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No inicio do mes de dezembro de 1944, durante a Segunda Guerra 
Mundial, poucas semanas ap6s os cinemas da cidade de Sao Paulo terem 
exibido o filme Perigo Amarelo - referencia evidente a uma suposta amea9a 
do Japao - , com Bela Lugosi ("o mestre do terror contra os trai9oeiros 
agentes japoneses", como o filme era anunciado ), o jornal Correia Paulistano 
alertou que a cidade estava se defrontando pela primeira vez com a figura do 
"torpedeiro suicida da armada japonesa" .1 

Este artigo tentani - a partir de uma conjuntura especifica da hist6ria 
urbana de Sao Paulo durante a Segunda Guerra Mundial, a suposta amea9a 
de uma invasao japonesa, a "crise" de abastecimento e o "alarme" diante da 
sensa9ao de multidao em desordem no segundo semestre de 1944 - pesquisar 
as possibilidades de uma abordagem ligada a hist6ria do cotidiano e sua 
contribui9ao para uma nova compreensao sobre o impacto, os efeitos e o 
lugar da Segunda Guerra Mundial em Sao Paulo.2 E interessante avaliar qual 
foi o impacto da guerra ao mesmo tempo em que os discursos produzidos 
sobre o conflito, na epoca, pelo governo e, depois, pela mem6ria coletiva e 
pelos historiadores. E interessante igualmente recuperar a hist6ria do pais e 
da cidade de Sao Paulo durante a guerra, ja que a cidade tornou-se nos anos 
1940 um polo economico, politico e cultural. 

A Segunda Guerra Mundial definiu a constitui9ao de um processo iniciado 
com a Primeira Guerra Mundial: a total indistin9ao entre campos civil e 
militar, de forma que todos os setores da vida de uma popula9ao tornaram-se 
sujeitos a mobiliza9ao e, igualmente, alvo de ataques com armas de 

roncytryn@cwaynet.com. br 

E.I.A.L., Vol. 12 - N° 1 (2001) 



lH.f\.L. 

destruic;ao em massa. Com isso, os Estados passaram a constituir fronts 
internos, extensao do front militar e sem fronteiras entre as esferas civil e 
militar.3 Com a Segunda Guerra Mundial, a questao e examinar como se da 
este processo de mobilizac;ao para a guerra e de constituic;ao do front interno 
em um pais que nao viveu conflitos militares em seu territ6rio, como o Brasil. 
Outras fronteiras, entendidas aqui como metafora, entre Estado e sociedade, 
entre cultura oficial e popular, entre classes medias e operarios, entre homens 
e mulheres, foram rompidas, acionadas e mobilizadas pelo governo de 
Getulio Vargas. 

Em dezembro de 1944, a Forc;a Expedicionaria Brasileira (FEB), enviada 
em junho para lutar junto aos Aliados na Europa, travava seus mais duros 
combates no norte da Italia, com os ataques mal sucedidos a Monte Castelo 
(afinal tornado em 21 de fevereiro de 1945). No Brasil, varias iniciativas de 
mobilizac;ao da populac;ao civil eram engendradas pelo governo Getulio 
Vargas e a cidade de Sao Paulo vivia uma relativa crise de abastecimento de 
combustiveis e uma certa escassez de itens de alimentac;ao, como farinha de 
trigo, came, sale ac;ucar. Um sistema de quotas vigorava, mas esta escassez 
nao teve nenhuma intensidade mais dramatica que pudesse significar uma 
escassez absoluta ou fome. 

Embora o Brasil tenha enviado 25.334 soldados a Italia (451 foram mortos 
em combate), o pais jamais sofreu um impacto militar direto, nao sofreu 
bombardeios nem invasao. A unica presenc;a afetiva da guerra no territ6rio 
nacional foram as bases norte-americanas no Nordeste e os cerca de 20 navios 
brasileiros afundados na costa do pais em 1942, provocando 740 mortes. Mas 
estas afundamentos nao eram parte de um piano de invasao por parte da 
Alemanha nazista e nao foram percebidos assim no Brasil, embora tenham 
causado impacto na populac;ao do pais. 

