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REPBLICA NO BRASIL

Causas da Repblica

Formao dos partidos republicanos Rio de Janeiro (1870) So Paulo
(1873) Formao de uma incipiente classe mdia, que era constituda de
trabalhadores das

indstrias do comrcio e funcionrios pblicos. A Guerra do
Paraguai, que influenciou os militares do Brasil com idias
republicanas. O conflito entre a Igreja e o Governo Imperial,
gerado pelo cumprimento das ordens do

Vaticano (1872) punia todas as irmandades que tivessem membros
participando daMaonaria.

O conflito entre o Exrcito e o Governo Imperial, provocado pelas
crticas feitas por militares(Sena Madureira) contra o Governo
Imperial, sem ordens do Ministrio da Guerra, mesmosabendo que era
proibido.

A abolio da escravido e a expanso cafeeira, fatos que marcaram o
prejuzo doslatifundirios, sem serem ressarcidos e a formao de novos
grupos sociais desejosos departicipao no Poder.

A notcia da priso de alguns lderes republicanos espalhada,
falsamente, no dia 14/11/89.

O Governo Provisrio 1889/19891

O Primeiro Governo Provisrio da Repblica foi chefiado pelo
Marechal Deodoro daFonseca.

O primeiro documento do Governo Provisrio, declarou abolida a
vitaliciedade do Senado,extinto o Conselho de Estado e dissolvida a
Cmara dos Deputados. Pelo seu primeiro decreto,adotou a Repblica
Federativa, medida anteriormente exigida pelo Manifesto Republicano
eque s foi posta em prtica efetiva com a Constituio de 1891

As provncias foram transformadas em Estados federados,
constituindo os Estados doBrasil.

Com a instaurao do regime republicano caram o Poder moderador, a
centralizao e aseleies censitrias (a base de renda). Alm dessas
outras medidas forma adotadas outraspara a criao de um novo
aparelho estatal, de acordo com os interesses dos grupos
sociaisdominantes, entre elas:

banimento da famlia imperial; adoo de novas bandeira, de acordo
com o projeto idealizado pelo Postulado Positivista, com

o lema Ordem e Progresso. separao entre Igreja e Estado criao do
registro civil e liberdade de todos os cultos de

acordo com a ideologia liberal e os princpios positivistas.
reforma do ensino, dado-se mais importncia ao ensino das cincias,
segundo os princpios

de Augusto Comte (positivista); reaparelhamento administrativo,
de acordo com as necessidades criadas com o avano do

Capitalismo; a grande naturalizao, por meio da qual passariam a
ser brasileiros os estrangeiros aqui

residentes, a no ser que desejassem manter sua nacionalidade
primitiva; pluralidade de emisses bancrias; convocao de um
Congresso Constituinte.

Ainda no Governo de Deodoro aumentaram as divergncias entre os
grupos quedisputam o poder. Alguns apoiavam o Vice-Presidente
Floriano; e outros representantes daoligarquia rural reunidos
sobretudo no Partido Republicano Paulista e no Partido
RepublicanoMineiro, pretendia afastar os militares do governo.
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A incompatibilidade entre o Governo e a oposio chegou a ponto de
Deodoro decretara dissoluo do Congresso (3 de novembro de 1891), a
censura imprensa e o estado de stiopara o Distrito federal e
Niteri. Tais medidas no arrefeceram o lado contrrio e
provocaram,inclusive, uma revolta da esquadra comandada por Custdio
Jos de Melo. Deodoro, entopreferiu renunciar, em 23 de novembro de
1891, apesar de haver sido apoiado pela maioriados governadores
estaduais.

G O V E R N O F L O R I A N O P E I X O T O

Caractersticas da Constituio de 1891

PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIRIOPresidente
eleito para ummandato de 4 anos, c/vicepresidente.Executivo
estadual, exercidopor Pres. de Estado eleito
pelosEstados.Presidente da Repblicaescolhia livremente
seusMinistros.Presidente da Repblica podedecretar a interveno
federalnos Estados .Presidente da Repblica nopode ser reeleito.

Exercido pelo CongressoNacional (Senado Federal mandato de 9
anos e Cmarados Deputados mandato de 3anos)Deputados Federais
eleitos nabase de 1 para cada 70.000habitante nos Estados.Senadores
em nmero de 3 porEstado.Congresso no pode serdissolvido pelo
Presidente.Parlamentares eleitos pelo povo

Descentralizado

Exercido por juzes Federaise de Direito

rgo mximo: SupremoTribunal Federal

Presidencialismo Federalismo Tripartio dos poderes Promulgada-
Inspirada nas Constituies dos EUA, Sua e Argentina Direito de voto
reservado aosmaiores de 21 anos- Subsolo pertencente ao proprietrio
do solo- Confirmao da separao entre o Estado e a Igreja Liberdade
de Culto No instituiu aJustia Eleitoral O voto no era secreto
(aberto).
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A Repblica Oligarquia (1894 1930)

Linha de Tempo

1894 1898 1902 1906 1910 1914 1918 1922 1926 1930

Presidncia deWashington Luiz1926-1930Construo deestradas
ReformasFinanceira Criseeconmica (caf ereflexos do crackda Bolsa de
NovaYork em 1929),ruptura do eixopoltico Minas So Pauloprovoca
arevoluo de1930.

Presidncia dePrudente de Morais

- Revolta deCanudos (Bahia) AntnioConselheiro.

Presidncia deRodrigues Alves1902 1906

Saneamento do Rio deJaneiro contra febreamarela e varola(Oswaldo
Cruz)Construo de estradasde ferro e portos1906-Convnio detratado de
limites

Presidncia deHermes da Fnseca 1910-1914- Poltica dassalvaes:
intervirnos Estados queapiam Rui Barbosa- A questo docontestado
(regioentre Paran e SantaCatarina; o ldermstico Joo Mariaprovoca
agitaes).- Crise da borrachaReforma no ensino

Presidncia deEpitcio Pessoa1919-1922- Desenvolvimentodo Nordeste
(estradae audes)- ReaoRepublicana (1921)lutas entreOligarquias
Federais- Revolta no Forte deCopacabana (1922)(contra a posse
deArthur Bernanrdes)primeira RevoltaTenetista-Seamana de
ArtesModerna (So Paulo1922) EscolaModernista

Presidncia deCampos Sales1898-1902- acordo combanqueiros
europeus- Polticadeflacionria doministro JoaquimMurtinho- Poltica
dosgovernadores,acarretando ahegemonia dosEstados de MinasGerais e
So Paulo,apoiados pelogoverno central

Presidncia deAfonso Pena e NiloPeanha1906 1910-
desenvolvimentoda imigrao,sistema ferrovirio.- conferncia deHAIA
(Rui Barbosa- junho de 1909:Faleceu AfonsoPena; governoentregue a
NiloPeanha- Criao do S.P.I.(servio de proteoao ndio)- Campanha
civilista(Rui Barbosa xHermes da Fnseca)

Presidncia deWenceslau Brs1914-1918Delfim Moreira1918/1919
primeiraGuerra Mundial (1914-1918),estimulou
industrializao,pacificao domovimento doContestado para suasucesso,
eleitoRodrigues Aires,que, no entanto,morre ante de assumio cargo.
Assume oGoverno o vicepresidente D.Moreira que convocanovas
eleies

Presidncia deArthur Bernardes1922 1926- Estado de Stioconstante-
Revolta de SoPaulo (1924)(Isidoro Dias Lopes)- Revolta do RioGrade
do Sul (1924)- Coluna Prestes(1925/1927)- Reforma daConstituio
de1891.
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Principais Governos da Repblica Velha

PRUDENTE DE MORAES (1894/1898)

Prudente de Morais foi o primeiro Presidente civil do Brasil.
Com ele, iniciou-se , naRepblica, o domnio poltico dos fazendeiros,
isto , das oligarquias agrrias, e terminou odomnio dos
militares.

Durante o seu governo estourou a Guerra de Canudos, no Serto da
Bahia.Durante o governo de Prudente, O Baro de Rio Branco resolveu
uma questo

diplomtica com a Argentina. Foi a questo do territrio das Palmas
ou das Misses, territriodisputado pelo Brasil e Argentina. Serviu
como rbitro o Presidente Cleveland, dos EstadosUnidos, que deu
ganho de causa ao Brasil.

CAMPOS SALES (1898/1902)

Campos Sales herdou as conseqncias da Crise do Enchimento e, por
isso teve quenegociar a dvida externa brasileira com banqueiros
ingleses e pedir novos emprstimos.

Ao negociar essa dvida com os banqueiros ingleses, Campos Sales
conseguiu que oBrasil s comeasse a pag-la 13 anos depois do acordo.
Alm disso, o Brasil teria 63 anos deprazo para liquidar toda a
dvida externa.

A este acordo que Campos Sales fez com os credores do Brasil,
isto , a estanegociao da dvida externa brasileira chamamos de
Funding-Loan.

Para fazer este acordo, os credores exigiram, entre outras
coisas, que o governobrasileiro iniciasse o combate inflao.

A poltica de combate a inflao foi feita pelo Ministro da Fazenda
Joaquim Murtinho.Campos Sales e Joaquim Murtinho conseguiram salvar
o Brasil da Crise do Encilhamento,combater em grande parte a inflao
e valorizar a moeda brasileira.

Desta maneira, Campos Sales deixou para o seu sucessor,
Rodrigues Alves, um pasem melhores condies do que quando assumiu o
governo, em 1898.

A Poltica dos governadores foi criada e concretizada no seu
governo.No Campo da poltica externa, o Brasil ganhou da Frana a
Questo do Amap. A

Frana reivindicava para ela uma grande rea Norte do Brasil.
Serviu como rbitro WalterHauser, que nos deu ganho de causa.

A deciso de Walter Hauser confirmou o rio Oiapoque com a
fronteira entre o Brasile a Guiana Francesa. Mais uma vez, o Brasil
foi defendido pelo Baro do Rio Branco.

RODRIGUES ALVES (1902/1906)

As principais realizaes foram:

Saneamento e Urbanizao do Rio de Janeiro. Combate a febre
amarela, peste bubnica e a varola (Oswaldo Cruz). Resoluo da questo
do Acre (Tratado de Petrpolis 1903).

O CONVNIO DE TAUBAT (1906)

AFONSO PENA (1906/1909)

Afonso Pena foi o primeiro Presidente mineiro. A partir dele,
foi mais ou menoscomum, at 1930, o revezamento entre paulistas e
mineiros na Presidncia da Repblica.

O Presidente Afonso Pena tinha um lema: governar povoar. Por
isso ele estimuloua imigrao e durante o seu governo entraram no
Brasil, aproximadamente, 1.000.000 deestrangeiros.

Este Presidente continuou a Poltica do Caf e colocou em prtica
as determinaesdo Convnio de Taubat.

Afonso Pena deveria governar at 1910, porm morreu durante o
mandato, em1909.

Foi substitudo pelo Vice-Presidente Nilo Peanha.
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NILO PEANHA (1909/1910)

Com a morte de Afonso Pena, Nilo Peanha, que era o
Vice-Presidente, completou omandato.

