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A crise do liberalismo e um dos elementos estruturais do periodo 
entre-guerras, particularmente no caso do Brasil que, nos anos 30 
assistiu o crescimento de um pensamento autoritario. Governado por 
Getulio Vargas, o Brasil deixou-se seduzir pelo fascismo europeu re
legando para um segundo piano sua proposta de "luta pelos ideais 
democraticos" e de "restaura\'.ao da pureza do regime republicano 
para a reconstru\'.ao nacional" 1• 

Estes constantes recuos das ideias liberais criaram condi\'.oes para o 
avan<so e fortalecimento da argumenta\'.ao te6rica da direita conser
vadora representada, de um lado, pela Igreja Cat61ica que reassumiu 
seu papel politico doutrinario e, de outro, pelo movimento integralista 
brasileiro liderado por Plinio Salgado inspirado nas ideias do fascismo 
italiano. 

Sob o pretexto de se reconstruir a na\'.ao apresentada pelos homens 
do poder como uma "Patria em desordem amea\'.ada por perigos 
- comunista, amarelo e semita - as ideias autoritarias e nacionalistas 
ganharam adeptos assumindo ar de "sagrado", independentemente do 
seu papel politico doutrinario e, de outro, pelo movimento integralista 
mento radical de dereita declararam guerra ao liberalismo "made in 
Europe", em nome de um autoritarismo autenticamente nacional. 

A investiga\'.aO <las raizes do pensamento autoritario no Brasil2 e de 
real importancia no sentido de compreendermos o comportarnento 
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de milhares de brasileiros que, a partir de 1932, vestiram a "camisa 
verde" acreditando na ret6rica integralista imbuida da mistica do 
nacionalismo. Estes mesmos cidadaos sairam as ruas seduzidos pela 
propaganda e pelos rituais de inspira~ao fascista. E Getulio Vargas 
cedeu-lhes espa~o em troca de apoio, ate o momento em que estes in
tegralistas, constituindo~se em obstaculos, desestabilizaram o governo 
estadonovista. Este, nao mediu esf6r~os no sentido de manter Vargas 
no poder, eliminando a AIB- A~ao Integralista Brasileira, colocada 
na ilegalidade em 1938.3 

Este momento de "fechamento democratico" que culminou com o 
golpe de Estado de 1937 - marco referencial de instaura~ao do 
Estado Novo - tern suas raizes em movimentos anteriores, quando 
entao, ideias anti-liberais e conservadoras passaram por uma fase de 
gesta~ao e fermenta~ao. 

A cristaliza~ao das ideias fascistas e anti-liberais 

Retrocedendo ate os anos 30 verificamos que jovens intelectuais, 
envolvidos por um clima de inquieta~ao cultural e politica, buscavam 
solu~6es alternativas para uma na~ao em crise, accionada pelo dina
mismo dos "tempos modernos" que o Brasil nao conseguia digerir: 
crescimento industrial, urbaniza~ao crescente e um operariado con
testador, instigado ora por anarquistas, ora por comunistas. 

Movimentos variados e complexos se entrecruzaram em 1922: Se
mana de Arte Moderna, funda~ao do Partido Comunista Brasileiro, 
cria~ao do Centro Don Vidal - de orienta~ao reacionaria -, e a 
subleva~ao do forte Copacabana. Contesta~aos esteticas e politicas 
emergiam no meio do clima de euforia que contaminava o pais que se 
preparava para comemorar o centenario da Independencia. Exaltava
se o pais do futuro. Mas que futuro seria este? Rejeitava-se o passado e 
o paternalismo da I Republica, ainda decorada pelo ranso do Imperio. 
Intelectuais idealistas encontraram no nacionalismo a ideia-matriz 
para elaborarem suas propostas de renova~ao4 • 

Em meio aos protestos e greves operarias crescia a disparidade 
entre o urbano e o rural, os patr6es e os trabalhadores, muitos dos 
quais imigrantes italianos e alemaes, nucleo basico para a fermenta~ao 
futura das ideias nazi-fascistas. 

Sao Paulo explodia como grande centro metropolitano impulsionado 
pelo acumulo do capital produzido pelo comercio do cafe. Ao mesmo 
tempo ali se concentrava um agitado e ex6tico mundo intelectual e 
artistico, ponto de encontro de poetas, jornalistas e bachareis. Alguns 
destes tornaram-se, ap6s 1937, colaboradores do regime autoritario, 
elementos-chaves para a cristaliza~ao do ideario estadonovista. 

Inaugurava-se nos anos 20 uma fase de transi~ao. Lutava-se por um 
pensamento nacional aut6nomo, desencadeando movimentos chauvi
nistas. Livros e revistas nacionalistas circulavam nos meios academicos 
propondo a liquida~ao do formalismo tradicional e a renova~ao do 
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pensarnento nacional. 0 clima de insatisfa<;ao e protestos era geral 
em todos os segrnentos sociais. Faltava, entretanto, uma burguesia 
descornprornissada corn o poder, definida hist6ricamente5. 

Multiplicararn-se, a partir de 1922, os movirnentos nacionalista, en
saiando cada qual a seu rnodo, alternativas de rnudan<;as, rnuitas das 
quais se perderam no tempo. Alguns transitavam dos cornprornissos 
estetiCOS para OS politicos procurando recuperar a autenticidade e as 
raizes da cultura brasileira; dai rnovimentos como o da Anta, da An
tropofagia e do Pau- Brasil. Dentre os intelectuais ativistas destacarnos 
um que, nos anos 30, assumiria papel significativo na constru<;ao do 
ideario integralista: Plinio Salgado. 

Paralelarnente a este clirna de eufernisrnos e verdearnarelismos a 
Igreja Cat6lica tentava tarnbem garantir seu espa<;o-sirnbolo, marcada 
pelo pensamento radical de Jackson de Figueiredo, Leonel Franca e 
Alceu Amoroso Lima, o Tristao de Atayde.6 

Estes ide6logos de direita expressavarn a ideia de N a<;ao a partir de 
um "passado cornun, tradi<;6es, cren<;as, valores, rnetodos e fatos que 
venera". 0 nacionalisrno endossado por Jackson de Figueiredo, desde 
os anos 20, chamava a aten<;ao para alguns perigas arnea<;adores da 
nossa tradi<;ao cat6lica. Alertava contra a presen<;a do protestantismo 
e do Yankee, alem de posicionar-se contra a invasao da ma~onaria 
e do judaismo internacionaP. 

