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Resumo

A finalidade deste estudo e analisar os artigos de Raymundo Faoro, pro
duzidos no Ultimo ano de vigencia da ditaduramilitarno Brasil, que versavam
sobre a democrati.za9ao do pais num ambientepolitico marcado porquest5es
militares que enredavam a transi~o emprocessos que circunscreviama aber
tura a uma fonna de liberalizayao que 000 dava indicay5es de superayao dos
autoritarismos impregnados nas pniticas sociais epoliticas. Os textos de Faoro
foram tornados como documentos capazes de revelar os principais movimen
tos dos agentes que tentavam intervirno curso dos acontecimentos desencade
ados a partir de 1973 quando se iniciou 0 periodo de distensao.
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Abstract

Thepurpose ofthis study is to analyze Raymtmdo Faoro"s articles, written
in the last year ofthe topicality ofthe military dictatorship in Brazil, which
dealt with the democratizationofthe country in apolitical environmentdeter
minedbymilitary issues that involvedtransition in the processes thatcircums
cribed the opening to a fonn ofliberalization that did not show signs ofover
coming authoritarianisms that pervaded the social and political practices.
Faoro"s texts were considered as documents capable ofrevealing the main
movements ofagents that tried to intervene in the course ofhappenings that
started in 1973, when the detente period began.
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• The Armed Forces and the Raymundo Faoros reflection on some difficulties of the political
opening, 1984
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HirMANAS
Introdu~io

N as decadas de 1970 e 1980 Raymundo Faoro (1925-2003) produziu,
semanalmente, textos analisando a vida politica nacional em meio ao

processo de transiyao iniciado em 1973. Ele deixou docurnentado, atraves
de urn volume extenso de artigos, as ayoes e os movimentos dos diversos
grupos sociais durante 0 processo de liberalizaya02

• 0 jurista Raymundo
Faoro, em 1958, publicou a obra Os donos dopode~ (1989) que tern grande
relevanciapara 0 pensamento social e politicobrasileiro. "Ele esteve envolvido,
no decorrer de sua vida, tanto em grandes polemicas intelectuais e politicas
quanto em acontecimentos que marcaram a vidanacional, como, porexemplo,
o processo de transiyao que se inicia a partir de 1973 dentro da ditadura
militar (1964-1985)" (Rezende, 2008a). Swi atuayao mais relevante ocorreu
no final da decada de 1970 e inicio da de 1980.

Como presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil (1977-1979), Faoro participou,jun
tamente com outros membros da sociedade
civil organizada, das a~oes politicas que visa
yam abrir caminho para 0 desfecho final do
regime autoritario vigente no pais desde 1964.
Entre as suas incumbencias afrente da OAB
estava a de lutar pel0 fim dos Atos Institucio
nais e pel0 restabelecimento do habeas cor
pus. Visando tais objetivos, na condi~ao de
presidente da OAB, ele foi urn dos represen
tantes da sociedade civil no chamado "dialo
go" que 0 Ministro da Justi~a do governo
Geisel, Petronio Portella, passou a conduzir a
partir de 1977. A denominada "politica de
distensao" que toma forma na segunda metade
da decada de 1970, a qual desaguou posterior
mente na chamada "abertura politica" (1979
1985), gerou urn forte enfrentamento entre as
for~ conservadoras e as for~as progressistas.

2 As analises de diversos outros artigos de Faoro acerca da conjuntura politica brasileira foram feitas
em: (Rezende, 2006; 2006'; 2006b; 2008b; 2009).

3 Em 1975, a obra Os donos do poder teve uma segunda edi~llo publicada. Nesta ultima, Raymundo
Faoro redimensionou 0 livro ao incorporar novos conteudos. A obm passou de 271 paginas para 766.
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As for~as armadas e a retlexilo de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

Na condi~ao de representante dessas ultimas,
Raymundo Faoro atuou [...] buscando sedimen
tar alguns caminhos por onde pudesse fluir uma
sociedade democnitica capaz de suplantar defi
nitivamente 0 autoritarismo arrnigado na politica
e no Estado brasileiro (Rezende, 2006, p.38).

Nao e possivel, no ambito de urn unico artigo, dar conta das varias
discussoes que ele trouxe atona nesses materiais que eram publicados em
revistas de circula~ao nacional como Islo It, Istoe/senhor, Senhor, etc. Por
isso, neste artigo, especificamente, serno analisados os seus textos que ver
savam, em 1984, sobre as dificuldades de solucionar, naquele momento, os
impasses postos pela questao militar que acabava tendo urn papel prioritario
no interior do processo de liberaliza~ao cuidadosamente manejado pelos
govemos militares.

As quesroes militares nilo eram as Unicas aterpapeis relevantes no ambi
to da transi~ao, mas elas tinham sido, desde asa~oes do presidente Emesto
Geisel4 (1907-1996), cuidadosamente pensadas e dirigidas naquele contexto
de transi~ao. Segundo Faoro, muitas medidas eram tomadas com 0 objetivo
de resolver, em primeiro lugar, os impasses no interior das For~asArmadas
que emergiram da distensao. Muitos eram os embates no interiordo estamento
militarque comandavaaabertura. Eram diversos tambem osdescontentamen
tos e confrontos que surgiram entre os segmentos militares que discordavam
dos passos postos em marcha desde meados da decada de 1970.

Verificava-se nas manifestal):oes publicas daqueles militares que com
punham 0 gropo de poder que 0 processo de abertura assentava-se em inu
meras precau~oes, as quais se dirigiam tambem aos militares descontentes
com a liberaliza~ao em curso. As contesta~oes destemperadas - fossem elas
de civis, fossem elas de militares - nao eram toleradas pelo regime. Este
ultimo dava sinais elaros de que estava empenhado em levar a proposta de
descompressao, controlada pelo estamento militar que comandou a disten
sao, ate os ultimos dias5

