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A
C!ecada de 1930 foi crucial na definicao do encontro entre 0 Mexico 
e os judeus. A progressiva consolidacao dos regimes revolucionririos. 

em sua dina mica de continuidudc e ruptura, viu-se acompanhadn 

pelo projeto de construcao da idenrid.ide e da integracao nacional. Nesse 
sentido, se a revolucao nao teve urn prograrnu definido e cluro. neru um.i 

ideologia univoca, 0 nucionalismo ocupou urn lugar central como recupe
rucao, c1escobrimento e crlacao do mexicano. Sendo assirn, ao longo de 
suus variadas fases, englobou quase todos os aspectos da Vida, criando urn 
"misticismo" que foi quulificado como 0 "cerne do nacionalismo mexicano 
conternporaneo". 

o cornpromisso que os regimes pos-revolucion.irios assumiram com tal 
projeto irnprimiu ao perfil populacional rnarcada relevancia. acentua ndo de 
urn modo complexo 0 binornio sempre dificil do nacional e do estrangeiro. 
A recorrente aspiracao a hornogeneizacao da populacao nacional como re
curse para aceder a lima identidade nacional univocu conferiu ao conceito 
de mesticagem um papel central. Entendido como fusao, assimilacao e dis
solucao dos grupos etnicos, fixou os parametros a partir dos quais 0 imigran
te estrangeiro seria qualificado com um criterio de sernelhanca e afinidade. 
Desse modo, a dirnensao socioetnica foi vista como lim recurso para outras 
forrnas de integracao nacional e perrneou os diferentes niveis da realidude 
tanto econornicos como socia is, politicos e culturais. 

Essa busca de definicao da nacio mexicana tornar-se-ia problernatica du
rante as anos 1930 e, particularmenre, durante a periodo cardenista devido 
as novas conotacoes que a etnicidade assumiu entao e a dilerenciacao que 0 

Howard F. Cline, ";\lexico: version \ladurJ de una Revolucion Lannoamericana, 1910-196~)"·. em 
Stanley R. Ross, .Ha JIllenD iu Rct.'OItIC:611 Mextcana? Causas Dcsarrollov Crisis. .\lexica. Scp
Serenras, 19'2. pp, 89-90. n, 21. 

Judit Bokser Liwerant
Ficha
Mexico nos Anos 1930: Cardenismo, Imigracao Judaica e Anti-Semitismo, en Maria Luisa Tucci Carneiro (Coordinadora), O Anti-Semitismo nas Américas, Memoria e Historia, Universidad de São Paulo, 2007, pp. 545-584
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nacionalismo experimentou no pais, a luz das profundas redefinicoes politicas 

internas e internaciona is, 

Ao longo dessa decada, :I questao rnigratoria converteu-se em urn ambito 

destacado no qual se expressararn diferentes concepcoes da nacao e do tipo 

de sociedade desejada, assirn como urna dirnensao igualrnente central em tor

no da qual forum convocadas e articuladas expressoes anti-semitas. De faro, 0 

anu-serninsmo, tanto no nivel das atitudes, estereoripos e preconceitos, como 

no do cornportamento, projetado em atos, pr.itlcas e na propria norrnutivi

clade, teve um arnplo irnpacto nus politicas rnigratorias, assirn como sobre a 

populacao imigrante p resiclente no pais. Mais ainda, 0 futo de que os criterios 

governamentais que norrnatizararn 0 ingresso cia imigracao iudaica - tanto 

de indole economica como etnico-racial - tambern estivessern presenres nas 

prexsoes exercidas por diferentes setores e grupos anti-sernitas com 0 propo

sito de restringir a imigr~l<;:ao juduica, aumenta a complexidade cia an.ilise dos 

processes sociais c Imps politicas que entrariam em iogo. 

Durante ess« epoca. 0 anti-sernirismo desenvolveu-se em um contexto 

de profundus mudancas politicas nucionuis e esteve inserido na uscens.io e 

consolidacao do nazisruo europeu, rnotivo pelo qual gunhou urna relev.tnci« 

e especificidade que este trabalho pretende contribuir para elucidar. 

a [NICIO D..... DEC.....D.-\.: 

POLITICA MIGRATORL-\. E EXPRESSOES .....:\TI-SF\IIHS 

A definicao das politicos migratorias, assirn como a chcguda da imigracao :10 

pais, constituiu urn espaco pnvilegiado para a ruanifcstacao conceitual e pratica 

de expressoes xenofobicas e anri-sernitas. A poiitica migraroria dos anos 1930 e 

especificamente do regime cardemsra, ~10 mesmo tempo em que refletiu a gui

nada que 0 projeto cle desenvolvtmenro nacional irnplicava, recuperou padroes 

previos. Se a incentive inicial dado pelos presidcntes Alvaro Obregon 0920-1924) 

e Plutarco Elias Calles 0924-1928) a irnigracao pocle ser explicado a partir cbs 

necessidades de reconstrucao pos-revolucionaria, significou profundus arnbiva

lencias frenre ao lugar e ao papel cia estrangeiro no descnvolvimenro nacional. 

Par um lado, consideracoes pragmaticas incentivaram a imigracao, reforcando de 

urn novo moclo a conviccao do regime porfiriano 08"07-1910) da conventencia 

de UIlU politica de povoamento susreruada na riqueza potencial do Mexico e sua 

necessidade de "braces para trabalhar". Por outra pane, no entanto. a busca de 

urn desenvolvirnento economico auronorno e de um perfil popubcional proprio 

haveriarn de manilesur-se em uma politica migraroria selctivamenre restritiva. 

5-18 
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J} em 1921, havia sido apresentado no Senado um projeto de reforma da 
Lei de Imigracao vigente desde 1908, 0 qual propunha somar, as restricoes 
de salubridacle, a proibicao de entrada dos trabalhadores estrangeiros quan
do 0 pais sofresse alguma crise economica, se tal imigracao constituisse uma 
arneaca a subsisrencia dos trabalhadores nacionais'. 

Na mesma linha, em outubro de 1923, foi apresentado pelo governo fe
deral um projeto de lei que buscava regulamentar e selecionar a entrada de 
individuos considerados indesej.iveis e nocivos, facultando as autoridades 

excluir as individuos que par sua rnoralidade, sua indole, sua educacao, seus costumes 

e dcmais circunstancias pessoais nao sejarn elementos desejaveis e constituarn urn serto 

perigo de degenerucao ffsica para nOSS:'l raca, de clepress:.l0 moral para nosso povo, de dis

soluruo de nossa» insrituicoes politic.is L../ 0 governo deve ter igualmente 0 poder suficiente 

para suspender, em deternunados Cl~OS. a entrada de imigrantes quando esra, por quulquer 

morivo, venha a alrerar :.1 si[llJ~'J.o cconornica do pais, frazer prejuizos :.1 nossas c!as"'t~~ trub.r

lhadoras, principalmenre na atualidadc, em que reina grave crise de tra1>,,1I1O". 

Emhora esse proieto nao tenha siclo aprovado, seus criterios haveriarn de 
orientar a politica imigratoria nacional. a mesma que seria regida por ambos 
os considerandos, tanto econornicos como ernico-raciuis, flutuando estes ul
tirnos entre a avaliacao da capacicbde de assimilacao a populacao nacional 
dos diferentes grupos de imigrantes e sua valoracao diferencial. Se em 192~, 

em virtude do convite feito por Calles ~l imlgracao judaica, foi consicleraclo 
que, para 0 Mexico, a imigracao mais desejivel era aquela que viesse com 
dinheiro, para trabalhar a terra, e que "todos os estrungelros que trabalhem 
sao boris", nos anos seguintes cornecararn a ser aplicados os criterios de 
distincao e selecao dos grupos imigrantes. Em 1927, foi aplicado aos negros, 
indo-britanicos, sirios, libaneses, arrnenios, palestinos, arabes, turcos e chi
neses. Em relacao a isso, desraca Gonzalez Navarro: "Nao surpreende que se 
tenha justificado com argumentos abertarnente racistas se for recordado que 
o Departamento do Distrito Federal explicou em 1928 que era preciso melho
rar a raca mediante a mesticagem e isso nao se podia conseguir 'juntando os 
mexicanos com 'individuos de insignificanre Iinhagem'?", 

o impacto da crise economica de 1929 reforcou a importancia do crirerio 
economico entendido como protecao ao trabalhaclor nacional, 0 que condu-

Moises Gonzalez Xavarro. Poblaciou y Soctedad en Mextcc 1900-1970. Mexico, l;1\i.-\.\I, 1972, 
t. II, pr. 3--38. 

3.	 :\0 arugo. alude-se explicitarnente JOS chineses. nos elementos indigenas americana", e nos aven
rurelros internacionais. EI Democrata. vlexico, 2.10.1923 . 

~loises Gonzalez Navarro. op. clI .. t. II. p. -\2. 

549 



... a ANTI-SEMITISMO NAS AMERICAS 

ziu a proibicao ternporaria da entrada de trabalhadores esrrangeiros, a qual 
se tornou absoluta a partir da Segunda Convencao Nacional de Migracao de 

1931. Esse criteria interagiu, por sua vez, com as concepcoes de cornposicao 
etnica da popuucao. A Lei de Migracao de 1930 aspirou a regulamentar a se
lecao da imigracao de acordo com 0 principia de assimilacao dos diferentes 
grupos raciais a populacao nacional. 0 artigo 60 da lei estipulava: 

Econsiderada de publico beneficio a irnigracao individual au coletiva de estrangeiros 

sadios capacitados para 0 trabalho, de bom cornportamenro e pertencentes a raps que, 

por suas condicoes, sejarn fucilmente assimilaveis a nosso rueio, com beneficio parol a es
pecie e para as condicoes econornicas do pais; e fucultada aSecretariu de Governo fomen

tj-b por quantos rneios [ulguc conveniente, assim como relevar alguns requisites fixados 

par esta lei, :'gudes que vindo em grupo e contando com os elementos de proveito para 

a nacao, posxim ser considerados pela referida Secreta ria como imigr.mtes benefrcos e de 
radiGl~:-'O dehnitiva'. 

o Rcgulamento de Migracao de junho de 1932 - e as sucessivas propos
tas, regularnentacoes e legisla<;:lo formuladas - refletiriam a busca da seme
lhanca e fusao etnlca. 

Paralelamente, os diversos grupos de imigrantes que haviam ehegado ao 
pais cornecararu a ser objeto de ataques sistem.iticos por parte de grupos que 
forum se estabeiecendo com 0 proposiro de combater sua presencn, combinan
do no discurso nrgumentos etnicos e consideracoes de indole econornica. 0 
grupo iruigrante que inicialmenre foi objeto de maior hostilidade e discrimina
cao foi certamente 0 chines". Para isso, foi cnada a Liga Nacional Pro-Raca que, 
sob a lema "Pela Patria e pela Raca", estabeleceu Subcornites Annchineses ao 
longo do pais, especialmente nos Estados cia Norte -. Aos argurnentos racistas 
com que os chineses foram desqualificados e as imputacoes de serem porta
dores de doencas perigosas para a populacao nacional, somou-se 0 recurso de 

Embora esra lei ainda mantcnha a tendencta :1 considerar necessaria a irnigracao coleuva. f~\

culrou, de acordo com 0 arngo 64, a Secretaria de Governo que restringlsse e selecioriasse a 
urugracao. Lei de ~ligrJ\ao. 30.8.1930. Diario Oficial de fa Federaci6n. t, LXI. 

