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Resumo 
A existencia de Portugueses em Campos de Concentrat;ao Nacional

Socialistas e urn assunto que parece distante e desconhecido da historiografia 
nacional. 

0 objectivo deste artigo e dar a conhecer os dados disponiveis no 
Arquivo do Campo de Concentrat;ao de Dachau (KZ-Gedenkstatte Dachau) 
sobre o registo de dezanove prisioneiros de nacionalidade portuguesa ai 
internados no periodo de vigencia desse cam.po, o primeiro de uma vasta 
rede de campos que o regime Nacional-Socialista construiu nos seus doze 
anos de consulado. 

Palavras chave 
Campos de Concentrat;ao I Dachau I Prisioneiros Portugueses I 

N acional-Socialismo 

Abstract 
The existence of Portuguese inmates in National-Socialist 

Concentration Camps is a subject that looks distant and unknown to national 
historiogra phy. 

The aim of this paper is to present the available data in the Archives 
of the Concentration Camp at Dachau (KZ-Gedenkstatte Dachau) about 
the nineteen prisoners of Portuguese nationality arresteded there during 
the operating period of this camp, the first one of a vast net of Concentration 
Camps built by National-Socialist regimen during its twelve years of 
consulate. 

Keywords 
Concentration Camps I Dachau I Portuguese Inmates I National

Socialist 
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Breve introdw;ao ao tema concentracioml.rio 

Os denominados "campos de concentra~ao" ou "campos de 
internamento" foram criados para a deten~ao de individuos, normalmente 
em grandes grupos, a margem dos habituais processos legais e de 
julgamento. Sao grandes campos criados para o aprisionamento de 
oponentes politicos, inimigos, estrangeiros, grupos etnicos ou religiosos 
especificos e demais grupos de pessoas em geral, normalmente em tempo 
de guerra 1• 0 termo e, assim, usado para instala~6es nas quais os internados 
sao seleccionados de acordo corn os mesmos criterios especificos e nao para 
individuos detidos ap6s urn processo judicial convencional. 

A expressao "concentra~ao" proveio da ideia de agrupar I concentrar 
urn conjunto de pessoas indesejaveis, por raz6es politicas, num mesmo local, 
onde pudessem ser facilmente vigiados por quem os encarcerava. 

0 termo "campo de concentra~ao" deixou praticamente de ser utilizado 
ap6s a 2<1 Guerra Mundial pelos pr6prios governos, que ate entao os 
empregavam e assumiam, devido a propaganda construida em torno dos 
campos Nacional-Socialistas e que confinou o termo a uma conota~ao 
superlativamente pejorativa, utilizando os governos, desde entao, 
progressivamente a expressao de "campos de internamento", "campos de 
realojamento", "instala~6es de deten~ao", independentemente das 
circunstancias do campo que podem variar significativamente e muitas das 
vezes pouco se diferenciarem dos tradicionais "campos de concentra~ao". 

Breve hist6ria dos campos de concentra~ao 

Desde os prim6rdios da civiliza~ao e documentado pelo menos desde 
a civiliza~ao assiria, corn o rei Tukultininurta I (1 244-1208 a.C.), que se 
assistiu a processos de deporta~ao for~ada de popula~6es como meio de 

1 Pode igualmente referir-se a pratica de paises neutros em tempo de guerra para a 
deten.:;ao de for.:;as armadas beligerantes que entraram os seus paises . 
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controlo politico-territorial. Contudo, s6 muito mais tarde possufmos dados 
claros sabre a prisao de significativos numeros de civis em grandes campos 
de prisioneiros. 

A busca da hist6ria de tais institui<;6es nao e pacifica, havendo 
indesejada disputa sabre a quem atribuir tal cria<;ao e respectivo perfodo 
hist6rico de surgimento, desde logo porquanto, ao longo da hist6ria anterior 
ao seculo XIX, institui<;6es que o podem ter sido nao utilizaram essa 
terminologia. 