Quem marcou presena nessa poca foi o Marechal Rondon. Cndido
Mariano daSilva Rondon percorreu os sertes do Brasil, demarcou
fronteiras, ergueu milhares de postestelegrficos, ligando o Brasil
de norte a sul. Sua obra de pacificao do ndio, respeitando-lhesos
hbitos, um exemplo at hoje para todos ns. Morrer se preciso, matar
nunca era o lemada misso Rondom, que percorreu todo o serto
brasileiro.

Criou o servio de proteo ao ndio.

HERMES DA FONSECA (1910/1914)

O Presidente Hermes da Fonseca criou, em seu governo a Poltica
das Salvaes,que consistia na substituio de velhos governadores
nomeados pelo Presidente da Repblica.

Com esta poltica, o Presidente derrubou do poder alguns
governadores e nomeou,para governar aqueles estados, homens de sua
confiana.

No Rio de Janeiro explodiu a Revolta da Chibata, liderada pelo
marinheiro negroJoo Cndido. Foi uma revolta ocorrida na Marinha
contra o uso dos castigos corporais nosmarinheiros.

Outro fato marcante da sua poltica interna foi a Guerra do
Contestado. Estemovimento de sertanejo, ocorridos nas fronteiras do
Paran e Santa Catarina, chegou ao finalem 1916, com a morte de
milhares de sertanejos e soldados.

VENCESLAU BRS (1914/1914)

O governo do Presidente Venceslau Brs coincidiu com o perodo da
Primeira GuerraMundial (1914/1918).

O Brasil participou da guerra ao lado dos Estados Unidos, Frana
e Inglaterra,fornecendo alimentos e matrias-primas aos aliados,
enviando um grupo de mdico eaviadores para a Europa e colaborando
no patrulhamento do oceano Atlntico.

A guerra provocou a diminuio das importaes e o crescimento das
exportaesbrasileiras. As importaes diminuram porque os pases de
quem comprvamos produtosindustrializados estavam na guerra.

Com a reduo, das importaes, ou seja, com a diminuio da compra de
produtosestrangeiros, passamos a produzir mais e com isso cresceu a
indstria brasileira.

EPITCIO PESSOA (1919/1922)

Em 1918 houve eleies para Presidente e saiu vitorioso o
ex-Presidente RodriguesAlves. Entretanto, Rodrigues Alves morreu
antes de tomar posse e foi substitudo pelo Vice-Presidente Delfim
Moreira, que convocou novas eleies para Presidente em 1919 e delas
saiuvitorioso o paraibano Epitcio Pessoa.

Epitcio foi eleito com o apoio de So Paulo e Minas Gerais,
portanto, dentro dovelho esquema caf-com-leite

Entretanto, apesar de ser um Presidente caf-com-leite, Epitcio
Pessoa foicoerente com sua origem nordestina e fez uma poltica de
combate s secas do Nordeste,onde construiu audes e estradas.

Em 1920 foi inaugurada a primeira universidade do Brasil, a
Universidade do Rio deJaneiro, em 1922 ocorreu, no Teatro Municipal
de So Paulo, a Semana de Arte moderna.

Neste mesmo ano de 1922, ocorreu a Revolta do Forte de
Copacabana, primeiromovimento armado tenentista da histria do
Brasil.
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ARTUR BERNARDES (1922/1926)

O governo de Artur Bernardes foi muito severo. Os movimentos
operrios eramcontrolados por um rgido esquema policial e Lei de
Imprensa censura violentamente osjornais.

Eleito num momento de profundas agitaes sociais e polticas,
Artur Bernardesgovernou quase totalmente sob o estado de stio.

Em seu governo ocorreram vrias revoltas tenentistas, tais como:
A RevoluoPaulista de 1924 e a Coluna Prestes.

Estas revolues justificam, em partes, o quase permanente estado
de stio.Nestes novos movimentos tenentistas, a jovem oficialidade
do Exrcito j pensava

em representar os interesses nacionais e propunha a criao de uma
sociedade democrticapara o bem da coletividade brasileira.

WASHINGTON LUS (1926/1930)

Washington Lus considerados paulista, apesar de ter nascido em
Maca, noEstado do Rio de Janeiro. considerado paulista porque a sua
carreira poltica foi feita em SoPaulo e porque era membro do PRP
(Partido Republicano Paulista).

O Presidente Washington Lus afirmava que governar abrir estradas
e em seugoverno foram construdas as rodovias Rio So Paulo e Rio
Petrpolis.

Washington Lus tentou faze uma poltica de combate inflao e de
estabilidade dovalor da moeda brasileira. Porm, a sua tentativa no
teve xito devido principalmente crisemundial de 1929.

A POLTICA DOS GOVERNADORES

A tentativa de criao do Partido Republicano Federal findara em
fracasso. E nessecontexto que os partidos regionais de tendncias
oligrquica, passaro a exercer o domniopoltico da nao. Minas Gerais
e So Paulo, os dois principais Estados, vo ocupar o cenriopoltico
brasileiro e determinar seus rumos at a Revoluo de 1930. Esse
sistema polticooligrquico ficou conhecido como poltica dos
governadores ou poltica dos Estados, cujasbases foram lanadas pelo
Presidente Campos Sales, sucessor de Prudente de Morais. Comisso,
reforou-se o presidencialismo, tendo tal regime sua sustentao
poltica nos poderesestaduais. Os partidos dominantes nos Estados
asseguravam, por meio de suas bancadas naCmara e no Senado, o apoio
ao Poder Executivo Federal. Este, em troca, comprometia-se
areconhecer automaticamente a legitimidade das oligarquias
estaduais favorecendo oatendimento de seus interesses e a
consolidao de seu poder regional. Em cada Estado, opoder poltico
era exercido e mantido, a ferro e fogo se preciso pelos coronis, em
geralgrandes proprietrios que controlavam a vida dos municpios.
Esses donos de terras eramdonos do poder, controlavam as eleies,
designavam os candidatos a serem eleitos (chamadovoto de cabresto),
sufocavam oposies e dissidncias, praticando sem escrpulo e
fraudeeleitoral. O coronelismo influenciava a poltica dos
governadores, e esta determinava os rumospolticos do pas. Nesse
quadro, Minas e So Paulo tiveram um s peso determinante. SoPaulo
era o primeiro produtos de caf do Brasil, produto base da economia
nacional. Minasera o segundo produtor de caf e o primeiro de leite.
Com base seus poderes econmicosrespectivos, as oligarquias dos dois
estados aliaram-se para exercer a hegemonia poltica Junoao Poder
executivo Federal, configurando a poltica do caf-com-leite.

A COLUNA PRESTES (1925/1927)

A mais significativa expresso do tenentismo.Em fins de 1924 a
mate tenentista chegava ao Rio Grande do Sul. Em tempo

guarnies de vrias regies do Estado rebelavam-se abertamente. A
jovem oficialidadenovamente se faz ouvir. Entre os tenentes
destacava-se a figura de Lus Carlos Prestes.
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Em 1925, o rebeldes gachos seguiram para o norte e juntavam-se s
foras deIsidoro Dias.

Parte-se ento para a guerra de movimentos, cujo objetivo, era o
de minar asbases das oligarquias dominantes. dentro deste contexto
que se enquadra a famosa ColunaPrestes, liderada por Lus Carlos
Prestes e Miguel Costa, que percorreu os sertes brasileiros,numa
jornada de 24.000 quilmetros. As tropas rebeldes enfrentaram foras
federais, milciasestaduais e, at mesmo, cangaceiros contratados.
Entretanto, no dizer de Edgar Carone, elasfizeram vibrar as
expectativas populares, num pas amordaado pelo estado de stio e
pelacensura.

A REVOLUO DE 1930

O candidato da Aliana Liberal coalizo bastante heterognea que
tantocongregava polticos da velha guarda como gente ansiosa por
reforma perdeu as eleies de1930, em favor do candidato apoiado pelo
Presidente Washington Lus, Jlio Prestes. primeira vista, parecia
que as coisas iam ficar por a.

Todavia, os polticos gachos da Aliana Liberal, em conluio com os
tenentistas,decidiram desencadear a Revoluo e obter pelas armas o
que no tinham conseguido nasurnas, isto , o poder.

Nos meados de 1930, a situao comeou a se apresentar favorvel
aosconspiradores. A crise do caf veio se somar o assassinato de Joo
Pessoa. Em outubro, omovimento revolucionrio foi deflagrado. Comeou
em Porto Alegre e terminou com aascenso de Getlio Vargas e o exlio
de Washington Lus e Jlio Prestes.

A Revoluo de 1930 mudou os rumos de nossa histria, pois destruiu
as velhasinstituies polticas da Repblica Velha, como a Poltica dos
Governadores e Poltica caf-com-leite. A era de Vargas (1930/1945),
que nasceu com a Revoluo, foi o perodo em quecriaram as bases de um
Brasil moderno, vigoroso e mais capacitado para se compor dentrodos
quadros da poltica internacional.

A ERA VARGAS

O Governo Provisrio

A vitria do Movimento de 1930, deu incio nova etapa da nossa
histria, que seestendeu at 1954. Essa etapa foi marcada pela
liderana poltica de Getlio Vargas, ficandoconhecida desta forma
como a ERA VARGAS ou Perodo Getulista.

Durante os 15 anos (30-45), o Brasil sofreu as influncias
sociais e polticas queacabaram por marcar a vida do pas. Entre as
mudana ocorridas, destacamos:

O crescimento da sociedade urbana em relao a sociedade rural,
consolidando destaforma o processo de urbanizao no pas.

A ampliao de alguns setores ligados indstria, consolidao desta
forma seu espao naeconomia brasileira.

Um deslocamento de importncia poltica dos campos para as
cidades, com o crescimento dopoder da burguesia empresarial das
cidades em substituio s oligarquias rurais.

A classe mdia e o operrio cresceram em quantidade e conquistaram
maior importncia navida poltica do pas.

O perodo Getulista pode ser dividido em trs grandes fases:

1 Governo Provisrio 1930/19342 Governo Constitucional 1934/19373
Governo Ditatorial 1937/1945

O Governo Provisrio (1930/1934). A 3 de novembro de 1930, Getlio
Vargasassumiu provisoriamente a chefia do governo brasileiro, tendo
no seu currculo poltico asseguintes participaes:

a) Governador do Estado do Estado do Rio Grande do Sul;b)
Ex-ministro da Fazenda de Washington Lus;
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c) Lder civil da Revoluo de 1930

Entre as primeiras providncias destacaram-se:

A suspenso da Constituio de 1891.O fechamento do Congresso
Nacional, das Assemblias Legislativas e das Cmaras Municipais.

Este perodo de governo foi marcado pelas contradies e confrontos
polticos entreos grupos sociais que participaram do movimento de 30
e que agora participam do governoseno, vejamos:

Os tenentes advogavam uma maior centralizao do poder dos grupos
oligrquicosestaduais que dominaram o cenrio poltico durante a
chamada Repblica Velha, atravs dafigura dos coronis.