6.	 A presence da irnigracao chinesa no pa is viu-se estirnulada pelo Tratado de Amizade e Cornerclo 
que Porfirio Diaz assinou com J China em 1893. Durante 0 periodo revoluciondrio, ocorrerarn 
cxprcssoes xenofobicas muito virulenras que mcluirarn 0 consabido massacre ocorrido em Tor

reon em 1911. A partir de entao, e sobrerudo nos Estados do norte, onde sua presence era signi
licatlva. forarn objeto de perseguicoes. ataques e discrinunacao legal e de faro. Moises Gonzalez 
Navarro. op. cit .. t. H. pp. -;7-86 

7.	 Seus propositos incluiarn J proibicao da imigra\,~o chinese ao pais, SU:J expulsao, :J proibicao de 

matrimonio com mulheres rnexicanas e SUl concentracro em comunidJ.des isolJdJs. Cartas do 
Subcomire :\ncichin~s au minisrro de Governo, 1":'.9.1926::.10 pre.o;idente Ja Reptlblica, 19.9.192() 
e 5,1l.lY~{J, AGSGoh.. 2-360(4-2)-1, 
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combater 0 suposto monop6lio do pequeno e do grande cornercio nacional 
para assim sornar-se a campanha nacionalista que 0 regime estava realizando", 

Sua atuacao estendeu-se muito rapidamente ate incorporar em seu cerne 
urn novo grupo irnigrante, 0 judeu. Assim, em outubro de 1930, foi fundada a 
Liga Nacional Antichinesa e Antijudaica, "com 0 objetivo de opor-se definitiva
mente aacao urn tanto cruel e sangrenta que vieram desenvolvendo os elemen
tos estrangeiros radicados no pais, especialmente os judeus e os asiaticos. os 
primeiros destruindo nosso cornercio e quase todas as nossas atividades econo
micas; os segundos destruindo nossa rap. nosso comercio e nossos Jares··9 . 

A liga pretendia realizar urn "trabalho patriotico" para "secundar 0 traba
lho erninenrernente naclonalista" realizado pelo presidente Ortiz Rubio (1930
1932)10, a qual ganhou expressao na Campanha Nacionalista, iniciada nesse 
mesmo ano de 1931. 0 consumo de proclutos nacionais e 0 afastarnento de chi
neses e judeus do cornercio foram apresentados como recurso para superar os 
estragos da crise economica e combater 0 clesemprego. 0 presidente do Bloco 
Revolucionario da Camara de Deputados, Rafael Melgar, apresentou 0 projeto 
cla carnpanha, 0 mesmo que foi aprovado em meados desse ano e que conjuga
va a defesa da economia nacional com atitudes e meclidas xen6fobas e antl-se
mitas, Estas ultimas manifesrararn-se clesde 0 inicio em forma de desqualificacao 
essencialista do caniter "pernicioso. agitador e subversive" dos estrangeiros". 

Nesse contexto, e com 0 objetivo de cornpensar 0 que foi qualificado 
como concorrencia desleal e substituicao dos nacionais por pane dos es
trangeiros, especificamente os judeus, surgiram outras organizacoes que. com 
prop6sitos e lernas nacionalistas, reuniram comerciantes de diferentes Estados 
da Republica. A imprensa da epoca divulgou essas manifestacoes e se conver
teu em uma plataforma de desqualificacao da presenca judaica, e incorporou 
preconceitos econornicos junto com argurnentos racistas, aludindo aos judeus 
ora como raca, ora como tribe". 

8.	 Comunicado da Liga Nacional Pro-Race. Carnpanha Antichinesa de Tamaulipas ao Ministro de 
Governo, 28.101926. AGNGoh.. 2-3600-1!-1 Cf. Diversos comunicados j Secreraria de Gover
no e J Presidencia da Republica de Subconures Antichineses de difcrentes partes eLI Republica e 
da Cldade do Mexico, durante os anos seguintes. Idem. 2-360(9)34; 2-360(5)-6. 

9.	 Carras da Liga Nacional Antichinesa e Antijudaica ao presidente da Republica, ao ministro de 
Governo, ao ministro da Industria e Comercio, 23.10.1930, AGNGoh., 2-360(29)8105. 

10.	 Mcrnorando da Liga Antichinesa e Anlijudaica uo presidente da Republica, 9.12.1930. AG.VGoh, 
2-360(29)-51 

11.	 Cam de comerciantes do estado de Sinaloa ao govcrnador. 30.7.1931, AGN Depto. de Trabajo. 
2-360(1)2; Carta do Sindicato Industrial de Trabaihadores de Durango ao secretario de Gover
no. 9.8. 1932, AGS 2-360(7)-8034. cr. Jose Manuel Lopez Victoria, La Campana Nacionahsta. 
Mexico, Ed. Botas, 1965, 

12.	 cr.AGS, 2-360(J )1. "No Mis judios Inmigranre-,". £1Xacional Rerolucionarto. Mexico, 2,3.1931: 
"El Mago de los Sueii.os Negros", El Sacional Rerolucionano. Mexico. 8.':;.1931. 
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o teor dorninante dos ataques antijudaicos pareceu basear-se entao no 

fator econornico. A expulsao, em maio de 1931, de 250 comerciantes judeus 

do mercado de La Lagunilla e a proclarnacao do dia I" de junho desse ana 

como 0 Dia Nacional do Comercio, quando houve urna manifesrncao contra 0 

comercio estrangeiro. levararn a urn ponto partlcularrnente critico tais expres

soes. Diferentes grupos comerciais e industrials ampliaram a presenca judaica 

em termos de invasao e a censuraram por ser ruinosa para 0 desenvolvimento 

economico nacional". 

Erubora a expulsao dos comerciantes judeus de La Lagunilla tenha incen

tivado a ativid.ide e pressao clas ligas, a maior agita<;:ao proveio de organiza

cocs especificamente cornerciais e industriais, que basearam sua argumenta

<;:ao em terrnos do interesse econornico nacional. A Campanha Nacionalista 

e a consequcnte mobilizacao de sentimentos populares de defesa da nacao 

acornpanhararn a aprovacao da Lei Federal clo Trabalho, em agosto desse 

rnesmo uno, e opera ram como fator precipitador de atitudes e praricas anti

sernitas, desde faixas e pichucoes ate agressoes pessoais!', Estas ocorrerarn 

em c1iferentes estaclos cia Republica e sua adesao a proclamad.i defcsa cia 

economia nacional diluiu em algumas ocasioes e confundiu em outras a 

opiniao publica geral e a cia comuniclacle judaica do pais. De fato, 0 proprio 

deputado Melgar deciarou que os propositos cia Campanha Nacionalista es

tavarn longe de motivacoes xenofobicas j:l que seu objetivo fundamental era 

garuntir cle urn modo geral umu econornia na qual os estrangeiros que atua

varn sob a lei erarn hem-vindos". 
Houve vozes que consicleraram que era neccssario desvrncular a defesa 

clo interesse nacional do interesse clo comercio estabelecido, a partir do qual 

denunciararn que se tratava de uma cumpanha promovida precisamente pelo 

grande comercio em rnaos de estrangeiros. Foi denunciado 0 carater mes

quinho, econornico e interessado d~IS express6es aruijudaicas, culpabilizando 

o "cornercio serio" ou "alto comercio", tradicionalmenre conservador e anti

revolucionario, de instigar, sob argumentos cle interesse nacional, os ataques 

aos vendedores ambulantes e ao pequeno comercio judaico. Este ultimo, por 

13.	 0 presidente da Federacao de Pequeno.') Comerctanrcs e Industrials da Republica desqualificou 
os [udeus resrdcnres no Mexico por constirutr umu mafia que afastava, por meio da violencia e 
do suborno os cidadaos lb. eCOnOmIJ, "La Ruinosa Invasion de tsraeluas", El Nacional. Mexico, 
20.1.1932: Cf. igualrnenre "£1 Peligro Israelita". Grafico . vlcxico. 9.11.1932; ··C.J.mpaJ1J. Antisemiti
C.l en Nuestro Pais", Excelsior. Mexlco, 28.5.193.3: "Pidese lJ Expulsion de Todos los JUdlOS que 
no son Labrtegos", La Prensa . .vlexico. 21.11.t9.33. 

l-i. Cf. Moises Rosenberg, "Los judtos de Tacubava Sufricron UI1 Susro", Ocr Weg! El Camino), Mexi
co. 28.10.1931. 

15.	 Declaracoes de 2.9.1931, em Jose Manuel Lopez Victoria, La Campana Nacionalistu. Mexico. 
Betas. 196;. pp, 1-1.1 e" 

55.! 



)30 ... 

outra parte, foi qualificado como positive, por ajudar a combater 0 rnonopolio 
comercial existente no pais". 

No entanto, e como tendencia dominante, 0 suposto interesse nacional foi 
usado como estrategia discriminatoria. Precisamente com 0 avanco da decada, 
os diferentes modos de inrerpretacao do interesse nacional dernarcaram os di
ferentes tipos de nacionalismo, bifurcando-o e polarizando-o. Em funcao dos 
proprios desenvolvimentos politicos nacionais e como resultado da ascensao 
e consolidacao do racisruo e do fascismo europeus e SU;L influencia, junto ao 
nacionalismo que delineava os governos pos-revolucionarios e que definiria 
o regime cardenista, eminenternente progressista e popular, g.inhou forca urn 
n.icionalismo reacionario, que por intermedio de sua rede de organiz.icoes e 
agruparnentos consolidou os setores de direitu. Proliferarurn entao grupos de 
crescente tom fuscista e anti-semita que incorporaram urn discurso de exclusao 
e repudio racial. Em 1933, 0 grupo de Comcrciantcs, Industriais e Profissionuis 
Honorarios - respons.iveis pelus manifestacocs do Dia do Corncrcio Nacional 
de 1931 -, uo dirigir-se ao presidente Abelardo Rodriguez 0932-193-1). solici
t.mdo a expulsao do pais de "turcos, russos, arabes, sirio-libaneses, tchecoslo
vacos, poloneses, lituanos, hungaros e, em geral, judeus", por constituir uma 
ameaca racial e economica para 0 pais, utilizou qualtficauvos abruptos, tuis 
como os de "animals" ou "vampires", e aludiu explicitarnente a "urn grande 
homern na Alernanha - Hitler -, [que] j:t deu 0 exemplo a todas as nacoes, 
expulsando os judeus, que nao sao outros senao os citados"!". 

1'\a legisla(;ao migrutoria cia epoca, forum recolhidas mutus das propostas 
criticas desses setores, assim como daqueles cujos interesses pareciam ver-se atin
gidos pelo desempenho ocupacional da imigracao judaica. Tal como assinalamos. 
no entanto, esses criterios forarn reforcados pela concepcao etruco-racial da rnes
ticagem como categoria constitutiva da identidade nacional, que incentivava a 
fusao etnica entre os dois grupos fundacionais: 0 hispano-catolico e 0 indigena. 
Pelos proprios desenvolvimentos europeus e internacionais, a etnicidade adquiriu 
ao longo cia decada novas conotacoes, ao ser incorporada pelo racismo. 

Se atentarmos para os grupos que entraram em a"ao nessa epoca, 0 Comi
te Pro-Raca ocupa um lugar preponderante. Entre as bases programaticas dessa 
organizacao, figuravarn trarnitar perante 0 poder legislative a proibicao de 
imigrantes que buscassern emprego na Republica, para "a protecao ao enorrne 
ruimero de nacionais sem trabalho que atualmente sofrem no pais os rigores 
da crise economica": submeter aconsideracao do governo urn estudo "sobre as 

16.	 vlarcos Desiderio . .ilexicanos. JSO Expntseis a IosIudios', :\Iexico, Porniu. 1931. 
1-,	 Carta dos cornerciuntes. industriais e profissionais honor~rios ao pre:iidenre Abebruo Rooriguez. 

".S.1935. AGS Gob .. j,9.2-·iJ. 
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caracteristicas raciais de alguns nucleos de estrangeiros que mais convern que 
se incorporern a nossas racas": e combarer "aqueles grupos de estrangeiros que 
se singularizaram no pais por suas tendencias monopolizadoras, par sua rebel
dia a conviver conosco de bom-grado e por serem fator de empobrecimento 
nacional e mistura perniciosa it nossa raca"!". Segundo a concepcao prevale
eente ncssa organizacao, presidida par Jose Angel Espinoza, 0 Mexico era urn 
pais rico em reeursos naturals, cuja pobreza se devia it "conquista econornica" 
realizada por micleos de estrangeiros que "em muitos paises sao considerados, 
por seus habitos e sistemas, como indesejavcis e ate como delinquenres". Con
sideravam que isso se manifestava nos diversos rumos da atividade economi
ca, mas sobrerudo na pequena industria e no comercio, nos quais a "pressao 
sufocante" daqueles cxcluia os nacionais, Consequentemente, exigiam que os 
governos emanados da Revolucao atendessem as necessidades da populacao 
nacional'", Paralelarnente, enfarizavam a separacao entre a atuacao "benefica, 
civiltzada e humana das boas colonias estrangeiras nilo cornpreendidas entre 
esses grupos ex6ticos que praticam identicos sistemas rnercantis, ou seja, '05 

arnbulantes', assim como as chineses L..]". Mais ainda, afirrnaram. 

