas de Goulart em bases nacionalistas-esquerdistas, mas vlam 
com maus olhos a ligar;lo institucional com o Partido Comunista Brasileiro. 

Uma debilidade importante da estratl!gla de Goulart com relar;lo ~ esquerda 
era que esta se achava por demai~ fragmentada e pouco mobilluda para sustentar 
aqu,.la eurat~Rla; al~m dl~•o, o pr6prlo Goul:irl t>ra lnc.ipu de lidMar efetlv1menle 
a esquerda, porque no passado ele pendera amblguamente ora para a esquerda 
ora para direita. o contava com a confiam;a dos principals elemento.s 
de esquerda. M uel Arraes que era .a ~rincipa! figu~a .da esq.uerda que tinha condi- 
coes de candidatar· xi mas ele,c;oes pres1denc.1a1s, terma que Goulart mud~sse 
a data das elelcoes. Arraes tamberii sabra que o presidente sempre tentara mente-lo }/ 
sob controle designando generais anticomunistas fortes para comandar o IV Exercito 
localizado no Recife. Alem disso, ele estava ciente de que, em 1963, Goulart pensara 
em depo-lo, a ele o principal governador esquerdista, ea Lacerda, o principal gover- 
nador de dlreita, a fim de solidificar sua poslr;llo. Arraes declarou a virlas pessoas {/ 
O seu medo de que, se Goulart desse um golpe, ele pr6prio seria um dos primeiros 
a sofrer. 11 . . o lfder do partldo comunista, Luis Carlos Prestes, tambl!m era profundamente 
ambivalente sobre Goulart. Prestes pretendia usa-lo para mobilizar o pals, mas temia 
que uma tentativa prematura de radicalizar a nar;lo e eliminar ~ burgu~sia de uma 
colig,u;ao reformista prccipitaria um contragolpe onde os comunistas serrarn destrul- 
dos. •1 Prestes tarnbem receava que, se Goulart executasse um golpe de esquerda, 
poderia muito possivelmente nao cumprir sua promessa de formar um partido cornu- 
nista legal. 1·1 

Francisco Juliao, o mais famoso lider das ligas camponesas no Nordeste, era 
host~ quern acusava de tentar transtorma-lo num chefe slndicalista 
rural controlado pelo Minlsterio do Trabalho. Segundo JuliAo, Goulart nlo o havla 
apoiado em sua ultima campanha elettoral." .. 

..Jltl!Q!.a, 0 mcmbro mais inconstante da esquerda, frequentemente fula acusa- 
c;oes a GolJt.lrt, tachando-o de burgues e oportunista. 0 porta-voz de Brizola, Psrdle- 
to, public ado em feverelro e marco de 1%4, critic ou rnuitas vezes as pollticas de 
Goulart. No comeco de marco, Brizola chegou a dizer que nunca mais ficaria num 
palanque jun to com Goulart, porque cste tin ha muitos conservadores em seu gabine· 
te.'·' 
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"lurl!ma, SP•l•·ft'ira, 1J, pp. 144-145. 
1• Ainda nJo r,isle um f'Studo drralha<io d!!Slf' conrracomfc,o ma, ,~,;, vallo,n. 

t lnegivel que ul~trm fortu subvt1r~ives visando claramente uma tentatlva 
de derrubar o regime e as lnstitult6es t'IClstentf''I: ( ... ) Esta, fortn parKf'm 
tN cooptado o pr6prio presidente e colocaram-se pela prlmelra vet I frent@ 
do processo subversivo de oposic;fo .Ii lei, ao regime e Ji constltulc;.k>. 

REA<;AO A 13 DE MAR<;O 
OS EFEITOS SOBRE AS FOR<;AS ARMADAS 

A despelto du grandes tensoes e)(lstentes no govemo braslleiro, por ¥Oita de 
fins de feverelro de 1964, virios fatores lmportantes lmpedlram que ot mffltarH 
tentassem depor Goulart. Os mais i:nportantes entre eles foram: (1) o fato de C.Oulart 
contar com uma razo~vel soma de apoio passlvo slmplesment@ por ser o presldente 
eleito conslitucionalmente; 12) o desejo dos politlcos, sobretudo dos principal, 
governadores que a~piravam a presidencia, de que as eleic;6es fouem ~alizada1 
na data marcada; e !Jl o fato de os militares ainda se acharem divididos o butantl! 
para hesltarem em lniclar uma 1c;Jo militar sem um grande apolo da oplnllo publica. 
No ent.anto, a tarica que Goulart e ~t'us aliados usaram pa,, promowr as reforma" 
de base enfraqueceu significativ.1mente todos e~tes obsUculos que alnda re1tavam 
a a~Jo dos militares. 

O ataque de Goulart .Ii constituh;fo, tachando·a de arcalca e obsolet•, no comlclo 
de 13 de marto, enfraqueceu seu pr6prio direito como prf'11ldente constl~lonaf 
a obediencia dos militares. Este ponto foi ressaltado inumeras Vl!Z~ em declarac;6e1 
publicas e em editoriais de jornais. 0 Dijrio de Notlcia~ publicou em editorial: 

Mull.is pessoas que antes eram "pr6·gowmo" mudar1m para uma ~lo qw ,J anteriormente chamamos de "pr6-reglme mas antlperno". Os conte~ "tn- 
W tigoverno" tornaram-se cada wz mais "anti·rqimt:"'. 

-Mais tarde, do e)(llio, o Mlnistro da Justic;aesc~u sobre este aspectocontrapo- 
ducente do comicio popular para o governo de Goulart. Ele afirmou relutantemente : f que o comlclo de 13 de marto "havla sldo a pedra de toque da oposl~~ no c:ombate 

\v&tfl1 ao governo. O comlcio crlou a e)(pectativa de uma crlse, de um 'golpe', rebell6es, 
,{) tumultos, motlns, ou ~ubverdo geral no pals. ( ... ) Q!pols de 13 de m.,~ • ~ 
J ~ 1 estava galvanlzada".u lndicatlva desta galvanlzac;Jo da oposlc;lo fol o comkio multo 
rlf"v~ m11I, numeroto i:fe elf'mf'nto1 da clu1e ml'dla em Slo Paulo, a 19 ch m~o, nutn8 

O \'/ demonstrac;Jo contra Goulart ea favor da le11alldade." A r,t6rlca d8 "polftln de 
ressentlmentos" trouxe poucos partldirlos para o lado de Goulart, mat lhf vel.u 
al guns lnimigos poderosos e estrateglcamente focalizados. Um exempto fol • qulllfl- 
ca~Jo de "gorila" que Brizola atribuiu abertamente ao general Murley, num palanque 
publico. 0 general Murley, comandante no Norte, foi um dos primf!rot a feovant#·te 
em armas contra Goulart. A freqiiente ridicularizac;)o do Congresso era outra tMlc• 
cujo resultado foi induzir o Congresso a n)o cooperar na aprovac;~ da, monn11 
de base cfe que o govemo Goular! preclsava. 