Vargas procurou equilibrar entre os dois segmentos, utilizando
para tal o chamadoEstado de Compromisso, onde atuava de forma
ambgua:

por um lado atendia algumas reivindicaes da oligarquia, alm de
fornecer-lhesfinanciamento para a produo rural.

Por outro, nomeava tenentes como interventores (espcie de
governadores) nos Estados.Juarez Tvora (que participara da Coluna
Prestes), alm de ministro da Viao (transporte,atualmente), tinha
sob seu controle doze estados do Nortes do Pas, o que lhe valeu
ottulo de Vice-rei do Norte.

O tenente Joo Alberto foi nomeado interventor do estado de So
Paulo, sofrendoampla oposio dos grupos polticos paulistas.

Uma das principais decises do Governo Provisrio, a favor de
produtores ecomerciantes, foi o adiantamento do prazo para o
pagamento das dvidas e, em alguns casos,chegando at a anular os
dbitos de outros grupos oligrquicos.

A preocupao com o caf continuou sendo uma caracterstica do
governoProvisrio, tanto que, em 1931, reiniciava-se a poltica de
valorizao do caf, visto que estecontinuava sendo o principal
produto da economia brasileira no mercado internacional.

A atuao do Estado, intervindo na economia estendeu-se a outros
produtosagrcolas, da seguinte maneira: a criao de institutos com o
do cacau e posteriormente os dopinho, do mate, do lcool e
outros.

Tal situao acabava por provocar o atendimento das reivindicaes
dos grandesproprietrios rurais, independente das suas divergncias
com a polticas oficial. Tal situaoexplica o apoio concedido por
grande parte desta elite agrria ao governo instalado.

A REVOLUO CONSTITUCIONALISTA DE 1932

O Estado de So Paulo, que no sendo includo no Estado de
Compromisso, viacom o passar do tempo, diminuir as possibilidades
de retomar o controle poltico do pas,voltando deste forma, sua
condio de locomotiva do pas puxando os vages,retratados pelos
demais Estados.

Tal situao de marginalizao no agradava oligarquia paulista que
desejava aretomada do poder poltico. O descontentamento da populao
com as dificuldadeseconmicas, provocadas pelo centralismo
administrativo, defendido pelos tenentes poderia seraproveitado
pela oligarquia paulista para tentar derrubar o poder.

Os partidos Democrticos e Republicano Paulista uniram-se sob as
palavras deordem: interventor civil e paulista, exigindo tambm a
elaborao de uma nova Constituiopara o pas. Desta forma, So Paulo
procurava levantar a visando, deste modo, mobilizar oresto das
oligarquias.

O governo central, liberado por Getlio tomou as seguintes
decises:

cedeu reivindicao, nomeando o poltico Pedro de Toledo para o
cargo de interventor. Mesmo com a oposio dos tenentes publicou o
novo cdigo Eleitoral e o anteprojeto da

Constituio.
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Mesmo com estas medidas, as manifestaes continuaram e, a 23 de
maio de 1932,a reao contra um grupo de estudantes culminou com a
morte de quatro deles queparticipavam das manifestaes Martins,
Miragaia, Drusio e Camargo MMDC.

Os quatros estudantes mortos tiveram a condio de heris na luta
contra aopresso do poder federal e tiveram as iniciais de seus
nomes transformadas na sigla domovimento revolucionrio
paulista.

A 9 de julho de 1932, explodia em So Paulo a luta armada contra
o governoprovisrio de Getlio, a liderana militar de So Paulo coube
ao general Isidora Dias Lopes; emMato Grosso, ao general Bertoldo
Klinger, enquanto Francisco Morato e Pedro de Toledoconstituam a
liderana civil.

Inicialmente, o estado de So Paulo contou com o apoio de grupos
rebeldes deMinas Gerais, liderados por Borges da Fonseca, porm no
resultando em ajuda efetiva econcreta.

O movimento terminou trs meses depois quando sem infra-estrutura
blico-militare sendo acusado de estar fazendo um movimento de
carter separatista, So Paulo acabousendo derrotado pelas tropas
federais.

Apesar de militarmente a Revoluo Constitucionalista de 1932 ter
sido umfracasso, do ponto de vista poltico, os seus resultados
podem ser considerados positivos:

Em 1933, Vargas promoveu eleies para Assemblia Constituinte.

A CONSTITUIO DE 1934

Em novembro do mesmo ano dava-se incio aos trabalhos da
Constituio queresultaram na promulgao da Constituio de 1934. Entre
as principais modificaes,podemos destacar:

a) O estabelecimento do voto secreto;b) Concesso do direito de
voto s mulheres;c) Permanncia sem direito de voto dos analfabetos,
mendigos, militares at o posto de

sargento:d) Criao da Justia eleitoral independente para zelar
pelas eleies;e) Apresentao dos primeiros Direitos Trabalhistas,
garantidos pela presena do ministrio

do Trabalho, Indstria e Comrcio, criado desde 1930, sendo seu
primeiro ocupanteLindolfo Collor;

f) Instituio do mandato de segurana;g) Estabelecimento da
nacionalizao das empresas estrangeiras de seguros;h) Proibio de as
empresas estrangeiras serem proprietrias de rgos de divulgao;i)
Instituio da figura do Deputado Classista;j) Estabelecimento de
eleio direta para o cargo de presidente da Repblica, com exceo
de

Vargas eleito de forma indireta pela Assemblia Constituinte.

Neste perodo do governo de Getlio Vargas, ganhavam importncia na
vida polticado pas, dois grupos polticos com idias antagnicas: a ao
Integralista Brasileira (AIB) e aAliana Nacional Libertador a (ANL)
que se destacaram pela polarizao da disputa poltica nopas.

O INTEGRALISMO

O escritor Plnio Salgado, Miguel Reale e outros intelectuais e
polticos lanara, em1932, um manifesto ao povo brasileiro, contento
os princpios do integralismo. Tal manifestoera uma adaptao
brasileira das idias fascistas de Benito Mussoline e do nazismo
alemo deAdolf Hitler.

Estava criada, desta forma, a Ao Integralista Brasileira (AIB),
organizao polticaque se expandiu pelo pas, conquistando a simpatia
de muitos empresrios, de uma parcelada classe mdia urbana, de um
segmento do clero e tambm de parte da oficialidade dasForas
Armadas.
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A doutrina integralista defendia o estabelecimento de um combate
violenta aocomunismo, a exaltao ao nacionalismo de foram extremada,
o Estado com poderes taissobre a sociedade, o estabelecimento da
censura s atividades artsticas e literrias e a nicochefe (ditador)
integralista.

Seguindo o exemplo nazi-fascista, os membros integralistas eram
submetidos rgida disciplina militar. Vestiam uniformes com camisas
verdes, da os seus apelidos degalinhas-verdes. Desfilavam pelas
ruas como tropas militar, gritando a saudao indgenaANAU!

Atacavam violentamente os adversrios de outras organizaes
polticas,propagavam o seu lema, que era: DEUS, PTRIA e FAMLIA,
chegaram a criar mais de milncleos da ao Integralista por todo o
pas.

O ALIANCISMO

Principal grupo de oposio ao integralismo, a Aliana Nacional
Libertadora (ANL)tinha os seus membros chamados aliancistas.

A ANL constitua-se de uma frente de oposio que reunia grupos de
vriastendncias ideolgicas: sociais-democratas, socialistas,
comunistas, anarquistas e outros.

Em abril de 1935, Lus Carlos Prestes, representando a corrente
do partidoComunista, segmento mais importante dentro da Aliana foi
eleito presidente do honra daAliana.

A Aliana apresentava, como princiapis pontos do seu programa
poltico, asseguintes propostas:

Nacionalizao das empresas estrangeiras; No-pagamento da dvida
externa brasileira; Realizao de uma reforma agrria dando terras aos
trabalhadores do campo e combatendo o

latifndio; Garantia das liberdades individuais.

A ANL cresceu de maneira muito rpida p todo pas e suas propostas
iam deencontro aos anseios populares. Tal crescimento acabou por
assustar o governo e as classesconservadoras, que decidiram pelo
fechamento da ANL.

Em abril de 1935, aprovou-se uma lei de segurana nacional com um
objetivobastante claro: impedir o crescimento da ANL. Setores da
sociedade protestaram, como oClube Militar, Associao Brasileira de
Imprensa (ABI), os Sinbdicatos; porm de nadaadiantou, pois, apoiado
por setores tradicionais da sociedade brasileira, o governo aprovou
ecolocou em vigor a nova lei.

Em 11 de julho a ANL teve o seu fechamento decretado pelo
governo, e seusmembros e simpatizantes passaram a ser severamente
perseguidos. Setores mais radicais daANL comearam a tramar um golpe
poltico com caractersticas de uma insurreio.

O golpe foi deflagrado sob a liderana de Prestes, porm apenas
trs unidadesmilitares se sublevaram; uma em Natal, outra em Recife,
e por ltimo, no Rio de janeiro. Areao governista foi rpida e
eficiente, sufocando o movimento.

Esta tentativa de golpe ficou conhecida como Intentona Comunista
e acabouservindo aos setores mais autoritrios do governo, como
pretexto para provocar umendurecimento de regime. Em nome do perigo
comunista foram presos milhares desindicalistas, operrios,
militares e intelectuais, acusados de atividades subversivas contra
ogoverno.

Aps a eliminao da ANL e da intentona Comunista, desencadeou-se
campanhasucessria ao governo, visto que as eleies deveriam ocorrer
em 3 de janeiro de 1938,prevendo a passagem do cargo ao novo
presidente em 3 de maio de 13.

Duas candidaturas j se faziam presentes nas ruas: Jos Amrico de
Almeida pelasituao, isto , era o candidato do governo. Pela oposio,
apresentava-se Armando SalesOliveira, ex-governador de So Paulo,
que buscava retomar as rdeas polticas do pas para oseu estado.

Apesar da campanha sucessria, a proposta de governo de Getlio
era a docontinusmo, isto , no passa ao poder, porm, para promover
qualquer movimentogolpistas, Vargas necessitaria do apoio integral
dos setores militares, que neste momentoainda no estavam
getulizados de tudo.
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Para desenvolver seu piano continusta, Vargas conseguiu o apoio
de dois generaisGes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que promoveram
expurgos nas Foras Armadasmontando, desta forma, o esquema militar
necessrio para o golpe continusta.

O golpe de 1937 ou Plano Cohen

A conspirao continusta de Getlio e de Ges Monteiro foi
instaurada de maneiraa parecer justificvel, isto , a maneira
encotrada foi forjar um plano creditando sua autoriaaos comunistas,
atravs do qual se estabeleceria a caos no pas.

Greves seriam deflagadas, lderes polticos seriam assassinados,
Igrejasincendiadas, militares de renome seriam mortos,
estabelecendo-se, assim, um governocomunista no pas. A proposta era
de criar-se o pnico entre os grupos dominantes,apresentando o
governo como instrumentos de salvao nacional.