Nos nao confundimos nern confundiremos [arnais 0 estrangeiro assirnll.ivel que me

diante sistemas hurnanos e aceitrivcis convive com 0 povo mexicano, com 0 exotico rupaz 

que entra no pais furtivamentc, corrompe os empregados e muitos funcioruirios publicos, 

mistifica SUJ verdadeira rnissao entre nos. rouba 0 fisco, introduz-se no seio de sociedudes 

em que nao devcriu ter esp'";o [,..1'''. 

Em abril de 1934, fundou-se 0 primeiro esquadrao da Legiao Mexicana 
de Defesa, que se propunha a tornar efetiva sua lura contra os estrangciros 
indesejaveis no pais. Entre esses serores, destacou-se a Ar,:iio Revolucionaria 
Mexicanista, fundada em marco de 1934 e presidida par Nicolas Rodriguez 
Carrasco. Entre seus propositos, ressaltou 0 de colaborar ativarnente com a 
defesa de "nossos interesses utingidos pelos estrangeiros nao desejaveis da Re
publica"!'. Sua declaracao de principios, assim como a estrutura interna, estava 
voltada para reforcar as dimensoes disciplinares de todo ativismo nacionalista 
desse tipo, ao mesmo tempo em que 0 programa de acao incorporou diversas 
frentes: a econornica, a moral e a racial. assim como a politica, a social e a 

18	 Comunicado do Comite Pr6-R"<;a do DF ao secretario de Governo, 29.9.1933. ACS Cob .. 2
360(29)48 

19. Constituicao do Camire Pro-Race J(J Df c Declaracao de Principles. 23.9.1933. idem 
20.	 Memorial do Camire Pr6-RaC;:1 do DF 30 Presiderue da Republica. 16.2.193-i. idem. 
21.	 Cf. Ricardo Perez Montfort. Por la Patna y par fa Rara. La Derecba Secular eH el Scxenio de 

Cardenas. ~Iexico, UN~\1. 1993. P 122 
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educativa. Dai que junto a medidas como 0 boicote a produtos de esrrangei

ros indesejavcis, isto e, judeus e chineses, buscou-se impedir urna inreracao 

global, tanto social como pessoal, com esses grupos. No centro do programa 

politico, situou-se certamente a questao migratoria, destacando a necessklude 
de proibir a entrada de estrangeiros indesejaveis, justificada, simultaneamente, 

pela persistencia da crise da econornia nacional", 

Puralelarnente, 0 Comite Pro-Race buscou expulsar do pais 0 estrangei

ro ja residente. Assim, em seu Programa de A<;ao. assinalava a obrigacao de 

"combater com urn alto sentido de responsabilidade, com absolute apego a 

nossas leis e sem nenhurna tendenciu exclusivista. os grupos de estrangeiros 

que se singularizarum no pais por suas tendencias monopolizadoras, par sell 
egoisrno, por sua sistematica rebeldia a respeitar nossos direitos ou que em 

geral sejarn fatores de empobrecimento de nosso povo" '5 

A adocao do lema "Pela p.itria e pela rap" e do distintivo de urna agui:l 

verrnelha re!1etiu :I influencia dos tempos. A organizacao assurniu uma moda

lidade de acao similar :IS organizacoes paramilitares das Carnisas Pardas e das 

Carnisas Negras na Alernanha e na Italia". Assim, :IS Camisas Douradas foram 
o brace ativo da luta que pretendia manter contra "a mars grave de todas [as 

calamidades], e :10 mesmo tempo a mais dolorosu, os imigrantes judeus, que 

seguem com toda disciplina os mandates dos diretores de sua Mafia Interna

cional, introduzirarn-se subrepticiamente no Mexico e agora, da forma silen

ciosa ja tenaz que costumarn ter, estao se apoderando das pouqufssimas fontes 

de riqueza que ainda restavarn nas maos dos nossos". 

Em suas declaracoes e acoes, pretenderam por em pratica os principios 

nacionalistas, xenofobicos, anticornunistas e anti-semitas da organizacao. SU:l 
atuacao viu-se estimulada pelo apoio recebido tanto de Calles, 0 hornern for

te que pretendiu manter 0 controle dos trabalhadores, como dos elementos 
alernaes pro-nazisras-". Em sua concepcao de que a luta basica no Mexico se 

dava entre 0 nacionalismo e 0 comunismo. seu ultranacionalisrno parcccu 

achar uma sintese no anti-sernitismo. De acordo com a visao de seu lider, Ni

colas Rodriguez, os judeus tinham uma longa tradicao de exilic e expuisoes 

22.	 Idem. ibidem. 
23.	 Idem. p. 12. 
2-1	 CUt3 da Secretaria de Governo a 1\(30 Revolucioruiria Mexicanista, 20A.l93-L Idem: Cf. Haim 

Avni, "The Role of Latin America in Imrrugration and Rescue During the Nazi Era (l933-19~5); A 
General Approach and Mexico as a Case Study". CoJloquium Paper. Woodrow Wilson lnternatio
nul Center for Scholars, Srntthsontan, 11.6.1986. pp 13-14 

2'::;, Cf. Accion Revolucionaria Mexicanista, stantfiesto a la Saci6n ACiV. 
26. CL Perez Montfort. op. cit; Hugh G. Campbell, La Derecba Radical envtexico. 1929-19-19, Mexi

co. Sep-Setentas. 19~6, pp 51-52. 
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que as havcria conduzido a ineubar urna profunda hostilidade e odio contra 
a humanida de, assim como a desenvolver, para sobreviver, uma organizacao 
baseada na exploracao e dominacao dos povos entre os quais habitavarn". 
Como se revela evidence, essa concepcao recuperava os eixos fundamentais 
do pensarnento anti-semita que cornbinava tanto a imputacao de urn poderio 
econ6mico e politico desmedido aos judeus, como sua eterna e insuperavel 
condicao de estraneidade. 

o REGLvlE CARDE'i1STA:
 

POLITICA MIGR-\TORIA E EXPREss6£s ANTI-SEMITAS
 

A partir de 193--1, forum retomad.is proibicoes e restncoes a imigracao e 
forum forrnuladas novas que afetav.un diretarnente os diversos grupos raciais, 
entre os qU:lis figuruv.u» a rap negra, a amarela, a indo-europeia, a orien
tal, a azeitonnd.r Oll mal.isia. assirn como rnembros das nacionaiidades euro
peu-orientais e do Oriente viedio, das Rcpublicas Socnltstas Sovieticas e os 
cigunos, entre outros. ;-';0 quadro de uma confusa sobreposicao de critenos 
etnicos, raciais e nacionais, a imigracao [udaica mercccu urn capitulo especial, 
ao destacar-se que 

esra Secreta ria [a de Governo] achou conveniente at.tear ° problema cri.ido com a 

ln1igr~<;~o judaic:l, que nub que nenhuma OUtL1, por suas caractenstkus psicologicus e 

morais, pelo tipo de atividades as quais se dedica e pelos procedimeruos que segue nos 

neg6cias de indole comercial que mvanavelmenre ernpreende. revela-se indesej.ivel. e em 

consequencia 010 podera imigrar ao pab. nern como investidores [,..1 neru como agentes 

de viagem, diretores, gerenres au representantcs de ncgociacoes estabelecidas na RepLI

blica, funcioruirios de confianca, rentistas, estudantes, as individuos de rap sernitica l...1 

Como a identificacao flsica de urn iudeu, nao obstante suas cararteristicas raciais, revela-se 

dificil pelo faro de que, havendo-se estendido por todo 0 mundo, emboru sem romper 

sua unidude etnica, pertencern na atuaiidade a diversas nacionalidades, a Secretaria achou 

que 0 meia mais vi.ivel para estabelecer a identidade de urn judeu e exigir de todas as 

pessoas que solicitern autorizncdo para entrar no pais, como requisite indispensavel para 

dar andamento a sua solicuacao. que cleclarem qual e sua ",\'a. sub-raca e religi30, p que 

o judeu professa quase sern excecao como religiao a hebraica, judaica, israelita ou mo

saica, e se for descoberto que e de ongem [udaica, n30 obstante" nacionalidadc a qual 

pertenca, devera ser proibida sua entrada, dando aviso imediato por via telegr.ific« a esta 

mesrua Secretaria~. 

}i Cf. Accion Revolurionuria :'lexiGlntst.l, op. cit. 
28. Circular Confidenc.a! n. 1\'-3~-71. "Prohibtciones Y Restricciones Establecidas en .\bferia Migr:.J
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Como se pode ver, a proibicao do ingresso de judeus no pais revelou-se 
ser mais extrema e especificada que a de outros grupos, reduzindo as possibi
lidades de excecao por consideracoes profissionais "nao obstante a nacionali
dade a qual pertencesse":". 

Por sua parte, os setores de direita se nutririam das tendencias nacionalista
populates, que por sua vez reforcararn. A atuacao da diversidade de grupos que 
a constituiram consolidou-se diante da chegada ao poder do presidente Carde

nas (1934-1940) e de sua politica nacionalista, socialista e popular, frente a qual 
entraram em uma dinamica reativa, de tal modo que suas demandas discrimina

torias e anti-semitas foram combinadas com sua oposlcao ao regime. 
Assim, as atividades do Cornite Pro-Rap e das Carnisas Dourudas assu

mirarn urna maior intensidade e virulencia, tanto em suas atitudes como em 
suas acoes, entre as quais figuravam 0 boicote, a propaganda anti-sernita, as 

marufestacoes publicus e as crescentes pressoes para que 0 governo assurnisse 

acoes legais. 0 temor e a preocupacao que estas geraram ultrapassar.un as 
fronteiras nacionais. A Secretaria de Relacoes Exteriores informou a Secretaria 
de Governo que a Embaixada do Mexico em Washington havia enviudo urn 

recorte do Herald Tribune de Nova York, de 22 de abril de 1934, no qual se 
notificava a criacao cia AC;ilo Revolucionaria Mexicanista e de seus propositos. 
e solicitava informacao a respeito, posto que havia comecado a receber con

sultas sobre a expulsao dos [udeus do territorio mexicano'". A Secreta ria de 
Governo achou necess.irio esclarecer que nao havia sido expedida "nenhurna 

lei referente a deportacao dos judeus radicados no Mexico"\l 

Por sua vez, a Secretaria de Relacoes Exreriores notificou 0 secretario de 
Governo que 0 presidente considerava que a intromissao de organizucoes pri

vadas nos assuntos relativos aos estrangeiros revelava-se inconvenience e pe

torin". Secrctarfu de Gobern.tcion. ]1.8.1934" Arcbuo de Relaciones Exteriores (AREHJ. Ramo 

Entrada a Mexico de judios Americunos. nf-233+ 12. Agrudeco a Daniela Gleizer par ter me 
charnado a atencao sabre esse documento. Cr. Daniela Gleizer & Felipe Pozo. -"{exica y [as 
Refugiados de Guerra judios. del Discurso Oficial 3 la Realidad Nacional (19~0-19~2)-, em Judi, 
Bokser Liweranr & Alice Geiman de Bnckal (coords.), Encuentroy Atteridad. Vida y Cutturafu
dia en Amen'ca Latina. Mexico, Universidad Nacional Autonorna de vlexico: L'niversidad Hebrea 
de jerusalen. Asociaci6n Mexicana de Amigos de !J Universidad de Tel-Aviv; Fonda de Cultura 
Economico. 1999, p. 234. n, 23. 

29,	 Idem. ibidem. As restrtcoes forarn enviadas de forma confidencial aos consuludos no exterior. 0 
tear extrema das restricoes no grupo judaico Ievou a emb.nxador do Mexico nos Estudos Uni
dos, Francisco Castillo Niiera, a externar SUJ preocupacao diante do conflito que e'5L1S medidas 
gerariam em caso de chegurern a ser do conhecimento do governo norte-americana. Carra Con
fidencial do ernbaixador Castillo i\:ljera J Secretaria de Relacoes Exteriores, 25."".1935, ARE\! 

