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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE JUSTIÇA E MEMÓRIA – I 
CIJUM

DITADURAS NA AMÉRICA LATINA E NO MUNDO IV

Apresentação

Recientemente se llevó a cabo el importante evento presencial brasiliano, Congreso 

Internacional de Justicia y Memoria (I CIJUM), esto es, el 02 de diciembre de 2023 y que 

tuvo como temática: “Enfrentando el legado de dictaduras y gobiernos autoritarios”. El 

mismo que fue organizado por la Universidad de Itaúna (UIT), a través de su Programa de 

Pos- graduación en Derecho, con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación y Pos- 

graduación en Derecho (CONPEDI).

Es de resaltar plausiblemente la temática elegida para el mismo. Ello, en tanto que, si no se 

tiene memoria de lo ocurrido o no se aprende de lo vivido, lo que corresponde penosamente 

es, repetir los hechos acaecidos, tantas veces, hasta cuando se haya asimilado las enseñanzas 

dejadas por la historia.

Por ello, la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los eventos y procesos del 

pasado y presente. Para esto, hace una recopilación de documentos o pruebas de los 

fenómenos sociales y culturales que permiten su reconstrucción y su análisis. Su objetivo 

principal es estudiar, indagar, comprender e interpretar lo que ha ocurrido en la humanidad, 

para así entender y aprender de esos hechos y por supuesto no repetir los errores que han 

ocurrido.

Pero quizá el elemento más significativo por el que aprender historia es importante es que 

esta materia ayuda a pensar. Las vueltas que han dado las sociedades desde la prehistoria 

hasta la actualidad han profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder 

para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos nos ayuda a consolidar nuestro propio 

criterio sobre la sociedad. Algunos teóricos señalan que la historia es como una rueda de 

molino que siempre vuelve. Conocer nuestra identidad como personas y sociedades y 

encaminar nuestros pensamientos hacia esa diversidad son las claves para forjarnos un futuro 

mejor.

Conocer la historia no nos hará infalibles, ni evitará la reiteración de errores, ni nos anticipará 

el mañana; pero gracias al estudio de la historia podremos pensar críticamente nuestro mundo 

y tendremos en nuestras manos las herramientas para entender las raíces de los procesos 

actuales y los mapas para orientarnos en las incertidumbres del futuro. Desatender la historia 



no nos libra de ella, simplemente regala el control. Las personas somos seres narrativos e 

históricos; ambos rasgos son intrínsecos a nuestra identidad.

Al hablar de historia, resulta imperativo dejar constancia, que, para entender y aprender de la 

misma, es preciso atender una mirada trifronte. Esto es, que es necesario abordarla desde el 

enfoque del pasado, del presente y del futuro.

Así, el presente evento se sitúa en el enfoque de lo ocurrido en el pasado, a efectos de 

aprender de ello y como consecuencia, nutrirse del aprendizaje respectivo. Dicho de manera 

específica: entender la historia, para no solamente no olvidarla, sino que, además, para 

garantizar que las dictaduras y gobiernos autoritarios, no vuelvan a repetirse o tener un mejor 

desempeño en rol fiscalizador de la población al gobierno de turno. Para finalmente, lograr o 

garantizar el abrace de la justicia.

Y es que la universidad, no solamente tiene por quintaescencia, la investigación y retribución 

de ciencia y tecnología hacia la población (además, de constituirse en un derecho 

fundamental, reconocido en la Constitución Política). Entonces, la universidad debe generar 

conciencia, análisis, para luego de ello, ejercer de manera inmejorable el control del Estado, a 

través del acertado ejercicio de los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la 

información pública, a la rendición de cuentas, a no deber obediencia a un gobierno 

usurpador, a la protesta ciudadana pacífica sin armas, por citar solo algunos.

Ello, sin dejar de lado la trascendencia del método histórico en la investigación. Y es que sin 

investigación no existe vida universitaria, equivaldría a una estafa, a “jugar a la universidad”.

