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A estrategia do governo Getulio Vargas do Brasil na decada de 1930/40 tern 
sido caracterizada como "jogo duplo" no que tange a sua inser9ao no 
contexto politico internacional 1• A polariza9ao entre Alemanha e Estados 
Unidos teria oportunizado ao Brasil barganhar com ambos os lados, obtendo 
assim uma certa autonomia na sua dependencia hist6rica em rela9ao a este 
ultimo pais2

. Alem da racionalidade maquiavelica subjacente na aproxima9ao 
com a Alemanha, a intensifica9ao das rela96es politicas e economicas com 
este pais derivaria de uma afinidade interna3

. Desde 1930 registra-se, com 
avan9os e recuos, uma tendencia centralizadora no Brasil, que tera o seu 
desfecho na decreta9ao do Estado Novo em 10 de novembro de 1937, e essa 
politica centralizadora teria levado grande parte dos politicos brasileiros a 
simpatizar e se identificar com o regime alemao4

. 

E comum que autores se refiram a politicos e militares do periodo como 
"german6filos" ou "filonazistas", tentando dessa forma descrever um clima 
profundamente receptivo ao nazismo no Brasil. E nessa perspectiva a 
popula9ao de origem alema no pais adquire um peso especial. A presen9a de 
aproximadamente um milhao de descendentes de alemaes numa popula9ao 
total de cerca de 40 milhoes de brasileiros costuma ser destacada como um 
fator de muita importancia na suposta nazifica9ao. Ate hoje quando se trata 
do regime varguista entre 1930 e 1945, quase sem exce9ao sao feitas 
referencias a presen9a de "alemaes" ea atividade do partido nazista dentro do 
Brasil. Uma edi9ao recente da revista Veja - o mais importante semanario 

* Grande parte das fontes utilizadas no presente texto foi levantada na Alemanha durante o 
primeiro semestre de 1995, gra9as a uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) do 
Brasil. 
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brasileiro da atualidade- comentando um projeto de publicac;ao de um diario 
que Getulio Vargas escreveu nas decadas de 1930/40 veio acompanhada de 
extenso material fotografico e redacional sobre a nazificac;ao <las regioes de 
colonizac;ao alema no sul do pais5

• 

Contrapondo-me a quase unanimidade observavel na avaliac;ao desse tema, 
tenho tentado argumentar que a presenc;a de um significativo numero de 
descendentes de alemaes constitui antes um problema do que uma ajuda no 
aprofundamento <las relac;oes entre Brasil e Alemanha de 1933 a 1942, ano da 
ruptura definitiva e declarac;ao de guerra entre os dois paises6

. Destaquei que 
ha na postura das autoridades brasileiras um alto grau de ambivalencia, pois 
se e verdade que no discurso politico se encontram referencias elogiosas e 
bajuladoras em relac;ao a popula9ao de origem alema e aos alemaes, e 
igualmente inegavel a hist6rica insatisfa9ao com a inser9ao politico-cultural 
dos imigrantes e descendentes no contexto brasileiro, critica que se acentua e 
aprofunda durante a decada de 1930. A elite politica brasileira classificada de 
"german6fila" e "filonazista" admirava certamente a estrutura do regime 
alemao, mas ao mesmo tempo estava profundamente desconfiada em relac;ao 
aos "alemaes" que viviam no Brasil7

. 

A ambivalencia atingia, num outro patamar, pessoas que entraram para a 
Hist6ria como grandes defensores de posi96es liberais. Quero ilustrar com o 
posicionamento do conhecido escrito Erico Verissimo. Em abril de 1938 ele 
fez um discurso elogioso ao Estado Novo atraves da Radio Farroupilha de 
Porto Alegre. Entre outros motivos para justificar o seu elogio ao regime de 
forc;a implantado em novembro do ano anterior diz: "O tempo se encarregou 
de mostrar com fatos o perigo em que o Brasil se achava como objeto de 
cobi9a de certas nac;oes. Senti sempre a necessidade da nacionaliza9ao do 
ensino. Ela ai esta"8

. Como Erico Verissimo vivia no Rio Grande do Sule se 
desencadeara forte campanha de elimina9ao das escolas privadas, que atingia 
em especial as escolas das regioes de coloniza9ao alema, nao ha duvida de que 
o escritor estava-se referindo a Alemanha como pais que cobic;ava o Brasil e o 
fazia atraves da populac;ao supostamente nao nacionalizada de origem alema. 
Transparece nessa manifestac;ao uma clara ambivalencia, mesmo que 
diferente daquela dos politicos "german6filos": o liberal Erico Verissimo 
ap6ia a ditadura varguista, porque ela salva o Brasil do "perigo alemao"9

. Se 
nos Estados Unidos nesse mesmo momento se temia que com a decretac;ao do 
Estado Novo se instaurara um regime totalitario e o Brasil caira em definitivo 
nos bra9os da Alemanha, no Brasil se julgava que o Estado Novo salvara o 
pais desse perigo. Visao que tambem fazia parte da auto-avaliac;ao do pr6prio 
regime. 

0 que pretendo fazer no presente texto e retomar a problematica da 
presen9a de um significativo contingente de imigrantes alemaes e descen-



dentes no pais para o relacionamento do Brasil com a Alemanha nazista e 
sobre o grau de influencia do nazismo no pais. 

Desde 1824 estabeleceram-se alemaes no Brasil, fazendo com que em 
estados como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina cerca de 20% da 
populac;ao fosse de origem alema na decada de 1930; em outros estados, como 
Parana, Sao Paulo, Espirito Santo, esses percentagens eram menores, mas 
tambem significativos10

. Nos demais estados havia grupos menores. A 
desconfianc;a em relac;ao a essa populac;ao era hist6rica, como mostrei em 0 
perigo alemdo. As suspeitas tinham origem tanto fora quanto dentro do pais. 
A imprensa internacional desde o seculo XIX apontava para o perigo. Em 
varios momentos do seculo passado e inicio do seculo XX, a imprensa 
francesa deu destaque ao assunto; nos anos 1930 os alertas vinham sobretudo 
da imprensa inglesa e americana. 