O autor deste plano foi o capito Olmpio Mouro Filho que deu o
nome de PlanoCohen, entregando tal documento ao ministro da guerra,
Eurico Gaspar Dutra. de possedesde plano, Vargas conseguiu que o
congresso declarasse no incio de outubro de 1937, oestado de
guerra, dando-lhe desta fora poderes excepcionais.

Em 10 de novembro de 1937, Getlio fechou o Congresso, trocou
alguns comandosmilitares e os governadores estaduais que apoiaram o
golpe passaram categoria deinterventores federais, o dirio oficial
publicou uma nova Constituio, s que, agoraoutorgada, isto , imposta
sociedade pelo governo. Em dezembro, todos os partidos
polticosforam fechados a mando de Vargas.

Algum tempo depois, descobriu-se que o Plano Cohen, nada mais
era do que umaestratgia para treinamento dos militares e que acabou
sendo manipulado e apresentado comoum plano para justificar um
Golpe de Estado.

Mais uma vez, o Brasil, atravs de um Golpe de Estado dado por
representantesdas elites e tendo os militares como brao aramado,
derrubavam a ordem democrtica eimpunham um governo ditatorial e
antidemocrtico o Estado Novo ou Ordem Nova ou aindaEstado
Nacional.

O ESTADO NOVO ( 1937/1945 )

Em 1937, aps um golpe continusta, Getlio Vargas suprimiu a
Constituio de 1934 eoutorgou uma Carta Constitucional com
caractersticas fascistas. A partir da, patrocinaria comhabilidade
diversos acordos entre as classes dominantes e manejaria a poltica
econmica defora a no prejudicar a maior parte dos setores
dominantes.

O dia 10 de novembro de 1937, comeo como qualquer outro para os
brasileiros, sque mudanas ocorreram de tal maneira que o pas j no
era o mais mesmo Vargascontinuaria no poder, com fora total. As
eleies estavam suspensas, a democracia afastadae uma nova
Constituio j estava em vigor no pas.

Redigida por Francisco Campos, a Constituio de 1937 ou a Polaca,
como foiconhecida, era inspirada na Carta Polonesa, com
caractersticas tipicamente fascistas, tendocomo pontos principais,
os seguintes:

dava ao presidente o direito de exercer o Executivo e o
Legislativo, o que permitiu aogoverno demitir funcionrios por
motivos ideolgicos.

eliminou a independncia sindical, acabando com os deputados
classistas, inclusive porque oCongresso foi fechado.

dissolveu todos os partidos polticos. acabou com a liberdade de
imprensa instituindo a censura prvia, com a criao do DIP

Departamento de Imprensa e Propaganda que s deixaria noticiar os
fatos favorveis aogoverno e aprovados pelos censores.

podia nomear interventores para os Estados. podia governar at
que fosse feito um plebiscito para a aprovao ou no do estado
novo.

bom lembrar que tal consulta nunca chegou a ser feita.

A economia, assim, como todos os demais setores da vida
brasileira, passou a sercontrolada e dirigida pelo presidente da
Repblica, assessorado por conselhos tcnicos emantendo o sistema das
cotas de sacrifcio, ou seja, a queima de caf para controlar ospreos
e regular a produo.
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Por outro lado, o Estado promoveu uma interveno para garantir e
estimular adiversificao da produo agrcola, financiando os
produtores e auxiliando na experimentaoe na divulgao de tcnica mais
evoludas de cultivo.

O governo incentivou a plantao e a produo de algodo em So Paulo,
sendoque Alemanha e Japo foram grandes consumidores desta produo,
durante a primeira faseda Segunda guerra Mundial. Em 1937, para
estimular-se o mercado consumidor interno,foram abolidas as taxas
interestaduais, o que gerou a formao de um mercado nacional.

Uma das preocupaes do governo Vargas foi a de estimular o
desenvolvimentoindustrial no pas. visando alcanar seu objetivo, o
governo aumentou os impostos deimportao, elevando, desta forma, os
preos dos produtos estrangeiros, alm de diminuir osimpostos sobre a
indstria nacional.

Em conseqncia dessa poltica, o nmero de fbricas da indstria
nacional dobrou(alimentos, tecidos, calados, mveis, etc). A essas
indstrias somaram-se alguns filiais deempresas estrangeiras,
ligadas produo qumica, farmacutica, frigorfica, etc.

A proposta de Vargas era a de substituir gradativamente as
importaes porprodutos nacionais. A grande dificuldade para a
concretizao deste modelo de polticaeconmica era a inexistncia de
indstrias de base.

Para suprir esta lacuna, o governo promoveu uma interveno na
economia,fundando as empresas estatais, para atuar nestes setores
de base da economia,principalmente no campo da minerao e da
siderurgia.

O governo do Estado Novo deu muita importncia indstria nacional.
Para ajudara industrializao, planejou a hidreltrica de Paulo
Afonso, no Rio So Francisco, para ofornecimento de energia,
fundando ainda a Companhia Vale do Rio Doce, para extrair eexportar
ferro e em 1943 a Companhia Siderrgica nacional, em Volta Redonda,
para fornecerao para a indstria nacional.

Quem financiou a construo da usina de Volta Redonda foi o
capital norte-americano, em troca de o Brasil entrar na Segunda
Guerra Mundial (1939/1945) ao lado dosaliados (Inglaterra, Frana,
Rssia e Estados Unidos) e contra os pases do Eixo (Alemanha,Itlia e
Japo).

Alm dos investimentos em Volta Redonda, o governo brasileiro
cedeu aos norte-americanos bases navais em Natal, Belm, Salvador e
Recife, provocando desta forma aquebra da neutralidade poltica do
Brasil, mantida at ento ao cenrio internacional.

A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi determinada
pelotorpedeamento de navios brasileiro por submarinos alemes nos
dias 18 e 19 de agosto, fatoque levou a opinio pblica a pressionar
Getlio a declarar guerra Alemanha e Itlia no dia22 de agosto do
mesmo ano.

A Participao do Brasil na 2 Guerra Mundial.

No dia 23 de novembro de 1943, criou-se a Fora Expedicionria
Brasileira (FEB) ecomo de costume no Brasil, repetindo-se as
situaes de pocas anteriores, a maioria dossoldados pertencia s
camadas mais pobres da populao e de regies interioranas.

Os membros da classe mdia da populao acabavam encontrando meios
paraevitar as convocaes para a guerra, isto , o jeitinho
brasileiro, subornavam osrecrutadores, conseguiam empregos no
governo e acabavam repentinamente requisitados parapermanecer no
pas, devido revelncia de seus servios ao pas. importante lembrar
quetal situao acontecia tambm com o corpo de oficiais.

Os praas da FEB entraram em combate na Itlia em setembro de
1944, juntando-se ao 51 exrcito americano e participaram das
batalhas de Monte Castelo, Montese eCastelnuevo. A Marinha manteve
as comunicaes entre FEB e os portos do Atlntico Sul. Afora Area
Brasileira (FAB) afundou vrios submarinos no litoral
brasileiro.

O Trabalhismo e o Populismo: A marca de Getlio.

Durante o perodo Getulista, o desenvolvimento, urbano de So
Paulo e do Rio deJaneiro atraiu para essa cidade grande nmero de
trabalhadores rurais que imigravamprincipalmente do nordeste,
fugindo da misria, da explorao e de secas, tal situao acabougerando
uma grande quantidade de mo-de-obra disponvel nestas cidades.

Com o processo da indstria, cresceu o nmero de operrios. Ao
mesmo tempo,ampliou-se tambm a conscincia dos trabalhadores de que
era preciso lutar pelo seus
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direitos. diante de tal fato, Getlio tratou de elaborar uma
poltica trabalhista com duplafuno:

1 - Conquista a simpatia e, conseqentemente, seu apoio.2 -
exercer o domnio sobre eles, controlando seus sindicatos.

Desta forma foram criadas neste perodo inmeras leis trabalhistas
queasseguravam aos operrios seus direitos bsicos, tais como:

salrio mnimo; frias remuneradas; jornada diria de trabalho no
superior a oito horas; proteo ao trabalho da mulher e do menor;
estabilidade no emprego.

Em 1943, essas leis foram reunidas e codificadas nas chamadas
Consolidao das Leisdo Trabalho (CLT) que marcou a histria da
legislao trabalhista e as relaes entretrabalhadores patres no
Brasil.

Apoiando-se nas leis trabalhistas, Getlio usava a propaganda
para apresentar seugoverno como a grande protetorados
trabalhadores, uma espcie de pai dos pobres, isto, utilizando-se do
estilo populista, marca registrada do seu governo.

Pregava a conciliao nacional entre trabalhadores e empresrios,
Colocava ogoverno como juiz supremo dos conflitos entre patres e
empregados, usando para tal oMinistrio do trabalho.

De um lado, o populismo de Vargas reconhecia as necessidades e
desejos dostrabalhadores, e por isso, fazia concesses ao
operariado. Por outro, o governo utilizava essasconcesses como um
meio de controlar os trabalhadores e impedir revoltas mais
profundasque pudessem ameaa a estabilidades do governo.

Por tudo isto, o governo de Vargas representou para a classe
empresarial brasileirauma garantia de manuteno da ordem pblica e de
estabilidade social.

O fim do Estado Novo

As sucessivas vitrias aliadas na Segunda Guerra e o avano de
maneira irreversveldos aliados contra as tropas alemes, desenhavam
o fim da guerra e a expanso de uma ondade liberalismo pelo mundo.
Aproveitando-se deste momento, grupos liberais brasileiroscomearam
a combater o fascismo existente no interior do Estado Novo.

Sentido a onda de liberdade que tomava conta do pas, Getlio
procurou liderar aabertura democrtica no pas, estimulou e comandou
a reorganizao da vida partidriabrasileira, visando sempre
fortalecer a sua imagem poltica enfraquecida pela derrota domodelo
nazi-fascista na Segunda Guerra Mundial.

Em fevereiro de 1945, governo fixou prazo para prxima eleio
presidencial, almde uma srie de outras medidas, tais, como:

concedeu ampla anistia a todos os condenados polticos. soltou os
comunistas que estavam na cadeia entre os quais Lus Carlos Prestes.
permitiu a volta dos exilados polticos ao pas. reorganizou os
partidos polticos que estavam fechados desde o golpe 1937. Vrios
partidos

apareceram em nvel estadual, porm em nvel estadual, porm em nvel
nacional, ospartidos que se constituram foram:

a) UDN (Unio Democrtica Nacional), partido que liderava os
grupos representativos docapital internacional e de classe mdia
brasileira, vinculada a um modelo consumista.

b) PSD (Partido Social Democrtico), partido representativo da
tradicional oligarquia rural e desetores conservadores da sociedade
brasileira.

c) PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), partido liderado por
Vargas e que buscava explora asleis trabalhistas e,
consequentemente, controlar a classe brasileira.
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d) PCB (Partido Comunista Brasileiro) Cuja legalidade foi
concedida, tirando-o daclandestiniadade.

