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Outras Falas: Mem6rias da Guerra
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Resurno
Este artigo busca perceber a importancia da memOria no entendimento de

experiencias humanas. Dialoga corn producOes recentes acerca da hist6ria oral e membria,
recapturando f alas de mulheres cujas vivencias se deram num tempo de enfrentamentos,
a Segunda Guerra Mundial, em FlorianOpolis, percebendo tramas que a histOria oficial
relegou ao esquecimento, na perspectiva do genero.
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Abs tract
Thi article seeks to show the importance of memory in understanding human

experiences. It deals with recent producions about oral history and memory, recapturing
the speech of women who lived at a time of confrontation, the Second World War in
FlorianOpolis, discovering in gender perspective, plots that official history has relegated
to forgetfulness.
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A principal tar& do historiador ndo a julgar, mas compreender,
mesmo o gue temos mail dificuldade para compreender.

Eric Hobsbawn2

Concordando que a memOria porta a marca da experiencia, por maiores mediacO" es gue
esta tenha sofrido 3 , ela 6, sem dUvida, fonte inesgotavel de conhecimento/ entendimento
de experiencias humanas. Deste modo, a bistOria oral permite mUltiplas possibilidades, e,
dentre estas, torna possivel revelar experiencias diversas de relacOes entre os seres
humanos, seus medos, expectativas, lutas, esperancas e solidariedades.

0 objetivo deste artigo e discutir, ainda que de maneira inicial, como a palavra
falada, ou a memOria atraves da fala, pode se transformar em importance fonte histOrica

Doutoranda em HistOria - UFSC. Mestre em HistOria (UFSC, 1996), professora de HistOria na UDESC e
UNIVALI. Orientadora: Dra. Joana Maria Pedro.

2 HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve seculo XX - 1914-1991. Sao Paulo: Companhia das Letras,
1995. p. 15.

SAMUEL, Raphael. Teatros da memOria. In: Projeto HistOria, no. 14. Sao Paulo: PUC, Fevereiro/1997.p. 44.
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no entendimento de experiencias de mulheres, localizadas num tempo, a Segunda Guerra
Mundial, e num lugar, FlorianOpolis. Os relatos orais, tornados por si s6, pouco nos
acrescentam, todavia, se devidamente historicizados e contextualizados, podem abrir
batis do tempo, trazer muitos "nä. ° ditos", revelar experiencias "nä. ° vistas", porem,
pulsantes, cujas vivencias caem facilmente na fragua do esquecimento se nao colhidas a
tempo.

Por esta via, a histOria oral proporciona ao historiador a descoberta de contextos
novos e inusitados, para alem dos "trios" documentos, fornecendo informacOes que
adquirem vida porque ha pessoas corn arterias para explicar, recordar, rememorar,
preencher vacuos que so aqueles que viveram, lidaram, driblaram e sonharam podem
dar. Ou, ao historiador, e possivel tomar pulso da vida cotidiana assim como registrar os
tremores mais raros dos grandes eventos, pois na memOria habitam os descompassos e
aflicOes, os prazeres e risos, restaurando algo da importancia original daqueles que nao
deixaram nenhum relato escrito de suas vidas, 4 num claro engajamento corn a experiencia
e as pulsOes dos dramas humanos, exigindo de si uma percepcdo apurada dos detalhes
e significados.

Nos trabalhos que contemplam a memOria, e comum observar frases saudosistas de
coisas, lugares e relacOes que jd nao existem mais, ou como era born naquele tempo.
Contrariando a esse sentimento de saudades para corn o passado, os depoentes aqui
nao gostam de falar daquele tempo. No olhar para o nada - um nada que e apenas do
perguntador desfila urn infinito filme, e s6 fragmentos dele vem para a oralidade.
Guerra nao presta, enfatizou corn uma profunda magoa urn depoente, a gente queria mais
era que acabasse logo,' completa. As lembrancas vem resignificadas de medo, pavor, e a
referencia de tempo rid() e a linear, mas de urn tempo triste, ameacador. Referia-se aos
respingos que a guerra deixou em FlorianOpolis, naqueles anos nada faceis de sobreviver.

