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Resumo

o presente artigo tern como objetivo apresentar uma amilise s6cio
hist6rica das diferentes ideologias e politicas etnico-identitarias atreladas a
populayao de origem germfurica da regiao de Blumenau, em Santa Catarina,
enfocando 0 papel de mediac;ao exercido pela imprensa, no que tange as
politicas nacionalistas do perfodo de 1937 a 1945. A analise contrasta as
especificidades dessa mediayao, a partir dos estudos de caso indicativos das
particularidades observadas nos municipios de Blumenau e Ibirama.
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Abstract

This article presents a socio-historical analysis ofthe various ideologies
and ethnical-identityprinciples linked to the Germanic descendent population
who lived in the region ofBlumenau, State ofSanta Catarina, during the Es
tado Novo period. It further discusses the role played by the press in the face
ofthe nationalist policies at the time. The analysis will contrast the specificities
ofthe mediationplayed by the media in this context starting from case studies
carried out in the municipalities ofBlumenau and Ibirama.

Keywords: Media; policies ofethnic identity; teuto-brazilians; nationalism.

• The teuto-brazilians and the role played by the press vis a vis the Nationalism in Blumenau and
Hamonia (1937-1945).
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HirMANAS
Introdu~o

I

Aenfase na politica identitaria d~ periodo estadonovista - cuja constru-
yao de urn. nacionalismo homqgeneo foi caracteristica marcante - en

controu forte resistencia na populay~ogermfulica e teuto-brasileira do pais,
com destaque para a regiao de BI~enau,Santa Catarina, dada sua politica
mantenedora da germanidade asceridente. Embora os ares desse confronto
politico-ideol6gico tenham atingido I eu apice durante a II GuerraMundial
quando as intervenyOes nas colonias e imigrantes, principalmente de origem
alema, ganharam corpo, por meio d apropriay5es e fechamentos de pre
dios, de instituiy5es de ensino e d sociedades recreativo-culturais teu
to-brasileiras; pelaproibiyao de publ'cay5es em lingua alema, tais comojor
nais, revistas e demais peri6dicos2

- ' importante nos atermos aconstituiyao
do regime de exceyao que permitiu ais ay5es, 0 Estado Novo.

Margeado por urn. periodo qu do a hipertrofia do Poder Executivo e
as politicas nacionalistas se mostr;:. capazes de reverter os danos socio
economicos impostos pelo liberali 0 - naquele momento, em franca crise
estrutural-, 0 chamado Estado No 0 3 brasileiro surgiu sob a egide de urn.
projeto de nayao ''una, indivisa e cO~Sa"(DUTRA' 1997, p. 33). Diferente
mente do aparato burocratico-estata de grande envergadura construido em
1930 - que ate certo periodo foi c paz de acomodar interesses dispares,
como os dos extremo-direitistas dafYiiO IntegralistaBrasileira (AlB) e al
guns setores industriais mais atrelad sao liberalismo -,0 que se viu, a partir
de novembro de 1937, foi urn recru escimento da politica centralizadora,

2 Representando um dos principais fatores pela ~IOSiO da II Guerra Mundial (1939-1945), a ascensio
e 0 fortalecimento do Nazionalsozialistische Deutsche Arbeitpartei (Partido Nacional-socialista
dos Trabalhadores Alemies, abreviado como azi), a partir de 1933 e sob a lideran9a de Adolf
Hitler, estendeu os Iimites geognUicos do terri rio alernio, a1can9ando inclusive 0 Brasil. Segundo
Giralda Seyferth (2001, p 30 ), "entre 1933 e 938 diversas organiza90es nazistas agiram no SuI do
Brasil, procurando atrair a popula~o teuto-b ileira para 0 nazismo. [...JTarefa considerada facil,
uma vez que os descendentes de imigrantes 1lemies estabelecidos no Rio Grande do SuI, Santa
Catarina e Parana formavam uma minoria etnlf'ca, rotulada de 'teuto-brasileira', e identificada com
a nOlj:ilo de Deutshtum (germanidade): preserv 9ilo da lingua, ra9a e cultura alemils".