As ideias de Jackson de Figueiredo tiverarn continuidade no pen
samento de Alceu Amoroso Lima, conservador, consoante corn a 
necessidade de ampliar a participa<;ao da Igreja nos destinos da Na<;ao. 
Secretario do Centro Don Vidal (RJ) em 1928, Amoroso Lima tornou
se figura de destaque dentre os intelectuais de seu tempo. Nos anos 
30 nao so aderiu ao rnovirnento integralista, assirn corno tornou-se o 
representante leigo autorizado pela Igreja junto ao governo Vargas, 
defendendo em 1931, ao lado de Francisco Campos, a institui<;ao do 
ensino religioso nas escolas publicas8• 

Esse decreto entretanto foi revogado, ocasionando protestos da 
revista A Ordem, porta-voz da Igreja Cat6lica, que interpretou tal ati
tude corno "o resultado das influencias da rna<;onaria". Alceu Amoroso 
Lima sugeriu que nao se entregasse o ensino nas maos dos Pioneiros 
da Escola Nova pois "isto seria a pr6pria irnplanta<;ao do regime 
cornunista"9. 

Em 1934, Alceu Amoroso Lima saiu vitorioso com a institui<;ao do 
ensino religioso facultativo, de ac6rdo corn a Constitui<;ao daquele ano. 
Assirn rnesrno alertava para "os perigos do judaismo, da maconaria, do 
espiritismo, do comunismo e do protestantismo"10• 

Paralelarnente a atua<;ao deste grupo conservador, representativo 
do pensarnento da Igreja Cat6lica, cresciam os movimentos direitistas 
de tendencia popular, do tipo fascista, inspirados no rnodelo italiano. 
A presen<;a de grande nurnero de imigrantes italianos no sul do pais 
alimentava a propaganda de exalta<;ao a Mussolini, veiculada atraves 
de jornais, associa<;6es e clubes da comunidade. 

Outras correntes nacionalistas, de perfil fascista, pontilhavam no 
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cenano nacional. Em 1922 organizou-se a Legiao do Cruzeiro do 
Sul, posteriormente dissolvida com a Cravo Vermelho, tutelada pelo 
governo 11 • 

Nas vitrines das livrarias dominava ampla literatura sobre o fascismo 
europeu e teorias racistas, compondo um clima de insatisfac;;ao. 0 
discurso persistente era de critica. Expressivo desta situac;;ao e o tom 
da "fala" de Plinio Salgado, futuro chefe do movimento integralista 
que, impressionado com o fascismo italiano escreveu de Roma para 
seu amigo Manoel Pinto, em julho de 1930: 

"O Brasil nao pode con tin uar vivendo esta co media democratic a. 
Volto para o Brasil disposto a organizar as forc;;as intelectuais 
esparsas, coordena-las, dando-lhes uma direc;;ao e iniciando um 
apostulado"12 

Propondo algo semelhante ao fascismo italiano, Salgado opinava 
sobre a necessidade de se dar um ideal ao novo brasileiro, sendo o 
nacionalismo o unico com capacidade para "levantar" a Nac;;ao13• 

A ausencia de um projeto politico-ideol6gico facilitou a germinac;;ao 
de propostas desta natureza. Ap6s a Revoluc;;ao de 30, estes grupos di
reitistas encontraram condic;;oes para preencher este vazio gerado pela 
indefini~ao do governo provis6rio liderado por GetUlio Vargas. Plinio 
Salgado, insatisfeito como tantos outros intelectuais, retomou esta 
tematica- a de ausencia de um projeto politico-considerando como 
imprescindivel interferir no movimento revoluncionario cuja bandeira 
rotulou de ''vaga, imponderavel". Em outra oportunidade classificou a 
Revoluc;;ao de 30 de "corrente desvairada de sonambulos"14. 

Foi, a partir desta sua visao critica, que Salgado redigiu em Paris o 
esboc;;o de um manifesto cujo conteudo influenciou, te6ricamente, um 
documento divulgado pela Ligiao Revolucionaria de Sao Paulo, em 
mar<;o de 1931. Tais propostas foram reformuladas posteriormente, 
sob o prisma integralista. Segundo o historiador Chasin, estudioso dos 
textos de Plinio Salgado, este documento pode ser considerado como 
"o mais completo manifesto integralista, redigido um ano e meio antes 
da fundac;;ao da Ac;;ao Integralista Brasileira- AIB15. 

Mas, enquanto Plinio Salgado nao se organizava, outros tomaram 
a dianteira, pois a situac;;ao politico-ideol6gica indefinida propiciava 
a ac;;ao dos movimentos de direita. Assim, em novembro de 1930, 
o Partido Fascista Brasileiro lanc;;ava seu manifesto inspirado nas 
propostas de Mussolini: convocava os brasileiros a "unirem-se na luta 
contra os comunistas, como fascistas do Brasi"16. 

Plinio Salgado seduzia a muitos pela sua ret6rica, influenciando 
intelectuais e lideres cat6licos. Alcanc;;ou ecos na sociedade cearense 
onde se organizou um outro movimento conhecido como Legiao Ce
arense do Trabalho. Esta foi fundada por Severino Sombra, militar, 
defensor do catolicismo renovado, influenciado por fil6sofos franceses, 
alem de estar ligado as ideias difundidas por Jackson de Figueredo e 
Amoroso Lima. Acreditando ser possivel o "Corporativismo sem eivas 
de Fascismo, de totalitarismo", Sombra idealizava a fundac;;ao de uma 
entidade operaria "inspirada nestes moldes e de ambito nacional"17. 

?.n 
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Neste sentido, Sombra procurou congregar varias associa<;6es de 
trabalhadores recebendo forte ap6io da Juventude Operaria Cat61ica 
(JOC) dirigida pelo Pe. D. Helder Camara, alem de receber grandes 
elogios por parte de Amoroso Lima que, atraves do jornal A Razao, 
divulgou a Legiao no sul do pais. 