0 termo - "campo de concentra<;ao" - foi inicialmente utilizado2 para 
classificar os campos de prisioneiros usados durante a insurrei<;ao cubana 
da Terceira Guerra da Independencia (1895-98) tendo sido criados pelo 
governador militar General Valeriano Weyler y Nicolau3, posteriormente 
pelos americanos para controlar e devastar a guerrilha no decurso da 
Guerra Filipino-Americana (1898-1901) e sobretudo mais generalizadamente 
e em maior escala coma referencia aos campos britanicos construfdos 
durante a guerra na Segunda Guerra Boer (Africa do Sul) para confinar os 
Afrikaners do Transval e da Col6nia do Cabo (1899-1902). 

Porem, mesmo neste ultimo caso, quando os britanicos iniciaram a 
constru<;ao das varias dezenas dos seus campos durante a guerra na Africa 
do Sul os mesmos nao foram designados de "campos de concentra<;ao" mas 
simplesmente coma "campos de refugiados" ou "laagers"e alem do mais 
supostamente concebidos coma institui<;6es de ajuda humanitaria para as 
familias cujas quintas haviam sido destrufdas no decurso das lutas4

• Foi apenas 

2 Todavia, embora nao sendo utilizado o termo, as primeiras concentrac;6es em larga 
escala de pessoas em centros de detenc;ao por raz6es etnicas iniciou-se no Verao de 1838 
qu ando o presidente nor te-am eri cano Van Buren ord enou ao exercito ameri ca no que 
forc;asse o cumprimento do tratado de remoc;ao de fndios (tratado de New Echota - 29 de 
Dezembro de 1835) atraves da concentrac;ao dos cherokees em campos de prisioneiros -
eufemisticamente designados por "dep6sitos de emigrac;ao" - an tes da sua recolocac;ao nos 
novas territ6rios. Embora tais campos nao fossem, campos de extermfnio, nem existisse 
uma polftica oficial de morte de pessoas, a verdade e que muitos fndios foram violados ou 
mortos pelos so ldados. Muitos mais morreriam por doenc;as que rapidamente se 
espa lhavam, quer por ra zao de proximidade, quer por quase inexistentes condic;6es 
sanitarias. Durante as restantes Guerras fndias (ate 1890) diversas populac;6es 
experimentaram o mesmo destino dos cherokees algumas delas chegando a perfodos d e 
internamento de 27 anos (Anderson 1991). 

3 A polftica de "reconcentraccion" tradu ziu-se numa movimentac;ao de massas de 
populac;ao rural para areas suburbanas de cidades, numa tentativa de cortar o apoio da 
populac;ao aos revoltosos. A m edida, produto do desespero das tropas espanholas que 
experimentavam uma crescente perda de efectivos e de domfnio territorial, traduziu-se 
em centenas d e milhares de mortos (maioritariamente mulheres, crianc;as e idosos) por 
fome, doenc;a, excesso de ocupantes e exposic;ao as intemperies (Tone 2006: 60). 

4 Na realidade, a destruic;ao devia-se menos as lutas e mais a polftica inglesa de terra 
queimada. De facto, tal polftica levou a destruic;ao de cerea de 30.000 quintas boeres e 
destruic;ao total ou parcial de 40 localidades levando a que milhares de mulheres e crianc;as 
fossem levadas de sua s casas a forc;a. 
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em Man;o de 1901 que o termo surgiu para descrever os campos de refugiados. 
0 termo surgiu e foi aplicado pelos parlamentares liberais Charles 

Prestwich Scott e John Ellis no decurso de uma dura critica contra o governo 
liderado pelo conservador Robert Gascoyne-Cecil, marques de Salisburia. 
Desde entao a designa<;ao de "campos de concentra<;ao" passou justa e 
comummente a ser empregue uma vez que era essa claramente inten<;ao 
do governo britanico: concentrar a popula<;ao civil b6er num determinado 
numero de distritos e em localiza<;6es controlaveis5• 

Mas foi no decurso do seculo XX que o internamento arbitrario de 
civis por governos autoritarios se tornou pratica muito mais comum No 
infcio do segundo decenio do seculo, na Uniao Sovietica, ja milh6es de 
oponentes da colectiviza<;ao sovietica foram encerrados no sistema de 
"kontslager" 6

, que no ano de 1921 atingiam ja o numero de 84 e 
disseminados por 43 provincias destinados a reabilita<;ao dos inimigos do 
povo. 