J "Nome com 0 que e tradicionalmente designad na historiografia brasileira 0 periodo ditatorial que,
sob a egide de GetUlio Vargas, teve inicio comlo golpe de Estado de 10 de novembro de 1937 e se
estendeu ate a deposi9io de Vargas, em 29 de ~utubro de 1945 [...J0 Estado Novo tinha em comurn
com 0 fascismo [europeu] a mesma critica a d~mocraCia pariamentar, apluralidade de partidos e a
representa9ilo autonoma de interesses, assim c mo tinha em comum com ele a mesma valoriza9ilo
do 'Estado Fortc', tutor da 50cicdadc civil. M s 0 Estado Novo diferia substancialmente do fascis
mo europeu no plano das praticas politicas oncretas, como, por exemplo, na inexistencia de
partido unico, na ausCncia de intensa mobiliz 9io polltica de massas e na nilo-uniformiza9ilo da
elite dirigente" (MARTINS, 2001). ,

I
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mediante a extinyao dos partidos politicos e sindicatos ou mesmo pela radi
callimitayao da autonomia dos estados da Federayao. Esses exemplos po
dem definir 0 estado de exceyao em que 0 Pais mergulharia a partir daquele
momento, do qual "emergiu somente em 1945" (GOULART, 1990, p. 29).

Dentre os diversos fatores responsaveis pelo recrudescimento da poli
tica iniciada em 1930, urn deles merece mais atenyao, dada sua condiyao de
protagonista nos discursos daqueles que defenderarn esse regime ou mesmo
pela importancia que ele representa para a construyao do presente estudo: 0

nacionalismo. Ejustarnente por esse prisma que muitos historiadores prefe
rem atribuir ao ana de 1935 0 germe de 1937, pois em 1935 0 projeto de
nayao propagado pela Revoluyao de 30 encontrou oposiyao, centralizada na
criayao daAlianya de Libertayao Nacional (ANL). Diferentemente de movi
mentos que se opuserarn apolitica iniciada em 1930 (inclusive com batalhas
caracteristicas de uma guerra civil, como as empenhadas pelos paulistas em
1932)\ a Intentona Comunista representou, para 0 cenano daquele momen
to, se nao urn perigo eminente da expansao do comunismo na America do
Sul- tese deveras refutada pela literatura sobre 0 tema, dada a insignificancia
da ANL como organizayao politica ou mesmo revolucionaria (CHAU! e
FRANCO, 1978) - urn excelente subterfUgio para a destituiyao das organi
zayoes oponentes ao establishment de entao, fossem elas associayoes de
carater nao-oficial (como a propriaANL, dirigida por Luiz Carlos Prestes e
prescrita em maryo de 1936) e ate mesmo os proprios partidos politicos
existentes ate entao.

Desses ultimos, urn em especial merece destaque para a compreensao
do presente estudo: como urna organizayao suprapartidana e de livre influen
cia fascista, aAyao Integralista Brasileira (AlB), idealizada e dirigida por
Plinio Salgado, formaria, em meados dessa decada, 0 chamado Partido Inte
gralista, com forte aceitayao pelas regioes de origem teuta do Pais, com des
taque ao Rio Grande do SuI e a Santa Catarina. Segundo Caresia e Rocha
(2001, p. 76), "nas eleiyoes de 1936, oito municipios catarinenses deram a
maioria de votos a candidatos integralistas, sendo todos municipios de colo
nizayao germfulica". °proprio prefeito de Blumenau, chefe dos integralistas
locais, chegara ao posta por meio dessas eleiyoes, mas so ocuparia 0 cargo
ate novembro do ano seguinte. A despeito de todas similitudes que marcaram
esse movimento ao projeto nacionalista comandado por Getulio Vargas,

4 Ver Costa (1982), uma das mais significativas bibliografias sobre 0 tema em questao.
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Como resultado do embate criado, observou-se reconfigurayao, inibiyao
e, ate mesmo, desaparecimento do espayo publico das instituiyoes, ideias,
representayoes e pniticas associadas it manutenyao da etnicidade ger
manica. Seria a midia, elemento central na construyao e veiculayao das
ideologias da etnicidade, a principal mediadora na construyao das novas
ideologias politico-identitarias no periodo.

Naquelaepoca, 0 nacionalismo estavapresente tanto na agendapolitica
e nas representayoes coletivas de germanicos e seus descendentes quanto na
de representantes do Estado Novo, no entanto, providos de conteudo de sig
nificados antagonicos. 0 nacionalismo, vistopelo prismadosprimeiros - inspi
rado na identidade etnica-, enfatizava 0 distanciamento dapopulayoo de ori
gem alema em relayao it sociedade nacional (SEYFERTH, 1999, p.297). A
nat;iio dentro da nat;iio tinha como base preservar a identidade etnica e sua
hegemonia, que, por suavez, estavam atreladas apoliticas de nao-miscigena
yao racial e apreservayao da nacionalidade alema associada itcidadaniabra
sileira, portanto, 0 pluralismo nacional. Soma-se a esse complexo urn projeto
politico de ampliayao darepresentayao dapopulayao teuto-brasileirano cena
rio politico regional e estadual. De forma adversa, 0 nacionalismo, segundo 0