•

4 0 General Ernesto Geisel foi presidente do pais entre 1973 e 1979.
5 Faoro, no inicio da decada de 1980, produziu muitos artigos sobre isto. Entre eles, ver: A cidade

convulsionada (1981), A guerra dos Orixas (1981), 0 nordeste em questao: acertando as contas com
a ve1ha hegemonia (1981), 0 chefe e a sombra (1981), Nos, os suspeitos (1981), A inseguran~a

como tutela (1981), Os residuos da transii;:ao (1981), So 0 futuro 0 dini (1981), Quem acredita na
democracia (1981).
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Alem de alguns artigos publicados por Faoro no ano de 1984 acerca

da questao militar (Faoro, 05 set.1984; Faoro, 26 set. 1984; Faoro, 03
out. 1984), este artigo analisar8 tambem urn docurnento produzido por Fa
oro em outubro de 1984 cujo titulo e Democratizar;iio e Forr;as Arma
das (Faoro, 03 out. 1984), no qual ele situava as dificuldades da liberaliza
~ao em curso no fato de que, desde a proclama~ao da Republica, nunca
vigorou, de fato, no pais, qualquer soberania popular. Dai, 0 entendimento
das For~asArmadas de que elas sustentariam e/ou garantiriam as Cartas
Constitucionais e/ou os poderes constituidos. A democratiza~ao do pais
tinha, pela frente, a lirdua tarefa de superar urn padrao de dominio funda
do, por urn lado, na exclusao da maioria e, por outro, no pressuposto de
que as For~asArmadas sao as garantidoras ora dos poderes constitucio
nais como estabelecia a Carta de 1946 ora dos poderes constituidos como
advogava a Carta de 19676

•

As Assembleias Constituintes de 1891, 1934
e 1946 inseriram na Constitui~ao brasileira
duas clausulas particularmente fundamen
tais para 0 modelo civil-militar. Uma des
tas afirmava que os militares deveriam obe
decer ao presidente, "dentro dos limites da
lei". A segunda determinava que os milita
res constituem uma institui~ao nacional per
manente, responsavel pela tarefa especifi
ca de manuten~ao da lei e da ordem inter
na do pais, assim como da garantia do fun
cionamento normal dos tres poderes cons
titucionais. [...] A frase "dentro dos limites
da lei" apresenta 0 perigo de legitimar a
obediencia discricionaria militar e, neste
sentido, cria condi~oes que permitem que
os militares assumam urn papel deliberati
vo (Stepan, 1988, p.544).

6 Havia uma gama de discussOes no perfodo da distensll.o (1973-1979) e da abertura (1979-1985) sobre
as For~as Armadas e a vida politica brasileira. Entre elas, ver: (Oliveira, 1980; Coelho, 1976;
Stepan, 197 I; 1986).
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As for~as armadas e a reflexao de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

1-As For~asArmadase a fun~ao de sustentara Constitui~ao: alguns ele
mentos para entender os percal~os da transi~aopolitica no ano de 1984

Raymundo Faoro demonstrou em vanos escritos (Faoro, 1989; 1981;
1994; 1988) que 0 pape1 preponderante assumido pelas Foryas Armadas no
pais, ap6s 1889, foi resultado de um longo processo hist6rico. A prodama
yao da Republica teria sido 0 momenta em que se sedimentou uma convic
yao: a de que as ForyasArmadas tinham a funyao de sustentar a Constitui
yao. Neste caso, elas foram alyadas acondiyao de "relevante fator de po
der" (Faoro, 23 dez. 1998, p.22).

o golpe militar, expresso numa parada legiti
mou-se, com oportunismo, na mudanc;a da for
ma de Estado. [...JA interferencia militar, si
tuada entre 0 imperador sem herdeiros politi
cos e 0 federalismo nao amadurecido, desviou
a direc;ao dos acontecimentos, sufocou a revo
luc;ao em marcha. 0 odiado Poder Moderador,
destruido 0 Senado vitalicio e 0 Conselho de
Estado, encarnar-se-a, sem quebra da continui
dade,emDeodoroeFloriano(Faoro, 1989,p.535).

No documento Democratiza9iio e For9as Armadas, Faoro mostra
como a fixayao, desde a instaurayao da Republica, de urn papel extrema
mente relevante das Foryas Armadas na defesa da Carta Magna, de 1891,
trouxe consequencias politicas impares para a nayao. 0 pressuposto de que
as Foryas Armadas, nao 0 cidadao, eque estariam incumbidas de proteger a
Constituiyao, teria representado um desvio significativo de rota no curso das
mudanyas politicas advindas da Republica. Isto porque 0 papel das Foryas
Armadas assumiu uma feiyao de extrema relevancia ao serem incumbidas de
defender as instituiy5es constitucionais.

As Forc;as Armadas entram na Magna Carta
com relevo desconhecido na lei fundamental do
Imperio, que acentua 0dever da obediencia dos
soldados (Artigo 147). Em 1831,0 lugar das
Foryas Armadas situa-se nas "disposic;oes pre
liminares", do titulo da Organizac;ao Nadonal,
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no capitulo que~ as linhas fundamentais do
regime e fixa as bases do exercicio cia soberania
nacional. Esse deslocamento nao emero acaso
e ternsignifi~ politica, que se irradia a tod~ 0

texto constitucional (Faoro, 03 oUlI984, p.2}.

Raymundo Faoro pretendia demonstrar que uma das conseqiiencias
mais nefastas deste processo de atribuir as For~asArmadas tamanha rele
vancia politica foi a asfixia do principio de soberania popular, no qual e0

cidadao e nao 0 soldado 0 responsavel pela defesa dos poderes constitucio
nais. E, enta~, aquele primeiro enao este Ultimo que tern de se armarpolitica
mente de recursos para garantir aprevalencia da Carta Constitucional.

o papel relevante que assume 0 soldado na condi~ao de guardiao dos
poderes constitucionais abre todas as portas para 0 golpe de 03 de novembro
de 1891, no qual 0 Marecha! Deodoro da Fonseca? dissolve 0 congresso e cIa
"ao Exercito e aAnnada, titulo de "depositarios davontade nacional". Ao ferir
a Constitui~ao [promulgadaem24 de fevereiro de 1891], invoca 0 marechal a
fidelidade "aminha misslio de soldado e de brasileiro", renovando 0 compro
misso de assegurar as For~as Armadas "0 seu elevado papel de "principais
mantenedores da ordem e das instituiy5es'"' (Faoro, 03 out.1984, p.2).

Acontecimentos como esses, ao longo do seculo XX, que exorbitaram
o papel das For~asArmadas como guardias da ordem e das institui~5es,

possibilitaram nao s6 golpes como 0 de 1937 e 0 de 1964, mas tambem
emperramentos de grande monta no que diz respeito a constitui~ao de um
Estado democnitico. Faoro mostrava que, historicamente, foram sendo for
madas as condi~5es para que as For~as Armadas, ap6s 1964, se declaras
sem a guardia dos poderes constituidos, 0 que se expressou na fixa~ao das
bases ditatoriais do regime que passou, enta~, a vigorar.

