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De 1889 a 1930, vigorou a chamada 
Republica Velha, que pode ser 
dividida, para melhor compreensao, 
em Republica da Espada, em que os 
militares governaram, e Republica 
Oligarquica ou Republica do Café, 
em que a vida politica do pais foi 
dominada pelos grandes proprietarios 
rurais, dentre os quais se destacavam 
os fazendeiros de café dos estados de 
Sao Paulo, de Minas Gerais e do Rio de 
Janeiro. 

	period° em dins fries: a 	Rept"r- 

hlica cia Fspada 	e a 	Reptlica da  

Café 	cm 	Renuhlica Oliaaraui ca  

1. A Republica Velha 

0 period() clue se estende cie 1889 

a 1930 e chamacio de 	Repiihli- 

ca 	. Podemos dividir esse 

2. 0 period° republican() compreen-

did° pelos governos 	militares   

chamado de RepUhlica da Fspada. 

3. 0 period° republican° compreen-

prietarios  rurais 	A charnacio de Re- 

Republica da Espada: governos 
militares de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto (1889-1894). 

Primeiras medidas do governo 
republicano: 

• Rui Barbosa foi nomeado ministro 
da Fazenda e Benjamin Constant, 
ministro da Guerra; 

• Expulsao do Brasil de dom Pedro II 
e da familia real; 

• Transformacao das provincias em 
estados (federalismo); 

• Separacao entre Igreja e Estado; 

• Instituicao do casamento civil e 
do registro de nascimento; 

• Naturalizacao de estrangeiros; 

• Escolha da bandeira republicana; 

• Convocacao da Assembleia 
Constituinte para elaborar uma 
nova Constituicao, que instituisse 
o regime republicano, federativo e 
presidencialista. 

0 Brasil passava por muitos problemas, 
entre os quais podemos citar: as dividas 
que o antigo governo havia deixado; o 
dinheiro gasto corn a indenizacao paga 
aos senhores pela emancipacao dos 
escravos; o crescimento da divida externa; 
o desemprego gerado pela emancipacao 
dos escravos, sem nenhum piano social; 
o desenvolvimento desordenado das 
cidades, com o aumento do numero de 
'migrantes e de ex-escravos. 
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do Café res da Reptiblica cia Fspada?   

Dendoro da Fonseca  e Floriano Peixoto. 
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5. 	Marque o que NAO foi medida to-  

mada pelo governo no inicio da Re- 

( 	) Col-Ivor:NA° da Assemhleia  

Constituinte para elahorar uma 

• a • 
pliblica: nova ConstitiliOn. • 

a • ( 	) Rui Barbosa foi nomeado mi- 6. 	Cite tr.s fatores que_apmfundaram 

nistro da Fazenda a crise econornica brasileira no ini- II 

cio do period() repilhlicano. 
• 
ii- 
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• ___ 

( 	) BenjaminConstant foi nomea- 1 	crescimento 112 divida externa; - 

do ministro da Gi ierra. 2. desemprego causado pela emancipacao dos 

IS escravos; 
II 	. ( 	)Exp_ulsao_d_o_Brasil de dom 3 	crescimento ciesordenado das cidades, corn  

o anmento do nnmero de imigrantes e ax- 
-111 • Pedro II e da familia real • -escravos. 
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eniestados_ffecieralismo) 

0 ENCILHAMENTO 

Em 1890, o ministro da Fazenda, Rui 
Barbosa, fez uma reforma financeira: 
aumentou a quantidade de moeda em 
circulacao sem o equivalente lastro (ouro 
de reserva, correspondente ao dinheiro 
que circulava). Essa moeda sea dada, 
sob a forma de emprestimo bancario, 
a quem quisesse iniciar uma empresa. 
Essa politica provocou a crise do 
Encilhamento (nome que deriva do lOcal 
onde se faziam apostas, nas corridas de 
cavalos). Nasceram empresas-fantasmas, 
que nao existiam sena() no papel. Na 
bolsa, as awes eram cotadas em valores 
altos, completamente irreais. 

Consequencias do Encilhamento: alta 
geral do custo de vida; desvalorizacao 
da moeda; encarecimento dos 
produtos estrangeiros; as importacoes 
diminuiram; falencias. 

(__) SeparagAn entre Igreja e Fs - 

_•____ 
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Y  ) 	Unido entre_ Igreja e Estado, 

pelo.beneplacito. 

ft  ( 	) 	Instituican do casamento civil 
411 e do registro de nascimento 
• 
4111-  

-0------ • ( 	) NaturaLizacao de estrangeiros 

.III (___ ) 	Escalhadabandeira republi- 

cana 

(X_) Aboligdo tataLda escravati Ira 

1 

41
41 



7. _ague  foi o Fncilhamento? 

Fni a crisp economica surgirla pela reforma 

financeira do ministro da Fa7enda, Rni Rar- 

fine  circulava) 

8. CiteAres_consecitiencias_do Fnci- 

Ihamento.   

• alta geral  do cot() de  villa; 

• desvalon7acAn  da  =Ada; 

• encarecimento dos  prodtitms estrangeiros 

A CONSTITUICAO REPUBLICANA DE 1891 
(SEGUN DA CONSTITUICAO DO BRASIL) 

Estabelecia as seguintes medidas: 

• Forma de governo: Republica 
Federativa Presidencialista. 

• Eleicao do presidente por voto 
direto, corn um mandato de 
quatro anos, menos o primeiro, 
que seria eleito pela Assembleia 
Constituinte. 

• Direito de voto aos maiores de 
21 anos, independentemente da 
renda. Mulheres, analfabetos, 
religiosos de ordem monastica e 
pracas do Exercito nao tinham o 
direito de voto. 

• Maior autonomia para os estados, 
os quais poderiam estabelecer 
impostos, organizar a sua politica, 
fazer emprestimos no exterior. 

9.  A Constituicao de 1891 foi a 

hosa, gun anmenton a gnantidade de moe- 

da em circulacAo SPM o egnivalente Iastrn  

	(num de reserva, correspondente ao dinheiro  

• •  
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11) 

segunda  Constituicao do Brasil a 

no a 

10.  Sohre  _a_e_qnstituicao_ de  1891,  

S 

a  
a 

Rer(ihlica  Federativa Presiden- 

correto afirmar qi le:  

_op 
) Fstabelecia  o direito de voto  

	 para as mulheres eos_anfa- 

betos. 

( ) Os  cidadaos brasileiro_s_podiam 

votar a partir dos 18 anos de    

dada 

•  • • •  
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• A religiao catalica deixava de ser 
oficial. 

• Respeito a liberdade de reuniao, 
liberdade de imprensa e ao direito 
de habeas corpus. 

• Tres poderes: Executivo 
(presidente da Republica e 
ministros de Estado); Legislativo 
(Camara dos Deputados e Senado 
Federal, formando o Congresso 
Nacional); Judiciario (juizes 
de direito e desembargadores, 
Supremo Tribunal Federal). 

• Instituicao do voto aberto: 
chamado de "voto de cabresto", 
porque era controlado pelos 
licoroneis"  (fazendeiros), o que 
deu origem ao "coronelismo", ou 
seja, ficou concentrado grande 
poder nas maos dos fazendeiros. 
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CAFE: A PRINCIPAL ATIVIDADE 
ECONOMICA 

A economia da Republica Velha 
continuava agraria, monocultora e 
dependente do mercado externo. Alern 
do café, o Brasil exportava borracha, 
mate, fumo e importava manufaturados e 

generos alimenticios. 

0 café brasileiro dominou o mercado 
externo, e os maiores consumidores eram 
Estados Unidos e Inglaterra. 

A expansao da cafeicultura ocorreu 
por causa da abundancia de terra e da 
mao de obra barata (imigrante europeu 

( ) 0 veto  era secret°. 

(  x  ) Instituit] o veto aberto, isto A, 

Ilk) secreto, o que permitia o 

controle dos fa7endeiros so-

bre os eleitnres  

O que se entende por "veto de ca-' 

bresto"?  

1--rd o unto cnntrolado pelns grandes fwen-

deirns, ns "nnrnneis" 

Congresso Nacional. 

11-  
11,  No Brasil reps iblicano, existiam trAs ,  

italiano), principalmente em Sao Paulo 
(Oeste Paulista). 

Convenio de Taubate (1906): em 
virtude da crise de superproducao, os 
cafeicultores de Sao Paulo, de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro assinaram 
corn o governo urn acordo, pelo qual 

este se comprometia a comprar o 
excedente da proddcao para estocar e 
esperar melhores precos no mercado. 
Para isso, contraia emprestimos, e 

quem pagava por esses emprestimos 
era a populacao, corn os impostos. 
Portanto, os prejuizos dos fazendeiros 
eram distribuidos entre todos. 

13..  Quais exam as caracteristicas da 

economic brasileira durante a Re-

ptiblica Velha? C) que o Brasil ex-

portava e e (lite importava?   

A ecnnnmia era agraria, mnnnenitnra e 

dependente do mercarin externn Alern do 

cafe, n Rrasil expnrtava hnrracha, mate,  

fume e importava manufaturados e *erns  

alimenticins  

14.  Os maicres consumidores' do café 

hrasileiro no exterior eram 	Fs- 

facts Ilnirins 
	 e 	Ingla- 

terra 
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	poderes: o 	Fxecntivn  	 exerci- 

do pelo presidente da Rep(ihlica e  

	pelos ministros de Fstado; o Judi- 

 clan°, exercido per •  j1117eS  

[IP direitn P pelo Supremo Trihnnal Federal   

e 0  I  egislativn  , exercido pelo 



ssocie corretamente: 

a) Borracha 

h)  Acucar. 

cl Cacau. 

15.  Quais os fatores que favoreceram 

expansao_da_cafeicdtura no Brasil? 

Anurifffincia de terra e mao de ohm r  	

 (imiorante euroneu  

16.  Fm qual  regiao  mais se pradu7ia  

catA na Republica Veiha'? 

No estado de Sao Paulo nrincinalmer' 

Oeste Paulista. 

Explique a seguinte frase• "A partir 

do Convenin de  Taubate, de_1906, 

os  prejui7os dos fa7endeiros  pas-

saram a  ser_ distribuidos  entre to-

dos Os brasileiros" 

rm virtude da crise de 	.r_producao, os  

cafeicultores do Sao Paulo, de Minas Gerais  

e do Rio de Janeiro assinaram corn o go-

verno um acordo, polo qual este se compro-

metia a comprar o excedente da producao  

pars estocar e esperar melhores precos no  

mercado. Para isso, contrafa emprestimos  

quern pagava por Asses emprestimos era a  

populacao ,  corn os imnostos .   

A DIVERSIFICACAO DA ECONOMIA 

Borracha: no fim do seculo XIX, 
o desenvolvimento da indirstria 
automobilistica impulsionou a 
exploracao da borracha, e sua producao 
aumentou no Brasil, na regiao 
amazOnica, corn o emprego da mao de 
obra nordestina. 

Ern 1910, o Brasil era o primeiro 
produtor de borracha do mundo, mas, 
a partir de 1914, os ingleses plantaram 
mudas de seringueiras ern suas colonias 
asiaticas e conseguiram vender o 
produto a urn preco mais baixo (ern 
razao de o processo de exploracao ser 
mais moderno que o do Brasil). Assim, 
o ciclo da borracha entrou ern crise. 

Acucar: entrou ern decadencia no 
Nordeste desde a abolicao do trafico 
de escravos. No periodo republican°, o 
acucar brasileiro perdeu mercado para 
Cuba. 0 consumo ficou limitado ao 
mercado interno, e o maior consumidor 
era o estado de Sao Paulo. Alguns 
cafeicultores paulistas comecaram 
a investir na producao acucareira. 
Contando corn mais capital, Sao 
Paulo acabou superando a producao 
nordestina. 

Cacau: cultivado no litoral baiano, 
adquiriu importancia corn o progresso 
da indiistria de chocolate nos Estados 
Unidos e na Europa. A concorrencia dos 
dominios ingleses na Africa provocou 
a queda da exportacao do cacau 
brasileiro. 
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O 

( h) Cultivado no Nonleste, a produ- 20.  Complete corn a regiao orde_se___ 	 

can nessa regiad_foLsuperada desenvolveram os seguintes pro-

dutos na Rept'Him Velha: pela de Sao Paulo 

‘c't 	Sell desenvolvimentoJQL impul- 	Aci'icar:  Nordeste A Sao Paulo 

• 	sionado_pelaindi'istria ai itomo- 

hilistica.  	 Cacao: 	literal cia Rahia 
• 
1111 
• 
III ( a ) Fntrou em ( -wise por causa da 	Rorracha:  Ama7onia 

• concorrAncia inglesa na Asia  

Café: 	Oeste Paulista 

• 

II 

(  c  ) 	no 	baiano, SO- _Cultivadc) 	_floral 

freu 	 inglesa _concorrOncia 	_na__ 0 CRESCIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO 

A disponibilidade de capitais, por causa 
da abolicao do trafico de escravos, e a 
elevacao das tarifas alfandegarias, desde 
1844, causaram urn ligeiro crescimento 
industrial. no Brasil. 

A partir de 1910, Sao Paulo ultrapassou 
o Rio de Janeiro, tornando-se o 
principal centro industrial do Brasil. 
Contribuiram para a industrializacao 
de Sao Paulo: o capital. acumulado 
corn o café e a ampliacao do mercado 
consumidor, decorrente do aumento da 
populacao. 

Alguns imigrantes instalaram 
manufaturas nos centros urbanos, 
que se transformaram, mais tarde, em 
grandes inclustrias (Matarazzo, Klabin, 
Filizola etc.) 

A Primeira Guerra Mondial impulsionou 
internamente as industrias de tecidos, 
alimentos, vestuario, calcados, vidros 
etc. (produtos que nao podiam mais 
ser comprados no exterior). 

111111
 

Africa 
• 

-  ) C) Brasil chegou a ser o maior IIII 
prodlitor m undial, em 1g10. 

Oil 

) Sell desenvolvimento fo i_ decor- 
III 

rente do consumn de chocolate 

II nos Estados l Jnidos e na Furo- 

fib pa 	  • 
• 

) Bitola em_crise_ ao_percier mer- • 
cado p ara_C t 'ha. • 

19.  °Hem trabalhava nos seringais da S
P

i  

Amazonia, para extrair borracha? 

Os nordestines. 
IN 
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21. Na Repiihlica  Velha, ocorreu 

 pequeno desenvolvimento  indus-

trial Quais oafatores que favorece- 

	ram_a_aparecimento das primeiras 

fabricas? 

A  disponibilidade  de  capitais, por  causa da 

ahnlicAo  do trAfico de  escravos,  e a eleva- 

 ca'o  das tarifas  alfandegarins,  desde 1844 

22. Chi ais foram os primeiros produtos 

industriali7ados prodli7idos no Rra-

silt?   

Tecidos, alimentos,  vestriario  calcados   

vidrns etc. 

OS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS 
NO BRASIL 

Com a crise financeira provocada pelo 
Encilhamento, al& do fato de o Brasil 
estar endividado, nao se conseguiam 
mais emprestimos no exterior, o que 
agravou a queda dos precos do café 
em 1896. 

0 presidente Campos Sales conseguiu 
urn novo emprestimo corn banqueiros 
ingleses e mais tempo para salda-lo. 
Para aumentar a renda do Estado, 
cortou os gastos pUblicos, aumentou os 
antigos impostos e criou outros. 

0 presidente Rodrigues Alves, sucessor 
de Campos Sales, Ode investir no 
saneamento do Rio de Janeiro, na 
instalacao de portos e na construcao 
de estradas. 

Ate o inicio do seculo XX, a maior parte 
do capital. estrangeiro investido no 
Brasil era de origem inglesa. Quando 
os Estados Unidos se tornaram o 
maior consumidor de café brasileiro, o 
investimento norte-americano superou 
o ingles. 

part —do  capital estrangeiro investi-

do no Rrasil era de origem   

inglesa   Depois disso, o 

•  
a 

inves- 
- sr 

timento 	norte-americans 

superou o 	inglAs • 
• • 
a  
• 
• • 
a • 
a  
a 

Rodrigues Alves?   

Investimento  no  saneamento  do Rio de Janeiro 

na  instalaca'n de portos e  na  constriOn de 

estradas   	

• • no governo cue •  
a 
a • • • 
4111-  • • • 

23. Ate n hick) coo sAculo XX, a maior__  AD_ 

24. 0 quo  p_ademos_destacar  no go-

verno do Campos Sales'?   

Fle  consegoiti  11111 rlovo  emprestimo  corn Pan-

queiros ingleses  e mais  tempo pars salda-lo 

Para aiimentar a rends  do Fstado, cortou  os 

gastos piihlicns,  aumentou  os impostos e  criou 

outros   

a 



S 
• 

• 
• 

• 

•  e 
• 
• • • 
e— e •  • 
• 
• 

A REPUBLICA OLIGARQUICA 

Prudente de Morais, 1894-1898: 
representante da classe cafeicultora no 
poder, foi o primeiro civil a ocupar a 

Presidencia, inaugurando o revezamento 

das oligarquias paulista e mineira no 
controle da vida politica do pais. 

Campos Sales, 1898-1902: republicano 
historic°, ex-ministro da Justica, 
presidia o estado de Sao Paulo. 
Conseguiu a moratoria da divida 

externa e urn novo emprestimo de 10 
milhoes de Libras, corn juro de 5% ao 
ano e urn prazo de pagamento de 63 

anos. Ern 1961, o entao presidente 
Janio Quadros saldou essa divida. 
Campos Sales incumbiu o ministro da 
Fazenda Joaquim Murtinho de organizar 

urn programa de saneamento financeiro 

e de aumento das rendas publicas. 
Houve crescimento das taxas de 
importacao, a criacao de impostos e a 
contencao dos salarios e das despesas 

publicas. A balanca comercial teve 
saldo positivo, o cambio elevou-se e 
a balanca de pagamentos obteve urn 
superavit. No entanto, isso implicou 

carestia, desemprego e elevacao 
dos precos dos produtos de primeira 

necessidade. 

pelo presidente Campos Sales, no  

valor de  10 milhnes de lihras  , sá  

foi pago inteiramente no govern()  

de  Ottadros   

Politica dos Governadores: acerto 
politico entre o governo federal e as 
oligarquias regionais. 0 governo federal 
se comprometia a apoiar os governos 
estaduais, nao interferindo na politica 
local, e, em troca, esses governos 
estaduais se encarregavam de apoiar o 
governo federal. Comecou a ocorrer a 
"degola" dos candidatos da oposicao 
(estes, se eram eleitos, eram impedidos 
de tomar posse dos cargos). Os "coroneis" 
decidiam as eleicoes (o voto era aberto). 

Politica do Café corn Leite: iniciada 
por Rodrigues Alves, era a uniao de Sao 
Paulo e Minas Gerais, que passaram a 
se revezar no governo federal. Enquanto 
a economia de Sao Paulo se sustentava 
na cafeicultura, a de Minas Gerais se 
sustentava na pecuaria. Para as demais 
oligarquias, o Executivo era incumbido 
de honrar os compromissos da Politica 

dos Governadores. 

• 26.  aprimeiro presidente  civil a ocupar  28  0 que foi a_P_olitica  dos Governa-
• 
• • 

tante dos 	 cafeicultores. • • 
S • 

.11.  1  SI • IS 	• 

a PresidAncia do Rrasil foi  PiiiriellytH pie 

Morals 	 , clue era represen- urn acertn politico entre o govern() federal e 

dores7  

as oligarquias regionals. 0 govern() federal se 

comprometia a apoiar os governos estadttais,  

nAo interferindo na politica local e, em tom,  

Asses governos estaduais se encarregavam de 

• • 



• • 
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29.  Na Apoca da Reptiblica Velha, 

ocorria a chamada "degola" da 

	• • • 	.• • • 

• . 	 . • dos candidatos 

contra_agoverna. 

(X ) Os candiciatos eleitns da opo-

. • .11 I • adidos de to-

mar posse_  

( ) Os coronAis prendiam_os cark_  

didatos da oposicAo 

voto aberto, por isso cha-

madn de "voto he cahresto" 

30.  A politica do Café corn I eite signifi- 

CRVA• 

( 
) Reve7amento  _entre  SAO Pat 'In 

Rodrigues Alves, 1902-1906. 
Principais fatos: Revolta da Escola 
Militar, superproducao de café, 
pagamento das dividas publicas. 
Periodo de recuperacao financeira, 
corn grandes empreendimentos 
publicos (remodelamento do Rio de 
Janeiro, melhoria de estradas de ferro, 
construcao do Teatro Municipal, entre 
outros). 

Afonso Pena, 1906-1909. 0 novo 
presidente, mineiro, procurou 
desenvolver a agricultura, construir 
estradas, incentivar a industria e 
estimular a entrada de mais imigrantes 
para o cultivo do café. Aproximou-se dos 
militares, instituindo o servico militar 
obrigatorio. Ocorreu superproducao 
de café, e o presidente estabeleceu o 
Plano Nacional de Valorizacao do Café, 
comprando toda a safra do produto 
para armazena-lo e vende-lo no final da 
crise. Para executar o piano, realizou 
novos emprestimos corn a Inglaterra. 
Afonso Pena morreu ern 1909, e seu 
mandato foi completado pelo vice, 
Nilo Pecanha. 

• •  • 
•   • • 
S  

• • 

• • • 
•  •  • • 
• . I • ovArno fe- 31.  Associe corretamenta_  	e AI. 

deral.  

	(___)__IDDminio_ de SAo Paulo e Rio 	a)  Prudente  de Morals. 

Grande do Sul na economia 	 1D)_Campos  Sales.  

	

) Dominio dos grandes fa7en- 	c) RodrigtieS Alves.  

	

deiros cio Nordeste sobre a 	d) Afonso Pena.  

e) Nilo Pecanha.  

) Grande exportacao de  café e  

leite para  a_Europa  e os Fsta- 

dos (kudos.  

a • 
• • • • • • 	• • 
S 
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No inicio .. 	:-. 	• 	. 	...-11. ()_Crescimentarlesordenado da 

destacar: O..' 	•11 	• 	. 	1111'S • 	Oil • 
- 1111111111 

Beniamin_Constant foi nomea- -escravos plig 

1111 • • 	11 11 	• 	• . 	- 	'` • 0 11 A 	a 	• O. 	dustrializaga• 	• . 

• • 	om 	.11 	. ' ' 

• • • : 	' 

gas au capital gerada_pe . •  

economia cafeeira. 
0 

WI 
itil 

_ 	 ... • .....do 	a 	...I-. • 	- 	- 

pelt heneplacito, e aholicAn como principal caracteristica: 

da escravatura 

-.da de cavalos de corrida. 

(  X  ) Foram instituldos o casamen- (  X  ) Aiimento de dinheiro em circu- 

' 	• 	o 	. 	.- .•-so 	- 	- 	. 	-all • 	• 
11 	• • • • O de todo o cure brasileiro 

para a Inglaterra. 

... 	 geiro 	'- 

• a 	10 	a . 	• 	• .11 	II 	1- 

unda Ao de 	1 . 	•1 

e competitivas 

dados d- 	 "- • 

trias. - . 	Pela Constitilicao de 	 - • 

••.•-.• 	-• 	eleci 	. . • 
... 

_Marque a alternativa 	, • 	.1- Rrasil foi• 

tribi 'hi corn a crise econOmica hra- 

•• 	• 	• .41 • 	••• 	• 	• - ' 	' 	' 	' 1A••. 	• 	.. —• 	• 	. 
cano .  

- • ublicaParlamentarista._ 111114 

- 	 '11 	1 • O. •' ••. 	I. EP1 

WOO. • 	OS 	OS. fib 

II- -no -es 	ausa. • • 
emancipagao dos escra • My_FlepublicaFederativa Pre • - • 

cialista. 4Po 



••o
p•  7. C) que a Co 	...- 	:• 	 - 

tahelecia em relacAo ao veto no 

Brasil? Como n voto passou a ser 

( E)_Continuar baseada na mao de 
III obraescrava. 
• 

( 	)__Teratraiclo a man de obra dos 
ii 

-•—. 

• 

chamado? imigrantes, principalmente ita- 

Fstahelecia a voto aherta, ista 6, nAn secre- lianas 

• 	 to, a clue permitia a cnntrnle dos fa7endei- 

ros sabre as eleitores. Passau a ser chama- 

• - 	 - 	periaciicas, prin- 

cipaimente (viand° ocorria sil- 
., 

• 
do "voto de cahresta ". perproducAn de café. 010

•18
  

10.  A legraaCILIffillaiSIMIdLI7iR café na 

8._ 0 que foie coronelismo na Repu- Repilhlica Velha era: 

hlica Velha? 
MP  • Fai a periodo caracteri7acia pelo grande ( 	) Rio de Janeiro. • poder nas mans dos fuendeiros_gne eram ( 	) Vale do Paraiba. • chamadas de "coronAis". 
• • 
All 9. Coloque F para falso e V para ver- ( 	) Serra da Mantiqueira. 

dadeiro: A economia hrasileira di 1 - 
rante a Republica Velha caracteri- (") Oeste Paulista. 

7011-Se por: 
• 

Em 1906, realizou-se iima reunian ___il 

• (  V  ) Ser depencientedamercado entra_cafeicultores e govern°, co- 

• extern°, 	importanclo 	mania- nhecicia_como__Convenio _daTauha- 

• faturados  - •  -1- • 	. II -  I - 	•  • 	- - - 	• - 	e 	.n 9  • 
dos. Quo a governo cnmpraria a excedente da • 

• ( V) Ser agraria e monoct iltora, si IS- prothicao de café para estocar e esperar • tentada 	principalmente 	pelo melhores preens no mercado. 

• café. 
411 (  F  ) Ser altamentainclustrializada, 
i • gracas aos incentives gayer- 

III namentais. 11111  



masse posse do cargo 

	

r• 	 • 

• I •II 	 wo 

• • • • • • •	 • • . es 

• • • 	. 

II se. • S. sloe 	. • 

• es 	Ise 

vida politica do pals. 

12.   Atem_ de_cafe., o Brasil prod117111, 'atoll _err-raise ao perder mer- 

durante    Velha:  horracha, 	cado  paraCuba___Acilca,  
cacao e achcar 

14.  Q112iS Os fatores que auxiliaram a 

HO 0 . 11 ento de 

I 	1 	• 	I 1 I 

• •11'11 1 1. 	1 1. 1 	• 	1. 

• 11 11 1 	1. 	1 11 	11 / 

industriali7acAo de Sao Paulo na 

	primeira metade do sec:ilia XX? 

0 capital acumulado corn o café e a  am- 

13.  Complete nom o nome do produto 

	a_quaserefereafrasei__ 	 

a) Cultivado no Nordeste, a produ-

cao nessa regiAo foi superada 

pela de S'Ao Paulo:  Aocar   

h) Set i desenvolvimento foi decor- 

 Cencia_daindustria  al itomobilisti-

ca:  Rorracha. 

pliacao do mercado consignicior, decorrente 

11 • 11"1 1 1• 111 • .1 

Matara77o, Klahin, Fili7oIa  • 

• 15.  Cite o name de alguns imigrantes  • 
cujas manufaturas instaladas nos • 
centros tirbanos_seAransformaram„ 	• 
	mail tarde,em_grandes_inthistrias__ L___ __ 

• • •  
• 
• 	• • • • • • • •  • 

c) Fntrou em crise por cat sa da 

e) C) Brasil chegou_a_ser_ 

prodtitor mondial, em 1910 .  

Rorracha. 17.  Fntende-se por_  Reptiblica Olig,ar- • • • • 
• 
•  • • 

f) Seu desenvolvimento foi decor- 

rente do consumo de chocolate 

nos Estados l Jnidos e na Furo-

pa:  C;Inai. 

(  e  ) Grande poder na mao dos fa- 

(  X  ) C) periodo em clue o Brasil foi  

• overnaclo por representantes 

da aristocracia rural. 

tares, implantando o serviro militar ohriga- 

• • • • • 

• • 	III I 	I 1.00 

iniciod-se a Politica do Café corn  I  eite. 

111 = 	H 	1• 1 is Is 	. 

• ' I .•• •- . " 	 S . 

• 
•• 11 	 1H1 .111 11. • 

• • 1 0 • 0 0 0 " 55 ](0 

tares a e 

dicados_ 	  

•	 • • 

Afonso Pena, clue faleceu em 1909. 



) 	 Rrasil deixot i de ser i im pals 

rural 

houve nenhum cresci-

mento industrial e urhano 

• • 
2.  ksociadade_na 	 

Republicalietha 

0 desenvolvimento industrial acentuou 
a urbanizacao, embora a maior parte 
da populacao continuasse vivendo no 
campo (o Brasil ainda era um pais 
rural). 

A classe dominante nas cidades: 
formada pela burguesia industrial e 
banqueiros. Alguns eram imigrantes 
estrangeiros, que comecavam corn 
pequenas oficinas e enriqueciam; 
outros eram cafeicultores que investiam 
na industria. 

A classe media urbana: formada por 
funcionarios pUblicos, profissionais 
liberais, militares, pequenos 
comerciantes e artesaos. Defendia 

o voto secreto e almejava maior 
participacao politica. 

0 operariado: composto de imigrantes 
estrangeiros e trabalhadores brasileiros 
que deixavam o campo. 0 operario 
trabalhava de 10 a 11 horas por dia. 
Nao tinha direito a ferias, nem a 
indenizacao por acidentes de trabalho. 
Os salarios eram baixos e, por isso, o 

operario alimentava-se mal e morava 
em habitacoes precarias. 

• • • II • • II . 

	

" I•• 

( ) Grescett a tirhani7a0o, e.m 

decorrAncia do nomeco do 

desenvolvimento industrial.   

0 

minante era formada pela  
• No inicio do seculo XX, a classe do- 	

cidades 

	

ior_parte da_p_op_ulagao 	•  

	

hrasileira  passou a viver nas 	•  
• 
• 

•   

•   • • 
0-  •  •  • 

sia industrial 	e pelos 	banqueiros 	•   
3.  Como a classedominanteenrictue- 	•  

nett no comeco do sect ilo XX no 	
• • 

Brasil? 	4D—N 
Alguns imigrantes estrangeiros c,omecaram  	• 
corn pequenas oficinas e enriqueceram,  	• 
outros foram cafeicultores que investiram na  	• • 
indUstria.   • 

111- •  • 
-11-  

	Repablicavejha? 	1111- 
'migrantes estrangeiros e trabalhadores 	fla   
brasileiros que deixavam o campo. • • • • •  • • 

Na primeira metade do seculo XX,  4.  Quern compunha o operariado_na_ 
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5. 	Coma _eraa vida dos_op_erarios no 6.  Fxplique  por clue ocorreram rebe-  

libes_poptilares e de trahalhadores  

tanto nas cidades qt  anto  no cam- 

na epoca_claRelaltblica Velha. -pet 

-0---- 
 in— 

.- 

fib 

Brasili no comeco do sectilo )0(9 

0 operario trahalhava de 10 a 11 horns 

por dia. Nan tinha direito a ferias , nem a 

indenimcao por acidentes de trahalho 	Os A rapida moderni7acao e o crescimentc  	 

hrhano e populational causaram muitos a salarios eram haixos e , por isso , o operario 
ID 

alimentava-se mal e morava em hahitacnes prohlemas socials, tanto nas cidades como 0 
precarias no campo, onde os trahalhadores viviam 

a em estado de extrema pohre7a, sem terra, 

• fora do mercado de trahalho, excluidos das 
11) 

decisties politicas e dos direitos trahalhistas. 
GI 

Os trahalhadores enfrentaram a sitilacao de II 
II opressao e responderam corn reheliOes. 

REVOLTAS CONTRA A OPRESSAO SOCIAL 

A rapida modernizacao e o crescimento 

urbano e populational causaram muitos 
problemas sociais, tanto nas cidades 
como no campo, onde os trabalhadores 
viviam em estado de extrema pobreza, 

7. Quais foram as revoltas clue °cor- 
• reram no_meiaAirbano_cturant.e_a____ 

Reptthlica Velha? 
sem terra, fora do mercado de trabalho, 
excluidos das decisoes politicas e dos 
direitos trabalhistas. Os trabalhadores 
enfrentaram a situacao de opressao e 
responderam corn rebelioes. 

Essas rebelioes sociais ocorreram no 
Brasil tanto no meio urbano - as 
revoltas da Chibata e da Vacina - 
quanto no meio rural - os movimentos 

messianicos de Canudos e do 

Revoltas da Chihata e da Vacina. 

So
os 

8. Quais foram as revoltas clue oror- 

reram na_meio_r_uraLdurante_ a Re- 

pl'i hl Ica Velha?  	  

Movimentos messianicos de Canudos e do 
Contestado. 

Movimentos messianicos eram aqueles 
em que o protesto a injustica social. 
estava mesclado com a religiosidade 

popular. 

Contestado. 

le
o

  0 



9  0 	citle eram movimentas 

	sianicos?  

Movimentos messianicos eram aqueles em  

nue o protesto a injustica social estava  

mesclado corn a religiosidade popular   

S 
S 
a 
S 
S 
S 

• • 
S • 
a 
S  • 
111-  

-111- 
 --111- 

e 
1(1.  Co 	F para falso  e V para ver- 

	ID 
(  F  ) As rehelibes socials tirhanas  

tinham  por ohjetivo instittiir no  

Rrasil um governo de trahalha- 

&yes. 	  

S 	 

S 

das pAssimas condicnes de 

vida dos trahaihadores.  

  

  

  

	 _AV 
S • 

condiceiesminimasdehi- 

giene e alimentacao  

fatageravanuitaasevoltaa._e_ 
S 

AS REBELIOES SOCIAIS URBANAS 

Os trabalhadores urbanos se revoltaram 
contra as pessimas condicoes de 
vida, geralmente em corticos, onde 
nao havia saneamento basic°, coleta 
regular de lixo, rede de esgotos e 
condicoes minimas de higiene e 
alimentacao. Outro problema grave era 
a falta de trabalho. 

A REVOLTA DA VACINA (1904) 

Nos corticos, as condicoes precarias 
de higiene contribuiram para a 
disseminacao pela cidade de uma serie 
de doencas. Em 1904, Rodrigues Alves 
publicou a Lei da Vacinacao Obrigatoria 
e autorizou o higienista Osvaldo 
Cruz a iniciar a vacinacao em massa 
da populacao, para deter urn surto 
de febre amarela. Como o povo nao 
fora devidamente esclarecido sobre a 
necessidade da vacina, reagiu e passou 
a agredir os vacinadores. 0 Rio de 
Janeiro transformou-se num campo de 
batalha. 

Rodrigues Alves revogou a 
obrigatoriedade da vacina, mas sufocou 
o movimento popular. 

A REVOLTA DA CHIBATA OU REVOLTA 
DOS MARINHEIROS (1910) 

No Rio de Janeiro, marinheiros 
revoltaram-se contra os castigos 

corporais a que eram submetidos. Lider: 

o marujo Joao Candid°, apelidado de 

Almirante Negro. Os rebeldes tomaram 

varios navios que estavam na Baia de 

Guanabara e passaram a controla- 

-los, expulsando os oficiais e matando 

aqueles que resistiam. Ameacaram 

bombardear a cidade caso o governo 

nao atendesse as suas reivindicacoes. 
A revolta foi sufocada pelo presidente 
Hermes da Fonseca. 

dadeiro 

) As reheliOes Hrhanas na Rept")- 

(  V  ) 0 operariado sofria pelaialta 



S
O

O 

As rebelibes socials urhanas 12. Complete corn a due se 	so- pede • 
. na Republica Velha tinham urn bre a Revolta da Vacina: 111 forte carater religinso, por isso 

eramiliamadasdaniessian‘ i- I ()cal:  Rio de ,laneiro • cas. • 
AD 

Motiv0:  Ohrigatnriedade de a populaco ser 
-- 

Associe corretamente vacinada contra a fehre amarela . 

1.--- • a) Revolta da Vacina. I Ider•  - 

• 
ii— 
Ai— 

-0- 
• 

b)Revolta da Chibata 

Fpoca:  1904 

( 	) Ocorreu no Rio de Janeiro, na 

Apoca de Hermes da Fonseca. Coma acabou . 	0 presidente Rodrigues 

• Alves revngou a ohrigatoriedade da vacina, mas al (  h  ) Seu 'Icier foi a Almirante Negro slifocoli o movimento popular. • • • (a) A populacao Ilan entendia a 13. C•••• -  - 	.1 	• • 	- 	-  •-•-  so- 

• objetivo do govern() e par isso bre a Revolta da Chihata: 
4D se rebeloi J. gi 

Local:  Rio de Janeiro . 