olhardos fautores do Estado Novo, tinha como objetivo anular 0 pluralismo
etnico no Brasil. Partiam da ideia de assimilar os estrangeiros e descendentes
it sociedade nacional, anulando as diferenyas etnicas e raciais por meio do
branqueamento e da miscigenayao do europeu com os nacionais. 0 resul
tado de propostas nacionalistas tao antagonicas nao poderia ser outro se nao
o confronto. Agermanidade ameayava profundamente a ideologia politico
identitariapromulgada pelo Estado Novo, assim como seu projeto economi
co epolitico para 0 Brasil (SEYFERTH, op.cit.; TOMIO, op.cit.).

Como resuItado disso,ja durante os primeiros anos do periodo esta
donovista, a nacionalizayao das cidades da regiao do rio Itajai-ayu foi am
plamente marcada por politicas radicais e sistematicas. Deu-se intervenyao
federal nas administrayoes publicas locais, deslocamento de batalhoes mi
litares federais para a regiao, proibiyao da circulayao de jomais e revistas
em lingua alema, fechamento das escolas alemas e sua nacionalizayao, fe
chamento das agremiayoes socioculturais, proibiyao da comunicay3.0 em
publico na lingua alema, demissao de funcionanos publicos de ascendencia
germamca, formayao de partidos politicos, supressao da participayao de
representantes da popula9ao teuto-brasileira no cenano politico, prisoes,
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Esses aspectos serao tratados adiante,juntamente com as especificidades ob
servadas entre germfullcos e seus descendentes em Blurnenau e Ibirama (Ha
monia) e 0 papel que a midia ocupou nessas duas localidades frente ao tema.

Mfdia: da generaliza.;ao as particularidades

Durante todo esse periodo, os jomais, as revistas e as transmissoes
radiofOnicas exerceram papel preponderante na construyao daque1e germa
nismo abrasileira, veiculando junto apopulayao informayoes que expres
savam as bases constitutivas, as ideologias, assim como as representayoes
sociais acerca da etnicidade. Outrossim, 0 confronto acima descrito ganha
ria, no campo midiatico, urn novo e importantefront a partir de 1937.

Conforme aponta Thompson (200 1, p. 68), a importi'mcia que a
imprensa exprimiria nas sociedades modemas esteve intrinsecamente re
lacionada com a emergencia de urna "nova esfera de publico, cuja funyao
seria mediar 0 dominio da autoridade publica (ou do estado), de urn lado,
eo dominio privado da sociedade civil e das relayoes pessoais, de ou
tro". 0 autor complementa essa definiyao pontuando: "Esta nova esfera
publica nao fazia parte do estado, mas, pelo contrario, era uma esfera em
que as atividades do estado podiam ser confrontadas e sujeitas acritica"
(Id., Ibidem).

Mas nao foi isso que 0 Estado Novo previu para a imprensa brasileira.
As diversas medidas tomadas para esse campo - cuja criayao do Departa
mento de Imprensa e Propaganda (DIP) e toda significayao desempenhada
por esse 6rgao e0 exemplo maior - acompanharam 0 recrudescimento do
regime em novembro de 1937. Dentre elas, estava a proibiyao da imprensa
em lingua estrangeira. Essa medida trazia em seu bojo uma caracteristica
preponderante: supressao do carater imparcial idealizada para esse meio em
prol de uma contribuiyao direta e pessoal ao progresso nacional. Em outras
palavras - e de acordo com 0 artigo 2° da Constituiyao estadonovista - a
funyao dos jomais e publicayoes era "contribuir para a obra de esc1areci
mento da opiniao popular em tome dos pIanos de reconstruyao material e de
reerguimento nacional" (GOULART, op. cit., p. 50). Como bern sintetizou
Goulart: "Ficou assim configurada a funyao da imprensa como elemento de
construyao nacional, oposta a qualquer funyao partidaria, regional ou localis
ta, isto e, dissolvente da unidade almejada pelo regime" (Ibidem).
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Antes de adentrar as especificiqades do confronto politico-identitcirio