Os militares brasileiros adquiriram varias
[prerrogativas] quando derrubaram 0 poder im
perial em 1889; aumentaram-nas durante a di
tadura de Vargas, especialmente durante 0 Es
tado Novo de 1937-1945. E mesmo ap6s a
reda~ao da Constitui~ao de 1946, varias des
tas prerrogativas foram mantidas pelos militares.

1 "Em 1891,0 marecbal Deodoro dissolve 0 Congresso. Vmte dias depois, desamparado de apoio em terra, e
diante de uma revolta da Marinha, assume 0 vice-presidente Floriano Peixoto" (Faoro, 03 outl984, p.3).
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As for~as armadas e a reflexao de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

Urn sistema partidario thigil, que vern coexis
tindo com uma desigualdade social extremada
ao longo da hist6ria brasileira, conduziu os re
datores das constitui~oes brasileiras, desde a fun
~ da Republica em 1889, a outorgarem aos
militares urn papel fundamental na rnanuten~ao

da ordem intema. Por estes motivos, durante 0

periodo de govemo civil (1946-1964), os militares
puderam desfiutar de altas prerrogativas consti
tucionais, a coorde~ do setor de defesa, seu
papel nos minisrenos e seu controle sobre os civis
envolvidos empoliticas de defesa. Tambem, nes
te periodo os militares continuaram a deterprerro
gativas pelo menos moderadas [...]. Durante 0

periodo mais intenso de govemo militar repressi
YO, as prerrogativas foram altas [.. .]. Durante 0

govemo [Emesto] Geisel, as prerrogativas mili
tares relacionadas com 0 Executivo Federal e as
prerrogativas da corpora~ao foram reduzidas de
altas para moderadas8 (Stepan, 1988, p.535).

A preponderancia que vai assumindo as ForyasArmadas como proteto
ras do poder constituido trouxe conseqilencia DaO s6 para 0 processamento da
vida politica nacional no pOs-64, mas tambem no decorrer da transi~oque se
iniciou em 1973. Nao era por acaso que havia urna supremacia da quesmo
militar sobre as outras questoes que foram desencadeadas pela distensao.

A prevalencia da quesmo militar somente poderia ser compreendida se
houvesse uma retrospectiva hist6rica sobre 0 modo como as For~asArma
das se constituiram relevante fator de poder que perdurou durante toda a
Republica. Todavia, a partir de 1964 esta condi~aode relevante fator de
poder foi se metamorfoseando em algo distinto que assumiu sua real fei~ao
com a implemen~ao do Ato Institucional n.OS que escancarava que as For
~asArmadas nao seriam somente urn fator de poder, mas sim as detentoras,
por excelencia, do poder.

8 "As prerrogativas militares constituem poder? A resposta e afirrnativa quando elas perrnitem que seus
detentores transforrnem quest5es latentes na agenda politica em niio-quest5es; quando seu exercicio impi\e
limites para 0 conflito no sistema politico; quando sua presenca facilita 0 apelo de civis - com interesses a
serem protegidos - para que as prerrogativas sejam de fato exercidas apoiando, portanto, 0 papel dos militares
como atores poderosos no sistema politico; e finalmente quando a defesa vigorosa das prerrogativas impede
a implementa~iio de outras iniciativas politicas importantes em curso" (Stepan, 1988, p.538).
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Nos govemosFloriano [peixotoJe Hermes [da
Fonseca] tentaram, depois de investidos na che
fia dogoverno, a tomada do poder, pela via mi
litar, frustFada peJa for~a das milicias estaduais,
sobretudo de sao Paulo e, em certos momen
tos, de Minas Gerais. Para bern interpretar 0

fato, basta ler, durante Floriano, a resistencia de
Campos Sales e Rodrigues Alves, entre outros,
para que Sao Paulo se armasse, como condi
~ de retirar os militares da cena, da qual sai
ram. bumilhad0s, logo a seguir, pelos sucessos
dog;~ da Bahia, como epicamente regis
trou Eudydes da Cunha No governo Hermes,
criw-se, para embargar os passos do militaris
roo, 0 pacto docafe-com-leite. 19ualmente, 0

tenentismo,. marcado de veleidades militaristas,
que iriam sanear 0 Pais da corrup~ao dos pai
sanos, apesar de seus feitos intrepidos, tambem
fraalssou. Em 1930, supunha-se que as For~as

Armadas tivessem sofrido urn golpe mortal,
vencidas pelas milicias estaduais do Rio Gran
de do SuI e de MiDas Gerais. Mais uma vez, a
expectativa delirou de mas possibilidades re
als. Vargas, para consolidar seu poder, limitado
pelos Estados, procurou novos sustenticulos.
Urn tradicional, tradicional, 0 Exercito,recons
truidosob 0 comando de GOes Monteiro; outro,
inedito, baseado na mobiliza¢o nao participa
t6ria do povo. PJantaram-se, com esses com
ponentes, as basesdo intervencionismo, que, em
primeiro tempo., 0 sustentou numa ditadura, e,
em outrahora, oalijou do poder. Oai pordiante,
os golpes eram urn recurso politico de uma ou
outra fac~ao politica(Faoro, 23 dez.1998, p.22).

No artigo Uma ilusiio tragica, de dezembro de 199,8, escrito com a
finalidade de debater osefeitosdoAto Institucional n.05 que completaV8 30
anos naquele momento, Raymundo Faorocontinuavadiscutindo, tal como
havia feito em 1984, a ne.cessidade de dar cootinuidade ao pEocesso de
desmontagem do parler militar que persistiria mesmo depois da ditadura.
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As for~as armadas e a reftexio de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

Tal processo de desmontagem nao era facil, ja que desde 0 Ato Institucional
nO 5 teria ficado claro que os militares nao eram simplesmente os guardires
dos interesses das classes dominantes e dirigentes9

•A iluslio de que as fo~as
armadas seriam, ap6s 1964, somente guardadoras dos interesses preponde
rantes se desfez como espurna ao vento com a edi~ao do ato acima mencio
nado. Por isso, Faoro considerava este ultimo como urn dos capitulos mais
elucidativo dahist6riapoliticabrasileira,jaque ele "inaugurou 0 militarismo,
de maneira aberta e sem biombos" (Faoro, 23 dez.1998, p.22).