Este peri6dico, por sua vez, teve um papel fundamental neste 
momento de indefini<;6es ideol6gicas, transformando-se em eficaz ins
trumento de divulga<;ao das ideias de Plinio Salgado. De propriedade 
de Egidio de Souza Aranha, A Razao, fundado em 1931, tornou-se um 
dos principais veiculos de comunica<;ao propagadores do pensamento 
conservador e direitista, colaborando para a implementa<;ao das bases 
politico-ideol6gicas do Integralismo. Segundo Chasin, e neste jornal A 
Razao que arrolamos o maior numero de artigos de Plinio Salgado 
identificados com as ideias fascistas em voga na Europa. Na opiniao de 
Ludwig Lauerhass Jr. estudioso do governo Vargas, este foi o "primeiro 
jornal nacionalista do Brasil, politicamente ativo"18• 

As ideias fermentadas em A Razao encontraram na Sociedade de 
Estudos Politicos-SEP, criada em 1932, um nucleo de estudos racio
nalizador e irradiador de ideias, configurando o perfil do movimento 
recem-nascido: o Integralismo. Caracterizado como um espa~o de 
debates e ponto de encontro de intelectuais em Sao Paulo, a SEP foi 
responsavel pelas reflex6es e divulga<;ao da literatura fascista produ
zida na Europa e no Brasil. Neste mesmo nucleo, um outro grupo 
fazia contraponto a ala liderada por Salgado, apresentando-se como 
defensores de um "regime fundado na realeza e no catolicismo"19• 

A ponte de liga<;ao entre os intelectuais de Sao Paulo e os do Rio de 
Janeiro, era feita atraves da Hierarchia, revista de tendencia fascista, 
dirigida por Lourival Fontes. A este somava-se um outro grupo de 
academicos de Direito ligados a Revista de Estudos Juridicos e Sociais, 
alem de Raimundo Padilha e Madeira de Freitas, futuros dirigentes 
in tegralistas. 

A SEP, que ocupava espa<;o na sede do jornal A Razao, agitava 
o rn1cleo paulista, clamando por solu<;6es praticas. Sentia-se a ne
cessidade de traduzir para uma linguagem mais popular as ideias 
defendidas por aquele grupo de estudos. Foi durante a 3a. reuniao da 
SEP, em maio de 1932, que Plinio Salgado sugeriu que se organizasse 
um orgao que assumisse a divulga<;ao da doutrina atraves de uma a<;ao 
pratica: criava-se naquele momento a A9ao Integralista Brasileira que 
apesar de ter vigorado por um curto espa<;o de tempo, marcou epoca, 
articulou ac6rdos nos bastidores do poder e gerou imagens coletivas20• 

A A9ao Integralista Brasileira emergiu no panorama nacional como 
uma alternativa politica, concentrando os diversos movimentos de 
tendencia fascista e intelectuais conservadores, ate entao dispersos 
pelos varios estados brasileiros. Tinha uma proposta aglutinadora: a 
da constru<;ao de uma sociedade caracterizada pelo tradicionalismo, 
pela moral crista em oposi<;ao ao liberalismo. 

Marcados pelo nacionalismo, os te6ricos integralistas expressavam 
o 6dio ao capitalismo e ao comunismo, propondo a organiza<;ao dos 
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segmentos sociais, eliminando a luta de classes. Segundo a doutrina 
integralista, a evolu<;;ao da sociedade se da atraves de rupturas seguidas 
da reestrutura<;;ao do equilibrio que ocorreria com a implanta<;;ao do 
Estado Integra121. 

Atraves do lema DEUS, PATRIA E FAMILIA, o Integralismo arre
gimentou militantes cat6licos, assim como pela sua atitude anti
comunista aglutinou conservadores, representantes da classe media 
urbana ( funcionarios publicos, comerciarios e profissionais liberais) 
e, em menor escala, operarios e militares. 

Expressando uma mentalidade agressivamente fascista, os camisas 
verdes sairam as ruas das principais capitais brasileiras registrando 
com seus gestos, simbolos, brados e hierarquia, imagens de espetaculo. 
Como a primeira organiza<;;ao politica de massa envolveu jovens e 
velhos, homens e mulheres, com base em uma sofisticada infra-estru
tura de doutrina<;;ao ideol6gica. Criou um universo simb6lico cuja 
explora<;;ao politica do signo nao deve ser negligenciada. 

Em 1933 realizaram a sua primeira marcha publica em Sao Paulo 
com apenas 40 participantes. Meses depois, uniformizados com camisa 
verde e cal<;;as pretas com o Sigma no bra<;;o, atravessaram o centro 
da cidade, cumprimentando os espectadores com gesto a romana: 
contavam com mais de 800 participantes. 0 estilo era pomposo e a 
militancia ostensiva. Em novembro de 1937 - dias antes do golpe 
de Estado - os camisas verdes desfilaram no Rio de Janeiro em 
homenagem a Getulio Vargas, espetaculo que se transformou num 
"arremedo nacional da marcha sobre Roma dos fascistas italianos". 
Ese apoio foi, antes de mais nada, uma demonstra<;ao da f6r<;a, uma 
amea<;a22. 

Assim, os integralistas compuseram com Getulio Vargas que garantiu
lhes espa<;;o, sem censuras e sem restri<;;oes, ate 1938. Tiveram suas 
obras te6ricas publicadas, seus jornais distribuidos por todo o pais, 
assim como tiveram o seu unif orme aprovado pelo Ministerio da 
Guerra em 1934. Gustavo Barroso assumiu seu papel de "te6rico anti
semita" traduzindo para o portugues os Protocolos dos S:ibios de Siao 
que, em 1938, atingiu sua 3a. edi<;ao. 

Os conceitos e valores anti-semitas sustentados por Gustavo Barroso 
foram alimentados atraves de seus constantes contatos com a Ale
manha e conhecimento aprofundado da literatura nazi-fascista. Suas 
obras foram reeditadas sucessivamente, o que nos permite afirmar que 
existia um publico no Brasil e no exterior, consumidor e apreciador 
das suas ideias. Dentre seus trabalhos, Roosevelt e Judeu foi traduzido 
para o castelhano por Mario Buzatto e publicado na Argentina, em 
1938, nos cuadernos AnUjudios, em apoio a uma forte campanha 
anti-semita23. 

Intelectuais do Sigma, em varios momentos, pronunciaram confe
rencias sabre o racismo alemao, nao escondendo sua admira<;;ao pelo 
Reiche pelo Fuhrer, pela nova Italia e por Mussolini. 0 panorama eu
ropeu estava fertil em exemplos ditatoriais servindo de inspira<;;ao nao 
s6 aos integralistas, mas a todas aqueles que atrelados ao processo de 
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consolida~ao politica do Brasil, buscavam modelos para uma proposta 
"autentica" de projeto de constru~ao de um Estado nacional. Os go
vernos nazi-fascistas pareciam-lhes o ideal, pois as praticas ideol6gicas 
<lesses regimes lhes forneciam subsidios para a elabora~ao de um 
discurso de legitima~ao da domina~ao. 