• (  h  ) C) motivo foram as castigos 

• corporals a due as marujos Motive:  Castigos corporals a quo as marl-  

nheiros eram suhrnetidos nos navios ill• stibmetidos. i ffarn 

• • (_a) Esta relacionada cornamadi7LiclarJ&dollmara,aAtiitantallegra--- 

• co Osvaldo Cruz.. a Epoca•  1910 • (a) Ocorreu no Rio de Janeiro, na • 
Apoca de Rodrigues Alves. Como acabouLEthap.rimicls  por ordem do • 

• presidente Hermes da Fonseca. • le
e  



A GUERRA DE CANUDOS 
(1893-1897) 

Ocorreu no governo de Prudente de 
Morais, no interior da Bahia. 

Lider: AntOnio Conselheiro (Antonio 
Vicente Mendes Maciel), urn mistico 
peregrino que, corn seus seguidores, se 
fixou numa velha fazenda as margens 
do Rio Vaza-Barris, originando o Arraial 
de Canudos, que chegou a ter 25 mil 
habitantes. 

Todos deveriam trabalhar, e a terra 
era propriedade coletiva. Conselheiro 
pregava uma vida crista baseada no 
amor e na fraternidade e afirmava ser 
urn enviado de Deus para minorar os 
sofrimentos dos sertanejos e anular 
os grandes pecados da Republica 
(casamento e certiclao de nascimento 
civis, separacao entre Igreja e Estado). 
Tambern pregava a restauracao da 

monarquia, ern que o rei seria Dorn 
Sebastiao (rei portugues desaparecido 
desde 1578, na BataLha de Alcacer-
-Quibir). 

Aos poucos, os crentes que viviam em 

Canudos comecaram a ficar alheios 
as ordens dos coroneis, dos governos 
estaduais e federal. e da Igreja. 

Depois de muitas bataLhas, o Arraial 
de Canudos foi destruido, em 1897, 
pelas tropas do governo. AntOnio 
Conselheiro foi encontrado morto. Ao 
final., 4 mil homens morreram na Guerra 
de Canudos. 

0 jornalista Euclides da Cunha, a 
servico do jornal 0 Estado de S. Paulo, 
fez a cobertura da Guerra de Canudos. 
Suas observacoes e artigos deram 
origem ao Livro Os sertoes. 

• 

Canudos. 

Conselheiro pregava uma vida eristA haSe- 

14   

dos mais importantes movimentos  

messianicos foi a Guerra_  de Ca- 	—EL 
nudes 	, ocorrida no interior da 

Rahia 	 , no governo de   

dente de Morals 
	

Fssa  guerra foi 	 

desorita pelo jornalista 

elides ria Cunha 	, no jornal 
	

0 	

Fstadn de S. Paulo 	, e sells artigos 

deram origem ao famoso livro Os 	 • 
glorifies 

Quemjoi AntbnioC_onselheiro?  

Anicnio Vicenie Iviencles Mactei, itm mistier) 

peregrine que se tornou n !frier da Guerra de 

-Ida no amore na fraternidade e afirmava  

ser um enviado de Dens  para minnrar os  

sofrimentos dos sertanejos e anular ns  

grandes pecados da RepiThlica (casamento 

e eertidan de nascimento elvis, separacao 

entre Igreja e Estado) Tamberri pregava a  

restailracan da monarquia, em que n rei  

eria corn SehastiAn (rei portlignes desapa-

reeiclo desde 1578, na Ratalha de Aleacer- 

ailibia 	  

46  0 qt le Antonio Conselheiro pregava  

—SF 
.6 

• 
ID 



• 
• • •  • • •	 • • 
• •	 

dos? 

Santa Catarina, que disputavam a 
regiao ao sul dos rios Negro e Iguacu 
(regiao do "contestado"). Agravante: 
a companhia norte-americana Brazil 
Railway Company desapropriou 
terras as margens da ferroviaria que 
construia, causando a insatisfacao 
dos lavradores e dos pequenos 
proprietarios. 

Lider: o "monge" Jose Maria conseguiu 
reunir, em Taquaracu, no municipio 
de Curitibanos, um grande numero 
de seguidores, que viam nele urn 
curandeiro e profeta. 

Entraram em choque corn as forcas 
policiais requisitadas pelos fazendeiros. 
Jose Maria foi morto, mas seus 
seguidores derrotaram os paranaenses. 
Novo lider: Eusebio Ferreira dos 
Santos. 

Repressao comandada pelo general. 
Fernando Setembrino de Carvalho. Os 
redutos rebeldes foram gradativamente 
destruidos. Em 1916, foi assinada a 
Convencao de Limites entre Santa 
Catarina e Parana. 

Pnr que o govern° hrasileiro corn-

hatet, ns habitantes cue  Canudos? 

'orque  ns  crentes hue  ViVi2M  em Canudos  

nomecaram  a  ficar alhpins as ordens  (Ins   

rowels, dns gnvernos estadnais e federal  e 

• da  lgreja   

•	 • 
18  Como terminou a Guerra cue Canil- 

( ) Com a vitaria dos seguidores 

de Antonio Conselheirn, due 

receberam ajuda do jornal () 

Fstado de S  Paulo 	 

( ) Com uma (imica morte, a do 

proprio !der, Antonio Corma-

their°  

• • • 

X)Cornurninassacre  feito  pelas  19.  A Guerra coo Contestado ocorrei i 

..lopaLL gomnot  qua mata-_ 

Com urn romance escrito por  

Fuclides  da Cunha, urn jorna-

lista due participotl da 

AD_ A GUERRA DO CONTESTADO (1912) 

Comecou corn uma questa° de limites 
entre as provincias do Parana e de 

entre as provincias do 	Pa- 

rana 	e de 	Santa Catarina 

you A Guerra do Contestado? Goal 

fato agravoll a site cacao?   

Cnmecnii nom ma riliesfan de limites entre 

as provincias do NranA e de Santa Catari-

na, que disputavam a regiAn an sul dns rins 

Negro  e  Iguacu (regiao do "cnntestadn") 

• au- 
•   

•   • 

ram cerca de 4 mil pessoas 

•  
SI • 



Agrayante• a companhia norte-americans 

Rra7il Railway Company desapropriou terras 

as margens da ferroyiaria que construia, 

causando a insatisfacAo dos lavradores e 

dos pequenos proprietaries 

21,  Quais eram os  lideres do Contes- 

	tado?  

"Monge" ,lose Maria e HON° Ferreira dos 

Santos. 

22.  Os redutos  rebeldes do Contesta-

_do foram 	-iestruldos 	 . A ques- 

ta° de limites entre 	 i,diari- 

na 	e 	Parana 	foi resnlvida 

em 1916, corn a assinattira da 

Conyencao de  I  imites 

• a contestacao dos jovens 
tenentes, iniciada em 1922, corn a 
Revolta do Forte de Copacabana e 
continuada corn a Coluna Prestes; 

• a Reacao Republicana de 1921, 
que obrigou o presidente Artur 
Bernardes a governar em estado 
de sitio. 

23.   Explique por citlA  a decada de 1920_ 

se destaca na historia da Republica 

 Velha 

An long° cia Okada de 1920, a conjuntura  

internacional e as questnes nacionais propicia-

ram a crise do Estado oligarquico, que vein a 

cair em 1930, corn a ReyolucAo de Outuhm. 

Nesse periodo, ocorreu o fortalecimento da 

hurguesia industrial paulista, quo discordava 

do dominio da oligarquia cafeicultora.   

• 

S 

S  

o  
o • 

OS ANOS DE 1920 

Ao Longo da decada de 1920, a 
conjuntura internacional e as questoes 
nacionais propiciaram a crise do Estado 
oligarquico, que veio a cair em 1930, 
corn a Revolucao de Outubro. 

Nesse periodo, ocorreu o fortalecimento 
da burguesia industrial paulista, que 
discordava do dominio da oligarquia 
cafeicultora. 

Destacam-se nessa decada: 

• a Semana de Arte Moderna, em 1922; 

• a organizacao da classe operaria, 
que fundou o Partido Comunista 
Brasileiro em 1922; 

o  

•  
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O

O
  

24.  Calais os fatos rnie mail se fiesta- 25 	n gue foi o tenentismo? 

cam no Rrasil na decacia de 1929 2  Foi 11M movimento politico-militar quo pre 

tendia reali7ar muriancas na sociedade 
er 
• A Semana de Arte Moderna em 1922 

• hrasileira, diminuindo o poder das oligarquias 

al • A organi7a0o da classe operana, quo e acahando corn a  corrhp0o  eleitoral. 
II 

fnndon n Partido Comunista Rrasileiro em 

19,22_, 

26.  ()Ha's os_setores da sociedade bra- 

le 

• A  contestacAo  dos  jovens tenentes,  inicia- sileira quo apoiaram ott simpati7a- 
41111 da em  1922,  com a Revolta do Forte de ram como tenentismo? 
III 
II Copacahana  e continuada corn a Coluna Os setores medios da sociedade e a classe 

• Prestes operaria. 

• 
• 27.  Quais foram as revoltas tenentistas 
• 

• A Rear.. 	:-. 	1 	.1. 	1- 	• 	s 	- • - 	- 	.1- 	. 	. . o 	na Reptthlica AD 
• ohrigou  o  presidents  Artur Remarries a Nelha? 

llI gQvemaoestadocesit olladoFortactecopacabanaauos__ 

II 7oito do Forte e a  Revolncao  de 1924. es
p

ie 

0 TENENTISMO 

Foi urn movimento politico-militar 
que pretendia reatizar mudancas na 
sociedade brasileira, diminuindo 0 
poder das oligarquias e acabando corn 
a corrupcao eteitorat. Planejava o 
voto secreto e contou corn a simpatia 
dos setores medios da sociedade e da 
classe operaria. Tambern combatia o 
coronelismo e as eleicoes fraudulentas. 

Estao ligadas ao movimento tenentista 
a Revotta do Forte de Copacabana ou 
Os Dezoito do Forte e a Revolucao de 
1924. 

A REVOLTA DO FORTE DE 
COPACABANA (1922) 

Rebeliao militar que pretendia impedir 
a posse de Artur Bernardes. 0 marechal 
Hermes da Fonseca assumiria a 
Presidencia provisoriamente, e seu 
primeiro ato seria declarar a vitoria 
de Nilo Pecanha. Na madrugada de 

 
5 de junho de 1922, alguns oficiais 
tomaram o Forte de Copacabana. Em 
seguida, atacaram o quartet-general do 
Exercito, e outras unidades militares 
se rebelaram no Rio de Janeiro, em 
Niteroi e em Mato Grosso. 0 Congresso 

•‘• 

• 
decretou estado de sitio. 

li
e  



• • 
• 

Dezessete cadetes e o civil Octavio 
Correia sairam em marcha pelas 
praias de Copacabana ate que foram 
impedidos de continuar pelas tropas do 
governo. SO dois sobreviveram: Siqueira 
Campos e Eduardo Gomes. 

A REVOLUCAO DE 1924 EM SAO PAULO 

Liderada pelo general Isidoro Dias Lopes. 

A partir de 5 de julho, mais de mil 
homens ocuparam lugares estrategicos 
da cidade de Sao Paulo. 0 objetivo era 
depor o presidente Artur Bernardes. 
Foram derrotados e passaram a formar 
a Coluna Paulista. Ap6s abandonarem 
Sao Paulo, liderados pelos tenentes 
Siqueira Campos e Juarez Tavora, os 
paulistas partiram para o interior do 
estado. 

28.  Associe corretamente 

a) Revolta do Forte  de Copacahana 

h) RevoIticao de  1924 Pm SAO  

Paulo. 

(  h  ) ,ltiare7 Tavora foi um dos te- 

ciparam do mo- 

vimento.  

(  2  )  Pretendia  impedir a posse de_ 

	 Artur Bernardes. 

(b_ Um dos liderasfoLogeneral 

Isidoro Dias  I npes. 

( ) 0 objetivo era depor o presi-

dente Artur Rernardes. 

• 8' 0' w O. 

ram a chamada Colima Pau-

lista 

A COLUNA PRESTES 

Depois de serem derrotados em urn 
levante em Santo Angelo, no Rio 
Grande do Sul, o tenente Luis Carlos 
Prestes e seus homens entraram no 
Parana, onde, apps se encontrarem 
corn as tropas da Coluna Paulista, 
organizaram a Coluna Prestes, 
urn agrupamento de militares e 

simpatizantes que passou a percorrer 
o Brasil pregando a revolucao contra 
o governo dos cafeicultores e das 
oligarquias. 

Prestes propOs que atravessassem a 
fronteira e percorressem urn pequeno 
trecho do territorio paraguaio para 
invadir Mato Grosso. Corn essa invasao, 
iniciou-se uma Tonga marcha militar. 

0 general Rondon foi designado para 
combater a Coluna. As forcas legalistas 
conseguiram isolar o posto avancado 
rebelde, mas nao o detiveram. 

Em 1926, o comando revolucionario 
decidiu que a Coluna deveria buscar 
refugio nas fronteiras. Posteriormente, 
entraram em territ6rios baiano e 

I - I 	• 's 

• 	

• 

( ) Sh hog ve dois sohreviventes. 	1111  

) Tomaram o forte e atacaram o  

	• 
(  b  ) Depois de  derrotados,  forma- 
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mineiro, onde muitos morreram e 
outros foram presos. 

Dirigiram-se ao Piaui e de 1.5 seguiram 
para Mato Grosso e Goias. Em seguida, 
entraram em territOrio boliviano, onde 
conseguiram asilo politico. Acabavam, 
assim, os 647 dias de marcha da 
Coluna Prestes, que ao total percorreu 
mais de 20 mil quilometros. 

29.  Dentre os movimentos tenentistas 

dos anon de 1920,  destacou-se 

a  Coluna   Prestes  , organizada 

polo tenente  His Carlos Presto;;

Foi lima longa marcha militar que 

	nemorreu 	mais de 21) mil noilometros   

no Rrasil_ 

• 
•  
• • 
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31.  0 qua  acontece estes e  32.  Fntre 1922e 1923, os cafeiciiltnres 	•  • 
seiis homens, depois da longa 	que dominavam a vida politica do 	•  

pals perderam dinheiro. Por gal?   

Porque hone superproducao de cafe, por 

causa da Primeira Guerra Mundial (Twin 	4111 
do consumo)  	

4111 
seguiram asilo politico 

marcha pelo pals? 

Fntraram em territorio holiviano, onde con- 

OS CAFEICULTORES EM CRISE 

De 1922 a 1923, houve superproducao 
de café, por causa da Primeira Guerra 
Mundial (queda do consumo). 0 
governo emitiu dinheiro para comprar 
o excedente, mas esse ato causou 
inflacao e carestia no pais. 

Contra a oligarquia cafeeira, que 
compunha o Partido Republican° 
Paulista, a ascendente burguesia 
industrial. paulista lancou o Partido 
Democratic°, que defendia uma reforma 
eleitoral corn voto secreto, autonomia 
financeira corn os mesmo privilegios da 
cafeicultura para a indUstria e livre-
-negociacao trabalhista na questa° 
social. 

0 paulista Washington Luis foi eleito 
presidente para o period() de 1926 
a 1930. 0 presidente, no intuito de 
continuar a politica de valorizacao do 
café, manteve a baixa cambial, e isso 
propiciou a expansao da lavoura e da 
industria. No entanto, a classe operaria 
saiu muito prejudicada. 

Uma nova superproducao em 1928 
(baixa nos preps do café) e a crise 
mundial de 1929 (que levou ao 
desastre econOmico da Bolsa de Valores 
de Nova York) provocaram o fim do 
model° agrario-exportador. 

• 
33.0queiezngoverno  para ajudar 	•  

os cafeicultores em crise?  Quais  ns  • 
efeitos dessa medida? 

Fmitin dinheirn para comprar o excedente 

de cafe. Os efeitos foram inflacao e carestia 

no 

• 
• 
flb 
• 

Quais eram  os partidos_politicos 	• 
qu.e existiam_nessa epoca e .quern 	OD 
eles representavam? 	 •  • 
Partido Repuhlicano Paulista: representava a 	•   
Dricjamuiacateedra 	  

Partido Democratico: representava a hurgue- 	•   
siaiactustriaLpaulista, 	 411 • 

	

_35.  Qua' foi o ultimo presidente da Re- 	•  

	

Veiha eleito para o perindo 	•  
• de1926a19302 	 

Washington  I  His. • 
•   
• • 



36.  Quais  _QS fatos econamicos que 	(  V  ) Da mainria dos imigrantes es- 

	provocaram o fim do modelo agra-  

	ria-_exportacior e do Fstado (Agar._ 	apenas alguns poucos conse- 

	quicomBrasp 	  

lima nova stiperproclii0o em 1928 (haixa 

.11 ' 0 • 

trangeiros vindos para o Rrasil,  	 

	nos precos do cafe) e a crise mondial de  

1929 (one levon an desastre econOrnico da 

Rolsa de Valores de Nova York)   

_aop_erariado_naRepLablica  Ve-

Iha era constitilido basicamen- 

	te por ex-escravos. 

	 (  F  )  lesde o inicio existiu HMR le- 

	• 	•I • 	• • '1) - 0 

do os trabaihadores urbanos 

•  
• 

	

1.  Coloque  F  para falso e V para ver- 	(a_Nainicia_do_sActilo  XX, os sa- 

larios  eramtaixos, e, porisso, 

	  os _operarios alimentavam-se 	 

	

(  V  ) No inicio do sAculo XX, ores- 	 mal e moravam em hahitaceies  

fib 	 em decorrAncia do comeco  

	

S 
  dcmiesenvolvimento industrial 

sam_asituacdo de 	opressaaB Mi - 

	

(  F  ) Foi no inicio da Republica (pie 	sena em que viviam na  Repiiblica  • 

dadeiro. 

2.   Como 	os  trabalhadores  enfrenta- 

Velha? 

Fies se rehelaram muitas vexes. 

o Rrasil deixou de ser 11M pals 

rural. 

AD-
O 
S  

( 	No inicio  do seculo  XX,_a_clas- 

sadominante era formada pela 

hurguesia industrial, pelos ban- 

qt 	e pelos grandes pro- 

3.   Ilainicia_do_secula)(X, ocormram 

 revoltas populares tanto nas  cida-

des qi 'ant) no mein rural.  Fstas  

tirnas, por terem tam forte contel'ido 

of 
S 
S 

• • • 	.• .11•"111 chamadas 

de 	movimentos messianicas 
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• • 	• 	- 	• 	. 	II 

I Rite por 	. • . : 	: • lel 
al 
• 

7. 	Fntendemos por tenentismo• 
0 

ii 
ono- - . . . 	 .- fib 

40 
II 

" - la 	• 	• 	•• 	• 	'A 	'V'S "' 

OM 	. 	. 	•• 	• •• . 	Il• . • . 	. 	- 

..' 	0 	iga 	" 	.• 	. 	. 	• 	. .- 	• WI 

h) Revolta contra castigos corpo- 

rais na_Mari 	. • 	 2 ( 	 politicornilitar que _Movimento 

c) Movimento messianico ocorrido ohjetivava reali7ar mtidancas 

Ili, 	'il 	's 	• 	. 	. 	• 	 0 	 - le 	•ciedade brasileira 

I 	II 

• WO 	111'1W 	que 	c•11- 	• 	-21 :- 	utamento de joy 	• 

• a. da disputa da terras es 	- .is para a Coluna Prestes 

• • 	-stados • . 	- • 	. 

•• 	II 	- 	• Ill :-. 	.• •• 	..'. 	• 	Ontra • 

Il• 	•11-1 • 	11- 	.2 	• 

• LA .rque a alternativa di le NAO - 

urn destaque dos arms de 1920 no Foi HMR das ievo .s. . 

Brasil .  • - 	- 	• -stacar.21 	.. 	: - • 	• 	. 

- I. 

1
4
-11  -11.2. •- is- 11•• - rna 

. 	• Dezoito do Forte 

....• •• Partido Comu- ( 	) A Gilerra de Cant 'dos. 

I 	. : • 	'• 	• ■ :' olta da Vacina 
0 

0 
( 	) A Intentona Comunista. II S

O
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9. C) ohjetivo da Colt tna Prestes era. 

• 
0  0  Anotacties • 

111— • (_ ) Apenas_p_ercorrer o Rrasil pre- 

ando Lima revolugaacomu-

nista. AV_ • • ( X) Fa7er 	tima revolt' An 	contra 
41111 • n governo_dos cafeici 'Ifni -es e 

• das oligarcittias • 
fib 

( 	) Promovewm levante das Forcas 
111----  

Armadas contra Getulio Vargas. • 
• 
• ( 	) Reprimir n movimento tenen- 

• tista. lip 
• 10. Assinale duals medidas Pram de- 

• fendidas peln Partici° DemocrAtico, • partido lancado pela ascendente 

• hurguesia industrial paulista• 
ill 
• • (  X  ) Atitonomia financeira para a • inditstria corn os mesmos pri- 

ID vilAdos da cafeint tit Ira • • 
f o rm a eleitnral corn voto se- (  X  ) _Re 

• • ore to, 

(  X  ) I ivre-negociacan trahalhista. e
l 

w 
III ( 	 ) Nenhtima das anterinres. IIIII  0 



. a . • I 	I ' 
de urn movimento para derrubar 
Washington Luis. Em julho do mesmo 
ano, o assassinato de Joao Pessoa, no 
Recife, contribuiu para dar mais forca a 
oposicao. 

Tropas do Rio Grande do Sul marcharam 
em direcao ao Rio de Janeiro. No 
Nordeste, a rebeliao teve a frente 
Juarez Tavora. 0 presidente Washington 
Luis foi deposto em 
24 de outubro de 1930. 

Formou-se uma junta militar (Tasso 
Fragoso, Mena Barreto e Isaias de 
Noronha), e, ern 3 de novembro, 
Gettalio Vargas assumiu o poder. 

	e_ci Era Vargas  

No ano de 1930, ocorreram grandes 
mudancas no Brasil. 0 presidente 
Washington Luis foi deposto por uma 
revolucao liderada por Getaio Vargas, 
que pas fim a RepUblica Velha e deu 
inicio a chamada Era Vargas. 

A campanha eleitoral para a sucessao 
do presidente Washington Luis 
provocou a divisao da oligarquia 

dominante e foi o estopim da 
revolucao que derrubou a Republica 
Velha. 

Washington Luis, ligado a oligarquia 
de Sao Paulo, indicou como sucessor o 
paulista Jai() Prestes, que garantiria a 
continuidade da politica de valorizacao 
do café. 

Os mineiros, que esperavam a indicacao 
de Antiinio Carlos, presidente de 
Minas Gerais (na epoca, o dirigente 
do estado nao se chamava governador, 
mas sim presidente), romperam sua 
alianca corn Sao Paulo e, com o Rio 
Grande do Sul e a Paraiba, criaram urn 
novo partido, a Alianca Liberal, que 
lancou a candidatura de Getulio Vargas, 
ex-ministro da Fazenda e presidente 
do Rio Grande do Sul. 0 candidato a 
vice-presidente era o paraibano Joao 
Pessoa. 

A Alianca Liberal concentrou suas 
forcas nos grandes centros urbanos, 
buscando, assim, a adesao da 
burguesia industrial, do operariado 
e dos lideres tenentistas. 

Ern mar-co de 1930, Julio Prestes foi 
declarado vencedor das eleicaes, mas a 
ala mais radical da oposicao, alegando 
fraude eleitoral, iniciou a organizacao 

• 

ID 

Getutio Vargas ao assumir o poder em 1930. 

No ano de 1930, onorreti lima gran- 
	a 

do mtidanca na HistOria do Rrasil. 

Explidt le quo mtidanca foi essa   

presidente Washington  I  ills foi deposto 
	• 

	por 11111s revolucao liderada por Getulio Var- 	ID  

	gas, quo pas fim a Repdhlica Velha. 
	 ID 

S 

sr 



11, • 
2.   Podemos considorar o estopim da 

Revolt cAo de__1_93a 	  

•  
a 

• 
	( ) 0 avanco do tropas  do Rio 

Grande do Sul para o Rio de 

ilaneiro. 

• • • 

 

( ) A formacao de uma junta mili-

tar quo entregou o govern() a  

Getilio Vargas.   

 

 

  

•  
a 

• • 
	  4.  A Revolucao de 1930 teve a par- 

e
 ticipacao de tropas quo partiram  

0 	do 	Rio Grande do Sul 	e do 	Nor- 

411111L_cest irecao ao  Rio de la- 

A ERA VARGAS 

No decorrer dos primeiros 15 anos 
em que governou o Brasil, Gettllio foi 
chefe do Governo ProvisOrio (1930-
1934), presidente eleito por via 
indireta (1934-1937) de urn governo 
constitutional e ditador no Estado 
Novo (1937-1945). 

0 GOVERNO PROVISORIO (1930 - 1934) 

Nesse periodo ocorreram varios fatos: 

• Dissolucao do Congresso Nacional, 
das assembleias estaduais e das 
camaras municipais. 

• Nomeacao de interventores para os 
estados, corn amplos poderes. 

• Criacao de dois ministerios, o do 
TrabaLho, Industria e Comercio e o 
da Educacao e SaCide. 

• Estabelecimento de urn 
rigido controle dos meios de 
comunicacao e dos sindicatos, 
que, para funcionar, precisavam 
da autorizacao do Ministerio do 

Trabalho. 

• Aprovacao de algumas leis 
trabalhistas: regulamentacao 
do trabalho feminino e infantil; 
descanso semanal remunerado; 
ferias remuneradas; jornada de 
trabalho de oito horas diarias. 

( ) A deposicAn do presidente 

	Washington I His. 

3.  Em 1930, urn agnipamento politico 

confrontou o poder da antiga  

cafeeira Quo agrt ipamento 

foi osso o quais segmentas socials 

o apoiavam?   

Foi a Alianca I iheral, apoinda pela hurguesia 

industrial, nein operariado e pelos lideres  

tenentistas  

_W_A_indicagdo do_ pat lista italio 

Prestos para candidate a Su-

c essAn de Washington I ills   

neirn 	 . Fm 24 de outtihro, 

presidente  	Washington I uis 	foi  

	depaStAEfOrM011-se  HITla junta milk  

tar 	quo entregou a  governo  

a 	Getillio Vargas 

novembro de 1930. 



a legislagao_ •  • 
	flb 

. • • 	• • 
trahaihista onfao existente_ 

( ) Dissolticao do Congresso Na-

cional.. 

5.  Quanto tempo di iroti a Fra Vargas? 	( ) Nomeacao de interventores 

para os estados anon 

6.  Como podomos dividir o period° 

de governo do Gottilio Vargas de 

1930 a 1945?   

Governo ProvisOrio, governo constitutional e 

Fstado Novo   

( ) nriacao de dois ministArios. 

• 

9.   Cite algumas leis trabalhistas criadas 	•   

7.  Sabre Q 	 Governo Provisorio_de Ge- 	 logo_apoa a Revolucao de 193CL 	• • • • 
• 

	  •   

• • 	1 1 

infantil;  descanso semanal remunerado; ferias 

remuneradas; jornada de trahalho de oito 

" 	1 1 

criados es .  ministAri  

	da Fazonda e da_Justica 	 

	(  ) Foi um period° democratic°,  

porque GP.tI llio foi eleito por  

voto clireto.   

A REVOLUCAO CONSTITUCIONALISTA 
DE 1932 

Corn a Revolucao de 1930, Sao Paulo 
perdeu sua hegemonia na politica 
national, e ate mesmo o governo 
do estado passou para o controle 
de Getitlio. Em 1932, na tentativa 
de retomar o poder, os paulistas 
desencadearam urn movimento 
revolucionario. 

Os partidos Democratic° e 
Republicano Paulista se uniram, 
formando a Frente Unica, que exigia 
a autonomia politica para Sao Paulo 

e a reconstitucionalizacao do pais, 
corn a convocacao de uma Assembleia 
Nacional Constituinte, ja que a 
Revolucao de 1930 havia declarado 
extinta a Constituicao de 1891. 

Vargas marcou o dia para a eleicao dos 
membros da Assembleia Constituinte, 

• • 

• 
• 

	 4111_ 
•  

 • 
-4111-  

SL •  
• 

• • 

8.  Qual fato NAO acontecot, no perfo-

do do  Governo Provisorio de Getti- 

	 liaVargas? 

( ) Foi um periodo do ciitadt Ira  

	(1_)Earamaprovaclas 

lois trahalhistas no Rrasil 



1110
110  mas a oligarquia paulista continuou 12.  De onde surgill a sigla mmno, clue 

reagindo, pots queria controlar o poder 
passou a ser 0 simholo da RevoIli- 

e fazer uma politica efetivamente 
favoravel ao café. Em uma das can de 1932? 
manifestacoes contra o governo, foram Do nome de qualm estudantes mortos 
mortos na cidade de Sao Paulo os 
estudantes Martins, Miragaia, Drauzio em Sao Paulo em  manifestaches  contra o 

e Camargo, o que deu origem a sigla governo:  Martins 	Miragaia, Dratgio  e Ca- 

II_ 
411 

MMDC, que passou a identificar o 
movimento paulista. __________marga 

Em 9 de julho eclodiu a Revolucao 
Constitucionalista. As forcas paulistas 
foram comandadas pelo general. Isidoro 
Dias Lopes. Depois de cerca de tres Por clue a oligarquia paulista eon- ___13. 

! 
111P---  
-IV- 

11--- • 

meses de revolucao, os paulistas foram tintioti lutan_do contra o govern°, 
derrotados pelas tropas federais. 

mesmo depois de Gett'ilio Vargas 

ter mai-cad() a data para a eleicAo 

10.  C) clue foi a Revolucao ConstittlCi0- da Assemhleia Constituinte? 

0 
2. 	. • - 	• 	9 i 	I 	11. 	• 	. 	I. 	. 	III 	I 	I 	'.11 	111 

4111 
Foi um movimento de rebel& dos  paulistas porque queria  controlar  o poder  e  fuer  lima 

111 
II contra  o governo de Getillio  Vargas, porque, politica  efetivamente favoravel ao  cafe 

SI corn a Revollicao de 1930, eles  haviam silo • afastados do poder. 
411 • 

14.  Como terminot I a RevolticAo Cons- 

- • 	-  • 	•2. 	• 	•- 	• 'I. 	.4,- 	• 	9 • reivindicavam? Depois de coma  de  tres meses de  revo- 

0 A convocac - 	 ' 	 .-  

tuinte  que fi7esse urna Constituicao para o 

Macao,  os  paulistas  foram derrotados  pelas 

tropasfactarail 
411 
411 
lb-- 	 
II 

Blasi 

A CONSTITUICAO DE 1934 

Essa Constituicao estabelecia, entre 

e
l  

IF outras medidas: 

• Autonomia dos estados. -41111 
• le

e 



• Mandato presidencial de quatro 
anos, sendo o primeiro presidente 
eleito por via indireta. 

• Voto universal secreto, direito da 
mulher ao voto. 

• Salario minimo, jornada de oito 
horas de trabalho, descanso 
semanal e ferias remuneradas. 

• Proibicao do trabalho de menores 
de 14 anos de idade; indenizacao 
por dispensas sem justa causa. 

• Deputados classistas, isto é, 
representantes dos diversos 
segmentos sociais do pais. 

Em 	 1934, lima  nova Constituigao 

• • In ',DI. Ito 
	 algu- 

mas cue stias caracteristicas 

• Autonomia  dos Fstados 

• Mandato presidencial de quatro anos, 

sendo n primeiro presidente eleito por via 

indireta. 

• Voto universal secreto, direito da mulher 

an voto, 

• Salario minimo, jornada de oito horas de 

	trahalho, descanso semanal e tArias remu- 

neradas 

• Proihicao do trahalho de menores de 14 

anos de idade; indeni7acao por dispensas 

sem justa causa. 

• neputados classistas, isto é, que repre-

sentavam os diversos segmentos da mole-

dade hrasileira. 

0 GOVERNO CONSTITUCIONAL 
(1934-1937) 

A Assembleia Constituinte elegeu o 
presidente da Republica, e Getulio 
foi confirmado no cargo, agora como 
presidente constitucional. 

Surgem nesse periodo duas correntes 
politico-ideologicas antagOnicas: 

• Acao Integralista Brasileira (AIB), 
fascista, liderada por Plinio Salgado. 

• Alianca Nacional Libertadora 
(ANL), marxista, liderada por Luis 
Carlos Prestes, secretario-geral do 
Partido Comunista. 

Em 1935, a ANL da inicio a Intentona 
Comunista, tentativa de tomar o poder 
e instalar o socialism°. 0 movimento 
fracassou e os revolucionarios se 
entregaram. Derrotada a rebeliao, o 
governo de Vargas estabeleceu uma 

forte repressao politica. 

Usando a insurreicao comunista como 
justificativa, Gettilio suspendeu a 
Constituicao de 1934, a mais liberal. 
que o Brasil ja tivera. Em 1937, as 
vesperas das eleicoes presidenciais, 
sob o pretexto de proteger o Brasil das 
ameacas totalitarias, Vargas deu um 
golpe de Estado, tornando-se ditador. 

16.  Por clue  Getulio_Vargas continuou  

governando o Brasil depois cie 

1924? 

Porque a Assemhleia Constituinte o elegeu 

presidente constitucional. 

•  
1111 
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Quail foram as forcasicas clue 19.  Como acabou aintentona Comu- 

surgiram no Brasil no perindo de nista de 1935? 

1934 a 1937_e_quais eram seas ca- 0 movimento franasson e os revolunionA-

rim se entregaram 	Derrotada a  reheli"Ao, racteristicas e lideres? 

• Ac5o Integralista  Rrasileira  (AIR), fascista, govern()  de  Vargas  estahelecen 11MR forte 
411 

liderada  nor  Plinio  Salgado. repress5o politica ID • • Alianca  Nacional  I  ihertadora  (ANI  ), • marxista,  liderada  nor  I  IA Carlos  Prestes, 

secretario-geral  do Partido Comunista 20.  t Jsando 	a 	Intentona 	Comunista  

corn() pretextrzoduefezGatillia_ 

Vargas em 19379   

Gettilio  suspendeu  a  ConstitnicAo  de  1934 , US,  A Intentona Comunista bode ser 

definida_como• a mail liheral  one o  Rrasil  0  tivera 	Fm ••
■11 

1937, as vAsperas  das  eleicnes presiden- 

( 	) l Jima tentativa do Partido In- dais,  soh o  pretext()  de  proteger  o Rrasil 

tegral 	. • - 	•  of  . 	• 55. — If, 	•fi•. 	• 	1. 	 . 	 • 	• 	Os 	•• 	H 

ripe  de  Fstado,  tornando-se ditador.   instalar a fascismo 

(1.)Uma tentativa da Alianca Na- 

cionall ihertadora de tomar a 

	poder e instalar a socialism_ 
I. 
ID 
ID 
411 

AV—  
AD— 
-411 

 mi. 	 - 	 . 	is 	s. 	stas do 2 	. 
0 ESTADO NOVO: DITADURA E 

-  One 	• •••"' 	- 	1 	.  ar leis 
TRABALHISMO 

quo  • •  -41- 	- No 	. 	- 	011•111.• 

A Constituicao outorgada de 1937 
legalizava a ditadura e a centralizacao 

cafeeira 
do poder nas maos de Vargas. 