3;). Carta da Secrerana de Relacoes Extcriores ao secreturio de Cove-mo. 95.193-1. ACS. op. cit. 
31.	 Carra da Secretaria de Relacoes Exteriores ao secretario de Governo. 11.6.19.34. idem. 
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rigosa". Esses csclarecimentos tinham como pano de fundo as gestoes diretas 
frente as autoridades e por intermedio dos meios de divulgacao, sobretudo do 
jornal La Prensa, os ataques antljudaicos sob 0 argumento de que ocasiona
yam 0 descontrole economico e moral do pais, que se dedicavam a atividades 
deliruosas, e que constituiam urna arneaca real para a sociedade". 

Nenhum dos discursos das Carnisas Douradas finalizava sem antes conde
nar a "judaismo Internaclonai", dernandando a restricao a imlgracao [udaica, 
o cancelamento da cidadania. a proibicao de participar da politica nacional 
e a expropriacao de suas propriedades". De igual modo, 0 Cornite Pro-Raca 
dirigiu-se em repetidas ocasioes as autoridades, solicitando uma lcgislacao 
que de sse urna "franca e decidida protecao ao cornercio, industria e capital de 
mcxicanos'·". Diferentes secoes dessas organizacoes estenderarn sua atividade 
par todo a pais'''. Junto aos argumentos anti-sernitas e xenofobicos, seu teor 
anticomunista levou a que sornassem este considerando na desqualificacao 
dos judeus". 

o aurnento de sua atividade assim como as agressoes e confrontos aber
tos com o setor operario e .suas organizacoes, incluido 0 Partido Comunista, 

geraram umu onda de protestos demandando 0 governo a par fim a sua" 
ativiclades, entre as quais figururam as legacoes estrangeirns, sobretudo a nor
te-americana, a tcheca e a chinesa". Por sua parte, a Camara Israelita de 
Comercio, criada no principio da decada para proteger os interesses da co
rnunidade, dernandou do governo a protecao juridica e constitucional que 
mereciam". No entanto, forarn as manifestacoes dos setores oper.irios resul
tantes dos aros de agressuo das Carnisas Douradas que assumiram urn papel 
central na pressao sobre 0 governo, acentuado pela ruptura politica entre 0 

presidente Cardenas e 0 general Calles, e 0 consequente realinharnenro das 
forcas polfticas n.icionais. Isso, assim como a crescente influencia nazista no 

32.	 Idem. ibidem. 
33.	 "Contra e! Desouiciamlenro xlora! de !a Xacion st' Eleva un Clamor ante el Presidenre", La Prell

sa, Mexico. 7.8.1934; "Tuirnadamenre los judios Encubren en IJ Masoneria Punibles Dcliros". La 
Prensa. Mexico, 12.6.19j5. Tambern a l'ni:1o Sindical de Comerciantes e Industrials Mexicanos 
de Aguascalientes marutesrou ao presidente seu proposito de tncorporar-sc J. campanha nacio
nahsta do pals para proteger os inzeresses nacionais. Carta da Undo Sindical de Cornerciantes e 
Indusrnais Mexicanos de Aguascalienres ao presidente, 1';.7.1936 AGSGob.. 2-3GO{J)/19500. 

34.	 Hugh G Campbell. op. cit., p. j3. 
35.	 Carta do Cornire Central Pro-Raca ao secrer.irio de Coverno. 4B.193G. Idem, 2.36U(29)/81 03. 
j6.	 "Nuestras Calamidades. el judaisrno en Mexico", La Prensa. Mexico, 2.6.1936; "Los Tentdculos 

del judaismo Envuelvcn a las Actividades ECOnOmlC:.IS de Nuestro Pais", La Pre1l.WI. Mexico, 
461936 

r.	 "Los judios son Propagadores Comurnsias". La Prensa. ),kxica. 11.6.1936. 
38.	 FG. 2.360.92992j630. ,1GS Gob. 
39.	 521.4. Serie Lazaro Cardenas. Idem 
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pais incentivaram a decisao governamental de sua dissolucao, no principio de 

1936, e conduzirarn aexpulsao do pais, no rnes de agosto desse mesmo uno, 

de seu lider Nicolas Rodriguez. 

Por sua vez, 0 regime cardenista aproximou-se de uma redefinicuo geral de 

sua politica mlgratoria, na qual 0 aumento da populacao e a repatriacao dos na

cionais foram incorporados como estrategias prioritdrias e refletiram 0 scntimento 

que em diferentes circulos governamentais, incluido 0 partido oficiai, huvia se de

senvolvido em torno da funcao destes na configuracao da populacao do Mexlco". 

Assim, na definicao da politica demogrifica do Partido Nacional Revolucionario e 

do Plano Sexenal, considcrou-se que era necessario "lutar pelo aumento de nOSS:l 

populacao com fins de integracao nacional", definindo 0 problema demogr.ifico 

do Mexico "como uma questao de Vida, de nacionalidade e de potencia", motivo 

pelo qual, junto ao aumento da natalidade e da repatriacao, a irnigrucao conti

nuaria ocupando urn lugar de destaque. No entanto, insistiu-se em que deveri.i 

trutar-se de grupos assimikiveis e que nao fizessem concorrcncia economicamente 

a populacao nacional", A necessidade do aumento da populacro Ioi destacada 

par Gilberto Loyo em urn estudo sobre a expulsao de estrangeiros, que 0 Instituto 

de Estudos Socials, Politicos e Econ6micos do Partido Nacional Revolucion.irio, 

PI\R, subrneteu em 1935 a considerncao da Secretaria de Governo. Mesmo reco

mendando a aplicacao severn do artigo consritucional 33. por causa de crimes 

comuns, atividades politicas e razoes econ6micas, sugeriu que diante dos sinto

mas de recuperacao economica do pais, bem valia a pena aproveitar a irnigracao 

como recurso do desenvolvimento nacional. Pard isso. no entanto, sugeria a 1'01'

mulacao de um programa dernografico de selecao de imigracao 

a fim de que a jorro escasso e turvo da imigra<,:ao que are agora nao foi na realidude 

benefica para 0 reds, senao em gruu infimo, e por ourro lado produziu serios " graves 

problemas, possa ser substituido por urna correnre rnodesta. mas sadia. de bons elementos 

que possum ser postos em condicoes Iavoraveis de trubalho, em vista de seus costumes, 

capacidades e caracteristicas raciais etc. .c 

-to. A repatriacao foi conternplada desde a principia do regime. quando 0 presidente Cardenas 
buscou 0 regresso do rnilhao e rneio de mexicanos que viviarn nos Estados L'nidos e que se 
encontravarn em rnas-condicoes. Cf. Moises Gonzalez Navarro, op. cit.. pp. 231-236. Nessa linha. 
no entanto, 0 alcance foi modesto: em 1935, forum recebidos dezoiro mil mexicanos por via du 
reparriacio. em 1936, 14500; em 1937, onze mil e. em 1938, doze mil. Cf, LuisGonzalez. Los Dias 
del Presidente Cardenas, His/aria de ia Recolucion Mexicana 193';-19-10. .'Iexico, E1 Colegio de 
Mexico, 1981, p. 240. 

-t1. Gilberte Lovo, "La Politica Demografrca del Plan Sexenal", em La Politica Demognifica de Jlexi
co, .Mexico. lnstituto de Estudios Sociules. Politicos Y Economicos del Partido Xacional Revolu
cionario. 1935, pp. 1..; 23. 

12. Gilbeno Loyo.Investigucion sobre Expuisionesde Extranjeros. O1.W;O de 1935. ACS 2-360129!8154 
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A Lei de Populacao de 29 de agosto de 1936 definiu com maior precisao 
o criterio de assirnilacao com que seriarn selecionados os grupos imigrantes 

e teve um serio car.iter restritivo". A preocupacao com 0 "rnelhorarnento da 

especie" junto com 0 criterio de assirnilacao para 0 fomenro da mesucagern 

introduziram a aplicacao de COlaS diferenciais de imigrantes que seriam forrnu
ladas em funcao do interesse nacional, do grau de assimilacao racial e cultural 

e da conveniencia de sua adrnissao. Em 1938, foi elaborada a primeira tabela 

diferencial segundo a qual niio houve limitacao de ingresso aos imigrantes dos 

paises arnericanos e espanhois, restringindc-se a mil os dos paises europeus 

ocideruais. centrais e do Japao, e cem dos demais. Os imigrantes deveriarn 

declarar que careciarn de preconceitos raciais e estuvam disposros a forrnar 

uma familia mesticn mexicana". 
Certumente, a natureza restritiva da lei frente ao elernento estrangeiro de

rivou cia concepcao global clo regime cardenista no qual a politica economica 

foi definida por seu cornpromisso com urn desenvolvirnento nacionulista que 

conduzrria :1 iruegracao nacional. Na otica do processo de ingresso e incorpo

rucao dos [udcus. urn dos paradoxes que e necessario destacar e que, apesar 
das diferencas conccituais, ideol6gicas e politicas que animaram os grupos 

de direita, e das motivacoes economicas e erruco-historkas que haveriam de 

nutrir as politicas migrutorias oficiais, na pnitica, e vistas da otica cia restricao 

:1 imigracno judaicn, ocorreram interacocs e convergencias". 

A pressuo exercida sobre 0 regime com 0 proposito de restringir a imigra

\;aO aumenrou. As agrupacoes nacionalistas, somou-se um amplo espectro de 

grupelhos de direita que encontrararn certa coesao na Confcderacuo Putronal 

da Republica Mexicana. Essa contederacao converter-se-ta na principal fonte 
de financiamento da atividade da direita radical secular. para a qual contou 

com 0 apoio do nazisrno alemao". A presenca de elementos da Alernnnha 

nazista, nucleados em torno da ernbaixada do referido pais, assim como cia 

Comunidade do Povo Alemao no Mexico, um arnplo sistema de apoios as 
atividades dos setores da direita radical e a extensao de redes de espionagem 

conferiram a epoca um carater agudo". 

->3, Ley General de Poblucion. Mexico. Diorio Ojiciai. 29.8.1936. t. XC\11. 
-t-t. A segundo tabela difcrencia! para 1939 e 19-t0 incluiu Portugal entre os putscs de jmigr:.l~J.o 

ilimitada: a terceira, v3lida de 19-1:1 J. 19-t-l:, ampliou-a a todos as paises europeus. e a ultima. de 
1947, Ioclu!u as Filipinas entre as parses de imigrJ.~;io ilirnitada. Cf Moises Gonzalez Navarro, 
op cit.. p. SO. 

45. Cf. Haim Ami. op.cit .. pp. 16 e 'S.
 

46 Hugh G. Campbell. La Derecba Radical en.llexico 1929-19';9 op.cit., pp 5~-59.
 

4- Cf. Brtgida von Mentz. V. Radkau et al., [Os.Empresartos A{emanes. e{ Tercer Neich y tel OposiCiorJ
 

de Derecha (l Ccirdena__" 2 \;ols.. ~[~xico. CIES.-\S, 1998. 
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Enquanto 0 regime de Cardenas pode cornbater aquelas organizacoes cujo 
nacionalismo refletia clararnente conteudos racisms e nazistas, como 0 caso 
das Camisas Douradas, enfrentou serias dificuldades frente a associacoes cuja 
natureza grernial as levou a enfatizar a protecao dos interesses nacionais. Esse 
foi 0 carater daquelas associacoes de pequenos comerciantes e industria is que 
fuziam parte dos ambiguos setores rnedios que representavam urn desafio ao 
regime e que a direita radical pretendia capitalizar". Em todo caso, a esforco 
por neurrahzar as dernandas desses setores derivava da conviccao do carater 
particularrnente enrico cia situacao politica internacional, da proximiebde com 
os Estados Unidos e do poder crescente elas forcas reacion.irias no pais:". A nova 
organizacao do partido oficial nao havia conseguido incorporar esses serores, 
motivo pelo qual 0 pequeno comercio e a pequena industria erarn, de faro, 
sujeitos facilmente influenciaveis pela propaganda nacionalista-fascista. Esta (tI

rima, junto a seu discurso racista e reacion.irio. incorporou em suas proposers as 
necessidades e temores desses setores, que 0 regime, par seu carater socialism, 
tendeu inevitavelmente a excluir'". A atuacao dessas organizacoes, se bern nao 
podia incidir significativarnente na estrutura politica de massas que 0 regime ha
via conseguido organizar, exercia sua presenca na pressao e oposicao a este. 