Dachau e o sistema concentracionario alemao 

Como facilmente se comprovara pelos aspectos introdut6rios aqui 
coligidos nao se deve ao regime Nacional-Socialista qualquer credito na 
cria<;ao ou na inicial utiliza<;ao do sistema de campos de concentra<;ao, muito 
antes da Segunda Guerra Mundial os mesmos haviam sido utilizados como 
campos seguros onde inimigos civis foram encarcerados. 

Os campos de concentra<;ao alemaes "Konzentrationslager", 
abreviadamente KL ou "Lager" (ou seja campo, e posteriormente KZ) 
tornaram-se conhecidos no decurso do regime Nacional-Socialista. 0 termo 

5 Os campos onde os nao combatentes de determinada zona for am internados por 
Lord Kitchener durante a Segunda Guerra Boer (1899-1902) na Africa do Sui. Kitchener era 
uma pessoa que nao ligava d emasiadamente aos d e talhes e ap6s es tabelecer os campos 
n ao cuidou em demasia de como co nduzi-los. O s ca mpos foram abastecidos e 
supervisionados de modo inadequado. A inadequa<;iio da s instalac;oes, as tendas sabre 
ocupadas, as rac;oes escassas e pobres, a sujidade gritante a liavam-se as praticamente 
inexistentes condi<;6es sanitarias criando as condi<;6es ideais para a prolifera<;iio de doenc;as 
(tosse convulsa, sarampo, febre tif6ide, difteria, diarreia, disenteria), fome e para que as 
pessoas comec;assem a morrer . 
Devido a polftica d e Kitchener muitas mulheres e crianc;as foram forc;adas ao internamento 
nesses ca mpos/prisao, que assim proliferaram, para impedir o reabastecimento dos boers. 
0 objectivo era de tal modo eviden te que as rac;6es de fam iliares dos homens a inda 
combatentes eram ainda mais reduzidas e nao incluiam carne. Existiram urn total de 45 
campos para boers e 64 para negros. Cre-se que nesses campos tenham morrido 27.927 
boers (dos quais 22.074 era m crianc;as) e cerea de 20.000 negros (Pakenha m 1979). 

6 Antepassados do sistema de Gulag . A traduc;ao d a expressao inglesa para russo e 
provavelmente devida a Trotsky conhecedor da hist6ria da guerra dos B6er (Applebaum 
2003: xxxiv). 
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e frequentemente utilizado propagandisticamente, corn maior ou menor 
justifica<;ao, implicando que tais campos eram destinados ao extermfnio, 
ao contrario de apenas servirem para a concentra<;ao dos encarcerados. 
Urn campo de concentra<;ao nao e par defini<;ao urn campo de morte, na 
realidade, a principal fun<;ao desses campos eram o de serem utilizados 
coma fontes de trabalho barato ou escravo7 para as manufacturas de 
material de guerra, trabalhos de obras publicas ou de produ<;ao de outros 
bens. 

Coma relatava o "Volkischer Beobachter" de Ter<;a-feira 21 de Mar<;o 
de 1933, "na Quarta-feira o primeiro campo de concentra<;ao corn uma 
capacidade para albergar 5.000 pessoas sera erigido nas proximidades de 
Dachau". Em Junho desse ana, Heinrich Himmler nomearia Theodor Eicke 
(fig. 1) coma comandante do campo. A ele se deveu a organiza<;ao dos 
planos e regras de funcionamento que se tornariam modelo para os demais 
campos a construir o que lhe valeu ser, no ana seguinte, nomeado Inspector 
para todos os campos que foram estabelecidos tendo Dachau coma modelo. 
Par tal facto, Eicke foi mesmo alcunhado coma o pai do sistema de campos 
de concentra<;ao. Dachau foi o unico dos campos de concentra<;ao que existiu 
durante os doze anos do consulado Nacional Socialista e par tal facto a 
sua importancia e impar no universo concentracionario alemao. Ap6s 1945 
funcionou coma campo de internamento de alemaes nacional-socialistas 
ate 1948 e posteriormente o governo da Baviera utilizou-o para albergar 
refugiados ate ao infcio da decada de 60. Em 1965 abriria ao publico corn a 

Fig. 1 - Heinrich Himmler e Theodor 
Eicke de visita a Dachau (cerea de 
1941 I 42) (Bundesarchiv, Koblenz) 

sua actual fun<;ao. 