El método histórico es propio de la investigación histórica y con él se pretende, a partir del 

estudio y análisis de hechos históricos, encontrar patrones que puedan dar explicación o 

servir para predecir hechos actuales (pero nunca a corto plazo). Y se caracteriza por: i) 

Inexistencia de un único método histórico, ii) No genera predicciones a corto plazo, iii) 

Busca no solo contar la manera en que sucedieron los acontecimientos del pasado, también se 

centra en establecer hipótesis sobre por qué llegaron a suceder, lo que hace que muchos no 

consideren la historia como una ciencia al uso, ya que no establece absolutos, iv) Sus 

investigaciones se basan en fuentes de la época ya sean libros, documentos, diarios, enseres 

personales, v) Deben contrastarse las fuentes utilizadas y cerciorarse de que son realmente 

veraces.

Por ello, la historia se escribe constantemente a medida que vamos encontrando nuevos 

hallazgos. Hallazgos de los que debe quedar constancia, como expone el escritor Oscar 



Wilde: “El único deber que tenemos con la historia es reescribirla”. Y Posiblemente, la razón 

de mayor peso para la importancia de la historia sea que, al conocerla y estudiarla, nos 

permite aprender a pensar y razonar por nuestra cuenta. Mientras más conocemos qué 

sucedió antes de nuestro tiempo, y cómo hemos llegado a la actualidad, con más argumentos 

contaremos para llegar a conclusiones propias con base en ello. Una habilidad que sin duda 

constituye un aprendizaje en diferentes aspectos de nuestras vidas.

En ese orden de ideas, deviene en imprescindible conocer, analizar la historia, para poder 

defender la democracia, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Aunque, si bien es 

cierto, no necesariamente es lo mejor, es lo mejor que tenemos. Y los problemas de la 

democracia, deben ser enfrentados con más y mayor democracia.

Lo señalado no resulta ser de aplicación sencilla o menor, puesto, que por filosofía se sabe 

que el ser humano es marcadamente anti democrático, en vista de su naturaleza jerárquica y 

territorial.

En consecuencia, la relevancia que reviste el presente Congreso Internacional, cobra mayores 

ribetes y trascendencia.

Amerita, resaltar el rotundo éxito y tremenda acogida, por parte de conferencistas y 

asistentes. Es de apostrofar también, la masiva recepción de los casi 200 capítulos que 

formarán parte de los e- Book respectivos.

Por ello, felicitamos muy de sobremanera a los señores miembros de la Coordinación 

General, Profesores Dres. Faiçal David Freire Chequer, Márcio Eduardo Senra Nogueira 

Pedrosa Morais, Fabrício Veiga Costa, Deilton Ribeiro Brasil y Secretaria Executiva Dres. 

Caio Augusto Souza Lara y Wilson de Freitas Monteiro.

Así también, expreso mi profundo agradecimiento a mi amigo, el renocido jurista, Dr. 

Deilton Ribeiro Brasil, por haberme extendido la generosa invitación a elaborar las presentes 

líneas, a modo de presentación.

Finalmente, hacemos votos, a efectos que se continúen llevando a cabo eventos de tan gran 

trascendencia, como el bajo comentario, con el objetivo de fomentar la investigación, 

mejorar el sentido crítico de los estudiantes, procurar mejores destinos y plausible evolución 

de los pueblos, evitar nuevas dictaduras, gobiernos autoritarios, entre otros; sobre todo, en 

estos tiempos en los que la corrupción se ha convertido de manera muy preocupante y 

peligrosa, en un lugar común.



Arequipa, a 19 de enero de 2024

JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisdom (Nigeria). Consultor 

jurídico. Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Arequipa). Doctorados en 

Derecho y Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima). 

Presidente de la Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia 

(Perú). Autor, coautor, director y codirector de más de ciento veinte libros, en diversas ramas 

del Derecho, desde un enfoque de derechos fundamentales e interdisciplinario, publicados en 

15 países. Codirector de los Códigos Penales Comentados de Ecuador, Colombia, Chile y 

Panamá.
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OPERAÇÃO CONDOR: BRUTALIDADE E IMPUNIDADE NAS DITADURAS 
LATINO-AMERICANAS

OPERACIÓN CÓNDOR: BRUTALIDAD E IMPUNIDAD EN LAS DICTADURAS 
LATINOAMERICANAS

Isabela Leite Takami 1

Resumo

O presente trabalho busca tratar da temática “Operação Condor” a partir de uma visão crítica 

dos fatos. O objetivo final é apresentar por meio de bases históricas, as motivações por trás 

do pacto entre as ditaduras latino-americanas, bem como suas implicações no presente. 