Um interregno democratico: a caminho do autoritarismo 

Podemos afirmar que entre 1931 e 1937 assistimos no Brasil a 
uma somat6ria de ideias que, qual seja a sua rotula~ao - "fascistas", 
"conservadoras" ou "direitistas" - prepararam o pais para aceitar 
Getulio Vargas em 1937, como o "Salvador da Na~ao" encobrindo seu 
perfil de ditador e falso liberal. 

As ideias de "recupera~ao da crise, manuten~ao da instabilidade 
interna, elimina~ao das doutrinas ideol6gicas perigosas a ordem social, 
a defesa das riquezas nacionais"24 , passaram a comp6r o discurso tipico 
do momento politico dominado pela presen~a dos integralistas, da 
Igreja Cat6lica e da figura de GetUlio Vargas que concentrava o poder 
de manipula~ao das varias f6n;;as emergentes. 

Antijudaismo, antiprotestantismo, anticomunismo, antiliberalismo, 
antima~onaria e antibolchevismo faziam parte do ideario comun destes 
grupos condutores do processo de mudan~a; e estes, nao mediram 
esf6r<;os no sentido de conter o avan<;o da esquerda representada 
pela Alianf;a Nacional Libertadora, liderada por Luis Carlos Prestes. 

Fundada em 1934, a ANL, de tendencia socialista, posicionou-se em 
defesa dos interesses operarios, pregando a revolm;ao e a luta contra 
o imperialismo e a burguesia. 

0 circulo fechava-se cada vez mais em torno dos comunistas e 
judeus classificados de perigosos pela literatura e pela documenta<;ao 
oficial que circulava, assinada por eminentes intelectuais, politicos e 
diplomatas brasileiros. 

A gera<;ao destes intelectuais que galgou o poder nos anos 30 e 
40 ou que alcan<;ou ressonancia junto ao grupo dirigente, atraves de 
seus trabalhos, opinioes e obras publicadas, foi buscar na Hist6ria 
das Ideias brasileiras e na ideologia nazi-fascista em pleno vigor na 
Europa, argumentos para a formula<;ao de uma bagagem ideol6gica 
cristalizadora do ideario estadonovista. 

Voltou-se a questionar o problema da mesti<;agem das ra~as, da 
eugenia, do perigo dos quistos raciais e da necessidade de um rigido 
contr6le da imigra<;ao, entrando constantemene em cena o "perigo 
semita" o "perigo amarelo" ou o "perigo vermelho". Neste clima de con
testa<;oes, Oliveira Vianna retornou com suas teses racistas publicando 
o estudo Raf;a e Assimilarao, em 193225. 

Acusado de ser defensor do imperialismo germanico em um periodo 
em que os nazistas subiam ao poder, Vianna negou ser german6filo, 
mas nem por isso abdicou dos temas preferidos pelos racistas. Conti
nuou combatendo a 'redemocratiza<;ao', concebendo a ditadura Vargas 

')() 
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como ideal; pois a seu ver "s6mente uma forma autoritaria de governo 
conteria as camadas inferiores, assegurando o dominio das elites e do 
sub-ariano"26• 

Em busca do sentimento nacional e da forma~ao da "mistica de 
superioridade", Vianna prop6s em 1936, o Plano Nacional de Educa{;ao 
ea Constitui~ao. Neste, os nucleos de estrangeiros eram acusados de 
serem os responsaveis pela "anemia e debilidade brasileira, herdada 
da coloniza~ao". 

Concomitantemente a este arianismo defendido por Oliveira Vianna, 
o termo "eugenia" tornou-se frequente nos discursos academicos e 
politicos, expressando ideais comuns ao fascismo italiano que trazia 
dentre seus objetivos a "pureza da ra~a" pregada como necessaria 
para a constru~ao de uma nova Italia, de um povo forte, vigorizado 
nos esportes e com o pensamento no futuro da Patria27. 

No Brasil esta tematica extrapolou os discursos academicos eclodin
do em calorosos debates na Camara Federal quando da elabora~ao das 
emendas para a Constitui~ao de 1934. Eugenia e Nacionalismo ja eram 
postulados imprescindiveis a politica imigrat6ria em 1933, quando um 
grupo de parlamentares decidiu formar uma forte corrente de pressao 
na Assembleia Nacional Constituinte. Estes tinham a frente Miguel 
Couto que defendia, por meio da emenda N°1.164, uma orienta~ao 
branca, crista e nacionalista a nossa imigra~ao, visando atender a 
tres objetivos: racial, religioso e social. 

Propunha-se a dissolu~ao dos quistos raciais nip6nicos e germanicos, 
considerados como um perigo militar e que "se encontravam organi
zados entre n6s, contra o BrasH e contra a America". Tanto o negro 
como o amarelo foram considerados como "inconvenientes a forma~ao 
de uma nacionalidade eugenicamente sadia, educada e feliz"28• 

Esta preocupa~ao com a eugenia da ra~a brasileira teve em Xavier 
de Oliveira - responsavel pela reda~ao da emenda Miguel Couto - um 
ferrenho defensor. Apoiando sua tese no pensamento dos represen
tantes da moderna biologia, Xavier de Oliveira evocava durante os 
debates os nomes de Dovenpors, Fischer, Lenz, Ploentz, Ehle, Scheids 
e outros que davam sustanta~ao e autenticidade ao seu combate a 
mesti~agem. Citando Lapouge, Gobienau e Gates, lembrava que: 

"A ciencia esta na ordem do dia, pois saiu da Alemanha, Suecia, 
Estados Unidos e ganhou a America do Sul, o Brasil inclusive." 
"Marchemos con ela"29. 

0 resultado deste debate foi o art. 121 **6° e 7° da Constituinte de 
1934 que impunha restri~oes a entrada de imigrantes no territ6rio 
nacional garantindo a "integra~ao etnica". A Corrente imigrat6ria de 
cada pais nao deveria exceder, anualmente, o limite de 2% sobre o 
n umero total dos respectivos nacionais fixados no Brasil nos ultimos 
cinquenta anos. 0 * 7° vedava a concentra~ao de imigrantes em qual
quer ponto do territ6rio nacional, com o objetivo de evitar a forma~ao 
de quistos raciaisa0• 

Neste contexto hist6rico de reconstru~ao politica, o nacionalismo 
foi recuperado para dar sustenta~ao ao governo de Getulio Vargas 
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que precisava de "mitos" para assegurar sua presen~a nas esferas do 
poder. Ao lado das ideias de eugenia, de "perigo semita" ou "perigo 
amarelo", cresceu o estigma de "comunista" que tomou forma de 
monstro politico, moral e social sob a alega~ao de que colocava em 
risco a forma~ao do Estado Nacional brasileiro. Por outro lado, os 
cat6licos exploravam estrategicamente este signo, identificando-o com 
os "perigosos ideais liberais"31. 