A hist6ria do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial nao tern sido 
praticamente pesquisada pelos historiadores. A historiografia escrita no 
Brasil ja analisou aspectos do jogo diplomatico, tema que tern sido o mais 
explorado quando se analisa este periodo. Secundariamente, algumas poucas 
interpretac;oes sobre a economia do periodo - devido as restric;oes as 
importac;oes que teriam promovido oportunidades de desenvolvimento 
industrial interno - e, com minimas referencias, alguns trabalhos mais 
jornalisticos e registros de ex-combatentes sobre aspectos militares da 
participac;ao brasileira, tema ainda praticamente nao estudado por histo
riadores.4 

Afora estas poucas referencias, o periodo da guerra e tratado como se seu 
impacto e sua repercussao so bre o Brasil, em todos as suas dimensoes e 
intensidades, fosse evidente, dada a magnitude e o lugar central que a 
Segunda Guerra Mundial ocupa na hist6ria do seculo 20. 0 problema e que 
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esta referencia sobre o impacto da guerra e quase sempre externa ao objeto de 
estudo e este impacto e afirmado como um dado inquestionavel, sem que se 
estabele9am, no entanto, media96es, nexos causais efetivos, sem que se 
estabele9a uma interpreta9ao consistente sobre o impacto efetivo e o lugar da 
guerra na hist6ria do pais. 5 Esta ausencia nas pesquisas pode ser notada, por 
exemplo, quando Se le OS trabalhos classicos de historia economica: nfo existe 
consenso sobre os impulsos a industrializa9ao nos anos da guerra.6 Nestas 
linhas de interpreta9ao, as fronteiras parecem absolutamente demarcadas, 
sendo a guerra um evento externo as fronteiras brasileiras, mas que teria 
repercutido internamente. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Getulio Vargas definiu 
varias iniciativas de mobiliza9ao civil para a guerra e de constitui9ao de um 
front interno. Muitas destas iniciativas, especialmente as que tinham como 
suporte as classes medias urbanas, foram de fato efeitos de mobiliza9ao ou 
efeitos de alinhamento pr6-Estado Novo e, por extensao, em 1944, pr6-
Aliados. Estas ayoes sobrepuseram objetivos politicos do Estado Novo e sua 
concep9ao de sociedade e tomaram, genericamente falando, a guerra como 
um alibi e um modelo de sociedade militarizada. 

A constitui9ao do front interno serviu, assim, a consolida9ao de uma ordem 
interna que tinha como modelos, por exemplo, escoteiros para os meninos e 
enfermeiras para as meninas, ambos entendidos como disponibilidade total 
de servir em um sistema de disciplina militar e devo9ao incondicional a patria. 
Com o envio de um grupo de enfermeiras junto a FEB e a FAB, a 
enfermagem tornou-se o grande instrumento de mobiliza9ao das mulheres de 
classe media, permitindo que se engendrasse uma das mais poderosas imagens 
de guerra: a da mae-patria, que estenderia seus cuidados maternos aos 
soldados no campo de batalha, arrefecendo o horror da guerra. Este apelo 
dirigia-se a mulheres classe media que tinham na profissao de enfermagem, 
como no magisterio, um dos unicos canais de ascensao social e profissional 
nos anos 1940. 

Ao mesmo tempo, no que se refere aos setores operarios, a popula9ao 
urbana pobre e aos imigrantes em Sao Paulo (na capital do Estado e em 
inumeras comunidades rurais), a mobiliza9ao e a constitui9ao do front 
interno nao foram um "efeito" de alinhamento. Foram uma interven9ao 
militar brutal, instituindo de fato um regime de mobiliza9ao propriamente 
militar. Operarios foram transformados em "soldados da produ9ao", fabricas 
em unidades militarizadas da "batalha da produ9ao" e os imigrantes, 
especialmente os japoneses, mas tambem alemaes e italianos, em inimigos da 
Patria. 