Ademais, o trabalho apontará, de forma detalhada, o caráter violento e repressivo das ações 

ocorridas na década de 70, evidenciando a impunidade para os torturadores que se mantém 

até os dias atuais.

Palavras-chave: Operação condor, Ditadura militar, Anticomunismo, Direitos humanos

Abstract/Resumen/Résumé

Este trabajo busca abordar el tema “Operación Cóndor” desde una visión crítica de los 

hechos. El objetivo final es presentar, a través de bases históricas, las motivaciones detrás del 

pacto entre dictaduras latinoamericanas, así como sus implicaciones para el presente. 

Además, la obra señalará, en detalle, el carácter violento y represivo de las acciones que 

tuvieron lugar en los años 70, destacando la impunidad de los torturadores que perdura hasta 

el día de hoy.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Operación cóndor, Dictadura militar, 
Anticomunismo, Derechos humanos
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa busca retratar acerca do tema “Operação Condor”, pacto 

criminoso repressivo autoritário de caráter internacional, firmado oficialmente em 25 de 

novembro de 1975, em Santiago, no Chile. A aliança se deu pelas ditaduras do Cone Sul: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, tendo como principal objetivo a 

supressão de movimentos de esquerda, contrários aos ideais das ditaduras. Seu nome faz 

referência à uma ave que se alimenta de cadáveres, no Brasil conhecida como carcará, é um 

lembrete da brutalidade das ditaduras militares do Cone Sul. O condor é um símbolo de força 

e poder, mas a operação foi usada para perseguir e eliminar pessoas que eram consideradas 

ameaças aos regimes militares. 

Ademais, vale ressaltar que a operação ocorrida na década de 70 violou gravemente os 

direitos humanos e suas consequências deixaram marcas irreversíveis nos países afetados que 

repercutem até hoje. Nesse sentido, estima-se que durante o período foram assassinadas, 

aproximadamente, 50 mil pessoas, além de um saldo de 30 mil desaparecidos e 400 mil 

presos. Quase 50 anos depois, a impunidade segue prevalecendo para os culpados da operação 

clandestina, uma vez que, atualmente, apenas 26 pessoas foram condenadas pelos crimes.  

Tal situação deve-se principalmente a falta de cooperação na divulgação de 

documentos entre os países envolvidos, muitas vezes, devido a falta de interesse na 

investigação e punição dos atores da operação, a transparência facilitaria a culpabilização dos 

responsáveis. O motivo por trás desse tipo de comportamento por parte dos Estados é 

evidente: o encobrimento dos responsáveis. Através da omissão de provas e, até mesmo, uma 

“queima de arquivos”, destruição dos documentos por agentes das ditaduras civis e militares, 

a maior parte dos culpados segue, até hoje, impune. 

No tocante à metodologia da pesquisa, o presente resumo expandido utilizou, com 

base na classificação de Gustin, Dias e Nicácio (2020), a vertente metodológica jurídico-

social. Com relação ao tipo genérico de pesquisa, foi escolhido o tipo histórico-jurídico. Por 

sua vez, o raciocínio desenvolvido na pesquisa foi predominantemente dialético. Quanto ao 

gênero de pesquisa, adotou-se a pesquisa teórica-bibliográfica. 

 

2.  CONTEXTO, ORIGEM E FUNCIONAMENTO DA OPERAÇÃO   

 

A partir da década de 60, uma série de ditaduras se impuseram, em sequência, na América 

Latina. Tal fenômeno não poderia ser uma coincidência, uma vez que os países referentes  
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viviam situações semelhantes em relação ao impacto do novo mundo bipolar. Desse modo, as 

crescentes desigualdades sociais e crises, tanto políticas, como econômicas e sociais, que 

esses países subdesenvolvidos enfrentavam ,decorrentes do sistema capitalista, contribuíram 

para o enfraquecimento do modelo liberal e, consequentemente, crescimento dos movimentos 

sociais, tomados por um sentimento de insatisfação e revolta, de injustiça social. Esse quadro 

se intensifica a partir da Revolução Cubana, surge então, o medo da chamada “cubanização” 

por parte dos EUA. (Silva, c2023; Veiga, 2021) 