No imediato pos-1964, tinha-se a ilusao de que os militares seriam
somente protetores de alguns interesses. Ou seja, de que eles continuariam
sendo urn fator relevante de poder, mas nao se converteriam no elemento
preponderante de poder. 0 equivoco desta ideia foi desfeito em dezembro
de 1968 quando passou a vigorar 0 Ato Institucional nO 5. Todavia, era ne
cessario notar que desde os Atos Institucionais n.2 e n.3 ja estava eviden
ciada a nao-transitoriedade do arbitrio em apenas alguns meses ou anos.
Alguns setores dominantes ou alguns politicos poderiam ter tido em mente,
no periodo imediatamente ap6s 0 golpe, que a intervenyao militar era passa
geira. No entanto, apos 0 segundo e 0 terceiro Ato Institucional nao havia
mais razao alguma para se acreditar nisso, pois esses dois atos (0 n° 2 e 0 n°
3)jadeixavam evidente que os politicos estariam:

[...] agora dependentes dos quarteis. Mesmo
assim, pensou-se que uma Constitui~ao auto
ritaria, escoltada por uma draconiana Lei de
Seguran~a Nacional, conteria a sede ditato
rial do proximo general-presidente. 0 Ato Ins
titucional n° 5 desa~aimou 0 militarismo, li
berto do cabresto que inermemente fora pos
to nas For~as Armadas. [...] 0 Ato Institucio
nal nO 5 consagra 0 fim de uma ilusao, co
mum no periodo intervencionista, a de usar
os militares atreando-os a fins politicos,
mantendo-os fora do mando real. Os militares
ja se haviam libertado da classe dirigente,

9 Os principais dispositivos do Ato Institucional n° 5 afirmavam que ° presidente da Republica
poderia: decretar 0 recesso do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Camaras de Vereado
res; decretar a intervenyilo nos Estados e municipios; suspender os direitos politicos de quaisquer
cidadilos. Foram suspensas as garantias constitucionais e de habeas-corpus. Excluia-se, ainda, qual
quer apreciayilo judicial acerca dos atos praticados de acordo com 0 Ato Institucional n.o 5.
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que queria que as FoWas Armadas, domesti
cadas por ela, ocupasse 0 poder apenas tran
sitoriamente. Na verdade, 0 poder militar mo
delou seu simulacro de classe dirigente, que
persistiu, em parte, mesmo depois de sair da
cena (Faoro, 23 dez.1998, p.22).

A supremacia da questao militar sobre quaisquer outras questoes, du
rante a transiyao estava encravadaneste processo que transformou os milita
res de fator relevante de poder em fator preponderante do poder. Infuneras
dificuldades do processo de transiyao estavam ancoradas at Adistensao e a
abertura nao tinham, dentro deste contexto, como caminhar no sentido da
democratiza93.0, poderiam ~im efetuar algumas liberalizay3es. Faoro estava
convicto de que aquela priJ;neira nao seria alcanyada porque a soberania
popularhavia sido completamente eliminadaap6s 1964.

Se, ao longo da hist6ria do pais, tinha sido subtraida a possibilidade
dos diversos segmentos adentrarem a arena poHtica, esta situayao havia
se agravado muito nos periodos ditatoriais. A inviabilidade da soberania
popular teria sido cuidadosamente cultivada no decorrer da Republica
brasileira. Bastava observar os acontecimentos no 1imiar do processo re
publicano. Ele afmnava:

Desenvolveu-se, no seio de urn regime cons
truido pelas armas, 0 predominio destas, no
dorso de uma escusa, constitucional, que
prosperou na passiva e inerte cidadania.
[Ate mesmo Ruy Barbosa] - numa contor
9ao que iria perturbar muitos politicos civis
- refugiaria suas esperan9as no Exercito,
para 0 qual num compromisso; os consti
tuintes de [18]91 urdiram urn abrigo na lei
maior (Faoro, 03 out.1984, p.2).

A nao-formay3.0 de uma soberaniapopularteriaalimentado as dificulda
des de constituiyao de uma cidadania substantiva. Os diversos grupos sociais
passaram, desde 1964, a servistos, pelo estamentomilitarque estavaafrente
do poder, como devedores de obediencia absoluta aos poderes constituidos.
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As fon;as armadas e a reflexllo de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

A repressao que recaiu sobre os setores da sociedade civil que tentavam
questionar 0 processo em curso, era a prova mais contundente de que nao
seriam aceitas quaisquer tentativas de adentrar a arena politica. A no~ao de
obediencia que passa a valer para militares e civis, durante a ditadura militar
iniciada em 1964, exorbitava 0 pressuposto sustentador do golpe de que a
seguran~a estava acima de qualquer outra coisa. "A Constitui~aode 1967
ampliou 0 Conselho de Seguran~aNacional situando a seguran~a nacional
como 0 dever basico e fundamental de toda "pessoa natural oujuridica (Ar
tigo 89)" (Faoro, 03 out. 1984, pA).

A seguran~a estava, enta~, acima do desenvolvimento, das reivindica
~5es sociais de toda e qualquer natureza e das a~5es politicas, fossem elas
quais fossem10, etc. Celso Furtado fazia a seguinte afrrma~ao:

Estivamos agora diante de urn projeto "moder
nizador" que partia da id6ia de que tanto a distri
bui9ao eqiiitativa da renda como a convivencia
democnitica somente sao alcan9adas nas fases
superiores do desenvolvimento. Assim, havia
antes que conhecer as dores do parto da "acu
mula9ao primitiva". Para essa gente 0 desenvol
vimento 6 urn processo de domestica9ao da so
ciedade, requer 0 exercicio de urn poder autori
tario. Enfim, era a vit6ria da doutrina da moder
niza9ao tutelada (FURTADO, 1997, p.56).

A insistencia, feita pelos condutores do regime militar, de que todos,
sem exce~ao, tinham de se submeter a uma dada ordem politica e social,
instaurada a partir de 1964, foi 0 suporte do regime militar durante toda a sua
vigencia. Toda e qualquer mobiliza~aoera enquadrada como crime contra a
ordem politica e social, isto ja emais do que 0 suficiente para suprimir
toda possibilidade de interven~ao,por parte das for~as sociais que nao
compunham 0 bloco de poder da ditadura, no processo politico em curso.