Um exemplo posterior e mais geral das t@ntatlvas de Brlzola para obtff IPOlo 
marginal as custas de crlar poderosos inimigos no centro do slst~a polltlco fol 
sua tatica de exigir repetidas vezes a {riac;Jo de grupos dos ontt (~uclontriot 
guerrilheiros armados). Alguns apelos particulares poderiam ter sldo mais eflci.ntes 
e nao teriam criado temor entre os fazendeiros ea classe m~dla, Mm teriam provoc• 
do a mudanc;a de alguns oficiais da posi~fo de neutralldad.e ,,,,, con1plr~lo atlVI 
contra Goulart. ··.....,, ~..;.°"'""' ~ 

f 
I 

Em primelro lugar, na atmodPra d 
do comlclo de 13 de marc;o hou e euforla que lmpregnou a M 
que, anteriormente, estav,,,; marg~~afi::de :speranc;a na mobiliz~J~e~a :epol~ 
um .11aque decislvo aos detentores os o processo politico Go I rupos. 
apoio suficlente para dar eflclen . do poder, mas ele nao orga~lza u art lanc;ou 
de seu staff, "Goulart queri f c,a a este ataque. Como afir ra antes um 
nlio contava com um a . a azer mals reformas do que su ~u um elemento 
Quase nao se fez qualq:~:::~anizado para as grandes reform:s ~!a- J)erml~ia. Ele 
moderada e o centro u co para manter de seu lado com . e anunc,ou". •• 
Po~·se aflrmar ca,,. o~ e no pauado havlam cooperado o alrados; esquerda 
naclonall~t;n rrt6rlc~ roc~mente que para Goulart, H~lm roe::; algumas rrformas. 

· ;:;~:~~~~:'~:;a~::;::~7;~::~~~?a~ ;~d:;,;~,~~~~o J;~f ;,~onlf i,~~~;'::mbo.:~;: 
em termos de aliados h mars e sobrevlv~ncla II . " or so re sua 
localizados estrategica!:~,:\!i°c:lizad?s estrategicamente":e~rca , 1e .lulgar ~oes 
de crise comentou post . . '" os ahados mals chegados a G us n mrgos criados 
percepc;oes pollticas de ~:~~';,e.nte que o comicio popular ha~,°ladrt ne~te perlodo 

r . a esorrentado as 
Se)(fa.felr,, 13, foi o inlclo da cam 
tevou-e a um ~elirlo de ID . • pan ha pefo poder encetada I . e superestimou a forc;a ~;sr~=:~::~~a. ·· Ina qualJ subesrimou ~=u~ ~~:~~~~~~ 

Um e".emplo caracteristico d · d. 
var all ados potcnciai5 fora a'"_ ,ferenc;a quase deliberada em 
de esquerda: a com mos frequentf's pronunclament g~nharou conser- ~;,::o tu~:~:~;: .r:iaf s::'~!~ a 1;~ ~:v~u~°;~,!,°::~~::::~ri~~~ ~d~~~,:;';~s~:s .~;!::;~;'.~ 
respeitado e influ;n, o~ S.:nt,ago Dantas, politico da es c urrduarsquer"reforma- 
firmemente as refor e, esmo um jornal como o Diario C. q_uer a moderada muiro 
l,ifica,10 mas programalicas e)(igidas por Go ,artoca, que havla apoiado 

Al. . u art, ofendeu-se . em dos aliados perdidos . com esta 
s1multaneamente ·ao nlv Id . • esta claro que o comicio de 1 
o numero de o . e e cnse numerosos problem as b • . J de marc;o, elevando 

I r o UI aSICOS lendeu:, ,.,.v,-•- estrufura de poder !r Entr entre a ueles focali '-~~ar 
de re~masoe 6 . e 13 e 15 de marc;o, as e)(j en . strafe lcamente na 

'l 
latifundiarlos mi~:aer:s°nstituiram ameac;as para va,fos :;:s de Goulart no sentido 
e industrlais.' A ret6ric; dcongre:slstas, capitalistas estran;e~nros. en~re os quais 
temor e inse uran a revo Ut.lo, ao lado da fnfla .I rros, antrcomunistas 
eram host is e!t,e s· c;a entre as classes merlias. Em mu·r c;. o galo~ante, criou mals 

,, mas a ofensl ulart os uniu e ~;"s. q~esroes, estes grupos 
•• f · rm,zou as diferen ·, 
•• nlrf'vlsra com Raul Riff, Rio di! . a~ ... 
,11 ~rf'ma. Sf!~ta·Ft!ira, 13, p. 149 Janf'iro, 11 df' ourubro d<' l'16n 

· Sf'U l!d11orial alramenlf' · . . · 
-~•4 de mar(o df' 196-:. agress,vo, .. F,rnre Ampla ou F . 

Para um~ discusdo dos . rent(' fslrp1fa1" Diirio Ci! . 
~•ibl_Pmas, cf. Juan Linz, .. f::·~~;.iue aparl'cf'm f'm lf"va,irar ao , .noca, 
,, t'r,mo ConRrP\So M11ndi1I dp S down of Dc,mocrak Rf' im .'.""•mo IPmp,. numrro,os 

~f' f.~}1~~~1~as c1'::'~::~~o::,~;a!~ ~~~0~~~1n,~:;,n:~,!~Ji:;;~·~·;,~~~!~:1!~~~~~~.,P~~P16;;;~~ para 
" r s, o rf'formar f'm ,itlrie, lf'nlando f',, la vr, UmJ l'Slrart'gia di' •<'f ; rPformas funrfamf'nl1i,i, d:~ ~Ida vrz rrcon11ifuindo coflga(~:;rniar I m.1,or ron,r,ruinrr P~>\ma 7~•• fr1111fNa pod!'ria 

:it 1hY~;,f~i~;;~5~~~~:!~li'~:,:~:f'~~::~~~~~-;:~'ti.~i-~l~~~:E!~~;,;:~:!:!h:!: 
f'Vo uhon", rp. 277-2RS. .o e l: Cnglnf'f'rin,: Rl!form 
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·'" Cf. o capitulo e•tremamente interessanl!' de Pl'dro Gome1 ,nbre o papf'I df' M'~a\ ~rlllt 
na revolu~)o. "Minas: Do Di~IO(l:O ao 'front · ", in Din~. Os lrlo, de M,m;o. pp. lli-11'1. 
" lh,rl .. p. q1. • 
" Cf. o c apill1lo ,ob;e o papf'I di' ~lo P.rnlo na rc-volu(Ao por E urllo Duutf', "J2 MAit l2 lic-1 
a 6-l", in [)ines, o, lrlM de Al.u~n. pp. 125·160. 

Dizem as Forc;a~ Armadas que particlparam do comfclo revoluclonirio e ill!8al 
( ... ) em obediencia a ordem do prcsidentel 
Ninguem e obrigado a acatar ou a obt'decer a uma ordem abuslva, multo 
menos a dar protec;lo aqueles que desafiam e infrlngem •~ lt'ls e qiie fazt'm 
agitac;6es numa prac;a publica em favor de uma revoluc;lo comunlsta. 