A reacao desses grupos a crescente necessidade juclaica de encontra r re
fugio no Mexico intcnsificou-se. Em 1937, expressou-se de forma particular
mente intensa 0 temor de que 0 Mexico acolhesse refugiados jucleus. motivo 
pelo qual 0 governo foi pressionado para que extrernasse sua proibicao". 
Nesse mesmo ano, a Liga Nacional Antichinesa e Antijudaica concorclou em 
reorganizar suas atividades "com 0 objetivo de neutralizar dcfinitivamente a 
acao urn tanto cruel e sangrenta que os elementos estrungeiros radicados no 
pais, especialmente os jucleus e asiaticos, vern desenvolvendo:". Entao, na 
Camara de Senudores, Guillermo Flores Munoz e Rodolfo T. Loaiza foram os 
porta-vozes do repudio aos judeus como "indesej.iveis">. Essas expressoes 
prosseguirarn em urn setor importante da imprensa nacional. 

4:8. Cf. Haim Avni, op.cit .. Pl" 16 e ss.
 
49 Nathaniel & Sylvie Wel'l. The Reconquest of uexico The Years 0/Lazaro Cardenas. Londres,
 

Oxford University Press. 1939, p. 351. 
50 Idem. p. 353. 

51.	 Excelsior, Mexico, 13.12.19J:: "Grave Arnenaza contra vlexico: Viene con Desrino J Veracruz un 
Barco Frances Cargado con judios". Excelsior, ~Iexico, 23.12.193: 

52	 Cabe destacar que. entre as presiclentes honorarios da referida ligu, figuravarn 0 general de 
divisao e governador de Chihuahua, Rodrigo :\1.Quevedo: de Chiapas, Vtctonano Grniales: do 
Departamento None da Baixa California. .luventino Espinoza, assirn como Agustin Olachea, 0 ge, 
neral Rafael Melgar. entre outros. Carta du Liga Nacional Antichinesu e Antijudaica ao presidente 
da Republica, 27.2.19r, AG.\: 2.360(29)/23630 

53	 Excelsior. Mexico. "'.10.193-. 
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Os argumentos nacionalistas e as press6es gremiais geraram preocupa
cao no regime, As diferentes associacoes de comerciantes medics, e urna 
variedade de grupelhos particulares, agrupados na chamada Confederacao 
da Classe Media, compartilhavam 0 proposito de combater 0 cornunismo, os 
estrangeiros e a polftica cardenista. Entre as principals associacoes que a cons
tituiam, encontravam-se a Acao Civica Nacional, 0 Partido Anti-Reeleitoral, 0 
Comite Nacionai Pro-Rap, a Uni50 de Comerciantes Mexicanos, a juventude 
Nncionalistu Mexicana, 0 Partido Civico da Ciasse Media, 0 Partido Socialista 

Democrata, a Frente de Cornerciantes e Empregados do Df, e a Liga de De
fesa Mercantil, Sua atividade contou com 0 apoio da Confederacao Patronal 
cia Republica Mexicana, entre os quais havia muitos simpatizantes do regime 
nazifuscista alernao". 

A atividade desenvolvida por esses grupos e secuncbda por varies meios 
jornalisticos, assim como as iniciativas isoladas de mernbros da classe go
vernante alcancararn a opiniao publica norte-americana", Em um artigo pu
blicado no Nell' York Times no final de 1937, afirrnava-se que a carnpanha 
anti-semita no Mexico havia alcancado dimensoes multo serias quando 0 

Partido Nacionul Revolucionarto havia solicttado no Senado que a Secretaria 
de Governo enviasse ao Congresso urna lista dos [udeus no Mexico. um in
forme de seu esraruro legal e da quantidade de capital de que dis punham". 
Essa solicitacao teria seguido a proposta levuntada pelo proprio partido do 
presidente Cardenas de legislar a exclusao dos "estrnngeiros" da pequena 
industria nacional: no entunto, acrescentava 0 jornal, funcion.irios publicos 
haviarn constatado que essa rnedida estava dirigida contra os [udeus. 0 jor
nalista destacava que a carnpanha anti-semita estava dirigida pel a Camara de 
Cornercio e da Pequena Industria e pela legacao alema no Mexico, 

Diante de diferentes sohcitacoes de esclarecimenro provenientes de jor
nais, personalidades e instituicoes nos Estados Unidos, houve urna seria preo
cupacao nas sedes diplomaticas mexicanas do referido pais". 0 embaixador 

5.., Hugh Campbell, op. cit" pp, 59,61. 
55, Cf. "EI Colma: Los judios ya Son hasta Lideres de los Obreros, IL, Prensa. Mexico, 13,8,1937; 

"Guadalajara bajo e! Peso de la invasion de judiox", La Prensa. Mexico, 16,8,193"; "Artirnanas de 
los judios para Quedarse en Mexico". La P"~'1'$a. ~kXlCO. 11.10.1937; "Apoyan las Medidas contra 
[as judios", Excelsior. Mexico, 27,10.193-: ":\C:lpJ.f3.n Tumbien el Negocio de la Papa los judios". 
Excelsior; Mexico, 9.2.1938; RafaelZubaran Caprnany, ";~lexico Indo-Iudio'". ElUnirersal, ~(exico, 

21.2,1938; "Que se Impida el Desernbarque de unos judios", Excelsior, M~xico, 21.3,1938; Rafael 
Zubar.in Capmany, "La lnrnigracion judia en },Iexico", Excelsior, Mexico. 22.6.1938; "Gestiones 
para Evitar Ia Inmigracion de judios", Excelsior. Mexico. 8.7.1938. 

56. Frank L. Kluckhon, "Iews Face Curbs by .\Iexican L:IW", Tbe lYell' York Times, Nova York. 
8,11.19r, Cf. tambern: "Agitation in ~Ie"jco", The Neu: lark Times, 1\'0\'3 York, 2'\,10,1937; "Anti
Semiric Drive Gaining in Mexico" T7Je Sell" Yurk Times, Nova York. 3.12.1937. 

5-. Carta da Secret.tria de Relucoes Exreriores ao seLTet~lrio de governn tr:lnscrevendo informc do 
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Castillo Najera externou entao os riscos "vista importancia elernento [udai
co Estados Unidos que sempre ha-se distinguido par sua simpatia Mexico 

destaca-se fibs liberals tradlcionalmente arnigas nossa politica revolucionaria, 
perrnito-me sugerir-lhe considere-se perigo campanha antimexicana que se 
desataria caso se aprove esta mcdlda". 

o governo buscou esc1arecer por diferentes meios que a politica do pre
sidente Cardenas havia concedido urn tratarnento igual a todos os estrungei

ros residentes no pais, independentemente de sua religiiio ou rap, e que as 

restricoes a imigracao sornente respondiarn a consideracoes economicas e 
nao a algum tipo de discrimmacao racial. Recordou-se a declaracto de ilega

lidade das Carnisas Douradas'". Par sua parte, a Secreta ria de Governo negou 
a existencia de qualquer lista de judeus e a ingerencia da legacao alerna nos 
assuntos internes do pais'". 

A preocupacao expressa na opiniao publica dos Estados Unidos nao aten

deu as manitesracoes previas do regime contra 0 fascismo, [ais como a conde

nacao em 1935 cia rearmamento alernao e a violacao do Trutado de Versailles; 
a condenacao da invasro ituliuna a Etiopia e 0 comprornisso com a Espunh.i 

Republicana, toda vez que a conjuntura nacional, assim como a redefinicao 

das relucoes bilaterais no contexto internacional projetassern novos cen.irios. 
As reivindicacoes do modele nacionalista do regime cardenista buscaram 

reverter a presenca estrangeira em setores estrategicos da econoruia nacio
rial. Em 1935, os investimentos estrangeiros controlavam as industrias eletrica 
(100%), petroleiru (99%). mineira (98%) e mais da metade das manufaturas 

(54%)61. As transformacoes econornicas requeridas para alterar esse esquema 
constituirarn, necessariamente, uma fonte de conflito nas relacoes bilaterais 

com os Estados Unidos e no novo posicionarnento do Mexico no ambito in
ternacional'". 

consul-geral do \lexico em :\'o\"a York. vlexico, 19.11.1937, ARElf, Ramo Retugiados. \'/8-il)(/':;'
32lT"/5165, 

58.	 Tclegrama do ernbaixador Castillo Najera ~I Secretaria de ReLH;6es Exteriores. ~3.12.19S:-, ARE.'/. 
Ramo Entrada a Mexico de judios Americanos, IH-233+12. 

59,	 Resposta do consul-geral do Mexico em l'jOVJ York, Rafael de la Colina, as perguntas tormuladas 
pelo Neu: }ork Times em 8.11.19.37, "Nova York, AREl:/, Idem. Carta do secretario de govemo ao 
secretario de Relacoes Exrenores. 15,12,1937, AREII, Ramo Refugiados, 1,360(29)23630 

60.	 Carta do secretario de governo :.IO secretario de Relacoes Exteriores. 15.12.1037, AREH, Ramo 
Refugiados, 2,360(29)23630, 

61.	 o Anatol Shulgouski. J/tixico en La Encrucijada de Sit Historia, Mexico, Ediciones de Culture 
Popular, 1978, p. 28, 

oL	 Tal foi 0 caso du Reforrna Agraria ernpreendidu pelo regime cardenista. durance a qual forum 
distribu idos 17.906.-t29 hectares. Estes, compurados com os 77."717.60- di-tribuiclos entre 1920 

e 19.3-.\. expressam tanto a magnitude da concentracao da propriedade da terra. como 0 alcance 
dos Inreresscs locuis (:' cstrnngeiros que se virarn atingidos. Cf. James \\·iikie. The .Hexicall R(}
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Certarnente, 0 teor nacionalista e popular com que foram forrnuladas es

sas reivindicacoes converterarn-nas em urn foco de tensao com capitals e 

governos estrangeiros, a inclinacao operaria do regime atuou, de igual modo, 

nesse sentido'". 0 climax dos confrontos ocasionou, sem diivida alguma, 0 

conflito petroleiro e a expropriacao cia industria, em 18 de marco de 1938; 

a partir disso, as relacoes do Mexico com 0 governo dos Estados Unidos se 
redefiniram no horizonte cia consolidacao do nazisrno e cia crescente arneaca 
de guerra, 

Diante cia questao da seguranca e cia solidariedade nemisferica, preocupa

<,:ao principal do governo Roosevelt, 0 conflito petroleiro foi a prova crucial da 
aplicacao cia politica da Boa Vizinhanca e do principia de nao-intervencao'". 

Uma a<;ao de forca contra 0 Mexico teria abalado a confianca que estava sen

clo construlda e ao mesmo tempo haveria aberto a porta a uma intervencao 
.unda mais agrcssiva clo Eixo'". Como pano de [undo, encontrava-se a umeaca 

real e imagiruiria clas implicacoes da aproximacao do Mexico aos rnercados do 

Eixo. j;\ que, diante do boicote ao petroleo rnexicano. a presidente Cardenas 
afirmou sua preferencu por manter relacoes comerciais com as democraciax, 

mas advertiu que, ao nao estarem aquelas interessadas, 0 ~kxico haveria de 

encontrar outros mercados, que nao erarn scnao os do Eixo'". Se bern no final 
de 1938 as exportacoes do petroleo mexicano encontravarn-se primordial

mente destinndas a Alemauha e aos Estados Unidos. onde apesar clo bloqueio 

duas cornpanhias independentes refmavam 0 cru mexicano para export.i-lo, 

o comercio entre 0 Mexico e os Estados Unidos decresceu sensivelmenre. 
Cercunenre. a abertura do Mexico a relacoes cornercias com os pulses cia Eixo 

rolution. Federal Iixpenduure and Socia! Change since 1910. Berkelev. l'niYcrsity of California 
Press, 1970. p. 188, 

63, Cf. joe Ashby. Organized Labor (HId the stexican Reroluuc.n under Lazaro Cardenas, Chapel 
Hill. truversitv of North Carolina Press. 1967 . pp, 98~121. 

