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7 

Anexos 

 

7.1 

Anexo I 

Graduações de Praças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulo dos Subtenentes e Sargentos 

Subtenente 

 
1 Sargento 

 
2 Sargento 

 
3 Sargento 

 
 

 

Círculo dos Cabos e Soldados 

Cabo 

 
Soldado 

Fonte: Lei nº. 6880, de 09 de dezembro de 1980 
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7.2 

Anexo II 

Postos de Oficiais 

 

 

 

 

 

Oficiais Generais 

General de Exército 

 

General de Divisão 

 

General de Brigada 

 

 

 

 

 

 

Oficiais Superiores 

Coronel 

 
Tenente-coronel 

 
Major 

 
 

 

Oficial Intermediário 

Capitão 

 
 

 

 

 

Oficiais Subalternos 

1 Tenente 

 
2 Tenente 

 
 

 

Praça Especial 

Aspirante Oficial 

 
Fonte: Lei nº. 6880, de 09 de dezembro de 1980 
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7.3 

Anexo III 

Termo de compromisso livre e esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada 

provisoriamente de "Mulheres no Exército brasileiro: Um estudo sobre poder simbólico 

e relações de poder em uma organização militar", desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, parte integrante das 

exigências para a pesquisadora na aquisição do grau de Mestre em Serviço Social. 

A referida pesquisa, de autoria da Assistente Social Luana Ferreira da Silva 

Mazulo, orientada pela Prof. Dra. Denise Pini Rosalem da Fonseca tem como objetivo 

estudar as relações de gênero e as relações de poder vivenciadas pelo segmento feminino 

que atuam como militares do Exército Brasileiro. 

Ressalta-se que sua participação é voluntária e consiste em tomar parte de uma 

entrevista a ser realizada em local, data e horário previamente acordados. Serão garantidos 

o seu anonimato e o sigilo de informações e os resultados serão utilizados exclusivamente 

para fins científicos. 

 

___________________________________________ 

Luana Ferreira da Silva Mazulo 

 

Como pessoa a ser entrevistada, afirmo que fui devidamente orientado(a) sobre a 

finalidade e objetivos da referida pesquisa, bem como sobre o caráter da utilização das 

informações por mim fornecidas. Assim sendo, autorizo a realização da entrevista, bem 

como sua utilização na pesquisa. 

 

___________________________________________ 

Nome do (a) entrevistado(a) 

 

Rio de Janeiro,       de                de 2009. 

7.4 
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Anexo IV 

Organograma do Exército Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0710335/CA



147 

 

Anexo V 

Cadeia hierárquica das Forças Armadas brasileiras 
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