Contudo, sendo importantes adverdrlos nas pr6xim11 e~l~MS presidenci.h, 
os dois governadores tinham um interesse oculto na ~rman~ncla de Goulart no 
governo e em que as elei,;6es foS\f'm realizadas na data marcada. Entretanto, quando 
ficou patente que Goulart estava tentando reestruf>Jrar o slstema polltlco, tenu1tiv1 
que poderia impedir sua disputa da presidencia, os dois govemadom co~am 
a consplrar ativamente contra Goulart. 

o governador Magalhaes Pinto reaglu rapldamente ao comldo de 13 de inar(o. 
A 20 do mesmo mes, ele tornou publico um manifesto, atraves da televlllo nKlonal,·· 
onde dectarava que Minas Gerais resi~tirla a q•1alquer "revol~ comandacb de 
clma". No dla segulnte, assinou acordos com o governador do Espirito Santo, ucerda 
de Agular, que lhf' r,Nmltlam um o porto de Vlt6rla e H ferrovfat I flm M·ClttHr· 
provlsoes para Minas no caso deste Estado levantar-se em armat contra It tropat 
federais de Goulart.3" Tai guerra, achava o governador, poderla durar ate trk lnftet, 
Afirmam que Magalhaes Pinto considerava "surrealista" qualquer dl,cussio das elef. 
,;6es prestdenclais nesta epoca.11 

O governador de Sao Paulo, Adhemar de Barros, dlriglu-se a uma est~io CW 
televisao na noite de 20 de marso, onde fez um d,scurso apaix<inado, com a dur~to 
de tres hor,n, condenando o governo de Goulart por fomentar a rn9lu~. Enfatlzou 
sua vontade de resistir pela for,;a e declarou que a For,;a Publlca d~ SM> Paulo 
contava 30.000 homens, bem como avioes para transport.\-los. Ressaltou que esta 
for,;a era duas vezes maior que as tropas federais aquarteladas em S~ Paulo, onde 
havia inumeros generais Iavoraveis a Goulart.u 

As Forc;as Armad.1s tarnbern foram profundamente afetadH pelo comlclo de 
13 de rnarco, e suas divisoes internas acerca da necessidade dedepnr Goulart co~· 
ram a dcsaparecer. A mudan,;a de posic;ao dos govemadores de Minn CEral1 • 
Sao Paulo fortaleceu grandcmcnte os consplradores mllitares. 

Do comicio de 13 de marc;o resultou tambem uma mudanc;a n1 atmosfera na 
imprensa. Antes desse dia, nenhum editorial exiglu diretamente dos mllltares qu. 
assumissem a responsabilicfade de resolver ;i crlse. No entanto, o comlclo su,citou 
alguns problemas, como • mudanca da Constitulc;io, a instaur~io.de um1 assembl~a 
constitulnte e o fechamento do Congresso. Depois de 13 de marc;o, com~aram 
a surgir apelos ao papel constitucional dos militares para garantlr es trls poderes, 
o Legislativo, o ludtctario e nao apenas o Executivo. Os editorlais pt'di.,m acu militar«~t 
que n.io apoiassem as ameac;as a ordem que o governo vinha farendo. Esta resposta 
publlca ao comfcio de 13 de rnarco facilitou o papel dos conspiradores, que tf.'ntavam 
criar uma maioria dentro das Forc;as Armadas pronta a depor Goulart da presidencia. 

O editorial de O Jornal, com o titulo de "Defesa da llegal:d:ide", publicado 
dois dias apos o comicio de 13 de marc;o, ilustrou o novo clima de condf'nac;lo 
aberta das For,;as Armad;is' por continuarem a obedecer as ordens "iltigais" do 
presidente: 
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" H1rold D. Lu,well·e Abr1h1m !(1pl1n, Pol\'t'r ;ind Soeirly: A framewo,lr. for l'nllllul Inquiry 
(Nf'W Ha\'f'n: Yale Unlnrsily Pr,,,, l950I, p. 252. 
" Um exemplo da falta de discrl(lo ou de controle ~ovrrn1mt'nl1I ~ 1 ~uenb, qllf' 
.,,tava pondo em periRO ,11e equillbrio, fol I exibl(.l<l df'libt'rada do Iii~ ru,1n, O (r.rou,~,rlo 
Potcmlcin, pelo Minist~rio da Educa(lo I um1 organitll(lo de ma,inhelrm milll1ntt'1, oc~•lo 
em que, num brevf' com"ntArio, foi rra(ado um paralf'IO enlre 1 1tu~>o dnt m,rinhf'im, na 
Revolu(Jo Russi e St'U p01sh·el p1pf'I no Rra~il. Cf. "Provora(Ms", 0 /omJII, 24 df' m1r1;0 

Foi neste instante que se deu a etapa seguinte e declslva da crlse de m1~0 
de 1964. Apes;ir das pressoes dos civis e militares ativamente contririo, I Goulart, 
doze dias ap6s o comfcio nlo havia qualquer "colig~lo vltoriosa" para depor Ciou· 
fart. O presiC:ente ainda contava com lnumeros oficiais t'Slrategfcamt'nte locallzado, 
que lhe eram leais e eram favoraveis ao progr.ama de reformas. Quanto ao'. restante 
dos oficiais, eram, nJ sua maioria, fegalistas, no senrido de que n1'o eram. ativi1t.as. 
E ntretanto, os argumentos e"pressos na cart a de Castello Branco est~am com~ando 
a ellercer forte impacto sobre estes elemenros, que passaram I indagar·~ se Si'U 
"legalismo" implic.ava lealdade e obediencia ao presidente e se a obedl,nci1 a ele 
ainda estava "dentro dos Ii mites da lei". '. 

Considerando esta fall.a de unldade entre as fo~as de oposl~o, ne,t'a 1ftur1 
uma revolu~lo prt'lt'ndida por um setor dos milltares teria arriscado dlvldir!os mllita- 
res. Os conspiradores ativos dt'ntro r'. For~as Armadas esravam com-encldos ct. 
que ~ulart pretendia converter·se em ditador. Mas achar.am que devlam e,pe,- 
ate que ele fizesse um movimento !Jo evidente que facilmente mobllizasse apolo 
contra ele. · - 

A pfov.ivel inren<;.llo da estrategia de Goulart, no caso de ter exlto, era lnstlRar 
· as massas a fazer pressoes em favor das reformas, sem perder a obedllncla pauiva 

dos oficiais .legalistas e o apoio ativo dos oficials partld~rlos de que Goulart precisava 
para dominar o Congresso e govemar por decreto. Manter unldas es fas for~as tornou· 
se especialmente dificil porque ate certo ponto Goulart era lnstig.ado pel~s fo~as 
altamente emocionals e amiude contradit6rlas da esquerda, que ele conslderou 
diflcil unificar t' dirigir. 0 movimento lngrt'ssava numa fase explo,lva. Havfa o rlsco 
de Goulart perder o controle da esquerda como lnstrumento Uflco efetlvo: O rlKo 
resldia na perd.a de um delicado equillbrio entre os civis cada vez mais radicals 
e o quadro de oficiais crescenremente .i:me~ado." 