Tambem ai -ao menos no que tange aos autores brasileiros- nota-se uma 
clara ambivalencia. Nao ha como negar que a imigrac;ao alema tern, em tese, 
apoio por parte da maioria dos autores que trataram do assunto. Os 
imigrantes centro-europeus, incluindo portanto OS alemas, Sao vistos com 
bons olhos no projeto de "branqueamento" ou de "arianizac;ao" da 
populac;ao brasileira 11

, pela sua etica de trabalho, enfim, pela sua 
contribuic;ao para o desenvolvimento s6cio-econmico do Brasil. Nesse 
sentido sao vistos com muita mais simpatia do que os imigrantes de outras 
regioes ou de outra tradic;ao etnica e cultural. Os alemaes sao vistos com bons 
olhos e recebem os elogios correspondentes, enquanto ha serias restric;oes a 
japoneses, "turcos", judeus, "polacos", sem falar nos negros. 

Restric;oes se fazem ouvir, porem, com muita insistencia em relac;ao aos 
imigrantes alemaes efetivamente entrados no Brasil bem como aos seus 
descendentes. 0 que se espera dos imigrantes e que -de preferencia antes de 
entrarem no pais- aprendam o portugues, abandonem toda a sua bagagem 
cultural e adotem instantaneamente habitos de vestir, de comer, morar, ou de 
se associar "tipicamente brasileiros". Apesar de nunca expresso com 
sinceridade, esperava-se, no fundo, que os imigrantes luteranos abandonas
sem sua confissao religiosa e se tornassem cat6licos. Admitia-se que 
permanecessem eventualmente alguns trac;os biol6gicos, que no futuro se 
diluiriam na "rac;a brasileira", melhorando-a. Tenho mostrado que oficiais do 
exercito brasileiro que na decada de 1930 ocuparam regioes de colonizac;ao 
alema no sul do Brasil ficaram indignados com o fato de que as pessoas 
mantinham os seus sobrenomes alemaes e nao os haviam trocado ou ao 
menos abrasileirado 12

. 

Tomemos as duas etnias mais diretamente envolvidas no contexto da nossa 
analise: italianos e alemaes. Mesmo que OS italianos do sul do Brasil nao se 
tenham envolvido em grandes movimentos reivindicat6rios de carater 



operario13
, em Sao Paulo a etnia esta presente em toda a estrutura social -

desde a aristocracia ate ao operario mais humilde-, com um correspondente 
leque de posicionamentos politico-ideol6gicos: o movimento operario em Siio 
Paulo tern muito a ver com italianos e descendentes. No que tange aos 
alemaes certamente nao e de todo errado afirmar que predominaram posi96es 
conservadoras. Mesmo que a historiografia tenha ate agora ignorado por 
completo a presen9a de alemaes e descendentes em movimentos operarios no 
Brasil, quando eles de fato estiveram presentes, nao resta duvida de que em 
termos de quantidade essa presen9a e pouco significativa em compara9iio 
com o numero total de imigrantes e descendentes - ao menos ate a Segunda 
Guerra. 0 destaque que merecem figuras como Frederico Kniestedt em Porto 
Alegre e Edgard Leuenroth em Siio Paulo deve-se antes ao seu valor pessoal 
do que ao numero de operarios que representavam 14

. 

Se formos ler a imprensa de lingua alema da decada de 1920, vamos 
constatar ali uma frequente insatisfa9ao com a Republica de Weimar e um 
anseio conservador por mudan9as. Tudo isso conduz a pressuposi9ao de que 
o nazismo deve ter sido recebido com entusiasmo pela popula9ao de origem 
alema, sobretudo nas regioes de coloniza9ao alema no sul do Brasil, onde 
supostamente a integra9ao a realidade brasileira era muito baixa. Mostrei em 
0 fascismo no sul do Brasil que, de fato, e pouco significativa a critica ao 
regime nazista instaurado na Alemanha e que, pelo contrario, se nota uma 
consideravel simpatia pelo fato de que o regime teria consertado os erros 
imputados ao regime da Republica de Weimar 15

. Mostrei, porem, que isso em 
absoluto representou um entusiasmo irrestrito pelas atividades da Organiza
<;iio do Exterior do partido nazista. Essa atividade era, pelo contrario, muito 
criticada16

. A recente tese de doutorado de Jlirgen Muller reafirma, em 
termos gerais, os resultados de minhas pesquisas17

. 

Em termos resumidos pode-se dizer que mesmo antes da tomada do poder 
pelos nazistas na Alemanha foram criados alguns nucleos do partido no 
Brasil. Essa difusao de nucleos acentuou-se depois, mas nao se pode dizer de 
forma alguma que tenha sido um estrondoso sucesso. Essa afirma9ao baseia
se, entre outros, no seguinte raciocinio: entre o final da Primeira Guerra e 
1933 chegaram em tomo de 80.000 alemaes para o Brasil, constituindo- se 
esse periodo como o mais intensivo de imigra9iio alema para o pais em toda a 
hist6ria da imigra9iio alema18

. Esses imigrantes constituiram um contingente 
muito diversificado: havia oficiais do exercito, profissionais academicos em 
geral, mas tambem camponeses e operarios urbanos. Todos eles vinham em 
fun<;iio dos problemas que a Alemanha enfrentou no p6s-guerra. Em 1924 
alguem -aparentemente por brincadeira - fixou alguns cartazes na cidade de 
Hagen, informando que a hora do almo90 de determinado dia em 
determinado local falaria um Sr. Langenbach sobre o tema "Quern quer ir 



junto para o Brasil?". Na hora indicada reuniram-se milhares de pessoas 19
. A 

integrac;ao daqueles que vieram parecia problematica. Um observador do Rio 
Grande do Sul escrevia em 1926 que, apesar de haver entre os imigrantes 
posteriores a Primeira Guerra numero grande de oficiais e de outras pessoas 
com formac;ao academica, os alemaes vindos mais recentemente constituiam 
uma verdadeira "esc6ria"20

. Nesse mesmo ano a Deutsche Zeitung de Sao 
Paulo escreveu, ao comentar a imigrac;ao alema mais recente ao Brasil: 
"Senhor, afasta essa benc;ao de n6s!"21

. E ainda em 1932 podem ser 
encontrados comentarios pouco elogiosos aos imigrantes p6s-guerra: "Entre 
esses assim chamados 'alemaes novos' (Neudeutsche) existiram muito 
freqiientemente elementos que trouxeram consigo o estremecimento psicol6-
gico de sua patria e pensavam poder justificar com isso muitas das 
irregularidades que praticavam"22

. 