Os integralistas aliaram-se as f6n;;as dirigentes na luta contra o 
comunismo e o judaismo. Em julho de 1935, um grupo de camisas 
verdes do Rio Grande do Sul divulgou trechos de um "piano comunista" 
vindo da Russia "e que fora descoberto pelas autoridades brasileiras. 
Este "piano vermelho", publicado pelo jornal 0 Globo, em 26 de junho, 
propunha a destrui<;ao do regime atraves da sedu<;ao e da violencia32. 

Um clima de repressao e denuncia marcou 1935, hist6ricamente 
reconhecido como o "ano da Intentona Comunista", quando apos uma 
tentativa de golpe, os integrantes da Alian<;a Nacional Libertadora 
-ANL- foram presos e torturados pela Policia Politica dirigida por 
Filinto Muller. Not6ria era a identifica<;ao dos elementos ligados aos 
orgaos de seguran<;a de Olga Benario, esposa de Prestes, entregue a 
GESTAPO, a qual, segundo depoimento de Eliezer Pacheco, "nao foi 
a unica judia alema enviada pelo governo brasilero aos campos de 
concentra<;ao alemaes"33. 

Com o objetivo de abafar possiveis manifesta<;oes de protesto criou
se a Lei de Seguran<;a Nacional (1935). No discurso pronunciado em 
janeiro de 1936, Vargas tomou o comunismo como tematica falando 
das suas "sedu<;oes" como doutrina e "falso remedio para curar males 
politicos". Por isso, propunha que se efetivasse uma obra preventiva 
"desintoxicando o ambiente". Fiel ao seu posiciomento frente a Igreja 
Cat6lica e colocando-se contra as demais religioes e o comunismo, 
Vargas assim se pronunciou: 

"Amigos serao todos os que me seguirem na defensa do Brasil e 
parente todos OS que perten~am a grande famflia Crista que 0 

comunismo pretende destruir"34• 

Sob a mascara do nacionalismo detectaram-se golpes, ac6rdos se
cretos, avalanches imigrat6rias. Das trevas que se assenhoriavam 
deste pais tropical ergueram-se "fantasmas" que passaram a ser apre
sentados co mo os grand es perigos, justificando as atitudes autoritarias 
dos homens do poder. Em um clima tumultuado de manifesta<;6es 
operarias, de repressao ideol6gica, torturas e prisoes, de sucessivos 
"estados de sitio" e de crescimento do Integralismo, processou-se a 
campanha eleitoral de 1937. Esta culminou com a decreta<;ao do 
"estado de guerra" e o golpe de Estado de 10 de novembro, visto que 
a Constitui~ao de 34 nao permitia a reelei~ao de Getulio Vargas. 

0 golpe de 37 consolidou-se com o fracasso do putsch integralista, 
considerado por Edgard Carone como "o ponto maximo de uma serie 
de manifesta~oes contrarias ao regime"35. 
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A nega~ao da democracia 

0 golpe de Estado de 1937 representou o verdadeiro repudio do 
liberalismo politico e econ6mico consumado com o fechamento do 
Congresso N acional, extinc;;ao dos partidos politicos, das eleic;;oes e 
das garantias individuais. Outorgou-se a nova Constituic;;ao conferindo 
plenos poderes ao presidente da Republica, agora ditador. 

Filtrando ideias que recebia do exterior, Francisco Campos redigiu 
o esboc;;o principal da Constituic;;ao de 37 baseada, com pequenas 
excec;;oes, nas Cartas de paises onde imperavam regimes de fon;;as 
como Alemanha, Italia, Portugal, Polonia, Lituania e Austria. Apesar 
de nunca ter sido aplicada na sua totalidade, a Constituic;;ao de 37 
foi inspirada na Carta del Lavoro, italiana, que incorporava toda 
legislac;;ao social depois de 1930; proibia greves e lockouts, considerad.os 
como "recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital". 

Esta mesma Constituic;;ao foi apelidada de "Polaca", por se inspirar 
tambem na Carta Magna autoritaria imposta aos poloneses em 1926, 
alem de absorver varios principios defendidos pelo Integralismo. 

0 autoritarismo surgiu com a unica forma possivel, em contraposic;;ao 
ao liberalismo e ao comunismo, de conter essas "novas fon;;as" que 
emergiam no cenario nacional como consequencia do desenvolvimento 
urbano-industrial. As soluc;;oes nacionalistas ganharam fon;;a e sentido, 
encobrindo as atitudes fascistizantes de Vargas. Entretanto, qualquer 
atitude de simpatia do governo Vargas pelas experiencias alema 
e italiana corria o risco de ser considerada como uma forma de 
alinhamento politico, devendo ser tratada com muita diplomacia e 
"neutralidade", jogando ora com um ou outro polo de forc;;a (Alemanha 
ou EUA), de forma a encobrir qualquer afinidade ideologica. E Vargas 
mostrou-se um mestre neste jogo fazendo-se simpatico a ambos os 
polos. 

Este misticismo que envolveu o novo regime, depois de 1937, era 
decorrente da ideologia do nacionalismo burgues caracterizado, no 
caso, pela proposta de construc;;ao do Estado Nacional. Apresentava
se como imperativo a formac;;ao de uma raca homogenea, de um povo 
integral, adaptado a realidade social do seu pais e preparado para 
servi-lo. 

Duas diretrizes marcaram essas propostas politicas como um fim a 
ser urgentemente atingido, tendo-se em conta a "gravidade" daquele 
momento historico: 
- a protec;;ao do homem brasileiro 
- e progresso material e moral do pais. 

Isto implicava, como muito bem mostrou Angela de Castro Gomes, 
em seu artigo "Construc;;ao do Homem Novo",36 a elaborac;;ao de uma 
politica de protec;;ao a familia, ao trabalho e a Patria, colocados como 
questoes relevantes para o Estado. Educaciio e contrOle da imigracao 
foram alguns dos meios eleitos para se atingir os objetivos mais ime
diatos. 
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Sob a mascara do nacionalismo: a violencia racista 

Uma politica imigrat6ria aberta a todos entraria em choque com 
este ideario politico, visto que o governo tinha, como um dos objetivos 
principais "homogeneizar a popula~ao". Assim, o governo ditatorial de 
Vargas dedicou-se a elaborac;;ao de um projeto contra a entrada de 
estrangeiros, em prol do "abrasileiramento dos nucleos de coloniza~ao". 
Neste contexto, aflorou um anti-semitismo que podemos classificar de 
xen6fobo e politico37. 