mediado pela imprensa, cabe tecer e ~scutir algumas consideray5es acerca
do papel da imprensa. Vma de1as po~e ser entendida como 0 grau de alcan
ce e eficacia que esse ator social poqe exercer no meio em que opera. Para
tal considerayao, nao atrelaremos a sitlnples relayao nurnerica de abrangencia
dos meios de comunicayao - em pm1icular, 0 jomal impressa - ao exito da
referidamediayao, mesmo porque es a tradiyao metodol6gica preve, dentre
outros fatores, urna posiyao necess' ente passiva do segundo em relayao
ao primeiro - 0 que os estudos de mi .a provaram ser, no minimo, limitado.
Thompson (2001) tamb6m chama a tenyao para 0 carater situado e rotinei
ro com que a imprensa ganhou co 0 ao longo do seculo XX, alterando 0
foco das relay5es simplistas acima d critas para 0 que chama de urna "com
plexizayao" relacionadaaincorpora ao de urn habitus em lerjomal, escutar
radio, assistir TV etc. Em suas pala .as:

I

Esta compl~xiza~ao [sic] significa tambem
que a receH~ao e uma atividade situada: os
produtos d~ midia sao recebidos por indivi
duos que eftao sempre situados em especi
ficos conte~tos socio-historicos. [...] A re
cep~ao doslprodutos da midia [tambem] de
veria ser v~sta como uma atividade de roti
na, no sent~do de que e uma parte integrante
das ativid:¥es constitutivas da vida diaria
(THOMPSbN, 2001, p. 42-3).

I

Dutra considerayao que nao ppde ser omitida e 0 pretenso carater de
imparcialidade com que a midia for~constituida e retratadapor muitos que
se debruyaram sobre ela. A analise ho fil6sofo e soci610go alemao Jiirgen
Habermas direciona a urn fator ontfl6gico: °que conhecemos hoje como
imprensa nasceria, parafraseando olautor, d'A mudanr;a estrutural da esfe
rapublica, ou seja: a ascensao da b I guesia. Em outras palavras, e em con
sonancia com as ideias de Haberm ,a primeira nasce e permanece, inva
riavelmente, atrelada aos interess s da segunda (HABERMAS, 1984).

Como sera abordado na anali e do material impresso de que dispo
mos, durante 0 periodo estadonov sta, os jomais da regiao do Itajai-ayu
tomaram-se c1aramente propagadotes das politicas e ideologias emanadas
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pelos detentores de poder, visando, como objetivo primeiro, a manutenyao
de suas pr6prias atividades. Desse exemplo, conc1uimos que essa imprensa
local pouco ou nada se diferenciavade urna industria qualquer, pois, a exem
plo destas, precisava se adaptar as novas leis vigentes, em detrimento de seu
caniter imparcial. Uma delas foi a exigencia de urn redator (no caso das
empresas, urn diretor) brasileiro nato a frente de suas atividades.

Emborasignificativos 6rgaosda imprensabrasileirasepusessem contra 0

estado de coisas vigentes desde 1930- urn dos principais desses 6rgaos foi 0

jomal 0 Estado de S.Paulo, que, como grande parte da imprensa paulista,
posicionou-se em defesa dos ideais liberais suprimidos pelo novo governo-,
em ambos os casos, 0 papel da imprensanesse periodo confirma 0 que vatici
nou Habermas ou mesmo as autoras d' 0 bravo matutino - imprensa e
ideologia: 0 jornal 0 Estado de S. Paulo, uma das mais importantes
obras sobre a relayao midia-Estado Novo. Segundo Capelato ePrado (1980,
p. XIX): ''Negam-se, pois, aquelas perspectivas que a tomam [a imprensa]
como mero 'veiculo de infonnay5es' ,transmissor imparcial eneutro dos acon
tecimentos; mvel isolado darealidade politico-socialna qual se insere".

o papel da mfdia frente as polfticas de nacionaliza~ao: 0 caso de
Blumenau

Ao analisar as noticias veiculadas pelo jomal Cidade de Blumenau
de 19377

, observamos que havia grande espayo destinado a cobertura das
conquistas da Alemanha sobre a Europa, assim como reproduyoes dos
discursos proferidos por Hitler e 0 alto escalao de seu govemo. As fontes
de informayao vinham diretamente de agencias de noticias alemas, que eram
traduzidas para 0 idioma portugues. Encontramos nele reportagens que
salientavampositivamente a reciprocidade entre 0 Brasil e aAlemanha, e a
valorizayao dos intercambios culturais entre os dois paises. Aguisa de ilus
trayao, destacamos urna nota sobre a medalhade honra entregue porHitler
ao ex-govemador do estado de Sao Paulo, Annando Salles Oliveira (JOR
NALCIDADEDEBLUMENAU, 10/05/1939,p. 01). Encontramos, tam
bern, urn artigo redigido porEpitacio Pessoa, argumentando que 0 nacio
nalismo estadonovista inc1uia os estrangeiros e e1es nao deveriam ser hos
tilizados pela nova politica de nacionalizayao (Idem, 08/05/1939, p. 04).