Nao parece errado pressupor que a grande maioria <lesses 80.000 imigrantes 
recentes constituissem candidatos potenciais ao ingresso no partido nazista, 
pois recebiam na decada de 1930 a informac;ao de que a Alemanha estava-se 
reerguendo e que agora tinha condic;oes de oferecer uma vida digna a todos os 
seus cidadaos. Ao contrario da expectativa, porem, apenas algo em torno de, 
no maximo, 3.100 alemaes residentes no Brasil ingressaram no partido23

. Isso 
representa aproximadamente 4% do contingente citado. Devemos lembrar, 
no entanto, que entre os que ingressaram no partido provavelmente se 
encontrava um numero significativo que estava numa dependencia economica 
direta em relac;ao a empresas alemas (da Alemanha) em atividade no Brasil, 
para os quais a adesao ao partido era quase uma obrigatoriedade. Apesar de 
que nao constituissem um numero muito significativo no conjunto dos 
membros do partido, cabe destacar que os pastores luteranos que atuavam no 
Brasil estavam praticamente todos numa relac;ao de dependencia direta em 
relac;ao a igreja alema24

. 

Certamente nao e errado afirmar com base nesses dados que o sucesso do 
partido no Brasil ficou abaixo daquilo que poderia esperar-se, em tese. 
Tambem mostrei que houve uma oposic;ao bastante generalizada a atividade 
dos membros do partido nas comunidades de alemaes e descendentes do sul 
do Brasil. A intromissao nas instituic;oes e no cotidiano das regi6es de 
colonizac;ao alema - cabe destacar como exemplo os boicotes a empresas com 
as quais nao simpatizavam - fez com que a reac;ao negativa a eles fosse muito 
significativa. Negava-se a eles toda a reivindicac;ao de assumir a lideranc;a 
dessas comunidades. 

Constitui evidentemente outro tema o posicionamento da populac;ao dessas 
comunidades em relac;ao a Alemanha, a Hitler e ao nazismo como regime em 
seu pais de origem. Sem duvida, e pouco freqiiente encontrar-se criticas ao 
nazismo como tal. De maneira geral nota-se, pelo contrario, uma significativa 



simpatia pelo regime em si e que se reflete de forma concreta sobre a ideologia 
ea pratica daquilo que se denominava "germanismo" ou "teutobrasileirismo" 
(Deutschtum, Deutschbrasilianertum )25

. 

Desde o seculo XIX existiam institui96es, como associa96es esportivas, 
culturais e economicas, que veiculavam a idfaa de uma identidade teuto
brasileira. Essas institui96es, que se viam pouco prestigiadas pela Alemanha 
da Republica de Weimar, come9aram a sentir novo alento com o nazismo no 
poder e isso rendia simpatias ao regime. 

Nao podemos conjeturar hipoteticamente sobre o que teria acontecido sea 
Alemanha tivesse vencido a guerra, mas tenho fortes razes para dizer que 
nesse caso os nazistas teriam contado com a ajuda de grandes contingentes de 
brasileiros de origem nao-alema e nao teriam dependido de alemaes e 
descendentes para exercer o seu dominio sobre o pais. 

0 que podemos estabelecer e aquilo que de fato aconteceu. Contrapondo
me mais uma vez claramente as tendencias dominantes na historiografia 
sobre a tematica, julgo que ainda nao foram apontados grandes perigos 
concretos a que o Brasil estivesse exposto por causa da presen9a de uma forte 
contingente de popula9ao de origem alema. A tese levantada pela 
historiografia da Republica Democratica Alema sobre as inten96es de 
anexa9ao do sul do Brasil a Alemanha26 parece definitivamente superada, por 
nao ter apresentado as evidencias empiricas de suas conclusoes -mesmo que 
as vezes pare9am 16gicas27

. Mas mesmo que se aceite o potencial de dissen9ao 
interna que a atividade nazista pudesse causar, a realidade esta - com as 
provas e fontes ate agora encontradas - muito aquem daquilo que se costuma 
supor em fun9ao do que se lia na imprensa da epoca ou que ainda continua 
sendo apregoado em escritos ensaisticos que repetem acriticamente o que esta 
em qualquer fonte conhecida. Claro que devemos assumir o posicionamento 
humilde de aceitar a refuta9ao dessa afirma9ao caso se encontrem fontes 
novas, mas ate ao momento essas fontes nao foram arroladas. 

Os contemporaneos consideravam que a quase totalidade da popula9ao de 
origem alema no Brasil estava sob o controle do nazismo e conspirava 
sistematicamente contra a integridade do pais em que se encontrava28

. Com 
exce96es pouco numerosas, ainda nao foi feita uma revisao dessa perspectiva, 
e ela continua sendo difundida como moeda corrente. As principais fontes 
documentais no que se refere as atividades consideradas nazistas e 
antibrasileiras no sul do pais sao os relat6rios das autoridades policiais do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina29

. Nao ha como negar que nesses 
volumes sao publicadas evidencias. E nao se pode desconfiar da autenticidade 
do material. 0 que, no entanto, nunca foi feito e uma criteriosa avalia9ao do 
contexto e do significado real do material apresentado. Se formos investigar 
com objetividade e distanciamento os fatos apresentados, constataremos que 



algo em torno de 50% daquilo que e apresentado como atividade nazista 
antibrasileira aconteceu antes da decreta9ao do Estado Novo em 10 de 
novembro de 1937 e nao constituia nesse momenta nenhuma ilegalidade nem 
podia ser interpretado de forma alguma como oposi9ao ao governo 
brasileiro. Quero ilustrar com as famosas fotografias de uma festividade 
nazista no campo de desportos do clube "Renner" em Porto Alegre. Essa 
festa efetivamente aconteceu no local indicado e as fotografias sao autenticas 
e quando apresentadas sem uma contextualiza9ao sugerem uma perigosa 
ai;ao contra a soberania brasileira. Nao podemos, no entanto, esquecer que 
essa festa se realizou num periodo em que o partido nazista agia sem qualquer 
restri9ao por parte do governo brasileiro, que nessa festa esteve presente o 
Governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha, o comandante da 
regiao militar do exercito brasileiro e outras altas autoridades30

. Se alem dos 
nazistas uniformizados e seus simbolos conseguimos ver nas fotografias 
populares que acorreram a festa, nao podemos deduzir dai qualquer inten9ao 
antibrasileira por parte dessas pessoas. Se a festa fosse comunista, com o 
beneplacito oficial, certamente tambem teriam acorrido muitos populares. 

Entre aqueles fatos arrolados pelas autoridades policiais que efetivamente 
ocorreram ap6s a sua proibi9ao ou ao menos ap6s o inicio da campanha de 
"nacionaliza9ao" vamos encontrar poucos que podem ser classificados como 
antibrasileiros. Trata-se muitas vezes da nao-observancia da proibi9ao de 
falar em alemao, da utiliza9ao de livros como a Biblia ou hinarios em alemao, 
em alguns casos editados muito antes de Hitler ter nascido. 