Neste Estado Nacional nao havia lugar para a constitui~ao de uma 
sociedade pluralista on de convivessem, lado a lado, grupos estrangeiros 
fortes. E s6mente sob a egide de um regime autoritario se teve condi~ao 
para particularizar situac;;oes e agir de forma repressiva, apesar de 
camuflada, contra os judeus interessados em imigrar para o Brasil. 
0 anti-semitismo comp6s, juntamente com as demais pec;;as deste 
tabuleiro de valores, um n ucleo ideol6gico, sistematizado, revelando 
padr6es pre-establecidos ao nivel das ideias e da mentalidade. 

Do judeu imigrante foi cobrada, concomitantemente, uma dedicac;;ao 
a agricultura e uma formac;;ao tecnico-industrial, contestando sua de
dica~ao ao cornercio e sua concentrac;;ao nos grandes centros urbanos. 
Legalmente ele foi impedido de qualquer atividade politica e opc;;ao 
ideol6gica, correndo o risco de ser rotulado "comunista". A adoc;;ao 
de uma politica imigrat6ria restritiva apoiada em criterios etnicos 
foi vista como solu~ao: o Ministerio de Relac;;oes Exteriores passou a 
emitir, a partir de 1937, uma serie de circulares secretas proibindo a 
entrada de judeus no Brasil. Ao nivel da documentac;;ao diplomatica 
brasileira o "semita" passou a ser tratado como "rac;;a inassimilavel e 
egoista". Avolumaram-se estudos, pareceres e oficios contra a chamada 
questao judaica, abordada como uma questao de seguranc;;a nacional. 
Raros foram os diplomatas que, em missao no exterior, posicionaram
se em defesa daqueles que, desesperados, fugiam do nazismo38. 

A titulo de ilustra~ao, com o objetivo de exemplificar o caracter anti
semita desta documenta~ao, citamos um pequeno, mas expressivo, 
texto assinado por Pedro Rocha, delegado comercial em Vars6via: A 
seu ver a "rac;;a judaica" era: 

"Ingrata, sem patriotismo e altamente prejudicial ao paiz que a 
abriga. Psicol6gicamente degenerada, esttipidamente intolerante 
em materia religiosa considera inimiga o resto da humanidade. 
Sao comerciantes, usurarios ou servem de intermediarios para 
qualquer neg6cio. Vivendo exclusivamente da explorac;;ao do 
pr6ximo e deshumano e sem escrupulos. Procura sempre as 
cidades onde se aglomera em bairros immundos, sem hygiene, 
pasando a maior parte do tempo, como todos os sedentarios, em 
interminaveis discuss6es sobre temas religiosos ou comerciaes. 
Quase todos sao communistas militantes ou simpatizantes do 
credo vermelho"39. 
A ideia de nocividade transmitida pelos documentos oficiais emitidos 

pelas Miss6es Diplomaticas Brasileiras, com algumas excec;;oes, reto-
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mava preconceitos seculares disfan;;ados com uma nova roupagem: 
ocorria a modernizac;ao do mito. Mas, o sentido da palavra judeu nao 
havia mudado, reproduzindo esteri6tipos classicos. 

0 pr6prio Oswaldo Aranha, Ministro das Relac;oes Exteriores ( 1938-
1944) solicitou, em carta confidencial a Adhemar de Barros, interventor 
de Sao Paulo, a tomada de medidas urgentes, suspeitando da existencia 
de "um gueto em formac;ao na cidade de Sao Paulo", provavelmente no 
bairro do Born Retiro. Sugerindo que se investigasse junto as autori
dades portuarias a entrada de familias judias, determinou, em tom 
acusat6rio: 

"prevenir o agravamento de uma situac;ao que poderia tornar-se 
altamente prejudicial ao Brasil"40. 

Reafirmando conceitos e preconceitos milenares contra os judeus, 
o ministro justificou-se: 

"O israelita, por tendencia milenar, e radicalmente avesso a agri
cultura e nao se identifica com outras rac;as e outros credos. 
Isolado, ha ainda a possibilidade de vir a ser assimilado pelo 
meio que o recebe, tal como acontece, em geral. Em massa, cons
tituiria, porem, iniludivel perigo para a homogeneidade futura 
do Brasil"41. 

Ao fazer estas considerac;oes Aranha cita os israelitas e japoneses 
como "elementos subversivos ou dissolventes" e com "tendencias a gerar 
quistos raciais, verdadeiros corpos estranhos no organismo nacional"42. 
Este foi o discurso que persistiu, ao nivel das ideias, colocado em 
pratica atraves da aplicac;ao das normas estipuladas pelas circulares 
secretas. Apelou-se para ameac;as reais e imaginarias, manipulando ao 
nfvel do mental coletivo e ao nivel oficial, o conceito de quisto racial, 
de judeu parasita e de comunista sanguinario, em contraposic;ao a 
ideia de homem trabalhador, cristao, ariano e apolitico43. 

Buscava-se um modelo de homen brasileiro, tomando-se como ideal 
o tipo germanico exaltado atraves das revistas ilustradas, das Revistas 
de Educac;ao Fisica, de Imigrac;ao e Colonizac;ao, alem dos Boletins de 
Eugenia. Atraves de charges politicas as revistas ilustradas, do tipo 
Careta, denunciavam e criticavam o mito da pureza do sangue ariano, 
sem entretanto conseguir-se desvencilhar dos classicos esteri6tipos 
que acabavam por reforc;ar aspectos caricatos da personalidade do 
judeu44. 

Assim, a assimilac;ao das minorias etnicas, linguisticas e culturais 
que se haviam instalado no Brasil nas ultimas decadas transformou
se em questao de seguranc;a nacional, ameac;ando a ordem social e a 
formac;ao da "conciencia patri6tica brasileira". Neste contexto, o judeu 
imigrante se prestava a figura do "estranho sem Patria", carregando 
consigo uma forte estigmatizac;ao politico-ideol6gica, argumento que 
justificava a proposta de unificac;ao etnica e da exclusao dos quistos 
raciais. 
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A violencia da sedw;ao 

Desta forma, o Estado Novo criou um conjunto de ideias e principios 
atraves do qual justificava o seu papel, utilizando-o como instrumento 
do poder. As investidas governamentais apresentavam-se como justas 
e necesarias; da mesma forma como os atos autoritarios e repressivos 
foram explicados e interpretados pelo pr6prio Estado que se auto
atribuia um papel messianico4s. 