A Segunda Guerra Mundial, deflagrada em setembro de 1939, seguramente o mais
amplo confronto armado da hiskiria da humanidade e o mais importante even to politico-
militar do seculo XX, 6 envolveu o mundo de forma ate entao desconhecida. A America
se viu envolvida de diferentes formas, quer no envio de tropas, quer nos acirrados acordos
e tratados, nos quais o Brasil estreitou aliancas com os Estados Unidos atraves da politica
da boa vizinhanca - alianca esta que redefiniria relacOes internacionais e colocaria o
pais dentro do jogo de poder e alinhamento aos aliados.

Sim, foi uma "outra" guerra' travada longe dos campos de batalha, e que deixou
marcas profundas nas experiencias das pessoas no aquem-mar, instigadas pela campanha
ideolegica travada pelo governo getulista, principalmente apOs a entrada do Brasil na
guerra, em 1942, junto aos aliados.8

SAMUEL, Raphael. HistOria local e histOria oral. In: Revista Brasileira de HistOria, v. 9, No. 19. Sao Paulo:
ANPUH/Marco Zero, set.89/fev.90. p. 233.

Depoimento do Sr. Osmarino de Deus Cardoso, 75 anos. Saco dos Limbes, FlorianOpolis. Em. 08/10/97.
HOBSBAWN, Eric. Op. Cit. p. 44.

7 A Segunda Guerra Mundial foi deflagrada em 01/09/39 e teve seu termino em 08/05/45, corn a capitulacdo do
Eixo Alemanha/Italia/lapdo.
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0 sul do Brasil sofreu intervencOes acirradas por parte do poder publico, atraves da
campanha de nacionalizacao forcada, 9 haja vista o significativo nOmero de imigrantes
europeus daqueles paises, principalmente alemaes e italianos. Santa Catarina foi alvo
desta campanha, e toda sorte de repressao foi aplicada. 0 governo Nereu Ramos, seguindo
as diretrizes do Estado Novo, antes e durante o periodo da guerra notabilizou-se pela
repressao aos possiveis seguidores do Eixo, onde as manifestacOes foram proibidas,
seus simpatizantes presos, bem como foram Jechados seus clubes e sociedades de todos os
generos, e, principalmente, as escolas que ensinavam linguas estrangeiras."

Nao ha como negar que houve enfrentamentos. A populacao de Santa Catarina, nos
nOmeros do censo de 1940," contava corn 10.791 alemdes natos, vivendo majoritariamente
conforme os costumes europeus, cultivando cultura e lingua de origem.

FlorianOpolis, por ser capital do Estado, e muito visada, pois entram corn mais
facilidade informacOes atraves de jornais, e, sendo uma ilha, era propicia a chegada de
"submarinos" e navios, portanto, o controle por parte do poder pnblico era forte. As
pessoas viviam sob ameaca atraves de constantes rumores de que a qualquer momento
a cidade seria invadida pelo inimigo, cuja imagem foi sendo construida atraves dos jornais,
durante os anos de guerra, principalmente apOs o rompimento do Brasil corn o
Os jornais da cidade de FlorianOpolis identificavam quase que diariamente os alemdes
aos nazistas, espiOes da pdtria, fazendo dentincias de que havia aqueles que se
naturalizavam brasileiros para melhor servir a 5° coluna, 13 dentre outras noticias que
associavam sujeitos suspeitos a Hitler, ao demOnio e ao perigo do comunismo, como
esta no jornal 0 ApOstolo, e que constantemente reafirmava o imaginario de que uma
onda bolchevista avassalatti o mundo."

Em FlorianOpolis, acOes especificas, medidas e acOes pOblicas localizadas foram
levadas a efeito por parte do governo, objetivando assegurar a ordem, sim, mas tambern
para tornar a crise mais real e provocar o temor do suposto "inimigo". SimulacOes de
ataques adreos, sirenes de alerta, toque de recolher, blecautes essas medidas provocaram
alteracOes no cotidiano das pessoas, ao que os jornais divulgavam recomendacOes de
como se portar/dirigir/proteger-se por ocasido dos sinais de alarme aareo, I5 instruindo
para que fechem todas as portas, janelas e respiradouros, permanecam calmos e abrigados,
como se tratasse de ataque inimigo, 16 etc.