6-!	 Nesta linha se inserern os esforcos Iniciaclos a partir da S2rima Conrerencia lnrernacionai de 
Estados Americanos em Montevideu. ern dezernbro de 1933. na qua! fcr.un assenradas 35 bases 
de uma politica de nao-inrervencao. de paz e cooperacao economica e. en-bora amdc como 
conccito nhstr.no, deltneou-se 3. politica du BoJ. Vizinhanca. Esses principios continuarnrn per
filando-sc ria Conferencla lntcramericana para a Manutencao da Paz realizada em Buenos AIres 
em dezernbro de 1936, no Panarn.i e nu de La Habanu. Cf Irwin Gellman, Good Neigbbor Di
plomacy. Lnued States Policies in Latin America 1933-1945. Baltimore; Londres. Johns Hopkins 
University Press, 1979, pp. 24 e S5.: "'3. 

6"5	 Howard Cline, Tbe United States and vtexico. \10\,;1 York. Atheneum. 1963. p. 2-B. 
66.	 Continuando com uma tendencia inicialb previamcute. jj que em 193: a Alemanna O(UP:lVJ 

o segundo tUgJ.f dos p.nses exportadores ao Mexico. em setembro de 1938 ambos as paises 
assinar iarn 0 prirneiro acordo dlreto de intercnnbio de petroleo par be-is de COO::.UillO, A ltalia. 
prtmetro. e 0 J:lpjO. depois, seguiri.tm 0 cxcrnplo alernao. realinodo acnrc/o!' de cnmpra e vcn
cb do petro!eo mexicano. cf. .\farfa Emj[j~l P:lZ S:dioJs. La Dlmelfsilin !nteYlWCiOtU7! y e! L"ttldo 
CClrde1!;sta 19.~+194f). ~Iexico. l';"-;,\..\l. US. 198':;;, pp. IF e ss. 
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reforcou a preocupacao do govcrno norte-americano com a infiltracao nazista 

no continente, rnotivo pelo qual 0 sistema interamericano que 0 prcsidente 
buscava construir revelava-se tanto mais urgente. Esse ternor, central para a 
defmicao da politica de Roosevelt em relacao a America Latina, viu-se au men
tado no caso do Mexico porquc as tensoes criadas por esse conflito reaviva
ram outras existentes previarnente. 

A complcxidade do novo capitulo que se iniciava nas relacoes bilaterais 
com os Estados Uniclos no contexte da clificil conjuntura internacional e seu 
impacto sabre a atitude que a pais assumiria frente aos refugiaclos jucleus 

podem ser vistas no entrecruzarnento de dais fatos determinantes: decorreria 
menos de uma semana entre a expropriacao petroieiru e a convocatoria do 
presiclente Roosevelt il criacao de um cornite intergovernamental para dar so
IU~':lo i\ questao dos refugiados polit.cos da Alernanha e cia Austria. 

OS REFUGIADOS .Jl'DEl'S: 

ALTERIDADE E PRECO>-;CEITO 

Em marco de 1938,0 governo dos Estados Unidos solicitou do governo 
mexicano sua ades.io ao projeto que haveria de vingar na conferencia realiza
da em julho de sse ana em Evian, Franca". A res posta do governo do Mexico 
foi positiva, dcstacando a disposicao de acolher os refugiados dentro clos limi
tes estabelecidos pelas leis migrat6rias. Siruultaneamentc, assinalou que "par 
razoes humanitarias, 0 Mexico tambem considera que, neste caso, sua tradicao 
hospiraieiru deve expressar-se com toda amplitude e boa vontade"?'. Isso se 
revel.iva incongruente com a trujetoria antifascista da politica exterior do car
denismo e pode ser ex plicado tnmbern pelo conhecimento com que contava 0 

governo mexicano das politicas discrirninatorias do nazismo contra os judeus, 
jj que dispunha de Informacao sobre 0 anti-sernitisrno nazista'". 

67 .	 .\k'mor:mdo enviado pelo Embai:..udor Exrraordindno t' Plenipotenci.irio dos Estados l'nidos no 
~lexk.o, Josephus Daniels, dirigido :.10 govemo mexicano, 2-L3.1938. ARiD!. Ramo Refugiados, 
III-11~6-9-1 (III/3~l,1 (~~) 8.109-~1. 

G8.	 lnforrne correspondente a 111a[(;:0 de 1938 enviado pelo encurregado de Negocios ad interim 
nu Ernb.uxada do \lexico nos Estudos Unidos. Luis Quintanilla. \'klshington, 31.3.19)8, ARE.\!, 
jO-3-9 (II. 

69.	 Francisco A. de lcaza. segundo secrer.irio da Legacco do Mexico na Alcmanha. Infcnue so
bre 0 congresso do Partido Xacionai-Socialista. dirigido i Subsecretaria de Rel.icoes Extcriores, 
12.10, 193"S, em idem, Ramo: Ale-m.inhu. Leg.redo em Rcscnas Politicas, 3-t~8-11 OIL 510) (·-fj.O> 

··3~/S.2): Leg:.lt;J.o do Mexico n.i Aiemunha, Informe Especial. "La Persecucion de- los judios". 
ago. 1938, Idem 
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Por sua vez, urn peso significativo parece haver tido a conjuntura interna

cional gerada a partir do conllito petroleiro, ja que 0 presidenre Cardenas acha

va	 necessririo agradar 0 presiclente norte-arnerlcano para assirn poder sornar 

elementos aconstrucao de urn substrata de negociacao que distanciusse aquele 

das dernandas das companhias petroleiras face a face com 0 Mexico - que exi
giarn a<;oes dnisticas, tals como a ruptura de relacoes ou a intervencao armada 

- e permitisse aproximar ambos as governos. Nessa rnesma linha, figurava a 

conveniencla de modificar sua imagem perante a opmiao publica norte-ameri
cana e distanciar-se da questionada associacao com a Alemanha"0. 

No entanto, agrudur 0 presidente Roosevelt nao se revelou urna rarefa 
dificil, permitinclo que a atencao a correlacao de forcas e demandas internas 

m.intivesse urn papel determinante, jCI que diante de Evian a postura norte

americana deixaria transparecer suns pr6prias arnbivalencias'. Ao convocar 

:1 conferencia, 0 presidente Roosevelt ass inalou 0 respeito irrestrito flS legis

hcoes rnigrutorias prevalentes em cacla pais: ao criar-se 0 co mite intergover

narnental, propos que este Fosse a-politico, essencialmente objetivo, que nao 

ulcancasse resolucoes, mas sim somente tizesse recornendacoes circunscritas 

:IOS ernigrantes cia Alemunha e cia Austria com a obietivo concreto de facilirar 

seu estabelecimento nos parses clispostos a recebe-los. 

Seguinclo as diretrizes basicas formuladas pelo secretario cle Governo, a 
Secretaria cle Relacoes Exteriores elaborou lim clocumento denominaclo La 

Confercncia de Euiart. Razonespara Conrocarla y Politico que Mexico Seguird 
en Ella, no qual foram especificaclos os grupos que teriam preferencia por sua 

relevancia ocupacional". Paralelarnente, foram enviadas instrucoes ao delega

clo rnexicano em Evian no sentido de que, em bora devessem ser levadas em 

conta as rabelas diferenciais fixadas pela Lei de Imigracao, estas poderiarn ser 
ampliadas em C:ISO de necessidade e modificada J leglslacao respectiva para 
aurnentur as fucilidades existentes', 

Embora essas diretrizes fossem congruentes com a concepcao economica 

prevalente que punha 0 desenvolvimento do campo como prioridade, con
ternplavarn a ampliacao dos criterios tradicionalmeme restritivos e incorpora

'70.	 Cf. j udit Bckser. "Cardenas y los ]udios: Entre el Exilic ~. la Inmlgracion", Studies in Mtgrations. 
vol, 20. n. 3'HO. CJI.CS!RCELAC. 1995. 

71.	 Idem, Ibidem. 

""2.	 Memor.indo de Ignacio Garcia Tellez ao secretdrio de Relacoes Exteriores. 2o.6.193R. AREH, 
Ramo Refugiados m~1246-9-1 (·.l/3'5l.S"3S"/-l3l); Cf. Juan felipe Pozo Block, ".\[exico en Evian: 
Propuestas Tcoricas. Realizaciones Concreras". vtexico. Cniverstdad Iberoamertcanc. Programa 
de Esrudtos Iudaicos. out. 1994. rr.· 20~23. 

'7'3.	 Diorio 0ficia!. Orgmw del Gobierno Constitu,....tcna! de los Estado: tnulos vtexicanos. t. C\', n. 17, 
1911.19:3-. 
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yam outros grupos profissionais. No que se refere a dimensao nurnerica, as 
instrucoes devem ser lidas a partir de urna dupla otica: embora as cotas se 
rnantivessern vigentes, elas poderiam ser arnpliadas. Em outros termos, rigi

dez e flexibilidade definiam teoricamente os pararnetros da politica cardenista 
frente aos refugiados judeus". 

No rnernorando enviado ao presidente Cardenas pelo secretario do Go
verno Garcia Tellez, com as diretrizes sugeridas para norrnatizar a atitude 

que 0 Mexico deveria assumir frente aos refugiados, embora assinalasse que 
o Mexico nao abrigava preconceitos, estes, no entanto, estavarn presentes. 

Era sugerido que 0 Mexico denotasse "surna escrupulosidacle na admissao de 
estrangeiros que em geral nao se rnisturam nem espiritual nem econornica 
nem consaguineamente com nossa raca nem com seu movirnento revolucio
nario?". Uma consideracao adicional reforcava essa atitude restritiva, a sahel': 

o problema cia repatriacao de ernigrados rnexicanos sem documentacao nos 

Estados Unidos "que sofreru feme e humilhacoes, e cu]a solucao e primordial 
frente a qualquer outro problema de irnigracao estrangeira"". 

Assim, enquanro se estipulava que a politica da Secreta ria cle Governo era 

estimular 0 ingresso no pais cle todos aqueles elementos estrangeiros clos quais 
se pode esperar algum beneficio social, cuidava-se "com toclo zelo de evitar 
aquela imigracao que, seja pelas qualidades proprius dos supostos imigrantes Oll 

pelas circunstancias especiais do pais, nao somente nao produzem os beneficios 
que clevem ser esperados, como provocarn situacoes de desequilfbrio?". 

Sem desconhecer a incidencia que tiveram cliversos furores e dimensoes 
na definicao de urna politica de ingresso restritiva, ocupou urn papel central 
a percepcao clo judeu como obstaculo para sua admissao, a luz cia difusao dos 
estereotipos e preconceitos anti-sernitas, assim como dos que 0 nazismo en

genclrou e reforcou, Nessa linha, 0 anti-sernitismo e 0 nazismo operaram como 
cadeias transrnissoras de preconceitos que assurniram urna renovada forca nos 
ambitos internacionais em que se discutiu a questao dos refugiados judeus. 

)a no contexto clo encontro internacional, 0 representante mexicano in
formou que as potencias pretendiam canalizar os refugiados judeus para ou

tros territ6rios "para prevenir a crise internacional e oferecer uma "valvula de 
escape para Iivrar-se das serias consequencias da afluencia sernitica em sells 

--I. Cf. Felipe Pow, op. cit.; Iudit Bokser, op. cit 
-:'5. Mernorando do secret.irio de governo para 0 presidente da Republica, Mexico . .3.1.1939, ARE1J. 

Ramo Refugiados lIl-12-16-9-J ()-19'118). 
"'6. Idem, ibidem. 

Offcio referenre aos critenos que deveriarn norrnatizar a imigracao. do secreuirio de Governo ao 
secrerario de Relucoes Exteriores, .\Iexico, 23.3.1939, AREH, RJITIORefugiados 111-1246-9-1 
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territories'?". Por sua vez, 0 representante perante 0 Comite Intergovernamental
 

em Londres consideraria que os paises da America Latina manifestavam urn
 

crescente incomodo diante do que consideravarn ser a reiterada posicao das
 

potencias de desernbaracar-se da "populacao superflua da Europa'?". Essa visao
 
do carater de "superfluo' (surplus) cia populacao judaica seria uma represenra


\;:10 de grande influencia sobre a disposicao a aceitar os refugiados, Refletla, de
 

urn modo contundente, as reelaboracoes cia alteridade judaica: de faro, havia se
 

operudo a mudanca da irnagern do imlgrante buscado, plena de qualidudes, ~I
 

cia refugiado isolado, "superfluo" e portanto objeto de rejeicao ou inditerenca
 
diante de sua problern.irica individual e coletiva. Essa imagem alimentaria a jus


tihcl\;:ta das estrategias restritivas'".
 