Proliferou uma extensa literatura de exalta~ao ao Estado Novo, 
rendendo aplausos aos seus feitos e glorificando Getulio Vargas como 
o grande "Salvador", ou seja: 

"Aquele que transformou o caos liberal do Brasil num cosmos 
que esta criando ... "46 

Vargas entra para a Hist6ria do Brasil, segundo livros didaticos 
publicados no periodo, como heroi e nao como ditador. Ele e o homen 
que restabeleceu a ordem no seio da sociedade: 

" ... Dr. Getulio, compreendendo o perigo patri6ticamente, a 10 
de novembro de 1937, apoiado pelo Exercito, pela Marinha e 
pelo povo, dissolveu o congresso, fez uma nova constitui~ao mais 
de acordo com a situa~ao atual e com as nossas necessidades, 
criando o Estado Novo, que trouxe um nova sopro de vida a 
Na~ao, com a extin~ao dos partidos politicos e a solu~ao dos 
partidos politicos e a solu~ao de varios problemas vitais"47 
Criaram-se novos mitos e fortaleceram-se os velhos simbolos, dando-

lhes uma roupagem oficial e, muitas vezes, cientifica. Recuperaram-se 
valores dentro os quais o culto aos her6is, lideres e simbolos da Patria; 
a nacionalidade, a moral, ao trabalho e aos valores do catolicismo 
tradicional. 

A propaganda pro-regime era ostensiva: seduzia-se pelas palavras 
e pela imagen. Era proibido criticar e protestar; era proibido pensar 
diferente. Os compendios escolares passaram a ser ilustrados com 
figuras do "novo" homen brasileiro, acompanhadas de slogans que 
pregavam "amor a Patria" e a "unidade da ra~a"48 

Grandes concentra~6es civicas foram organizadas com a presen~a 
de jovens brasileiros com o objetivo de ouvir e aplaudir as realiza~6es 
do regime. 0 conteudo doutrinario e politico dos discursos ali pronun
ciados faz parte do projeto de nacionalista que, naquele momento, ja 
colhe frutos diante de jovens d6ceis, submissos e perfilados. 

Em 7 de setembro de 1938, encerrando as comemora~6es da Semana 
de Patria e da Ra~a, Vargas discursou enaltecendo o culto aos her6is 
e as gl6rias do passado, alem de fazer uma verdadeira apologia a 
ra~a. Frisou a necessidade do fortalecimento da ra~a com o objetivo 
de assegurar o "preparo cultural e eugenico das novas gera~6es"49 . 

Seduzia-se pelas palavras purificadoras e moralizadoras, veiculadas 
pelo radio, imprensa, cinema, teatro, discursos publicos, livros didati
cos, etc. Passou-se exercer urna sele~ao arbitraria de significa~6 es 
junto das rela~6es de fon;as determinadas pelos homens do poder. 
Aqui nos depararnos corn a violencia simb6lica, proposta atraves da 
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ac;ao pedag6gica, vista como necessidade, definindo a cultura. 
Enquanto a propaganda estadonovista permitia, de forma ampla e 

imediata, difundir as mensagens legitimadoras, a educac;ao as reforc;a
va, a longo prazo. 0 Departamento de Impresa e Propaganda -DIP, 
criado em 1939 e dirigido por Lourival Fontes, tornouse porta-voz do 
governo, responsabilizando-se pela legitimac;ao de Vargas e do Estado 
Novo perante a populac;ao. Distribuia premios e menc;oes honrosas 
aos melhores trabalhos, centralizando e coordenando a propaganda 
pro-regime. Como orgao coercitivo barrava, atraves da censura, as 
"expressoes ex6ticas" contnirias ao governo50. 

Neste sentido nao ha como nao recordar as reflexoes de Ranah 
Arendt sobre o papel do Estado nos regimes totalitarios. Nestes o 
Estado e usado como "fachada perante o resto do mundo. 0 poder 
e ostensivo, marcado pela presen<;a da policia secreta e pelo uso 
da propaganda que atomiza os individuos e cria um mundo ficticio 
em torno de uma ideia central: a conspirac;ao judaica ou comunista. 
Nos regimes totalitarios multiplicam-se os orgaos burocraticos dando 
origem a um novo mecanismo necessario a administrac;ao das massas"51 • 

Foi neste mundo ficticio, gerenciado pela maquina estadonovista que 
Patria, Homen e Familia tornaram-se motivos de uma insistente pro
paganda. Estilizava-se o perfil de um Brasil nova e melhor, direcionado 
por um ufanismo patri6tico caracteristico dos governos autoritarios. 
Ao mesmo tempo que se procurava desviar a atenc;ao do cidadao da 
realidade cotidiana, tentava-se liga-lo a uma outra realidade apolitica, 
amorfa e contida. 

Podemos afirmar que estamos diante da reversao da violencia. A 
massa foi obrigada a sufocar sua sensibilidade critica, deixar de lado 
as manifestac;oes "grevistas" de rua para se concentrar nos estadios 
fechados, com hora e data marcada para as grandes partidas de 
futebol e comemorac;oes civicas. 0 individuo esquecia a sua realidade 
pessoal passando a viver um sonho colectivo de grandeza: "Somos dos 
paises mais ricos do mundo e dos maiores no trabalho e prodw;;ao"52. 

Apelo-se sabiamente para a musica popular, abatida pelo protecio
nismo controlador do Estado empenhado em construir um prot6tipo 
do homen brasileiro. Varios sambistas-compositores engajaram-se no 
projeto ideol6gico numa atitude oportunista e artificial. Os caches do 
DIP eram atraentes e os canais de divulgac;ao ( estavamos na "Era do 
Radio") ofereciam novas oportunidades, acompanhadas de perto pela 
censura. 

0 tema da malandragem cedeu lugar a enredos exaltadores do tra
balho e do operario-padrao. Um exemplo desta metamorfose musical 
e o samba "O bonde de Sao Januario", de Wilson Batista e Ataufo 
Alves, gravado em 1940 por Ciro Monteiro, em cuja letra a palavra 
"otario" foi substituida por "operario", transformando-se em elogio ao 
trabalhador: "o bonde de Sao Januario leva mais um otario ... "53 

Regenera-se o transformado em um homen de vida regrada, born ma
rido e trabalhador exemplar. Malandragem e bohemia transformaram
se em "lazer proibido", conjugando utopia com una nova realidade 
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hist6rico-social. Reprimia-se a lenguagem malandra ea "giria" brasileira, 
restando aos compositores a ironia e a ambigiiidade, uma valvula de 
escape tanto para a musica popular como para a charge politica54• 

Por este mesmo filtro cultural passou tamben o Carnaval cujos 
sambas-enredas das escolas de samba, censurados pelo DIP, deveriam 
versar sobre temas relativos a Hist6ria do Brasil55. 