Apenas parcela pequena constituem datos de desobediencia civil, como a de 
alemaes continuarem como membros da DAF (Deutsche Arbeitsfront). Pode
se, porem, lan9ar um desafio geral aos pesquisadores para que apontem 
qualquer ayao coletiva de desobediencia civil. Sempre se trata de ayoes 
individuais. 

0 folclore produzido na epoca se refere a bandos de "quinta- colunas" que 
teriam agido no sul do Brasil. Seriam alemaes e descendentes que estariam 
exercendo fun9oes de espionagem e sabotagem em favor da Alemanha. As 
pesquisas historiograficas mais consistentes realizadas ate agora sabre a 
espionagem alema no Brasil sao as de Stanley Hilton31

. Hilton demonstra de 
forma consistente a presen9a de um consideravel numero de espioes a servi90 
da Alemanha no Brasil. 0 que, porem, chama a aten9ao e que mesmo o 
espiao que se apresenta a um rapaz do Rio de Janeiro para dividir uma 
moradia como sendo um teuto-brasileiro de Santa Catarina, de fato nao o 
era32

. Hilton nao produziu nenhuma evidencia de que a atividade de 
espionagem nazista tivesse qualquer apoio ou sustenta9ao nas regi6es de 
coloniza9ao alema. Os espi6es a servi90 da Alemanha eram mais ou menos 
profissionais e nao tinham nada a ver com a tradi9ao imigrantista. 



A problematica, no entanto, nao pode ser dada como encerrada pelo que 
foi exposto ate aqui. Tivemos atividade nazista atraves dos nucleos 
partidarios dirigidos pela Organiza9ao do Exterior do partido alemao, 
tivemos um reavivamento do movimento germanista e uma simpatia 
inegavelmente difundida em rela9ao ao nazismo como regime adequado a 
Alemanha naquele momento (mesmo que se condenasse a pratica partidaria 
dentro do Brasil). Mas tivemos alem de tudo isso um partido fascista 
brasileiro, a A9ao Integralista Brasileira33

, cujo relacionamento com o 
nazismo nao pode deixar de ser considerado, sobretudo quando se esta diante 
do fato objetivo de que o terceiro maior contingente desse partido em todo o 
Brasil se localizava em Santa Catarina, com as suas concentra9oes mais 
expressivas justamente nas regioes de coloniza9ao alema nesse estado. Ja fiz a 
critica a bibliografia sobre 0 relacionamento entre integralismo e nazismo e 
produzi uma explica9ao para o sucesso do primeiro em Santa Catarina34

, mas 
julgo ser conveniente retomar alguns aspectos. Parece que ha uma tendencia 
irreversivel na historiografia de nao se deixar guiar pelas fontes, mas por 
convic9oes pessoais preconcebidas. Ninguem de nos discordaria de uma 
proposi9ao generica de que nazismo e integralismo sao manifesta9oes de um 
mesmo mal, que se equivalem na condena9ao que merecem de parte de 
qualquer consciencia democratica e que nesse sentido sao irmaos siameses. 
Se, porem, queremos ir um pouco alem desse posicionamento etico- politico e 
precisar com maior rigor cientifico as rela9oes entre os dois partidos, ha 
necessidade de se cuidar para que nao se abandone levianamente um minimo 
de objetividade e distanciamento, tornando superfluo qualquer investimento 
na pesquisa de fontes. 

Em um livro sobre o Brasil publicado em 1987 o professor Mario 
Contreras, da Universidade Autonoma do Mexico, apresenta um capitulo 
intitulado "El Brasil como meta hist6rica de la Alemania nazi", no qual 
aparenta dar seriedade a defesa da tese usual de que o integralismo foi um 
instrumento maldoso do nazismo na sua a9ao nefasta contra o Brasil35

. 0 
autor nao se limita a reproduzir as opinioes correntes na epoca e ainda 
repetidas na ensaistica atual, mas procura dar um ar de consistencia ao seu 
texto, remetendo em abundantes notas de rodape a documentos do arquivo 
do Ministerio <las Rela9oes Exteriores da Alemanha em Bonn. Para 
comprovar a sua tese, apresenta o caso do integralista Jose Zamarin da 
Testa, do interior de Sao Paulo, que em 1935 se dirige a embaixada alema, 
dizendo-se autorizado por Plinio Salgado, chefe do integralismo, para 
solicitar ajuda para si mesmo para realizar uma viagem a Alemanha e para o 
integralismo em geral. A partir da analise da documenta9ao o autor conclui: 
"Sin embargo, un momento cumbre en que se hacen oficiales, de manera 
ultra-secreta, las relaciones entre la Acci6n Integralista y el regimen nazi, se 



da en 1935 cuando la legaci6n alemana en Rio envia al Ministerio de 
Relaciones Exteriores aleman un reporte favorable a la AIB recomendando el 
viaje a Alemania de un tal Dr. Zamarin, miembro prominente de la AIB, y 
sugiriendo apoyo material y moral a los integralistas" (pp. 14-15). 

Na verdade o autor utiliza aqui fontes de arquivo realmente existentes, mas 
as utiliza seletivamente para dar ares de consistencia cientifica a sua opiniao 
preconcebida. Um documento conclusivo da embaixada alema sobre o caso, 
que, se fosse arrolado, obrigaria o autor a chegar a uma conclusao diferente 
daquela a que chegou, nao e referido36

. 

Nao ha como negar que no sul do Brasil o integralismo, de fato, teve mais 
adeptos nas regi6es de colonizac;ao alema (e sobretudo italiana) do que nas 
regi6es de populac;ao majoritariamente de origem luso-brasileira. Esse 
sucesso, porem, pode ser plenamente explicado pelo contexto politico 
regional e pela conseqiiente integrac;ao das populac;6es de origem alema ( e 
italiana) no mesmo e pela maior complexidade social e politica dessas regi6es, 
permitindo uma maior distribuic;ao do leque de posic;6es politicas dentro do 
espectro politico, enquanto o controle oligarquico nas demais regi6es 
favorecia um maior monolitismo politico. Alem disso temos em Santa 
Catarina uma constelac;ao politica especial desde 1930 que vai explicar a 
maior adesao ao integralismo37

. 