0 reconhecimento de Estado de Guerra se deu, no Brasil, em 22/08/42, sob o pretexto de afundamento de navios
mercantes brasileiros. Foi entao organizada a FEB - Forca Expedicionaria Brasileira - em 1944, partindo, neste e no ano
seguinte, urn efetivo de 25.334 homens pars lutarem em favor dos Aliados. 0 contingente catarinense que integrou a FEB
foi de 956 homens, recrutados tanto das cidades como das areas rurais, sendo o 7° em namero entre os Estados brasileiros.

Sobre a campanha de nacionalizacao, ver MONTEIRO, Jaecyr. Naeionalizacäo do ensino: tuna contribuieäo
a histOria da educaciio. FlorianOpolis: UFSC, 1984.

''Jornal Diario Catarinense - Suplemento Governadores de Santa Catarina: 1739/1993. FlorianOpolis, 25/11/
93. P. 56.

" Censo do IBGE - Censo Demografico, Populacao e Habitacdo - 1940.
' 2 Cf. d' ACAMPORA, Marcia. A construeao da imagem do inimigo: o papel dos jornais durante a Segunda

Guerra Mundial em FlorianOpolis (1939/1945). FlorianOpolis: UFSC, 1992. Dissertacao de Mestrado. 0 governo
brasileiro rompeu oficialmente relacOes diplomaticas corn os paises do Eixo em 15/01/42.

Jornal 0 Estado, FlorianOpolis, 05/10/42.
Jornal 0 ApOstolo, FlorianOpolis, 15/02/43. Orgao da Congregacao Mariana Nossa Senhora do Desterro.

" Jornal A Gazeta, Florianópolis, 21/05/42.
1 ' Idem, 22/09/42.
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As pessoas que experimentaram este cotidiano podem dar testemunho, e, atraves

delas, e possivel recuperar vivencias que a historiografia apagou - ou construiu uma
membria que levou ao esquecimento e ao silencio aquelas que podem testemunhar.

Nä. ° ha mernOria sem experiencia. E ndo ha experiencias sem pessoas humanas, por
conseguinte, ndo as encontramos fora da histOria. Ora, se ndo ha lembrancas que ndo
venham das experiencias humanas, e, entao, a experi6ncia que conta? Como lidar corn
categorias de analise que envolvam lembrancas, experiencias, memOrias?

Pensar experiencias dos seres humanos preve atuagOes, acOes, piaticas cotidianas,
portanto, qualquer projeto que aposta na atuacao dos sujeitos esta de acordo corn a
perspectiva da cultura. Significa compreender como homens e mulheres constrOem
estrategias de sobrevivencia e inventividade, como (re)significam, reformulam e tratam
esta experiencia na consciencia e na cultura, ou como lidam com esses sentimentos i7 no
torvelinho das transformacOes sociais e culturais. SituagOes de conflito implicam
cotidianos imersos em enfrentamentos, lugares onde se travam lutas, onde se demarcam
exclusOes, por conseguinte, onde se forjam mecanismos de sobrevivencia, e, no calor da
guerra, awes tiveram que ser reinventadas.

Por esta via, as experiencias so podem ser ditadas pelas lembrancas do vivido. Ora, a
mernOria, de acordo corn os gregos antigos, precondicionava o pensamento humano, era
a ciencia da recordacao. Aquilo que AristOteles chamou de anamnesis, ou seja, o ato de
relembrar, nos chamamos de mernOria, e fizemos dela uma forma de construir
conhecimento ao ousarmos dar a palavra a vozes que foram silenciadas, recapturando
vivencias.