Por entre sambas, documentarios cinematograficos, bandeiras e 
desfiles para-militares, criou-se uma aura de satisfac;;ao, harmonia e 
felicidade, expressa discussiva e plasticamente em torno dos preceitos 
ideais do Estado. Cativava-se o individuo para os designios do Estado, 
instigando todo brasileiro a atingir 0 ideal maximo de patriotismo. 

Por esta trilha sinuosa, barrocamente talhada, caminhou o Brasil de 
Vargas, mestre em resgatar no passado ( camuflando no presente) uma 
orientac;;ao direitista, racista e autoritaria. Construiu-se sob a mascara 
do nacionalismo uma memoria oficial cristalizadora de privilegios e 
falsos her6is. Esta particula de nossa hist6ria contemporanea deixou 
seqiielas que, ainda nos dias atuais, permitem polemicas, duvidas e 
programas politicos. 0 importante e que 0 pensamento moderno nao 
se habitue a considerar a violencia como un instinto da Hist6ria e 
da Cultura. 

1 Discurso proferido por Getulio Vargas, Porto Alegre, 4/ 10/ 1930. 
2 Renomados pesquisadores brasileiros, sob 6ticas diferentes, tern procurado recu
perar parte desta mentalidade autoritaria, resultante da cristaliza~ao <las ideias 
radicais de direita no Brasil, dentre estes destaca-se Helgio Trindade, Gilberto Vas
concelos, J. Chasin, Edgard Carone e Marilena Chaui. Entretanto, a proposta de 
Helgio Trindade e que vem sirvindo de matriz para a polemica sustentada por estes 
varios autores que questionam o caracter fascista ou nao do Integralismo- debate 
que esta em aberto, atualizado pelas publica<;;6es de Chasin e Chaui. 
3 Ververbete "Integralismo" (Contribui<;;ao de Helgio Trindade) IN Dicionario Hist6rico
Biograflco Brasileiro. Rio de Janeiro, CPDOC/ FGV, 1985, p. 1622. 
4 AMARAL, A. Artes Plasticas na Semana de 22. 2a. ed. Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 
1972, Brasil: 1° Tempo Modernista- 1917I 1929. Documentos. Sao Paulo, IEB, 1972. 
5 Marilena Chauf destaca dois elementos: a da ausencia de uma classe operaria 
"madura, aut6noma e organizada para opor um projeto politico que desbaratasse 
o das classes dominantes fragmentadas" e a presenc;;a de uma classe media urbana 
de dificil defini~ao hist6rico-sociol6gica, mas caracterizada por uma ideologia e por 
uma pratica heter6nomas e ambfguas". CHAUI, M; "Apontamentos para uma crftica 
da Ac;;ao Integralista Brasileira" IN Ideologia e mobiliza9ao popular. Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, CEDEC, 1978, p.15 e 16. 
6 Sobre este assunto temos o interessante artigo de IGLESIAS, F. "Estudo sobre o 
pensamento reacionario: Jackson de Figueiredo" IN Hist6ria e Ideologia. Sao Paulo, 
Ed. Perspectiva, 1981, p. 109 a 159. 
7 Cunha, C. da- Educa9ao e Autoritarismo no Estado Novo. Sao Paulo, Ed. Cortez, 
1981, p. 82 e 83; IGLESIAS, F., op. cit., p. 109 a 159. 
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8 Carta de Francisco Campos ao Ministro da Educa~ao Amaro Lanari 4.03.1931 (Qc. 
31.02.26-4 serie C) APUD SCHUARTZMAN, S. et alii-Tempos de Capanema. Sao Paulo, 
Paz e Terra/ EDUSP, 1981, p. 44. 
9 Revista A Ordem, 12(12), jan, 1932, SOBRAL PINTO: "Cronica Politica" IN revista 
A Ordem, 13(14), 13:36. fevereiro, 1933. Nota: 0 ensino religioso havia sido abolido 
das escolas publicas corn a Constitu~ao de 1891. 
10 Revista A Ordem (53), 4:5 APUD CUNHA, C. da-op. cit., p.94. 
11 CARONE, E. A Republica Nova, Rio de Janeiro, DIFEL, 1982, p . 194. 
12 Carta de Plinio Salgado a Manoel Pinto. Roma, 4 de julho de 1930 APUD CHASIN, 
J. 0 Integralismo de Plinio Salgado: forma de regressividade no capitalismo hiper
tardio. Sao Paulo, Ed. Ciencias Hurnanas Ltd, 1978, p. 94 e 95. 
13 Idem. 
14 Idem, p. 98 e 103. 
15 Idem, p. 24. 
16 Jornal Correio do Cornercio, 14/ 11/1930 APUD CARONE, E. op. cit., p. 194. 
17 CARONE, E. op. cit, p. 198; Diccionario Hist6rico-Biogr:i.flco Brasileiro op. cit., p. 
1764. Nota: A legiao Cearense do Trabalho foi criada em 1931 atuando ate 1937 corn 
o Estado Novo. Especificas sobre este assunto sao as obras de MONTENEGRO, J. 
A. de S. 0 Integralismo no Ceara. Varia96es ideol6gicas. Fortaleza, lrnpresa Oficial 
do Ceara, 1986; PARENTE, J. P. Os camisas verdes no poder. Fortaleza, EUFUC, 
1986. 
18 CHASIN, J . op. cit., p. 453; LAUERHASS JR., L. Gettilio Vargas e o triunfo do 
nacionalismo brasileiro. Estudo do advento da gera9iio nacionalista de 1930. Belo 
Horizonte, Itatiaia; Sao Paulo, EDUSP, 1986, p. 124. 
19 Dicionario Hist6rico-Biograflco Brasileiro, op. cit., p. 1624. 
20 Sohre a AIB ver: TRINDADE, H. Integralismo, o fascismo brasileiro nos anos 30. 
Sao Paulo, DIFEL, 1979; VASCONCELOS, G. A ideologia curupira: analise do discurso 
integralista. Sao Paulo, Brasiliense, 1979. Nota: A. AIB vigorou de 7 / 10/ 1932 data do 
lan~arnento oficial, por Plinio Salgado ate novernbro de 1937, quando Getulio Vargas 
aboliu todos os partidos politicos. 
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