Prisioneiros Portugueses em Dachau 

Foi no decurso de uma visita ao Campo, 
em Outubro de 2004, que da exposi<;ao af 
patente constava urn grande cartaz (fig. 
2) corn as origens dos prisioneiros no 
perfodo de funcionamento do campo, 
durante o consulado Nacional-Socialista 
(1933-1945), que fui alertado para est a 
realidade. 

Nao se estranha que, durante a visita 
da exposi<;ao, tal cartaz tenha chamado 
a minha particular aten<;ao porquanto 

7 As SS que geriam o universo concentracionario recebiam uma pequena quantia 
pelo trabalho prestado pelos reclusos nas diversas empresas, Tal pagamento era empregue 
na administrac;ao do campo e em beneffcio da propria instituic;ao. 
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Fig. 2 - Prisioneiros no Campo de Concentra.;ao de Dachau, listados por paises de origem 
(1933-1945) (fotografia do autor). 

dele constava a indica<;ao do internamento de 19 portugueses naquele 
campo, ou suas dependencias (Auflenlager - Fig. 3)8, o que era para mim 
uma novidade absoluta e facto que nao me recordava de ver referido em 
qualquer trabalho que tivesse consultado. Nao sendo, naturalmente, urn 
grupo numeroso de prisioneiros, corn menor incidencia apenas se 
encontravam 1 irlandes, 1 andorrenho, 5 finlandeses e 16 suecos, eram, 
porem, cidadaos nacionais o que se revestia para mim de particular 
interesse. 

Seria possivel saber mais para alem desse numero de quase duas 
dezenas de portugueses? Quem seriam? Em que circunstancias cidadaos de 
urn pais neutral no conflito, teriam ido parar aquele Campo de 
Concentra<;ao? Em que ano? Qual o seu destino? 

Procurei, desde entao, investigar mais sabre o assunto e nessas 
pesquisas nao quero nem posso deixar de referir a extraordinaria 
colabora<;ao da Stiftung Bayerische Gedenkstiitten - KZ Gedenkstiitte 
Dachau, nas pessoas dos colegas Klara Gissing e Dirk Riedel que corn 
disponibilidade e paciencia me auxiliaram, ao longo dos meses, nas minhas 
pesquisas sabre os portugueses em Dachau. 

8 Dachau possuia quase duas centenas (197) de campos subordinados de trabalhos, 
fundamentalmente de industria, constru.;ao, agricultura, desminagem, enfermagem e 
caminhos-de-ferro. 
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As indica<;6es disponiveis no arquivo do campo, dada a inexistencia de 
fichas individuais, traduzem-se em listagens que, todavia, ainda nao se 
encontram completas e devidamente informatizadas. As listagens, 
elaboradas a partir dos assentos de internamento, disponiveis fornecem
nos basicamente os seguintes elementos: 

Nome I Data de Nascimento I Local de Nascimento I Nacionalidade I 
Residencia 

Como Portugueses encontram-se registados em Dachau 19 individuos, 
conforme lista infra em que se manh~m a grafia original tal como existente 
no arquivo do campo. Todos os detidos constantes da listagem foram 
trazidos para Dachau entre Novembro de 1943 e Janeiro de 1945, corn urn 
pico de nove pessoas no V erao de 1944. 

Uma primeira analise aos dados revela-nos muitos erros nos nomes 

Nome Data Nasc. Local Nasc. Residencia 
ACCASSIE, Ferere 08.11.1913 Obedielas I Portugal Capelle Biron 
BARBOSA, Fran<;ois 12.02.1924 Ponta de Lima Saint Fous 
CARBALLO, Abel 04.02.1890 Villa Verze Kl. Vernest 
DA COSTA, Amarico 13.06.1896 Oporto Rouen 
DA SIL V A, Joseph 11.04.1926 Monteau Savignes 
DACUNHA, Delfine 01.08.1887 Ribeiro Lozade Chateauroux 
DE PASSOS, Josef 04.01.1926 Riigles Plaine St. Denis 
DESSOSA, Ahleno 17.05.1905 Seliologe La Capelle Bir. 
FERNANDEZ, Martin 01.07.1911 Brogance Paris 
FERREIRA, Antonio 22.03.1895 Villa Neal Limoges 
KRAUSZ, Nandor 09.09.1898 Budapest Budapest 
MARTINS, Casimiro 12.03.1906 Loule San Clemente Loule San Clemente 
MATEOS, Albert 03.03.1897 Sierpo Vernet 
NEVES, Joseph 25.05.1905 Lisabon Ja 
OLIVERIA V ARJIA, Jose 07.10.1895 St.Joa de Bastuca Villars 
PIRES, Manuel 05.06.1904 Altimes Hauteville 
ROZSA,Emil 15.04.1894 Heves Budapest 
SECARA, Jack 07.08.1911 Bali Capelle Biron 
VIEIRA, Thomas 07.03.1889 Albufera Paris 