A smuc;:Ao DA CRISE - 
O MOTIM NAVAL DOS MARINHEIROS 

I m:inutenc;llo da ordem interna como uma de suH fu~64-s principals; portanto, 
comec;.aram a ocupar o ceniro da arena e a assumlr uma posl~lo domlnante dentro 
do sistema politico, sublinhando asslm a relevlncla d1 mblma de uissw~I e Kaplan: 
"0 equlllbrio do poder e afet.ado partlcularmente pelu expect1tlv1t em tomo da 
form a provbel como os conflitos st'rio esu1belecidos ( ... ) Uma arena !milit,rqulndo 
a e"pect;rirlva de vlolencia e elevada; i civic;, quando I expect1tfv1 f reduzlct.".,. 

o comicio de 13 de marto aumenrou grandemenre H expectltlvls de f~a 
e dt' preparac;lo para uma demonstrac;lo pelas forc;as de ~uerda e de dlrelta. 
De ambo, os lado\, ~urglram multiplos movimentos, sem qualquer o~nlza(lo 
crnrr:il. A\ facc;i1f'\ C"ontr.\rlu a Goulart dentro dH For~n Armadas com~r1m I 

ser mai• ouvldas quando exprlmlam" ntte'11dadl' d~ prl'!p•raMt par~ um contragol· 
pe, embora ainda estlves~em loni.?ede ~f' unlrf'm .. m tnrno da necenld1de de'.t•~tutl• 
rf'm, eles pr6prios, a revolu~Jo. Para multos mllltares, Uff':J tentatfva de gofpe lfnd1 
significava guerra civil, desa~tre para o pais e para a inslltuit.llo milit.ar. 
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:az:x .. au . ~ .. ,..,\...,, .. ·· 

O Congresso ~ um d 
dever de resp"il.i I ns r>odP.res da Republl 
A f • · 0 t- de d f d • ca t' ,ts F . s ortas Armadas nl e ~n r-lo contra a,.u I or~as Armadas fem 

o cumprrr.im t'str d " e es que ter.ta o 
Outro ele . ever no comfclo d m de,;fruf.fo. 

reformadosdp~:nr~ na coligatJo formada co t e 1J de marto.JJ 

· ::; ;s;~ntam u;rm~~1;:~t~se;~:;entos con,:ar;1~0t;:~:~I a liberdade dos oficlals 
den re somer ctonst,tucional d~s militarcebeu arnpla divulgatllo s d nerais reform,. 

en e "de I es era d f d , on e er d 
o governo se colo n r~ dos limites da lei" O en er a ordem e obed a eclarado 
For~as Armadas d ~ara ora da lei ao .;tacar . manifesto arguDJeiua:er ao presl- 

0 .d e1xam de Sf'r obrt o co11gresso e •lorl'L.que 
e~envolvlrnf'nfd d . gadas a prf'se,v ' portanto, Coner I~• 

que o che(e do fstado-M •. crhe allnglu ta/ arnpllru: e g11r1n11, o 80VNno" ~. a, a~ 
.i deposltJo de Goulart ~,or, general Castello Br e, df'rltro das Fortas A; 
moderador dos milirar ' P_ode usar a constilui anco, sem referir-se madas, 
tom.or algumas medidasesl ~ara alertar o Ellercf!o e as regras lradiciona'::'d entanro 
os comandantes de . , s o estava elCprt'sso a que estivesse pre o papel 
uma resposta d' unidade. Trafava-se d . numa nota reserv.ad parado para 

. rreta ao comicio de 13 d a Prtmeira nota desr .a envlad.a .. todos 
C e rnarr;o: a natureza e cons,;r . 

ompreendo a i . . . . ura 
nos dias nrranqu1lldade e o 
O que se seguiram a questlonarnenr 
u~a~ a_medatas s.to evidenre~ ~:cio do dla 13 des,; !:s meus subordinados 

cio <' f'llecutar as ref , venro de um co ... 

z:~~a~e,;f ~~r.:ia~~j lle;:~~::a~~s; ~;r~7~en~8;:::e~~;~~'~:~\~~m_o 
Nfo se e)(ige prop . as a apo,ar lais medid os Trabalhadores A F e,a 
que defend.i rramenre das insritui • ~~· . s orcas 
que garan,a m os programas do gover coes m'.1,rares nacionais 
lei rn os odcres cons1i . n~, mu,ro menos su e permanentes 
~ nais e o f . a propagand 
Parece nJo e)(istir ual unc,onarnento . a, mas 
um !al movimP.nl q quer outro carninho s da 
t necess.irio, po;a~;ave e il':gal ( ... ) en,fo garanfir a lei, que n,fo . . 
estar pronr 0, conhnuar a a I perm,re 
tr. o para defender a I . 8 r sempre den tr 
ra~s ::d:;is cC::t;rirucionais ea e1;,~:~~~~~· d~u se~a, 0 ro~rd,:~;·i:~!res da lei", 
assembl.. . . a urna revofur;fo . . lei, inclusive ad menro dos 
pelo Co~;n~:n~t;ru;~e, contra a cal~~~d:~a es_ra~elecer um: ~~~~esso eleito- 
das Forr;as Armad:: .,, os Trabalhadores e co~r~au:l,ca que deve ser p~~ameo~·md a 

. perverslo do . ', a 
Alem d Papel h1st6rico ., essas rear;· 

"e 13 de mar oes especlficas h 
esrava i . .to sobre as relar;oe , ouve ourros efelt . . 
lradiclo:~:·~~1"0 apelo de Gou~a~~;:,;i;is e rnilitares. ~sa~:•:<;!e;a/s do cornfcio 
te politicam~nr s ru os difer nstaurar a crlse fora d o uso da forp 
se arrna d e, tanro os civis qu r os canals politicos 
a llngua;e~· ;:,e:,~e sentido, o cen~~:~ ;:t:'litares acredita~~m qu~ ~ mais lrnportan. 
se consldC'raram nan re era ;: viol~ncla ,. ;a se lransforrnando q e a "at.lo euava 

etC'ntores e um m . n o • ollflca O numa .arena onde 
,, "D onop611o d . ra, os mll/r 

•• "G f"ff'sa _da 11.,,:,,lirlade" O I o uso legllirno das arm are~ sempre 
·" 0 ,rnPra,s: Gou I Mt " Tr~f1'o ornd/, l 5 rlf' mar{o rlf" I"'. as e t'ncaravarn 

.. lf'•to rnmplrto ..,rcs~or rla l.r/" Di. . """· 
ong,n•f l'nrontra-s., n~,.A.~ r".produrldo rm. Din ,u,o d,. Nntlci,H, 22 dr 

qu,vo do Marerhal H N, Ot /do, de M . mar{o de 1964 
148 .A.. Castello Rranro a~o. pp, 392-JqJ • ' p. II. 

· · " ordf"m 
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41 Genfrll-de-llng1d1 luiz GuedH, Bol~im da lnf;mtaril Dlv/slonlria/4 NR 58, n It. lftl'(O 
<it' 1%-l, p; ~- :C6pia dt po,~, do autor.! 
•• Gener1l-de-Dlvi1lo Olyrnplo Mnurlo Fllho, ""elatOrlo d1 "evolU(IO Democratic* lnicled1 
P<>la J.• R\I e ~-· DI em :;1 de mJr~o de 196·1"". 9 df' malo de l<lf>l, p. 3. 1Copi1 de I'<'"• 
do auior.) 
" Cl. Capitulo S. . 
•• Cl. "O general Moniz de Ara11:fo Fu Apelo em Favor de UniJo Mllit,r", 0 Estldo rle SJo 
Pwlo. 27 de man;o de 1%4, p. 4. 
•• Juan Linz, BrNlcdnwn of Dema<rdtic Regimes. 