Narrar é urn ato Unice), instantdneo, e ndo ha repeticao corn as mesmas palavras,
gestos, expressoes, suspiros, olhares. Aquele que escuta tambern deve ler tais significados
- ha silencios que a curiosa escuta pode interpretar mais que mil palavras! E do narrador,
portanto, a experiencia, o gesto, o significado. 0 narrador collie o que narra na experiencia,
ptOpria ou relatada, diz Walter Benjamin, e, quanto mais esquecido de si mesmo esta quem
escuta, tanto mais fundo se grava nele a coisa escutada' s , instigando o metodo da curiosa,
respeitosa escuta.

Raphael Samuel nos diz que a memOria tern, estampadas, as paixd es dominantes em
seu tempo, e que e progressivamente alterada de geraccio em geraccio." Ela 0 o que emerge
no momento da fala, do que e rememorado - e nunca 0 igual, porque quem lembra traz
consigo urn longo caminho que separa o vivido do lembrado. Eclea. Bosi elucida ao
dizer que a lembranca e uma imagem construida a partir de representacOes do momento
da fala, por isso, ndo e a mesma imagem experimentada no passado, ja que esta sofre
alteracOes de iddias e juizos de valor." Por este caminho, as pessoas que lembram da

7 Cf. THOMPSON, Edward. Miseria da teoria ou um planetario de erros. Uma critica ao pensamento de
Althusser. Rio de Janiero: Zahar, 1981. p. 180-81.

' 3 BENJAMIN, Walter. Os pensadores. S5o Paulo: Abril Cultural, 1983. Ps. 60,62.
" Op. Cit. (1997). p. 44.

BOSI, Edda. MemOria e sociedade: lembrancas de velhos. (5 • ed.). Säo Paulo: Companhia das Letras,
1994, p. 55.
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guerra conservam um longo tempo, ou mais de meio sdculo, separando o vivido do
lembrado, e o ato de recapturar o passado 6 sempre seletivo.

Assim, a mernOria seleciona o que lembra, porque nao guardamos urn ato inteiro, ou
a coisa cheia, mas sempre urn detalhe, o que ficou de mais significativo, que e o campo
do simbOlico. "Fica" o que significa, nos lembra Eclea Bosi. 21 Ou seja, urn signo pode
trazer uma lembranca (pode ser em forma de som, cheiro, cor, toque, simbolo, palavra)
e remeter ao ato de recordar.

Se o ato de recordar seleciona e escolhe, o que esta armazenado na memOria vem
resignificado de sentidos. A dor e o prazer sac) experiencias subjetivas, individuais, mesmo
que partilhadas num determinado momento, tern urn componente sentimental Unica
Nas lembrancas da guerra, o valorativo esta direcionado/relacionado corn afetos, medos,
angUstias, corn urn cuidado, por vezes, de nao se permitir ao suplicio daquelas lembrancas.
Nas recordacOes de d. Dulce, vitiva de ex-combatente, o silencio do marido, apOs o
retorno da guerra, é relatado corn angdstia: Ele se fecbou, calou... (segue-se urn silencio
introspectivo), meu marido foi morto doente da guerra, ele morreu esclerosado, referindo-se
ao rancor que ele guardara durante os 48 anos em que estiveram casados, deixando
entrever urn cuidado na sua experidncia cotidiana de conviver com amargas lembrancas
nas quais nao se permitia tocar, porque ele nao gostava que tocasse no assunto de guerra,
ele nunca contou nada..." .

0 silencio, ou os silencios - o de d. Dulce, quando cala, e o do marido, que se negava
a falar - portam significados. 0 ritmo, o conteddo subjetivo e a fala pausada revelam
emocOes do narrador, e, como se cuidasse para nao quebrar o filme, tira dele fragmentos
que tem significados prOprios, as vezes alterado, outras, quase intacto. 0 silencio, diferente
do esquecimento, pode revelar tensOes e contradiebes que tendem a esconder feridas, o
que pode ser lido como uma resistencia das pessoas - da sociedade civil - ao discurso
oficial. As guerras produzem silenciamentos marcados pela vida cotidiana, medos, por
vezes culpas que se transmutam, na hora de recordar, em se abster de falar. 23