Uma representacao ulterior do judeu estaria alimentada pelu imageiu de
 

uma estraneidadc, carente de vinculos. do outro como perrnanente estran

geiro, outsider. em seus lugares de resldencia. Sornada est a as ccnsideracoes
 

.interiores, afirmar-se-la:
 

deixundo de bela os sentirnentos hurnantt.inos e generosos que impulsionarurn nosso
 

pais a dar asilo :lOS perseguidos dos regimes totalitarios, e necess.irlo que se leve e01 conta
 

o interesse n.icional. them sabido que os elementos que buscam refugio integram grupos
 

n~\o assimiuiveis e que a experiencu de outros raises dcmonsrrou que. de forma geral.
 

quando 0 nurnero de iudeus e importanre, estes chegam J. constituir-se ern lima casu ex


clusiva. dominante e poderosa. que nao tern nenhum vinculo com 0 pais em que se estel


belecern e muito frequentementc sao a causa de problemas internos. Se ternos que udrniti


los. que sep no rnenor nurnero possivel. selecionundo-os com 0 rnaior cuid.ido. e sempre
 

que econornica e etnicamente nao venharn a constituir urn problema para 0 pais'''.
 

Desse modo, ao carater nao assiruilavel sornava-se a visao preconceituosa
 

de "casta exclusiva, dominante, poderosa", convertendo 0 tropo judaico em
 

um eiemento alheio tanto ao perfil da sociedade rucional como ao moclelo
 
ideal que se pretendia construir,
 

E importante assinalar que, junto 11 prevalencia dos interesses nacionuis
 

sabre as conslderacoes humanitarias. a definicao ultima dns condicoes estri


tamente economicas e ocupacionais as quais deveriarn ater-se aqueles que
 

78.	 Informe reservado de Primo Villa Michel:.to secrcuirio de Relar;6es Exreriores. Genebra. 18.7.193B.
 
AR£lI, 1II-I24!J-9-1 (fIJ. };2.1 (4~)il09-41,
 

'79.	 Jnforme sobre a Comire Intergovernamentul de G. Luders de Negri ao secrer.irio de Relucoes
 
Pxrertores. Londrcs. 2-.2.1939. AREIl. Ramo Refugiados 111-12-46-9-1.
 

80	 Cf. ~1ichd vlarrus. The Lrnranted. European Rejllgecs in tbe Tuenueth Cenmrv. 0:0\'a York.
 
Oxford Unlvcrsirv Press. 1985, Ch 3, In Flight From Fascism,
 

81.	 Informe sohre 0 Cormre Inrergoverrumentul de G. LuJers de i\egri ao secretario de Relacoes
 
Extertores. Londres. 31 .8.l938, ARf-':"ll. Ramo Rlo:'fugiados lIJ-12-i6-9-[ d-t:2.1 (-f-i)/ 109: -t).
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solicitassem asilo nao parece guardar nenhum elernento discrirninatorio: no 

entanto, diante da crescente necessidade dos judeus de encontrar refugio, a 
possibilidade de seu ingresso via-se restrita'". Certamente, cancelava-se a au

ronomia da dinarnica frente aos perseguidos par razoes politicas, religiosas ou 
nacionais que convertia 0 grupo judaico em exilados politicos, a mesma que 
exigia, uma vez tipificado 0 motivo, urna atencao coletiva e imediata. Mais 

ainda, pelas caracteristicas internacionais do periodo cardenista e seu estreito 
vinculo com 0 ceruirio politico nacional, a politica migratoria e a atitude frente 

aos refugiudos constitularn urn ambito de inrersecao entre a politica popula
cional e a exterior. A definicao desta ultima esteve a cargo do proprio presi

dente Cardenas, ao mesmo tempo em que 0 secretario de Governo definia a 
migratoriu. No cerne da voragern politica clo regime, 0 presidentc Cardenas 
optou pelu delegacao do poder decisorio neste rotulo, ficando assim reduzida 

a questao dos refugiudos judeus a urn problema de pohrica migratoria inter

n.r". Desse modo. as solicitacoes de entrada dos refugiaclos judeus se dep.uu
ri.un com 0 rnuro de contencao cia Secreta ria de Governo. 

Apesar das ambivalencias derivadas de Evian, precisamente a disposicao 
govemarnent.il para a eventual abertura das fronteiras do pais intensificou a 
avalanche de m.mifestacoes antijudaicas na opini.io publica e na imprensa 

narional. Cabe destacar que estas nao se restringirarn unicamente a direita: 
como hem destacou Luis Gonzalez, a configurucao do anti-semitismo rambem 

envolveu 0 centro e a esquerda'". Assim, em marco de 1937, a Confederacao 
:\acional dn Esquerda [ulgou necess.irio en vial' ao presidente UIII;l proposta 

para declarar "bairro judaico" urna regiao do centro da cidade, par razoes de 
concorrencia economica, assim como par "considerandos patrioticos?", e em 

1938 externou-se a preocupacao de que 0 asilo aos [udeus ameacaria os inte
resses das classes trabalhadoras mexicanas". 

A conjuntura gerada pela saida da Secretaria de Agricultura do general 
Saturnine Cedillo, e sua aberta oposicao ao regime - a mesrna que terrninaria 

em urna abortadu rebeliao - foi particularmente propicia para a reucao da 
direita. Como aglutinador desses setores e du influencia nazista no pais, 0 

82.	 Cf. Felipe Pozo. op. cit. 
8.3.	 _-\~ corns imigratorins para 19.39 revefarnm-se ainda rnais extrernas Enquanto se rnanrinha sern 

limite J lrrugracao de todos os larino-americanos. se reduzia de cinco mil para mil os procedenres 
cb Alernanha, Belgica. Tchccoslovaquia. Dinnmarca. Franca. Holunda. Inguterra. Itulia. jupao, 
:\"oruega. Suecin e Suica. e :He cern os dos dernais parses. Os "sem p~ltri:.t e as que tenham perdi

do Sll.1 nJcion:1lidade" someme seriam aceitos por acordo expresso da Secretarb cle Go\'erno 
8-,	 Lui..,; Gonz5.lez. HI~f:;loria de la Ret'o!ltci6n Jlexicana 193.j-19-/0, Los .-trtijices del C:tJrdellismo. 

~lexico, El Cole~io de .\kxico. 1981. i. 11. pp. 236 e s..,;. 
81.	 "Cn 'Ghetto' en Est<lCapital". Era;!sior, ~lt-xico. 29.5.19.3-. 
86.	 Cf. AG.\'. Serie Ldzaro Cardenas (SLCl. 546.616 
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general Cedillo incorporou, em seu manifesto subversive de 15 de maio de 
1938,0 lema cia lura contra "a concepcao judaica'?". No entanto, nao somente 

esta foi objeto de ataque. 
Tambern a penetracao judaica no pais como parte de urna "conspira

cao judaica munelial" converteu-se em um foco detonador de agressoes 

anti-semitas por parte de individuos cu]a formacao e sensibilidade pede
riam fazer-nos supor, a partir de urna visao racionalista, que constituiarn 

urn obstacuio para isso. Este foi 0 caso cle Gerardo Murillo, ex-militante 

do carrancismo, ex-revoluciomirio obreirista. reconhecido em sua projecao 
artistica como 0 doutor Atl. Afirrnando a autenr.cidade clos Protocolos dos 
Sdbios de Sido, pretendeu lutar contra a dorninacao judaica mundial, que 
em seu entender havia estendido seus tentaculos sobre 0 mundo. Na mente 
judaica , viu .1 origem de rodos os "isrnos" reiacionados com as doutrinas 

socials, tais como 0 obreirismo, 0 socialisrno e 0 cornunismo, que haviarn 

significado a dererioracao cia civilizaci«: conternporanea'". Junto ~I culpa
bilizacao contraditorin de manipulur paralel.uuente as altas fmuncas e os 

rnovimentos revolucioruirios, utilizou 0 reCUfSO das sernelhancas raciais clo 
que denominou uma "fisionomia hebraica para alinhar conjuntamente urn 

Wilson com um Roosevelt, um Disraeli, um Trotsk i au urn Bloom como 
cornprovacao da refericla denominacao. ]:1 c1esde 19.38, ao atacar a Liga das 
Nacoes como a Carnica de Genebra, considerou que 0 estreito conceito 
prevalente sobre lima paz geral devia-se :IS profundas influencias israeltras 
nas Conferencias de Pazos. 

A conjuncao de urn anucomunismo extreme com lim anti-seruitisrno 
virulento e racista conduziu 0 doutor Atl a ver no nazismo a solucao simul
tinea para ambos os problemas. Congruente com isso, opos-se ao carater 
antifascista do regime cardenista, primetro, e ao avilacarnachismo'" depois?'. 

Argumentos similares, cle urn anti-semitismo e urn anticomunismo agressi
\'05, que enfarizavam a dorninacao [udaica, sua arneaca para a integridade 
nacional e que manipulavarn indtstintamente considerandos racistas com 

R'7 Hugh G. Campbell. op. cit., pp. 6-·69. 
88.	 Gerardo Murillo (Dr. Atl], Losjuchos sobre r4mhica, Mexico, Ediciones La Reacci6n (?l. 19-12. p. 

135. Simuttanearnente, viu as judeus como as expoentes da riqueza mundial, cuja penetracao 
paradigmritica na economic e na pouuca norte-americana as tornava responsaveis diretos pela 
eclosao dus duas guerras mundiais /pp, t t e 55.; 101·t32). 

89.	 Dr. Ad, Ante fa Can-oiia de Gmebra, Mexico. Polis. 1938, pr. 21-}4. 
90.	 Referencia ao regime do futuro presidente 'lanuel Avila Camacho. li'.T.) 
91.	 Assim como impugnau J posture antifascism do cardenismo. condenou a declaracao do estado 

de guerra por parte do Stexico e viu como (mica opcao para 0 pais, assim como para a America 
Latina. perrnanecer amargern cia guerra e esperar a vitoria alerna. Dr. Art La Ficton"tl de A{em(J
nia y la Sitnacion de Armfrica Latina. Mexico. Colecci6n Accion Mundiul, jan. 19-11,p. 18. 
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proposicoes de concorrencia economica e deslocarncnto dos interesses na

cionais foram propagados sistematicamente durante a epoca'". 

o ciima xcnofobico conforrnado pelas difercntcs manifestacoes foi tal 

que a Secretaria de Governo achou oportuno destacar entao que, em materia 

de iruigracao, 0 govemo "nao abrigava preconceitos raciais": que sornente sc 

conterupluva a capacidade econornica e tecnica dos estrangeiros, e que 0 pais 

abria as portas aos perseguidos politicos, "mas com 0 cuidado de que nao se 

introduzarn, sob 0 amparo dessa nova atitude, estrangeiros que nio se encon

trem nessa grave situacao"?'. Com isso, aluclia expressamente aos refugiudos 

jucleus cia Alernanha e cia Austria, que a partir de seternbro de 1938 chegurum 
ao pais em busca de asilo, e que nao foram considerados pela Secreturia de 
Governo como tais, e consequenternenrc sua entrada no pais fOI genericumen

te proibic!a. Esses refugiados chegararn com vistos de turistus, com a esperan

,,';1 de ingressar no pais e obter a permissao de imigracao'". A disputa em torno 

cia COIKepC:lo desse grupo como refugi.idos politicos ou como falsos turistas 

den-se no cerne da sociedade nacional assirn como nos ambitos oficiais. 