10 Celso Furtado afinnava que, no pos-1964, ocorreu a paralisayao da vida politica no pais (Furtado,
1992). E isto tern que ser analisado a luz das seguintes condiyoes sociais: "(...) a atividade politica
amadureceu significativamente no periodo que vai desde 0 fim da ditadura de Vargas, em 1945, ate
o retorno dos militares ao poder, em 1964. Nao e de estranhar que essa efervescencia do acontecer
politico, ao incorporar segmentos da populayao ate entao adonnecidos, haja assustado as foryas
conservadoras que controlavam 0 poder. Mas e inegavel que, nesses dois decenios a que nos referi
mos, a participayao do povo na construyao institucional do Brasil marcou-o definitivamente"
(FURTADO, 31 dez. 2002, p.3)
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o pressuposto da obediencia inconteste que predominou de forma absoluta
no decorrer do regime pOs-64 esteve sem.pre acompanhado de urn procedi
mento: a necessidade de avisar, de alardear acerca das conseqiiencias da
nao-obediencia. Isto foi mantido ate 0 Ultimo momento do regime.

Note-se que a Carta Constitucional de 1967 ja nasceu sob a "escolta
de urna ordem de seguran~a nacional, definida nurn decreto-Iei, 0 n. 314/67"
(Faoro, 03 out.1984, p.5). Vale dizer que ate mesmo a Carta Magna passa
va a estar ancorada nurna Lei de Seguran~a Nacional que dava ao regime
urna fei~ao ditatorial que ia se recrudescendo no decorrer dos anos que se
seguiam ate atingir 0 seu apice com a edi~ao do Ato Institucional n° 5, em
1968. Faoro afirmava que era possivel detectar vanos golpes dentro do gol
pe-mestre desferido emm~o de 1964.

Em 17 de outubro de 1969, uma outorga, de
pois de dec1arar, no preambu10, que a Carta
de 1967 "na sua maior parte, deve ser man
tida", introduziu profundas modifica~oes no
funcionamento dos poderes, particu1armen
te na estrutura do poder anoma10, ora sob
estud,.g, que floresce na estufa das plantas
raras. Ao Conselho de Seguran~a Nacional,
6rgao formalmente vinculado ao Poder Exe
cutiv~, compete: Estabelecer os objetivos na
cionais permanentes e as bases para a poli
tica nacional (Artigo 89). Urn toque revela,
num facho de intensa luz [...]. A letra do
panigrafo Unico do Artigo 92 do Estatuto de
67 incorporou-se aoArtigo 91 da vigente Car
ta, com urn accescimo. Onde se dizia que as
Fowas Armadas destinam-se adefesa da Pa
tria e agarantia dos Poderes constituidos, da
lei e da ordem, inc1uiu-se, logo ap6s For~as

Armadas, esta espada de fogo: "Essenciais a
execu~ao da politica de seguran~a nacional".
o velho estado de sitio, que na versao de 67
s6 recebia 0 controle a posteriori do Congres
so Nacional, num retrocesso a 37 - sempre
37, modelo sagrado - alargou-se em 1978,
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As for~as armadas e a retlexao de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

num elenco de emergencias cuja amostra a
Nac;ao viu atonita e escandalizada, em Brasi
lia, por ocasiao, da votac;ao da emenda que
restabeleceria as eleiyoes diretas (Faoro, 03
out. 1984, p.5).

o periodo entre 1980 e 1984 foi repleto de acontecimentos que insis
tiam na necessidade de seguir Ii risca as decisoes do estamento militar. 0
general Joao Batista de Oliveira Figueiredo!! (1918-1999) veio a publico,
algumas vezes, bradando que todos aqueles que desobedecessem as suas
ordens expressas seriam trucidados. Ele sentenciava que nao hesitaria em
punir todos aqueles que se pusessem no caminho da aberturapor ele condu
zida. Em 1978, quando era ainda candidato Ii presidencia, ele dizia "estar
disposto a conter "quaisquermanifestayoes de radicalismo, da esquerda ou
da direita"" (Figueiredo, 13 set.1978, p.21).

Raymundo Faoro afrrma que essa insistencia numa obediencia cega, a
qual estava muito presente na fala do estamento militar que comandava 0

regime entre 1964 e 1985, tinha de ser lida Ii luz da exigencia de obediencia
absoluta que vigorava entre os militares. Quando os presidentes militares
insistiam que nao havia lugar, no interiordaquela ordem politica e social, para
o questionamento, eles estavamreproduzindo a convicyao de que os subor
dinados deveriam obedecer sempre. Nao se deve esquecer que 0 estamento
militar lutou incansavelmentepara subordinar todos os segmentos sociais aos
seus ditames. Isto nao quer dizer que os setores preponderantes economi
camente nao agiram ativamente no processo de manutenyao da ordem di
tatorial em vigor. Estabelecia-seuma alianyacivil-militarna qual 0 estamento
militar dirigente exigia submissao, ate mesmo, de seus aliados no processo
politico em cursO!2.

As ForyasArmadas teriam sido vistas, em alguns momentos ao longo
da Republica, por elas mesmas e por outros segmentos nao s6 das elites,
como detentoras da "funyao arbitral dos destinos da Republica. Aquelas
primeiras estariam, portanto, em lugar da soberania nacional e popular"
(Faoro, 03 out. 1984, p.3). Talvez isso explique ajunyao de diversos seg
mentos (dominantes e medios) em favor da doutrina da seguranya nacional.

II 0 Gal. Joao Batista de Oliveira Figueiredo govemou 0 pais entre 1979-1985.
12 Isto ficou evidenciado em muitos momentos no decorrer do regime militar. Ver: (Rezende, 200I).
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Celso Furtado, no livroAfantasia organizada, afmnava que causava urna
certa perplexidade ajunyao, a partir de 1964, dos setores empresariais com
os proponentes da doutrina de SeguranyaNacional (Furtado, 1997a, p.284).
Todavia, para Faoro isto nao causava estranheza se fosse observado como
ao longo da Republica as ForyasArmadas foram vistas, pelas elites, como
possuidoras de urna funyao tutelar dos destinos da nayao, 0 que explicava
nao s6 ajunyao das elites ao projeto das ForyasArmadas, mas tambem 0

apoio dos demais setores sociais ao golpe militar.
Todavia, Faoro afmnava que era necessario nao supor que tudo se

fazia em razao da consagrada servidao voluntaria da sociedade como urn
todo. Nao se devia supor tambem que a tutela se fazia porque ela estava
constando nas Cartas Constitucionais. Tais suposiyoes tomariam as explica
yoes extremamente simplistas. Ele dizia que nao era possivel supor que as
f6rmulas constitucionais de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 eram identicas.