Jantando num restaurante da cidade { ... ) ful abordado pelo coronet lino Tehcel· 
ra. Estava furioso ... N3o compreendia a soltN;lo e me dizla, exprenamente, 
que o que ele estava sentindo, de revolta, de mal-estar e de surPfe51, todo 
o mundo militar janguista estaria tamb~m. Salientou que o gowmo hma perdl· 
do substancia total no seu d'spositivo militar ... Ele que lutaria at~ ontem ao 

que elr. estava certo. Com a sublevatJo dos marlnhelros Ot mlflt.-et ncti,.~lffl 
no mom en to da ~.\o e tinham de aglr rapldamente antes que fOSM tarde delNfl" .41 

Outro general que deu inlcio Ji ofenslva contra o prt!fldfflte, Mourlo Fllho, 
tambem reconheceu o efeito do motlm sobre sua re10lutlo e na do pemadof 
MagalhJes Pinto, seu principal colaborador civil: "Em face dn grwes occ,rrfncln 
na Marinha I. .. ) viajei para uma reuniao com o governador M1g1lhJn Pinto e com 
O gene~•• Guedes, comandante da lnfantarla Oivtslonirta/4, quando fkou d«ldl- 
do que n6s definltivamente tlnhamos de comec1ro ataque o malt cedo DOltlvel".0 

Entre os oflclals legalistas, que compreendlam I malorla dot mfflt ... • que 
relutavam em dar um pas10 ousado contra o prHldente con1tltuclon1lmenfe elel· 
to, 1 13n~lo por Goulart d1 lndl'<iplin1 e da dtsordem leYOu-ot I Nforr:,ular I 
questlo do legalitmo. Df'IIMe obedltncla IO prttldtnte "ct.ntro dot llmNft da 
lei". Para muitos oficiais, os atos do presidente p,rectam colocar•te for, da lei. 
Os militares, achavam eles, tin ham a obrigatJo constltucional de contlnuar exlstlndo 
como corpo permanent,, a fim de manter 1.ordem intema; Al~m dino, m-Jltos 
editoriais de jornais de todo opals asseguravam aos oficla~ legallstn que SUI obrtga- 
i;Jo, rnesmo dentro dos termos da legalidade, estava em seu papel de manter I 
lei, a ordem e a disciplina militar.•• 

Apeios semelhantes foram feitos a oficlais mals Jovem pelos s.ut 1uperlo- 
res. O general Moniz de Araglo, que nesta epoca era o principal candidato leleito 
posteriormente t a pre sidencla do Clube Militar. enviou uma longa carta ,os oficiais 
subalternos, onde sublinhava o dever constitucional dos militares de mantff a let 
e a ordem, e depots relacionava as ameai;as atuais Ji lei e Ji ordem. CheBOU quase 
a instigar a deposicao direta de Goulart. Mas s_ua carta era cliramente d"1l,ad1 
Ji opini.\o legalista e n.\o·ativista. Terminava nos seguintes termos: "0 temor de 
expressar uma atitude, ou de definir uma posit.lo,~ uma vergonha num sofdado"." 

O lmpacto do motim naval de 26 de ma~o sobre os fortes partldirtos de Goulart 
foi bastante grande. Observou Juan Linz que a lntensidade da cre~a na legltfmldade 
de um governo e mais lmportante para aqueles que particfpam de uma crfse de 
dentro da estrutura da autoridade .. Seu apoio passlvo nlo ~ suficlente: eln preclsam 
sentir que o governo e tlo legltimo que ordene seu apolo ativo. •• 

Para Goulart, seu staff era seu dispositlvo militar, seus homens esc:olhldos a 
dedo em poslcoes-chave por todo opals, que no passado o havlam apolado atlvamen· 
le em perlodos de crise. Entretanto, o Mi_nistro da Justita do seu govemo, Abelardo 
Jurema, descreveu um conturbado encontro entre ele e um oficlaf, coronel lino 
Teixeira, depols do motim dos marinhelros, que ilustra quJo sertamente I questJo 
da disciplina militar havla enfraquecido o apolo ativo do presldente: 
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, " fl txlsttm duas biblio11raliH wbrt, r~u(lo dt 1964: Amaury dt Souza, "Mar(., ou Atlrilf 
Uma blbliogrili, cdmrn!ad, !Ohrt o movlmrnto politico d, 1'164 no Brun", Dados. I (2.• .. _,,,. 

_dt 1966), l"P- 1~175; t "Biblioi:rafia sobrt a Rtvolu~Ao dt 31 dt Mir(oH, Br,lrlim rla """""l"ff- 
rl,1 Cim,,r,, rlm Df'put~do~. 13:2 fjulho-dntmbro dt 1'1641, pp. 499-514. Os trabllho1 chldot 
no Capltulo 5, n.0 1., dt'crt'~m com ,trandr df'tilht a mtdni,a do movl~nto millta,. 
II Cf, ltd Szuk, "WHhlngton Stnds '\\'armHt' With., to Brull', lttdffl", "- Yo,t Timf't, 
April ), 1964, t Ma, Frankrl, "Brazil Chitl Pich Aidt,, Rink Promisr, U. S. Hf'lp", IV- Yott 
Ttmr<, April 4, 1964. 

2 e 3 de abril: o presidente dos Estados Unidos. com grande prt'ssa e lndlsfa~ado 
entusiasmo, congratulou-se com os vitoriosos da Revoluc;io e o Departamento ct. 
Estado deu inicio a gestoes com o governo brasileiro para discusslo de 1Jud1. n 
6 de abrif: o Senado brasileiro aprovou a eleitlo indrreta pelo Congresso, em futuro 
pr6xlmo, de um presidente e vice·presidente que cumprissem o restante do mandato 
de Goulart, antes das eleic;oes marcadas regularmente para i96S. 
7 de abrif: os militares mostraram aos Ii deres do Congreuo o esbo(o do Alo lnstltuclo- 
nal. 
9 de abrif: 0 Supremo Comando Revolucionirio publicou, unllateralmente, o Ato 
lnstituclonal, dec'arando que a revoluc;Jo se legitimava a si me,ma e concedla amplot 
poderes aos militares. 
10 de abrif: foi publicada a primeira das muitas listas de Cl5SltiO dos direitos polltlCOI 
individuais. 
11 de abrif: o Congresso ratificou a escolha do general Castello Branco para presldente 
do Brasil. Assim, pela primeira vei no s~culo XX, subiu ao poder no Brasil um 
governo essencialmente militar. 

O temor visivelmente gcneralizado entre os militare, pefa de,tru~lo de sua 
pr6prla unldade institucional, e seu desefo de expurgar multos t!Ofet.do slsteffll 
polltico, tornaram inverosslmll o retorno a um govemo clvn. Alfm dlst0i Ii vtmos 
como a Escola Superior de Guerra havla formulado pianos de det~olvlmento 

; e trelna~a pessoal, dando assim confianc;a aos militares em SUH pr6prlas capacldadet 
i de governo. , 

A !omada do poder pelos militares teria ocorrldo, indubltavelm~te, rnesmo 
na auscncia de apoio civil; no entanto, ela demonstra o estado de apreenslo • 
a perda de confianc;a de muitos representantes dH classes "salarladat e dos grupot 

. empresariais, hem como de politicos de direlta e de centro, Jt que multos delet 
exlgiram abertamente um presidente militar temportrlo depoii que a tevohl(io 
depusesse Goulart (embora nio houvesse muito falat6rio ptibllco sobre .;,a .antecl· 
pac;llo e mals tarde I malorla retlrasse seu apoio ao govemo mllltu). 

mentos." Antes, focaliu I decisio efetlva dos mllltares de assumlr H rfdeH do 
80verno. . 