Em um contexto de guerra fria, o “Plano Condor” era de especial interesse para a 

potência capitalista e foi impulsionado pelo país. Tal estratégia serviu como forma de afirmar 

a influência estadunidense, ameaçada pela disseminação de discursos de esquerda, 

principalmente estimulados com a Revolução Cubana, em 1959. Dessa forma, a ascensão dos 

regimes ditatoriais latino-americanos foi fomentada pela "Doutrina de Segurança Nacional”, 

que visava o combate do chamado “inimigo interno”, a ameaça comunista, como maneira de 

evitar o avanço dos ideais de contestação e de radicalização dos movimentos sociais, 

disseminados pela ex-União Soviética, que vinham ganhando espaço, principalmente, em 

países como o Brasil, marcados por crises sociais, econômicas, política e ideológicas. (Padrós, 

2009; Silva, c2023; Veiga, 2021) 

Apesar de ter sido oficializada apenas em 1975, é evidente que a formação da Condor 

não se deu de maneira repentina, já havendo evidências da colaboração entre as ditaduras em 

períodos anteriores. Assim, a operação se deu em 3 fases: a primeira constituída pela criação 

de uma base de dados compartilhada, com informações de presos políticos, exilados, 

autoridades, organizações e pessoas envolvidas em atividades de oposição; a segunda se 

caracterizou pela colaboração entre os exércitos membros em ações conjuntas nas capturas, 

interrogatórios e torturas, de modo que os prisioneiros podiam ser trocados de lugar sem 

qualquer registro de entrada ou saída do país, o que se tornava muito conveniente o 

encobrimento do paradeiro de capturados e desaparecidos; por fim, a terceira fase voltou-se 

para a formação de equipes de trabalho que fossem capazes de combater as oposições em 

qualquer lugar, através da ruptura das redes de apoio do “inimigo” em qualquer parte do 

mundo.(Higa, c2023) 

Assim sendo, o EUA exerceu papel fundamental para o funcionamento da Condor, 

oferecendo auxílio logístico através de um sistema comunicação usado entre todos os países, 

o Condortel, que foi fornecido pela CIA. Nesse viés, tal união permitiu a integração entre os 

sistemas de inteligência e espionagem desses países, possibilitando a troca de informações e 

livre trânsito de militares entre as fronteiras, com objetivo de perseguir, sequestrar, torturar e 
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matar os opositores aos governos ditatoriais. “A regra de sangue da Condor era identificar o 

inimigo, localizar, mandar o comando para pegar, sequestrar, torturar, extrair as informações, 

matar e desaparecer com o corpo”, diz o jornalista Luiz Cunha. (Cecña, 2006; Cunha, 2009; 

Lopes, 2022; Rossi, 2019) 

O fim da operação se deu com o arrefecimento das ditaduras latino-americanas na 

década de 80, devido ao crescimento de movimentos contrários, que se manifestavam em prol 

da proteção dos direitos humanos. Nesse contexto, surge a “Operação Clamor”, apesar de não 

tão conhecida, é um exemplo dos movimentos que impulsionaram o fim da Condor e das 

ditaduras na América Latina. A clamor vinculava-se à Comissão Arquidiocesana de Direitos 

Humanos e Marginalizados de São Paulo, recebendo apoio da Igreja Católica e acumulou uma 

vasta documentação em seus anos de atuação que constituíram um arquivo importante para a 

denúncia dos crimes cometidos naquele período. (Arantes, 2015) 

Dessa forma, o encerramento da Condor foi gradual, mas pode-se estabelecer um 

marco na redemocratização nos países do Cone Sul. Esses processos se deram de maneira 

distinta em cada um dos países, a Argentina, por exemplo, foi o primeiro país a condenar 

formalmente os chefes da Operação Condor em 1999. Por outro lado, o Brasil, ainda hoje, 

encontra dificuldades na responsabilização dos chefes da Operação Condor pelos l imites 

impostos pela Lei de Anistia. (Rossi, 2019; Lopes, 2022) 

 

3. A CONDOR NA PRÁTICA 

 

 Em novembro de 1978, ocorreu a primeira evidência da operação no Brasil e a única 

flagrada enquanto acontecia: “O sequestro dos Uruguaios”. O caso emblemático ficou 

conhecido pelo flagrante do jornalista Luiz Cláudio Cunha, que posteriormente escreveu um 

livro sobre o ocorrido, e o fotógrafo J.B. Scalco. No dia 17 de novembro de 1978, em Porto 

Alegre, Cunha recebe uma ligação denunciando o sequestro de Lillián Celiberti, Universindo 

Rodríguez Díaz e seus dois filhos, Camilo, 8 anos, e Francesca, 3 anos. A família fora raptada 

em uma operação conjunta entre militares brasileiros e uruguaios que perseguiam os 

opositores das ditaduras com objetivo de torturá-los e matá-los. Com a publicação, o caso se 

tornou um escândalo internacional e, portanto, o assassinato não pôde ser concretizado. 