Nesse periodo, houve uma expansao 
industrial, 	 industria 

411 
0 

( 	) t Jm 	movimento 	messianic° 

principalmente a 
de base, e a retomada do crescimento 
das exportacoes nacionais, por causa 
da Segunda Guerra Mundial. Por isso, a 
maioria da classe dominante apoiou a 
ditadura. 

illr 
ocorrido no Nordeste, liderado 0  • par LUIS Carlos Prestos 

•• 
1•■
■

•• 



•.• 
Por due a classe dominants apoioi I 

0 
Tambern obteve apoio da classe media 
urbana, que, por ser conservadora, 	 a ditadura_deNargas? 

ID 
ID 

AI 
II 

ficava tranquila diante da repressao 
Pnrque nesse period() home lima expansAn 

aos comunistas e era beneficiada corn 
o aumento dos empregos. industrial, principalmente a indUstria de 

0 alto comando do Exercito, por hasp, P a retnmada do crescimentn das ex- II 
lb sua vez, participava das decisoes 

portacnes nacinnais, por causa da Segunda governamentais nos conselhos tecnicos 
e, por isso, sustentou a ditadura. 	 1-ijarralltadiaL 

Ill 
	II 

iii Por urn lado, houve a desorganizacao 
das camadas populares em 
decorrencia da repressao 	e policial • 

III do controle estatal dos sindicatos de 
trabalhadores, mas, por outro, as leis 
trabalhistas 	 dos r dile a classe media apoiot I a di- 

ili 
agradaram aos setores 

trabalhadores urbanos, que, por isso, .. 	 .  6- 	 .  .. 	9 
II 

apoiaram Vargas. 
Pnr ser conservadora firma tranquila diante 

A propaganda national passou a ser 
controlada pelo Departamento de 	 'la repressao aos comunistas e por ser hP- 

Imprensa e Propaganda (DIP). neficiada corn n aliment() dos empregos 

Is 

Os partidos politicos foram extintos, 
impOs-se a censura a imprensa, 
o Congresso foi dissolvido e 

.61. 

ill 
interventores estaduais foram 

due setores do operariado _24,_Por II 
nomeados. 	 i 

No 	economic°, foi criada a 	 .6•..mo .. 	.6 	 .  6- 	... 	2 piano 
0 

Companhia Siderurgica Nacional e 	 Porgue as leis trahalhistas de Vargas Ihes 
0 

iniciaram-se pesquisas para extra* de 
Lobato, 	Bahia. 	 agraclavam, 

III 
ft 	 
III  

petrOleo em 	na 

IP 

25.  Havia liherdade sindical e politica 
• 
II 

21-Comasa  chamou o period() em diirantao Estado Novo? Por due? 

	qua 	 Getillio__Vargas  governor 	0  

Rrasil como ditador? 

Nan 	Os sindicatos Aram controlados polo 

as 	• 	as 	- 	a 	'. 	'I 	a 	a . 	II. 	II 	11 	I 

ID 
II 

Fstadn Novo estavaproilida, 
II 

41) 
et 
e •• 



A REDEMOCRATIZA(A0 

A entrada do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial criou uma situacao contradit6ria: 
o pals lutava no exterior contra o 
fascismo, enquanto se mantinha, 
internamente, num regime ditatorial 
inspirado nesse mesmo fascismo. As 
relacoes do governo corn as Forcas 
Armadas comecaram a se deteriorar. As 
pressoes externas, principalmente dos 
Estados Unidos, tarnbern contribuiram 
para o fim da ditadura. 

Vargas prometeu eleicoes gerais, 
diminuiu a censura da imprensa e 
permitiu a organizacao de partidos 
politicos. 

Surgiram entao os seguintes partidos: 

• PSD (Partido Social 
Democratico)- criado por Vargas, 
tinha sua base eleitoral na forca 
dos interventores estaduais, nos 

• • • • • • •  • •  • 
• 	 • 
•  • 
• • 
•   •  • • • •  •  
• 

• •  •  • 
-411-- 
111 
•   
• 

•   
• 
• 

CI-12w ria r,nmpanhia Sidernrgica Nacional  

e inicin das pesgnisas para extracan rte 

	e•  I  •I •H 	Is.  • 1. 1.1. 	  

industriais, nos banqueiros e na 
aristocracia rural. 

• UDN (Uniao Democratica 
Nacional) - congregava os 
opositores do regime getulista. 
Era tambern anticomunista e tinha 
como base eleitoral setores da 
classe media, empresarios e certas 
camadas dos militares. Participavam 
desse partido Julio Mesquita Filho, 
Assis Chateaubriand, Armando 
de Salles Oliveira e o brigadeiro 
Eduardo Gomes. 

• PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro)- era liderado pela 
burocracia sindical, criada pelo 
regime do Estado Novo. Idealizado 
por Getulio, tinha a finalidade 
de servir de anteparo entre 
os trabalhadores e o Partido 
Cornunista. 

Em 1945, as Forcas Armadas, lideradas 
pelos generais G6is Monteiro e Eurico 
Gaspar Dutra, depuseram o ditador 
Getulio Vargas, assumindo o governo 
Jose Linhares, presidente do Supremo 
Tribunal. Federal.. 

28._QuaLniatoLexternactileacelerotha 	 

processo de redemocrati7acao no  

Rrasil no fim cio Fstado Novo?   

entrada rio Rrasil na Segunda Guerra 	  

Mondial 	  

Quando_Vargas_permititi a volta_dos 

partidos politicos, (vials os (pie se 

formaramnalim  do Fstado Novo?   

PSli (Partici° Social nemncraticn),  

26. _Em 1937, GetUlio Vargas_outorgou__ 
urna nova Constituicao  para o Rra-

sil, a qua! legali7cm 	a ditadura   

centrali7ou 	n nodal-  nas mans rte VAr- 

27. No camp° da economia,Jiotive al-

guns  destaques durante  o Fstado  

Novo. Cite dins medidas do gover- 



11 	• .4 1•11 . 	. 1. II. 	• • C • • 1111 	E•• ► I • 

(  d  ) Periodo de ditadttra de Get(ilio 

(Partido Trabalhista Brasileiro). 

• • 

a 30. Como terminoti o Fstado Novo? 

Fm 1945, as Forcas Armadas, lideradas pe- 

los generals Gals Mnnteiro e Furicn Gaspar  

	Dutra, depuseram n ditadnr Getillio Vargas,   

31. Associe corretamente.  

	a)_Constittiica- o de 1_934 	  

	h) Revolucao Constitticionalista de  

1932  	 

c) Intentona Comunista de 1935  

d) Fstado Novo_ 

e) ConstituicAo de 1937 

f) Companhia SiderUrgica Nacional. 

g) Seg_unda  Guerra Mundial.  

	

Vargas. 	 

(c)  Servhi_ de 	 pretexto  para  

periodo do grande repressan  

• 
Coma_terminowo  perindo chama- 

do 	
111 

 de_ Rept:11311m_ Velha no Brasil? 

0 presidente Washington I uis foi depostn por 

uma revolucao liderada per Getillio Vargas. 

1. 

assumindo n govern° Jose  I  inhares, presi-  	 politica 

dente do Supremo Tribunal Federal. 

	(_b__)__Combatia  o Govern() Proviso- 

rin de Getulio_Vargas  

0  ID  Revisao 

2. 0 estopimdaRavoluc'an de 1930 

foi a indicacao do paulista 	Julio 

• • • •  
a 

cessAo  de 	Washington I ills   do_Novo_    	

) Foi a mais liberal quo o Brasil 	3 
id  teve  

	)  Foi outorgada, isto A, imposta 

polo presidente an pals  

0 quo foi a Alianca I iberal? 

Foi 11111  agrupamento politico apoiado pela 

hurguesia industrial, pelo operariado e pelos 

lideres tenentistas que confrnntou o poder  

da antiga oligarquia cafeeira e enc,ahecou a 

	Resolucdace123IL 	  

S 

•  
• 
a  

a • 
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4. QUM passou a governar o Brasil 

	aposAgacp 

5. Cite um fate do Govern°  Provisario 	(_  ) Veto universal secretni_direito 

de GetOlio  Vargas. 

Aprovacao das primeiras leis trahalhistas 

de trahalho de alto horas diarias. 

Corn Gettilio no peder, es paulistas 

no Rrasil, coma regillamentacao do traha-

lho feminino e infantil, descanso semanal 

GetPlio Vargas 

remunerado, ferias remuneradas e jornada 	 

( ) Mandate presidencial de qua  	 

tro anos, sendo o primeiro pre- 

sidente eleito per via indireta  

	) Prdbica.a_do_t_rabalho  de me- 

neres de 14 anos de idade, in-

deni7acaapor_dispensas sem 

jtista cat isa. 

) Salario minimo jornada de nit()  	 

horas de trahalho, descanso 

semanal afAriasmmuneradas  

clanaulheraavoto. 	 

se viram afastados do governe. Pot-

isso_reagiramjniciandaitm_ movi-

mento clue ficot 1 conhecido come: 

(  X  ) linrao entre Estade  el-greia  e 

Peder Moderacior. 

• • 

• • 
( ) RevolucAn de 1930. 

	(X)_ RevolugdaConstitt icionalista 

de 1932.  

8.  C) period° de govern() em que Ge- 

0 I - " 10 II" 	 . 

chamade de: 
S 

M- a • • • 
111-  
• 7.  NAO foram caracteristicas da 

_Constituig:aa_cie  1934: 	 

( ) Colima Prestes. RepiThlica Velha. 

( ) Reptiblica da Fspada. 	 

pelas Diretas 	 (  )  Governo Provisaria  

• (  x  ) Fstade Nova  	
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S ._  C_omplete_conro que se p_ede 	- 11.  Exnligi le a_relagdo 	a SPgunda _entre 

hre as farches politicas na derada Guerra Mi Indial e o fim da ditadura 	 

de 1930: de Vargas noBrasil. 	  

A Antra& rin Rrasil na Seguncla Guerra 

a) Fra fascista , liderada por Plinio naundial cridu uma sittiacAn cnntraciitoria• o 

Salgado: 	Alan Integralista Rrasileira Pais lutava nn exterior contra n fascismo , 

enquantn  se  mantinha, internamente ,  num 

regime riitatnrial inspiradn nesse mesmo  

fascismn As relacnes rin gnvernn cm as 

Forras Armadas rnme aram a SP  rieteriorar 

h) Fra_m_arxisia, liderada por Luis 

Carlos Prestos:  Alianra Nacional  I  i- 

hertarinra. As pressnes external , principalmente rIns 
It 

Est-adds linirins, tamhem cnntrihuiram Para n 

fim da ditariiira S 
10.  Din-ante o parioth_ditatorial de Ga 	  II 

IIIP 
ti'llin Vargas, podemos destacar: ID 

6 
• A cria ,ao da Com anhia Side- 

ri'irgica Nacional. II 
S • 
• 
• ( 	) 0 inicio das pesquisas de pe- 

trOlen em I ohato, na Bahia  	a 
a 
6 

) A extingao dos partidos politi- 
III 

cos e a censira a imprensa. 0 • 
S 
a 

( x) Todas as alternativas anterio- 

res est'Ao corretas. 
II 
• 

S 

0 

so
 



Agressao (20 de agosto de 1939). 

Em 1 2  de setembro de 1939, Hitler 
invadiu a PolOnia, provocando a 
reacao da Inglaterra e da Franca, 
que abandonaram a politica de 
apaziguamento e declararam guerra a 
Alemanha. Estava deflagrada a Segunda 
Guerra Mundial. 

Cidade bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. 

• • 
• • • 
• •  • 
ilt 

•  • 
1111-  

•  • • 
• •  
• • •  • • • 
ID- •  • • 
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Mundial (1939-1945) 

Varios fatores levaram o mundo a esse 
conflito mundial: 

• a Grande Depressao que atingiu 
o mundo na decada de 1930 e 
provocou crises gravissimas em 
varios liaises; 

• a ineficiencia da Sociedade das 
Nacoes, formada logo apps a 
Primeira Guerra Mundial, que nao 
conseguiu impedir varios conflitos 
que marcaram a decada de 1930; 

• a busca do espaco vital e o 
expansionismo alemao. 

A doutrina do espaco vital consistia, 
de urn lado, na integracao de 
populacoes alernas que viviam na 
Austria, na regiao dos Sudetos 
(antiga Tchecoslovaquia) e em 
Dantzig, na PolOnia, e, de outro, na 
conquista de regioes ferteis e ricas 
em recursos minerais, necessarias ao 
desenvolvimento do pais. 

Em 1938, corn o apoio de grande 
parte da populacao austriaca, Hitler 
incorporou a Austria a Alemanha. 
Nesse mesmo ano, anexou a regiao dos 
Sudetos. A anexacao foi reconhecida 
pela Inglaterra e pela Franca na 
Conferencia de Munique. Em 1939, 
Hitler tomou toda a Tchecoslovaquia 
(atualmente o territOrio da Republica 
Tcheca e da Eslovaquia). Em seguida, 
planejou a invasao do Corredor Potones, 
faixa de terra que dava a PolOnia acesso 
ao mar, pelo porto de Dantzig. Essa 
regiao ja havia pertencido a Alemanha. 

Em agosto de 1939, assinou corn a 
Uniao Sovietica um Pacto de Nao 

4. A Segunda Guerra 

Quais foram os fatores que levaram  

a Segunda_Guerra  Mundial?   

A Grande Depresso, a ineficrencia da  

Sociedade  das Nagnes, a hiisna do espacn  

vital e n expansionism° alemAn   

Expliq_ue  no que consistia a doirtri- 

	na do espaco vital.  	  

A doutrina do espaco vital consistia , de  11111   

lado, na integracAn de poptilacnes alemAs  

floe viviam na Austria, na regiao dos Slide- 

• 
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tos (antiga Tchecoslovaquia) e em Dant7ig, 

na Porania„ de outro, na conquista tle 

' 	 H • 	$ 	II I • 

necessarias an desenvolvimento do pais. 

3.  Numere  os fates de acordo corn a  

ordem cronologica:  

) Hitler incorporot i a Austria a Ale-

manha. 	 

	( )_A_Alemanha  assinou corn a  

Uniao  Sovietica 11M Pacto de 

	_Mao Agressaa_ 	 

( ) lnglaterra a Franca reconhece-

ram a anexacao da Austria e  

	dos_ 	 Sudetos,  na Conferencia  

de Muniqua  	 

) lnglaterra e Franca declararam_ 

gt ierra a Alemanha  

(  4  ) Hitler tomou toda a Tchecos-

lovaryt iia 

A PRIMEIRA ETAPA DA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 

Numa luta rapida, conhecida como 
guerra-relampago, a Alemanha invadiu 
e ocupou a Dinamarca, a Noruega, a 
Belgica e a Holanda. 

0 norte da Franca foi invadido e 
ocupado pelos nazistas. Em junho 
de 1940, com a invasao de Paris, a 
Franca se rendeu. 0 governo frances 
fugiu para o sul do pais, onde o 
marechal Petain instalou urn governo 
de colaborach corn os alemaes, o 
governo de Vichy. 

Ainda em 1940, a Italia abandonou a 
neutralidade e aliou-se a Alemanha, 
formando o Eixo Roma-Berlim. 

A Inglaterra sofreu bombardeios 
da aviacao alema, mas conseguiu 
resistir, gracas ao use de radares e 
a colaboracao da populacao civil., e 
impedir a conquista de Londres pelos 
nazistas. 0 general. De Gaulle, exilado 
nesse pais, organizou a resistencia 
francesa para libertar a Franca. 

Apos a invasao da Grecia, da Bulgaria 
e da Iugoslavia, as tropas nazistas, 
em 1941, voltaram-se contra a Uniao 
Sovietica, rompendo o Pacto de Nao 
Agressao. 0 inverno rigoroso, corn 
temperaturas de 30 graus abaixo de 
zero, e a resistencia do povo sovietico 
obrigaram os alernaes a recuar. 

4.   Numa  	 gtierra-relampago 

a 

S  • 
a 
a  • • 
•  • 

B) Hitler invaditt a Polonia 

Alemanha invadiu  e ocupou 

Dinamarca  	 • 
a 	Relgica  e a 	Holanda.   Em 	 

SegiliCia,0 	norte da Franca 	foi 	
 • 

invadido e octipaclo_p_elos nazistas 
	• • • 

(  2  ) Hitler anexou a reglAo dos 

Sidetos. 



•••  • e, em junho de 1940 , home a inva- 
• 

—0----  

sao de 	Paris 

()Hal foi a posicdo da Italia nos _pri- 

• meirns anos cia Segunda Guerra • Mundial? • 
A Italia ahandonou a neutralidade e aliou-se IIII • a Alemanha, formando n eixn Rnma-Rerlim 

AI • • • • 6. QI JAM foi o general De Gaulle'? 

411 Foi quern, exilado na Inglaterra, organi7ou a • resistencia francesa para lihertar a Franca • dos nazistas. 
1111 • • • • 7. QuaL Pais Hitler invadiii ciepois de • 
le- 
48---- • 

conquistar a GI-Ada, a Rulgaria e 

	a Jugoslavia? Qual fni o rest ltado 

dessa invasaa?__ • A lin& Sovietica, rompendn o Panto de • Nan Agressan. 0 inverno rignroso, corn • 
temperaturas de 30 gratis ahaixn de zero, e • • a resistencia do povo sovietico nhrigaram Ds • alemaes a rectiar. • • • • • 

0 JAPAO E OS ESTADOS UNIDOS ENTRAM 
NA GUERRA 

0 Japao, em guerra corn a China 
desde 1937, ocupou a Indochina, corn 
o apoio alernao. Apreensivos corn o 
avanco japones na Asia, os Estados 
Unidos suspenderam o comercio corn 
esse pais. 0 Japao decidiu entrar na 
guerra, formando-se o Eixo Roma-
-Berlim-TOquio, em 1941. 

Ate 1941, os Estados Unidos haviam 
permanecido neutros, mas colaboravam 
corn ingleses e franceses, fornecendo 
material belico. No dia 7 de dezembro 
de 1941, o ataque japones a base 
naval norte-americana em Pearl Harbor, 
no Havai, levou os Estados Unidos a 
entrar na guerra contra o Eixo. 

A partir de 1942, os aliados passaram 
a obter vitOrias em varias frentes. 
Os norte-americanos obrigaram os 
japoneses a recuar e, no norte da 
Africa, as tropas inglesas venceram 
as alemas. Na Uniao Sovietica, os 
alemaes foram derrotados na Batalha 
de Stalingrado. Nesse mesmo ano, o 
Brasil. declarou guerra ao Eixo, depois 
do afundamento de navios brasileiros 
por submarinos alemaes. 

Em 1943, os aliados desembarcaram 
na Sicilia, e o rei Vitor Emanuel 
III destituiu Mussolini do cargo de 
primeiro-ministro. Ele refugiou-se no 
norte da Italia, onde resistiu ate 1945. 

Em 6 de junho de 1944, ocorreu o 
desembarque aliado na Normandia 
(Dia D), apoiado por 4 mil navios e 
11 mil avioes. Ao mesmo tempo, os 
alemaes abandonaram Paris. A Franca 
foi libertada do dominio nazista. 

Em 2 de maio de 1945, os aliados 
chegaram a Berlim. Dias antes, Hitler 
havia se suicidado. No dia 8, a 
Alemanha se rendeu. 
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A guerra no Pacifico, entre os Estados 
Unidos e o Japao, durou ate agosto, 
quando o presidente Truman tomou 
a decisao de lancar bombas atOmicas 
nas cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagasaki. 0 Japao se rendeu em 15 de 
agosto de 1945, terminando, assim, a 
Segunda Guerra Mundial. 

8. Qin! foi a posicaodo  lapAn na Se- 

	guncla_Gi  terra Mundial?   

	o Jana°, em guerra corn a China riesde  

1937, ocupou a Indochina, corn o apoio  

alernaa. Apreensivos corn o avanco japones  

na Asia, os Fstados llnidos slispenderam o  

comercio corn esse pals 0 Japao deciditi  

entrar na guerra, formando-se o Fixo Roma- 

-Berlim-Toquio, em 1941  

9. Qtial foi  a posicao dos Fstados l Jni-

dos na Segunda Guerra Mundial? 

AtA 1941, os Fstados llnidos haviam perma-

necido neutros, mas c,olahoravam corn ingle-

ses e franceses, fornecendo material helico.  

No dia 7 de de7Amhro de 1941, o ataque  

japones a base naval norte-americana em  

OS ACORDOS DE PAZ 

As potencias aliadas estabeleceram 
acordos, alguns mesmo antes do 
termino da guerra: 

• Conferencia de Yalta: realizada 
em fevereiro de 1945, reuniu o 
presidente Roosevelt, dos Estados 
Unidos, o primeiro-ministro 
Churchill, da Inglaterra, e o lider 
sovietico Stalin. 

• Declaracao de Potsdam: a 
Alemanha e a capital Berlim foram 
divididas em quatro zonas de 
influencia, entre russos, ingleses, 
franceses e norte-americanos. 

• Conferencia de Sao Francisco: 
nela foi criada a ONU, 
Organizacao das Nacoes Unidas, 
sediada em Nova York, corn a 
finalidade de manter a paz e 
fortalecer os laws econtimicos, 
politicos, sociais e culturais entre 
os povos. 

10.  AssociP corretamente. 

a)Conferenciacte Yalta. 

b)Declaracao de-Potsdam. 

•o - - 2 . e- 
	o Francisco 

N. 11 	11 N. 	 1 	 .11 .•. 	1111„ • e.s . 

llnidos a entrar na guerra contra a Fixo.  
	cao_ dasNacaeslinidas, 

diada em Nova York. 	 • 
• a- 

	

o presiders Roosevelt,  r 	 O- 

	

chs Fstados l Jnidos , o primei- I 	•  
• • 



3.  Na Segundo Guerra 
0  Revisao 

 

norte-americanos 
	

d) InglAs, para combater os ale- 

	 mAes ( )   

• 
•   	

ro-ministro Churchill, da Ingla- 	h) fle  colaboracao corn Os 

terra, e a  lider_sovietico Stalin 	mAes,  Jiderado pelo marechal  
• 

	 Retain  42c  ) 	 

) A Alemanha_e_a capital  Ber- 

• lira foram_divididas  em qua- 	c) Alemao, sem a participacao dos 
411 	fro  zonal_ _dainfluencia,  entre 	franceses. ( )  
• 

russos, ingleses, franceses  P 	  

O  • 
dais Nacos se confrontavam  De 

• 1.  A Inglaterra e a Er_anca so decla- 	um lado, as aliados, formados  

• raram guerra contraaAlemanha_ 	parWaiefLa.  	 Fran- 
4111 	quando Hitler invadiii. 	 ca 	 Sovietica 	e 	Fsta- 

dos  linidos 

ne outro [ado, as paises do  Fixo 

que  eram a  	 Alemanha  

h) A regiA'o dos Sudetos. ( )  • 
a) A Polania. (  X  )  

e a 	Italia 

4.  n resultado da invasAn A t Wan 

•	 
ID 	a) A Austria. ( ) 

SoviAtica pelos nazistas  foi•  

	d)ALinidaSavietica ( ) 

anha,que der 

2.  Corn a invasao da Franca e a octi: 	 rotou os russos na Batalha de 

pagao  de Paris pelos nazistas, for- 	Stalingrada(_ ) 	 

• moil-se no sill desse  Pais  um go- • • •	 • 
• 

verno: 

a) De resistencia a 
	

s,  li- 

derado par De Gaulle. ( ) 

	b)EavoraveLaos  russos, que tive- 

ram coma  aliado_o  rigoroso in-

verso de 194L 	 
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c) Desfavoravel aos Aliados, que 
0  0  Anotacties 

a foram derrotados qt land() tenta- 

ram ajudar os russos. ( 	) 
11 

• 
d) A Alpmanha nunca invadiu a S 

fib 1 lniao SoviMica 	( 	) 
III 

5. 	Por qua os Fstados_Unidos entra- 
• 
fli 

ranina_Segunda Guerra Mundial? 0 
Parquet, no dia 7 de de7embro de 1941 II 

os japoneses atacaram a base naval mile- 

-americana em Pearl Harbor, no Naval 
111 
III 
ID • 

6. 	Por qua o Brasil entrou na Sege nda 

Guerra Mundial? 

seS
s 

Paratte sahmarinos alemAes afundaram 

navios hrasileiros. 

7. 	(Dual 6 a finalidade da OM J? 
• 

Manter a p57 e fnrtalecer os Nos Kano- 

• 
• 

micas, politicos, socials  e  culturais entre os a 
novas. III 
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• • 5.11inunthula  Guerra Fria 	1.  0 chi le foi a Guerra Fria?   

Foi n estado de tensao  permanente entre as 

Ao lancar as bombas atOmicas sobre 
Hiroshima e Nagasaki, os Estados 
Unidos mostraram ao mundo, em 
especial a Uniao Sovietica, todo o 
seu poderio belico. As relacoes entre 
as duas potencias vencedoras da 
guerra ficaram bastante tensas, e elas 
passaram a disputar areas de influencia 
internacional. 

Esse estado de tensao permanente, 
primeiro entre essas duas potencias 
e, logo depois, entre os blocos 
encabecados por elas, é chamado de 
Guerra Fria. Esse periodo estendeu-se 
ate a decada de 1980. 

Durante o periodo da Guerra Fria, 
ocorreu a descolonizacao da Asia 
e da Africa. 0 declinio dos paises 
europeus depois da guerra e o avanco 
do nacionalismo estimularam os 
movimentos de libertacao. Na Asia, 
conseguiram sua independencia a 
India, a Indonesia, a Indochina; na 
Africa, a Argelia, o Congo, Guine-
-Bissau, Mocambique, Angola, entre 
outras colOnias. 

Ainda na Asia, o comunismo avancou 
com a Revolucao Socialista na China 
e tambern ocorreram dois grandes 
conflitos: a Guerra da Coreia e a Guerra 
do Vietna. 

Na America Latina, corn o avanco 
do imperialismo norte-americano e 
a expansao das ideias socialistas, 
ocorreram revolucoes e golpes, em 
que se confrontaram capitalistas e 
socialistas. Cuba foi o unico pais da 
America que conseguiu instaurar o 
socialismo. 

dual  potencias mondiais, Fstados (Midas  e  

llnian  Sovietica, par  tim  periodo (pie se es-

tendeu  do fim da Segunda Guerra  Mundial  

ate a  rierada  de  1980. 

Durante a Guerra Fria,  quail  os fa-

tos marcantesnalistoria_claAsiaZ__ 

A independencia de diversas colanias,  coma  

India,  Indonesia e Indochina, a RemIiicao  

Socialista na China, a Guerra da Coreia e a 

Guerra do Vietna 

Cite alguns_ paises  da Africa que  

conseguiram sua independencia 

no period° da Guerra Fria.   

Argelia, Congo, Goine-Rissaii, Mocambique, 

Ancoa,  

Na America Latina, dual o Unico 

pals que instaurou_o  socialismo?  



AS DUAS POTENCIAS: OS ESTADOS 
UNIDOS 

Em 1947, o presidente norte-americano 
Harry Truman fez urn discurso no 
Congresso no qual anunciou diretrizes 
para a politica externa. Esse seu 
pronunciamento ficou conhecido como 

Doutrina Truman, a qual estabelecia 
que, por causa da expansao do 
comunismo na Europa, era preciso uma 
politica de auxilio a qualquer pais que 
tivesse a sua integridade ameacada, 

tanto interna quanto externamente. 

Ainda no mesmo ano, seguindo as 
lin has estabelecidas pela Doutrina 
Truman, o secretario de Estado 
norte-americano George C. Marshall. 
lancou urn novo programa econOrnico, 
conhecido como Plano Marshall, que 
prometia ajuda financeira, militar e 
tecnica aos paises da Europa ocidental 
arrasados pela guerra, inclusive a 
Alemanha e a Italia. Posteriormente, 
o auxilio dos Estados Unidos foi 
dirigido aos paises que conseguiram 
sua independencia. 0 Japao, a China 
nacionalista e alguns estados da Africa 
tambern foram beneficiados corn a 
ajuda norte-americana. 

Em 1949, corn o objetivo de proteger 
a Europa ocidental da expansao 
comunista, foi organizada uma 
alianca militar, a Otan, Organizacao 
do Tratado do Atlantico Norte. Sob 
a lideranca dos Estados Unidos, era 
formada pelo Canada, Reino Unido, 
Franca, Belgica, Holanda, Luxemburgo, 
Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal. 
e Italia. A Grecia e a Turquia entraram 
para a organizacao em 1952 e, 
posteriormente, a Aleman ha Ocidental. 

0 

5.  0 que foi a not Anna Truman? 

Foi a politica norte-americans, haseada num 

pronunciamento do presidente Truman em   

1947,  a qual estahelecia quo, por  causa 

da  expansao do  comunismo na  Europa,  era 

preciso uma politica de auxilio a palmier  

pals  quo  tivesse a  sua  integridade ameaca-

da, tanto  interna  quanto  externamente. 

tecnica aos paises da Europa  ocidental 

O que foi o Plano Marshall? 

ich 	 .i; , Mar- 

shall, secretario de Estado norte-americano, 

que prometia ajuda financeira,  militar e 

arrasados pela guerra, inclusive a Alemanha 

a Italia 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a  
a 
a 
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a  
0 que era a Otani? Quais_paiqes a 

intagravam?  	  

Organi7acao tin Tratado do Atlantico Norte, 

uma alianca militar soh a lideranca dos  

Estados Ilnidos  Os  paises quo a integr  

Pram Canada ,  Reino Ilnido Fran a Bel ica  

Holanda,  I  uxemburgo Dinamarca Noruega ,  

Islandia Portugal  e Italia.  A GI-Ada  e  a  Mr- 

a 
a- 
a 
a  
a 
a 
S 
S 
a 
a 
a 
a 
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cliiia entraram para a organi7acAo em 1952 

Conselho de Assistencia Minim, corn sede 

ern Moscow, cujo ohjetivo era a ajuda miitua 

	para o desenvolvimento dos paises-mem- 

bros.  

0, posteriormente, a Alemanha Ocidental 

• 
8. 

• 
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-111- 

•  • 

•  
S 

S  • 

•  
S • • • • • 

0 que foi n Kominform?  	 

	Um arsiaffisliftl[iiereimiatadasospraticias__ 

comunistas do Leste Furopen para lima 

Ka° c,onjiinta, corn o ohjetivo de expandir o  

AS DUAS POTENCIAS: A EXPANSAO DA 
UNIAO SOVIETICA 

A Segunda Guerra Mundial tambern 
levou a Uniao Sovietica a condicao 
de grande potencia mundial. Contava 

corn o apoio de varios paises do Leste 
Europeu que viviam sob o regime 
socialista. 

Em 1947, a Uniao Sovietica criou o 
Kominform, urn organismo que reunia 

todos os partidos comunistas do Leste 
Europeu para uma acao conjunta, corn 
o objetivo de expandir o socialismo. 
Em 1949, criou tambern o Comecon 
— Conselho de Assistencia Mutua, corn 
sede em Moscou, cujo objetivo era a 
ajuda mutua para o desenvolvimento 
dos paises-membros. 

Em maio de 1955, em resposta 
criacao da Otan, a Uniao Sovietica 
incentivou a formacao de uma alianca 
militar entre os paises do bloco 
comunista da Europa, que resultou 

no Tratado de Amizade, Cooperacao 
e Assistencia Mutua, mais conhecido 
como Pacto de Varsovia. 

socialism°, 

10.  Como a l Jniac SoviAtica reagiu A 

crlacao  da Otan?   

A Uniao SoviAtica incentivou a formacao  

de iima alianca militar entre os paises do 

hloco comlinista da Europa, quo resiilton no  

Tratado de Ami7ade, CooperacAo e Assisten-

cia 	mais conhecido como Pacto de  

VarsOvia 

0 BLOQUEIO DE BERLIM 

ApOs a Segunda Guerra Mundial, em 
1945, a Alemanha, derrotada, foi 
dividida em quatro zonas de ocupacao: 
sovietica, britanica, norte- 

-americana e francesa. 

Berlim, a antiga capital. alema, 
localizada na zona de ocupacao 
sovietica, tambern estava dividida: 
a parte ocidental, que correspondia 

a tres quartos da cidade, estava nas 
maos dos britanicos, dos franceses e 
dos norte - americanos. 

Em 1948, Stalin determinou o 
bloqueio de Berlin Ocidental para 
tentar integra-la ao lado oriental. No 
entanto, esse setor da cidade recebeu 

AD- 

• 

9. 0 qi iP foi o Comecon? 



foram as paises que surgi- 
• 

cla_Alemanha_ depois  da Se- • 
• 

apoio e abastecimento, principalmente 
dos norte-americanos. ApOs quase 
urn ano, os sovieticos suspenderam o 
bloqueio. 

Em 1949, a Crise de Berlim, como 
passou a ser conhecida essa questao, 
resultou na divisao da Alemanha em 
dois paises: 

• Republica Federal da Alemanha, 
corn capital em Bonn, sob o 
controle norte-americano; 

• Republica Democratica Alema, 
corn capital. em Berlim Oriental, 
sob o controle sovietico. 

Para separar fisicamente a cidade e 
evitar que refugiados passassem de 
Berlim Oriental. para a parte ocidental, 
em 1961 o lider sovietico Nikita 
Kruchev ordenou a construcao do Muro 
de Berlim, separando centenas de 
familias. Esse muro foi considerado urn 
dos principais simbolos da Guerra Fria. 

A Alemanha, derrotada, foi dividida em qua- 

tro 7onas de ocupacao: sovietica, hritanica, 

14.  (Dual era a principal simholo rla 
Guerra Fria? 

0 Mum de Rerlim, entre Rerlim Oriental e 

• 

M- 
a  
• • • 
•  

capital em Bonn, soh o controle norte- 

-americano; e a Reptblica Democratica 

• • 
• •  

• 

12.  Coma float] a siting -an de  Rerlim 

apos a Segunda Gt terra Mt tndial? 

Berlim, a antiga capital alema, Incali7ada na 

Iona de oc,npacao sovietica, tamhem estava  

Podemos definir a Gi ierra Fria como .  • • • • • • 
• • 

a) 0 estado de tensAn permanen- 

te entre_Fstacias l Jnidos e l Jni 

es quartos da cidade, estava nas mans •  • 
•  • a 

• •  
• 

11.  0 atie ocorreu  coma Alemanha 

1P45? 

Alerna. corn capital em Berlim Oriental, soh 

n rnntrnI cnuiPtirn 

Ocidental. 

• • •  
S 

dos hritanicos. dos franceses e dos norte- 

-nmericanos. 

gunda Guerra Mundial? 

A RepUblica Federal da Alemanha, corn 
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A politica populista no Brasil carac- 

teri7ot  	 

6. 0 Estado populista 
(1946-1964) 	  

0 populismo foi uma politica de massas 
que buscava o apoio dos trabalhadores, 
possibilitando-lhes alguns ganhos, 
mas manipulando as suas aspiracoes. 
Garantia beneficios econOmicos e 
sociais a medida que os interesses das 
classes dominantes eram atendidos. 

Essa politica caracterizou o periodo de 
1946 a 1964 no Brasil.. 

. 	period() de 1946 a 1964 no Rrasil 

foi caracteri7acio par tima politica 

•• 
halhadores, mas para heneficiar as 

classes dominantes Como se cha- 

0 GOVERNO DUTRA (1946-1950) 

A Assembleia Nacional Constituinte 
promulgou uma nova Constituicao em 
1946. 

Foram instituidos: 

• Republica presidencialista; 

• Voto direto e universal.; 

• Tres poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciario; 

• Mandato presidencial de 5 
anos; senadores: 3 por estado 
(mandato de 8 anos); deputados: 
proporcionais ao nUrnero de 
eleitores (mandato de 4 anos). 

Manteve-se um Executivo forte e o 
corporativismo sindical. 

Crescimento da divida externa, devido a 
entrada do capital estrangeiro no pais, 
principalmente o norte-americano, e de 
empresas estrangeiras, que passaram a 
concorrer corn a producao nacional. 

A partir de 1947, as importacoes 
passaram a ser controladas, permitindo-

-se apenas a entrada de produtos 
essenciais. 

Corn o chamado Plano Sake, o governo 
passou a aplicar recursos em sat:1de, 
alimentacao, transporte e energia. 

Politica externa: aproximacao corn os 
Estados Unidos, alinhando-se o Brasil. 
corn o bloco capitalista, e rompimento 
de relacoes diplornaticas corn a Uniao 
Sovietica. Como reflexo da Guerra 

Fria (conflito entre Estados Unidos, 
bloco capitalista, e Uniao Sovietica, 
bloco socialista), o PCB foi fechado 
e cassados os mandatos de seus 
parlamentares (1947). 

2. 

	( ) C) govern() de Gettilio Vargas  

no period() de 1930 a 1934  

( ) o_governo_de  Gettilio Varg 

no period() de 1934 a 1937. 

Estado 	de 1937 a 1945 

) 0 govern() de GettIlio Vargas 

de 1950 a 1954. 

mot] essa politica? 	  

	Populismo. 
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0 Mandato presidencial de 5 arms: sena- 

./ doreq. 3  pnr estarin (mandato de A arms); ( 	) Conflito entrapaIaes tropicais e a 
depittados: proporcionais an nfirnern de paises de clima trio. 