Quando Goulart delxou opals a 1.0 de ab,il de 19(;4, nem todos com~am 
tmedlatamente que nao poderia haver um governo civil para manter a o,dem, chefl• 
do pelo sucessor constitucional do Presidente, o presldente da Clmar1, Ranieri 
Mazzllll, e as eleic;oes presid1mciai5 serlam rullzadas na d1t1 marcada, ct. aco,do 
com as regras do jogo do padrio moderador dH rel~ffl enttt clvis e mlllta,n. 
A outra posslbilidade era um governo militar. t certo qu~ logo se constltulu um 
Supremo Comando Revoluclon~rlo, rto dla da fu~ale Goulart, mH o Alo lnstltuclo- 
nal, que (',cprruava dcfinltlvamente o novo pipe ot mllltarl't ea mudan(I radical 
do slstema polltlco, n~o fol publlcado ante, de 9 dl' abrll. fntre flfH dull datat, 
os aconlMlmentos mat, slgnlficatlvos foram: 

I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
l 

I 
! 
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lado do presldentfl e das refor 
Carlos·lacerda para ma:iter . mH, hoje n.lo tltube1rl1 t 
lrreparavelmente.o , a drsclplfna, a que, a seu ver h mvi lut,r ~ lado de 

' 1 a sldo v,olentada 
Um membro do Estado M . d ' 

_Goulart e que mais tarde ;o,aior o Exerclto, que n.lo se unlu a 
mals lmportante para movl expurgado do Exerclto consplr~Jo contra 
da hlerarqula'. Mesmo po~entar a ~pini.lo mllita, con,;, :~;~of: ·,· A coisa afinal 
seu discurso aos sargentos"~~osos ianguistas romperam c ~ art fol a 'invers.10 

Muito~ dos mals firml's part'd.i . om e e •P6s o motlm e 
se unlram df' forma aliva .I , nos de Goulart df'ntro d 
govf'rno fol desafl~ :Jo Arlva opo~ltfo, mas ocorr11u um ( as For~as Armada~ n.lo 
n.lo f'ra suflcll'ntemente ln,;;ntt' pel~s consplradore~, o ap~:o dt'cl,lvo: quando o 
reu em defesa de Goulart so p~ra rmpl'dir a sua depos· • o mllltar ao prf'sldente 

M · · 1t•O. Nenhum f' , Urias questoes de ,·· t o •cral mor- d d . n eresse sob . o po er ex,gem Jinda uma subs .. re o estllo pollllco de 
t1mou sua facta politi~ Ja I d'equente anafise e pesqulsa ~ Goulart e sua queda 
de~~is de seus discu~sos po~~I , a satisfat.1? e desorientatjo or que ,Goulart super~ 

. pohtico em que se achava are~. Outro rndlclo do grau d qte e e experimentou 
politicos. Ele se cercou dee~ presrdente reside na naturez e ~•enat.lo do processo 

dnJo eram representativos das ~n::t?s. pessoalmente tao ide~tif~c:deus conselheiros 
entro delas O I urtoes de que I os com ele q 

l11ci1ou Goul;rt a ::.1:e~~~sis Bras_;r e um ext'!~~; ~~:~ e ~.lo tlnham influenc~: 
que ele supostamente repr o que hvesse perdido contato co. fo_l um militar que 

U esentava. com a 1nstituit.lo mllir 
m campo de lnvestiga .\ . . ar 

Goulart. 0 presidente f c o ma,s diffcil diz res el 
momentos da Revolut.loala:a da ne~essidade de um.i ~e:i,uao estilo de politica de 
pessoalmente advertiu ; .. ~s ando arnda n.to havla total certe tel~, mas nos primeiros 
sangue. Esta ambisiiidad; e i~~;1~~da~r~s militares a evita~:me ~ua deposit.lo, ele 

Exlste uma outra .irea ~ s o rrrrtou seus panid.i . . . erramamento de 
Goulart sempre for I . a pedrr exame: a dim ft ' nos m1htares. 4t av Irma de um .. ensao da pe 1. seus companhelros '"lud' f a campanha surda" d . . rsona rdade polltica Se d · · n •a·se requ e msrnuar6 · m uvlda, sua pretensa lideran entemente a sua lnefic.i i " es, mesmo entre 
O modefo de confrontatc\ t~ das ma~sas satlsfez algu ca pessoal e polltica. 
uma ancilise psicol6gica o e caprrulatJo em sua carreira ma neceuidade pessoal 
pollt' d , para uma c sugere qu . - rco o pres,dente.10 ompreensao mais com e ser,a valiosa 

pleta do desempenh 
AW o 

MADA DO PODER PELos MIUTARES 

Exlste uma literatura am ; 
1964 e este capltulo nao pret:n~: ,~:e.;cenre sob,e a revolut.lo de 31 d 

ecer uma narrativa c I e marto de 
omp eta destes aconteci- 

I ., 
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Tradicionalmente, muitos moralistas e analistas politicos tem encarado o ~I 
dos militares na politica do ponto de vista da arneai;a que reprewntam para os 
processos democriticos e para o desenvolvimento econ6mlco do pats.• Contudo, 
a magnitude dos problem as enfrentados pelas natoes em desenvolvlmento ea debllf· 
dade das inslituii;oes civis para arrostar estes problemas levou uma escola re\'lslonlsta 
a acentuar que as caracterfsticas organlzacionals e tecno16gius do, mllitarN ~m 
converte·los num poderoso instrumenlo no processo de deS4!:wolvlmffllO pollUco 
e econ6mico.2 

O Brasil forneceu um caso de t_esrel particularm~n!e, ac;f!!qu_f(tQ 4JS PQtenc!all~a- 
des do governo milita~ porque muiros observadores, Uin"fu"'b'l'nlteli'o!i q'uanto "'''""" 
geiros; estavam inicialmenre bastanle olimistas com rt'lai;lo Js possibilidadet de 
o govemo militar brasileiro usar seu poder para contribYlr raclonalmente para o 
desenvolvimenro economico e politico. 0 governo dos E5tados Unldos em partfcvlat', 
como vi mos, deu um importante credito de confiani;a financeiro e polltlco ao regime 
militar brasileiro. · 

A Quarta Parle e uma discuss3o dos prlmelros anos do govemo mllitar no 
Brasil dentro deste contexto. t principalmenre, o estudo das novas exlg~ndas feftas 
a uma instituitao militar quando ela deixa seu tradicional papel rrioderador. pelo 
de governo executivo. Nao apresento nesta parte um "modelo de poder mllitar" 
para o pNiodo de 1964-1968 e n3o testo hipoteses extraldas de um tal modelo, 
como liz em min has discu~soes anterlores do padrJo moderador das relat6es ;en~/...., 