(Rossi,2019) 

  Na obra, é possível conhecer os detalhes acerca do acontecimento, inclusive a ligação 

que denunciou o desaparecimento: 
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[...] 

- Olá! Um casal uruguaio e duas crianças que moram em Porto Alegre estão 

desaparecidos há uma semana. Os nomes são Lilián Celiberti de Casariego e 

Universindo Rodríguez Díaz, e os filhos se chamam Camilo e Francesca. Olá?... 

Você está me ouvindo?...  

- Sim, claro. Estou anotando tudo... - disse, enquanto rabiscava em uma 

folha de papel - E a direção?  

- O endereço é Rua Botafogo, número 621, sala 110, bloco 3. Por favor, 

precisamos que alguém veja o que está acontecendo.  

Tentei descartar aquela missão inesperada. Bom momento, pensei, para um 

maluco qualquer ligar na hora mais inconveniente para um jornalista: o horário de 

fechamento da edição. Arrisquei:  
- Ei, não é possível que essas pessoas tenham viajado, algo assim, normal?...  

- Não, nós saberíamos... insistiu o homem. Tentei cercar a informação pelo 

outro lado:  

Qual é o significado de “desaparecido”?  

Detidos - respondeu ele, secamente, sem dar detalhes. 1  (Cunha, 2008, tradução 

própria) 

 

 O relato do livro é impactante e consegue bem demostrar a realidade da época, 

transmitindo ao leitor os sentimentos e o medo do autor em relação à perseguição da operação 

clandestina, quando acabou se envolvendo no caso. Luiz ainda conta que, ao chegar no 

endereço informado, foi recebido por homens armados, militares da operação, e ao tentar 

investigar o caso, a polícia negou o conhecimento do procedimento ocorrido. No decorrer da 

obra, descobre-se que o sequestro, na verdade, fazia parte de uma operação para a captura de 

Hugo Cores, líder máximo do PVP (Partido por la Victoria del Pueblo). Vale ainda ressaltar 

que, na época, não se tinha conhecimento sobre a operação, já que esta só foi revelada em 

1992. (Cunha, 2009) 

 Um pouco mais adiante, no ano de 1980, os argentinos Horácio Domingo Campiglia e 

Mónica Suzana Pinus de Binstock, membros do Movimento Montonero, grupo guerrilheiro de 

resistência, não tiveram a mesma sorte e , como muitos outros membros de resistência, foram 

assassinados. Em uma operação conjunta entre militares argentinos e brasileiros, os dois 

foram capturados no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na data de 12 de março de 

                                                           
1 No original em espanhol: - Hola! Una pareja y dos niños uruguayos que viven en Porto Alegre están 

desaparecidos hace una semana. Los nombres son Lilián Celiberti de Casariego y Universindo Rodríguez Díaz, y 

los niños se llaman Camilo y Francesca. Hola?... Me escuchas?.. 

- Si, claro. Estoy anotando todo... - disse, enquanto rabiscava em uma folha de papel. - Y la dirección? 

- La dirección es Calle Botafogo, número 621, habitación 110, bloque 3. Por favor, necesitamos que alguien vea 

lo que pasa. 

Tentei descartar aquela missão inesperada. Bom momento, pensei, para um maluco qualquer ligar na hora mais 

inconveniente para um jornalista: o horário de fechamento da edição. Arrisquei: 

- Che, no es posible que estas personas hubiesen viajado, algo así, normal?.. 

- No, nosotros lo sabríamos... 
- insistiu o homem. Tentei cercar a 

informação pelo outro lado: 

- Cuál es el significado de "desaparecidos"? 