Foi marcada a data de 2 de dezembro de 1945 para as eleies
presidenciais, nas quaisconcorreriam trs candidatos:

o general Eurico Gaspar Dutra, candidato pela coligao PSD/PTB,
contando com o apoio deVargas;

O brigadeiro Eduardo Gomes concorrendo pela UDN; o engenheiro
Yedo Fiza pelo PCB.

No entanto, durante a campanha eleitoral comeou a se desenvolver
ummovimento de apoio e defesa pela continuidade de Vargas no poder
poltico do pas, estemovimento foi o chamado Querismo.

O Querismo

Durante o desenvolvimento da campanha eleitoral, Vargas apoiava
o general Dutra,porm estimulava atravs de rgos e elementos e ele
ligados, um movimento popular quepedia sua permanncia no poder. Era
o chamado Querismo, termo derivado dos gritos emanifestaes
populares que exigiam Queremos Getlio.

Os grandes defensores deste movimento eram os partidos:
Trabalhistas (PTB) eComunista (PCB) devido manipulao feita junto s
camadas mais pobres da sociedadebrasileira na poca, lembremo-nos da
imagem de Getlio como o defensor do trabalhadorou como o verdadeiro
pai dos pobresno Brasil.

Aproveitando-se do momento de prestgio poltico junto ao
trabalhador, Vargoudecretou, em junho de 1945, a Lei I
Anti-trusteI, que dificultava as atividades do capitalestrangeiro
no Brasil. Essa lei provocou enorme reao junto a empresas e grupos
ligados aocapital estrangeiro no Brasil.

Diante do crescimento do movimento querentista grupos ligados s
foras deoposio, temendo pelo continuismo de Vargas e pela no
ocorrncia de eleiespresidenciais, passam a tramar a sua derrubada
do poder.

Em 29 de outubro de 1945, tropas do Exrcito, ligadas aos setores
conservadoresda sociedade brasileira, cercaram o Palcio do Catete,
sede do governo e obrigaram Vargas arenncia. Assumiu o cargo
temporariamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal
JosLinhares.

Vargas foi afastado do poder e assim terminava o chamado Estado
Novo, comVargas sendo afastado do poder, no recebendo nenhuma punio
poltica e, pelo contrrio,ainda conseguindo eleger seu sucessor o
general Dutra para a presidncia da Repblica.

A Redemocratizao e o Populismo (1945/1960)

O Governo Dutra (1946/1951)

O general Eurico Gaspar Dutra, presidncia pelo PSD, venceu as
eleies e assumiu apresidncia da Repblica em 1846.

No mesmo ano, Dutra convocou uma assemblia constituinte para
elaborar aquinta constituio do pas.

Todos os partidos polticos inclusive o Partido Comunista,
participaram daelaborao da nova Constituio. Apesar disso, na
Assemblia dominaram os representantesdo liberalismo, vinculados aos
setores rurais, principal base eleitoral do PSD.

Assim, em setembro de 1946 promulgou-se a quinta Constituio
brasileiro. Neleprevaleceram as caractersticas liberais com sentido
conservador tais como: manuteno da Repblica Federativa
Presidencialista; voto secreto e universal para maiores de 18 anos,
excetuando-se soldados, cabos e

analfabetos; diviso do Estado em trs poderes; preservao da
estrutura de propriedade da terra, no se tocando nos latifndios; a
estrutura sindical de cunho fascista foi mantida, embora algumas
inovaes progressistas

tivessem sido aprovadas, como a implantao de um sistema
tributrio que fixava taxasmais altas para os detentores de maiores
rendas;
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no foram aprovadas propostas de nacionalizao de minas, bancos de
depsitos eempresas de seguros, alm da federalizao da Justia, que
diminua o controle dasoligarquias rurais sobre o judicirio.

Dutra procurou apoiar-se em vrios partidos a fim de combater o
crescimento do PCB ede movimentos populares, adotando medidas que
proibiam a existncia do MovimentoUnificador dos Trabalhadores
(MUT).

O prximo passo foi a suspenso das eleies e, finalmente, em 1947,
adeterminao da ilegalidade do PCB, cassando o mandato de seus
representantes noCongresso, inclusive o de Lus Carlos Prestes, que
fora eleito o senador mais votado darepblica.

Mantendo esta poltica, o governo, at o fim de 1948, acabou por
determinar ainterveno em todos os sindicatos de trabalhadores no
pas.

No plano da poltica externa, a guerra fria envolvendo a disputa
por reas deinfluncia entre Estados Unidos e Unio Sovitica, acabou
por afetar a vida poltica brasileira,fazendo com que o governo
Dutra acentuasse seus vnculos com os Estados Unidos.

Em 1946, durante a Conferncia Interamericana para Manuteno da
Paz e daSegurana do Continente, ocorrida em Petrpolis, o presidente
dos Estados Unidos HarryTruman esteve no Brasil, o que fortaleceu a
posio do Brasil que, neste mesmo ano, acabourompendo relaes
diplomticas com a Unio Sovitica.

Em 1948, era fundada a Organizao dos Estados Americanos (OEA)
com ampla e ativaparticipao do Brasil no seu estabelecimento.

Dutra tambm foi o responsvel pela tentativa de colocar em prtica
o primeiroplano de governo global do pas, o chamado Plano SALTE
(Sade, Alimentao, Transporte eEnergia). Em seu governo ainda
pavimentou a rodovia Rio-So Paulo e instalou a CompanhiaHidreltrica
do So Francisco.

Ainda no plano econmico foram consumidos os saldos comerciais
acumuladosdurante a Segunda Guerra Mundial (aproximadamente 700
milhes de dlares), graas chamada Lei das Importaes, que liberou a
entrada de produtos estrangeiros no pas.

Junto com esse processo, veio tambm um pesado processo
inflacionrio, vistoque, para acompanhar o crdito, cresceu
assustadoramente a emisso de papel-moeda.

Tal situao gerou uma forte alta dos preos no mercado interno,
diminuindoassustadoramente o poder aquisitivo da populao,
principalmente nos primeiros anos dogoverno Dutra.

A partir de 1948, as importaes comearam a precisar de uma licena
prviafornecida pelo governo, o que provocou uma certa diminuio das
importaes, favorecendodesta maneira a industrializao nacional.

Ao mesmo tempo, o governo elevou o preo do caf e das
matrias-primas domercado internacional, procurando, desta forma,
equilibrar a balana de comrcio brasileiro.Esta situao econmica com
a diminuio do poder aquisitivo da populao acabavafavorecendo ao
governo Vargas, devido comparao que era feita involuntariamente
pelapopulao entre os dois governos.

A Nova Era Vargas

A vitria de Vargas em 1950 refletia a fora dos partidos
populistas: PTB e PSP.Em 1951, Getlio Vargas voltava presidncia da
Repblica, desta feita legitimado

pelo da Repblica, desta feita legitimado pelo voto popular.
Consolida-se ento o populismo.De Vargas a Joo Goulart os governos
tentariam administrar as contradies geradas pelamobilizao de massas
estimuladas pelo prprio Estado e os limites impostos s
suasreivindicaes.

Getlio dizia que voltava ao poder no apenas como lder poltico,
mas como lderpopular. Para conseguir mais simpatia procurou apagar
a imagem do ditador do Estado Novoe construir uma nova figura de
homem democrtico.

J ocupando a presidncia, retomou duas caractersticas que o
haviam consagradopoliticamente: o nacionalismo econmico, isto , a
defesa das riquezas nacionais e a polticade amparo aos
trabalhadores assalariados das cidades, visto a CLT no
regulamentava asrelaes trabalhistas no meio rural.

A Poltica Nacionalista de Vargas
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Getlio buscou sempre realizar um governo nacionalista cuja
caracterstica fosse adefesa dos interesses nacionais. dizia que era
Preciso atacar a explorao das forasinternacionais para que o pas
alcanasse a sua to sonhada independncia econmica.

A proposta nacionalista de Vargas era durante questionada e
atacada pelo governonorte-americano, pelas empresas estrangeiras
instaladas no Brasil ou por representantesdestas empresas,
normalmente membros do grupo economicamente dominante no pas,
vistoque tal modelo de poltica era considerada um perigo para estes
grupos.

Estabeleceu-se no Congresso Nacional e na Imprensa um amplo e
caloroso debateentre os grupos, nacionalistas, que apoiava o modelo
varguista e os entreguistas, quepretendiam uma vinculao e,
conseqentemente, uma explorao ainda maior do capitalestrangeiro na
economia brasileira.

Um dos momentos mais importantes do debate entre os dois grupos,
ocorreuquando da nacionalizao da explorao do petrleo no Brasil.

O grupo nacionalista defendia que a extrao e a distribuio do
petrleo brasileirofosse feita por uma empresa brasileira e estatal
e propagavam o slogan o petrleo nosso.

Os entreguistas eram favorveis a se permitir a explorao do
petrleo a gruposestrangeiros.

A campanha do petrleo teve um final favorvel ao grupo
nacionalista e, em 1953,foi criada a PETROBRS (Lei n 2.004, de 3 de
outubro de 1953), empresa estatalresponsvel pelo monoplio total da
extrao e do refino do petrleo brasileiro.

Ainda em 1953, o governo props uma Lei de Lucros extraordinrios,
que limitava aremessa de lucros das empresas estrangeiras ao
exterior. A lei, entretanto, foi barrada noCongresso, devido as
presses dos grupos internacionais.

Diante das ameaas que a poltica nacionalista de Getlio passava a
representarpara o grande capital internacional e para os seus
representantes no pas a oposio comeouarticular-se. A UDN, principal
partido de oposio e que havia sido derrotado nas eleies de1946 e
1950, torna-se o principal instrumento de contestao ao governo.

O objetivo era articular a derrubada de Getlio do poder. Um dos
principais lderesde oposio a Getlio foi o jornalista Carlos
Lacerda, poltico da UDN e diretor do jornalTribunal da Imprensa e
conhecido como O Corvo.

O Modelo Trabalhista de Getlio Vargas

Para a classe trabalhista das cidades, Vargas anunciava a
construo de umaverdadeira democracia social e econmica. Para o
presidente, a democracia daria aotrabalhador no s os direitos
polticos, mas tambm o direito de desfrutar e beneficiar-se
doprogresso que ele mesmo criava com seu trabalho.

Em 1954, Vargas autorizava o aumento de 100% do salrio mnimo,
atendendo aproposta de seu Ministro do Trabalho Joo Goulart, para
desta forma recompor o poder decompras do salrio mnimo, ocorrido
pela inflao de governo Dutra.

Tal deciso de Vargas acabou provocando uma enorme revolta entre
o grupopatronal, que ainda era contra a organizao da classe
trabalhadora, estimulada pelo governo.Tal organizao era vista como
uma ameaa de esquerda aos interesses capitalistas.

A Ecloso da Crise Poltica e o Suicdio de Vargas

A UDN e a imprensa de oposio continuaram a atacar violentamente
o governo deVargas, atravs de uma srie de denncias de corrupo
envolvendo elementos do governoVargas, alm de abuso de poder de
outros, ligados ao presidente.