A bibliografia aponta ainda para o fato de que o integralismo teria recebido 
dinheiro do fascismo italiano38 e certamente o teria recebido de born grado do 
nazismo alemao, como mostra a tentativa do integralista Zamarin da Testa 
recem citado. 0 fato e que -a nao ser que ainda se encontrem documentos 
que provem o contrario- as instancias nazistas, no seu conjunto, nutriam 
menos entusiasmo pelo integralismo do que em geral se sup6e. As raz6es que 
freiavam esse entusiasmo sao basicamente duas: o integralismo, pela sua 
doutrina "nativista", era visto como perigo para a preservac;ao da 
"germanidade" das populac;6es de origem alema no Brasil e as instancias 
nazistas preocupadas com o incremento de um intercambio economico e 
conseqiiente relacionamento politico crescente com o governo Vargas temiam 
que o envolvimento com um partido nao-governamental seria perigoso. 

Autores tern sugerido que o nazismo se interessava muito pelo integralismo 
e o tivesse fomentado. Assim Robert Levine em seu The Vargas Regime 
escreve que "Julius Streicher's Der Stiirmer praised Barroso's racist works, 
and he was well thought of throughout Germany"39

. E, de fa to, ha indicios de 
simpatia pelo integralismo na Alemanha nazista. Na Zeitschrift fiir Politik em 
seu numero 24 de 1934, por exemplo, encontramos um artigo de Ubaldo 
Borborema sob o titulo "Brasilien und der Nationalsozialismus" (0 Brasil e o 
nacional-socialismo ), onde a tonica e a defesa do integralismo e sua 
proximidade com o nazismo (pp. 129-136). Quanto ao artigo na revista nao 



foi possivel determinar a importancia que deva ser atribuida ao texto para 
uma avalia9ao das possiveis rela96es entre integralismo e nazismo, mas deve
se destacar que o mesmo aparece bem no inicio da atividade do integralismo, 
portanto, num momento em que na Alemanha nazista ainda nao se tomara 
uma posi9ao em rela9ao ao partido fascista brasileiro. Mas no que tange ao 
jornal Der Stiirmer, especializado em anti-semitismo e no qual, segundo 
Levine, teriam sido feitos muitos elogios ao segundo homem da hierarquia 
integralista e mais destacado ide6logo do anti-semitismo dentro do partido, 
cabe destacar que um levantamento minucioso constatou que, de fato, ha 
duas pequenas notas sobre o integralismo em dezembro de 1934 e em janeiro 
de 1935, isto e, num periodo em que a atividade do integralismo apenas 
estava iniciando. Da mesma forma que na Zeitschrift fiir Politik, efetivamente 
transparece nesses textos de Der Stiirmer um certo interesse e uma certa 
simpatia pelos fascistas brasileiros. Com a expansao do integralismo e o 
posicionamento restritivo das principais instancias alemas o integralismo 
permanece, porem, totalmente ausente desse jornal entre 1935 e 1938, 
portanto, durante todo o periodo de sua expansao. 

Encontram-se referencias em outros jornais em datas posteriores a 1934, 
mas os pesquisadores parecem ter sido excessivamente nipidos em concluir 
que uma referencia significa for9osamente simpatia, apoio e colabora9ao 
estreita. Quero dar um exemplo. Em 23 de dezembro de 1937 o semanario 
politico Der Zeitspiegel, editado em Berlim, dedicou uma pagina e meia ao 
tema "Das neue Brasilien und der Integralismus" (0 Brasil novo e o 
integralismo ). Lendo apenas o titulo, tem-se aparentemente uma clara 
tendencia do jornal em prestigiar o integralismo. A leitura do texto, porem, 
no minimo nos obrigara a uma exegese que permite uma leitura diversificada. 
0 texto nos diz que os integralistas apoiaram o golpe do Estado Novo de 
Vargas em novembro, apesar de que nao foram o elemento decisivo de apoio 
e portanto do sucesso do golpe. 0 elemento decisivo para o sucesso do golpe 
foi o exercito. A nova constitui9ao outorgada por Vargas incorpora alguns 
elementos da doutrina integralista ( corporativismo, forma autoritaria de 
governo ). Da doutrina integralista sao destacados ainda o anticomunismo e a 
antima9onaria. Uma leitura que se restringe a destacar esses elementos pode 
concluir que o artigo visa enaltecer o integralismo. Ha, porem, outras 
informa96es no texto que tambem permitem uma leitura inversa. 0 jornal diz 
claramente que o maior perdedor do golpe de novembro foi o integralismo, 
pois s6 ele saiu prejudicado com as determina96es do novo regime proibindo 
qualquer atividade partidaria. "Nao ha duvida de que essas determina96es se 
voltam em primeira linha contra o integralismo". Alem da comunica9ao aos 
leitores sobre a derrota do integralismo - demonstrando uma eficiente 
capacidade de analise, que a imprensa de outras partes do mundo nao 
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demonstrou-, ha ainda outros elementos no texto que permitem concluir que 
o aparente destaque dado pelo jornal ao integralismo atraves do titulo e pelo 
espa90 que lhe e dedicado nao visava promover 0 integralismo nem 
solidarizar-se com ele, mas coloca-lo em duvida. Ao referir-se a doutrina 
do integralismo, diz que um dos objetiVOS do partido e 11a fusfo de todos OS 
brasileiros, independente decor, em um unico povo. Quern nasceu em solo 
brasileiro deveria ser brasileiro e sentir-se como brasileiro pleno". Apesar de 
que o redator do texto nao explicita o significado do destaque dado a esse 
ponto da doutrina integralista, nao ha duvida de que OS leitores alemaes 
(nazistas ou nao) que sabiam da existencia de um consideravel numero de 
"irmaos de sangue" vivendo no Brasil, devem ter ficado no minimo 
desconfiados em rela9ao ao integralismo, pois aparece aqui uma referencia 
clara a longamente combatida tese do "melting pot"' temida por todos 
aqueles que tinham algum interesse nos destinos dos "alemaes no exterior" 
que vivam no Brasil40

. 

Nao havia como negar que o integralismo -apesar de eventuais esfor9os em 
contrario- se enquadrava na tradi9ao do "nativismo", que pregava o fim de 
qualquer preserva9ao de identidade de grupos etnicos dentro do Brasil. 
Assim, apesar de que um estudo sistematico sobre a repercussao do 
integralismo na imprensa alema ainda esta por ser feito, deve-se ter o 
cuidado de ler criteriosamente as materias e evitar conclusoes apressadas a 
partir de um a simples ref erencia. 