- Detenidos - respondeu ele, secamente, sem dar detalhes. 
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1980. Horácio e Mónica já viviam exilados em Cuba e, posteriormente no México, junto com 

o marido de Mónica, Edgardo Ignacio Binstock, que já teria adiantado sua vinda ao Brasil 

com os dois filhos do casal. Naquele dia, Edgardo deveria se encontrar com os dois, porém, 

ao desembarcarem, os opositores da ditadura foram presos e levados a um centro clandestino 

de repressão argentina e nunca mais foram vistos.(Rossi, 2019; Memorial da Resistência de 

São Paulo, s.d.) 

No portal “Memorial de Resistência de São Paulo” é possível encontrar a operação  

detalhada:  

 

A operação arquitetada para prender a dupla é relatada em documento 

desclassificado do Departamento de Estado norte-americano datado de 7 de abril de 

1980 e enviado à Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires pelo oficial de 

segurança regional, Regional Security Officer (RSO) James J. Blystone. O 

documento informa que “(o)s dois montoneros do México foram capturados vivos e 

devolvidos à Argentina a bordo do C-130”. Ainda de acordo com o agente norte-

americano, Mónica Binstock e Horácio Campiglia foram levados para El Campito, 

centro clandestino de detenção do quartel de Campo de Mayo, na capital. 

 

 Ademais, o documentário “Operação Condor – Verdade Inconclusa”, lançado em 

2016, apresenta diversos relatos de vítimas das ações violentas decorrentes do pacto. Na obra 

de Cleonildo Cruz, a uruguaia Alicia Caldenas relata “Nos jogaram no chão com os outros 

presos, nós não sabíamos nem onde estávamos. Quando nos jogaram no chão e, ao me situar, 

vi todas aquelas pessoas... Era uma coisa demoníaca”. O longa é uma forma de denúncia das 

violências sofridas pelas vítimas, constituído por diversos relatos emocionantes, é um meio de 

lembrar o impacto do período e que as marcas deixadas por essa época são irreversíveis. 

(Cruz, 2016; Benvenuti, 2016) 

Finalmente, em 22 de dezembro 1992, no Paraguai, foi descoberto o que viria a se 

tornar o maior acervo a respeito das ditaduras militares latino-americanas. Os chamados 

“Arquivos do Terror” são cerca de 700 mil arquivos encontrados pelo advogado Martín 

Almada e pelos Juízes Dr. José Agustín Fernández e Luis María Benítez Riera em um 

esconderijo em uma delegacia em Assunção, no Paraguai. Os documentos contém detalhes 

sobre as atividades da polícia secreta paraguaia ao longo de mais de três décadas na ditadura 

do general Alfredo Stroessner e comprovaram, entre outras questões, a ação de terrorismo 

estatal articulada por países do Cone Sul da América.(Lessa, 2022; Watts, 2012) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Na década de 70 ocorre uma das mais graves violações dos direitos humanos na 

história da América Latina, a “Operação Condor”. Através dessa pesquisa, pode-se conhecer a 

fundo os motivos e o contexto histórico de tal união, perpassando pelas inclinações e 

interesses políticos que motivaram essa situação, principalmente, impulsionados pelos EUA 

no auge da Guerra Fria. O conhecimento de todos esses aspectos são imprescindíveis para o 

entender o funcionamento da operação e em quais ideais ela foi, realmente, fundada. 

Desse modo, foi possível expressar, ao menos em parte, o sofrimento causado pelas 

atrocidades cometidas no período. Contudo, vale lembrar que o verdadeiro sentimento das 

milhares de vítimas deixadas pelo pacto violento dos países do Cone Sul é inexpressável. À 

Condor, se devem o não só desaparecimento, a tortura e a prisão de milhares, mas também a 

morte de 50 mil pessoas. 

 Além disso, vale ressaltar que, apesar de passados quase 50 anos, a impunidade ainda 

é um tópico necessário quando se trata de tal operação. A falta de responsabilização dos 

culpados por tantas mortes não parece corresponder à um debate de 2023, é espantoso que 

ainda hoje seja necessário argumentar pela punição de crimes tão absurdos contra a 

humanidade. Ainda assim, pode-se destacar que a punição dos responsáveis não amenizaria os 

danos deixados pelas ações das ditaduras, mas representaria a concretização da justiça para as 

vítimas e familiares. 
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