7 Jomal bissemanal de grande circuiayiio nessa regiiio durante 0 periodo ora analisado, sempre redigido
em portugues.
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Jei em 1938, 0 Cidade de Blumenau mostra-se mais claramente urn
veiculo transmissor de leis e decretos do Estado Novo do que urna esfera de
media9ao (sobretudo critica) darela9ao Estado-cidadao (papel que havia
exercido antes). Dentre tais decretos, 0 fechamento de sedes de associa90es
politicas estrangeiras em Santa Catarina ganhou considereivel destaque. De
sapareceramreferenciaspositivasagermanidade, emboracontinuasse aexaltar
as a90es e conquistas belicas alemas. Hei somente urna reportagem enalte
cendo 0 espirito liberal em que Hermann Blumenau concebeu sua colonia.
Hei aindaurna notaminima infonnando que 0 Diado Colono transcorreu sem
festejos (Idem, 23/08/1938, p. 01) e as grandes festas que marcavam esse
dia foram substituidas pelo simples fechamento do comercio. Em contraste
com 0 tamanho ocupado nojomal, essanota indica rompimento de tradi90es
tao caras aos alemaes e teuto-brasileiros dessa regiao. Esse sentimento de
rupturn seria aprofundado no decorrer do regime estadonovista.

Figura 3
Teatro Carlos Gomes.

.Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau, 2008.

As noticias do Cidade de Blumenau de 1939 evidenciam as a~6es

sistemeiticas da politica de nacionaliza9ao da regiao do Itajai-a9u.
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I'oi 0 final docsp;1l,X) Jt:d'caJII..o gcm13ll1Smo, '<0IlCla-5I: de fonna Cn.lltl'CC

dora a bnl\a chcgad.l do 32" Batalhaodo E:<<'rcito:\ cidad,;;, a funda~Ao do
Gr£>JlI;O Olam B,lac.:m Ilamooia. a inaub'UTal:aodc 'Il<)IlUI1l<-'l1IOS. CSt:ltuas de
heTois nacion.:ns. Tetmlos de Gcrulio Vargas oas c""olas, nacionali/..a,,~o Jos
nOmeS de rnas. J\cnidas c localidade>. CollvidJ·;;c para ali, ,d1<ks civicas c
rcpona de forma propagandi_ta a grande adcsao da popula<;ao 'IUS C\ lontOS.

Iia grande <k,taquc par.. a inaugura<;ao do (c'ano Carlos Gomes. conS1~a<)
com tr.WO' arquitcl<.!nicos mal\'adamcmc fasclStas. com a Opcla 0 Guam"'.

Ila. tamocm. urn_I sene <k n.>portag"os que cm olvem 0dcpoimcmo de
\ :\rias autoridadcs do regime cstadono\ ISla, como a 'lue dcnunc13 a 0110
,cracidadc de urn dcpoi menlo dado pdo C"IAo d,retor da I'cnIlcnclaria de
Floridn6po1ls, Campdl0 de ArnilJo. a uma equipc doJoJ"llill dcl Hahlll (com
K-PCrcUS~O na eapnal f~'(\eral pdo Di,ir;o Carioca). Intimlada Lin/ilp':que
1/11 A/cmal/ha dent,., do Hltm1, eS&1 mmcria alcga. dentre O\IIr;lS dcnlmcia'.
que Blumemu m\o ha\ ia sc nacionahzado(ldcm. 0306/1939. p 01) :-<Ola
sc esfor~o. porpanc docdllonal. para demonslr.uo slIecssodo projdo de
na<:i()nali~jo ill rcgillo.

Figura ~

Iia Brasilidadc em Blwnenau.
Foo.. J.....l ("8. (l'I (l'I 11'4.
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0. 'rulI.-br.';I,';r.... ~ 1,"",,1 ,to Inlloren,. rr""'e." ... ,1,,,..11'''10...
LJ",,,,J,, G"",," sII,,, " n",.." fh",,~,' II Ilk