Nern o Ministerio <las Rela9oes Exteriores nem a Organiza9ao do Exterior 
do partido seguiam uma linha de colabora9ao e apoio ostensivo ao 
integralismo. Alem dessas duas instancias devem ser levadas em conta 
algumas outras, especialmente dedicadas aos "alemaes no exterior". 
Destacam-se entre elas sobretudo o Deutsches Ausland-Institut (DAI) e o 
Volksbund for das Deutschtum im Ausland (VDA). Apesar de que no DAI 
houvesse possivelmente algumas pessoas que defendessem uma certa 
aproxima9ao com o integralismo41

, a orienta9ao dominante foi a de 
apresenta-lo como grande perigo para a "germanidade" no Brasil. Uma 
posi9ao equivalente temos na segunda grande institui9ao que se ocupava com 
os "alemaes no exterior", o VDA. Quero ilustrar com uma publica9ao 
endossada por ambas as institui9oes. Na edi9ao de janeiro de 1937 da revista 
Der Auslanddeutsche42 ha um artigo intitulado "Zur heutigen politischen Lage 
des Deutschtums in Brasilien" (A atual situa9ao politica dos alemaes no 
Brasil). Nesse artigo se dedica espa90 muito consideravel ao integralismo. 0 
autor, nesse particular, se concentra em especial no estado de Santa Catarina, 
onde o integralismo foi muito mais bem sucedido do que no Rio Grande do 
Sul. Destaca que o chefe integralista Plinio Salgado e um nortista que em seus 
discursos no sul se mostra conciliador, destacando que seu avo materno era 



um alemao, mas que ninguem deve iludir-se, pois a posic;ao do integralismo 
sobre a fusao racial e clara e que na politica efetiva dos integralistas nos 
municipios em que chegaram ao poder e claramente "nativista": "Isso mostra 
de forma inequivoca a forma de pensar do integralismo, que, ao menos nesse 
ponto, colide frontalmente com o nazismo" (p. 20). A conclusao do autor 
sobre esse tema e a seguinte: 

"Os integralistas de descendencia alema da regiao de Blumenau 
marcham -e isso e decisivo do ponto de vista de uma politica 
teuto-brasileira- sem qualquer garantia previa nas fileiras dos 
camisas verdes ao lado de cidadaos racialmente bem diferentes. 
Entrementes, dois integralistas de sobrenome alemao sacrifi
caram na regiao de Blumenau suas vidas pelo movimento. Quais 
- assim deve-se perguntar com preocupac;ao- Sao OS beneficios 
que o martirio dessas duas vitimas traz para o teuto
brasileirismo? Os nativistas dos circulos liberais gritam 'lincha', 
e 'morra' contra o 'hitlerismo disfarc;ado' em Blumenau, em 
parte por ignorancia total da visao de mundo nacional
socialista, em parte por maldade intencional. Se o Brasil em 
futuro pr6ximo se tornar integralista, entao o teuto-brasileiris
mo, em func;ao de sua desuniao e divisao, corre o risco de 
afundar no 'melting pot' brasileiro com um minimo de pressao. 
Se, no entanto, a atual forma de governo, que se assemelha 
muito a dos Estados Unidos, conseguir barrar o integralismo -
ao mesmo tempo em que eventualmente se fale de simpatias 
para com ele-, entao certos circulos liberais combaterao os 
teuto-brasileiros como traidores do Estado" (p. 21). 

A qualidade da analise do autor pode ser comprovada pela correc;ao da 
previsao feita. Uma das alternativas prognosticadas realmente aconteceu 
ap6s o 10 de novembro de 1937: o integralismo e proibido, mesmo que 
simultaneamente lhe Sao feitos alguns elogios OU concessoes atraves da 
inclusao de alguns de seus principios na constituic;ao ditatorial outorgada. 
Quanto aos efeitos maleficos da militancia integralista sobre a populac;ao de 
origem alema a profecia se cumpriu em sua plenitude. 

Em estudos anteriores havia deixado de lado uma instituic;ao que poderia 
complementar 0 quadro referente ao relacionamento OU a posic;ao do 
nazismo frente ao integralismo. Trata-se do Instituto Ibero-Americano em 
Bedim. Fora criado em 1930 com a func;ao de dedicar-se ao estudo de 
Portugal, Espanha e os paises de tradic;ao iberica na America. Seus objetivos 
declarados eram os de fomentar as relac;oes culturais entre a Alemanha e os 



citados paises. Ap6s a ascensao dos nazistas ao poder o Instituto passou a ser 
presidido pelo general Wilhelm Faupel, um nazista not6rio43

. Infelizmente -
como destaca Oliver Gliech- o general Faupel queimou a documentac;ao mais 
diretamente ligada a ele e supostamente mais comprometedora antes de 
suicidar-se em 1945. 

Em tese a verificac;ao do relacionamento ou da posic;ao do Instituto frente 
ao integralismo e importante, pois, ao contrario do que acontecia com o DAI 
e o VDA, o mesmo nao tinha vinculac;ao expressa com o "germanismo". Isso 
significa que sua preocupac;ao nao se centrava na preservac;ao da rac;a e da 
identidade dos alemaes e descendentes nos paises ibericos, e portanto, uma 
eventual oposic;ao ao integralismo por seu carater "nativista" nao deveria 
existir44

. 

Pela escassez da documentac;ao encontrada as conclusoes s6 podem ser 
provis6rias45

' mas tudo indica que 0 integralismo nao ocupou grande espac;o 
entre as preocupac;oes do Instituto. Entre as lideranc;as integralistas Gustavo 
Barroso sempre foi considerado o mais german6filo e pr6-nazista, sobretudo 
em func;ao de seu ferrenho anti-semitismo46

. E nao ha duvida de que Barroso 
em diversas oportunidades tentou aproximar-se do nazismo e do Instituto 
Ibero-Americano. Assim, uma carta de 19 de novembro de 1937 do Instituto 
para Barroso da conta de que os livros anti- semitas de sua autoria enviados 
por ele ao Instituto chegaram a seu destino. A carta lembra que em 1 de 
novembro do mesmo ano fora enviada outra carta de agradecimentos por 
uma remessa anterior de livros. Isso demonstra que Barroso <lava 
importancia ao Instituto como potencial divulgador de seus livros e 
certamente denota sua tentativa de granjear as simpatias do nazismo47

. 