Nao eram identicas porque em alguns momentos houve maior ou me
nor equilibrio entre os poderes civis e militares. 0 que Faoro denominava de
''transayao consubstanciada nas f6rmulas constitucionais de 1891, 1934, e
1946" (Faoro, 03 out. 1984, pA). Esta transayao teria se rompido nas Car
tas de 1937 e de 1967.

Na Constitui9ao de 1967, [...], destinam-se as
Forc;as Annadas a defender a Patria e a "ga
rantif os poderes constituidos" (Artigo 92, pa
ragrafo 22). Pennanece a cblusu1a "dentro da
lei" (Artigo 92). Seria rematado absurdo - que,
nao obstante, tern sido sustentado - afmnar, di
ante da 1etra da lei maior, que nos dois regimes
ditatoriais - 1937 e 1964 - as Forc;as Armadas
entraram no caminho da discip1ina e da hierar
quia, alheias adirec;ao politica do Pais. Aexpli
ca9ao eoutra e bern clara. Nao ha necessidade
de transac;ao, quando os fatores que a compoem
saem do mve1 de re1ativo equilibrio. Agora, nurn
caso e noutro, ha 0 predominio, a supremacia, 0

comando mi1itar, dissimu1ado na primeira ocor
rencia, na figura de urn ditador civil e, na se
gunda, aberto e visive1 na presenc;a dos gene
rais-presidentes (Faoro, 03 out. 1984, pA).
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As for~as armadas e a reflexiio de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

Eem razao de tais constatac;oes que Raymundo Faoro insistia que 0

regime militartinhaa sua frente urn estamento militarque subordinavatodos os
demais segmentos sociais aos seus designios. Eclaro que 0 modo de submis
sao e de subordinac;ao foi distinto em relac;ao aos diversos grupos sociais.
Comohaviaumaarticu1ac;ao entre 0 estamentodirigente eas classes dominantes,
eravisivel que, neste caso especificamente, a relac;ao de subordinac;ao tinha ca
racteristicas distintas daquela estabelecida sobre os demais segmentos sociais. A
repressao se fazia presente entre os setores que nao fizeram alianc;as com 0 esta
mento militar. au seja, todas e quaisquer contestac;6es desses segmentos nao
aliados eram vistas como ameac;as a ordem publica e social. Quando alguns
gruposprepondernntesprotestavamcontraalgumamedidapostaemandamento
pela ditadura havia, no maximo, advertencias e avisos sobre a nao-aceitac;ao
de que fossem contestadas as decisOes expressadas pelo nucleo no poder.

A articulac;ao do estamento militar com os setores dirigentes era extre
mamente complexa, do ponto de vista politico. Mesmo porque a subordina
c;ao esbarrava em inUmeros interesses incrustados dentro e fora do Estado.
Por isso, as vezes, alguns setores economicamente dominantes tentavam
reagir a algumas medidas postas pelo nucleo de poder da ditadura, mas eram
alertados rapidamente pelos civis, os tecnoburocratas, que os militares nao
aceitariam afrontas de qualquernatureza13. Insistia-se, enta~, que havia sim 0

predominio, a supremacia do estamento militar.
Faoro buscava demonstrar, no documento Democratiza9ao e For9as

Armadas que, no periodo da distensao (1973-1979) e no daAbertura (1980
1985) essa supremacia do estamento militar estava na base das dificuldades
de mudanc;a politica rumo ademocratizac;ao. Os impasses oriundos de tais
condic;oes permitiam que os dirigentes acenassem para a liberalizac;ao e nao
para a democracia. Alfred Stepan afirmava

[...] vlirias vezes, no final dos anos 70 e no
inicio dos anos 80, os militares alteraram as
regras do jogo da sociedade politica [...]. Nes
se periodo, a sociedade civil quase nunca veio
em defesa da sociedade politica. Os estrate
gistas do regime estavam compreensivelmen
te felizes com esse padrao de comportamento
que sustentava mais a liberalizal;ao do que a
democratizac;ao (Stepan, 1986, p.l2).

13 Sobre isto, ver: (Rezende, 1996; 2001).
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Aquestao militarprincipalem: como fa:reradescompressio semperder
asupremaciadiante deoutras fmvas sociaisdominantes que, emalguns casos,
estavam sendo pressionados poralguns segmentos organizadosdasociedade
civil? Veja-se, porexemplo, 0 caso dos ernpres8rios pressionados pelas gre
yes que ocorrem no final dadecada de 1970e inicio da de 1980.

Observe-se que mesmo Faoro nAo discutindo detalhadamente, como
fez Alfred Stepan em alguns t,extos (1986; 1988) publicados apas 1985, 0

papel que os militates teriamap6s aditaduraberncomo as possibilidadesou
n!o dos govemos civis exercerem controles sobre eles, ele consideravaque
o processo de transi~o iniciadp em 1973, assentado numatran~ao entre
"circulos minoritarios dasociedade civil e dasFo~Armadas" (Faoro, 03
out.1984, pA), davamuitas pistas sobre as dificuldades futuras de subtrair
os poderes exorbitantes que estavamnas maos do grupo de podercompos
to porcivis emilitares.

Dentro da transa~ao, atuam unicamente cir
culos minoritarios, nas For~as Armadas e na
Sociedade civil, por imperativo do sistema. Seu
produoo sao as concilia~Oes de elites, que po
dem ou nao buscar, a posteriori, 0 consenti
mento popular, meio exclusivo da legitima~ao.

[...] As elei~Oes negaram legitimidade a 64.
Para sair do imobilismo das questOes insolu
veis , da resigna~ao desesperada, resta a fi
sionomia desprezada na equa~o das transa
~Oes, 0 apelo e 0 ordenamento da soberania
popular, sem agentes ou tuOOres que a escravi
zem e a manipulem. 0 arsenal que alimenta a
mudan~a nao esta nos quarteis, mas na socie
dade civil. Nao sera com 0 aliciamento da boa
vontade dos generais e, na falta destes, dos
coroneis, e, na falta destes, dos capitaes, e, na
falta destes, dos sargentos, que se encontrani 0

rumo da democracia (Faoro, 03 out.1984, p.4).