Vimos que a memOria seleciona fragmentos, detalhes, cujos significados permitem
abrir frestas da mernOria. Para d. Jaimira, funciondria da fabrica Hoepcke nos anos da
guerra, era um tempo em que a gente vivia muito assustada, mostrando urn cotidiano tenso,
convivendo corn o medo de que se eles (os alemdes) vencessem a guerra, eles iam invadir, ai,
a gente (que) nao era alema, tava la, entdo eu tinha urn medo danado" . Ao longo de sua fala,
d. Jaimira vai mostrando como eram "treinadas" as mulheres para urn eventual ataque, e,
obviamente, provocando forte pressao psicolOgica para a possivel chegada do inimigo.
Enfatiza a depoente que naquele tempo, assim, eles amedrontavam muito..., revelando a
construed° de urn imagindriom sobre o outro, o "inimigo", que no caso pode ser o nazista,

2	 p. 66.
22 Depoimento de Sra. Duke Dolceline de Oliveira, 69 anos. Centro, FlorianOpolis,. Em 16/12/97.
2-2 Cf. POLLAK, Michael. MemOria, esquecimento, silencio. In: Estudos HistOricos -3. Menuiria. Rio de

Janeiro: PUC, vol. 2, 1989.
Depoimento de Sra. Jaimira Alves da Silva, 70 anos. Bairro de Fatima, FlorianOpolis. Em 30/07/98.

2 '0 imaginario, aqui, a visto na perspectiva de Bronislaw BACZKO, interferindo na vida cotidiana, forjando
sentidos, definindo comportamentos, legitimando praticas, regulando a vida coletiva. Imaginacao social. In:
Enciclopódia Einaudi (Anthropos-Homen). Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1985.
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o quinta-coluna, o alemdo, o policial, e a constante apreensao e reelaboracao do que
veiculado.

Urn "detalhe" que ficou na mernOria de d. Jaimira e significativo:

"...inclusive tern uma passagem gozada: na fabrica de bordados,
a maquina - tem uma maquina de onze metros de comprimento
que eu trabalbava - , ai estava eu e ties colegas sentadas assim, e
aquela maquina tinha uma mola que aquilo quando arrebentava
parecia um canbao, era medonho! 0 pessoal dali por perto todos
corriam, se aquilo batesse na gente , a gente nao escapava. Ai,
nos ties, assim, numa bortnba de folga conversando: 'se acontecesse
de eles invadir, o que d que, to fazia? Ha, eu corria', cada uma
dizia uma coisa... al estourou aquela mola na hora, nos corremos,
gritamos tanto, eles passaram trabalbo para segurar a gente, a
gente correndo... o pessoal do Departamento, era ali na frente,
vieram todos, porque a gente pensava que jci estavam vindo, e a
gente estava justamente na conversa. Mas nao bateu em nos,
nao fez nada, ndo..."

0 que de mais forte ficou na lembranca de d. Jaimira foi o barulho, o medo, e,
enquanto falava, torcia as mdos, agitava levemente o corpo. As Empresas Hoepcke
entraram na "lista negra"" norte-americana em maio de 1942 e so sairam em julho de
1943, quando Aderbal Ramos da Silva assume como diretor-presidente da Carlos Hoepcke
Comercio e Indüstria, e corn brasileiros natos em todas as suas chefias de departamento.27
Na empresa em que d. Jaimira era funciondria, de propriedade de alert-ides, a campanha
anti-nazista foi levada a efeito corn rigor, e, ao que se pode depreender, a pressao
psicolOgica junto aos funcionarios foi forte.

Nas lembrancas mais prOximas ficam as referencias simbOlicas, as que captam
emocOes, essas que so quem dialoga e escuta tern possibilidade de ouvir, e, no caso de
d. Jaimira, o barulho era medonho, como o de urn canhao. Sim, a guerra estava muito
prOxima, embora longinqua; real, embora imaginada. 0 que teria ficado de significativo
nas lembrancas de suas companheiras de conversas, discutindo o que faziam se eles
chegassem? Por certo cada qual deu urn significado prOprio para o barulho, representou
a sua maneira de acordo com sua visa() de mundo.