A polarizacao dos diversos rnodos de interpretacao do nacionalisruo revo

lucionurio - entre a postura antifascista do regime e 0 alinharuenro dos setores 

nacionulistas e fascistas de direita, a luz dos processos internacionais e sob a 

crescente influencia da propaganda nazista e falangista no pais - criaram condi

coes particularrnente dificeis para a imigracao judaica e para os judeus residentes 

no pais. Sem sombra de duvida, no cerne do governo cardenista. como no de 

qu;\!quer outro governo, houve diferentes atitudes e posicoes frente :\ imigra<;;lo 

judaica. Para alem da atitude particularmente insensivel do secretario de Governo 

Garcia Tellez frente a urgencia dos judeus de encontrar refugio e das imputacoes 

que forum feitas a referida secretaria pOI' contar entao com elementos corruptos 

e pro-fascistas", a demanda de uma politico de protecao aos interesses nucionais. 
elevada pelos setores medios que forarn suscetiveis apropaganda cbs associacoes 

fascistas, tcve seu peso especffico. Apesar da postura antifascista do presiderue 

Cardenas, os argumentos de concorrencia econornica forarn deterrninantes na 

formulacao cb poiitica imigratoria. e isso se traduziu em estrategias resrritivas, 

Por isso, 0 panorama dificil e complexo que caracterizou 0 Mexico de Car

denas frente aos refugiaclos judeus foi resultado da politica migratorla restritiva, 

cia bifurcacao do nacionalisrno em urn eixo progressista e urn eixo reacionario, 

92..	 cr. ERT, Aleria ~'Quienes Son los judios? vlexico, rondo Hilario Medina. Optisculo 131, s.d. 
lJ938?J. 99 p. 

93. Boletin de fa Secretaria de Gobcrnacion. Excelsior. Mexico. 7.=),1938.
 
9~. Cf. Hairn Avni, op. cil .. pp. 2'7,31.
 
95.	 Nathaniel & Syl\"k \'feyL op. cit.. p. 3(J1) , 



o MEXICO NOS A:-lOS 1930 ... 

e da expansao de manifestacoes antl-semitas a luz da influencia nazifascista so
bre setores cujas reivindicacoes gerararn severas crises politicas, A convcrgencia 

na politiea migrat6ria restritiva dos dois nacionalisrnos respondeu a rnotivacoes 

e dina micas especificas que a analise historica nao deve diluir. 

A coruplexidade do perfodo ve-se pelo impacto da dimensao etnica que 
prcdorninou nas consideracoes imigratorias, motivo pelo qual, com a recupera

~ao, pelo regime carderusta - alheio e distante, mais ainda, oposto a ideologia 
racista e nazista - da mesticagem como categoric etnico-politica fundamental 

do pensarnento nacional, 0 grupo judaico viu-se atingido pelos criterios cle 
inassimilabilidade. Em defesa dessa rese, nada rnais oportuno que recordar a 

politica cardenista frente ao exilic espanhol, a abertura clo pais aos rnernbros 

das Brigadas Internacionais e a chegada em massa dos refugiados espanhois 
republicanos, apesur das duvidas do secretario de Governo e cia oposicao cle 

certos setores da opiniao publica, sobretudo das assocucoes nacionalistas e da 
direita radical religiosa uglutinada pelo movimento sinarquista'". A recepcao do 

exilic espanhol faz parte dos rnornenros estelares clo regime cardenista'", 

Visto 0 periodo de uma otica global, certamente 0 anti-sernitisrno e a influen

cia nazista atingirarn diversos setores cia sociedade, e se bern sua concenrracao e 

impacto ocorreram especialmente sobre a dircita, como afirma 0 historiador Luis 

Gonzalez, abrangeu todo 0 espectro ideol6gico. Em LIma linguagem coloquial, 
assinala que a atitude pro-nazista de rnuitos rnexicanos, diferentemente da dos 

lideres, geralrnente pro-aliados, "admite uma infinidade de explicacoes: a previa 

propaganda fascism que havia clenunciado Lombardo (Toledano), 0 problema pe

troleiro, a fobia antinorte-americana e antibritfinica, 0 sadisrno popular, a vornade 

de moer (rnolestar) os dirigentes nacionais e todas as que se queirarn'?", 

Por sua parte, a jornalista Betty Kirk, ao analisar a atuacao dos grupos 
Iascistas e nazistas no Mexico e seu arnplo irnpacto contra-revolucionario, 

denominou "segunda revolucao" 0 periodo que val de dezembro de 1938 a 

dezernbro de 194099 . 

Outros ambitos de expressao anti-sernita revelaram-se igualrnente sign i

ficativos, nos quais figuras e grupos nacionais contaram com 0 apoio nazista 

e Ialangista. Urn deles foi sem duvida algurna a revista Hispanidad, em cujas 

paginas se buscou fundamentar a identidade hispanica por interrnedio da 

96.	 Cam cia Liga Nacional ao Presidente, 20.12.1938, AG.\'. SLC 5-16.-148 
97.	 Luis Gonzalez. "Cardenas", .Se.t/Js, n. 7-1. Mexico, fev. 198-L p. 21: Historia de fa Rei.olucion .He

xicana. 1934-1940. LosDias del Presidente Cardenas, op. cit .. pp. 221-2-t5. 
98.	 Idem. ibidem. 
99	 Berty Kirk, Covering tbe J/eXlCGI1 Front. the Battle a/Europe ~er:5/1," Amen'ca. Oklahoma, L'niver

sirv of Oklahoma Pres.'). 19-:12. especificamenre. "MeXlCO' Second Revolution", pp. 233-253. 
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unidade de rap, cultura, lingua e religiao, rnotivo pelo qual 0 judaismo e os
 
judeus foram objeto de perrnanentes agressoes.
 

Destaca-se pOI' sua vez a revista Timon, dirigida pelo conhecido intelec
tual e pensador Jose Vasconcelos. Essa publicacao, que circulou sernanal
mente de marco a julho de 1940, data em que foi proibida, foi urn orgao 
no qual seu diretor e colaboradores publica ram editoriais, ensaios e artigos 
pro-nazistas, antiliberais e anti-semitas. 0 virulento conteudo racista de suas 
argumentacoes foi tambern dirigido aos judeus clo Mexico, os quais foram 
adjetivados com os mais grosseiros qualificativos do discurso nazista. Dacia a 
centralidade da figura de Vasconcelos na paisagem cultural e politica pos-re
volucionaria, 'e frcnte aqueles argumentos que minirnizaram essa postura do 
pensador, atribufda a desencantos politicos e ao peso do tempo, considera
rnos pertinente destacar 0 substrato cle seu pensamento no qual a intencao de 
consolidar a idenridade nacional sornou-se ao impacto cia tradicao romantica, 
"recolhenclo a colheita politica do ldeulismo fuosofico'?'. Em sua concepcao 
e em sua pratica politica, manifestou-se urn "misticismo titanico", segundo 
expressao cle Jose Cuesta, que foi definido como um desgurre cuja chave 
se encontra nos do is estados cia alma, 0 arnor e a religiao, e em uma voca
<;ao redcntora lUI. Com ambas as caractcnsticns, voltou-se para refletir, atuar 
e desesperar frente a realidade mexicana e frente a essencia-rnissao daquela 
America Hispanica na qual situava a raca cosmica, mestica, portadorn da re
dencao nacional, continental e universal. Para Vasconcelos, a religiao crista 
ocupuva urn lugar central na America, de oncle paniria a raca cosmica e na 
qual seria possivel aplicar no sentido mais "forte e sincero" a lei de Cristo':", 

Desta ficava excluido todo grupo religiose, racial, social ou cultural que nao 
responclcsse as caracterfsticas especiftcas requeridas para incorporar-se it di
men sao cosrnica. Esse era 0 caso, certarnente, do grupo judaico e tambern 
foi 0 dos indigenas. Seu intenso menosprezo por ambos os grupos ficou ma
nifesto ja em 1937, em seu escrito AIexico en 1950, no qual, como seu titulo 
indica, constroi uma visao do futuro que pretende chamar a atencuo sobre a 
ameaca que 0 elemento indigena e 0 jucleu representavam para 0 pals!". Essa 

100. David Brading,	 Jlila y Prcfecia en la Historia de Mexico, Mexico, Vuelta. 1988. p. 189, Enrique 
Krauze, Caudillos Culturates de fa Rerolucton vtextcana. Mexico, Sccretaria de Educacion Publi
ca, 1976. pp, 67 e 55. 

101. Enrique	 Kruuze. >'P:.I~i6n y Conternpkn ion en Vasconcelos", Vue/fa, n. 78-79, Mexico, maio
jun. 1983. pp. 12-25; John Skirius, "Genesis de Vasconcelos". vnelta. n. 37, Mexico, 19~9, pp. 
1.1-21. 

102.Jos2 Vasconcelos, La Raza Cosmica. ~kxico. Espasa-Calpe. 1989 (Coleccion Austral, n. 8021: 
tndologia. Madri. Agenda Mundial, s.d., pp. 20':; e ..... s. 

lO).]ose Vasconcelos, ··,\texico en 1980·', Diorama Excelsior. 0.-J2xico, 28.2.1982. lnicialmente. -vjexi
co en 1950~ fo! publtcado no livre Qwl t'.'i la Rerclucion. em 19.r. Em 195';, ao set rctmpresso 
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visao contrasta abruptamente com as pretensoes universalistas de Vasconce
los, quem passou de urn idealismo romantlco e mistico para urn hispanisrno 
conservador, reacionario e anti-sernita. 

As manifestacoes anti-semitas ver-se-tarn exacerbadas pela sucessao presi
deneia!' Apos a abortada sublevacao cedillista"\ a direita canalizou seu esfor
co para organizar-se com propositos eleitoreiros para a sucessao presidencial. 
A Figura do general Juan Andrew Almazan passou a aglutinar esses setores, 
ernbora seu apoio politico nao tenha se restringido a ele. A contenda eleitoral 
eedeu lugar a tntensificacao da propaganda antijudaica e a disturbios e ata
ques com 0 mesmo caniter'". Desse modo, a Uniao Nacional de Veteranos 

da Revolucao, a Vanguarda Nacionalista e 0 Partido Nacional de Salvacao Pu

blica incorporaram, a seus prograrnas e atividades, propostas explicitarnentc 
anti-sernitas'?'. Esta ultima organizacao, integrada por velhos revolucionarios, 
aspirava, junto it realizacao de eleicoes lines, it eliminacuo de cornunistas de 
postos oficiais e it expulsao dos judeus do pais. Em urn banquete de udesao 
uo candidate Manuel Avila Camacho em fevereiro de 1939, militantes como 0 

coronel Adolfo Leon Osorio, Berna-rdo Mena Brito e Luis del Toro pronuncia

rarn-se pela expulsao dos judeus do pais'?", 
A transicao politica para 0 regime do general Avila Camacho e a consti

tuicao do governo de unldade nacional, com seu consequente distanciarnen
to do carater socialista do regime cardenista, figuram entre os novos fatores 
que minimizariam 0 ambito de acao da direita e suas expressoes anti-sernitas. 
o novo regime buscou afiancar 0 allnhamento do Mexico com as dernocra
cias beligerantes e distanciar-se das relacoes iniciais sustentadas pelo regime 
cardenista com 0 Eixo, 

Em res posta ao afundamento dos navies ruexicanos Potrero del Llano e 
Faja de Oro, 0 Mexico declarou, em maio de 1942, estado de guerra aos pai
ses do Eixo. Essa tomada de posicao reduziu as manifestacoes pro-fascistas e 
pro-nazistas. Paralelarnente, reforcou as expressoes antifascistas da esquerda 
que manteve urn silencio desconcertado e desconcertante durante 0 tempo 
que durou 0 pacto gerrnano-sovietico. Mesmo quando a politica migratoria 
manteve suas linhas essenciais durante esse periodo, a entrada do Mexico na 

esse ensaio no volume TemCLS Contemporaneos, Vasconcelos autorizou a rnudanca para "1980". 
M~lexico en 19.,0" foi publicado na rcvlsta Hov. 29.5.193-',
 

IO~. Relative 3 Ernesto Zedillo. (:'i.n
 
105. Informe Confidencial A-3, Sabre las Actividades Alernarus en Mexico. enviado pelo subsecrera

rio do Fazenda 00 presldente Cardenas. AG.V SiC. 704.1/124.1: Nathaniel & Svlvie Wed, op. cit. 
pp 359-360. 

106. Hugh G. Campbell, op. cit.. pp 120 e ss. 
107 . Bertv Kirk. op. cit. pp 235-23". 
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guerra significou para a comunidadc judaica 0 inicio de urn novo cenario de 

a~ao no qual se construiram pontes com os setores antifascistas, que operaram 
como canals de encontro com a sociedade nacional. 

Traducao de GEi\ESE A'iDRADE 
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