A referida carta informa a Barroso que seus livros deverao ser resenhados 
na revista Ibero-Amerikanisches Archiv, editada pelo Instituto. Fato e, porem, 
que tal resenha nunca foi publicada. A ausencia de referencias aos livros de 
Barroso na revista pode ter sido motivada por razoes taticas, ja que com a 
decretac;ao do Estado Novo -que coincide com as datas das cartas- o 
integralismo se tornou perdedor e nao convinha tocar nesse assunto para 
evitar influencias negativas no relacionamento com o governo Vargas. Deve
se destacar, no entanto, que antes dessa data tambem nunca houvera 
referencias as obras de Barroso no Ibero-Amerikanisches Archiv. 

Infelizmente a documentac;ao preservada e muito lacunar para uma 
conclusao definitiva, mas ha no minimo mais um epis6dio envolvendo 
Barroso e o Instituto. Isso em 1940. Depois de 1938 e os problemas 
enfrentados com a atuac;ao do partido nazista no Brasil o Instituto 
experimentou uma politica de influenciac;ao no Brasil atraves do convite a 
pessoas de destaque para visitarem a Alemanha, convites que muitas vezes 
eram formulados atraves de associac;oes agregadas ao Instituto, como a 



Sociedade Teuto-Ibero-Americana e a Sociedade Medica Teuto-Ibero
Americana. Com essa tatica se traziam politicos, medicos, arquitetos e 
outras pessoas consideradas portadoras de potencial para influenciar 
positivamente no relacionamento do Brasil com a Alemanha. Carta de 
Faupel de 27 de fevereiro de 1939, por exemplo, da conta de que deve ser 
convidado para uma visita a Alemanha o Dr. Saint Pastous, reitor da 
Universidade de Porto Alegre, cunhado de G6is Monteiro e muito amigo de 
Getulio Vargas48

. Dentro dessa politica foram convidados muitos medicos 
brasileiros e num <lesses grupos encontrava-se Lutero Vargas, filho do 
presidente, que acabou permanecendo por mais tempo na Alemanha, casando 
com uma alema49

• No mesmo ano de 1939 Oswaldo Cordeiro de Farias, 
interventor no Rio Grande do Sul, tambem visitou a Alemanha. 

Dentro dessa pratica tambem foi formulado, em 1940, um convite para que 
Gustavo Barroso visitasse a Alemanha. Se a documenta9ao -provavelmente 
abundante- sobre essa visita estivesse preservada, poderiamos eventualmente 
obter uma visao mais clara da opiniao dominante no Instituto Ibero
Americano em rela<;ao ao integralismo, opiniao que com certeza nao era 
desimportante pela pr6pria proximidade geografica em rela<;ao as grandes 
instancias de decisao do nazismo. 

Apesar da escassez da documenta9ao pode-se arriscar algumas conclus6es. 
Publicamente o Ibero-Amerikaniksches Archiv50 noticia a visita, destacando 
que Barroso permaneceu cinco semanas na Alemanha, que Faupel lhe 
ofereceu uma recep9ao em 21 de outubro no Hotel Adlon, onde estiveram 
presentes o embaixador Freitas Valle, o sub-secretario de Estado W oermann 
do Ministerio das Rela96es Exteriores da Alemanha e outras autoridades. Por 
essa nota a visita de Barroso recebe um tratamento publico mais ou menos 
equivalente ao que foi dado a outros visitantes ilustres. Podemos, no entanto, 
avarn;ar algumas conclus6es parciais a partir de uma carta nao publica a 
respeito da visita. A carta e de 22 de outubro, escrita por Faupel e endere9ada 
ao embaixador alemao no Brasil, Priifer51

. Faupel lembra nessa carta que o 
convite a Barroso foi formulado em decorrencia de uma sugestao feita pelo 
pr6prio embaixador em correspondencia datada de 16 de maio de 1940. Feito 
o convite por parte do Instituto Ibero-Americano (melhor: pela Sociedade 
Teuto-Ibero-Americana), Barroso respondeu que antes de aceitar consultaria 
o governo brasileiro. Uma resposta so lhe teria sido dada em fins de 
setembro, viabilizando a sua chegada em 10 de outubro52

. Ha na carta duas 
observa96es que permitem algumas inferencias. Em primeiro lugar, Faupel 
observa que Barroso lhe deu a impressao de ser uma pessoa "inteligente e 
objetiva" (klug und zielbewusst), e amigo do embaixador brasileiro. Isso 
sugere que Faupel nao conhecia Barroso anteriormente, nem atraves de 
contatos escritos, pois o pr6prio Faupel nunca se havia lembrado de convida-
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lo e s6 o fez por sugestao e lembranc;a da embaixada alema do Rio de Janeiro. 
A segunda observac;ao interessante da carta e a de que Barroso esta sendo 
ciceroneado em sua visita por um "inteligente e confiavel" teuto-brasileiro. 
Apesar de nao ser citado pelo nome, nao ha duvida nenhuma de que se trata 
de Karl-Heinrich Hunsche. 

Segundo me relatou Hunsche, ele recebeu no inicio da decada de 1930 um 
"aceno" do Instituto para que fizesse um estudo sobre o integralismo. Esse 
aceno foi atendido e dai resultou sua tese de doutorado sobre o tema, 
publicada em 1938. Quern conhece o trabalho de Hunsche sabe que se trata 
do posicionamento de um germanista frente ao integralismo e Hunsche 
classifica Barroso com o mais tipico e sincero representante do "nativismo" 
brasileiro presente na doutrina e na pratica da Ac;ao Integralista Brasileira. 
Barroso, por isso, e classificado dentre as lideranc;as integralistas como o mais 
perigoso para os interesses da preservac;ao da identidade etnico-cultural dos 
teuto-brasileiros53

. Assim o ciceroneamento de Barroso foi feito por alguem 
que publicamente formulara as mais fortes criticas ao integralismo e em 
especial a Barroso. Infelizmente nao conhecemos as informac;oes que 
Hunsche possa ter transmitido ao Instituto a respeito de Barroso e sobretudo 
nao sabemos o que Barroso possa ter conversado com Faupel, mas na 
documentac;ao referente ao DAI e ao VDA em Koblenz ha um longo parecer 
(11 paginas) sobre a visita de Barroso. 0 parecer e assinado por um Dr. 
Foerster, datado de Dresden em 11-13 de novembro de 1940, portanto, 
redigido antes de Barroso deixar o pais, caso ele tenha chegado em 10 de 
outubro e permanecido cinco semanas, como informa a documentac;ao. 0 
parecer tern o titulo "Gedanken ilber die Deutschlandreise von Gustavo 
Barroso, dem ilegalen Integralistenfilhrer in Brasilien" (Considerac;oes sabre a 
viagem de Gustavo Barroso, o lider ilegal do integralismo no Brasil, para a 
Alemanha"54