• r A iiirra1ura ~ vasta. Afguns dn< Puri10, m.1i, tlplcos ~m: Htrbe~· Spt'nttr, T~ ?r;incijm'r-• 
o/ Sncioln,:)' (Npw York: D. Appft>lon and Company. 190()1, fl, SM-642, ondech!mon1rr• a~l(lo 
sislem,\lird do mifitari,mo ao indu<triafi,mo: Afl'XI\ d" Tocqutvlflt, ~r.,ocr1cy In Am~•. 
pp. J17-J2'1: £dwin lituwl'n, Arms and Po/itic1 in Latin Am"ric1, INtw Yon:: Fn!ch!rick A. p;,.~. 
19601, qu, rtsume o a1aqut! ao papf'I dos mifit1re1 n.1 A~rica l,Uln,. , 
' Alguns dos mais influentes cofaborador,s desta rl'formuf~fo foram Cuy P,uker, "Southea,r 
Asia as a Probf,m Arl'a in th, Next DPcadf'", World Polilic\. )(1 tApril 1959), 325-345: Lucian 
\V. Pye." Armies in lhe Process of Pofilic41 Modernization", in Tht! Rolf! of tht Mlfita,y In U~ 
lnpC'rl Cn11ntri('J, I'd. fohn I. Joh;,son (Princt!ton: Princeton Unive"ity Prt"t,, 19621, pp. 69-'ln: 
t! para J ,\ml-rlca Latina, fohn f. fohnson, Tht! Military and Soci~ty in Latin AmPnn lStanlord, 
C.1lif.: s,.,ntord Unlvt!rsl!y Prl'ss, l'lf.41. 
• Dt!cl'rto, npnhum cuo dl' 1r,lf' (,, df'finilivo. Al,tuns do, (1:0¥4.'rnot mllital't'1 tlwr•m malt ~lio 
qul' outros. Mas, f'nquanlo to<io, os '"RimM mifltuM afirmam l'1tir pn!p,randro o umtnho 
par, um l'Vtotuaf relorno .1 um ,tmPrno for1l' t! oripnlado par• o dPwnvolvtml'nto, ~•rtwlmfl'ltt' 
nl'nhum rt!,tlme mlfltar fol capal dt! cri.ir um plr11do pofttico 4.'fl'tivo • 1uperwltlonw I 1,,,,.l(tc, 
para a pofttica abt!rta • democr.itica. A principal ""Cei;k> fol • crla(lo do putfdo rrpubflc- 
na Turquia. 

Os Militares Brasileiros no Poder, 
1964-1968: um Estudo de Caso 
dos Problemas Politicos 
do Governo Militar 
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;; C•rfo,_ L,cPrda, "Anit1, 
fn,,<'~1Jl,1 pubflcada n · t! dt! um• Provontlo", r,11,11 :: g O E~tofdn dr S.lo ,.;:;";' ddo Bbr·~,ul. 2 di' •brff d;•,it)"'Prensa, 26-27 dt! .llfOsto dt! 1967 

., · o Pd,1on,1f dt! o EnJd · d t! ,1 " dt! 1%4, . 
Cf, 0 EstJdo de S.io f'du/:: • edSJobP.ldlU/o, S de •brff de l"'• 

• t! " r dt! 1964, """'· 

A 1. e de abrll, nJ nolte segulnt I 
es prlnclpais govemador~s que haviae re~olutlo, reunlr,m.se no RI 
denre-. Representavam rorl m apo1zdo os militares n d o de Janeiro 

O governador Cao~ oslprinclpals partidos pollticos a epo~lt;\~ do presl- 
r OJ acerda que , com e,ic~lo do PTB , representou a UON . , escreveu: 

l ConUvamos entre nos com va . 
" declararem, I presidencia da Re;z~,,candldatos, declarados OU pronro . 

It I ram ao pals. ca nas eleit6es que os mlllt s a se 

~ 
... t" Com exc~lo de dois d ares pro mere- 

• 1r • estes govern d 
r Ir convenc1dos, concordou-se em que a ~r~s, que somente mais tarde ( 

: f'_,, '\'f" ~:n~~~1111~~uar;~;1:ee ~":,~;:'~ a unid:Je ~=~ d~0~;a:e~~°m:;,~1u~lon:irlo ~;~~ 

II \t' :\ delicada para o pals.u ma comp!'lltlo entre os poll!', mpedlr uma 
{' «os numa hora 

: l ~ -~aquela noite, Lacerda soliclrou . 
: I ~ mrl,fr para a presidencia, alguem q~~~(1camente a antecipatJo cfa escolha d 

o pa s e curar as feridas ate qu d ivesse autoridade suficlent e um 
e pu essem realizar-se as I e para governar 

A poderosa FederarJo C e elt6es presldenciais.'• 
um tel ~ e entro das Ind· 1 
Um d:sg;r7'n:~;aft":!:i:ollclrando a eleltlo u;!r ua~ :~c~:~~t de S.io Paulo enviou 
onde argumenrava /em fav do pals, 0 Estado de Sfo Paulo htar ~ara presidente.H 
comunistas e porque o pa~r da escolha de um president; p~l~licou um editorial 

A J de abril, a conserv s precls~va de um homem "se ~· •tar para varrer os 
exlgindo essencialmrnte u ado~~ Soc1edade Rural Braslleir· m li~atoes polftlcas".'6 
politicos. "A revolutao ap m m1htar pa~a presldenre tempo;f ~blrcou um manifesto, 
co militante anticomunislae~:s co~~ou", anunciava. No me:: e:,edlndo e,ipurgos . 
que havia sido elemenro d mu eres da classe media a U llo ra, o grupo cztoli- 
19 de marto em Slo Pa estacado na organizatlo d~ n o Carloca Femlnina, 
dcclarava que, embora t: contra Goulart, publicou seu maclta demonstratlo de 
llnha de ser co'nsolldada trl,melra batalha da revolutlo ~r6prlo ~anlfesto, onde 
especificamente a escolh: '; nando a corrup(',fo e o comun;:!se s1do ganha, esta 
era um general "sem 1· o general Castello Branco p . o. Elas endossavam 

Entrctanr igatoes polfticas".n · ara a presidencia, porque 
o, a tomada do pode I 

resposta. Que grupos dentr r pe os militares deixou m . 
Qua! era seu back roundl o das. Forcas Armadas assumiriam unas perguntas sem 
tes para suas tenr!rivas d~ ~ue princfpais e,iperienclas de soc' ~~ redeas do governor 
com cis n.io-ativistas e c:om a o:~rnar1 Como os llderes da rev~l~za:itlo foram relevan- 
sobre as fontE>s poten I I dq e es que se I hes opuseram e t o se comparavam 
n c a s e acordo e d I , o QUP. lsto Pode di ovos problemas pollrlc . . e c slo denrro d F · zer-nos 
r>oder1 · os os m,1,rares tiveram de f as ortas Armadas, Que 

en renrar quando . assumiram O 
" , 
I 
I 
1 
L_ 
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· 1nirtdom do fflO\'inwnto. · ido em entrevistn com vtroos org min, ,o pocfl'r d,.n,ra 
< Este ponto foi ~:·r~ de ,bril ci,. 1%-1. (.oul,rt declarou qu• ,~::rionmre dA re,olu(lo 
. -\o cft'•-_ar n Hrh• a R""N·'" '"·'"' brtRlr enrrr ,r. 0 m,,s lt'mntr1rno,,lfflento M ett~1Wffl <Ir ,,m mr,. po1q11!' '" 111, preo<upado1 com um co 