ID • eleitnres (mandato de 4 anus) • Manteve-se um Fxectitivo forte e n corpora- (  X  ) Conflito entre Fstados I Jnidos 

0 tivismn sindical (hloco capitalista) e l iniao So- 
e 

vietica (bloco socialista)_ 
0 • 
AI__ ) Conflito em clue se desenvol- 

4 no 	ponto de vista economic°, veil grange tecnologia arma- • como se caracterizoil o aoverno mentista, corn armas de me- 

Dutra? tal . 

hillIVH H trescimentn (la diviria externa 

dc, wirin a entrada do capital Astrangeirn no 

1,,,,„ principalmente  o norte-americans 	e 

) Conflito entre estados do Nor-

deste e estados do Sill do 

• 
de  empresas estrangeiras, glIA passaram a Rrasil. 

• 
concorrer corn a  prOdlica'n  nacinnal 	A partir • • de  1947,  as  importaches passaram  a ser 7. Como decorrAncia cia 	(=itierro • contrnladas , permitindo-se apenas  a entrada Fria 	em 1947 o gcavenao_brasilei- , 

II de prodotos essenciais ro ter:hot] o 	P(;FI 	(Partici° Co- 
ll 

milnista do Brasil) e cassot, 0  monda- ni 
to 	de seus parlamentares. 
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GETOLIO: OUTRA VEZ NO PODER 
(1950-1954) 

Apesar de sua deposicao, Getulio 
Vargas continuou tendo urn grande 
prestigio. 0 apoio a Vargas era dado 
por setores nacionalistas das Forcas 
Armadas, faccOes oligarquicas estaduai 
representadas no PSD, nova camada 
de tecnocratas do governo e massas 
urbanas. 

Em 1950, Getillio Vargas foi eleito para 
a Presidencia da Republica, derrotando 
os candidatos da UDN (Eduardo Gomes) 
e do PSD (Cristiano Machado). 

Em 1953: criacao da Petrobras 
(monopolio da extra* e da refinacao 
do petrOleo no Brasil). Essa medida 
gerou uma forte oposicao ao seu 
governo, tanto por parte dos Estados 
Unidos quanto da UDN, cujo porta-voz 
era o jornalista Carlos Lacerda. 

Em 5 de agosto de 1954, ocorre no 
Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros, urn 
atentado contra Lacerda, no qual 
morto urn dos seus acompanhantes, 
o major Rubens Florentino Vaz, sendo 
acusado do crime Greg6rio Fortunato, 
eiemento da guarda pessoal de Vargas. 

ApOs o crime da Rua Toneleiros, a 
situacao torna-se insustentavel para 
Vargas. Em 24 de agosto de 1954, o 
presidente suicida-se. 

Corn a morte de Getillio, assumiu 
o poder o vice-presidente, Joao 
Café Filho. Durante seu mandato, 
realizaram-se as eleicoes para o novo 
periodo presidencial, saindo vitorioso o 
candidato do PSD, Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. 

Em novembro, Café Filho afastou-se 
do governo por motivos de saude, 
assumindo, entao, o presidente da 
Camara dos Deputados, Carlos Luz. 

0 

.. •  
Devido a derrota nas eleicoes 
presidenciais, alguns politicos 
udenistas passaram a advogar urn golpe 
de Estado que impedisse a posse do 
candidato eleito. 

ministro da Guerra, Henrique Teixeira 
ott, defendeu a ordem constitucional 
depOs Carlos Luz do cargo de 

presidente do Senado. Em seu lugar 
assumiu Nereu Ramos, que permaneceu 
no poder ate a posse de Juscelino, em 
31 de janeiro de 1956. 

8. 	II 	• 4 	• 	.  .. 	• 	. 	• •   	

it 
-lb 
lb deposto da Presidencia da Repti- 

bli 	. 	• 	- .1 • 	-II 	• 	1 - - al 
tou ao governa,clesta VR7 pipit) p. 

voto direto. Por q  - 	• • • 	-  2 

. !. 	II 	I 	• 	111 	U 	I .11^ WI 
prestigio. 0 apoio a Vargas era dad() per 

setores nacionalistas das Forcas Armadas, 
GI 

taccOes oligarquicas estadnais representadas 
a • 

no PSD, nova camada de tecnocratas do II 
governo e massas nrhanas. II 

• 
• 

Durante sett govern° populists,  

Getulio Vargastomothumar medida 	• 
que desagradoii tanto aosEstados 

	
ID 

Unidos  quanto a forcas  politicos 
	S • • 
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internal, representadas no partido 13.  Quando ocorreram novas eleicnes 

wr • CriacAo da Petrohras, clue instituiu o mono- gas, (II tem foi eleito' 7  • Olio da extraca"o e da refinacdodopetroleo JusceHno Kuhitschek de Oliveira 

• no Rrasil. • 
14.  ColoctilA F Para falso e V Para ver-  

dadeiro 
• • 
• 10.  l Jrn Nitro fat() desgastoti enorme-  	

(  V  ) Qitandn Gettilio morreu, algi ins • mente a imagem clopresidente 
II 	Vargas, levando ao fim de seta go- setores udenistas passaram a 	 

defender um_golpa de Fstado. 
• 

verno. Qt le fato foi esse? AV-- 
• 0 atentado contra o jornalista Carlos  I  a- 

• cerda, no qua' urn de sells acompanhantes (  V  ) C) ministro da Guerra, mai-e- 
ll 	morreu. 0 crime foi cometido por Oregano chal I ott, defendett a Cnnsti- • 

Fortunato, da guarda pessoal de Gethlio Mica° e garantiu a clemoora- II 
• Vargas. cia no Pais. • • (V) Antes de ,Itisoelino Kt thitschek 
GI assiimir a PresiciAncia, o Rrasil   

. 	(0. 	 -  .... 	.. 	.- 	ii. 

All------  
C) que fez C-'lettilio Vargas mediante ._____1_1_, 

• a grande oposicAo a set' governo, Carlos 1 117 e NEM] Ramos 

• em_ 19542 

F  ) 	hiscelino Kiihitschek e Carlos Suicidou - se. e
l Lacerda pertenciam an mes- 

e. 
• --- ma partido politico_ 

• t2.  Quern aSSIIMill o governo depois 

A POLITICA DESENVOLVIMENTISTA • da mode de Gett'ilio? • 
0 vice presidents Café Filho. 

NOS ANOS JK (1956-1961) • • Plano de Metas: investimentos em 
energia, transporte, alimentacao, 

fib 
industria de base e educacao. 

II 
Entrada de capital estrangeiro, 

S
O

  



( ) Grande crescimento industrial,  

destacanda:sea_industria  at t-

tomobillstica.  

•  
( )  CriacAo da St idene, da rodovia 

Belem-Brasiliaedashdreletrh_ 

cas  de Furnas e Tres Marias.  

• • • • • • • 
• • • • 

	)  TransferAncia da capital fede- 

ral para o Rio de Janeiro.  

( ) Novos contratos de emprAsti- 

110 	• • 	
mo_s corn o Fu nd°  _MonetarioIn_ 

_Internacional (FMI). 	  
• 

• • 

importacao de tecnologia, emprestimos 
no exterior. Grupos econOmicos norte-
-americanos, europeus e japoneses 
instalaram industrias no Brasil. As 
multinacionais aproveitavam a mao 
de obra abundante e a materia-prima 
disponivel, enviando os lucros para o 
pais de origem. 

Grande emissao monetaria, o que levou 
a altas taxas inflacionarias. 

Construidas a rodovia Belem-Brasilia 
e as hidreletricas de Furnas e de Tres 
Marias. 

Criou-se a Superintendencia do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 
A producao industrial. cresceu cerca 
de 80%, destacando-se a inclOstria 
automobilistica na regiao do ABC, no 
estado de Sao Paulo. 

A industrializacao ocasionou a 
migracao em massa de nordestinos 
para o Sudeste e o Centro-Oeste. Corn 
isso, ocorre o aumento da pobreza e 
da exclusao social, e surgem novos 
desequilibrios sociais. 

Transferencia da capital. federal. para 
Brasilia (idealizada por !Akio Costa e 
Oscar Niemeyer). A inauguracao oficial: 
21 de abril de 1960. 

Programa desenvolvimentista ("50 anos 
em 5"), inflacionario, e rompimento corn 
o Fundo Monetario Internacional (FMI). 

15.  Coloque F para falso e \Lpara  ver-

dadeiro: Foram caracteristicas do 
governa_JK(  uspelino  Ktihitschek), 

qt IA presidit Jo Brasil de 1956 a 1961: 

) Controle do processo inflacio-

nano e estabili7acan monetaria. 

• 11111 	111 	 II 	- a 	• 

Pmgrama desenvolvimentista, 

• I. 
fi I as ' 11 

Quern idealizou_Brasilia? 

i l'JCIO Costa e Oscar Niemeye!   

tiva da industriali7acao no period°  

,1K.   

A indostrialimOn ncasinnou a migracAo em 

massa CIA nordestinns pars n Sudeste P. 

Centre-Oeste. Com  issn, ncarren n ailment° 

da pohrem e da excliisAn social, e stirgiram 

novas desequilihrins sociais.   

• 111 
• 

• • • • 

• 	

• • 

	

• 	

	

• 	

• • • 
0 • 

• 
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dos_  destaques do __govern• ' 	*Liam tot eleito para  smeder ,ltis- 

celino? 0 que, se destacnu 2. . 	• 	. 	- . •• . 	.. • • 	"lam_ • - 

► / 	- 	• .2• 	mi. 	•• 	•• •. 	;•? 
' • 	• .a• 	investiment . I 	 - 	 - 	-e- .1. 	.1 	• 	I 	 • 	11.11 	• 	. 	•• • , 	

1 . 	 1 	11- " 	1 	••1 	111.1 
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0 RAPIDO GOVERNO 

omo_ estava  adivida externa  can  

: rasil (viand° ilanio Quadros 	- • DE JANIO QUADROS (1961) 

Corn a maior votacao ja dada a urn 
candidato ate entao, foi eleito, para a 
sucessao de Juscehno, Jänio Quadros. 

ail . 	• • 	s .2 
i 	• 	I. 	1 . 	- 	• 	.1. 	.. 	• 	Iv 	1- 1.111MMMPIPM 
es . 	- 	- 	1.1. 	II 	•• 	- 	1• 	1- 

A divida brasileira ultrapassava 2 
.1 • 	•• 	•  bilhoes de dolares e deveria ser paga 

no governo de Janio, que iria ate 
1965. 

Janio tentou uma politica externa 
independente e procurou combater 

••00 

- 	.. 	ma. 	is-• el. 	GI- 	.11. 
a inflacao, restringindo os creditos, 9 	.• • 	••• 	••• • 	.• 	e 	•• 
congelando os salarios e incentivando 
as exportacoes. 

. 	. . • 
A condecoracao corn a Ordem do -IMIIIIIIIIIIIIIIIIII • 	u• 1 	• -.-i ll 

•

O
o

l 

Cruzeiro do Sul do ministro das 
— 1 	• 	1111. 	• 	• 	Is 	ill Relacoes Exteriores de Cuba, 

Ernesto Che Guevara, urn dos lideres • • 	• 1 • 	All • 
da Revolucao Cubana, foi mais urn dos 

.111 	• 	̂.11 	. 	• 
motivos para a investida conservadora. 
Setores politicos de direita passaram a • 
condenar o presidente, destacando-se 

••••  
Carlos Lacerda, governador do estado  
da Guanabara. 	 i 

Janio renunciou em 25 de agosto de 

IrrIPSMM•- 	• • .• (RMMII. ill 
... 	. 

1961, alegando que "forcas terriveis" o 
obrigavam a 	dessa forma. Seu proceder . 	II 	_ 

 • 	• II 	I 	I 	• 	 •  • 

• 

piano era ser reconduzido a Presidencia Is 	••• 	ii 	:   • 	4 	- 
pelo povo e governar corn mais 

Entretanto, seu ato causou poderes. - 	. 	a•• 	• 
decepcao ao pair, e ele nao conseguiu 
seu objetivo. 

• 190 



23. Como terminoti o govern() de Janio  

	Ot iaciros? 

Fle reminciou em 25 de agnsto de 1961,  

alegando qua "forcas terriveis" n ohrigavam 

a prnoeder dessa forma.  

24. Chi al era a intencAn rte Anio Qua-

dros ao rentinciar an governo? Fle 

_ccanseguill atingirseu propasito? 

Ser recondo7icin a Presidencia peln paw) e 

mar mom mail porieres. Nan, sem atn 

decepcan  an  pais,  e ele nan conse- 

ohjetivo 

0 COLAPSO DO POPULISMO 

Ameaca de guerra civil: apps a 
renuncia de Janio Quadros, os militares 
nao aceitavam a posse do vice-
-presidente, Joao Goulart. 

Campanha da Legalidade: o governador 
gaucho Leonel Brizola exige o 
cumprimento da Constituicao, a qual 
determinava que o vice-presidente, 
Joao Goulart, assumisse o cargo de 
presidente, que estava vacante. 

As forcas conservadoras implantaram o 
Parlamentarismo para diminuir o poder 
de Jango. 

Em janeiro de 1963, Joao Goulart 
realizou urn plebiscito, em forca do 
qual o Brasil voltou a ter o regime 
presidencialista. 

Jango aproximava-se gradualmente 
das correntes reformistas radicais 

(Leonel Brizola, Miguel Arraes e 
organizacoes nacionalistas de esquerda) 
e preparava urn programa de reformas 
de base: reformas agraria, universitaria, 
eleitoral e urbana; nacionalizacao das 
empresas estrangeiras e o controle do 
lucro remetido para o exterior. 

Foi criado o Comando Geral dos 
Trabalhadores (CGT) e aprovada a lei 
que limitava a remessa de lucros para o 
exterior. 

No comicio de 13 de marco de 1964, 
em frente a estacao da Central. do 
Brasil, no Rio de Janeiro, o presidente 
assinou publicamente dois decretos: 
a encampacao de todas as refinarias 
particulares de petroleo e a criacao da 
Supra (Superintendencia da Reforma 
Agraria). 

Os setores conservadores da Igreja e 
do empresariado reagiram contra Jango 
organizando a "Marcha da Familia corn 
Deus pela Liberdade". 

Em 31 de marco, um golpe militar pos 
fim ao governo de Jango. 

_25,Apas a renuncla de _dant° Quadros, 

agovernopassou  a ser exercido  

por: 

loAn Got ilart. 

) Marechal Castel() Rranco 

) Leonel Brizola 

azzili 
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26.  0 presidente gm,  sileecleii ilanio  frente a estacAo da 	Central 	do a 
-0-----  
-411--- 
il 

 

--Quadros_govemothinidalmente soh Rrasil 	no Rio de Janeiro , 

o regime Nele o presidente assinou public -n-

manta dois decretos: 

' 	' - 	 . 	 , 	 . • - 
ID 

culares de petroleo; 

• criacao da Supra (Superintendencia da 

Reforma AgrAria). 

411 ( 	) Presidencialista. 4111 

ID (  x  ) Parlamentarista • 29.  Contra Jango, n empresariado e os 
II ( 	) 	Ditatnrial. setores conservadore. 	 .   or- 

gani7aram a 	Martha da Familia corn Deus 
• • 
41 27.  Como se caracteri7ot1 0 governo pela  I  iherciade 	. • de in'an Goillart? 

,tango aproximava-se gradualmente  das nor- 30.  Como terminou n governo de ,loan 

rentes reformistas radicals  (I  Rune'  Rri7ola, Got Hart'? 

Miguel Arraes e  organi7aVies  nacionalistas Fle foi  deposto por  urn  golpe  militar em 31 

de esquerda) e preparava urn programa de  

reformas de hase: reformas agraria, univer-  

sitaria,  eleitoral e  wham; nacionali7acao  das 

de marco de 1964.   

0 GOLPE DE 31 DE MARV) DE 1964 

lb 
41 
ID 

empresas estrangeiras  e o controle do lucro Em 31 de marco, os generais Olimpio  
Mourao Filho e Carlos Luis Guedes 
sublevaram seas tropas, recebendo o • remetido  para  0 exterior • apoio do chefe do Estado-Maior do 

411 Exercito, o marechal Castelo Branco, 
do 	 de Minas Gerais, e 	governador 411 • Magalhaes Pinto. Logo a seguir, quase 

AO— 

ID 

todos os estados se aliaram ao golpe 

28.  A 	reacao 	conservadora 	contra 
militar. 

No dia seguinte, o presidente seguiu 
para o Rio Grande do Sul e, no dia 
4 de abril, exilou-se no Uruguai. 0 
Senado declarou a vacancia do cargo 

ID 	o governo ,lo -An Gotilart tornoti-  

-so mais forte depois do comicin 
0 

411 
de 	13 de  marco  de 1964 	, 	em   presidential e empossou o presidente • 

• 
da Camara, Ranieri Mazzili. 

1
 

Iss  I  

co 
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31 0_que acontece 	•  •  • . 	• - 11. 

co CIA 1964? 

Os genesis Olimpio Mourao 
	 . 

0  0  Revisao 

• 
1  ills Guncles snhlevaram suns tropas, re- 1 	Como se pude definir populismo? 411 

S cehendo o  apoio  do chefe do Fstado-Maior of urns  politica existente no Rrasil no 

do  Fxercito,  o marechal Castel()  Rrancn,  e period()  de 1949 a  1964, que procurava se ID 

do  governador  de Minas  Gerais, Magalh5es apoiar  nos  trahalhadores, mas para henefi- 
411 

Pinto.  I ogo  a  segtiir, quase  todos os esta- ciar  as classes dominantes. 
41 
41 

dos se aliaram ao  ripe  militar. e 
2. Foi caracteristica da. Ganstituicao 0 

promulgada no Brasil em 1946: 	 
II 
ID 

( 	) Foi instituida a Repilhlica par- 
• 
4Il 

lamentarista • 
0 que aconteceu corn o presiden- ( 	) 0 voto era direto, mas proihi- 411 • 
to Joan Goulart, apps o aolpe de do as mulheres. 

1964? (  X  ) Mandato presidential de cinco 
II 
41 

Fm 1 2  de ahril ele  seguiu para  o Rio Gran- anon ID 
de  do  Sill  e  no dia 4 exilon-se no  llnignai ( 	) Foi criado n cargo de primal- 41 

41 ro-ministm. • 
411 

3. No governo do presidente Du tra: II 
II 

33 Quern o Senado empossou coma ( 	) HOIJVA uma granule reducAo ID 

presidente do Brasil? da clivida extern, 
• 

u 	pit-;Sliieliii-; 	W 	l/di -nara, 	Ranieri 	Ma77ili. (X_,LAsimportacOes passaram a 5 
ser controladas, permitindo-se 411 

ap_enas_a_entrada de produtos 411 

essentials. 
41 

( 	) Foram feitas leis que proihiam 
III 

_ea 

	ainallistria national   

1 

pos 



• • 
• ( )  0 Rrasii mmpeii  relachescproLComaterminawn_gmernacte Ge-
lb 	 nsEstacioslinidos. 	 tlilin Vargas em 19542 	 

Mediante a forte oposigAo ao sell govern() 

	  4,_0 presidenteDutrafoi  siicediclo por: 	e a implicacao de soli guarda-costas Gre- 

garb() Fortiinato num atentado contra Carlos 

I  acerda, Getlllfo spicidop-se. 
111 	( ) Costa e  Silva 
11/ 

( ) Joao Gotilart. 

111 
• ( 	Gettilio 	Vargas 

lb 
( ) *lank) Cpl adros • 

fib 	Jrn dos destaques do govern° po- 

8.   Cite 	 quatro_fatos quo rnarcararn_o_ 

govern() de,liiscelino Kiihitschek. 
• 

• Grande crescimento industrial, ciestacandn- 

-se a ind(istria aptomohilistica 

• 
S 

el 	

.

. .1 1. 	1 . 1 . 	 :" 

-Rrasilia e das hidrelkricas de Furnas e 

4111  
flb 

• (  ) Fechamento dos 

(  X  ) Criacao da 

rograma desenvolvimentista, corn o 1.1 •• •• 
ticos 

S 

W- 
O 	 Janio Qiiadros, (viand() foi presi- 

• 6.  kcampanha  contra_Gettilio_Vargas, 	dente do Brasil:  	 

• em 1954, foi liderada Belo jornalis- 

• to 	Carlos Lacerda 	clue era do 	) Tentoli  lima  politica externa in- 

dependente e procurou_com- 

• 
111 	  • • 

• ( )  leis trabaihistas • 
111 	(  ) Censiira a Imprensa. 

• Inaligiiragao do Rrasilia, quo passon a ser 

a nova capital do pais.   

• 
• partido 1 JON  *ran Democratica Nacio- 

slogan "50 anos em 5". 



0  0  Anotacties 
0 

ems- • • 	III . • s-n do 

Cru7eiro do Sul o ministro das 

 Relagoea_Exteriores de Cuba,  

Frnesto Che Guevara, um dos 

Ifrieres da ReV011100 CA ihana.  

  j_Renunciothao gomemo em 25 

de agosto de 1961, alegando 

qt le "forces terriveis" o  ohriga- 

	vam a proceder dessa forma.  

(  X  ) Todas as alternativas anterio-

res estao corretas. 

10.  0 govern() de Joao Goulart termi-

__flaw_ 

	  •  
fib 
• 
	• 

• 

Is
.
. .

..
.
 

( ) Corn sua rentlncia, soh a ale- 

	gacao de (pie forcas ocultas o 

	pressionavam  

(  X  ) Corn SUR deposicao por tam 

	golpe militar em 31 de marco 

de  1_964. • 

• 
• 
lb 

	( ) Corn set] assassinato pelas 

forcas da oposicao. 

( ) Com a eleican de Carlos I a-

cerda para st toedn-lo 

• 
•  • • 



Eli 

• 7. Os governos militares 

Corn o golpe de 1964, os militares 
instauraram no pais uma ditadura 
militar que durou 21 anos. 0 regime 
militar caracterizou-se pelo centralismo 
politico e urn extremo autoritarismo. 

0 GOVERNO DE CASTELO BRANCO 
(1964-1967) 

Assumiu o governo uma junta militar: 
o general Artur da Costa e Silva, 
o brigadeiro Correia de Melo e o 
almirante Augusto Rademaker. 

0 Ato Institutional n(1) 1 (AI-1) 
suspendeu garantias constitucionais 
e estabeleceu eleicoes indiretas; o 
Executivo passou a ter direito de cassar 
mandatos politicos e decretar estado 
de sitio, sem consultar o Congresso. 

0 Alto Comando das Forcas Armadas 
indicou o marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco para assumir a 
Presidencia da Republica (governou de 
15 de abril de 1964 ate 1967). 

0 AI-1 atingiu principalmente os 
lideres do regime deposto e as 
organizacoes que exigiam as reformas 
de base, como CGT (Comando Geral dos 
Trabalhadores), PUA (Pacto de Unidade 
e Acao) e Ligas Camponesas. 

Foram instaurados inqueritos, seguidos 
de processos politicos, a cargo 
da Justica Militar, e cassados os 
mandatos de varios politicos (Juscelino 
Kubitschek, Janio Quadros, Joao 
Goulart, entre outros). 

Fortalecimento do Executivo. 

Doutrina da seguranca do Estado 
(atuacao do Servico Nacional de 
Informacoes, SNI). 

1965: o AI-2 permitiu a intervencao 
do governo nos estados e municipios 
e que o Executivo legislasse por meio 
de decretos-lei. Extincao dos partidos 
politicos, restando apenas dois: a 
Alianca Renovadora Nacional (Arena) 
e o Movimento Democratic° Brasileiro 
(MDB). 

• • 

Palacio Guanabara, no Rio de Janeiro, ocupado por 
tropas do Exercito, em 1' de abril de 1964. 

Depois do golpe de 31 de marco 	 

de 1964, corm o Rrasil passoti a 

ser governado?   

Corn n pipe de 1964, us militares instant -a-

ram op pais uma ditadura militar floe dorm!  

21 arms 0 regime militar caracterimi- 

-se polo centralism() politico e um extrema  

autoritarismo  



2. 0 primeiro presidente militar apos 

1964 fni n marechal 	Humberto 

de Alencar Castel() Rranco 

3. Quais foram os Atos Institticionais 

do primeiro aoverno militar epos 

1964? clue decidiram? 

Al-1: atingiu principalmente os lideres do 

regime deposto e as organimcnes que  exi-

giam  as  reformas rle base, coma CGT (Co-

mando Geral dos Trahalhadores), PIJA (Pacto 

rip  Ilnidade e Aran) e I igas Camponesas. 

Al-2: permitiii a intervenga- o do govern() 

nos estados e municipios e que o Executivo 

De 1966 ao inicio de 1967, o 
Congresso Nacional permanece fechado. 

Constituicao de 1967: amplos poderes 
ao Executivo; eleicoes indiretas, 
corn voto nominal para presidente; 
diminuicao da autonomia dos estados; 
enfraquecimento do Congresso e 
tribunal militar para julgar civis. 

Politica econtnnica de Castelo Branco: 
controle da inflacao, incentivo as 
exportacoes e busca de investimentos 
externos. Arrocho dos salarios, aumento 
das tarifas publicas e diminuicao 
dos gastos do Estado favoreceram a 
negociacao corn o Fundo Monetario 
Internacional (FMI), que concedeu 
emprestimos ao Brasil. Os Estados 
Unidos renegociaram a divida externa 
brasileira, e instalaram-se varias 
empresas norte-americanas no pais. 

(Arena) e o  Movimento  Democratic° Rrasilei- 

4.  No period° da ditadura militar que 

se instalot I no Rrasil apas 1964, 

existiamapenasdaiapartidos po-

liticos. OliaiS eram pies?   

A Alianca Renovadora Nacional (Arena) e a 

Movimento Democratic° Rrasileiro (MDR). 

Fm 1967, foi feita_uma nova Cons- 

tituicao para o Brasil. Cite algumas1110 

caracteristicas dessa Carta Magna fib   

Amplos poderes ao Fxecutivo; eleicnes  

indiretas, corn voto nominal para presidente; 	411 
diminuicao da autonomia dos estados; en- 	fra   
fraquecimento  do  Congresso; tribunal militar 

S 
S • 
4 ID 

• 
• 
S  

ro  (MDR). 

para julgar  civis. 

• 



• • 
6.  Como se caracteri70ti a politica 

0 GOVERNO DE COSTA E SILVA 
(1967-1969) 

Contra o governo, forma-se uma Frente 
Ampla, corn representantes do MDB, 
do governo deposto em 1964, politicos 
cassados, estudantes e trabalhadores. 
Exigia anistia geral, elaboracao de 
uma Constituicao democratica e 
restabelecimento das eleicoes diretas 
em todo os niveis. 

1968: manifestacoes estudantis em 
diversas capitais e greves operarias, 
como a de Osasco, em Sao Paulo, e a de 
Contagem, em Minas Gerais. 

0 Congresso Nacional foi outra vez 
fechado, e em 13 de dezembro de 1968 
foi editado o Ato Institutional n° 5. 
Inumeros mandatos foram cassados, o 
Congresso foi colocado em recesso, as 
garantias individuais foram suspensas. 

tacias llnidos renegociaram a divicia externa 

do Rrasil, e instalaram-se varias empresas  

nnrte-amprirn  no n* 

econamica no governo de Castelo 

Rranco? 

1-1011VP controle da inflacao incentivo as 

exportacoes e husca de investimentos exter- 

aliment° das tarifas pilhlicas. A diminaiOo 

dos gastos do Fstado favoreceii a negocia- 

00 corn a Fundo Monetario Internacional 

(FMI) e a ohtencao de emprestimos. Os Fs- 

• • 111'11 • Sill s 	• • • 

Fase do "endurecimento" do regime. 
No segundo semestre de 1969, a 
junta militar (que substituia Costa 
e Silva, que ficara doente) outorgou 
uma reforma da Constituicao de 1967: 
reforca o poder do Executivo; mandato 
presidential de cinco anos; mantidos 
todos os atos institucionais decretados 
depois de 1967; estabelecidos a pena 
de morte e o banimento do territorio 
national para os casos de subversao. 

0 general Emilio Garrastazu Medici foi 
indicado para assumir a Presidencia da 
Repüblica. 

_Costa e Silva,  ao assumir _o gover-

no, enfrentoti a oposicAo da  Frente 

Ample  , corn representantes 

do 	mnR 	governo de- 

••• 	• • 	OS 

cassados,estudantes e trabalha- 

	dores. FSSe movimento 	exigia 

	anistia geral, elahoracAo de uma ConstitaiOn 

demacratica e restahelecimento das eleicnes di- 

retas em todos as niveis   

Em 1968, ocorreram  no Pais: 

_ ) Manifestagaes da direita con-

tra o governo.  

(  X   ) Manifestarebes estiidantis e 

	 greves de trabalhadores. 

• 
S  • 
S 

• 
S • •  
• • -• 
•  • 

AD- 
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AD- 

•  • 

• •  • 

• • 



MarchaslaEamilia_comDeua____ 

pela Liberdade 	 

dos militares 

contra Costa e Silva 

9.  No governo de Costa e Silva, foi 

	editado  o 	Ato Institncional n2  5 

oiltorgacia tima reforma da  Cons- 

lase de  	 endurecimento 	do  re- 

da Fazenda. Houve aumento e 
diversificacao das exportacoes, 
modernizacao do pais, mas 
empobrecimento do povo e crescimento 
da divida externa. No fim de 1973, o 
"milagre econOrnico" ja comecava a 

se esgotar. 

10.  Como foi eleito o presidents Frnilin 

Garrastazu Medici? 

Foi eleito  indiretamente, nil seja,  escolhicio 

	polo Conggresso  Nacional 

ii.s 	. I- 

411 

• • 

4111 
- 41t- 

	gime_ 

0 GOVERNO DE MEDICI 
(1969-1974) 

Presidente eleito indiretamente, ou 
seja, escolhido pelo Congresso Nacional. 
Implantacao da censura previa em livros e 
jornais, alem da eleicao dos governadores 
por via indireta. 

Diminuicao dos poderes do Legislativo, 
que se limitava a ratificar as decisoes do 
Executivo. 

Periodo em que se intensificam as 
perseguicoes politicas, torturas e mortes 
nos Orgaos de repressao. 

Enfrentamento armado da oposicao contra 
o regime: Acao Libertadora Nacional 
(ALN), liderada por Carlos Marighella; 
Vanguarda Popular Revolucionaria 
(VPR), comandada por Carlos Lamarca; 
movimento guerrilheiro na regiao 
do Araguaia (sul do Para) ligado ao 
Partido Comunista do Brasil (PC do B). 

Politica econOmica: crescimento 
conhecido como "milagre econOmico", 
quando Delfim Neto era ministro 

11. 	que caracteri7oi i o govern() mili- 

tar do general  Medici? 	  

	• 
( ) Implantacao da censura prAvia 	 

     

em 	 livros e jornais. 

        

a 

              

a 

   

( ) Diminuicao dos poderes do_ 

Legislativo. 

    

• 	• 
a 	 

       

   

( ) Intensifioacao das_persegui- 

     

         

     

     

caes paliticas 

      

           

             

011 . 

res estao corretas. 

a 
a  

) Formacao de grtipos armados 	at 	 
e 	  

a 

(X ) Todas as aiternativas anterio- 



II • Seu lider_er 

c) PC do la_eraa sigla do__ 

	CarlaNlarighela, 	 

b)  VPR era  a_sigla da 

partido comandou _um movi- 

• • 

.. 

S  
S 
S 

• 
ID 

• 0 crescimento da e • 
	epocadeNAedici, quando_ 

-ft 	 100 	era  ministro da___Eaze 

ficou co 

gre econgmico" 	EntretantQ, esse 

crescimento ja havia cessado  por 

	volta do a 

e o roe sepede. 

a) ALN era a sigla da 	AO()  I iherta- 

• 

0 GOVERNO DE GEISEL (1974-1979) 

Projeto de "distensao lenta, segura 
e gradual". Os empresarios criticavam 
a intervencao do Estado na area 
econOmica. 

0 governo militar continuava 
investindo em obras faraOnicas: 
usina at6mica de Angra dos Reis e as 
hidreletricas de Itaipu e Tucurui. 

Nas eleicoes parlamentares de 1974, 
o MDB recebeu votacao macica. 0 
presidente cassou mandatos e, em abril 
de 1977, fechou o Congresso por 15 
dias. 

Pacote de Abril: ampliou o mandato 
de presidente para seis anos e criou os 
senadores bionicos, ou seja, indicados 
pelo governo. 

1978: a oposicao se organiza. Muitos 
que antes apoiavam o regime, como 
Magalhaes Pinto, Severo Gomes e Hugo 
Abreu, agora o criticavam. Greves e 
protestos se generalizam. 

0 GOVERNO DE FIGUEIREDO: DA 
"APERTURA" A ABERTURA POLITICA 
(1979-1985) 

General Joao Batista Figueiredo: 
indicado por Geisel e eleito por via 
indireta. 

Constituicao reformada; extincao dos 
atos institucionais. 

1979: anistia; greves operarias (ABC 
paulista, sob a lideranca de Luiz Inacio 
Lula da Silva). 

Arena e MDB foram extintos e novos 
partidos criados: 

Partido Democratico Social (PDS), em 
substituicao a Arena, que mantinha 
bancada majoritaria no Congresso; 

Partido do Movimento Democratico 
Brasileiro (PMDB); 



(  V  ) Noyes partidos politicos foram 

criados no govern° de Figuei- 

redo 

   

a 

   

    

     

a • 
sr 

Partido Democratic° Trabalhista (PDT); 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); e 

Partido dos Trabalhadores (PT). 

1980: uma emenda constitutional 
restabeleceu eleicoes diretas para 
governadores. 

15 de novembro de 1982: eleicoes 
diretas para governadores, senadores, 

deputados estaduais e federais, 
prefeitos e vereadores. 

Renegociacao da divida externa corn o 
FMI. 

Janeiro de 1984: inicio da campanha 
pelas eleicoes diretas para presidente 
da Republica (Campanha das 
Diretas Ja). 

14.  A reciernocrati7acan de Rrasil co-

mecnii aos polices, ainda nos go- 

vernos militares rle 	Geisel 	A 

Figileirecio. 

a 

	

(V) Os atos institucionais foram 	SIP  

extintosapas  a reforma ria  

Constituicao no governo de • 

Figueiredo. 

	 ID  
• 	 ) Fm 1982, finalmente ncorre- 

	ram_eleicOes diretas para pre- • 
	 sidente. 	 

16,.  0 que foi a Campanha das Diretas 

Ja? 

Foi 111T1  movimento iniciado em 1984, exi-

gindo eleicoes diretas pars presidente da 

Republica no Rrasil.  

_111 
a 
a 
a 
ID 
a  

15.  Coloque F para false e V para ver- 
• 

17.  Quais foram os neves particles po-  • 
dadeirn: liticos criados no final da 

militar  no Rrasil 9 	 • 
a 
S 

.• .• -0 in- 	 so 	 'id es se 	 1•1111 • 	I : • 	• 

• III i'lle 	• 
	 •1 

-se mail orgizipda. 

(  F  ) 0 governo_militar de Geisel 

nan aceitou nenhuma_oposi-

cao sencio conhecido comp 

urn  period° de enclurecimento 

do regime 

(PMDR); 

Partido Democratic.° Trahalhista (PDT); 

Partido Trahalhista Brasileiro (PTB); e  

Partido dos Trahalharlores (PT). 

S 

a  

• 
• 
a  



• • 
18.  Numere a relagao de presidentes 	(  V  ) C) regime militar naranteri7ott- • 
	militares de word() corn a ordem_ 	-se pelo centralismo politico e 

cronologina 

	(  5  )  General Joao Batista Figu •rimeirn presidente  

tar  apos  1964 foi o marechal  

	(1 )  Marechal Humberto de Alen- 	 Humberto de Alennar Castelo 

car Castelo Branco •  
•

(  3  ) General Fmilio Garrasta7i, MA-   	( ) No .periodo da ditadura_militar, 

111 
 

did 	que se instabu no Brasil apos 

1964, existiam apenas quatro 

(  4  ) General Frnesto Geisel 	 partidos politicos.  
ES 

I Wil extremo at itoritarismo 

• • • • • 

Rranco. 

• 
(  2  ) General Arts it da Costa e Silva • 

19.  Quantos anos  o Brasil viveu sob a  

ditadura militar? 

21 arms. 

(  v  ) Fm 1967, foi feita _uma nova 

	 Constitl licao para o Brasil, que 

estabelecet lo voto indireto para 

presidente e governadores. • 
• nificado das siglas? 