Em 15 de agosto de 1954, o lder da oposio, Carlos Lacerda,
acabou sendo vtimade um atentado de morte, ocorrida na porta do
prdio onde morava o jornalista, na RuaToneleros, em Copacabana.

Lacerda escapava do atentado ferido com um tiro no p, porm o
amigoe guarda-costas que o acompanhava, major da Aeronutica Rubem
Vaz, acabou morrendo no atentado.

As investigaes feitas pela Aeronutica aps o atentado, acabaram
levando priso dos assassinos e a vinculao destes com Gregrio
Fortunato, chefe da guarda pessoalde Getlio, criando-se, desta
forma, a relao de que a oposio precisava para pressionarVargas a
deixar o cargo de presidente.

Diante de tal situao, as presses aumentaram e, nos dias 22 e 23
de agosto,surgiram manifestaes militares exigindo a renncia de
Getlio Vargas. O Presidente, no
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entanto, recusava-se a deixar o cargo, mesmo denunciando as
manobras oposicionistas, opresidente ficava cada vez mais isolado
no poder.

Finalmente, no dia 24 de agosto pela manh, Getlio recebe mais um
ultimato,desta vez com a assinatura do ministro da Guerra, Zenbio
da Costa, exigindo seuafastamento. Isolado no Palcio do Catete,
Vargas pratica seu ltimo ato poltico, redige acarta testamento e
suicida-se com um tiro no corao.

A morte de Vargas comoveu parte da populao, gerando um clima de
comoonacional. Carlos Lacerda fugiu do pas, com medo de uma reao
popular. Os diretrios daUDN pelo pas foram destrudos pelo povo.

Dois meses que ainda faltavam para completar o mandato de
Getlio, a presidnciacaberia ao Vice-presidente Caf Filho, que se
afastou do cargo por motivo d doena. Pelaordem sucessria, seria a
vez de Carlos Luz presidente da Cmara dos Deputados, porm,como era
do partido da UDN, Luz renuncia e assumiu Nereu Ramos, na poca,
presidente doSenado.

Assumindo o poder, Nereu Ramos deflagrou o processo de sucesso
eleitoral,desviando para esta disputa as atenes da nao. O quadro
poltico, neste momento, erabastante simples, seno vejamos: PTB, com
a morte de Getlio, ficava sem um grande nome, visto que Joo
Goulart, que

poderia assumir a liderana, era, neste momento, contestado por
sua pouca idade eexperincia poltica.

UDN, apontada como a causadora da morte de Getlio, estava
desgastada e no tinhacondies de apresentar qualquer nome, naquele
momento, que pudesse ganhar aseleies.

PSD, partido que estava coligado ao PTB e que, portanto, poderia
apresentar umacandidatura, o ex-governador de Minas Gerais,
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Diante deste quadro, no de se estanhar que o grande vencedor das
eleies de 1955fosse Juscelino.

O GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK (1956/1961)

Aps a sua vitria nas urnas, Juscelino teve que contar com apoio
do General HenriqueTeixeira Lott, seu ministro da Guerra, para
sufocar dois movimentos de setores militares, quetentavam impedir a
sua posse, sob alegao que sua candidatura e de Joo Goulart
(vice-presidente) tinham sido financiadas por grupos comunistas
internacionais.

Juscelino orientou todo o seu governo para promover transformaes
radicais naestrutura econmica do pas. Pretendia acelerar o processo
de desenvolvimento industrialbrasileiro, para tal, conta com o
chamado Plano de Metas, programa de governo elaboradopor seu
ministro do planejamento Celso Furtado.

O slogan do Plano de Metas era fazer o Brasil crescer 50 anos em
5. Para tal, eranecessrio a entrada de empresas multinacionais,
sendo que as primeiras foram as indstriasautomobilsticas, Ford, GM,
Willys, Volksvagen.

Paralelamente, prendia superar o subdesenvolvimento resultante
do atraso dosetor primrio da economia, isto , do setor rural. Para
cuidar dos problemas regionais dosestados do Nordeste, criou a
SUDENE (Superintendncia para o Desenvolvimento do Nordeste NE), em
1959.

importante lembrar que, neste mesmo ano, eclodiu a revoluo
cubana, lideradopor Fidel Castro, ajudado por Che Guevara.

A construo de Braslia, a nova capital, smbolo do Brasil moderno
e industrializado,significou a abertura de uma nova frente de
colonizao. A transferencia do centro dasdecises polticas para o
centro do territrio pretendia servir de fato de integrao nacional.A
reao poltica de Juscelino partiu de vrios setores da sociedade:

1 As classes mdia estavam insatisfeitas com a poltica
desenvolvimentista, poisela havia provocado um significativo
aumento da inflao e, consequentemente, umaumento do endividamento
do pas com o exterior, em especial com bancos norte-americanos.


	
Resumo de Histria Da Monarquia Repblica

Resumo de Histria Da Monarquia Repblica18

2 Os problemas de reforma, analfabetismo e desemprego no se
resolveram, a despeito demedidas, como a construo de Braslia, por
um lado, a construo da nova capital demandouenorem utilizao de
mo-de-obra, por outro lado, aumentou a inflao por causa
dosvultuosos recursos gastos.3 Os setores rurais no se
beneficiariam da modernizao, pois a poltica clientelista doscoronis
emperrava qualquer iniciativa inovadora. Os desequilbrios entre o
campo e a cidadese acentuaram.

A Crise da Repblica Populista

O Governo Jnio Quadros (1961)

Para tomar posse em janeiro de 1961, sucedendo a Juscelino
Kubitschek, JnioQuadros teve que concorrer como candidato da UDN,
contra o Marechal Henrique Teixeira Lott,que contava com apoio do
PTB e de PSD, alm de Adhmar de Barros, candidato independente,pelo
PSP.

Contanto com uma votao macia, Jnio apoiou Joo Goulart, candidato
vice-presidncia pelo PTB, ignorando o prprio candidato da UDN.
Desta forma, Joo Goulart foinovamente eleito vice-presidente.

Jnio governou o pas, num momento de forte crise financeira, com
uma extensainflao e de um dficit na balana de pagamentos,
acompanhado por uma conseqentedvida externa. Para combater tal
situao, Jnio instalou uma poltica antinflacionria,restringindo os
crditos congelado os salrios e incentivando as exportaes.

Em nvel de poltica externa, o ministro das Relaes Exteriores,
Afonso Arinos,procurou desenvolver uma poltica independente,
procurando desvincular o pas da influnciados dois grandes blocos
polticos USA e URSS.

Restaurou as relaes diplomticas com a Unio Sovitica, alm de
condecorar um doslderes da revoluo cubana, o mdico argentino
Ernesto Che Guevara. Tais atitudescomearam a preocupar os
representantes norte-americanos, assim como os setoresbrasileiros
ligados ao capital internacional.

Um dos mais ferrenhos opositores a Jnio foi o ento governador do
Estado daGuanabara, Carlos Lacerda, que acusou o presidente de
estar preparando um golpe deEstado. Sem apoio dos setores da
sociedade brasileira, nem da direita nem da esquerda, muitomenos
dos setores populares, no restou a Jnio se no renunciar ao cargo.
Alegandopresses das chamadas foras ocultas, o presidente renunciou
aps sete meses de governoprovocando uma crise poltica, j que seu
vice-presidente Joo Goulart, estava ausente do pasem visita China,
representando o governo brasileiro. Como soluo, foi dada posse
aopresidente da Cmara dos Deputados Banieri Mazzili.

O GOVERNO JOO GOULART (1961-1964)

O passado Getulista de Goulart, alm de suas ligaes com os
sindicatos e sua propostareformista e nacionalista, levou formao de
duas correntes de opinies.

Uma, opositora, liderada por Carlos Lacerda e representante da
UDN, que procurou,com o Apoio de setores militares, impedir a posse
de Joo Goulart, sob a alegao de que omesmo se ausentara do pas sem
autorizao, logo ficando impedido de tomar posse.

Outra corrente defendia a legalidade constitucional, apoiando a
posse de Goulart, j queo mesmo estava representando o governo
brasileiro e portanto, em condies legais deassumir o governo.

Diante de tal quadro de dualidade, O exrcito acabou dividido
entre as duas correntes,mas, graas atuao do general Machado Lopes,
comandante do III Exrcito (RGS), Goulartacabou tendo a sua posse
garantida.

Para que a posse ocorresse, foi necessrio um acordo poltico
entre as duas correntes,resultados deste acordo a adoo do sistema
parlamentarista de governo em setembro de1961.

Por esta medida, os poderes do presidente ficavam limitados,
sendo esta a condionegociada para que Goulart, popularmente chamado
de Jango pudesse assumir o poder. Parao cargo de presidente do
Conselho de Ministros, foi eleito, pela Cmara dos
Deputados,Tancredo Neves.
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Contando com um forte apoio popular Jango convocou um plebiscito
para 6 de janeirode 1963, onde o povo foi consultado sobre a
manuteno ou no do sistema parlamentarista.O resultado foi a vitria
esmagadora do presidencialismo, devolvendo, assim, os
poderes,retirados em 1961, a Joo Goulart.

A crise econmica ano entanto era uma realidade, obrigando o
Ministro doPlanejamento e da coordenao Econmica, Celso Furtado, a
implementar o chamado PlanoTrienal que havia sido elaborado ainda
durante o perodo parlamentarista, para combater osproblemas de
ordem econmica.

A proposta do Plano Trienal acabava entrando em coliso com a
poltica de mobilizaopopular, isto porque, o plano econmico visava
combater a inflao e promover odesenvolvimento da economia a partir
do setor industrial. No entanto, exigia tambm umaampla austeridade
e econmica e financeira.

Como exemplo das medidas do Plano Trienal, o presidente, aps o
plebiscito comeou apreparar o Programa de Reformas de Base,
incluindo: A reforma agrria, com a diviso dos latifndios; A reforma
eleitoral, com o voto dos analfabetos; A reforma universitria,
ampliando as vagas nas faculdades pblicas e acesso de
estudantes

a rgos diretivos educacionais.

Tais transformaes ameaavam os interesses dos setores
tradicionais da sociedadebrasileira, que reforaram a oposio a
Jango.

A tenso atingiu o auge quando Jango criou a lei, implementando o
13 salrio, que foirecusado pelo Congresso, levando os trabalhadores
a entrarem em greve. Ao mesmo tempo,os movimentos populares
pressionavam o governo para que as reformas fossemconcretizadas e
at ampliadas.

No dia 13 de maro, Jango faz um comcio em frente a Central do
Brasil no Rio deJaneiro, onde aproximadamente 3000.000
trabalhadores o apoiavam e aplaudiam; opresidente decretara a
nacionalizao das refinarias de petrleo e desapropriava as terras
margem das ferrovias e rodovias e em regies de irrigao de aude
pblicos.

Tais medidas atendiam aos setores populares e rurais da
sociedade brasileira, inclusives Ligas Camponesas, organizadas por
Francisco Julio, que acenavam com a perspectiva deuma revoluo
camponesa socialista, nos moldes da ocorrida em Cuba.