A ele parecia, em 1984, que umadas dificuldades datransi~ assenta
va-se,justamente, no fato de que 0 estamento militar que se encontrava no
poder supunha que 0 debate politico sobre 0 papel das For~asArmadas,
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As for~as armadas e a reflexio de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezenae

no pOs-ditadura, devia-se desenrolar somente nas casemas. Isso indicava
que estava pressuposto que a sociedade civil nao deveria ser 0 16cus por
excelencia de enfrentamento da seguinte questao que havia persistidoduran
te toda a Republica: como a subtrayao do poder popular e da soberania
estava assentada na cren~, por parte de diversos segmentos sociais, de que
as ForyasArmadas possufam uma funyao arbitral?

easo persistisse essa f6rmulaautoritaria composta pela cren~a, que
esteve em vigordesde 1889, de que as Fo~as Armadas eram as guardias da
sociedade, ter-se-iauma liberalizayao que nao se transmutariaem democra
cia de modo algum.

Urn corohirio sesegue: 0 sistema politico, para
se afastar de seduyOes envolventes e escan
dalosas, nao ha de ser 0 de 91, 0 de 34 e 0 de
46. 0 modelo de democracia ha de ser outro,
sem a falsa representa9ao da Republica Ve
lha, a ambigiiidade da Segunda Republica, e 0

elitismo de 46, todos com vicioso lastro auton
tario, encanecidos, no ber90, pela heran9a
estamental de urn pais que ainda nlIo houve
(Faoro, 03 out.1984, p.4).

A questao central posta nos ultimos anos da ditadura era: qual 0 peso
politico que continuariam tendo os militares14 ap6s 198515? Como "desde
meados dos anos 20, todos os chefes dos ramos das For~asArmadas sem
pre desfrutaram de pleno status ministerial" (Stepan, 1988, p.536), era not6
ria uma inquietude, por parte dos militares, acerca da possibilidade de que
os govemos civis viessem a questionar a manuten~ao dessa prerrogativa.

14 Sobre isto, ver: (Zaverucha, 2000).
l5 Jorge Zaverucha faz uma reflexao sobre 0 modo como os militares conseguiram manter, nos anos

que sucederam a ditadura,
[...] uma boa parte de seus enclaves autoritarios dentro do
aparelho de Estado [...]. A Constitui~ao Federal de 1988,
escrita por civis, manteve 0 papel constitucional das For
~as Armadas como garantes do poder politico. Elas sao
baluartes da lei e da ordem definidas por elas mesmas, nao
importando a opiniao do presidente da Republica ou do
Congresso Nacional. Portanto, cabe as For~as Armadas 0

poder soberano e constitucional de suspender 0 ordena-

mento juridico do Brasil (Zaverucha, 26 nov.2004, p.3).

Revista de Ciencias Humanas, Florian6polis, EDUFSC, Volume 43, Nlimero I, p. 97-120, Abril de 2009
113



HifMANAS
E alem desse status ministerial para os chefes dasFo~Annadas, pairavam
tambem dUvidas sobre oscargos adicionais que foram criadospelo regime em
vigor ap6s 1964. Tais cargos, 0 de chefe do Gabinete Militar, 0 chefe do SNI
(SistemaNacional de Infonnaye>es) e 0 de chefe do Estado-Maior das Fo~as
Annadas - eram ocupadostambem por generais (Stepan, 1988).

Observe-se que muitas coisas estavam emjogo durante 0 processo de
transi~. Raymundo Faoro demonstrava que ao examinara Constitui~ao de
1967/1969 se verificava utna ramifica~ao dopoder das For~as Annadas no
interiordo aparelhamento estatal que ficava dificil desmontar nos anos sub
seqiientes. Amatriz desse processo extensivo estava no modo como 0 regi
me militar passou a sustentar uma politica repressiva para toda e qualquer
a~ao contestat6ria vinda dos segmentos nao preponderantes. Isto era feito
em nome da seguran~a nacional e da defeSa da ordem publica. Impedia-se,
assim, a emergencia de toda e qualquer ayao politica que contestasse 0 modo
como 0 regime instrumentaliZava 0 Estadoem favor da sedimenta~ao de
procedimentos autoritarios e concentracionistas de poder.

Apropria constitui~o de 1967, promulgada em
24 de janeiro para que entrasse em vigor a 15
de mar~ do mesmo ano, recebeu, entre as duas
datas, a escolta da lei de Seguran~a Naciona1
(decreto-1ei n.314, de 13 de mar~o de 1967). A
1ega1idade, com aparOdia da 1egitirnidade cons
tituciona1,colocou, ao 1000 de cada liberdade, a
fisica, a de expressao, a de reuniao, a de as
socia~ao, uma sentinela vigilante, armada com
o bacamarte e as algemas. Os cidadllos tudo
poderiam fazer, contanto que nada f1Zesse para
turbar 0 poder da posse mansa e arbitniria do
poder. Adefini~ao vaga e fluida dos crimes, que
a todos ameayavam, condenava ainseguran~a

gera1, ao temor do processo criminal, julgOOo
pelajusti~arnilitar(Faoro, 1981,p. 72-3).

Em 17 de dezembro de 1978 passava a vigorar uma nova Lei de
Seguran~a Nacional, an. 6.620/78 16

• Pennanecia intacta, no seu interior,

16 A Lei n.6.620, de 17 de dezembro de 1978, pode ser encootrada em: http://www.plaoalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/1970-1979/L6620.htm
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As for~as armadas e a reflexao de Raymundo Faoro sobre a abertura politica, 1984
Maria Jose de Rezende

a ideia de que toda perturba~ao da ordem publica deveria ser duramente
combatida. A seguran9a continuava a ser posta afrente da liberdade e do
direito. Continuava avigorarurna ideia de crime indefinido, impreciso, 0 que
dava continuidade aDoutrina de Seguran9aNacional que punha todos sob
uma vaga suspeita, mas nem por isso menos amea9adora (Faoro, 22 jan.1981,
p.13). "A defini9ao vaga e fluida dos crimes, que a todos amea9avam, con
denavaainseguran9a geral, ao temor do processo criminal, julgado pelajus
ti9a militar" (Faoro, 1981, p.72-3).