\lao obstante. a propaganda sohrc politieas lluciouah/aOOras na I"<'gl,10
n;10 exclui a eol>enunl de .1\ an~"<; da .\ Irmallha <;ohT\) a l:..ump.1. ha\ en<lo
ueSlJqw; rara a troc.1 de feheltlll:Ocs emI'C (,el"lIo Vargas c HnkT. p,;!o dla
1);1\: lonal <1\ Akrnanha. 0 que e\ iOCIICi,1 a~ lJo:,a<; rel.1~iIc, enlre os doi, gO\ er
names. Ademai,. (> eomloare '10 eomun"mo nl'-.o pcla ,\ kmanha era "SlU
corn boilS tllhos pelo b'O\ emo Vargd<; e, des>;} f"nna, Irallsmilldo 11"10 C,da
,1..', A, edj~iic~00 pcrilxlico elllre 1940 e 1941 girarn em tom" dl eamp:mh.,
pda nacionalr"ll"~o.a",,,ncom,, ><: obwr.a em 1939

Figura S
Troc.1dc Felrei~Ocs,

r""", ""••It", 10".''')'

J:i ern 1942, corn a entrada do lJrasrl na II Guerra "lundi.1l e a dcclara
~ilo de guerra aos paiscs do Lixo, 0 Cidade dl' Blwnnul1I nAo someme
cominuou opcrando como divulgador (K- d,><:relos, leis c a polilica de naeio
lIali7~:lo da regiAo, eOloo tambCm deixou de 311unciaT os ':xilos do III Reich
na Europa. JXIssando a divulgaro a\an<;odas (or<;as aliad;.s, por me10 de
IIlf"nncs oriundos da ab":ocia d<; noti"as I\IJrte-all...,neam L-',ir.:J Pit',;. ~ilo

eneonlrnlllOS urna nob Si.-'quer subrc pcT5Cgui\,ocS ou <;.:m~Oc,a popula~ao

d.., origem gennaniea no Ibj:ll-a~u. lla. ao contr;irio. Ollla sen.., de rcportll
gl'llS sobre 0 SI.lCC'SQ da nacionallL.<I'Jo illlplcmem:kIa na 1\.1:11;)0

Segullldo a m,'Sma onenl,,\,;)o. as cdi~,)cs de Gd<JJe de I~3 e~alt.~m

o espirito patri6tieo de Blumenau e regiAo, ao eolaborar na compm de Bo
nu, d" Guerra, destaeando a partieipa,ao incondieional dos mdustnarios e
opcnlrios no dcsell\ohimenloeeooomicodo Brasil em tempo de guerra,

'"
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J;i a partir de fl(-s<!ui,as '1ue r"ali7.arnos"'l11 algumas c,h~,,,,s do jomal
Del' (;11,,,!<hhole. c"ln; 1937 c 19~ I. constalarno, qw esse periodico tam
Ix'm l'1ICampou " polili<.a id."IlI;t.'iri" prornOl ida fl'l'[o Eswdo 1'\0\0. ,,,i"ulan
do leis, dccrctos c cnaltlx:endo a prescn.,,, das for.,as rmhlarcs nil regiii".

Figura 6

A Paralll.waodo o.:r Un\aldsbotc
r",,,, J","" lao 1<, Il ,'/,-

()b<;cf\'~"'(}'i aind" que, 3 p.~rtlr de 3£,K(O d;lqudc ml(>, 0 JUnlal ra~s"u de
I:>""-",,m31 P.1I"3 d,:\"o, c ganhou (I apo'o <I" 01 r l'"ra 1<11 m\l,L~n~:l (" que c
mms \lma pro,., "', ,";lrCll" rcla~Jo cnne" I \L,,10 1'00\ 0 C0 prinCIp.l1 'ckllk'
""'lhaIKX) d""liida J't>giJo).
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Os teuto-brasileiros e 0 papel da imprensa (rente ao nacionalismo•••
Eduardo Gomes Silva e Flavia Braune Wiik

Todavia, hei vanas e longas reportagens que destacam os grandes feitos dos
primeiros colonizadores de Blurnenau. Trata-se de discursos que sao sutis ao
tratar de questoes referentes agermanidade. Interessante e notar que, em
sua ediyao de 30 de maio de 1941, hei urn artigo que defende 0 ensino da
lingua alernanas escolas brasileiras, assim como a lingua inglesa e francesajei
o eram. Destaca ser a lingua alernaextremamente util paramelhorcompreen
sao das ciencias naturais e areas tecnol6gicas. Cabe ressaltar que, seguindo
exigencias da politica nacionalizadora, em 1941, 0 jomal jei circulava em
portugues e alemao e, no mesmo ano, trocou de nome para Correio da
mata: ex-Der Urwaldsbote (entao redigido exclusivamente em portugues),
mas foi fechado em 1942.