A emocao de d. Jaimira nao e objeto de histOria - nao para urn tipo de histOria que
ye o evento, seus feitos heroicos, detem o controle da imagem, e, a medida em que
controla o registro, amnicla as emocOes, as resistencias, esconde os conflitos e quer
homogeneizar vivencias. Entretanto, ela nos conta de urn "detalhe" que representa muito

" Entrar na "lista negra" significava que a empresa era suspeita de colaborar corn os nazistas, negociar corn a
Alemanha, e esta sofria urn "boicote" de produtos importados por pane do govemo norte-americano. Uma empresa
que estivesse nestas condicOes, s6 poderia sair se provasse o contrario. No caso da Hoepcke, ocorreu corn a
mudanca da presidéncia e cargos de chefias. Este "expediente" foi utilizado pelos ingleses e none-americanos tanto
na primeira como na segunda guerra, mas, corn mais rigor pelos americanos na Segunda Guerra Mundial.

Jornal A Gazeta, FlorianOpolis, 07/05/42 e 06/07/43.
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no entendimento da construcdo dos medos, do 'apavorar' o outro, do cotidiano da
fabrica no tempo da guerra. 8 possivel que outros funciondrios tambem associassem o
barulho ao canhao, mas a memOria da depoente e Unica. Sao os seus sentidos, seus
medos, suas lembrancas, ou a memOria individual que nao se desprende da coletiva,'
entretanto, mesmo havendo componentes significativos que podem ser compartilhados
coletivamente pela memOria, o ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser projundamente
pessoais," o que lembra e especifico.

Para a empresa, d. Jaimira era sO urn ninnero. Seus medos? Nao existiam, nao existem.
Ela mesma, varias vezes, disse eu nao lernbro de nada, acbo que nao adianta falar comigo,
ou, isso serve para alguma coisa?, ao mesmo tempo em que is desfiando urn retrOs, como
na fabrica de tecidos, as suas lembrancas, e nelas, varios feixes de coisas mitidas, detalhes
que para ela nao serviriam "para nada". Isso tern urn conteOdo forte: uma histOria feita
corn intuito de "apagamento" dessas experiencias. Ela prOpria tern a referencia de que
o sentido da histOria esta nos livros, nos monumentos, e nao se percebe como sujeito,
portanto, sua memOria "nao serve".

Pierre Nora, ao refletir sobre os lugares da memOria, percebe esta tensào entre memOria
e histOria: monumentos celebrativos pretendem solidificar a histOria dos vencedores,
estes que querem fazer sobreviver somente sua ideologia. Entretanto, se o lugar da
memOria é urn lugar duplo, e fecbado sobre si mesmo," nao consegue, mesmo que tente,
congelar ou homegeneizar significacOes. Seria possivel afirmar que o ato civico de 8 de
maio enlaca a todos coin os mesmos sentimentos? As mulheres dos ex-combatentes, por
exemplo, coin certeza nao o sentem todas da mesma forma, ha multiplas significacOes,
como ha mUltiplas experiencias. Para d. Jaimira, o ato civico possivelmente nao traga
recordacOes tranquilas, e, nao se sentindo parte da histOria, nao se ve como sujeito.

Entretanto, estava eu diante de uma pessoa real, de individuos reais na expressdo de
Na disputa de discursos que comp6em a histOria, d. Jaimira nao existe, assim

como nao existiram Dulces, Hiltas, e tantas outras mulheres que pernoitaram no negrume
do blecaute e sofreram os medos e os enfrentamentos proporcionados por urn confronto
politico que homens publicos acharam por bem resolver na beligerancia.

Qual e, entao, o discurso da memOria? Ndo e o da verdade, esta que a ciencia
moderna celebrou para si. Tambem nao e o da mentira. Ele e canto verdade quantas sdo
as rememoracOes, esta nas representacOes, naquilo que cada urn contabilizou e
interiorizou para si, selecionou, o que the tern significado. E impossivel juntar todas as

' 8 Maurice HALBWACS relaciona tempo e mem6ria elaborando um conceitual de mem6ria coletiva, sem,
entretanto, descartar a memOria individual. Para o autor, é necessario que a reconstrucao da memOria se opere a partir
de dados ou de nociies romuns, onde as lembrancas estao situadas nas redes de solidariedades multiplas, onde os
indivIcluos estdo necessariamente comprometidos, ao que chama de enquadramento da memOria. A memOria
coletiva. Sao Paulo: Vertice/Editora dos Tribunais, 1990. p. 34.