. Nesse texto se destaca enfaticamente a tradic;ao "nativista" de 
Barroso, com referencias a agress6es explicitas ao "bloco germanico 
meridional" em um passado nao muito distante. Quando questionado sobre 
a posic;ao do integralismo frente a "minoria alema" no Brasil, teria 
"transferido a resposta a essa pergunta para outros om bros". Ou seja, 
Barroso, mesmo em visita a Alemanha a convite de uma instituic;ao alema, 
esquivou-se a responder afirmativamente que as populac;oes de origem alema 
no sul do Brasil poderiam continuar a cultivar suas tradic;oes etnico-culturais 
sob um regime integralista. Por isso o parecer conclui: "Depois do que foi 
dito, a visita de Barroso nao pode ter servido para aclarar a questao sobre o 
grupo etnico alemao"55

. 

Mesmo que esse parecer nao se tenha originado no Instituto Ibero
Americano, e pouco provavel que o Dr. Foerster, que o redigiu, nao tenha 
colhido informac;6es jun to de todas as instituic;oes pelas quais Barroso passou 



em sua visita -que alias tinha comec;ado pelo Instituto em Berlim. Alem disso 
e sintomatico que no texto Karl-Heinrich Hunsche, que trabalhava no 
Instituto56 e que ciceroneou Barroso, ao menos em sua estada em Berlim, seja 
explicitamente citado como grande conhecedor e critico da posic;ao do 
visitante. Dessa forma nao ha indicios tambem na documentac;ao do Instituto 
Ibero-Americana de que lase tenha festejado o integralismo brasileiro57

. 

Tudo isso desautoriza - ao menos ate prova em contrario- as especulac;oes 
de que o integralismo tenha constituido um elemento fundamental para a 
infiltrac;ao e expansao do nazismo no Brasil ou da politica alema de ampliar 
sua presenc;a no pais. 

E evidente que os representantes do nazismo nao encaravam o integralismo 
da mesma forma como encaravam o suposto ou o real comunismo, por 
exemplo. Imaginava-se que o integralismo tinha chances de chegar ao poder e 
por isso um documento da embaixada alema do Rio de Janeiro datado de 
1935 sugeria que fossem mantidos contatos a nivel "social" com lideranc;as 
integralistas, para que nao se estivesse sem relac;oes com um eventual governo 
integralista que poderia vir a instalar-se no Brasil58

. Alem disso ha via 
membros do partido nazista no Brasil que se aproximaram por conta pr6pria 
de lideranc;as integralistas, para -segundo se justificavam- "trazer o 
integralismo para um born caminho"59

. 

Convem repetir: nao se trata de criticar aqueles autores - contemporaneos 
dos acontecimentos ou contemporaneos nossos- que a partir de uma postura 
etico-politica condenam com veemencia tanto nazismo quanta integralismo 
como forc;as diab6licas irmas. Mas isso se pode fazer sem pesquisa hist6rica. 
Quern, porem, quiser argumentar a partir de uma pesquisa hist6rica podera 
mostrar eventualmente que o nazismo serviu de inspirac;ao -sob varios 
aspectos- para o integralismo, mas dificilmente conseguira provar que o 
tenha fomentado e que a expansao da AIB -tambem entre a populac;ao de 
origem alema no Brasil- possa ser explicada de forma convincente como fruto 
do apoio nazista. 

Resta ainda uma ultima considerac;ao. Ao contrario de alguns outros paises 
latino-americanos, a influencia alema em seu conjunto dentro da elite politica 
brasileira era bem menor do que se costuma imaginar, tendo inclusive sofrido 
reveses fortes justamente na decada de 1930. Certamente foi pouco frequente 
em toda a hist6ria republicana do Brasil que algum presidente da Republica 
tenha sido visto rodeado por alguma eminencia parda alema em atos festivos, 
por exemplo. E se nas primeiras duas decadas do seculo XX encontramos um 
brasileiro de descendencia alema como Lauro M tiller exercendo um cargo de 
ministro e na decada de 1920 um Victor Kander na mesma posic;ao, os 
Kander perdem totalmente a sua influencia no pos-1930. Em 1936 Victor 
Kander nao consegue nem eleger-se vereador no municipio de Blumenau em 



INFLUENCIA POLITICA ALEMA NO BRASIL NA DECADA DE 1930 lUl 

Santa Catarina60
. Da mesma forma Lindolfo Collor (originalmente Koehler), 

que lideran9as teuto-brasileiras consideravam de sua confian9a, entrou em 
conflito com Vargas, depois de ter exercido altos cargos imediatamente 
depois de 1930. Com isso tambem perdeu o seu poder de influencia. Resta o 
famigerado chefe de policia Felinto Muller. 0 seu sobrenome e sua suposta 
germanofilia nao nos devem enganar, porem. Muller nao era um brasileiro 
representativo das regi5es de coloniza9ao alema do sul do Brasil e suas 
rela96es afetivas com a cultura alema e a Alemanha nao possuiam raizes 
hist6ricas. Felinto Muller era pr6-alemao mais ou menos como o poderoso 
G6is Monteiro. Agradava-lhe o regime de for9a implantado na Alemanha 
por Hitler, mas tinha muito pouca simpatia pela Alemanha em si e pelos 
alemaes61

. 

A conclusao a que chego e a de que a opiniao publica brasileira e 
internacional atribuiu ao Brasil e sobretudo aos alemaes e descendentes no 
pais um papel muito maior do que efetivamente exerceram na tentativa da 
Alemanha nazista de expandir sua influencia na America Latina. E a 
historiografia ainda nao fez uma revisao apropriada dessa visao. Claro que o 
estudo especifico e isolado do Brasil nos coloca numa posi9ao em que pode 
ser dificil evitar um certo subjetivismo na avaliac;ao. Esse subjetivismo s6 
poderia ser diminuido atraves de estudos comparados entre varios paises 
latino-americanos. Entrementes temos estudos consistentes como os de 
Ronald Newton e de Holger Meding sobre a Argentina62 e tambem ja foram 
produzidos alguns trabalhos sobre outros paises63

. Talvez ja se poderia partir 
para o estudo comparado. Um inicio foi feito pela citada tese de Jiirgen 
Muller, mas ela e muito especifica sobre a atividade da Organiza9ao do 
Exterior do partido nazista. Caberia ampliar o espectro. 
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