Arena:  Alianca Renovadora Nacional. 

fi 
Coloque F para falso e V para ver-

dadeiro. •  
(  V  ) Com n golpe de 1964, os 

41 	 tares instattraram no pais urna  

•
ditadura militar que durou 21  

• _anos. • 

MDR:  Movimento Democratic° Rrasileiro. 

3.  Associe corretamente. 

a) Atoinstitucional  ng 1 (Al-1). 

b)Ato Institucional rig 2 (Al-2). 

• • 



■■
•• 

S
O

S
  

0
;
 

 

(  h  ) Permitit, a intervencao do go- 6. 	No governo de Medici, destacou- 

verno nos estados e munici- -se nom() 	ministro da Fa7enda 

	pins e clue o Fxecutivo legis-  

lasse por Mein de decretos-lei 

Delfim Neto 0 rapid() crescimento 

economic() assinalado nessa Apo- 

111 • 
II 

4aAtilagiuprincipaimenteosi 

deres do regime deposto e as 

III • • 
II 
ID 
ill 

organi7aches que exigiam as ( 	) Fncilhamento. 

-  • 11. 	•- •. 	- 	•••• . . •  •  •eal 
(Comando Geral dos Trahalha- (  X  ) Milagre econo 

Bores), Pt JA (Pact() de t Jnidade ( 	) Al -s ID 
III 

e Acao) e I igas Camponesas. 

(  0  ) Fxtinguitlos partidos politicos, 7. 	0 processo de redemocratizagdo do 
so 
al 
II restando apenas a Arena e 0 Brasil se caracterizott potter sido: 

MDR • (  X  ) I ento e gradual. 
• 

4.  A fase de major endurecimento do 
s 

regime militar °comet] a partir de ) Rapid() e de uma 56 VA7. 

III 
II 
fib 1968, no govern() de 	Costa a Silva 

( 	 ) Obtido por meio de urn plehis- III • 
II 
5 

5 	NAO caracteriza o governo_do_pre- cito 

sidente Fmilio Garrasta7tt Medici. 

) Alcancacio por meio de uma 1/ 

	(1)Eirndacensura previa em Ii- 

vros_e_jornais. 

revolt tc -ao contra os militares II 
111 

10  am  2 	.. 	so 	ese -  es  do_it, Em 	1980 	foi 	aprovada 	ttma III 
Legislativa. emenda constitucional (pie resta- 5 
• :,s 	1 	.., ... 	•., 	rsegtticoas beleceu 	as 	eleiciies diretas 	para • 

	polkas. 	  

	(___)_Eormacao de grupos armados 

contra_o_regime, 

governadores_ 
1111 
fli 

A Campanha_das Diretas ,la foi: _.g 
• • 
li S

O
  I 



(  X  ) l lm 	movimento 	iniciado 	em • 
1984, exigindo eleignes dire- • • tas para presiciente ria Repti- 

• 
• 

blica no Brasil. 

• ( 4 Urn movimento iniciado pelo 
• 
AK Partici° dos Trahalhariores, em 

2002, contra Fernando Henri- PO
 queCarclaso. 

• 
( 	) A acao clo_MDB_contra a nor- 

.-- 	rupcao no governo dos milita- 

._ 	res • • 
la-- 	

) A convocagao de_unaaAsse - 

hleia Constitiiinte em 1986 1111 
• 

O  Q  Anotaciies II 	O 
1111-  • • • • • 
ill • • • • • •	  
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Ouando seus objetivos 	concreti- , 

7a m m? 
a 
a 
a 

• 
S 
a 
4ID 

S 

a   
2.  Quem_liderava_o_movimento  nacio- 	•  

nalista na India? C) que defendia  

a 
• 
a 
S  

esseinovimento? 	  

mairatma 	Nehru Fsse movimento  

defendia a autonomia politica, a moderni- 

• 
8. 0 processo mundial de 

descolonizacao 	  

A DESCOLONIZAcA0 DA ASIA 

Durante a Primeira Guerra Mundial, 
formaram-se, em regioes asiaticas, 
movimentos nacionalistas que 
propunham a libertacao dos povos 
dominados por potencias imperialistas 
europeias. Contudo, seus objetivos 
so se concretizaram apps a Segunda 
Guerra. 

A independencia da India (1947) 

ApOs a Primeira Guerra Mundial, na 
India, ganhou forca o movimento 
nacionalista liderado por Mahatma 
Gandhi e Nehru. 

A India era uma regiao bastante 
heterogenea, onde havia acentuadas 
diferencas sociais, falavam-se mais 
de 15 linguas, corn centenas de 
dialetos e muitas religioes, sendo 
as predominantes o hinduismo e o 
islamismo. 

A maior figura da luta national indiana 
foi Gandhi, que pregava a resistencia 
pacifica e recorria a jejuns, a marchas e 
a desobediencia civil, ou seja, a recusa 
a pagar impostos e consumir produtos 
ingleses. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, 
a Inglaterra aceitou a independencia 
da India (1947), mas o pats nao 
permaneceu unificado. As rivalidades 
internas provocaram sua divisao em 
dois Estados soberanos: 

• a Republica Uniao Indiana, de 
maioria hinduista; 

• a Republica do Paquistao 
(dividido em Oriental e Ocidental), 
de maioria muculmana. 

Mais tarde, a ilha do Ceilao, situada ao 
sul da India, formou a Republica do 
Sri Lanka. 

Em 1948, Gandhi foi assassinado. 

Em 1971, o Paquistao Oriental separou-
-se do Ocidental, constituindo a 
Republica de Bangladesh. 

Apesar das independencias, a 
populacao de todas essas regioes 
continuou vivendo em condicoes 
miseraveis e ocorreram inumeros 
conflitos politicos, religiosos e etnicos. 

C) clue propunham os movimentos 

nacionalistas surgidos na Asia di I- 

rante a Primeira Guerra Mundial? 

Propiinham a lihertacao dos povos domina- 

11 	11 	• 	 • 	" 	IS 

Seiis objetivos sn se concreti7aram apps a 
32nundazillersa  

a 

S 

a 

a 
•  • 
a 

4D 



• e_p_oca do sualndependencia? 

• • • 
AD •  
• islamismo.  • 

sendo as  predominantes  o hindnIsmo e o 

genea,  onde havia acentuadas  diferencas 

socials,  falavam-se mais de 15  lInguas, 

corn centenas de dialetos e muitas  religions, 

• • • 

111-  •  • • 4.  0 quo Gandhi pregava? 

on  seja,  a recusa a  pagar impostor  e con- 

sumir  produtos ingleses.   

• 
regiao da India? 

A Republica Ilniao Indiana, a Reptlhlica  do 

Paquistao  em Oriental e  Ocidental), 

a  Reptiblica  do  Sri  I  anka  e  a  Repiblica  de   

Bangladesh.   

•  • 
• 

-11111-- •  • • 

• • • • • 
• • • 

7<an  do  Estado,  a  igualdade politica para 

todas as  etnias, religihes  e classes  socials, 

e reforms  socials,  econnmicas e adminis-

trativas. 

6.  0 que aconteceu cam Gandhi'? 

Gandhi foi assassinado ern 1948 

• 
• 3.  Como se caraoteri7ava a  India na A INDEPENDENCIA DA INDOCHINA 

A Indochina, situada no Sudeste 
Asiatic°, foi ocupada pelos franceses 
na segunda metade do seculo XIX. 
Compreendia as regioes do Vietna, do 
Laos e do Camboja. 

Quando, em 1940, a Franca foi 
ocupada pela Alemanha nazista, o 
Japao dominou a regiao. Formou-se 
um movimento nacionalista para lutar 
contra os invasores, denominado 
Vietminh (Liga Revolucionaria para a 
Independencia do Viet*, liderado 
por Ho Chi Minh, urn dirigente 
comunista. 

Corn a derrota do Japao na guerra, Ho 
Chi Minh proclamou a independencia da 
Republica Democratica do Vietna, corn 
capital em Hanoi (compreendendo a 
porch norte), mas os franceses nao a 

reconheceram. 

Em 1946, a Franca tentou restabelecer 
o controle sobre a regiao, o que 
levou a uma luta que durou ate 
1954, quando os franceses foram 
derrotados. Nesse mesmo ano, foi 
convocada a Conferencia de Genebra 
para o restabelecimento da paz. Foi 
reconhecida a independencia do Laos, 
do Camboja e do Vietna. Tambern ficou 
decidida a divisao do Vietna ao Longo 
do paralelo 17, corn o Norte governado 
por Ho Chi Minh e o Sul, corn capital 
em Saigon, governado por Ngo 



••• 
A 	 dos 	 que durou ate 1954, quando os franceses a 

Dinh - Diem. 	oposicao armada 
comunistas do Norte aogoverno do Sul 	foram derrotados. Nesse mesmo arm, foi 

• 
levou a intervencao militar dos Estados 

c,onvocacia a Conferencia de Genehra para 
III 
II Unidos e a Guerra do Vietna. 

o restahelecimento da pay. Foi reconhecida 1111 
a  independencia do I aos, do Camhoja e do ft 

LA_Indochina, situada no 	siwieste Vietna 
111 

—11-  
—it- 
—III- 

II 

Asiatico 	foi ocupada pelos 	fran- , 
Gems_ 	na segunda_matade do sA- 

mil() XIX. Compreendia as regines 10.  Como a ConferAncia de Genehra 

do 	Vietna 	do 	Laos 	e do  Cam- , de 1954 dividiu_o Vietna? Quern lb 
IF 

hoja eram os governantes? 

0 Vietna foi dividido ao lango do para- 
ft 
• 

Al. 	0 quo era o Vietminh? Ql 1AM 0 lelo 17, corn n Norte governado par Ho • 
lb li de rava? Chi Minh e o Sul, corn capital em Saigon, 

Fra a Liga Revolucionaria para a lndepen- governado  par Ngo Dinh-Diem. 
• 

dencia do Vietna, urn movimento naciona- 
II 

lista  fundado para lutar contra as invasores At_ 
S japoneses na Indochina, liderado par Ho Chi 11. Como comecou a Guerra do Viet - 

Minh, urn dirigente comunista. na? Si 

A oposicao armada dos comunistas do 
a 

Norte an governo do Sul 'emu a intervencao 
• 
CA I 

militar dos Fstados llnidos. • 
9. 	Como °comet] a irdepenclAncia da a 

Indochina? 
a 

Com a derrota do Japan na guerra, Ho Chi 
III 
a 
a Minh proclarnou a indepenciencia da Re- 

	pitlica Democ,ratic,a do Vietna, corn capital  

em Hanel (compreendendo a parcao norte), 

A DESCOLONIZACAO DA AFRICA 0 
Na metade da decada de 1950, lb  

mas as franceses nao a reconheceram. Em 
quando se iniciou o processo 
de descolonizacao, apenas eram 

ill 

1946, a Franca tentott restahelecer a con-  

trole sabre a regiao, o que levou a lima luta 

independentes a Etiopia, a Liberia 
a 
Ill 

e a Africa do Sul. 0 primeiro pais a e
s
 I 



• 

• • 

a conquistar a independencia foi a 
Costa do Ouro, colOnia inglesa, que 
passou a se chamar Gana (1957). A 
independencia politica da Africa nao 
foi suficiente para acabar corn a fome e 
os conflitos etnicos no continente. 

A independencia da Argelia 

Na primeira decada do seculo XIX, a 
Argelia, urn pais muculmano localizado 
na Africa do Norte, foi conquistada 
pela Franca. 

Ern 1954, formou-se a Frente de 
Libertacao Nacional (FLN), que iniciou 
a guerra da independencia. 

Em 1958, o general. De Gaulle assumiu 
o governo da Franca e comecou a 
negociar a independencia da Argelia. 
Em marco de 1962, a independencia foi 
reconhecida e proclamada a Republica 
Democratica da Argelia. 

A Guerra do Congo 

0 Congo, localizado na porcao central. 
do continente africano, foi ocupado 
pelos belgas no seculo XIX. Na decada 
de 1950, projetou-se o lider 
nacionalista Patrice Lumumba, que 
passou a lutar pela libertacao, 
desencadeando agressivas 
manifestacoes populares. Em 1960, 
muitos belgas abandonaram a regiao e 
a Belgica concedeu independencia ao 
Congo. Em 1971, o nome do pais foi 
mudado para Zaire. 

primeiro pals a onnquistar a inde- 

pendencia_foi  a  Costa do Onro   

	CO1 	 R SP  11, Ah 

chamar 	Gana 	(1957). 	  

_13.   C) Congo,  antiga_ colonia.  Lei - 

ga 	destacnu-se  na dAcada de  

00155 	•11•• 00110 11 • 

rer 	11.1 • • 1• 	111 	• 	  

0 '0 0 0 •' 010 sm. 

• H 111• 	 11 • •S 	 :• 

gina 

Congo.Em 	1971,  o n 11 11'5 5 •• 

_foirciuthdo_parardire  	  

14.  Como se deli a independAncia da 

AraAlia?  

Fm 1954 , formon-se a Frente de I ihertac5n 

1. el. 	1 	1 .  1 	1 	.1".1. 1 

dependAncia Fm 1958, n general Do Gaulle  

assumiu o governo da Franca e comecou   	

. 5•05 . . 	 . 6. A s- 	n 

n. I I• 	•• 	• • ee.s-u-1 • I 	• 

II- •S. • I 1 .11.1. 	:'1 1 	• 1'111 

tica da Argelia   

1950„  

12.  Na metade da clAcada de 1950 

quancin se inicioti o  _processo_ de_ 

descoloni7acan  daAfrica„_aperlias 	  

-  .11 	 Il• 



A INDEPENDENCIA DAS COLONIAS 
PORTUGUESAS 

As colOnias portuguesas da Africa — 
Guine-Bissau, Mocambique, Angola 
e os arquipelagos de Cabo Verde e 
Sao Tome e Principe — foram as que 
mais tardiamente conseguiram sua 
libertacao. Somente na decada de 1970 
tiveram maior impulso as lutas pela 
independencia. 

Em Guine - Bissau, a luta pela 
emancipacao teve inicio em 1961. 
Em 1973, Luis Cabral assumiu o 
comando do movimento, proclamou a 
independencia e presidiu o governo. 
0 novo Estado foi imediatamente 
reconhecido pela Assembleia Geral 
da ONU. Em 1974, Portugal tambem 
reconheceu a independencia de Guine-
-Bissau e, no ano seguinte, a de Cabo 
Verde. 

Em Mocambique, a Frente de 
Libertacao de Mocambique iniciou, 
em 1964, urn movimento armado 
contra o colonialism° portugues. 
Varios dos confrontos entre as duas 
forcas terminaram corn a derrota dos 
portugueses. 

Em 1975, o governo democratic° de 
Portugal reconheceu a independencia 
da Republica Popular de Mocambique. 
Em Angola, foi fundado o Movimento 
Popular pela Libertacao de Angola 
(MPLA) que, em 1961, iniciou as lutas 
pela libertacao. ApOs a queda do 
salazarismo em Portugal, foi assinado, 
em 1974, o Acordo de Alvor, que 
estabelecia a independencia de Angola 
para o final do ano seguinte. Uma 
serie de lutas entre os grupos rivais 
eclodiu no pais. Somente em 1991 foi 
estabelecido um acordo de paz e as 
eleicoes foram convocadas. 

0 arquipelago de Sao Tome e Principe 
conseguiu libertar-se do dominio 
portugues em 1975 e passou a ser 
governado por Manuel Pinto da Costa. 

Quais _exam_ as colOnias portugue-

sas na Africa?   

Guine-Rissaii, Mocambique, Angola e os 

arniiinelanns de  Cahn Verde. Sao Tome e 

Princinp 

• • 
•  • 

• •  • 
• • 

AD- 

• 
11P 

- 111 • • 
16. Como ocorreu a independAncia de Ilk 

Mocamhicit le? • 
A Frente de  I ihertaca- o de Mocambique 

• 
iniciou,  em  1964, 11111 movimento armado 

• • 
contra  o colonialismn portugues. Fm 1979 • 
o governo democratico de Portugal  reconhe 

ceu  a  independencia  da  Reptlhlica Popular 

de  Mocambique 

• 

• • • • 
17. Como Angola se tornoti indepen- • 

dente? • 
Foi fundado o Movimento Popular pela • 
I ihertacao de Angola (MPI A) clue, em 1961, 

• 
inicioti  as lutas pela libertacao. Apes a que- 

• 
IIII 

i 	1 
 

da do sala7arismo em Portugal, foi assinado, • • • 



A AFRICA DO SUL E 0 APARTHEID 

Ap6s 1920, a minoria branca da Africa 
do Sul, de origem inglesa e holandesa, 
promulgou uma serie de leis corn o 
objetivo de consolidar o seu poder 
sobre a maioria negra, cerca de 70 0/0 
da populacao. A politica de segregacao 
racial recebeu a denominacao de 
apartheid e foi oficializada em 1948. 
Houve a separacao radical entre 
brancos e negros. 

A oposicao ao apartheid teve inicio 
na decada de 1950, quando surgiu 
o CNA, Congresso Nacional Africano, 
uma organizacao negra que defendia 
a oposicao pacifica ao regime de 
segregacao. 

Em 1960, o CNA foi considerado 
ilegal e em 1962, o seu lider, Nelson 
Mandela, preso e condenado a prisao 
perpetua. 

Em 1989, no governo do presidente 
Frederik de Klerk, foram tomadas as 
primeiras medidas efetivas para a 
integracao do negro na sociedade 
sul-africana. No ano seguinte, o CNA 
recuperou sua legalidade e Mandela foi 
libertado. 

• 
• • 
• 

ciaaindapenriencia  de Angola para n final 

do ann seguinte. lima sArie de lutas entre   

•	 •	 •  
•  
• •  
• 
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• 

•  • 
• 
• 

em 1991 fni estahelecido um acordo de pal 

e as eleignes foram convocadas. 

Em 1992, foi realizado urn plebiscito 
so para a populacao branca, corn o 
objetivo de se conhecer sua opiniao 
sobre as reformas. 0 resultado foi que 
69% manifestou-se a favor do fim do 
apartheid. 

Em 1994, realizaram-se as eleicoes 
convocadas por De Klerk, as primeiras 
para urn governo multirracial. Nelson 
Mandela foi eleito presidente, pondo 
fim ao dominio da minoria branca. 
Gracas a politica adotada, De Klerk e 
Mandela ganharam o Premio Nobel da 
Paz. 

0 que era o apartheid? 

rra a politica OA segregacao raciai na Atrica 

para a populacan hranca, com o nhjetivo de 

em 1974, n Acordn rie Alvor, clue estahele- 

OS grupos rivais pcloditi no pais. Somente 

do Sul, que determinava a separagan radical 

entre hrancns e negrasiaalaaia___  

Fm 1992 , fni reali7acin rim plehiscito sn 

se cnnhecer sua (Tinian sohre as reformas 

0 resultado fni que 69% manifestou-se a 

favor do fim do apartheid. 

19.  Como 	terminou na Afri- 

ca do Stir?   
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a)  II • II '' 11 • I . • I . 

• •• - 
cladeiro. 

defendia a autonomia politica, a 

morlerni7acan do Fstado, a igi  ial-

dade politica para togas as etnias, 

 religines e classes socials. (  ) 

	b)Afndia,_antes  da  independAncia, 

era uma repo  muitcLhomogA- 

nea, nom nenhi 'ma diferenca so- 

cial, onde se falava arenas urna 

(  F  )  

	c) As religines predominantes na 

India eram o hinduismo e o isla- 

• • 
• • 

• • • 
contraos____ 

hrancos na Africa do Sui. ( ) 	4 
• 

	b). Inglaterra. 

Jniao Sovietica. ( )  

. • • I 0 • 

3.  Fntende-se pot-  apartheid: 

•• I • • 

h) SegregacAo racial implantada 

• 
• 

d) Politica de exclusao social da 	• 

Africa do Sul. ( ) 	 

para exterminio dos negros na 

m ismo. (  v  ) •• n- .•• II II 

ses. (  F  ) 

2.  A Guerra do Vietna comecoti  

peninsilla da Indochina, disposta a 

derruhar o governo comunista do 

Node. Fssa potAncia era: 

a) Franca. ( ) 

Anotactoes 

oficialmente na Africa do Sul ate 

(  x  ) 	 

c) Organi7acao secreta hranca  



• 
• 9. Asia: conflitos no seculo XX 

• 

• • 

•  • • 
- m • 

•  • 

• • 

. 0 que era o Kuomintang? QI1AM o 

fundou e chi ial o SA1J OhjAtiV09   

Fra o Partido rio Povo na China, fundado  

por Sun Yat-sen corn o ohjetivo de instalar  

Lima Reptihlica corn voto universal, moder-

ni7ar a China e distrihuir terras aos campo-

neses 

A REVOLUCAO SOCIALISTA NA CHINA 

Em 1905, Sun Yat-sen fundou o 

Kuomintang, ou Partido do Povo, de 

carater nacionalista, que objetivava 

instalar uma Republica com voto 

universal, modernizar a China e 

distribuir terras aos camponeses. 

Em 1921, foi fundado o Partido 

Comunista Chines (PCC), que passou, 

em tres anos, a contar corn 200 mil 

filiados, em sua maioria trabalhadores 

das inditstrias. Em 1924, o Partido 

Comunista aliou-se ao Kuomintang, 

corn a finalidade de lutar contra os 

governos provinciais e a dominacao 

estrangeira. Constituiu-se, assim, uma 

ampla frente formada pelas principais 

forcas politicas que lutavam pela 

emancipacao national. 

Em 1925, corn a morte de Sun Yat-

-sen, ele foi sucedido, a frente do 

Kuomintang, por Chiang Kai-shek que, 

em pouco tempo, rompeu a alianca 

com os comunistas. Preconizava 

uma republica burguesa, que nao 

mudaria as condicoes de vida dos 

camponeses. Em 1927, iniciou-se 

uma guerra civil, e Chiang Kai- 

-shek, apoiado no Exercito, nos 

comerciantes enriquecidos e em 

grandes proprietarios rurais, atacou e 

perseguiu os comunistas. 

Essa situacao levou ao fortalecimento 

da ala mais radical do Partido 

Comunista, liderada por Mao Tse-tung. 

Foram organizadas guerrilhas no campo 

e crescia o Exercito Vermelho, formado 

por camponeses armados. 

Preconi7ava ma Repiiblica hurguesa, que 

nAo mudaria as condicOes de vida dos 

cam oneses. 

A GRANDE MARCHA 

Em 1934, depois de sofrerem derrotas 

no sul do pais, os comunistas, 
liderados por Mao Tse-tung, iniciaram 
a chamada Grande Marcha em direcao 
ao norte. Percorreram mais de 10 mil 
quilometros, atravessando cadeias de 
montanhas, algumas delas corn neve 
permanente, rios e varias provincias. A 
maior parte dos participantes morreu 
no caminho, mas outros camponeses os 
substituiram. Mesmo assim, chegaram 

ao norte corn apenas 20 mil homens. 
Nessa regiao, organizaram urn governo 
comunista. 

Os comunistas, apOs anos de luta 
contra os japoneses, passaram a contar 
corn um poderoso e disciplinado 
exercito. Em 1945, teve inicio uma 
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nova guerra civil, que se prolongou 
ate 1949. Os nacionalistas foram 
derrotados, e Chiang Kai-shek fugiu 
para a ilha de Taiwan (Formosa), onde, 
apoiado pelos Estados Unidos, fundou 
a Republica Nacionalista da China. Os 
comunistas iniciaram a reconstrucao 

do pais e o estabelecimento de uma 
sociedade socialista. A situacao era 
bastante dificil: no campo, nao havia 
sementes estocadas e, nas cidades, 
alastrava-se a fome. 

• • 
• • • •  •  •  • 
••  •  • • 
•  • •  • • 
e  • • 

•  • 
•  •  •  • • • 
• • 

3  0 que foi .a Grande Marcha na 

China?   

Fm  1924, depnis de  sofrerem derrotas no  

sill  do pais,  Qs  comunistas, liderados pry   

Man  Tse-tong,  iniciaram a chamada Grande  

Marcha em  direcao  an node. Percorreram  

mais  de  11) mil  qpilOrnetros, atravessando  

cadeias de montanhas, algpmas  delas corn  

 neve  permanente, dos e  varias  provincias. 

Chegaram an node corn a4enas2fLoaiL__ 

homens e, nessa regiao, organi7aram  urn 

govern()  compnista.  

4.  Fm 1945, teve infein na China ma  

nova guerra civil  que se_prolon-

goti ate 1949 Como essa  guerra 

terminota   

Os nacionalistas foram derrotados, e Chiang 

Kai-shek flight para a ilha de Taiwan (For- 

mosa), onde, apoiadn pelns Fstados   

fundou a  Repiblica Nacinnalista da China 

Os comunistas iniciaram  a reconstriVo do 

pals  e o  estahelecimentn de uma sociedade 

sncialista 

Carta7 chink exaltando Man Tce-tung 

A IMPLANTACAO DO SOCIALISMO 

Mao Tse-tung reafirmou seu proposito 
de instaurar uma nova democracia, 
mediante a alianca corn o proletariado, 
os camponeses e as classes medias. 
Suas primeiras medidas visavam 
solucionar alguns dos problemas 
que afetavam o campo. Por uma 
lei assinada em 1950, as grandes 
propriedades foram repartidas entre os 
camponeses. 

As escassas instalacOes industriais 
foram desapropriadas e passaram para 
o controle direto do Estado. Houve a 



5.  Com  quais classes socials Mao 

Tse-tung pretendia se aliar para ins- 

taurar uma clemocracia na China? 

Corn  o  proletariado, os camponeses e as 

Fni  11111 novo piano economic° elahoradn 

em 195A,  corn  n ohjetivn de aumentar  

producao, o quo exigia grande empenhn  de 

7. ()Hal foi n Pais que apoiou a Revo- 

11100 Sncialista na China? 

A llni"an Sovikica 

8. C) que foi o Grande Salto para a 

Frente? 

6.  Cat ais foram as primeiras meclicias 	 

do cioverno de Mao Tse-tuna  na 

China? 
As instalacnes industrials foram desaprnpria-

das  e  passaram para  n  contrnle direto do  

Estado Hotive  a  nacionali7a0n  dos  hanons,  

das  estradas de  term  e de  empresas  de  

• • • • • • 

e  
•   • 
• 
•   
•   •  • • • •  •  •  • • 
•  • • 

• • 

nacionalizacao dos bancos, das estradas 
de ferro e de empresas de eletricidade, 
telefonia e agua. 

Nessa primeira etapa, o governo 
chines contou corn a colaboracao 
da antiga Uniao Sovietica, de quem 
copiou o modelo de organizacao 
politica e econOmica. Ap6s a morte de 
Stalin, em 1953, as relacoes entre os 
dois paises esfriaram, chegando a uma 
total ruptura. 

Em 1958, foi elaborado urn novo piano 
econOmico para a China, conhecido 
como o Grande Salto para a Frente. 
0 objetivo desse piano era aumentar a 
producao, o que exigia grande empenho 
de toda a populacao. 

Ocorreu a estatizacao da terra e 
formaram-se comunidades populares, as 
comunas, cada uma delas constituida de 
aproximadamente 5 mil familias. Toda 
propriedade passou a ser coletiva: as 
casas, os instrumentos de trabalho, os 
moveis etc. Em troca, a administracao 
da comuna oferecia gratuitamente 
refeit6rios, escolas, tratamento de 
saCide. 

Mas houve oposicoes a essa forma de 
organizacao. Os intelectuais 
insurgiram-se contra a doutrinacao 
que era feita dentro das comunas. Os 
camponeses protestaram pelos seus 
totes perdidos. As colheitas nem 
sempre exam boas, levando a fome e a 
revoltas. A crise agraria refletiu-se na 

industria, e muitas empresas 
fecharam. 

0 fracasso do Grande Salto para 
a Frente gerou a necessidade de 
mudancas. Continuaram as divergencias 
dentro do Partido Comunista em 
relacao aos rumos que deveriam ser 

seguidos. 



9.  0 me fni a Revolucao Cultural na 	• 
•   
•   
•  

• 
•  • 
• 
• 
• 
• •  
• 

China? Com.o_ficou o pais corn sua. 
implementagao? 
Foi urn movimento _ailzacjaa_clas 	  

massas A juventude foi incentivada a lutar  

contra velhos hahitos, costumes e ideias. 

	Os jovens, em todo o pais, criaram a Jovem  

Guarda Vermelha. 	  

• 

A REVOLUCAO CULTURAL NA CHINA 

A RevoLuca() Cultural, iniciada em 
1966, marcou significativamente 
os rumos da Revolucao Chinesa. 
0 fracasso do Grande Salto para a 
Frente provocou uma cisao dentro 
do Partido Comunista Chines e o 
fortalecimento da oposicao a Mao. 
Ele e seus seguidores reagiram e 
desencadearam a Revolucao Cultural, 
urn movimento de mobilizacao das 
massas. A juventude foi incentivada a 
lutar contra velhos habitos, costumes 
e ideias. Os jovens, em todo o pais, 
criaram a Jovem Guarda Vermelha. 

Durante a Revolucao Cultural, foi 
editado o famoso Livro Vermeiho, 
que contern uma antologia das frases 
tiradas dos escritos de Mao Tse-tung. 
Em todos os cantos da China, lia-se e 
comentava-se o pensamento do lider 
revolucionario. 

Em 1970, a China reatou relacoes 
diplornaticas corn os Estados Unidos 
e, no ano seguinte, foi permitido 
seu ingresso na ONU. A partir de 
1973, alguns chineses passaram a 
acreditar que a RevoLuca° Cultural nao 
era urn born caminho para a rapida 
industrializacao e o progresso do pais. 

Mao Tse-tung morreu em 1976, e os 
moderados voltaram a ocupar o poder. 
Muitos elementos da ala radical foram 
expulsos do partido ou presos. Seu 
sucessor, Deng-Xiao-ping, representou 
o fim definitivo da Revolucao Cultural. 
Deng adotou uma politica econOrnica 
desenvolvimentista e permitiu a 
entrada de tecnologia e capital. 
estrangeiros. 

Em 1989, a China restabeleceu relacoes 
diplornaticas corn a antiga Uniao 
Sovietica. 

84 

Corn a abertura da economia, varios 

setores da populacao chinesa 
passaram a exigir maior liberdade. 
As manifestacoes populares da 
Primavera de Pequim, em abril 
de 1989, iniciadas por estudantes 
concentrados na Praca da Paz 
Celestial e que receberam adesao de 
trabalhadores, refletiam o desejo de 
que a liberalizacao da economia fosse 
seguida por reformas politicas. Mas 
o governo reagiu e a repressao foi 

violenta. 

10.  Como  ficou a China apas a morte 

 

de Man Tse-tong? 

 

Os moderados voltaram a ocupar o poder 

Muitos elementos da ala radical foram ex- 

 pulsos do partido ou presos. 0 sucessor de  

Mao, Deng-Xiao-ping, representou o fim de-

finitivo da Revolucao Cultural. Deng adotou   

• • •  •  • • • 
•  • 
• • • • 

	 • • • • •  • • • • • • 
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estrangeirns 

11.   Par que ocorrerara_asmanifesta,- 

:des paps  lares da Primavera de 

Pequim, em ahril de 1989? 

Porque ns estudantes e os trahalhadnres 

queriam clue a liherali7acan da ecnnomia 

fosse seguida por reformas pnliticas 

A GUERRA DA COREIA 

A Coreia havia sido anexada pelo 
Japao no inicio do seculo XX. No fim 
da Segunda Guerra Mundial, corn a 
derrota dos japoneses, a Coreia foi 
Libertada pelos Aliados e dividida em 
duas zonas de ocupacao por uma linha 
demarcat6ria, conhecida como paralelo 
38. 0 setor sul ficou sob o controle dos 
norte-americanos, e o setor norte, dos 

sovieticos. 

Em 1948, a Coreia foi fragmentada 
em duas nacoes: ao sul, a ReptIblica 
da Coreia (Coreia do Sul) e, ao norte, 
a Republica Popular Democratica da 
Coreia (Coreia do Norte). 

As tropas norte-americanas e sovieticas 
abandonaram a regiao, mas, logo 
em seguida, incidentes comecaram a 

ocorrer ao Longo do paralelo 38, porque 

os governos das novas nacoes queriam 
reunificar o pals, mantendo-o sob seu 
controle. 

Em junho de 1950, as tropas da Coreia 
do Norte invadiram, de surpresa, a 
Coreia do Sul, provocando imediata 
reacao dos Estados Unidos, que 
enviaram tropas para a Coreia do Sul. 

Em outubro desse mesmo ano, a 
China socialista envoLveu-se na 
guerra, apoiando a Coreia do Norte. 
Apenas em junho de 1953 o conflito 
terminou, corn o estabelecimento de 
urn acordo de paz que tambern ratificou 
definitivamente a divisao da Coreia. 

Enquanto a Coreia do Norte continuou 
aliada da Uniao Sovietica e da China, 
a Coreia do Sul. transformou-se em 

ponto de interesse dos Estados Unidos 
no continente asiatico, onde foram 
aplicados capitais e criou-se uma 
infraestrutura industrial. 

12. Em 1948, a Coreia foi fragmentada 

em dins names: as sul, a 	Pei& 

hlica da Coreia 	 ( 	Coreia do Sul 

Repilhlica Popular De-

mocratica da Coreia (  do 

Norte 

13. Como COMPc011 a Guerra da Co-

reia? 

Fm junho de 1950 as tropas da Coreia rlo 

Norte invadiram, de surpresa, a Coreia do 

provocando imediata rea0o dos Fsta-

dos Unidos, que enviaram tropas para a 

lima politica econnmica desenvnlvimentista 

e permitiu a entrada de tecnologia e capital 

a,  as forte, a 



que foi a Guerra do Vietna? 

Foi uma guerra entre n Vietna do Norte e o  

Vietna do Sul, este i'itimo apoiado pelos Es-

tados llnidos nue durou m , 	de 15 anos  

S  

S 

	 Cor_eia do Sul Fm outubro do mesmo  Pnn. 

a China socialista envolveu-se na  

apoiando a Coreia do Norte   

A GUERRA DO VIETNA 

A regiao da Indochina, formada por 
Laos, Camboja e Vietna, foi, desde 
1860, dominio da Franca e, durante a 
Segunda Guerra Mundial, foi ocupada 
pelos japoneses. Em 1945, terminado o 
conflito mundial e corn a rendicao do 
Japao, o lider nacionalista Ho Chi Minh 
proclamou a independencia do Vietna 
e, progressivamente, foi vencendo os 
franceses. 

Em 1954, o governo frances, para 
tentar restabelecer a paz, convocou 
a Conferencia de Genebra, que 
decidiu a divisao do Vietna, ao Longo 
do paralelo 17, em Vietna do Norte 
(comunista), corn capital em Han61 e 
governado por Ho Chi Minh, e Vietna 
do Sul (capitalista), corn capital 
em Saigon, governado por Bao-Dal. 
Essa divisao seria temporaria, sendo 
prevista a reunificacao do pals em 
1956, corn a realizacao de eleicoes. 

0 governo do Vietna do Sul op6s-se as 
eleicoes e o presidente norte-americano 
Eisenhower apoiou a decisao. Contando 
corn o apoio do Vietna do Norte, sul-
-vietnamitas contrarios a essa situacao 
formaram urn grupo guerrilheiro, o 
Vietcongue. Teve inicio uma luta que 
durou mais de 15 anos. 

Os Estados Unidos enviaram mais de 
500 mil soldados para o Vietna do 
Sul. Entretanto, a pressao da opiniao 

       

publica nacional e internacional levou, 
em 1968, a realizacao de convencoes 
de paz entre os Estados Unidos e o 
Vietna do Norte. Em janeiro de 1973, 
foi estabelecido urn acordo de paz e 
comecou a retirada das tropas norte-
-americanas da regiao. Em 1975, Saigon 
foi tomada pelos norte-vietnamitas e 
vietcongues, e seu nome foi mudado 
para Ho Chi Minh. Urn ano depois, os 
dois Vietnas uniram-se, formando a 
Republica Socialista do Vietna. 