Intencionalmente ou nao, ao defender 0 sucesso da nacionalizayao da
regiao, a imprensa colaborou com amanutenyao da prosperidade economi
ca de vanos setores industriais da regiao que se encontravam nas maos de
alemaes e teuto-brasileiros e que, conseqiientemente, estariam ameayados,
caso nao incorporassem as politicas identitanas impostas pelo Estado Novo
(mesmo superficialmente). Parecem prevalecer a16gicae a ideologiacapita
listas, assim como 0 ethos burgues da populayao de germano-descendentes
da regiao, pois se observa que 0 teatro construido para enaltecer 0

(pan)germanismo trocou de nome, mas nao fechou suas portas. 0 jomal
Urwaldsbote, mesmo imprimindo urn vies de maiorcriticidade em suas mate
rias, teve de alterar seu nome. Assim, redigido completamente em portugues,
continuaria a circular alguns nlimeros mais, ate encerrar suas atividades.

o Caso de Hamonia

o fecundo conceito midia ganha novas significayoes a partir do estudo
de caso de Hamonia, quando as politicas nacionalistas foram lei implernenta
das durante os anos 1930. Nurn primeiro momento, poder-se-ia questionar
a eficeicia "nacionalizadora" da imprensa nessa regiao, se sirnplesmente a
compararmos com a cidade de Blurnenau, da qual Hamonia fora distrito ate
19348• Como mencionado, a elevada abrangencia e a pr6pria incorporayao
damidia impressacomo costume no cotidiano de muitos teuto-brasileiros de
Blumenau imprimiu a esse veiculo carater de propagador das leis, decretos e
ordenayoes do govemo federal.

" Para ver urn panorama mais completo da historia de Hamonia/Jbirama, consul tar: Centemirio de
lbirama (JORNAL VALE DO NORTE, 08/11/1997).
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Formada por urna populayao !agricolapor excelencia, Hamonia (hoje
municipio de Ibirama) pouco senti* os efeitos cia mediayao Estado-cidadao
proporcionada pela midia. A proppa condiyao de isolamento cultural e 0

conseqiiente desconhecimento da ~ingua portuguesapor essa populayao se
tomariam barreiras intransponivei~ para se implantar as metas de nacionali
zayao que 0 Estado Novo previapara aquela regiao (fato que tambem ajucla
a explicar 0 envio de tropas militare~ ao local). Mesmo analisando urn perio
do anterior9, percebemos que pouquissimos cidadaos tinham habito de ler
jornais, assim como poucospossui~ radios.

Considerando-se a preponde ancia da lingua alema nessa regiao, 0 ja
citado Der Urwaldsbote e os ch ados Kalenders eram as referencias
maximas em relayao amidia impr ssacom que esses colonos tinham con
tatoo Editados em sua totalidade e alemao, diferenciavam-se das outras
midias impressas, nao somente pe 0 idioma, mas tambem pelo conteudo.
Ambos traziam em suas linhas apr upayao com manter 0 que era idealiza
do pelos proprios alemaes e teuto-b ileiros daquela regia-o, ou seja, a deuts
chbrasilianertum. Romances, text~'s de memorias dos primeiros coloniza
dores, matenas relacionadas as ativi ades agricolas (principalmentepor par
te dos Kalenders) eram 0 substra dessas publicayoes (algo distinto da
hostilidade aculturabrasileira a;r'uida a esse jomal por seus detratores).
Parafraseando-se urn teuto-brasile' 0 que viveu esse periodo transitorio da
hist6ria de Hamonia, os colonos ~ queriam nada contra 0 govemo brasilei
ro, so queriamplantar e viver sua v da sossegados.

I

Em entrevista gentilmente cOIicedida aos autores do presente estudo, 0

Sr. C.P. (como 0 denominaremos aclui)10 enfatiza esse caraterpouco signifi
cativo da midia impressana regiao ~e Hamonia,ja que ela foi, ate 0 Estado
Novo, simples reflexo do espirito te~to-brasileiro vivido cotidianamente (por
meio da lingua falada em alemao, dt religiao luterana, das sociedades recre
ativas ou esportivo-culturais, dentr~ outros elementos etnico-identitariosja
discutidos). Exercendo importan~.papel na sociedade daquele periodo, 0

Sr. C.P. confirma 0 que e apontado ela literatura como disparidade entre as
repressoes estadonovista sofridas r Hamonia eBlurnenau, imprimindo ao
carater de isolamento da primeira . fator preponderante para tal distinyao
(SEYFERTH, op. cit., p. 306). I