"POR'TELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexOes sobre efica e HistOria Oral. In:
Projeto Histifiria (15). Sao Paulo: PUC, abril/1997. p. 16.

NORA, Pierre. Entre mennfiria e histOria: a problematica dos lugares. In: Projeto HistOria (10): Histeiria e
Cultura. Sao Paulo: PUC, dezembro/1993. p. 27.

" In: BOSI, Eclea. Apresentacao. Op. Cit. p. 29.
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pecas do passado, e, mesmo se o fosse, quern teria a verdade? Portanto, a memOria/
histOria nao reivindica tal estatuto: pretende, sim, rever posicOes arbittarias e excludentes
- de que outra forma saberiamos dos afazeres e lidas que somente a memOria pode
ref azer? Como e de que forma poderiamos reconstruir uma memOria que a histOria
relegou ao esquecimento? Estes trabalhos transfigurados, esquecidos, os trabalbos da
memOria 32 podem romper silenciamentos e reabrir portas de urn passado tecido de
sentimentos, recuperando partes de histOrias que nao cabem em formas.

No debate acerca da memOria e experiencias femininas, ha que se ter o cuidado de
"desnaturalizar" alguns conceitos que pareciam seguros. Em primeiro lugar, investigar
histOrias, atraves da memOria, permite recuperar experiencias femininas e masculinas na
sua concretude, sem, no entanto, se embasar em universos bindrios. MemOrias e
experiencias nao se enquadram em oposicOes, ou na oposicao homens/mulheres, como
se as experiencias fossem separadas, ja que os seres humanos estdo em constantes
relacOes. Em segundo lugar, dizer que ha uma memOria especifica do privado - de mulheres
- é uma inverdade. 8 claro que ha componentes significativos nas lembrancas de mulheres
quando se reportam aos afazeres e atribuicOes que eram elas que tinham que dar conta,
e que delas se esperava. Nas falas das depoentes sobre sua experiencia da guerra,
aparecem o cuidado com os filhos, preocupacOes coin o racionamento, a parca iluminacao
noturna que atrapalhava os afazeres domesticos, mas nao estao descoladas do que
acontece no pOblico, possuem conhecimento das tensOes externas a casa.

Esse debate tem frutificado a partir das afirmacOes de Michele Perrot, onde menciona
que as mulheres carregam uma memOria do privado, voltada para a familia e o intimo,"
portanto, sexuada. Entretanto, a autora, ao observar que a memOria estä estruturada por
papeis sexuais predeterminados - papeis masculinos e papeis femininos - acaba por
naturalizar funcOes, o que desconsidera uma multiplicidade de relacOes. Em outras
palavras, as pessoas, homens e mulheres, ao longo da vida, desempenham funcOes que
desconstrOem os estere6tipos ditos como "isto e coisa de mulher", ou vice-versa. Pensar
em papeis sexuais determinados significa uma postura essencialista, e contribui para a
valorizacao de algo que queremos desconstruir: a iddia de identidade feminina (ou
masculina). Ou, ha que se ter ciencia de que os papeis sociais sdo mOveis, culturais,
histOricos, e sac) vivenciados na complexidade historica de classe, etnia, geracdo, rata,
generos.

Recordo que, durante a guerra, mulheres que tiveram seus maridos recrutados e
efetivamente ficaram ausentes, obrigaram-se a tomar as redeas da casa, muitas vezes
enfrentar o espaco pOblico, negociar, pagar contas, aprender a inverter papeis - e deram
conta, cada qual, a seu modo. Ou seja, ha experiencias diferentes, singulares, que somente
a narrativa - a memOria, o empirico - pode elucidar, desnaturalizar, o que leva a urn
deslocamento da idéia de papêis como precondicao para o feminino ou para o masculino.