      

   

111 

  

      

  

      

       

5.  Como terminot, a Guerra do Vietna?   

A pressao da obiniao pUblica nacional e in-

ternacional levou, em 1968, a realizacao de 

convencoes de pay entre as Fstados Unidos 

e o Vietna do Norte. Em janeiro de 1973,  

foi estabelecido urn acordo de paz e come- 

cou a retirada das tropas norte-americanas  

rla rpniAn 

86 



S
O

O
IV

 16, 	 a Republica Socialists_._ _Comasurgiu Ern 1_934, depois de sofrerem der- 
Ill 
e do Vietna? rotas no sul da China, os 	COfill111, 

a Fm 1976, os doffs Vietnas uniram-se, for- tas 	liderados por Mao TSA- , 
• mango a Repilhlica Socialista do Vietna. -tung, iniciaram a chamada 	Grande 

0 Martha 	em direcAn ao norte. 
IP 

Ai- 
.. 4.Comosurgiu a RepUblica Naciona- 

_ 

Rver)  0 	e isa 
- 	 . 

lista da China? 

luil ijoHl  id uivii  kiiiii(s .d,  os nacionalistas foram 

derrotados, e Chiang Kai-shek fugiu para a 

ilha de Taiwan (Formosa), onde, apoiado pelos 

Era a Partido___cto_Povo na China, Fstados llnidos, fundou a ReptIblic,a Nac,iona- 

0 fundado por Sun Yat-sen: lista da China. • . 
a) PCC (_ 	) 0  

0  h) Fxercito Vermelho. ( 	 ) 5. 	Por qt IA existem hoje dual Coreias, 

a c) Kuomintang( 	) a do Norte e a do Sill? 
0 d) Fxercita Cultural. ( 	) No fim da Segunda Guerra, corn a derrota 
fb 

dos japoneses, a Coreia foi lihertada pelos 

2. 	No processo cta_Revolucao_Chine- Aliados e dividida em duas 7onas de oc,upa- flb 
0 sa, destacou-se a lider do Partido can por uma linha demarcatOria, conhecida • Comunista: como paralelo 38 	0 setor sul ficou soh o 

0 
illt- 

controle dos norte-americanos, e o setor 

a)_Sun Yat-sen forte, dos sovieticos 	Fm 1948, a Coreia 
-0 • h) Chiang Kai-she‹. ( 	) foi fragmentada em dims nacres: ao sul, a 

ID c) Man TsA-tun 	) Reptblica da Coreia (Coreia do Sul) e, ao 

mete a Repiblica Popular Democratica da lb d) Deng-Xiao-ping. ( 
II 

Coreia (Coreia do Norte). a • 
a 



6. A pmssao da opinido pUblica hod.- 
0  0  Anotaciies 

nal P internacional leV011 Pm 1968 

Lrealizacao de convencnes de pal 

entre os paises em guerra. Fm ja- 

1 111 1
0

1 

neiro de 1972 foi estahelecido um 

word() de pal e comecou a retira- 

da das tropas norte-amerinanas da 
1111 

0 
regiAn. Fstamos nos referindo: s 

IIII 
a) An fim da Guerra da Coreia ( 	) III 

• 
a 

h) An desenlace da RevolucAo So- a 
cialista na China. ( 	) e 

fib 

c)__Ailma_guerra entre Fstadostini- 
ii 

dos elJniAo SoviAtica. ( 	) 
a 
0 
ID 

d) An fim da Guerra do Vietna. (  X  ) a 
e 

7. Corn a unido dos dois Vietnas, em 
• 

1976, 	stirgiu 	a 	i-t-pluiica 	N)ciiiii (10 a 
a Vietna 

so 
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• 10,America Latina: 1. 	Mal foLa_fator di le !Avail alguns pa- 

conflitos no seculo XX ises latinamericanos a desenvol- 

III--Durante a Primeira Guerra Mundial, 

ver suasindCistrias no_aomeco do 

seculo XX? • como as nacoes fornecedoras de 	is A Primeira Guerra Mundial, na qua' se 	- 
produtos industrializados estavam 
envolvidas no conflito, alguns paises 
latino-americanos desenvolveram suas 
industrias. Na decada de 1950, Brasil., 
Argentina, Chile 	Mexico e 	aceleraram o 

volveram as names fornecedoras de produ- 

tos industriali7ados. 

processo de industrializacao. 0 capital. 

II estrangeiro, principalmente o norte- 
imprescindivel 	 Quais foram os paises que acele- americano, tornou-se 	 ____2. 

para o desenvolvimento, mas 	 raram_a_processo de industrializa 
aumentou a divida externa, criando 

cao 	no perfodo da Primeira Guerra maior dependencia em relacao aos 
credores. _Mundial? 

No period° da Guerra Fria, muitas arasiLArgfintina_cmeameitaa_ 
empresas norte-americanas 

da America estabeleceram-se em paises 
lb 
-4.— 
AI— 

II— 

Latina. Para evitar a expansao do 3. Qual foi o papel_da_capital estran 
socialismo no continente, os Estados 

geirnnas economias latino-ameri- Unidos fortaleceram sua ligacao com os 
governos Latino-americanos por meio canas no inicio do seculo XX? 
de organizacoes de cooperacao rrltua. 

0 capital estrangeiro, principalmente a narte- 
Em 1948, foi criada a Organizacao 
dos Estados Americanos (OEA), cujo -americana, tornou-se imprescindivel para a 
objetivo era impedir a influencia 

desenvolvimento, mas aumentou a divida ex- 
— 	sovietica no continente. Entretanto, 

a situacao de pobreza em que o povo terna, criando major dependencia em relacao 
vivia, principalmente no campo, aos credores. 
favoreceu a expansao da ideologia 
socialista. Formaram-se 	de partidos 

8
.0

. 
esquerda que foram combatidos com 
violencia. 

4. 0 qua levou ao crescimento das 

ideias socialistaa nos paisasiatino= 
II 

1111r—
II— • 

Lamericanos2___ 

A sitpacao de pohre7a em que a povo vivia, 

principalmente no pampa, 

S
e 
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A REVOLUCAO MEXICANA 

0 Mexico viveu uma Longa ditadura 
corn Porfirio Diaz, iniciada em 1876 e 
que se prolongou ate 1911. 

Em 1910, estourou uma revolucao 
liderada por Francisco Madero, grande 
proprietario de terras, que conclamou o 

povo a lutar contra o regime ditatorial. 
Os camponeses, liderados por Emiliano 
Zapata e Pancho Villa, aderiram ao 
movimento, e Porfirio Diaz foi deposto 
e expulso do pais. 

Madero conseguiu eleger-se 
presidente da Republica, mas sofreu 
forte oposicao dos latifundiarios, das 
forcas conservadoras do exercito e da 
Igreja, todos apoiados pelos Estados 
Unidos. Os camponeses revoltaram 
-se porque o novo presidente era 
contrario a reforma agraria. Madero 
acabou sendo assassinado, e a 
revolucao civil recomecou. 0 governo 
norte-americano enviou tropas para 
combater Zapata e Villa. 

Em 1917, foi promulgada nova 
Constituicao, segundo a qual a 
influencia da Igreja ficou limitada 
e o governo tinha o poder de 
confiscar terras para fazer a reforma 
agraria. Apesar disso, os camponeses 
continuaram lutando para conseguir 
suas terras de volta. Zapata e Villa 
foram assassinados, e a guerra civil 
chegou ao fim. 

	5  Qual era_a situacao do__Mexico no 

comego coo  seculo XX? 

0 Mexico viveu uma longa ditadura corn Porfi- 

contra o regime ditatorial Os camponeses,  

liderados nor Fmiliano 7apata e Pancho  

Villa, aderiram ao movimento, e Porfirio Diaz 

foi denosto e exnulso do naffs. 

Mexico? 

7apata e Villa foram assassinados, e a guer- 

ra civil chegou ao fim. 

A REVOLKAO CUBANA 

Na primeira metade do seculo XX, Cuba 
enfrentou governos ditatoriais, e sua 
economia era totalmente controlada 
pelos Estados Unidos. 

Fulgencio Batista, em 1952, deu 
urn golpe de Estado, assumindo o 
poder como ditador. Em seu governo, 
predominou a corrupcao. Em julho 
do ano seguinte, liderada pelo jovem 
advogado Fidel Castro, estourou 
uma rebeliao nacionalista corn 
macica participacao de estudantes 
universitarios. Os revoltosos tentaram 
tomar o quartet de Moncada, na 
cidade de Santiago. 0 movimento 
foi sufocado. Muitos participantes 

6. Como foi deposto o ditador Porfirio 

nfa7 no MAxien?   

Fm 1910, estourou uma revalticao liderada  

por Francisco Madero, grande proprietarin  

de terras, quo conclamou o povo a lutar  
ID • • 

GI 

• 
S 

so 

S • 

7. Como terminou a dtierra civil no  



morreram e outros foram presos. Em 
1955, Batista anistiou os rebeldes que 
estavam presos e eles se refugiaram 
no Mexico. Nesse pais, os cubanos, 
liderados por Fidel Castro e com a 
adesao do medico argentino Ernesto 
Che Guevara, prepararam uma 
revolucao. 

Ao entrarem em Cuba, os 
revolucionarios foram descobertos 
pelas tropas do governo. A maioria 
morreu e os 12 sobreviventes 
refugiaram-se nas montanhas de Sierra 
Maestra. Foram ganhando a adesao 
da populacao pobre e organizando as 
guerrilhas, que faziam ataques-
-relampago contra as forcas do 
governo. No dia 26 de julho de 1959, 
os guerrilheiros entraram na capital, 
Havana, e derrubaram o governo de 
Fulgencio Batista. 

8  QuaLera a situagao de Cuba na pri-

meira metade do sAct Jlo XX?   

Cuba enfrentou governos ditatoriais, e sua 

Fstados 

	9.   Quern lideroti a Revolt Icao  Cubana? 

	Fidel Castro e Ernesto Che Glievara,   

Quando Fidel Castro assumiu a chefia 
do governo, fez a reforma agraria, 

reduziu os alugueis, fechou as casas 
de jogos e de prostituicao, melhorou o 
ensino, investiu em sat -1de e estatizou 
empresas estrangeiras. 

Os Estados Unidos deixaram de comprar 
o acucar cubano, que era a maior 
fonte de divisas do pais, e tambern 
interromperam a venda de produtos 
essenciais, como alimentos, remedios e 

petrOleo. 

Em 1961, o presidente dos Estados 
Unidos, John Kennedy, rompeu 
relacoes diplomaticas com Cuba 
e apoiou uma tentativa frustrada 

de derrubar Fidel Castro. Em seu 
discurso, apps a vitOria, Fidel. declarou 
Cuba socialista. Foi o primeiro pais 
americano a adotar esse regime de 
governo. No ano seguinte, por pressao 
do governo norte-americano, o pais foi 

expulso da 

Cuba aproximou-se da Uniao Sovietica, 
que passou a comprar o acCicar 
cubano, a fornecer petrOleo e ajuda 
econ6mica. A tensao da Guerra Fria 
aumentou quando a Uniao Sovietica 
comecou a instalar misseis em Cuba, 

e os Estados Unidos ameacaram usar 
a sua forca nuclear para impedir. 
Os sovieticos recuaram e o governo 
norte-americano comprometeu-se a 
nao invadir a ilha. 

Para apoiar movimentos de esquerda 

em outros paises, em 1967 Fidel. 
Castro criou a Organizacao Latino-
-Americana de Solidariedade (Olas), 
corn sede em Havana. Guevara ajudou a 
organizar a guerrilha na Bolivia, onde 

foi morto. 

Em 1991, a queda do socialismo no 
Leste Europeu e a desintegracao da 



Uniao Sovietica fizeram impedir Os sovieticos recuaram e o gover- 

S
 corn que o 

governo de Fidel Castro ficasse sem no norte-americans comprnmeteu-se a nOn 
apoio econamico, e o pais passou a 
enfrentar uma grande crise. invadir a 	ilha  

------44‘..F  

1 'L 	Quais foram as medidas tomadas 

por Fidel Castro an asst mir a chefia 13. Por (Tie CI Ilia passot i a enfrentar 

do governo cuhano? Lima crise econ(-imica a partir de 

Fey a reforma agraria, CACill7ill 05 alugueis, 1991? 

fechou as casas de jogos e de prostituicAo, Porque a queda do socialism° no I este 110 

melhornii o ensino, investiu em saUde e Furopeu e a desintegracAo da llniAn Sovietica 
0 

estatimil empresas estrangeiras fi7eram corn que n govern° de Fidel Castro 
ID 
0 

ficasse sem apoio economic° 11D 
0 
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11. Como osEstaclosiiniclos_reagiram 
III 
MI 

aReVOILICAO Cubana? 

Os Fstarins linidos deixaram de comprar 0 0 GOVERNO SOCIALISTA DO CHILE 

Em 1970, o socialista Salvador 
Allende venceu as eleicoes para 
presidente. Contou corn o apoio dos 
comunistas, socialistas e democratas. 
Deu inicio ao seu programa de 
reformas, a fim de tornar o Chile um 
pais socialista. 

aciicar cuhann, quo era a maior fonte de 

divisas do pais, e tamhem interromperam a 

venda de produtos essenciais, comp  alimen - 

tos, remedios e petrolen. 

Os Estados Unidos bloquearam o 
credit() ao Chile e apoiaram a reacao 
contra o governo de Allende. Os 
industriais retiraram o dinheiro do 
pais, e os comerciantes provocaram a 
escassez de produtos no mercado. 

Ocorreram varios protestos e greves, 
e a imprensa desencadeou uma 
campanha de desmoralizacao do 
governo Allende. 

110 • 
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12. 0 clue foi a crise dos misseis em IA 

Cuba'? 
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A  I  Iniao Sovietica comecnii  a  instalar 

misseis em Cuba,  e  os F,stados Ili-lidos 

ameacaram 'Isar a sua forca  nuclear  para 



14. n que  fez Allende quando assumiii 

	• Os 	NO I 

Allende deu inicin ao seu programa de 

reformas, a fim de tornar n Chile urn pals 

socialista. 

15. ()Hal foi a atittide dos Fstados l Jni- 

	dos em relacao an Chile de Allende? 

Os Fstados llnidos hloquearam o credit° an 

Chile e apoiaram a reacao contra o govern() 

de Allende 

16. clue ocorreti no Chile apos a mor- 

te de Allende? 

	Clpalscomecoti  a viver  Hill  period() con- 

turhado, corn grande repressao. 0 novo 

governo foi formado por uma junta militar 

chefiada por Pinochet Foram devolvidas as 

empresas nacionali7adas, e home a permis- 

sao de entrada do capital estrangeiro 

17. Como o Chile se redemocrati7ou? 

Fm 1988, pressionado pelas forcas demo-

craticas, Pinochet reali7ou um plehiScito  

para decidir sabre o seu direito de con- 

•  • 
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Em 11 de setembro de 1973, corn 
o apoio dos Estados Unidos, as 
Forcas Armadas chilenas, lideradas 
pelo general. Augusto Pinochet, 
organizaram urn movimento para 
derrubar o presidente. Bombardearam 
o Palacio La Moneda, e Allende de 
acordo corn a justica chilena se 
suicidou. 

0 pais comecou a viver urn periodo 
conturbado, corn grande repressao. 
0 novo governo foi formado por uma 
junta militar chefiada por Pinochet. 
Foram devolvidas as empresas 
nacionalizadas, e houve a permissao de 
entrada do capital. estrangeiro. 

Em 1988, pressionado pelas forcas 
democraticas, Pinochet realizou urn 
plebiscito para decidir sobre o seu 
direito de concorrer ao cargo de 
presidente na eleicao seguinte. 0 
"nao" venceu, e a derrota de Pinochet 
foi festejada nas ruas. Os exilados 
chilenos comecaram a voltar ao seu 
pais. A oposicao uniu-se em torno de 
urn candidato unico, Patricio Aytwin, 
que foi eleito em 1989. Mas Pinochet 
nao abandonou o comando das Forcas 
Armadas. 

Pinochet permaneceu atuando na vida 
politica do Chile, ocupando o cargo 
de senador vitalicio. Em 1998, quando 
viajava pela Inglaterra, foi chamado 
pela Justica da Espanha para responder 
pela morte de espanhois no Chile, na 
epoca da ditadura. Os crimes da junta 
militar chilena voltaram a ser debatidos 
no mundo inteiro. 

Em 2006, Michelle Bachelet, antiga 
presa e torturada pelo regime do 
ditador nos anos de 1970, foi eleita a 
primeira presidente mulher do Chile. 



18,  Como se caracterizou o dominio da 	• 
familia-Somoza na Nicaragua? 	•   
Na decada de 1q30, a fart 	Snmn7a 	•   
passou a controlar n poder na Nicaragua,  0— 
apniada pelns conservadnres a peln govern°  

dos Fstadns Hi-tidos Esse cinminin arm 49   

 arms Fm 1q30, Anastacio Somn7a assumiu  

Presidencia de forma ditatorial, aprnprian-  •   
dO-SP de crande parte das riatte7as do naffs 	411  

	  •  • 
	 _eV • • 

apropriada pelo ditador e a sua familia. 
Esse fato provocou indignacao geral. 
0 governo perdeu o apoio ate dos 
Estados Unidos, que passaram a exigir 
a abertura politica. 

Somoza resistia, mas o assassinato do 
jornalista Pedro Chamorro, proprietario 
de urn jornal que se opunha ao 
governo, desencadeou a revolucao. 
Os sandinistas ocuparam o palacio de 
Managua, derrubando o governo de 
Somoza em 1979. 

Corn a realizacao das eleicoes, 
venceu Daniel Ortega, lider da Frente 
Sandinista. Ele deu inicio a reforma 
agraria, criou urn exercito popular, 
elaborou urn programa de alfabetizacao 
ern massa e melhorou a saude. 

Ern 1990, Daniel Ortega convocou 
eleicoes, e a empresaria oposicionista 
Violeta Chamorro saiu vitoriosa. 

cnrrer an cargo de presidente na eleicao  

segitinte 0 "nAn" venceu, e a derrota rle  

Pinnchet fni festejada nas ruas Os exilarins 

chilenns comer:arm a \mita!' an seu pais A 

	npnsicAn unin-se em_tornaceumcandida- 

to unicn Patricia Av'win nue fni eleito em 

iqw) 

A REVOLUCAO SANDINISTA NA 
NICARAGUA 

Na decada de 1930, a familia Somoza 
passou a controlar o poder na 
Nicaragua, apoiada pelos conservadores 
e pelo governo dos Estados Unidos. 
Esse dominio durou 45 anos. Em 1936, 
Anastacio Somoza assumiu a Presidencia 
de forma ditatorial, apropriando-se 
de grande parte das riquezas do pais. 
Em 1956, foi assassinado, e seu filho, 
Anastacio Somoza Debayle, assumiu o 
poder. 

Nos anos de 1960, a economia 
nicaraguense cresceu, mas as 
diferencas sociais acentuaram-se. 

A oposicaso ao governo de Somoza 
aumentou. Grupos guerrilheiros, 
estudantes e intelectuais, alguns 
padres e elementos da burguesia 
passaram a exigir a redemocratizacao 
do pais. Essa situacao favoreceu a 
Frente Sandinista de Libertacao 
Nacional, uma organizacao guerrilheira 
fundada em 1961 por intelectuais 
marxistas. 

Em 1972, um terremoto devastou a 
Nicaragua, causando a morte de 10 mil 
pessoas. A ajuda externa as vitimas foi 

• 

•  • 



0 19.  Como 'col a oposicaoao_ poder d. 

familia Somo7a na Nicaragua? 
o  0  Revisa
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Grupos gnerrilheiros„ estudantes e intelectu- 

RIR alguns padres e elementos cia hurgue- 1 	Na 	historia_Latincamericana 	do 

II sia passaram a exigir a redemocrati7a0o seculo XX, podemos_destacar di- 
e do pals. Fssa sittiacao tam-ace!' a Frente versos conflitos, Como: a Revo- 
II 

Sandinista de  I  inertacAo Nacional, uma or- li On 	Mexicana 	a 	Rev°- , 
II 
. gani7a0o giierrilheira fundada em 1961 	par It ic -ao 	Cuhana 	queda 

II intelectuais marxistas do governo socialista de 	Allende • no 	Chile 	e a Revolucao da 

-.., 

Nicaragua 

2. 	Para tentar impedir a infltJAncia soviA- 

41111 20.  ()Hal foi o fato due serviti de esto- 

pim 	 - 	: -  • 	- • 	ndinista _Par- 

ticamcontinenteamericanos- 

a tados lJnidosimplamentaram lima • 
_na_Nicaragua? da_qual fez parte a criacao .  _politica 

411 	 0 assassinate do jornalista Pedro Chamorro, 
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c)Do Merrostil. ( 	) 

d) Da Alalc. ( 	) 

21.  Otiais foram as primeiras medidas 3.  0 due holive demmum entre 

do govern() de Daniel Ortega na Ni- os governos de Fidel Castro, em 

caragua? Cuba,_cle Allende, no Chile, e de 
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exAmito  popular,  elahorou um  programa 

II . a - Si -..  na Nicaragua? 

Todos  eles  foram socialistas e tomaram 

de  alfaheti7ac5o  em massa e melhorou a medidas  para  melhorar a  situacao  social e 
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0 ESTADO DE ISRAEL E OS PALESTINOS 

	 0 Estado de Israel foi criado pela 
ONU em 1948, sob a soberania do 
povo judeu. Os palestinos, de origem 
arabe, que dominavam a regiao, 
rebelaram-se contra essa medida e 
iniciaram um ataque ao novo Estado, 
mas foram derrotados. Milhares de 
palestinos foram desalojados de suas 
terras e instalados em acampamentos 
provisorios, corn a promessa de criacao 

	 de urn estado pr6prio. Desde essa 
epoca, as guerras entre arabes e judeus 
nao cessaram. 

Em 1956, corn o apoio da Inglaterra 
e da Franca, Israel. invadiu o Egito, 
que queria nacionalizar o canal. de 
Suez. Em resposta, foi fundada a 
Organizacao pela Libertacao da 
Palestina (OLP), corn o propOsito de 
destruir o Estado de Israel. e criar o 
Estado Palestino. 

Em 1967, o Egito impOs urn bloqueio 
maritimo a Israel. Em reacao, os 
israelenses atacaram a peninsula do 
Sinai e, em seguida, a Jordania e a 
Siria. Em seis dias, Israel derrotou 
os arabes dessa regiao, dal a guerra 
ser conhecida como Guerra dos Seis 
Dias. 

Diversas outras guerras vem ocorrendo 
na regiao desde essa epoca. 

w 

11. Os conflitos no Oriente 
Medi° e a crise do  
socialismo   

Fonte: IBGE. Atlas geografico escolar. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. p. 55. 

que A a 01 P e qual a sua finali-

dacie?   

Organi7acao  pela  I  ihertacao  da Palestina.  

Sus finalidade foi destruir o Fstacio  de  Israel  

e criar o Fstado Palestina  

2.  0 que foi a Guerra dos Seis Dias? 

n 	• 	1 	1 • I 1111 	11 111 '1 	 

maritime  a  Israel. Fm  reacao, os israelenses 

atacaranadaeiliilattafloSinram  

seguida, a Jorclania e a Siria.  Fm  seis dias, 

Israel derrotou  os arabes  dessa  regi5o, dal   

a  guerra  ser  conhecida como Guerra dos   

Seis Dias.   
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A REVOLKAO IRANIANA 

Em 1979, no Ira, eclodiu uma revolucao 
liderada pelos aiatolas (chefes 
religiosos), dentre os quais se destacou 
Khomeini, que derrubou o governo e 
instaurou a Reptlblica Is[arnica do Ira. 

Sob o governo do aiatola Khomeini, o 
pais adotou o fundamentalismo islamico, 
isto é, a valorizacao da doutrina do Isla, 
com urn Estado autoritario e fechado, 
sem ligacao corn o Ocidente. Os Estados 
Unidos passaram a ser vistos como 
inimigos do mundo islamico. 

Nos anos de 1980, por questoes 
territoriais, o governo de Khomeini 
entrou em choque corn Saddam 
Hussein, ditador do Iraque. Os Estados 
Unidos e outros paises ocidentais, 
interessados em conter a expansao do 
fundamentalismo islamico e garantir o 
comercio do petroleo no golfo Persico, 
apoiaram o Iraque na guerra contra o 
Ira. Saddam Hussein saiu fortalecido 
entre os paises Arabes. 

• III • 	 .  • 1 1 	.0 

do Ira? 

Fm 1979, no Ira, eclorliu uma revolucao 

liderada pelos aiatolas (chefes religiosos), 

dentre os gHais se destacon Khomeini, que 

dermhou o govern() e instaurou a RepUblica 

Islarnica do Ira. 

4.  0 me fni a Guerra Ira-lracitie? ()Hal 

seu rest iltado? 

Nos anos de 1980, por questnes territorials, 

o governo de Khomeini entroii em choque 

corn Saddam Hussein ditador do Imbue Os 

stados llnidos e outros paises ocidentais, 

interessados em conter a expansao do fun- 

damentalismo islamico e garantir o comercio 

do nett-Oleo no golfo PArsico, apoiaram o  

Iraque na guerra contra o Ira. Saddam Hus- 

sein sail fortalecido entre os paises arahes   

A GUERRA DO LIBANO 

0 Libano, pais marcado por conflitos 
internos, principalmente entre 
cristaos e muculmanos, viveu, em 
1975, uma guerra civil que acabou 
envolvendo Israel. e Siria. Dois 
grupos se enfrentaram nessa guerra: 
os muculmanos reformistas e os 
guerrilheiros palestinos contra os 
muculmanos moderados e os cristaos. 

A Siria, sob o pretexto de que tinha 
de manter a paz na regiao, invadiu o 
Libano. Em 1982, Israel. ocupou o sul 
do pais e, em seguida, tomou Beirute, 
exigindo a saida dos palestinos. A 

guerra devastou o Libano. Varios 
acordos de paz foram tentados, sem 
resultado, e o projeto de reconstrucao 
do pais continuou prejudicado pelos 
conflitos internos. 



• • •  • 5. Quaffs foram os gnipos religiose s 

que se confrontaram no I ihano? 

Cristaos e muculmanos 	 

6. Quaffs foram os  'Daises que se en- 

volveram_na_Guerra do libano? 

7. Como comegoti a Gtierra do Golfo? 

• • 	.11 S 	1 	1 "11 .111 	• 
le 1990, quando o Iraque, governado por  

Saddam Hussein, invadiu o Kuwait para se 

apoderar das juidas de petraleo desse pal. 

ID 
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Siria. 

8.  Por que  os _Estados Unidos_entra- 

A GUERRA DO GOLFO 

Desde a Guerra Ira-Iraque, o presidente 
Saddam Hussein impOs sua imagem de 
grande lider e protetor do Iraque. A 
Guerra do Golfo teve inicio em agosto 
de 1990, quando o Iraque, governado 
por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. 
0 Iraque estava corn sua economia 
abalada, mas dispunha de grande forca 
militar. 0 governo desse pals acusou o 
Kuwait de prejudice-lo no comercio de 
petroleo, por causa do preco baixo, e 
exigiu uma indenizacao. 

Saddam ordenou a invasao do Kuwait 
e apoderou-se das jazidas de petroleo. 
Corn isso, varios paises deixaram de 
receber esse produto, inclusive os 
Estados Unidos. Defendendo seus 
interesses, os norte-americanos, alern 
de pressionarem o Iraque a desocupar 
o Kuwait, mandaram tropas para a 
Arabia Saudita, junto a fronteira do 
Iraque e do Kuwait. 

A ONU condenou a invasao iraquiana e 
autorizou a acao militar de varios paises 
contra o Iraque. Esse pals foi atacado e, 
em seis semanas, saiu derrotado. 

ram_na Guerra do Golfo? Qual foi a 	•  
	sua participagao 	 di  • 

N- 
s 

Unidos. Defendendo seus interesses, os norte- 

-americanos, alem de pressionarem o Iraque a 	lb  

 desocupar o Kuwait, mandaram tropas para a 

Arabia Saudita, junto A fronteira do Iraque e do 

Kuwait   

• 

MI 

Porque, corn a guerra, varios paises deixaram 

de receher petrOleo, inclusive os Estados 

• 
di 
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A CRISE DO MUNDO SOCIALISTA 

Em abril de 1985, Mikhail. Gorbachev 
assumiu o poder na Uniao Sovietica 
e lancou programas de reformas 
que provocaram transformacoes 
profundas no mundo socialista. Esses 
programas ficaram conhecidos pelos 
nomes de glasnost, que em russo 
significa "transparencia", e perestroika, 
"reestruturacão". 

Glasnost foi a denominacao que o 
proprio Gorbachev deu para a gradual 
abertura do regime politico, corn a 
diminuicao da censura a imprensa e 
maior liberdade de expressao nas artes. 
Velhos politicos foram substituidos por 
reformistas, e alguns presos politicos 
ganharam liberdade. 

Perestroika foi a denominacao que 
recebeu o programa economic° 
que objetivava a reestruturacao da 
economia do pais, tornando-a mais 
dinamica. A economia deixava de 
ser inteiramente controlada pelo 
Estado. 

Os investimentos que a Uniao 
Sovietica fazia na producao de 
armamentos e na producao de 
equipamentos militares eram 
prejudiciais a economia do pais, 
pois os capitais deixavam de ser 
aplicados em atividades produtivas e 
na modernizacao da tecnologia. Para 
resolver esse problema, Gorbachev 
aproximou-se dos Estados Unidos corn 
o objetivo de diminuir o ritmo da 
corrida armamentista. 

9.  Como se chamaram ns programas 

de reformas  implantacios na l Jniao 

Snvietica?   

Fsses programas ficaram conhecidos pelos  

nomes de glasnost, que em nisso significa  

"transparencia" e perestroika , "reestnitura- 

aiseram asprincipais caractR- 

	ristic • O. • . 	I • 	• • 

etica?  	  

Hone uma gradual abertura do regime  

___politim_,comailiminuicao  da censura  

imprensa e maior liherdade de expressao  

nas artes . Velhos politicos foram substituidos 

	por reformistas, e alguns presos politicos  

	ganharam liberdade. 	 

11.  0 pile caracterimt 1 a perestroika?   

A reestruturacao da economia do pais, tor-

nando-a mais dinamica. A economia deixava 

de ser inteiramente controlada pelo Estado 



eleito  presidente 

• 
A politica de abertura da Uniao 

Sovietica, sua aproximacao corn o 

Ocidente e a maior liberdade econamica 

repercutiram nos paises socialistas do 

Leste Europeu. 

Na PoIonia, verificou-se a primeira 

reach. Em decorrencia do 

descontentamento que existia no pals, 

em 1980, na cidade de Gdansk, foi 

fundado o sindicato Solidariedade, 
liderado por Lech Walesa, que reunia 

os trabalhadores de urn estaleiro. 0 

sindicato opOs-se ao governo e passou 

a exigir liberdade politica. No ano 

seguinte, foi considerado ilegal, e seu 

lider foi preso. Em 1989, o sindicato 

voltou a legalidade, e em 1990 Lech 

Walesa foi eleito presidente. Pela 

primeira vez, urn pals do bloc° socialista 

deixava de ser governado pelo Partido 

Cornunista. 

Depois da Polonia, os outros paises 

do bloc° socialista foram sofrendo 

mudancas internas, que resultaram 

no fim do dominio dos partidos 

comunistas: Hungria, Tchecoslovaquia 

(que se dividiu em Republica Tcheca e 

Eslovaquia), Bulgaria, Albania, Romenia. 

12.  Como stir 

  

 

le .1 IS 

  

dale na 	 ' 

lider? 

Fm ciecorrencia do descontentamento clue 

existia no pais, em 1980, na cidade de 

Gdansk, foi fundado o sindicato Solidarieda- 

de, liderado por  I  ech Walesa,  quo  reunia os 

trahalhadores de urn estaleiro. 

13.  Como Lech Walesa tornoti-se pre- 

sidente  na 	 Polania?  	  

0 sindicato Solidariedade  opos-se  an  gover- 

no e  passou  a  exigir  liherdade  politica  No  

ano  seguinte,  foi considerado  ilegal,  e seu   

s• 	1 1• I 	11 	•I° 	. I 

a  legalidade,  e em 1990  I  ech Walesa  foi 

Na Alemanha Oriental, em 1989, 
quando , a Hungria abriu suas fronteiras 
com a Austria, milhares de alernaes 
orientais comecaram a sair do pals e, 
depois de urn Longo percurso, entraram 
na Alemanha Ocidental. Tiveram inicio 
varias manifestacoes para a abertura 
do regime e, em novembro do mesmo 
ano, manifestantes derrubaram o Muro 
de Berlim. Em 1990, foram realizadas 
eleicoes, corn a participacao de varios 
partidos politicos. As duas Alemanhas 
foram unificadas e Berlim voltou a ser a 
capital. 

Na Iugoslavia, onde conviviam varias 
etnias e religioes (catolica romana, 
catOlica ortodoxa e muculmana), o fim 
do socialism° processou-se de forma 
violenta. Apesar do fato de varios 
povos viverem sob um mesmo governo 
socialista, comandado por Josep Broz 
Tito, sempre ocorreram manifestacoes 
nacionalistas. Em 1980, corn a mute 
de Tito, intensificaram-se os confrontos 
populares. 

A Iugoslavia era uma federacao 
formada por seis repUblicas: Croacia, 

.■•■,,°^tlen 
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Eslovenia, Servia, BOsnia, MacedOnia 
e Montenegro. Em 1991, a Croacia 
e a Eslovenia proclamaram-se 
independentes. A Servia, que controlava 
o Estado e o exercito, nao aceitou essas 
independencias e iniciou a guerra civil. 

Em 1992, a Macedonia e a Bosnia- 
-Herzegovina tambern se proclamaram 
independentes. Enquanto em Arias 
republicas a situacao permanecia 
relativamente tranquila, na Bosnia- 
-Herzegovina a guerra explodiu de 
forma violenta, porque os servios que 
viviam nessa regiao queriam continuar 
ligados a Servia. 

Alemanha Ocidental. Tiveram inicio Arias 

manifestacries pars a ahertura do regime e,  

em novemhro do mesmo ano, manifestantes 

derruharam o Mum de Rerlim Fm 1990,  

foram reali7adas eleicnes, com a partici- 

	paca. o de varios partidos politicos. As dims 

Alemanhas foram unificadas e Rerlim voltou 

a ser a capital 

0 FIM DA UNIAO SOVIETICA 

0 fim do bloco socialista na Europa 
Oriental. e a politica de abertura de 
Gorbachev provocaram a reacao de 
politicos conservadores. Em agosto 
de 1991, deram urn golpe de Estado, 
na tentativa de afastar Gorbachev da 
Presidencia da Uniao Sovietica e anular 
suas medidas politicas. A resistencia 
contou com a participacao do povo e 
de muitos militares. 

Em dezembro do mesmo ano, Boris 
Yeltsin, presidente da Russia, e outros 
governantes das republicas sovieticas 
proclamaram o fim da Uniao Sovietica, 
criando em seu Lugar a Comunidade 
dos Estados Independentes (CEI). 
Gorbachev renunciou ao cargo de 
presidente da Uniao Sovietica, que já 
nao existia mais. 



NOV05 RUMOS DA ECONOMIA 

Corn o fim da Uniao Sovietica, os 
principios do liberalismo ganharam 
mais forca: a defesa da economia 
de mercado e a condenacao de 
qualquer intervencao do Estado. Essa 
posicao fez aumentar a competicao 
econ6mica entre paises e empresas 
e possibilitou a formacao de blocos 
econOmicos. 

Atualmente, ha uma tendencia de 
unificacao dos mercados, corn a 
retirada do protecionismo alfandegario, 
o que facilita a circulacao de produtos 

e capitais. 

0 seculo XXI inicia-se marcado pela 
chamada globalizacao, que significa 
a internacionalizacao da economia, 
impulsionada pela expansao do 
capital. Caracterizam essa nova 
realidade: a aceleracao das transacoes 
econOmicas e da circulacao de 
capitais; a liberdade de circulacao 
de bens; a expansao dos fluxos de 
informacoes; a crescente difusao de 
valores politicos e morais; o aumento 
do conhecimento e do saber. 

Entretanto, nem todos os paises sac) 
atingidos por esse processo. Muitos 
povos e etnias tern sido deixados 
de fora da globalizacao. Enquanto 
ocorre o enriquecimento dos paises 
desenvolvidos, nos paises mais pobres 
assiste-se a urn aumento da divida 
externa, o que aprofunda a crise 
econOmica, o desemprego e a exclusao 
social. A ideologia neoliberal marca a 
globalizacão. 
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F ,  a internacionalimOn da economia, impel   
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A aceleraca'o das transacnes econnmicas  

e da circulacao de capitals: a liherdade de 

circulaca'n de hens; a expansao dos fluxos  

de informaches; a crescente diftisao de  

valores politicos e morais; o aumento do  

Fm de7Amhro de :i91, Rohs 

Yeltsin presidents da RUssia, e outrns  

governantes  das  repalicas snvieticas pro-

clamaram o fim da 'MSS, crianrin em SA11   

!agar .2 GEL Comunidade dos Fstados  Inde- 

pendentes Gorhachev rentinciou ao cargo 

de nresidente da l Jnian Sovietica nue is 

hali7arr-)? 	  

conhecimento e do saber. 