dos prisioneiros, bem como nos das localidades portuguesas, sendo claro 
urn "afrancesamento" de muitos deles nos documentos originais e nao 
sendo de estranhar que, numa reduzida percentagem, alguns erros possam 
ainda advir da propria transcri<;ao dos nomes grafados nos papeis pessoais, 
naturalmente, pouco comuns na Alemanha. Igualmente parece ser claro 
que, embora registados como tal no campo, por motivos que dificilmente se 
poderao saber, tres dos individuos constantes da lista, Emil Rozsa, Nandor 
Krausz e Jack Secara, nao parecem ser portugueses. Os dois primeiros, 
judeus hungaros urn nascido em Heves (norte da Hungria) e outro na capital 
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Budapeste, nao o seriam seguramente nao se entendendo, assim, o porque 
de terem a nacionalidade portuguesa nos papeis apresentados em Dachau, 
sabe-se terem ambos sido deportados de Budapeste e o facto de serem 
judeus fornece-nos essa informa<;ao complementar sobre o seu estatuto de 
prisioneiros. 0 terceiro indivfduo dado como nascido em Bali (a mais 
conhecida localidade desse nome e, como sabido, na Indonesia9) localidade 
nao existente em Portugal e que nao ostenta igualmente qualquer nome 
comum entre n6s. Nao e, todavia, de excluir a possibilidade de se tratarem 
de documentos falsos ou mesmo da obten<;ao de passaportes portugueses 
(procurados devido a neutralidade do pafs) num qualquer posto consular 
portugues. Esta sumaria aprecia<;ao fara, em meu entender, descer para 16 
os portugueses presos em Dachau, 15 homens e uma mulher10• 

Parece ser claro que a excep<;ao de urn indivfduo (Casimiro Martins, e 
dado como tendo residencia em Sao Clemente, Loule, Portugal) todos os 
demais apresentam domicflio em Fran<;a e af todos eles terao sido 
capturados e enviados para Dachau. Este facto, tratando-se de cidadaos 
de urn pafs neutral no conflito indicia serem ja entao indivfduos integrados 
na sociedade francesa e quase seguramente ex-simpatizantes, e eventuais 
combatentes, da Republica espanhola que terao passado a Fran<;a ap6s a 
vit6ria dos sublevados, impossibilitados que estavam de regressar a 
Portugal. Nao e pois de estranhar que os seus nomes surjam afrancesados 
e que af tenham sido apanhados pelas autoridades e enviados para Dachau 
como prisioneiros politicos. 

Procedeu-se, sempre que possfvel, a correc<;ao dos aspectos da grafia 
associada quer ao nome dos prisioneiros quer as respectivas localidades de 
nascimento. Na linha superior apresentam-se os dados provenientes do 
arquivo de Dachau, tal como supra apresentados, e na linha inferior as 
correc<;6es propostas ja por mim sugeridas ao arquivo local. Nalguns casos, 
por as localidades indicadas nos documentos nao existirem em Portugal, 
procurou-se na obra quase coeva de alguns nascimentos Portugal Antigo e 
Moderno, as localidades corn top6nimo mais aproximado em Portugal, 
indicando-se, nesse caso, tal indica<;ao corn ponto de interroga<;ao. 

Do destino dos portugueses prisioneiros em Dachau sabemos que 

9 Poder-se-ia admitir que, dada a relativa, proximidade fosse um habitante de Timor, 
antigo territ6rio portugues. Mas mesmo esta hip6tese e rebuscada. 