Era visivel que, no seu conjunto, todos os procedimentos advindos de
leis e decretos-Ieis, que enalteciam 0 poder dos militares, se constituiam em
fatores que dificultavam a transi9ao politica.Atruculencia havia sedimentado
urn autoritarismo dificil de desmontar, 0 que tinha a ver, ate mesmo, com os
papeis que, durante a Republica foram atribuidos aos militares na solU9ao
das crises, "as cultivadas e as genuinas" (Faoro, 03 out.1984, p.5). As deno
minadas transa90es que haviam prevalecido, dizia Faoro, em 1891, 1934 e
1946, nao tinham sido possiveis em 1967 quando 0 estamento militar enfei
xou em suas maos poderes absolutamente ditatoriais.

Se os periodos de transa~ao entre civis e militares haviam deixado ma
culas enormes no processamento da vida politica nacional, imaginem-se as
n6doas que deixariam 0 regime iniciado em 1964. "Em 1946, avisao alcan
~ava 0 regime de 37, nao advertido quanta aprofundidade do iceberg sub
merso" (Faoro, 03 out. 1984, p.5). Por isso, nao havia duvida de que, no
p6s- 1985, a visao alcan9aria, indubitavelmente, 1964 e todos os seus des
dobramentos em 1967/196817/196918

• Recentemente, em entrevista aFo
lha de S. Paulo, Jorge Zaverucha, fez a seguinte observa9ao ao sustentar a
necessidade de que os c6digos penais militares sejam readequados para que
ocorram avan90s rumo a urna democratiza9ao do Estado brasileiro:

oprimeiro passoemudar 0 C6digo Penal Militar.
Nao se explica que, numa "semidemocracia", se
tenhaurn c6digo de 1969, apice do regime militar.

17 No ano de 1968 [oi decretado 0 Ato Institucional n° 5, 0 qual "derruba 0 padrao politico evolutivo
plantado desde a independencia pelos herdeiros do despotismo ilustrado pombalino. Este padrao
pressupunha urn espraiamento progressivo das liberdades reservadas a burocracia do Imperio e as
oligarquias. Instituiyoes embrionariamente democniticas iriam ampliando seu escopo, a medida que a
populayao [osse 'civilizada" pelas elites. Doravante, a regra nao tinha mais validade. A 'evoluyao
civilizadora" [oi rompida por elites que enveredavam pela barbarie" (Alencastro, 16 maio 1994, p.3).

18 A partir de 1967/1969 0 pais passava a ter uma nova Carta Constitucional que suplantava a
Carta de 1946.
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Nenhuma democracia, que mere~ esse nome,
segue 0 padrilo brasileiro. 0 governo Fernando
Henrique tentou criar uma comissao para fazer
mudan~as [no C6digo Penal Militar], mas eia
foi logo abortada. Desde entao nao se toea mais
no assunto. Os militares tern fowa politica mui
to grande (Zaverucha, 22 mar. 2009, p.ll).

2 - Ultimas considera~iies sobre algumas dificuldades da transi~ioe
da democracia que eram perceptiveis em 1984

Faoro insistia, em 1984, que, em parte, as dificuldades da transi~o se
inscreviamno fato de que 0 podermilitar ancorava-se"dentro da Constitui
~ao, em atividade prevista e demarcadau (Faoro, 03 out.1984, p.5). Des
mantelar tais demarca~'parecia imensamente dificil nos anos posteriores
ao regime, ja que elas teriam, no decorrer do regime rnilitar, operado de
modo a fixar as fronteiras de a~ao de todos os demais segmentos sociais.
"Os partidos, as classes sociais, os sindicatos - toda sociedade civil-passa
ram a atuar em lirnites prefixados, que n!o poderiamtranscender as frontei
ras demarcadas, permamentemente ame~ados de retalia~oes coercitivas"
(Faoro, 03 out.1984, p.5).

Tais praticas coercitivas se assentavam na vigencia tanto da ideologia
da seguran~ nacional quanto num sistemade ideias evalores difusos sobre a
capacidade dos rnilitares de imiscuirem-se nos assuntos politicos em geral
para garantir a ordem publica. Essa ideologia se alastrou desde os prim6r
dios daproclarna~ao daRepublica e foi insistentemente difundidapelos con
dutores do regime rnilitar atraves de urna estraregiapsicossocial, assim deno
minada pelos pr6prios condutores da ditadura. Somente os militares eram
apontados como capazes de salvar 0 pais de todos os males; basta ver sobre
isso os argumentos dos formuladores da doutrina da Escola Superior de
Guerra (ESG) naquele momento19

•

No entanto, Raymundo Faoro considerava essencial que a analise se
ativesse, com cuidado, aos procedimentos politicos que se tomaram pos
siveis em razao da Carta Constitucional em vigor. Tanto no ambito dos pro
cedimentos quanto no de umateia cultural que sustentava 0 sistemapolitico e

19 Sobre isto, ver: (Rezende, 2001, p. 29-43).
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que se teria de buscar entender os efeitos duradouros das praticas ditatoriais
que vigorariampara alem de sua vigencia. E como seriapossivel desmontar a
possibilidade de se ter, no futuro, ou seja, no periodo pes-regime militar, "a
tutela estamental das For~asAnnadas"?

Nao sera abolida a tutela estamental das For
yas Armadas com 0 seu retraimento aos quar
teis. Elas s6 permanecerao dentro da lei, se
democratico for 0 regime, urn regime que sol
va as reivindicayoes da sociedade, suas per
plexidades e inquietudes, no confronto das Uf

nas e da opiniao publica. Nao basta a conduta
corajosa, que nao receie a malquerenya dos
militares, nem corteje seus favores. Para que
elas sejam dispensadas da funyao de "susten
tar" (Constituiyao de 1891], "garantir" (Cons
tituiyao de 34], [...] "defender" e "garantir" os
poderes constitucionais [Constituiyao de 46]
ou "garantir" e "defender" os poderes consti
tuidos (Constituiyao de 67] e necessario que 0

povo nao conte com ninguem acima dele nas
disputas dos partidos, que s6 ele, por si mesmo
e por seus legitimos representantes, nos Par
lamentos enos tribunais, delibere e atue (Fao
ro, 03 out. 1984, p.5).
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