A reao dos proprietrios rurais e de setores da burguesia no
demorou. Uma semanaaps o comcio, cerca de 400.000 pessoas
realizavam a Marcha da Famlia com Deus e pelaLiberdade,
demonstrando o descontentamento com apoio poltico assumido pelo
governo.

Tal manifestao acabou marcando o incio do movimento organizao
por grupos deoficiais das Foras Armadas e de alguns setores
conservadores da Sociedade brasileira paraderrubar o governo que,
naquele momento, representava um amplo e significativo perigo parao
seu poder econmico poltico.

Para agravar ainda mais a crise poltica, Jango apresenta
proposta de participaopoltica de suboficiais das Fora Armadas,
provocando, desta forma, um movimento deconfrontao entre a
oficialidade e os sargentos e marinheiros.

Diante de tal quadro de confrontao oficiais, aparentemente
neutros, acabaram porapoiar a conspirao e a derrubada do governo de
Joo Goulart.

No dia 31 de maro de 1964, iniciou-se movimento que acabou
depondo Joo Goulartem 1 de abril de 1964. Este movimento foi
liderado pelos generais Luis /Carlos Guedes eOlmpio Mouro Filho, e
apoiado pelos governadores Magalhes Pinto, de Minas Gerais e
CarlosLacerda, da Guanabara.

Jango acabou sendo totalmente abandonado pelos militares
legalistas. A greve geral,decretada pela CGT, fracassou e as
manifestaes civis foram facilmente reprimidas. No RioGrande do Sul,
os partidrios do governador Leonel Brizola, unhado e partidrio do
presidente,no resistiram e, no dia 2 de abril, Joo Goulart se
asilou no Uruguai.

O golpe poltico foi muito bem visto e recebido pelos Estados
Unidos, preocupados como avano de uma poltica neutralista e
nacionalista pregada pelo governo civil de Jango.

A neutralidade defendida por uma poltica externa independente e
a no-intervenonos assuntos internos dos pases, entenda-se respeito
soberania nacional, irritava osEstados Unidos que desejavam a
formao de um bloco anticomunista no continente, emfuno da posio
cubana.
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Por sua vez, o nacionalisno econmico ameaava os interesses das
empresasmultinacionais norte-americanas, que desejavam garantir o
mercado interno brasileiro paraseus produtos.

LEITURA COMPLEMENTAR

O POPULISMO NO BRASIL

O populismo brasileiro surge sob o comando de Vargas e os
polticos a ele associados.Deste 1930, pouco a pouco, vai se
estruturando esse novo movimento poltico, Ao mesmotempo que os
governantes atendem a uma parte das reivindicaes do proletariado
urbano.Vo se elaborando as instituies e os smbolos populistas.
Pouco a pouco, formaliza-se omercado de fora de trabalho, no mundo
urbano industrial em expanso. Ao mesmo tempo, asmassas passam a
desempenhar papeis poltica reais, ainda que secundrios. Assim,
pode-seafirmar que a entrada das massas no quadro das estruturas de
poder legitimada porintermdio dos movimentos populistas.
Inicialmente, esse populismo exclusivamenteGetulista. Depois,
adquire outras conotaes e, tambm, denominaes. Borghismo,Queremismo,
Juscelinismo, Janguismo e Trabalhismo so algumas das modulaes
dopopulismo brasileiro. No conjunto, entretanto, trata-se de uma
poltica de massas especficade uma etapa das transformaes
econmico-sociais e polticas no Brasil. Trata-se de ummovimento
poltico, antes do que um partido poltico. Corresponde a uma parte
fundamentaldas manifestaes polticas que ocorrem numa fase
determinada das transformaesverificadas nos setores industrial e,
em menor escala, agrrio.

Alm disto, est em relao dinmica com a urbanizao os
desenvolvimentos dosetor tercirio da economia brasileira. Mas
ainda, o populismo est relacionado tanto com oconsumo em massa como
o aparecimento da cultura de massa. Em poucas palavras,populismo
brasileiro a forma poltica assumida pela sociedade de massa no
pas.

Os Governos Militares

AntecedentesO perodo, que vai de 1964 a 1985, foi marcado
fundamentalmente pela presena dos

militares na vida poltica brasileira. Cinco generais presidentes
sucederam-se no poder CasteloBranco, Costa e Silva, Mdici, Geisel e
Figueiredo.

Instalados no poder os militares e seus aliados civis suprimiram
inmeros aspectos daorganizao nacional, baseada na Constituio de
1946, estabelecendo um regime autoritriocentralizador em relao aos
Estados, conservador em muitos aspectos e modernizadornoutros
tantos.

O governo militar cortou o dilogo com a sociedade, interrompeu o
debate nacionalistaque buscava a soluo para o nosso atraso,
passando a ditar regras, cassando o direito devoto dos cidados e
calou a oposio atravs de censura e da represso.

O regime militar, baseado num modelo econmico que aumentou a
concentrao derenda e realizou ampla abertura ao capital
estrangeiro, teve seu momento de apogeu entre osanos de 1967 e
1973, aps o que, entrou em fase de progressiva crise econmica e
lentaabertura poltica, visando ao retorno do regime democrtico.

O Governo Castelo Branco (1964/1967)

Derrubado Joo Goulart do poder, os ministros militares, Arthur
da Costa e Silva, doExrcito, Correia de Mello, da Aeronutica e
Augusto Redemaker, da marinha, assumiram ocomando poltico do pai e
escolheram para ocupar o cargo de presidente da Repblica, omarechal
Humberto de Alencar Castelo Branco.

No dia 9 de 1964, era decretado o primeiro de uma srie de atos
polticos que tinhamcomo objetivo dar uma capa de legalidade s
decises dos militares. Estes atos eramdenominados Atos
institucionais (A.I). Este A.I. n 1 tornava a eleio para presidente
daRepblica indireta, isto , sem o voto popular.

No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional aceitou a
indicao dos ministrosmilitares e Castelo Branco assumiu o cargo de
presidente no dia 15 de abril do mesmo ano.
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Deveria governar at 31 de janeiro de 1966, completando o perodo
de Jnio e Jango, pormseu mandato foi prorrogado at 15 de maro de
1967.

Como primeiro ato de seu governo Castelo Branco revogou os
decretos de Jango quepromovia as reformas de base, revogando os
decretos de nacionalizao das refinarias depetrleo de nacionalidade
das refinarias de petrleo, assim como o que desapropriava
asterras.

Iniciou um violento processo e represso poltica, contra aqueles
que eramconsiderados opositores de regime militar:

a) cassou, suspendendo, os direitos polticos de 378 pessoas,
entre as quais trs ex-presidentes;

Juscelino, Jnio e Jango seis governadores, entre eles, Magalhes
Pinto, de Minas Gerais eCarlos

Lacerda, da Guanabara, que apoiaram o golpe e 55 membros do
Congresso Nacional.b) Demitiu 10.000 funcionrios pblicosc) Mandou
instaurar 5.000 inquritos, envolvendo 40.000 pessoas.

No plano econmico, liberou a remessa de lucro das empresa
estrangeiras no Brasil,permitindo que as multinacionais ficasse
livres para mandar dinheiro para fora do pas.

Instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS),
acabando desta forma coma estabilidade de emprego para o
trabalhador brasileiro, permitindo assim que as empresaspassassem a
dispensar a mo-de-obra a qualquer momento, transformando-o em
instrumentode presso sobre o trabalhador.

Estabeleceu um amplo programa de controle sobre os salrios e
sobre os movimentosoperrios, intervindo nos sindicatos, proibindo e
reprimindo graves.

Em 27 de outubro de 1965, decretou o AI 2 que estabelecia, entre
outras decises, asseguintes:

a) maiores poderes para o presidentes fazer o Congresso aprovar
as leis.b) competncia da Justia Militar para julgar civis que de
acordo com o governo, tivessem

cometido crimes contra a segurana nacional.c) fechou ou partidos
polticos e, depois de algum tempo, reorganizou-os sobre a forma
do

bipartidarismo ou seja, apenas dois partidos.d) Um da situao,
isso , favorvel ao governo: a ARENA (Aliana Renovadora nacional)e)
Um de aposio, isto , contrrio ao governo: MDB (movimento Democrtico
Brasileiro).

Em 5 de fevereiro de 1966, ea a vez de ser institudo o AI-3,
determinando que osgovernadores e vice-governadores tambm seriam
eleitos de maneira indireta, alm de que osprefeitos das capitais no
seriam eleitos e sim, nomeados pelos governadores dos
respectivosEstados.

Mais tarde, os prefeitos de outras centenas de municpios
passariam a ser tambmindicados pelos governadores, sob a
justificativa de municpios de segurana nacional.

Dentro deste quadro, aqueles que tentassem discordar, eram
presos, cassados,exilados ou ainda, poderiam viver em perigosa
clandestinidade. Universidades colgios esindicatos eram invadidos
pela polcia, vrios elementos desta categoria foram presos
esubmetidos aos chamados IPMs (inquritos Policiais Militares).

O Governo Costa e Silva (1967/1969)

O marechal Arthur da Costa e Silva assumiu a presidncia, em 15
de maro de 1967,contra a vontade do Marechal Castelo Branco, porm
como Costa e Silva era ministro doExrcito e contava com apoio dos
seus comandados, acabou por assumir o mandadopresidencial.

Costa e Silva passa a governar com uma nova Constitui;co, a
quinta do perodorepublicano, que havia sido outorgada no dia 24 de
janeiro de 1967.
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Esta Constituio dava grandes poderes ao presidente da Repblica,
sendo modificadanovamente por uma emenda constitucional de 17 de
outubro de 1969. De acordo com sua novaverso, apenas o presidente
da Repblica poderia propor leis sobre:

matria financeira criao de cargos, funes ou empregos pblicos.
fixao ou modificao dos eleitos das Foras Armadas. organizao
administrativa ou judiciria, matria tributria e oramentria. servios
pblicos e administrao do Distrito Federal. concesso de anistia
relativa a crimes polticas.

Durante o governo do marechal Costa e Silva, cresceram no pas
manifestaespblicas contra a ditadura militar. Apesar de um de uma
represso policial violenta, estudantessaram s ruas em passeatas,
operrios organizaram greves contra o arrocho salarial, ospolticos
mais corajosos faziam discursos atacando a violncia da
ditadura.

Os padres progressistas pregavam contra a forme do povo e a
tortura que passou a serpraticada pelos rgos de segurana contra os
adversrios da ditadura.

No Rio de Janeiro, em 1968, mais de cem mil pessoas saram rua em
passeata,protestando contra o assassinato do estudante dson Lus, de
18 anos, pela policial.

O ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, tentou ento
promover uma unio dasdiversas correntes polticas, contra o
movimento que ele mesmo havia apoiado em 1964.

A proposta poltica era forma uma ampla frente para defender a
promulgao de umanova Constituio, pena anistia, por eleio direta em
todos os nveis, da a aproximao comos ex-presidentes Juscelino
Kubitschek e Joo Goulart.