A9-  __A globalizacao tern heneficiado to 

dos os paises do mundo? Fxplique_ 

Nan 	nem  tndos os paises s'ao atingirins 

. 	6.1.11- • 	- 	.... II  Hussein (_ 

N George W. Rush e Saddam • por  essR pronessn 	Muitns  povos e etnias Hussein ( 	) • tern sido deixados de  fora fia  gInhali7a00 • Effluent° ocorre o enrionecimento  dos  pal- c) Osamabin Laden e George W. 
ID 

ses desenvolvidos, nos wises  mail  pnhres Buses ) • 
--fh assiste-se a  Hill anmento  da divida externa, 

III n quo aprofunda  a  crise econnmica,  n  de- d) Omar Kadaffi e Khomeini 
• semprego e  a  exclusao social 
IS 3. 	Fm agosto de 1990, (viand() 0 Ira- 
II 
fib clue, governado par Saddam_Hus- 

• sein, invadiu_o_KuwaiLteve inicio a 

III 20.  Qua' ealdeologia due marca_a gin- GuerradoGolfaComalerminou 

essa giJerra2 II hali7acao? 
• 

A ideologia neoliheral A 0N11 condenou a invasAn irariniana  e all- 

fOri701.1  a  aca'n militar de varins wises contra 

0  Revisao o !ramie 	Fsse Pais fni atacado  FI,  em seis 

semanas, saki derrotado 
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1. 	Aphs a Segundo Guerra Mundial, fib • a Oriente Media tornou-se palno 
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 	c) I ech Walesa. e_a_instalacao do capitalism° ( 	) • 

II 

(  a  ) F a denominagao empregada c.)afimcos,apitalismo e a coletivi- 
III 

para a gradual ahertura do regi- 

me politico soviAtico. 

zacao da economies Ili 
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d) 0 fortalecimento do neolihera- II 

) Fundoti o sindicato Solidariedade lismo e o avanco da glohali7a- 
• 
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(  I-,  ) Em russo significa "reestrutura- 

0  
Anotactoes Oo" 

(  c  ) Foi o primeiro presidente nao 

comiinista da Polonia. 

ii  i 	.  • 	isi 	 . " 	.a 	•.  - 	,ia" 

(  h  ) Denominagao (due 	mop:hell o 

programa economic° due ohje- 

tivava a reestruturacao da eco- 

nomia da l lni -an Sovietica, tor- 

nancla-amaisliinamica. 

6. SAo caracteristicas_do_ inicio do se- 

otilo XXI , no campo da politica e da 

economia: 

. 	 , 
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• • 12. Da abertura politica ao 

governo Dilma 

Em janeiro de 1984, mais de 100 mil 
pessoas foram a Praca da Se, em Sao 
Paulo, para bradar por democracia. 
Nas semanas seguintes, em varias 
cidades brasileiras, esse feniimeno se 
repetiu, mobilizando diversos setores 
da sociedade. Mesmo assim, coube ao 

	 Colegio Eleitoral eleger o substituto de 
Figueiredo. 

A ELEICAO DE TANCREDO NEVES 

0 Partido Democratic° Social. (PDS) 
lancou a candidatura de Paulo Maluf. 
Houve discordancia da ala mais liberal. 
(Marcos Maciel, Jose Sarney e Aurelian° 
Chaves) corn isso, fundaram o Partido 
da Frente Liberal (PFL). 

0 PMDB lancou a candidatura de 
Tancredo Neves e recebeu o apoio do 
PFL, formando a Alianca Democratica. 
0 PFL, por meio de um acordo politico, 
lancou o nome de Jose Sarney para 
vice-presidente. Por considerarem os 
candidatos ilegitimos, o Partido dos 
Trabalhadores e o Partido Comunista 
do Brasil. se negaram a participar das 
eleicoes. 

Em 15 de novembro de 1985, o 
Colegio Eleitoral elegeu Tancredo Neves 
presidente do Brasil, encerrando o 
periodo da ditadura militar. 

Na noite anterior a posse do novo 
presidente, 14 de marco, Tancredo, 
muito doente, foi internado no 
Hospital de Base de Brasilia, vindo a 
falecer no dia 21 de abril, sem tomar 
posse. 

Jose Sarney, o vice, assumiu a 
Presidencia da Republica, dando 

1111-  
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inicio a uma fase denominada Nova 
Republica. 

0 GOVERNO DE SARNEY (1985-1990) 

Emendas constitucionais: eleicoes 
diretas para presidente e para prefeitos 
das capitais e das areas de seguranca 
nacional; mandato de cinco anos 
para presidente; direito de voto aos 
analfabetos; liberdade de criacao 
de partidos politicos; representacao 
politica para o Distrito Federal.. 

1.  A reciemocrati7agao coo Rrasil onor- 

ret i corn a eleicao indireta de 	Tan- 

credo Neves 	para a PreshAncia  

Entretanto,  ele 	morrell 	antes 

_de asamir_o_governo,  e quern as- 

SIIMill o poder foi sell vice, 	Jose 

Sarnei 	Fssa nova fase politica no 

Brasil_e_chamada  de 	Nova  Repn- 

hlica  

• Destaque aligiuns fatos clo govern() 

Sarney. 

Emends  constitncionais eleVes diretas para  

presidente e para prefeitos das capitals e das  

areaadeseguranca nacional; mandato de  cin-

co anos para presidente; direito de  voto  aos  

analfahetos; liherdade  de  criac5o  de  partidos 

	politicos; representacao politica pars  o  Distrito 

Federal. 	 
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Reproducao da capa da 
Constituicao de 1988. 

a  

• 
3.  Satire a ConstittlicAo de 1988, cola- 

rule F Para falso e V Para verdadeiro. 

(  v  ) E a Constittiicao attialmente_ern 	 

viaornaBrasiL 	 

( ) Foi a Constituicao due restahe- 

lecell a democracia no oafs 	•  

• 

a 

) Foi uma Constitilicao outorgada 
• 

a  

a 

a 

pelos militares 
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v) Fstaheleceu pela primeira ve7 no 

pais a direito tie voto para as 

analfahetos. 

• 
v  1 Anrovou a eleicAo em dais  tur- 

nos _ 

a 
a • 
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A CONSTITUIcA0 DE 1988 

Promulgada em 5 de outubro de 1988, 
devolveu ao pais a democracia. 

Novos direitos trabalhistas: extensao 
da licenca-maternidade para 120 dias 
e criacao da licenca-paternidade, de 5 
dias; reducao da jornada de trabalho 
de 48 horas semanais para 44 horas; 
liberdade sindical; abono de ferias de 
urn ter-co do salario e 13-'1  salario para 
os aposentados. 

A censura foi abolida. 

0 direito de voto foi estendido aos 
analfabetos e tornou-se facultativo 
entre 16 e 18 anos. 

Eleicoes em dois turnos para os 
cargos de presidente, governador e 
prefeitos das cidades corn mais de 
200 mil eleitores, caso o candidato 
vencedor nao ultrapassasse 50 0/0 dos 
votos. 

Mandato presidential reduzido para 
quatro anos. 

Aprovado o divorcio e estabelecidos os 
direitos da crianca e do adolescente. 

A pratica do racismo passou a ser 
crime inafiancavel, sujeito a pena de 
reclusao. 

Os indigenas tiveram o 
reconhecimento de sua cultura, 
e ficaram a cargo da Uniao a 
demarcacao de terras, a protecao e a 
preservacao de suas riquezas. 

a • 
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5. 	quo estahelecett a  _Gonstittlicao 

de 1988 em relacao aos povos in-

digenas?   

Os indigenas tiveram o reconherimento de  

sna  cultura, e ficaram a cargo da IlniAo a 

demarcacAo de terras ,  a protec"An e a pre-

servacAo do seas ririne7as   

OS PLANOS DE ESTABILIZACAO 
ECONOMICA 

Crise inflacionaria no pais (indices de 
25°/0 ao mes). 

Plano Cruzado (ministro da Fazenda 
Dilson Funaro), 1986: substituiu o 
cruzeiro por uma nova moeda, o 
cruzado, que valia mil cruzeiros; 
congelamento dos precos e dos 
salarios; tabelamento de varios 
produtos. 0 piano acabou fracassando, 
e a inflacao voltou a subir. 

Plano Bresser (ministro Luis Carlos 
Bresser Pereira): desvalorizacao da 

moeda e congelamento dos precos 
por 90 dias. Como nao houve 
resultados positivos, o ministro pediu 
demissao. 

Plano Verao (ministro Mailson da 
Nobrega), 1989: a moeda passou a se 
chamar cruzado novo, que valia mil 
cruzados; congelamento de precos 
e salarios. Esse piano tambern nao 
funcionou, e a inflacao voltou a 
subir. 

Corn o crescimento das dividas 
externa e interna, o pais ficou 
desacreditado no exterior, diminuindo 
os investimentos estrangeiros. 
Os altos indices de inflacao, as 
denuncias de corrupcao no governo, 
as constantes greves, o assassinato de 
trabalhadores rurais e o aumento da 
criminalidade enfraqueceram o governo 
e fortaleceram a oposicao. 

Apos 29 anos, em 1989, foram 
realizadas as eleicoes presidenciais 
diretas. Vitoriosos no primeiro turno: 
Fernando Collor de Mello, do Partido 
da Reconstrucao Nacional (PRN), e Luiz 
Inacio Lula da Silva, do Partido dos 
Trabalhadores. 

A campanha politica de Collor 
voltou-se para a "caca aos marajas". 
Corn grande apoio da imprensa, 
principalmente de redes de televisao, 
Collor venceu as eleicoes no segundo 
turno. 

it.Assaciecorretamenta 

a) Plano Ort.t7ado.  

h) Plano Bresser.  

c)_Plano Veran 

• •  • • 

Loma uma Constittticao 

racista, por considerac crime  a 

disc riming 	contra negros e  

incligenas. 

Qttais as novidades estabelecidas  

	na Constittticao de 1988 em rela- 

	caLansnegros? 	  

A pratica do racism) passon a ser crime 

inafiancavel siijeito A pena rie recliisAo 



1 	 

• • 
( ) A moeda passou a se chamar 

cruzado novo, clue valia mil crti-

zados.   

(  a  ) Ministro da Fa7encia Dilson Fll- 

naro. 

) Ministro Mallson da Nobrega 	 

h) Ministro I His Carlos Rresser Pe- 

	reira._ 

(a)  Substituiu o cruzeiro por uma  

	nova moeda,  o 	en wado,  qi1A  

	

cn weiros  	 

( Desvatorizacao  da  moeda  e 

 _pongelamento dos precos  por 

90 clias   

0 GOVERNO DE COLLOR 
(1990-1992) 

Novo piano econOrnico (Plano Collor, 
pela ministra Zelia Cardoso de Melo): a 
moeda voltou a ser o cruzeiro, os 
precos e os salarios foram congelados, 
as contas-correntes bancarias e 
cadernetas de poupanca corn saldo 
superior a 50 mil cruzeiros foram 
bloqueadas por 18 meses. Nos 
primeiros meses, a inflacao foi baixa, 
mas voltou a subir. 

Denuncias de corrupcao de pessoas 
ligadas ao governo (Paulo Cesar 
Farias, tesoureiro da campanha 
eleitoral). Pedro Collor, irmao do 
presidente, acusou Paulo Cesar de 
manter urn esquema de corrupcao, 
no qual tambem estava envolvido o 
presidente. 

Movimento pela Etica na Politica, que 
forcou os politicos a instaurar uma 
Comissao Parlamentar de Inquerito 
(CPI) para apurar os fatos contra o 
presidente. 

Pelos resultados da CPI, a Ordem dos 
Advogados do Brasil. (OAB) entrou 
corn urn pedido de impeachment do 
presidente. Manifestacoes populares 
exigem o afastamento de Collor. A 
Camara autorizou a abertura de urn 
processo contra Collor. Ele foi afastado 
do cargo, e assumiu o vice, Itamar 
Franco. 

Ern 29 de dezembro, o Senado reuniu-
-se para julgar o presidente, que, 
informado de sua nao absolvicao, 
renunciou. 

0 GOVERNO DE ITAMAR FRANCO 
(1992-1995) 

Plano Real (ministro Fernando 
Henrique Cardoso), 1993: nova moeda, 
cruzeiro real, que mais tarde foi 
substituida por outra, o real. Aumento 
do poder aquisitivo quando os salarios 
deixaram de ser corroidos pela inflacao. 

Fernando Henrique deixou o Ministerio 
da Fazenda para concorrer as eleicoes 
presidenciais de 3 de outubro de 1994 
e venceu as eleicoes ainda no primeiro 
turno. 

• • • • 
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0 inicio do govern() _Collorioimar- 
--h- 

Comnterminoun_governo_de Collor?   __9, 

cado por urn piano economic° A Camara autori7ou 	de a ahertura 	11111 

criadu pela ministra 7Alia Cardoso processo contra Collor Fle foi afastado do 

• de Melo. Quais as medidas desse cargo, e assumiu o vine, Itamar Franco 	Fm 

• piano? Pq de de7emhro, o SenArio rennin- ,- 	19r 1 

A moeda VOit011 a SAC n crweiro, os precos julgar o presidente , due , informado de seta III 
e os salarios foram conuelados, as contas- nAo ansolvicAo, renuncion • 

II -correntes hancArias e as carlernetas de • poupanca corn saldo superior a 50 mil • - 	I 	I .11 	a 	I 	P das nor 1 8 meses . 

10.  Quern foi o ministro g l1P im lantott 

o Plano Real no Rrasil? 

8.  0 pedido de impeachment do pre- 

( 	) 7Alia Cardoso de Melo. sidente Collor acontecett em de- 

correncia de: 

Itamar Franco 

) DentIncias 	de 	corrupcao 	de 

•   .. 	II... 	..... 	 - 	SO ) Paulo Farias. 

11 . 
IIIIII 

11 	- 	• 	'II. 	0" 	• 	.0 	Os ) Fernando Henrique Cardoso. 

	 0 	 "I 	0 	0• • . 	.110'11" 	. 	. 
	PreSdente- 11. Quais 	as mnedas criadas _foram 

pelo Plano Real? 

LA • 	n - o • o - . 	Ica_na_Politi- Crweiro real, one mail tarde foi sithstituida 

a ins- 	ca,_clueforgoimaaoliticos por outra , o real. 

C_omissao Parlamen- Lima _taurar 

12. Qt JAM verrett as elei ,nes Para su- • de Inquerito 	apt war tar 	 (CPI) para 

ceder Itamar Franco na Presidencia II 
 • 
 	os fatos contra o presidente  

do Brasil? 

Fernando Henrique Cardoso lternativas  anteriores   • 0. 

	estAo corretas_ • cm 



da industria nacional, falencia 
de pequenas e medias empresas; 
falencia de agricultores e miseria 
de camponeses, crescimento do 
desemprego). Surge o Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST). 

Inicio das privatizacties, corn a venda 
de estatais: Companhia Vale do Rio 
Doce (estatal de minerios, uma das 
maiores do mundo), Eletrobras, o 
sistema Telebras de telefonia, algumas 	- 
rodovias e ferrovias. 

A Emenda Constitucional de 1997 
permitiu a reeleicao dos executivos, em 
todos os niveis: municipal, estadual e 

11
11 
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federal. Em 1998, Fernando Henrique 
Cardoso foi reeleito. • 

it 

Nainicio_de seta governo, FHC, es- • • 
a • 

tabelecet I algumasmatas_Marg le 

abaixo a que NAO estava entre es- 

sas metas .  • 
• 

) Fstabilidade da moeda II  II 

4 	) Contencda a carte das despe- • sas pOhlicas a 
el 
III 
e 
• 

) Fstati7acAo das empresas AS- 

trangeiras 

) Redistrihtiicao de renda. a 
a 

( 	) Reforma agrAria 
• 

, 

II 

_II 

0 GOVERNO DE FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO (1995-1999) 

Para a modernizacao do Estado 
brasileiro e integracao do pais no 
mercado mundial, o governo de FHC 
se pautou na metodologia proposta 
no Consenso de Washington, encontro 
patrocinado pelo Banco Mundial (FMI- 
-BID) entre os paises Latino-americanss 
e os Estados Unidos. 

Metas do governo FHC: 

- estabilidade da moeda; 

- racionalizacao da arrecadacao de 
impostos; 

- contencao e corte das despesas 
publicas, privatizacao das empresas 
estatais. 0 enxugamento da maquina 
estatal implicou corte de pessoal e 
incentivo a demissoes voluntarias; 

- redistribuicao de renda; 

- reforma agraria. 

Para atrair o investimento externo, 
o governo manteve a estabilidade 
do real e elevou os juros. Corn 
essa medida, controlou o consumo, 
afastando o perigo da inflacao; 
incentivou as industrias de bens de 
consumo duraveis, principalmente 
a automobilistica; reduziu os 
investimentos publicos; abriu o 
mercado brasileiro as importacOes; 
reduziu os investimentos na 
agricultura, uma vez que a moeda forte 
poderia adquirir produtos de outros 
paises. 

A estabilidade do real, nos primeiros 
anos de governo, garantiu melhores 
condicoes de vida as camadas sociais 

mais baixas da populacao, mas, 
corn o tempo, os efeitos negativos 
da politica econOmica comecaram 
a aparecer (queda na producao 



14.  Para atrair o investimento externo,  

o govern() FHO manteve a esta-

lidade_do real e elevott os jtiros.  

foram as consequencias_des- 

0 consumo foi afastando n perigo da in-

fin -AU; houve incentivo as indCistrias de 

hens de consumo duraveis, principalmente 

a automobilistica; os investimentos piblicos 

foram redu7idos; o mercado hrasileiro ahriu- 

-Se as importacOes; os investimentos na 

agricultura foram redu7idos.  

5.  Cite algtimas estatais vendidas  no 
primeiro govern() ale FHC.   

Companhia Vale do Rio Doce, Fletrobras 

Telehras 

• • 
• • • 
• • 
• • •  • •  • • • • • • 

• 

qiie_ FHC Ode candidatar-se 
novamente a presidents da  Repur_ 
hlica, mesmo ainda octipando o • 

• • • • 

	cargo?  
Porque foi feita Lima Fmenda Constitlicloal, 

em 1997, permitindo a reeleicao dos execu-

tivos em todos os niveis: municipal, estadual 

e federal. 

0 SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL 
DE FHC (1999-2002) 

A crise internacional afetou a economia 
de todos os paises. 

Corn o real. desvalorizado em 8,26%, 
o custo de vida subiu, a divida 
aumentou, os investimentos foram 
reduzidos. 0 governo recebeu socorro 
do FMI, que, em contrapartida, 
exigiu a aceleracao das reformas 
(reforma previdenciaria, tributaria), 
investimento social e a continuidade 
das privatizacties. 

Passeata dos 100 mil, agosto de 1999: 
MST, sindicatos, UNE (Uniao Nacional 
dos Estudantes) e partidos politicos de 
oposicao protestam contra o governo. 

Plano Plurianual de Desenvolvimento: 
ajuste fiscal, elevacao das exportacoes 
de 50 bilhoes de Mares para 100 
bilhoes, ate o final do governo; 
parceria corn a iniciativa privada para 
investimentos em infraestrutura social.. 

A REFORMA AGRARIA E 0 MOVIMENTO 
DOS TRABALHADORES RURAIS SEM-TERRA 

0 MST (1984) é urn movimento 
organizado que reivindica a reforma 
agraria e defende o use da terra na sua 
funcao social., economica e ecolOgica. 

A causa dos trabalhadores sem-terra é 
apoiada por sindicatos, Organizacoes 
Nao Governamentais (ONGs) e partidos 
politicos, e suas manifestacoes sao 
bem recebidas pelo povo. Durante o 
governo FHC mail de 540 mil familias 
foram assentadas, de acordo corn dados 
do Incra. 

0 GOVERNO FHC E A EDUCACAO 

Os programas de governo, desde 1994, 
incentivaram o acesso ao Ensino 
Fundamental e a melhoria da qualidade 
do atendimento escolar, a fim de garantir 
que as criancas e os adolescentes 
tivessem oportunidade de completa-lo. 

• • 



19. No campo da S2C1CiA, nite—algumas_ 
0 Ensino Superior nao obteve especial 
atencao do governo, como demonstrou 	 medidas do governo_Elia 
a greve dos professores e funcionarios, 

.11'1  • 	• 	• • 	•• 	.I 	S. 	I, I em 2001. 

0 GOVERNO FHC E A SAUDE 	 Vac,inacao em massa dos idosos contra a 

Em 1996, foi criada a Contribuicao 	 gripe 
Provisoria sobre a Movimentacao 
Financeira (CPMF), para gerar recursos a 	ProcitiOo de medicamentos genericos. 

IP 

9
1

1
.

110  

serem aplicados na saude, que teve seu 
valor elevado em 1997. Dos recursos, 
o governo pro* o tratamento e a 
prevencao da Aids, a vacinacao em 

20. Para a modernj7acao do Fstado massa dos idosos contra a gripe etc. 
Outras medidas foram aumentar a 	 hrasileiro e a integracAo do pals 
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1
1
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fiscalizacao sobre medicamentos, e a 
producao de medicamentos genericos. no_mercado_ mundiat,__o_governo 

deEtir, segiliti as deciseies de UM 

encontro patrocinado pelo Ramo_ 

EnTagosto_ de 1999, tirrla passeata Mundial (FMI-BIfl) entre os wises 

	prOteStQl  i contra_o_  govern°  de Fer- 

se charnoti essa passeata e quell 

	nando  Henricitie Cardoso_Com aamado 	 

iatino-americanos  e  os Estados l Jni- 

	

el 	-1 	I 	e• 	i. 	I'  Won   	

 	al 

111  

• 

• 	participothdeia 	  

Chamou-se Passeata dos 100 mil. Nem 

	participou foi: MST, sindicatos, ME e parti- 

II 	III 	I 	I' 	III 	AI EMENDAS FEITAS EM 1997 A 

4111 
e 

AR- 
_1111_ 

so 

CO N STIT U I c AO DE 1988 

• Quebra do monopolio estatal nos 
servicos das telecomunicacoes, 
possibilitando sua concessao a 
iniciativa privada. 

• Flexibilizacao do monopOlio 
estatal do petroleo. 

• Permissao a qualquer empresa, 

ID 

18.  0 que A MST? 

0 MST, formado em 1984, 6 urn movimento 
4111 

0 	organi7ado due reivindica a reforma agraria 

- 

	
I . 	I 	I 	

I• 	• 
	a 	I* 	a 
	' 
	.1 

constituida sob leis brasileiras, 

social, econOmic,a e ecologica 

de realizar pesquisas e lavras de 
recursos nacionais.  

• Reforma da Previdencia, o que 
aboliu a aposentadoria por tempo 

111 	
S

O
  



21.  nolocale F tiara falso e V tiara ver-. 
ciacieiro. 

Fm 1997, foi feita lima emenda 

a Constituicao de 1988  Entre 

otitros itens, quanta as aposen- 

rias foi decidido que: 

osentadoria  por tempo de 

servigo e as aposentadorias es- 

pedals seriam aholidas 

(  V  ) Instittila-se a aposentadoria  por 	 

idade e tempo do contribuicao.  

( ) A idade para  o homem se apo- 

sentar foi fixada-em 75 anos. 

A  Owe .  •• a _a_mulher se apo- 

sentar foi fixada em 6O anos. 

(  F  ) C) trabalhador rural nao pode so 

• • • 
• 

•  
• 
AI 

O • • • 
•  • • 

de servico e as aposentadorias 
especiais, instituindo a 
aposentadoria por idade e tempo 
de contribuicao. A idade para o 
homem se aposentar foi fixada em 
65 anos e para a mulher, em 60 
anos. Para o trabalhador rural ha 
uma reducao de cinco anos. 

• 0 estatuto do funcionario publico 
tambem sofreu alteracoes, como a 
quebra da estabilidade. 

0 GOVERNO FHC E 0 MERCOSUL 

Mercado Comum do Cone Sul. 
(Mercosul): estrategia de integracao 
economica dos paises platinos da 
America do Sul. 

Em marco de 1991, os presidentes 
do Brasil, da Argentina, do Uruguai 
e do Paraguai assinaram o Tratado 
de Assuncao, a fim de consolidar 
uma uniao aduaneira e uma area 
de livre-mercado que abrangesse os 
quatro paises-membros, dando origem 
ao Mercado Comum do Cone Sul 
(Mercosul). 

Gradativamente, foram eliminadas as 
barreiras aduaneiras de todos os bens 
comercializados entre esses paises. 

AS ELEIOES PRESIDENCIAIS DE 2002 

Em 2002, o candidato do PT, Luiz 
Inacio Lula da Silva, saiu vitorioso das 
eleicoes para presidente da Republica, 
recebendo no segundo turno a maior 
votacao para presidente da Republica 

ja alcancada no Brasil. Sua posse, em 
janeiro de 2003, encerrou oito anos de 
governo do PSDB. 

22.  Fxplique o quo A Mercostil.   

Fm marco de  1991, os presidentes do Bra-

sil, da Argentina, do  l  irugnai e do Paraguai  

assinaram n Tratado de Asstincao, a fim de 

consolidar lima uniao aduaneira e uma area de 

livre-mercado que ahrangesse os quatro paises- 

do Cone Sul (Mercosul), 

-memhros, dando origem an Mercado Comum 

• 
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Gradativamente, foram eliminadas as harrei-

ras aduaneiras de todos os hens comerciali-

7ados entre esses paises 

23. Quern foi eleito para seceder Fer-

nandoidenriqua Cardoso  _na_pres  i - 

dAncia cia Reptiblica? 

111'7  Inar,in I ula da  

24. Por quantos anos o PSDELpartido  

cue Fernanda±-lenrique_ Cardoso,  

	 govern_nu  n  Brasil_ Qual partido o 
sucedet   

0 PSDB governou o Brasil por oito anos 

0 partido que o sucedeu foi o Partido dos 

Trahalhadores (PT) 

0 GOVERNO DE LUIZ INACIO LULA DA 
SILVA (2003-2006) 

Em 2002, urn dos fundadores do 
Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz 
Inacio Lula da Silva, urn migrante 
nordestino, ex-metalurgico do ABC 
paulista, derrotou nas urnas Jose Serra, 
candidato pelo PSDB. 

Assumiu o governo corn urn programa 
voltado para combater o desemprego e 
a fome no pais. Foi lancado o Programa 
Fome Zero, iniciou-se uma campanha 
nacional de combate ao analfabetismo, 
alem de se comecarem as reformas 
previdenciaria, tributaria, universitaria, 
entre outras. 

Ao final de dois anos de governo, em 
2004, a economia brasileira assinalava 

urn crescimento de 5% no PIB (Produto 
Interno Bruto). A moeda brasileira se 
fortaleceu perante o dot& em pelo 
menos 7%, e a inflacao continuou 
desacelerando. 

No final do mandato, o governo de Lula 
enfrentou uma grave crise politica que 
acometeu o Congresso Federal, corn o 
chamado episOdio dos "mensaloes": 
diversos deputados e demais politicos 
de outros partidos recebiam quantias 
de dinheiro para votar a favor de 
projetos do PT. 

Apesar da crise, a situacao econ6mica 
do pais caminhou para a estabilidade e 
o crescimento. A criacao de empregos 
bateu recorde histOrico, e o controle 
de gastos do governo foi eficiente. 
Houve superavit de exportacoes, a 
producao industrial nacional cresceu e 
os acordos corn o FMI foram cumpridos 
corn antecedencia. 

Em 2006, Lula foi reeleito para urn 
segundo mandato como presidente da 
Republica. 

1  25  0 govern() do 	encerroii-se 

em 2002, gi  Jando foi eleito parapre- 

	

sidente 	L1117Inacio  I  ula da Silva 	urn 

	

I • . 1 	111" 11 

26.  Chi ais aspectos  econamicosindl-

caram o crescimento do pals_  an 

I. •' IS .0• •' 11• 	IS 2 
mento do real frente an dolar, e a desacele-

cacao da inflacao 

do ABG_paulista. 

0 crescimento do PIR em 5%; o fortaleci- 
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No govern() de_fula, houve grande • _ preocupa can com_a_iustica 	 sociaL, 

• destacando-se, per exempl • 
• ( __O Programa Fome Zero • 

• 
S 
• (  )_A reducao do altmero de empre- 

• go_s_no pais, 	  • • 	 
• 28.  Creme se pole caracteri7ar o perio- 

	do_de governo de I 1 ai7 lnacio  I Lila da 

• Silva?   

0 SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL DE 
LULA (2007-2010) 

A reeleicao foi obtida no segundo 
turno corn pouco mais de 60 0/0 dos 
votos. No inicio do segundo mandato, 
em 2007, o governo federal apresentou 
ao pais o Programa de Aceleracao do 
Crescimento (PAC), a fim de aumentar 
a taxa de investimento da economia 
em infraestrutura e urn conjunto de 
medidas de incentivo e facilitacao 
do investimento privado. 0 programa 
tambem previa a contencao de 
gastos publicos (orcamento fiscal e o 
orcamento da previdencia e seguridade 
social). 

A avaliacao positiva do governo ao 
Longo dos dois mandatos se manteve 
alta, possivelmente devido ao 
desempenho da economia (como a 
diminuicao da taxa de desocupacao e o 
aumento do rendimento medio mensal. 
dos trabalhadores) e aos programas 
sociais. Esses fatores acarretaram na 
melhoria nas condicoes de vida da 
populacao que possui baixa renda 
e no aumento da capacidade de 
compra, contribuindo para a eleicao 
da candidata do mesmo partido (PT), 
Dilma Rousseff, em 2010. 

• • 
•  1 • 

( ) Raten  •-• • 

( ) C) Projetacte_anistia 	 para presos 

politicos 

• 

• • • • • •  •	 • • 

No governo I lila, houve crescimento econey- 

11 1 "1 	.1 11 1• '111 '11 11 1. 

politicas  econdmicas voltaram-se  para  a  jiis-

tic:a social. Fntretanto,  serias crises ahalaram  

o  Congresso Nacional,  envolvendo  politicos 

do  PT  em  casos  de  corrtipcao. 

29.  Qual  foi o programa apresentado 

governo federal no inicio_  de 

segundo mandato do presidents 

Lula?    

Foi  apresentacio  o Programa de Aceleracao 

do Crescimento  (PAC). 

• 



30. Assinale as_ownes clue correspon- 0 programa governamental propoe 
continuidade a politica dos Bois Clem aos objetivos do PAC: 

fit 

—111-  

a 

-----0—  

governos anteriores do presidente 
Lula. Por meio do Programa de 

(_j_Reali7ar °bras de infraestrutura Aceleracao do Crescimento (PAC2)  
pretende investir 955 bilhoes de 

( 	)__Incentivo e facilitacao do investi- 

2011 	2014, reais, no periodo entre 	e 
em infraestrutura: social e urbana a 

mento privado 
(saneamento, pavimentacao, construcao 

s•O
• 

e financiamento de habitacoes 	— 
. 	populares e rede de distribuicao de 	_ 

energia); logistica (rodovias, hidrovias, 
( 	) niminiiicAo dos gastos ptiblicos. 

portos e aeroportos); e energetica 
(geracao de energia eletrica, extracao 

(X) Togas as alternativas anteriores 
e beneficiamento de petrOleo e 

 
combustiveis renovaveis). 

a 
—411-  

_O_ 
Es 

estAo corretas. 

31.31.  A (vials fatores podemos atriht iir o 32. Fm quais aspectos de infraestnitii- 

atimento da capacida• OH . 	• 	•• 	- •• 	•  " 'le' 	II 	- 	• a 

pra da populacao (Tie possiii haixa PAC2? 
5—  

renda? 5 
Devido ao desempenho da economic (como Social e tirhana:  Saneamento, pavimenta- S 
a  dimintiicao da  taxa  de ciesoctipacao  e o cao, construcao e financiamento de habitaciies al 

aumento do rendimento medio dos trahalha- populares e rede de distrihuicao de energia 
a 

	dareaeaasprogramassadais,   	
a 

_IV 

s  
a 

—IV 

I ogistica:  Rodovias, hidrovias, portos e aem- 0 GOVERNO DE DILMA ROUSSEFF 
(2011-2016) _mss 
Em 2010, o Partido dos Trabalhadores 
(PT) apresentou como candidata a 

 

sucessao presidential a ex-ministra das 
Minas e Energia e ex-ministra chefe 	 Energetic:a:  Geracao de energia elAtrica, ex- 
da Casa Civil do governo Lula: Dilma 
Rousseff. Eleita no segundo turno 	 . 	.11 •• VI* 	.11'1  I  1^ I' 	•••• 	1111 

frente ao candidato Jose Serra (PSDB), 	 "Is  • - 
tornou-se a primeira mulher a assumir 

Brasil, 	2011. o cargo no 	em 

III  
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0 	ReViSa0 ) Direito de voto aos analfabetos. 

( 	) Liberdade de criacan de parti- 

1.  Quemefethcamenteassumiu a Pre- dos politicos • siciAncia da Repiiblica apps as elei-

ceies de 1985? Por quA? 
la- 
-GO— • 

4. 	Sobre a Constittlicao  de 1988,  

correto afirmar qiie• 0 vice-presidente Jose Sarney 	Porcine n 

presidente elec. Tanore_do Naves 	falecett 

(  x  ) Foi a ConstituicAo que restabe- • antes de term posse 

• leceu a democracia no pals • 
2. 	A redemocrati7a0n do Rrasil inati- • 

AD— 

ill___ • 
gurothuma novalase politica, dan- ( 	) Foi urna ConstituicAn outorgada 

pelos militares. do inicin an perindo pie se conven- 

cionou chamar Cie: 
III (  x  ) Ampliou os direitos trabalhistas . III ( 	) Repriblica Velha. • 
al-- 

• ( 	)_Estadol\lov_o racista, por considerar crime a • 
ii----  

discriminacAo contra negros e (  X  ) Nova Repithlica. indigenas. II 
-4.------ 

( 	) Republica_das Bananas 5- 	Como a aonstituicao de 1988 • considera a pratica do racism() no 
III 3.  FoLnagoverno de Sarney que pela Brasil? 

Um crime inafiancavel, sujeito a Pena de 

reclusa'a 

• • primeira VA7 no Brasil se instituiii: 

11_ • ) Fleican indireta para presidente • e para prefeitos das capitals. 6. 	0 CNA os seguintes pianos econo- 

mions estaheleceram? II • ( 	) Mandato de quatro arms para • presidente. Ise 1  



• 

a ) 0 presidente terminou seu man- 

dato_normalmente.  

h) Plano Rresser•  nesvalori7acAo da  mo- 

• I. 	Hu' .11•1 I II I • I II •1 I . impeachment. 

no por causa de urn processo de  

• 

zenda o socialogo   rnando 

Henrique Cardoso 	 , di le conseguiti 

deter a inflagAo ao institt iir o Plano   

Real 

9. No governo _de_ Itamar_ Franco, 	•  

destacot 1-se como ministro da Fa- 

10. ardem correta de presidentes da 
	• 

) 0 Teal foi equiparado ao_dolar 

c) Plano Verao:  A moeda passnti a se cha- 

mar cn Facto novo e valia mil crtgados. 

7. Foi lima decisan do Plano  Collor, 

criado pela ministra 7Aiia Cardoso 

de Mela,_no governo de Fernando 

Collor:  

( ) A moeda voltot la ser o on wad° 

( ) Os pre:cos e as salarios foram 

totalmente liherados 

(  X  ) As contas-correntes hancarias 

e as cadernetas de poupanca 

corn saldo superior a 50 mil cm-  

7eiros foram hloqueadas por 18 

me.ses 

( ) ltamar  Francaliclerou umaievo- 	 

It icAo e depos o presidente.  

( )  Collor suicidoti-se 

S 

fase de redemo_cratizagaa_do_Brasil  

( ) Collor,FHG,Itamar. 	Franca, Jose 

Sarney, Dilma, Lula. 