9 Pela Iiteratura disponlvel ou pela entrevista ccillhida (cr. SILVA, 1977).
10 A grava~io da entrevista estfl disponlvel nos ~rquivOS do Nucleo de Estudo dos Saberes e Saude

indlgena (NESSI), no Departamento de Antr0rologia da UFSC.
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Os teuto-brasileiros e 0 papel da imprensa frente ao nacionalismo•••
Eduardo Gomes Silva e Flavia Braune Wiik

Exemplo que ilustra essa distinyao - e constitui urn paradoxo - e que,
a despeito da franca campanha Integralista e sua grande aceitayao na c1as
se empresariallocalizada em BlurnenauII, a cidade de Hamonia sofreria as
maiores intervenyoes porparte 0 Estado Novo. Jei em 1937, com a proibi
yao do ensino em lingua estrangeira promulgada pela Constituiyao daquele
ano, iniciar-se-ia urna campanha de cerceamento que atingiria profunda
mente Hamonia. Essa campanha culminaria, em 1939, com 0 fechamento
de sociedades recreativas, esportivas, culturais e com a proibiyao do uso
publico da lingua alema. 12

Seria a partir daquele momenta que figuras como nosso entrevistado
ganhariam importanciajunto a suapopulayao. Tambem filho de imigrantes
alemaes, Sr. C.P. era urn dos poucos que falava 0 idioma portugues, alem
da lingua aprendida em casa e na escola. Pela posiyao de escrivao da De
legaciaAuxiliar de Policia de Hamonia, nao seria exagero atribuir-lhe (as
sim como a poucos no municipio) 0 papel de mediador entre 0 novo Esta
do e a populayao daquela regiao. 13

Com 0 distrito praticamente sitiado pelas tropas do govemo federal e
pela posiyao que ocupava na delegacia, Sr. C.P. se transformaria em inter
prete das ordenayoes provindas das instancias superiores. Em outras pala
vras, assim como 0 jomal Cidade de Blumenau, ele seria propagador do
conjunto de tarefas que formavam 0 sentido de nacionalismo naquela re
giao. Se nos ativermos novamente ao que rezava 02° artigo da Constitui
yao estadonovista, teremos na figura do Sr. C.P. a exata significayao que
foi atribuida aimprensa no periodo: a funyao dos jomais e publicayoes era
"contribuir para a obra de esc1arecimento da opiniao popular em tomo dos
pIanos de reconstruyao material e de reerguimento nacional" (GOULART,
op.cit., p. 50).

11 Como jil fora dilo, Blumenau elege como prefeito da cidade 0 chefe local dos Integralistas, Alberto
Stein. (Cf. CARESIA e ROCHA, 2001).

12 Conforme boletim de ocorr€ncia da Delegacia Auxiliar de Policia de Hamonia, a pena comum
atribuida aqueles que inferissem esta lei era de 24 horas, em regime fechado.

13 Muitos v€em 0 Estado Novo como 0 primeiro contato concreto entre Estado-cidadlio no local,
jil que a responsabilidade pelo isolamento dessa regilio reside justamente na ausencia de politi
cas estatais junto aquela populaylio (como construylio de escolas, hospitais etc.). 0 pr6prio
Getulio Vargas reconheceu esse hiato, quando visitou Blumenau. Em suas palavras: "A culpa
nlio foi deles, a culpa foi dos govemos que os deixou isolados na mata, em grandes nucleos, sem
comunicayt'les" (Ibidem, p. 28).
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Figura 7
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Os teuto-brasileiros e 0 papel da imprensa frente ao nacionalismo...
Eduardo Gomes Silva e Flizvio Braune Wiik

No entanto, numa colonia de imigrantes de origem germanica e de
estrutura agricola como Hamonia, a ausencia de urn mediador no campo
da imprensa, associada a urn elevado grau de isolamento alheio aos inte
resses estadonovistas, fez com que a populayao experimentasse elevada
repressao, personificada na presenya do exercito no municipio e na proi
biyao de toda atividade social em que fosse empregado 0 idioma alemao.
Outrossim, os representantes do Estado Novo nesse locallanyaram mao
de interpretes, cuja finalidade era mediar a relayao Estado-cidadao junto
aos colonos.

Dessa feita, acreditamos ter iniciado uma pertinente discussao acer
ca de urn tema fecundo e pouco explorado, como a relayao entre midia e
politicas identitarias estadonovistas. Caro a muitos alemaes e teuto-bra
sileiros dessas regioes, esse periodo cinza de nossa hist6ria nao deve ser
silenciado ou omitido, mas sim confrontado todos os dias, como reco
mendou 0 Sr. C.P.
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