10 Embora Dachau tivesse sido construido como campo para prisioneiros masculinos, 
a partir do Verao de 1944 come<;aram a ser enviadas mulheres para alguns dos sub cam
pas. Nos inicios de 1945 com os transportes de evacua<;iio as mulheres come<;aram tambem 
a ser instaladas no campo principal, embora em area rigorosamente separada da masculina . 
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ACCASSIE, Ferere 
FERREIRA, Acacia 

BARBOSA, Francois Ponta de Lima 
BARBOSA, Francisco Ponte de Lima 

CARBALLO, Abel 
CARV ALHO, Abel 

DA COSTA, Amarico 
COSTA, America da 

DA SILV A, Joseoh Monteau 
SILV A, Jose da Montouto (Tnis-os-Montes)? 

DA CUNHA, Delfine 
CUNHA, Delfina da 

DE PASSOS, Josef 
PASSOS, Jose de 

DESOSA, Ahleno 
SOUSA, Alfeno de 

FERNANDEZ, Martin 
FERNANDES, Martim 

FERREIRA, Antonio 
FERREIRA, Ant6nio 

MARTINS, Casimiro 
MARTINS, Casimiro 

MATEOS, Albert 
MATEUS, Alberta 

NEVES, Joseoh 
NEVES,Jose 

OLIVERlA V ARJIA, Jose St.Joa de Bastuca 
V ARZEA, Jose Oliveira Sao Joao de Bastw;o 

PIRES, Manuel Altimes (Localidade francesa) 
PIRES, Manuel Engano de registo? 

VIEIRA, Thomas 
VIEIRA, Thomas 
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apenas urn Alberto Mateus, natural de Serpa, morreu no campo em 6 de 
Fevereiro de 1945, 8 foram libertados entre Abril e Maio de 1945, Acacio 
Ferreira, Alfeno de Sousa, Americo da Costa, Jose Oliveira Varzea, Jose 
Neves, Jose de Passos, Manuel Pires e Martim Fernandes. Igualmente 
libertados o judeu hungaro Nandor Krausz e Jack Secara. 

0 destino dos restantes detidos portugueses: Abel Carvalho, Ant6nio 
Ferreira, Casimiro Martins, Delfina da Cunha, Francisco Barbosa, Jose 
da Silva e Thomas Vieira, bem como do judeu Emil Rozsa 11 passou pela 
transfer€mcia para urn dos seguintes campos: Buchenwald, Flossenbi.irg, 
Mauthausen, Natzweiler12 e Neuengamme. 

Destes no unico arquivo que investiguei, para alem de Dachau, o do 
KZ-Gedenkstatte Neuengamme13 (Hamburgo), encontrei a referenda a 
Casimiro Martins, registado como trabalhador florestal, transferido para 
esse campo em 22 de Outubro de 1944, onde veio a falecer na manha de 18 
de Dezembro desse ano. 

0 posterior destino dos demais cidadaos nacionais e desconhecido 
havendo que, eventualmente, buscar nos arquivos dos respectivos campos 
que podem, ainda, ocultar novos dados sobre a presenc;a de cidadaos 
portugueses no universo concentracionario Nacional-Socialista. 

11 De acordo corn o estudo de Robert Steegmann (2005) este prisioneiro foi transferido 
de Dachau para Natzwei!er-Struthof, onde foi admitido em 24 de Novembro de 1944, 
vindo a falecer em 27 de Dezembro em Dautmergen ou Schi:imberg de motivo desconhecido. 

12 Por indica<;ao disponibilizada pelo "Centre Europeen du Resistant Deporte", cuja 
colabora<;ao se agradece, nao existem dados sobre mais nenhum portugues nesse campo, 
para alem de Emil Rozsa, assim registado. 

13 Mais uma vez em Neuengamme ocorre a mesma situa<;ao que em Dachau, dos 
quatro prisioneiros listados como portugueses, s6 Casimiro Martins aparenta se-lo. Cabe 
aqui uma palavra de agradecimento ao Dr. Reimer Mi:iller pela sua gentileza. 
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Fig . 3 - Os maiores campos exteriores - Auflenlager - de Dachau. 
(http: I I www .gedenkstaetten paedagogik-bayern.del a ussenlager .htm) 
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