(  X  ) C) 

A 

presidente rentincioti  ao gover- 	  

a) Plano Cm7ado:  Substituiu o crweiro 

	nor lima nova moeda, n crigado, que valia 

mil cru7eirns 

8. Sabre  govern() Collor correto 

( ) Lula, losA Sarney, ltamar Fran- 

	co, 

afirmar: 

(  X  ) ,losA  Barney, Collor, Itamar Fran- 

co, FHC, I ula,   

a 
• S 
a  

• 



( ) FHC, Collor, ,lose Sarney, Itamar 

	ErancAlnla,Dilma_ 	 

) Programa Fame  zero 

( ) Criagaa  de  empregos_ 	  

) Fstatal vendida no primeiro go- 

111111,   Associe corretamente 
• 

a) Consenso de Washington. 

h) Fstahilidade da moeda.  

c) Fletrohras 

d) Mercosill.  • 
verno de FHC. 

O "mensalao" no Congresso Na-

clonal. 

13.  A crise politica no Congresso Na- 

• I. • .11 " • •• " II • 	en- 

volvia• 

( ) Homicidios de lideres da  opn 

sicao  

111—  
• 

•  

• 
)Eraiimadasinatas  da  primeiro  

govern() de FHC ( ) Desonestidade dos eleitores  	 

(  x  ) Corrupcan de membros_de  - 

versos partidos, "comprados" 

para apoiar a governo 

Fncontro patrocinado pela Ban- 

• co Mundial (FMI-RID) entre os 

• paises latino-americanos e as 
• 
AI- 	 Fstacinsllnidos.  	 

• 
• ( ) Area de Iivre-mercado, integran- 

• do  Rrasil, Argentina,  l Jruguai 

Paragi  
• 
• 

) Rentincia de cieputados e se- 

nadores insatisfeitos corn a go- 

verno 

14.Eakiestaclueclogovernatula: 

AI_ 	12.  Dos itens citados, apenas ill -11 NAO   

• • • ••1. Se 	" 1• 

I ilia em 2002: 

•	 
• • 
• 
• • • 

( ) 0 desemprego  ( ) Campanha pela red ica. ° do anal-

fahetismo.  



••••••I
  

i s - e-as-1 	. 11 	11 	• u . 0  0  Anotacties 
O ( 	) Todas as_alternativas anteriores 

estdo corretas • • 
15.  C) governo_cle—Luiz triad°  I  ula da 

Silva fotabalado por 1 irrn crisp pn- 

• 
—111-  

• 
--11111- 

 —II- • 

----1111-  
______._ Rica di le envolvet 1 corrttp0o no 

Congresso Nacional, asstinto mtii- 

to divtilgado pelos_meins de co- 

mttnicac -an Mesmo assim, I ula foi 

rpelpito presidents em 2006 , derro- 

tango o candidato do PSDR Geral- • 

do Alckmin. Por (pie isso ocorrett? • 
Apesar da c,rise, a situaceo econornica 

• 
do pais c,aminhatt para a estahilidade e o 

a • 
crescimento 	A char. .  e- • le e •es 	•. • Ill_ 
recorde historic°, e a controle de gastos • 
	do  governo  foi eficiente. Home  superavit  de   

exportacnes,  a proclucao industrial nacional 

• 
111-  

crescett e as acordos corn a FMI foram 
• • 

cumpridos corn antec,edencia. • • • • • • • 
IIII • 
IIIII • • 91 
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em conflito 

0 seculo XXI nasceu sob a sombra 
do terrorismo. Em 11 de setembro 
de 2001, as torres gemeas do World 
Trade Center (WTC), em Nova York, 
e parte do predio do Pentagono, em 
Washington, foram destruidas por um 
ataque que surpreendeu e horrorizou 
o mundo. Cerca de 4 mil pessoas 
morreram. 

0 presidente dos Estados Unidos, 
George W. Bush, prometeu "cacar 
e punir" todos os envolvidos, que, 
segundo a CIA, pertenciam a rede 

terrorista Al Qaeda, comandada pelo 
saudita Osama bin Laden. 

Esse episodio resultou numa coalizao 
internacional antiterrorismo, formada 
por Estados Unidos, Franca, Inglaterra, 
Italia, Alemanha e Russia, com o 
apoio da Espanha. 0 Brasil tambern 
se solidarizou corn a coalizao, que 
promoveu a imediata invasao ao 
Afeganistao, onde se supunha que 
Bin Laden estivesse escondido. Porem, 
Bin Laden foi morto durante urn 
ataque aereo em 1- 12  de maio de 2011, 
no Paquistao. No entanto, as tropas 
norte-americanas permanecem no 
territorio afegao. 

Outro episodio terrorista ocorreu na 
Espanha em 11 de marco de 2004, 

quando explodiram dez bombas 
em quatro trens, em diferentes 
estacoes de Madri, resultando em 
191 mortos e 1.500 feridos. Antonio 
Ivan Reiss Palacio foi posteriormente 
responsabilizado pelo ato. 

Em 2005, o terrorismo atingiu Londres. 
Em 7 de julho, membros de urn grupo 

islamico explodiram bombas em trens 
e Onibus, deixando 56 mortos e 700 
feridos. 

Considerados atos de guerra, esses 
atentados desencadearam conflitos 
principalmente no Oriente Medi° e vem 
mantendo o mundo, na primeira decada 
do seculo, sob constante ameaca. 

A.  No inicio do seculo XXI, um fato 

ataque que surpreendeu A horrori7ou o 

muffin. Cerca de 4 mil pessoas morreram. 

2.  Quais sAn as consequencias do 

terrorismo crescents do comego 

ciosecutaxxo 	  

Os atentados terroristas desencadearam 

conflitos principalmente no Oriente Medic) e 

ve.m mantendo o mundo, na primeira deca- 

•• II 	• 	• 	III 	II 	el• .111•• 

o mundo e passou a sew 

consideracin n marco dnnovo mire- 

nio. Qtte fato fni esse?   

Fm 11 de setemhro de 2001 as torres  

gemeas do World Trade Center (WIC), em  

Nova York, e parte do predio do PentAgono,  

em Washington, foram destruiclas por urn  



A EUROPA NO NOVO SECULO: 
A UNIAO EUROPEIA 

Desde o termino da Segunda Grande 

Guerra os Estados europeus passaram a 
defender a unidade do continente par 

fazer frente aos desastres da guerra. C 

enfraquecimento da economia europeia 

internacional para os Estados Unidos 

e a Uniao Sovietica, a necessidade 

de evitar novos conflitos belicos 
globais no pos-guerra e a necessidade 

da liberalizacao da economia e da 

circulacao da mercadoria por meio 
da criacao de urn mercado comum 

europeu levaram a formacao da Uniao 
Europeia, efetivada pelos seguintes 
tratados: 

• Tratado de Paris, de 1951, 
que ratificou a ajuda miltua da 
Comunidade Europeia de Carvao e 
Aco (Ceca). 

• Comunidade Europeia da Energia 
Atomica (Euratrom), de 1952. 
Formado por Alemanha, Belgica, 
Franca, Italia, Luxemburgo e 
Paises Baixos, pela primeira vez, 

os Estados fundadores desta 
organizacao renunciaram parte 
da sua soberania em prof da 
Comunidade. Para lutar contra 
a carencia generalizada de 
energia procuraram na energia 
nuclear urn meio para alcancar 
a independencia energetica, 
associaram-se devido o alto custo 
do investimento. 

• Tratado de Roma, de 1957, 
que criou a Comunidade 
Econornica Europeia (CEE) e 
sedimentou o interesse de firmar 
o mercado comum, postulando 
tambem o processo de uniao 
politica. A partir de entao, 

os paises parceiros passaram 

• II  11  
a defender os seguintes 
objetivos: livre-circulacao de 
mercadorias, populacao e capital.; 
estabelecimento de uma politica 
agraria e de transportes comuns; 
respeito as soberanias nacionais. -- 

IP 

A preoctipacAo de formar tima uni- IIII 
0 dade politica, ecanomica_e cultural 

na Firma vem desde: II 
• 

a) A Primeira Guerra Miindial. ( 	) a 
a 

h) A glohali7a0o mundial ( 	) 0 

0 

c) Os atentados termristas na Fs- II 
II panha  e na Inglaterra, no inicio 

do sActilo XXI. ( 	) 0 

d) A Segunda Guerra Mundial. (_v ) 

S
.
.
.
 Os_tratados_queievaram_a_forma- 

cao da t Jniao Furopeia foram: ID 
II 

Tratado de Paris 	de 1951; 	Tra- , 
twin cia Comunidade Fiiropeia da Fnergia Ara- 

11) 
0 

mica (Ft Jratrom) , 0 
de 1952; e 	Tratado de Roma , II 

de 1957. 
• 
• 

Por quo os wises europeus viram- 

-Se impelidos a se iinir? IP 	
I 



_r7  0 objetivo  ati ial da_Unido Europeia,  

entre of &Qs, A ate gar nas areas de  

a) InvestigacOes cientificas ( ) 

economies perante os Fstados Ilnidos 

e a llniAo Sovietica Alern disso, tinham 

necessidade de evitar novos conflitos 

Miens glohais no psis-gnerra e de liherar a 

economia e a circulacAo da mercadoria por  

mein da criacao de um mercado comum  

ehropen   

Porcine viam o enfrahhecimento de SIMS 

A partir do Tratado de Roma instituiu-
-se uma organizacao politica comum 
em torno dos Tres Poderes, Legislativo, 
Executivo e Judiciario, a fim de garantir 
a democracia. As instituicoes que 
representam esses poderes na Europa 
sacs: o Parlament° Europeu, a Comissao 
Europeia, o Conselho de Ministros, 
o Conselho Europeu e o Tribunal 
Supranacional de Justica. 0 Tratado de 
Roma foi reformulado, resultando no 
Tratado de Maastricht, de 1992. Doze 
paises faziam parte da Uniao Europeia, 
porem em 1995 a Suecia, a Austria e 
a Finlandia foram aceitas, totalizando, 
assim, 15 paises. Em 2004, foram 
aceitos mais 10 paises, quase todos do 
Leste Europeu (corn excecao de Chipre 
e Malta), e em 2007 foram aceitos 
Bulgaria e Romenia, totalizando 27 
paises-membros. 

A proporcao que a corn unidade 
europeia vai se aprimorando, corn 
a entrada de novos membros, sao 
tomadas medidas a fim de consolida-la, 
tais como: a criacao de imposto sobre 
o consumo, a reducao da producao 

• • • •  • • • •  • • • • • •  • 

• • • 

•  • 
•  • • • 
• 
• • • 
• •  

de bens primarios e a criacao de uma 
moeda Cmica — o euro — que passou a 
circular a partir de 2002. 

Corn base no Tratado de Maastricht, 
expandiram-se as competencias da 
Uniao Europeia nas investigacoes 
cientificas, no meio ambiente, na 
sal:1de publica, na politica social, no 
turismo e na politica industrial. 

Em 1994, entrou em vigor a Cidadania da 
Uniao, que promove e incentiva a uniao 
entre os povos, difundindo a consciencia 
de uma identidade europeia comum. Esse 
estatuto de cidadania reconhece o direito 
de fixar residencia em qualquer pais da 
Uniao e o direito de votar e ser votado 
em eleicoes. 

Atualmente, a l JniAo  Furopeia A 

tormada por  27 paises   Nes-

aises, circula I IMR (mica mo-

ecia, o  earn  , clue passou a ser 

utilizado__a_partir de  

gragas ao estatuto 

da 
	

da l Jniao 	 , os ci- 

dadaos europeus thm o direito de  

fixar residAncia em qualquer pais 

da l Jnian e podem  War e ser vote  

dos nas eleicnes  

41) • 
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h) Meio amhiente A saride  ptihli- 

ca. ( ) 

• Politica social, ttirismo A politica 

industrial 	) 

d) Todas as alternativas anteriores 

estan corretas.  (  X  )  

A AFRICA E 0 NOVO SECULO 

Os seculos de exploracao colonialista 

e neocolonialista deixaram sequelas na 

Africa do seculo XXI, que é atualmente 

urn continente empobrecido, dividido, 

corn enormes problemas sociais, 

politicos e econOmicos. 

A partilha feita no fim do seculo XIX 

ignorou completamente as diversidades 

da realidade africana. Os paises que 

foram sendo criados no seculo seguinte, 

que hoje perfazem 54, agruparam em 

seu interior sociedades etnico- 

-culturais diferenciadas e, ern muitos 

casos, antagonicas, o que levou o 

continente a tornar-se urn palco de 

continuos conflitos. A historia da Africa 

contemporanea ainda é marcada pela 

fome e pela subnutricao, decorrentes da 

pobreza extrema, da falta de emprego, 

da ausencia de programas sociais, da 

questao fundiaria. A Africa apresenta 

o pior Indice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o maior Indice de 

Pobreza Humana (IPH) do mundo. Em 

consequencia, seu Produto Interno 

Bruto (PIB) é o menor do mundo, 

em torno de 2,4°/s do PIB mundial. 0 

continente africano tambem tern as 

menores taxas de urbanizacao, e o 
triste primeiro Lugar em analfabetismo, 
mortalidade infantil, subnutricao e 
crescimento populational. 

Enfrenta a continuidade de varios 
conflitos armados, a periodicidade 

das epidemias e urn contingente de 
portadores do virus HIV que representa 
dois tercos dos infectados do mundo 
todo. 

Alguns paises africanos, no entanto, 
como a Africa do Sul, vem conquistando 
uma relativa estabilidade politica e 
econOrnica. A Africa do Sul, sozinha, 
é responsavel por 20% do PIB de todo 
o continente. Entretanto, o atraso 
econOrnico e a falta de uma populacao 
corn poder de consumo, uma vez que 
cerca de urn terco da populacao do 
continente vive corn menos de urn dOlar 
por dia, fazem corn que o mercado sul- 
-africano tenha fracas possibilidades no 
mundo globalizado. 

Corn uma economia primario- 
-exportadora que e responsavel por 
certo desenvolvimento ern alguns 
paises como Libia, Egito, Marrocos, 
Tunisia, Zimbabue e Africa do Sul, a 
populacao dos demais paises ainda 
vive da economia de subsistencia, corn 
quase nenhuma tecnologia, o que os 
coloca quase totalmente a merce das 

forcas da natureza. 

Atka, 	 

Por  que o continente africano  d  um 

dos mail pohres do mundo?   

Porritie os *ltos rie exploracao colonialista 

e neocolonialista deixaram profuncios pro- 

blemas econdmicos, socials e politicos na  

• 
ID 



	tinenteapresenta as  macs altas 

 

... •S. •• adoras do 

 

• • 
•  
• 

• 
•  

9. Qual é a hase econamica dos di-

versos paises africanos?   

A economia primario-exportadora  

10. Onloque F para falso e V para ver-

dadeiro  

(  F  ) A formacAo dos wises africanos 

contemporAnens ocorret i de 

	acordo  corn a diversidade ctiltti- 

ral e Atnica  da Africa. 	 

(V) 0 continente africano, urn dos 

• mais_pobres  do  mundo„apre- 

 

	passes SAM respeito A origem  

 

(  F  ) Dos wises africanos, apenas a 

__Africa do Sul se destaca, por ser 

uma  nacao rica e altamente de- 

senvolvida  

A ASIA NO SECULO XXI 

A Asia, a America Latina e a Africa 
foram exploradas sistematicamente 
pelas grander potencias mundiais 
no seu processo de expansao e 
acumulacao capitalista. Esse processo 
exploratorio foi liderado durante 
alguns seculos pelas metropoles 
europeias e, a partir do seculo XX, 
pela potencia emergente, os Estados 
Unidos. Principalmente apps a 
Segunda Guerra Mundial, o Oriente 
asiatico passou por urn processo de 
reconstrucao, que oscilou entre o 
capitalism° e o comunismo. 

No seculo XXI, parece haver uma 
tendencia de deslocamento do centro 
dinamico da economia mundial para 
o Oriente. Essa hipOtese baseia-se 
no vertiginoso desenvolvimento da 
China, da India, da Coreia do Sul e 
do Japao. A China tern atualmente uma 
participacao de 14% no PIB mundial. 

0 prognostic° é que em 2050 a China 
sera a maior economia do mundo. 
Atualmente, o pais ocupa a terceira 
posicao no PIB mundial. 

A India, pais ate pouco tempo 
considerado muito pobre a atrasado, 
tern previsto um crescimento que 
possibilitara dobrar a sua participacao 
no PIB mundial, que hoje é de 5,5%. 

AD- 

os, decorrAncia da for-mac:An de 

• ciospovo& 

1111—  

•  

O_ 
S  • 
S 

) 0 colonialismo 	e o neocolonia- 

lism() de sActilos passados leva-

ram a civili7acAo e o desenvolvi-

mento As nacnes africanas.  

vfmoUIV. 

(  V  ) A quesfa"c) da sailde A critica em 

militos wises africanos e o con- 



11   Qt ial 6 o prognostic° Acme) 

para o  __Oriente asiatico_naspr 

 mas dAcadas'?   

nas pr6 

h) Na Asia, nota-_sa grande des 

H5 11M2 hipatese rie clue o centro dinamino 

da economia mondial se deslocara para o 

Oriente. 

12.  Assinale a alternativa correta• 

a)_Ainclia é n pais mais pohre  e_ 

atrasado  cia_Asia,_oorn_previs 

zero de crescirnento econamico_ 

vnlvimento econamicono .Ia-

pao, na Coreia do_ Sul, na India 

) 

___d) Cilapao, depois de uma fase de 

• • I • " • " -I • imento econo- 

mics , praticamente estagnoti,  

send° stiperado no mercado 

me ndial pela Coreia do Sill  

pela China. ( )   

0 ORIENTE MEDIO NO SECULO XXI 

0 Oriente Medici, berco de grandes 
civilizacoes da Antiguidade, como 
assirios, babilOnios e fenicios, foi 
sempre urn cruzamento de caminhos 
entre Ocidente e Oriente. 0 convivio de 
diferentes etnias e culturas, formas de 
organizacao social, politica e religiosa 
- ali convivem ate hoje o cristianismo, 
o judaismo e o islamismo - faz do 

Oriente Medi° uma regiao marcada 
por uma efervescente diversidade. 
La se mantern uma cultura rica e 
complexa, mas tambern permanecem 
vivos o Oclio, os desejos separatistas, 
as guerras politicos e religiosas. A 
"guerra santa" iniciada pelos Cruzados 
na Idade Media, acrescida de fatores 
econOrnicos, sociais e politicos, 
encontrou no Oriente Medi° urn campo 
fertil; nos tempos atuais, essa guerra 
extrapolou suas fronteiras e passou a 
envolver paises ocidentais que tentam 
interferir em suas questoes internas. 

ApOs os atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001 as torres gemeas do 
World Trade Center, em Nova York, e ao 
edificio do Pentagono, em Washington, 
bem como o de Madri (2004) e o de 
Londres (2005), o mundo ocidental 
passou a encarar de modo diferente as 
questoes que envolvem o Oriente Medi°, 
temendo que os conflitos adquiram 
proporcoes incontrolaveis e mundiais. 

Ao lado dessa guerra que envolve 
cristaos e muculmanos radicais, 
permanece o conflito israelense-
-palestino, transformando a regiao em 
palco de guerras que parecem perdurar 
indefinidamente. Por tr5s dos conflitos 
religiosos, perdura o interesse das 
grandes potencias pela area mais rica 
e estrategica do mundo no campo da 
producao de petroleo. 

	c) NaAsia,a_nnico_  pals que nao 

	apresentanenhunicrescimenta,___ 

	poraincla _manter _o_regime co- 

munista, &a China. ( 



13. Os conflitos que attialmente aha- e
l  Lam_n_ Oriente MAdio envolvem di- 

-  s - s 	 . 	 -  •  • 	 . 	e 	politicas, • mas ha tamhAm Um fator ern- • nomino 	preponderante 	o inte- 
1111 
ll- 

resse 	das 	grander 	potencias 	mi- 

dentais 	 mais 	rim 	e _pela _area 4111 • estratAgica do munch nasampo___ • da  producao de petralen • 
II 

14. No Oriente_Meclia,alem dos_confli- 
MI 

-1111------ 
AIL______ • 

tos_entracristaos amugulmanos ra- 

dim's, diira mtiitos anosn conflito 

israelense-palestinn 
40 
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_ A GUERRA NO AFEGANISTAO 

Depois dos atentados terroristas 
de setembro de 2001 nos Estados 
Unidos, o governo norte-americano 
lancou-se contra o Afeganistao, 
na epoca governado pela milicia 

— 	fundamentalista taliba. Os norte- 
-americanos acusavam o governo • afegao de acolher o terrorista Osama 6

41/ 
bin Laden, o presumivel responsavel 
pelos atentados. 0 governo taliba 
caiu, e Bin Laden foi morto durante 
urn ataque aereo em 1-g- de maio de 

_ 	2011, no Paquistao. No entanto, as 
tropas norte-americanas permanecem 

ID no territorio afegao. 

GI 

II 
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A GUERRA NO IRAQUE: A SEGUNDA 
GUERRA DO GOLFO 

Na madrugada de 20 marco de 2003, as 
forcas militares dos Estados Unidos e 
da Inglaterra, apoiadas por 34 paises, 
iniciaram uma operacao belica contra 
o Iraque - uma guerra-relampago - sem 
o apoio do Conselho de Seguranca da 
ONU. Tres semanas mais tarde, em 9 
de abril, as forcas da coalizao 
conseguiram o objetivo de ocupar a 
totalidade do pais. Alguns meses 
depois, o Lider Saddam Hussein foi 
capturado em Tikrit, no Iraque, e no 
dia 5 de novembro de 2006 foi 
condenado a forca por crimes 
cometidos durante seu governo. 

Durante o governo ditatorial de 
Saddan Hussein, morreram milhares 
de iraquianos civis e militares, 
e inumeros militares das forcas 
ocupantes. Foram destruidas centenas 
de milhares de residencias, deixando 
a populacao civil desabrigada. 0 
Iraque, em 2006, permanecia imerso 
em urn estado de violencia endemica 
provocada pelo terrorismo atuante nas 
cidades. Ainda que as forcas ocupantes 
se esforcassem para organizar urn 
governo provisOrio e aprovassem uma 
constituicao, continuavam muito longe 
de atingir as condicoes minimas para 
instaurar urn regime democratic° em 
que se respeitem os direitos humanos 
fundamentais. 

0 governo dos Estados Unidos nao 
conseguiu comprovar que existe 
relacao entre o ex-lider Saddam 
Hussein e a rede terrorista Al Qaeda. 
Mem disso, a opiniao palica 
internacional passou a desconfiar das 
justificativas da guerra, considerando 

as afirmativas infundadas, exageradas 
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e mentirosas. 0 governo norte-
-americano foi obrigado a reconhecer, 
em 2005, nao ter encontrado nenhuma 
arma de destruicao em massa no 
Iraque. 

0 terrorismo global tern feito sua 
aparicao no cenario mundial, corn 
sangrentos e indiscriminados atentados 
(Arabia Saudita, Turquia, Marrocos e 
Espanha). Al& disso, o presidente 
norte-americano George W. Bush 
reconheceu, quando a Guerra do Iraque 
completou dois anos, que os resultados 
nao tinham sido os esperados. 

15.  Os atentados de i1 cue setembro 

	de2001 levaram os Fstados  

dos a invaclir o 	Afeganistao 

uncle se supuntiaclue estivesse 

 escondido n terrorists  Osama bin I a- 

	  den 

16.  Fm 2003, os Fstados l lnidos se 

envolveramemot itra cgs terra no 

Oriente Medic) Cue guerra foi essa 

	equal 0 sew_linti_1/0 2 	  

Foi a Segunda Guerra do Golfo contra a  

Iraque. Os norte-americanos afirmavam que  

a Iraque de Saddam Hussein escondia ar- 

mas de destruicao em massa, a quo mina 	 

	foLcomprovada, 	  

Olieril era  o ditador do Iraque e o 

que .acontecethconiela? 

Fra Saddam Hussein Fle foi preso na cidade 

iraquiana de Tikrit e foi concienado a forca  

pelos crimes cometidas em sell governo.   

A GUERRA NO LIBANO 

Desde o fim da guerra civil. em 1989, 
o Libano conviveu corn a presenca de 
tropas sirias, contrariando os interesses 
dos Estados Unidos, porque a Siria 
sempre teve uma politica externa 
alinhada corn a da ex-Uniao Sovietica. 

No fim de agosto de 2004, o presidente 
sirio Bachar Al Assad, referendado pelo 
parlament° libanes, de maioria pro-
Siria, decidiu prorrogar o mandato 

do presidente libanes Emile Lahoud. 0 
governo dos Estados Unidos, mesmo 

ocupando militarmente o Iraque e o 
Afeganistao, encaminhou uma mocao 
A ONU pedindo a retirada imediata 
das tropas sirias do Libano, no que foi 
atendido, o que criou uma situacao 
constrangedora para o governo sirio. A 
crise se aprofundou corn o assassinato 
de Rafic Hariri, ex-primeiro-ministro 
libanes, no inicio de 2005. 0 crime 

gerou comocao geral, e, em abril de 
2005, os sirios se viram pressionados 
a retirar do Libano seu contingente 
militar. 

Em 2006, o pais enfrentou nova 

guerra, desta vez contra Israel. 0 
estopim foi a Operacao Promessa 
Leal., durante a qual milicianos do 
grupo xiita Hezbollah dispararam 
foguetes sobre localidades e posicoes 
militares israelenses prOximas ao 



                               

                               

       

territOrio libanes. Simultaneamente, 
houve uma incursao dos militantes 
xiitas no territOrio de Israel, o 
que culminou corn o sequestro de 
dois soldados israelenses, alem de 
oito soldados israelenses mortos. 
Israel respondeu corn a maior acao 
militar no Libano desde a invasao 
de 1982, num conflito que deixou 
aproximadamente 1.500 mortos 
e destruiu parte importante da 
infraestrutura libanesa, alem de 
deixar desabrigados perto de 900 mil 

libaneses e 500 mil israelenses. 

0 cessar-fogo foi declarado no dia 
11 de agosto do mesmo ano, apOs 
intensas negociacoes. A resolucao 
de paz foi aceita por ambas as 

partes e determinava, entre outros 
pontos, o fim das hostilidades, a 
retirada das tropas israelenses do 
territorio libanes, o desarmamento 
do Hezbollah e a atuacao de forcas 

armadas libanesas e de uma forca 
armada internacional (Unifil) no sul do 
Libano. 
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A AMERICA LATINA NO SECULO XXI 

Na decada de 1980, as sociedades 
latino-americanas viveram momentos 
decisivos da transicao de regimes 
politicos autoritarios para as praticas 
democraticas, elegendo os governantes 
da maioria dos paises. Ao mesmo 
tempo, as economias se tornaram 
de livre-mercado, o que propiciou 
crescimento econOmico em algumas 
regioes, como no Mexico, no Chile e na 

Argentina. 

No comeco dos anos de 1990, 
esse crescimento econ6mico 
esteve comprometido mediante a 
mundializacao da economia, corn a 
entrada cada vez maior de produtos 
estrangeiros dos Estados Unidos e, 
em especial, do Japao e da China. 
A indistria Latino-americana, ate 
entao financiada principalmente 
pelo FMI, viu-se afetada pelo recuo 
dos investimentos externos, que se 
concentravam no recem-aberto mercado 
do Leste Europeu. Merin disco, os 
indices de inflacao dispararam. 
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18.  Fxplicitie n cnnflito entre I ham e 

Israel ocorrido em 2006.   
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Uma das alternativas foi voltar a 
producao industrial para o mercado 
interno, em geral de baixo poder 
aquisitivo. A maioria dos paises adotou 
o neoliberalismo, empenhando- 
-se na reducao dos gastos 
nas reformas fiscais, corn seus 
consequentes ajustes, e promovendo 

privatizacoes. Isso possibilitou a 
recuperacao econOmica de diversos 
paises no decenio de 1990 a 2001. 

Todavia essa recuperacao econOmica 
nao foi acompanhada de uma melhor 
distribuicao da renda, o que causou 
o aumento da excLusao social, da 
desigualdade e da violencia, tanto 
urbana, quanto rural. A America Latina 
entrou no seculo XXI corn mais de 
210 mithoes de pobres. Sensiveis a 
essa questa°, muitos movimentos pela 
cidadania passaram a protestar contra 
as politicas governamentais, o que 
possibilitou a alternancia politico-
-partidaria no poder, corn ideologias 
diferenciadas. 

CRISE E RECUPERACAO DA ARGENTINA 

Na entrada do seculo XXI, o 
povo argentino viveu momentos 
angustiantes, de profunda crise 
econOmica, social e politica no termino 
do governo Fernando de La Ha (1999- 
-2001). 0 governo provisOrio de Eduardo 
Duhalde promoveu eleicoes, e em maio 
de 2003 Nestor Kirchner assumiu o 
governo. Tinha inicio urn gradativo 
processo de estabilidade. 0 problema 
mais critico enfrentado pelo governo 
foi a pobreza em que se encontrava 
o pais, o que definiu a suspensao do 
pagamento da divida externa ao FMI. 

A VENEZUELA DE HUGO CHAVEZ 

A Venezuela transitou do seculo XX 
para o XXI marcada por agitacoes 

sociais e politicas. Em 1992, Hugo 
Chavez tentou urn golpe de Estado. 
Fracassou, mas voltou a cena no 

fim de 1998, vencendo as eleicoes 
presidenciais corn 60 0/0 dos votos. 
Ao assumir o governo, anunciou uma 
"revolucao pacifica e democratica", 
determinando a criacao de uma 
assembleia para organizar uma nova 
constituicao para o pais, aprovada 
em dezembro do ano seguinte. Foram 
marcadas novas eleicoes para o ano 
2000, e Chavez foi reeleito para o 
mandato de seis anon. Em seguida, a 
Assembleia Nacional concedeu poderes 
especiais ao presidente, como o direito 
de decretar leis, ratificando o seu 
autoritarismo. Esses acontecimentos 
atestam a falencia da politica 
neoliberal na Venezuela, onde 80°/0 
da populacao sobrevive em meio 
miseria, e a pergunta que se impoe é: 

como urn pais rico em petrOleo, cujo 
principal diente sao os Estados Unidos, 
mantem urn alto indice de pobreza e 
miseria? Uma provavel resposta esta 
na burguesia venezuelana, alin hada 
a politica econ6mica ditada pelos 
Estados Unidos. Nesse contexto, 
emerge a politica externa de Hugo 
Chavez, antinorte-americana e anti- 

Em abril de 2002, centenas de milhares 
de venezuelanos realizaram uma 
grande passeata, que culminou corn a 
exigencia de renuncia do presidente, 
em frente ao palacio de Miraflores. 
Esse ato envolveu confrontos, dos 
quais resultaram 17 mortos e 150 
feridos. Os militares anunciaram a 
renuncia de Chavez e do grupo que 
governava o pais. Foi formado urn 
governo provisOrio, sob a lideranca do 
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empresario Pedro Carmona, que dissolveu 
os poderes Executivo e Legislativo. 
Entretanto, a Forca Aerea reagiu 
arbitrariedade, Carmona renunciou e 
Chavez retornou ao governo do pais, 
assegurando que nao se renderia perante 
os golpistas, os quais contaram corn o 

apoio dos Estados Unidos, uma vez que 
o presidente venezuelano foi considerado 
urn inimigo do porte do cubano Fidel 
Castro. Entretanto, a sua vitOria 
demonstrou para o governo norte-
-americano que nao se deve subestimar 
o potencial do inimigo. 

Aquele ano terminou em meio a 
uma greve geral, incentivada por 
empresarios e sindicalistas, que 
pressionavam pela rentIncia de Chavez. 
Este abafou a greve e demitiu 18 mil 
funcionarios grevistas da empresa 
petrolifera do pais. 

Em maio de 2003, o governo e a 
oposicao firmaram acordo, intermediado 
pela OEA, pelo Centro Carter, 
organizacao norte-americana liderada 
pelo ex-presidente Jimmy Carter e 
pelo Grupo de Amigos da Venezuela 
(Brasil, Estados Unidos, Mexico, Chile, 
Portugal e Espanha). Em 2004, os 
venezuelanos referendaram Chavez no 
governo, corn o apoio de quase 60% 
dos eleitores, comprovando que os 
interesses estadunidenses vac ,  de mal 
a pior no pais. A habilidade politica 
de Chavez tern levado ao desespero 

a direita venezuelana e o governo de 
Washington. Por fim, em 2005 o governo 
apoiou a criacao da Telesur, estacao 
de televisao sediada na Venezuela, que 
transmite programas informativos para 

toda a America Latina e e considerada 
urn instrumento de propaganda do 
regime chavista. 

0 URUGUAI NO NOVO SECULO 

0 ano de 2005 tambern foi de agitacao 
politica em outros paises Latino-
-americanos, como o caso do 
presidente de centro-esquerda Tabare 
Vazquez, que tomou posse no Uruguai, 
acompanhado de uma multidao 
de quase 500 mil pessoas pelas 
principais avenidas de Montevideu. 
Critico do modelo neoliberal, que ele 
responsabiliza pelos niveis de pobreza 
do pais, e o primeiro socialista a 
ascender ao poder no Uruguai. 

A BOLIVIA E EVO MORALES 

Na Bolivia, o pais mais pobre da 
America Latina e corn a maior presenca 
indigena, o primeiro presidente Indio 
eleito pelo voto popular foi Evo 
MoraLes, que levou a esquerda ao 
poder, em dezembro de 2005, corn 
54% dos votos. Descendente de uma 
familia indigena aimara que vivia da 

agricultura, tambem foi pastor de 
lhamas. Em meados dos anos de 1980, 
Morales emigrou para os vales centrais 
da Bolivia, transformando-se em lider 

dos plantadores de coca e, em 1997, 
foi eleito para o Congresso Boliviano, 
tornando-se urn lider nacional popular 
e esquerdista, chamado apenas de 
Evo, caracterizado por declaracoes 
anti-imperialistas e antineoliberais, 

admirador do revolucionario argentino 

Che Guevara, morto na Bolivia em 

1967. 

0 CHILE E MICHELLE BACHELET 

Em janeiro de 2006, a socialista 

Michelle Bachelet, da coligacao chilena 

centro-esquerda, venceu as eleicoes 

chilenas, apps derrotar o candidato da 

direita Sebastian Piriera. Ex- 

-presa politica da ditadura Pinochet, 
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20„Associe  corretamente. 
 foi a primeira presidente mulher a 

chegar ao Palacio de La Moneda. Em 
Santiago e nas principais cidades 	 a) Argentina_ 
do pais, milhares de partidarios de 

b)Chile. • Michelle sairam as ruas para celebrar 
o triunfo da candidata socialista sobre 	 c) Bolivia. 411 
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411 
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1.  Coloque_Epara false e V para ver-
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) O inicio do sectilo )0(1 foi mar-

cado por profunda crise  politi-

ca entre os Fstarlos I Jnidos e 

mtindo islamicn 

( lOs ataques 	 termristas que  ocor- 

ilerarimeiraclecada do 

sectilo XXI atingiram apenas a 

America do Norte e a Europa 

(11_0  11 de setembro de 2001  

tornou-se t im simholo de tima 

nova era de pal e prosperidade,  

lima vex que foi a data em que 

ter  ' 

(  F  ) A invasAo do Iraque pelos Fs- 

tados Unidos em 2003 teve por 

motivo o fato de aquele_pais ter 

	 asilo politico an ter- 

mantinha no pais armas de des-

trt licao Pm massa  

(  V  ) A invasao_do  Afeganistao_palos  

	Estados Unidos esta diretamen- 

te ligada_ao_ataque  As tomes gA- 

MPRS Pm Nova York. 

(  V  ) Saddam Hussein, ditador do Ira-

que, foi preso por tropas norte-

-americanas e levado a  julga-

mento_por crimes cometidos em 

sell aoverno.  

(  F  ) A populacao  iraquiana  e as di-

versas forcas politicas  do frame 

aceitaram passivamente a  inter-

vencao  militar norta-americana, 

	 sem nenhuma reacao  contraria   

2.  Assinale a alternativa  correta quanto 

a  situacao cLa Ft tropa no seculo XXI  

a 

	

a 	 

	

a 	 

rorista Osama hin I aden, res-

ponsa_vel_pelo_ataque  ao World  
IP 
	 Trade Center em Nova York. 
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) A Europa_ atual  apresenta-se 

profundamenteciividicia  corn  

graves conflitos Atnicos  inter-

nos e nenhuma  possibilidade  de 

	 uniao entre setts paises  
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