I 
uni~ era 

ll'<lnf'I Brizola. alnd1 ,e achava no,,!' u.,;, reuniJo, or,de cor,cordaram em ~ r, "'tdt'fl1t'. 
dovididos, n, gf'ner•111~r:-;~:u:,tf' mo1,-.,o el~ '-~Cit apo,~~~~;,~:(: :! Au':Hra ISlo 
O falor maos omportan ncontra-se em Jo~ SIKch1n1, Man;o · 
Um rt•lalo dt'sle fato _e N ional l9651, pp. 1211-129. raulo: Companhoa fd1tora a< • 

Capitulo 10 
/\.. 
J-- 

0~ Mi_litareDs n? -:~d:r;roblemas Politicos pr,me,ras ec,so 
~ 
INTROOU<;AO o 

decr~l(Jo do Ato tn,tltudonll n. 
Da Revolu<;lo rte 1.0 de ;bril d;)i:e:t:r:\ileiro\ de~cobriram que tv71.ava ;~ 

5, a 13 de dezembro ~:c;:so, i~:erno que ampliara seu nivel de en~m:e~flitar 
funcionamento um p . Por volta de dez"mbro de 1968, o ~ov . *"'° OI 
e~treitara a b~se de l~u a~~·~~to, se convertera nu~a ~utocracT!, =~• que 
de democrac,a tute a, f damente d1vldidos, rf 
militares como institui,;ao se viram f~~s~:urar um go\'erno .iinda mai~ .iu~oriti o 

·1·1ares estavam sendo levados d setores da vlda brasrlelra, e que o~ m, ' · d te em to as os poder 
e a envolver-se mais prof_u? . a'.11en sembara,;ar-se do ROVerno e d~xar o 
• . i de sua, opt;ors in1.c1a1s para de_ llustraacercadosproblemat 
;s7a~;: 

35e 
fcchando. Po~ ~ue a~nte~~~~:t~~~~~~~!':C,111Jcas 01 mllilaret llrer:m 

politicos do govern~ mrht~rf ut ntado no antigo padr.\o moderador das re a( ~ 
de cnfrentar e que nao hav,am en re 
entre civis e militares. 

OBJETIVOS MfllTARES ORIGINAi!\ . ' 

. ~o Goulart em abril de 1964, e asiumlram 
Quandc dt>puseram o pres,dente lo :i nde 'm.iioria dos militares sabre o, 

o oder .. nao exi~tia um pl~~o com um !~a deliberado em parte. Antes de 1964, 
se~s principais objctivos. poltt~;:·,.::~~ oe~~bate sobre questoes Que teri.im :r~~ 
px1stira um desejo consc,ente ol e vitorio~.1 lmedl:tamente depoft e ' 
mals diflcll reunir uma coliga<;ao :eb gt ppudesse provocar ciso"s dentro das For<;~ 
muitos oliciais receavam ~ue o e a e movimento executado petn fo~• janguts- 
ArmadH e mesmo precfp1t~r um contra mllhares logo depots de vlt6rla eram, 
tas.' Os prlnclpai5 te:: d~sc~;·~i~,!~!: .. :munistas", conter a lnf11(~ extt~s~: 
pois, vagos: a necessl I': . e e economicas considera<ias (OfflO um .,.~-~ 
as minimas reformas po ,t,c~s .1 m alguma ~poca no futuro. ;;,'; 
para o retorno do governo c1v1 e • 

-· {., .. ,.. _. -:..• 
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• Tai avalia~.lo est.i sencfo ll'nlada. atualmenle, por um ~rupo de l'Studiosos am!'ricanos e brasilei- 
ro,. do qual o autor faz parte. 0 grupo esp!'ra publicar suas conclusoes em livro nos proxirno« m~es. 

• A, con,t'qii-'ncl,, ri'als r!o ~ovrrno mlllr.,r rnr.,rllul'm uma Art'a nrf!ll11enclada d• pesquisa. 
Oun ll'nlalivas imporlanrr, d,· avallar as hahilidac!es polirica, dos govf'rno~ mililares s~o Morris 
/ano"'.ilz, 71,r .\fihr.uy in the l'olit1c.t/ Drvl!lopmrnr of New N,1tions (Chicago: The Univrr~ily 
nf Ch,uRo Press. 1'1641 P Henry Roenrn, rd., The M1htMy lntcrvenrs: CJse Stud,rs in rolit,cal Ve,·e.'npment ('lrw York: Russell Sag<' Founcl.ttion, 196/ll. 

civis e millt.ues, porque nao foi realmente estabelec!do nada parecldo com o que 
se poderla cha mar de modelo. Procurei, antes, verificar os problemas politicos muitas 
vezes subestlmados ou igno;ados que um regime mllltar enfrenta antes de poder 
alcantar alguma forma de establlidade e coerencia razo.llvels na dlr~ao da polllica, 
e gerar e inslltuclonalizar Iontes de apoio alem da forca mllitar. 

Nesta setao, portanto, meu principal objetivo nllo conslste em avaliar em deta- 
fhes O resultado soclal e politico dos programas politicos do governo mllitar desde 
1964. Fazer tal avaliatao serfa uma tarefa glgantesca e importante, mas alnda nao 
dlspomos de grande parte da informatao necesdria, como dados fidedignos sobre 
a redistribuitao da renda.4 Nao ha dlivida de que, apesar do elevado cresclmento 
economico que o Brasil alcantou entre 1968 e 1970, houve uma "desmobilizatao" 
geral de todos os movlmentos de massa, que lutavam por mudanta, tais como 
as ligas camponesas, a reforma agraria, o movimento sindicalista e os movimentos 
de alfabetlzatao de adultos como o MEB. Ao que parece tambem, as classes lnferiores 
suportaram o peso da politica de estabiliza,;ao fiscal. Alem dlsso certa repress.llo po- 
litica marcou o governo militar desde o inlcio e aumentou no perlodo de 1968-1970. 

Entretanto, min ha principal preocupa,;ao nesta Quart a Partee estudar o processo 
do governo mllitar na medida em que afetou a organizatao interna e os prop6sitos 
da pr6pria institultao mllitar, e analisar a capacidade de governo desta instituitao. 
Utilizel a experlencla brasllelra de governo milltar entre 1964 e 1968 para por em 
questao e contestar algumas das hip6teses bastcas que fundamentam as interpreta- 
t<>es revisionistas dos militares - particularmente a hipotese de que por motivos 
de organizat.llo um governo militar esU menos sujeito a algumas das fraquezas 
mais caracterfsticas dos governos civis. As lr,rerpreta,;oes revisionlstas dos mifitares 
como instrumento de desenvolvfm"nto se baseiam mais numa serie de supmit;o"s 
sob re a "unidade", a "conlinuidade da polilica", o "monop6fio da fort a" ea "estabill- 
dade" de governos mllitares do que em estudos efetivos de regimes militares no 
poder.' Ao avaliar estas hip6teses no caso de um pals, espero sugerir um modo 
afternativo de analise que facifitara a investigatao de outros parses. · 

I: 