Diante das presses da sociedade em favor da democracia, o
governo militar reagiu demaneira extremamente forte. Foi decretado
no dia 13 de dezembro de 1968 o A.I-5, o maisviolenta dos
instrumentos de fora lanado pelo regime militar.

Utilizando-se AI-5, o governo prendeu milhares de pessoas em
todo o pas entre asquais destacamos Carlos Lacerda, o marechal Lott
e Juscelino.

fechou o Congresso nacional por tempo indeterminado; cassou ou
mandatos p dez anos de 110 deputados federais, 160 deputados
estaduais, 163

vereadores, 22 prefeitos e afastou ainda, 4 ministros do Supremo
Tribunal Federal; Decretou o confisco de bens.

Em agosto de 1969, o general Costa e Silva adoeceu e foi
impedido de continuarexercer a presidncia. Pela Constituio, quem
deveria assumir era o vice-presidente, o civilPedro Aleixo.

Os ministros militares, Lyra Tavares, do Exrcito, Augusto
Redemaker, da Marinha eSouza Mello, da Aeronutica, impediram a
posse de Pedro Aleixo, formando uma juntaprovisria que governou o
Brasil durante dois meses.

Durante este perodo, os militares promoveram uma srie de
modificaes naConstituio de 1967, numa nova emenda que, na prtica
dava mais poderes ao presidente.

O Governo Mdici(1969/1974)

No dia 22 de outubro, aps dez meses de recesso, o Congresso j
sem os deputadoscasados pelo AI-5 foi reaberto para receber a
iniciao da Repblica. No dia 25 do mesmoms, o general Mdici era
eleito e no dia 30 de outubro tomava posse no cargo.

Durante o governo Mdici, o pai s passaria pelo perodo mais
repressivo de todos osgovernos militares. Os atos terroristas como
seqestro de pessoas e avies, assaltos a bancosetc, atingiram o
auge: no centro do pas, na regio do rio Araguaia, organizou-se a
guerrilhaque pretendia derrubar o governo fora.

O AI-5 continuaria sendo utilizado e nenhuma medida abrandaria a
ditadura plena,imposta aps a sua decretao. J no meios de comunicao
sofreram e censura prvia.

Os DI CODI conquistavam autonomias e, em pouco tempo, liquidaram
gruposterrorista de extrema esquerda. Avanaram tambm, contra outros
setores da sociedade,criando um clima de temor e insegurana entre
todos aqueles que ousavam buscar formasde repdio situao.
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Diante deste quadro no era de se espantar que um nmero cada vez
maior deintelectuais e artistas procurassem exlio em outros pases,
como forma de no sofreremretaliaes.

Por outro lado, o modelo econmico adotado gerou um rpido
crescimento queentre 1969 e 1973 atingiu taxas que variaram entre
7% e 13% ao no, o que os meios decomunicao passaram a chamar
ufanisticamente de milagres brasileiro, levando euforia
oempresariado brasileiro e o capital estrangeiro.

A classe mdia encontrava vrias oportunidades de empregos com o
crescimentoda atividade das multinacionais no pas, alm, claro, de
um aumento no padro de consumo, resultado numa sofisticao
desconhecida por muitos. O responsvel, por tal crescimento, foia
expanso do crdito ao consumidor.

Beneficiada pelo crescimento econmico, a classe mdia, de uma
madeira geral,passou a legitimar o governo e suas atitudes ou, pelo
menos a se omitir quanto participao poltica. Nas eleies de novembro
de 1970, a ARENA foi vitoriosa, mas a oposioincentivando os votos
brancos e nulos, obteve 30%.

Os anos 70 oram marcados pela polarizao poltica, resultando na
adoo porparte do governo de um apoltica ufanista sustentada por
slogans do tipo Brasil, ame-o oudeixe-o, o Brasil era tricampeo de
futebol no Mxico em 1970, eram tricampeo de futebolno Mxico em
1970, eram realizados festivais de msicas populares etc.

Em fins de 1971, foi institudo o IPND (Plano Nacional de
Desenvolvimento); almdeste, foi criado ainda o PIN (Programa de
Integrao Nacional).

neste perodo que so iniciadas as obras monumentais ou faranicas,
algumasdas quais jamais concludas at hoje como o caso da Rodovia
Transamaznica; outras obrasdeste perodo, por exemplo: a hidreltrica
de ilha Solteira e a ponte Rio-Niteri (Ponte Costa eSilva).

Apesar da modernizao e do crescimento econmico acelerados,
muitas camadasda populao no se beneficiaram com o milagre. A este
setores, os economistas dogoverno, cujo grande representante era o
ministro Delfilm Neto, afirmavam que precisoprimeiro fazer crescer
o bolo, para depois dividi-lo.

O Governo Geisel (1974/1979)

Com o fim do mandato de Mdici, outro geral era indicado e eleito
indiretamentepelo Colgio Eleitoral para a Presidncia da Repblica: o
general Ernesto Geisel que fazia partede uma grupo de oficiais que
fazia parte de um grupo de oficiais militares favorveis devoluo
gradual do poder aos civis.

O novo presidente estava disposto a promover, conforme suas
palavras, umprocesso gradual, lento e seguro de abertura
democrtica.

O governo Gaisel comeou sua ao democratizante, diminuindo a
censura sobre osmeios de comunicao, ficando este mecanismo restrito
e jornais. O Pasquim, o So Paulo(publicao de Arquidiocese
paulista).

Garantiu, ainda, a realizao, em 1974, de eleies livres para
senadores,deputados e vereadores, antecedidas de amplo debate
poltico pela televiso. Oresultado foique:

- O MDB, partido nico de oposio obteve aproximadamente 15 milhes
de votose elegeu 16 senadores, contra 5 da ARENA, partido
governista. O resultado acabouassustando os militares de linha
dura.

A idia de uma abertura democrtica na poltica amedrontava certos
setoresmilitares de linha dura continuaram a agir de maneira
violenta.

Em outubro de 1975, o DOI-CODI de So Paulo, rgo da represso,
ligado ao IIExrcito, efetuou inmeras prises de supostos membros do
partidos Comunista Brasileiro,entre os quais o jornalista Vladimir
Herzog, que mais tarde foi encontrado morto em, sua cela.

Contra todas as evidncias, o comandante do a II Exrcito, geral
Ednardo DvilaMello, apresentou uma declarao para os meios de
comunicao, afirmando que o jornalistahavia praticado o suicdio.
Diante de tal afirmao, o Cardeal D. Pedro Evaristo Arns,realizou na
Catedral da S, um culto ecumnico, como forma de demonstrao de
desagradodas oposies.
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Em janeiro de 1976, novamente no DOI-CODI de So Paulo, outro
suicdio eraanunciado desta vez o operrio Manuel Fiel Filho. Tal
fato provocou uma rpida reao dopresidente Geisel, substituindo o
general Ednardo Dvila Mello, por um oficial de suaconfiana. Tal
atitude delimitou a atuao dos setores radicais dos militares.

Temeroso de um rpido avano das oposies, o presidente Geisel
retrocedeu noprocesso de abertura poltica: em 1976, decretou
candidatos no adio e televiso, reduzindo aapresentao do nome, nmero
e currculo dos candidatos, sem que houvesse debates.

Em abril de 1977, decretou o chamado pacote de abril, uma srie
de medidasautoritrias, entre as quais destacamos:

um entre os dois senadores que seriam eleitos em cada Estado,
seria escolhido diretamentepelo governo, instituindo-se, assim, o
chamado senador binico, isto , senadores noeleitos por voto
popular.

os governadores continuaria sendo escolhidos em eleies
indiretas. O mandato do seu sucessor foi aumentado para seis
anos.

Em outubro de 1978, vlido somente para vigorar a partir de 1 de
janeiro de1979, Geisel revogou os atos institucionais, entre eles o
famoso AI-5.

No plano econmico, Geisel elaboral o II PND, enfatizando a
necessidade deexpanso das indstrias de bens de produo (mquinas,
equipamentos pesados, ao, cobre,energia eltrica etc), a fim de se
obter uma significativa infra-estrutura econmica para oprogresso
econmico industrial do pas.

No perodo, estimularam-se grandes obras visando ao
desenvolvimento e aocrescimento do pas, nos seguintes fatores:

- Setor de Minerao - explorao do minrio de ferro da Serra dos
Carajs, extrao dabauxita (minrio de alumnio), atravs da ALBRAS e da
ALUNORTE.

- Setor Energtico construo de potentes usinas hidreltricas, como
Itaipu, Sobradinho,Tucuru etc, alm da assinatura do acordo de
cooperao Brasil-Alemanha Ocidental, noplano da energia nuclear,
para a implantao de oito reatores nucleares no Brasil.

Ao final do governo Geisel, pode-se dizer que houve uma certa
disputa na eleioindireta para presidente da Repblica, envolvendo os
seguintes nomes:

Pela Arena, disputavam os candidatos general Euler Bentes
Monteiro e como vice-presidente, Paulo Brossard.

Na votao do Colgio Eleitoral, o general Figueiredo obteve 335
votos contra 266do general Euler Bentes.

A TRANSIO PARA A DEMOCRACIA

O Governo Figueiredo (1979/1985)

Durante o governo do general Figueiredo as manifestaes populares
formacrescendo atravs de movimentos de crticas s decises
autoritrias e centralizadoras dogoverno militar. Diversos setores
da sociedade brasileira (sindicatos de trabalhadores, gruposde
empresrios, Igreja, associaes artsticas cientficas, universidades e
imprensa),passaram a reivindicar a redemocratizao do pas.

Diante de tal situao, o governo assumiu o compromisso de
realizar a aberturapoltica e devolver a democracia ao Brasil.
Diante deste processo de abertura poltica, ossindicatos
representativos das classes trabalhadoras se fortalecem e
reaparecem as primeirasgreves contra o achatamento salarial.

Dentre estas greves, devemos destacar a dos operrios metalrgicos
de SoBernardo do Campo, em So Paulo, onde comeou a surgir a figura
de Lus Incio Lula daSilva, que mais tarde vai se transformar no
candidato presidncia da Repblica pelo PT.8

A campanha da sociedade pela redemocratizao do pas obteve os
primeirosresultados positivos, entre os quais podemos destacar:

Anistia ampla e geral, vigorando para todos aqueles que foram
punidos pelo governo militar.Desta forma, vrios brasileiros que
ainda se encontravam no exlio, puderam retornar aopas. Os cassados
fora reabilitados na sua cidadania.
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Porm, no segmento militar, aqueles que foram punidos pelo
governo, no puderam voltar sForas Armadas, o que no conferiu
anistia um sentido irrestrito.

O bipartidarismo foi eliminado, instituindo-se em seu lugar. O
pluripartidarismo, com oaparecimento de novos partidos polticos
para disputar as eleies. O aparecimento denovos partidos ocorreu a
partir da fragmentao do MDB, visto que a ARENA
permaneceubasicamente unida. Desta forma apareceram.

ARENA PDS (Partido Democrtico Social)MDB PMDB (Partido do
Moviment
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