Nesse sentido, Claudia de Lima Costa instiga a reflexao das construcOes, propondo
urn abandono da busca das diferencas ja con figuradas como fundamento do conhecimento

Idem.
"PERROT, Michele. Praticas da mem6ria feminina. In: Revista Brasileira de HistOria. A mulher e o espayo

pfiblico. No. 18. Sao Paulo: ANPUH/Marco Zero, 1989. p. 9-18.
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e detecta-las no prOprio processo que as constrOi, pois, assim detectadas, apareceriam
como produto das diversas posicães mutaveis, mOweis, multiplas e parciais adotadas pelos
sujeitos como respostas politicas, nao ontolOgicas, a dominaceio." Por esta via, pensar a
experiencia de mulheres requer urn cuidado na observacao de vidas que se desenrolam
fora dos conceitos, e explorar as ondulaeOes a nivel das vivencias rears, que se inscrevem
na cultura, nas relacOes, nas experiencias complexas e heterogeneas que sO nos ficam
entendiveis ao reabrirmos as paginas do passado, percebendo corn clareza o lugar de
quern fala, como a memOria se transmuta ern fala, mas tambem o lugar do qual falar."

Por este caminho de reflexao metodolOgica, percebe-se a mernOria como urn processo
dinamico, tambem urn discurso onde a arte de lembrar filtra acOes e as deposita na
linguagem oral. Recolher mernOrias de mulheres, e, neste caso, mulheres que tiverem a
experiencia historica de urn tempo de guerra, pauta-se nos cuidados de percebê-las em
mUltiplas situacOes e interrelaeOes, sem cair na dicotomia formal dos papers ou de que a
membria seria/estaria estruturada a partir de papeis definidos, tradicionais. Este nao é
urn caminho facil, entretanto, e mister que nos desnudemos de formas preconcebidas,
naturalizantes e universais.

Ainda, e nao perdendo de vista as experiencias concretas femininas e o sentido de
suas praticas, e necessario ter claro que qualquer informacao sobre a questao das mulheres
implica necessariamente em informacao sobre os homens, 36 o que signif ica pensar a
construed() de feminilidades e masculinidades rid() apenas do ponto de vista relacional.
Se, por urn lado, a guerra contribuiu para a afirmacdo de masculinidades - assim é vista
e retratada, como "coisa de homem", refletindo o masculino como o Onico sujeito histOrico

por outro, ha que se perceber a continua comunicaedo entre os seres humanos e suas
relaciies, o que possivelmente fizeram configurar lugares e relacOes diferenciadas dentro
da sociedade. De que maneira a guerra contribuiu para redefinieOes de masculinidades
e feminilidades? Houve mudancas nas relacOes sociais? Permanencias? Que
representacoes foram feitas sobre os outros? E sobre si?

Enfim, capturar experiencias atraves da fala oral, reveladas pela mernOria das mulheres,
sem simplificar ern construcOes binarias e papeis universais, da possibilidades de recolher
fatias de vidas, tragetOrias pessoais que restituem ao passado urn pouco da consistencia
do vivido, do imprevisto, do inesperado, do afetivo, das tensOes no entrecruzamento de
existencias

0 ontem insiste, teima, e ninguem que tenha vivido podera apagar, por inteiro,
fragmentos das experiencias. Perdem-se partes, a ordem dos acontecimentos, talvez
detalhes, mas algo de significativo sempre permanece nas lembrancas. Mesmo que seja
o silencio, o espaco dos desejos, o tempo de recordar.

" COSTA, Claudia de Lima. 0 feminismo e o pers-modernismo/p6s-estruturalismo: as (in)determinacoes da
identidade nas (entre)linhas do (con)texto. In: PEDRO, Joana Maria e GROSSI, Miriam Pillar (orgs.). Masculino,
feminino, plural. FlorianOpolis: Editora das Mulheres, 1998. p. 79.

Idem, p. 83.
" Cf. MALUF, Marina. Ruidos da memOria. sao Paulo: Siciliano, 1995. p. 20.
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