As politicas de mobiliza9ao das classes medias e altas nunca foram efetivas 
tambem em fun9ao de uma ambiguidade estrutural do governo Getulio 
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Vargas em rela9iio ao seu posicionamento politico diante dos paises do Eixo. 
Conforme ele pr6prio anotou em seu diario, uma articula9iio politica mais 
efetiva pr6-Aliados significaria o pr6prio fim do regime, o que ocorreria em 
1945.7 

No campo da mem6ria coletiva, a surpreendente falta de referencias da 
guerra tendo como suporte a cidade de Sao Paulo, a mais populosa do pais, e 
um dado significativo mais de cinqiienta anos ap6s a guerra, evento central 
do seculo 20. Niio existem referencias importantes a Segunda Guerra 
Mundial em monumentos, pra9as, mas e quaisquer referencias geograficas da 
cidade. Tampouco existem cerimonias civicas e a guerra niio esta integrada a 
nenhum calendario de celebra9oes. lgualmente praticamente nao existem 
diarios OU memorias, 8 poesias9 

OU musicas populares que lembrem a guerra 
de forma marcante enquanto registro de mem6ria coletiva da popula9iio 
(embora existam du~s ou tres dezenas de dignos diarios de ex-combatentes). 
Segundo a critica literaria Regina Igel, referindo-se a produ9iio literaria na 
epoca, "uma generalizada sensa9iio de distanciamento psicol6gico em rela9iio 
aos acontecimentos europeus durante a Segunda Guerra Mundial permeia a 
disposi9iio dos literatos brasileiros" .10 

Os soldados mortos, que enfrentaram diretamente o horror da guerra, siio 
reverenciados apenas em cerimonias restritas as For9as Armadas. Esta 
ausencia e ainda mais significativa se comparada a Revolu9iio de 1932, em 
que uma ampla alian9a de Siio Paulo lutou contra o governo federal de 
Getulio Vargas, uma guerra interna que opos as oligarquias do cafe paulistas, 
que defendiam um regime constitucional, ao governo Vargas e oligarquias 
regionais, que estiveram fora do poder ate a chamada Revolu9iio de 1930. A 
Revolu9iio de 1932 e uma especie de marco fundador de uma certa 
nacionalidade paulistana intensamente celebrada, associada ainda ao 
Bandeirantismo, o movimento de internaliza9iio da coloniza9iio por 
expedi9oes portuguesas que buscavam ouro e contribuiram para a destrui9ao 
das popula9oes indigenas do pais. 

Fora do territ6rio dos poucos estudos de hist6ria e das referencias 
secundarias em pesquisas academicas, o registro de mem6ria sobre o periodo 
da guerra, quando emerge no pais, tern estado muitas vezes sob um enfoque 
de humor e de deboche. Os dois principais longa metragens realizados, nos 
anos 1990, sobre o Brasil durante a guerra ficam neste registro. Radio 
Auriverde debocha abertamente dos pracinhas brasileiros e causou uma justa 
e amarga rea9ao dos ex-combatentes quando de sua estreia. 0 filme, com 
imagens ineditas de soldados brasileiros no front, preferiu tornar a guerra 
uma par6dia e ridicularizar a atua9iio da FEB, sem qualquer respeito pela 
mem6ria dos soldados. Ja o filme For All, sobre a presen9a da base militar 
norte-americana em Natal, Rio Grande do Norte, preferiu tratar o tema 
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como uma descomprometida comedia de costumes, abordando a cultura 
norte-americana por meio de cliches, apenas sugerindo superficialmente que o 
impacto desta base pode ter sido profundo e duradouro na cidade. 11 

0 tom de deboche e de incredulidade com que a guerra muitas vezes e 
referida encontra-se mesmo em testemunhos de jornalistas e ex-combatentes. 
Em prefacio a primeira edi9ao do livro (editado em 1983) de Joel Silveira, que 
foi correspondente de guerra junto a FEB, outro correspondente, Rubem 
Braga, escreve que, quase 40 anos ap6s a forma9ao da FEB, as perguntas aos 
pr6prios correspondentes tern sido: "Maso Brasil entrou mesmo na guerra? E 
verdade que a guerra para os brasileiros foi uma passeata paga pelos 
americanos? Aquilo la era uma farra formidavel, nao era?". 12 A pergunta, 
feita 40 anos ap6s o fim da Segunda Guerra Mundial, era a mesma feita pelos 
pr6prios pracinhas as Vesperas da partida para a Italia. "Estavamos mesmo 
em vespera de embarque. 0 Corpo Expedicionario tivera o nome mudado 
para Fon;a Expedicionaria Brasileira. 0 Brasil tirou o corpo forai - diziam 
os engra9adinhos irresponsaveis, a par de inumeras outras piadas, que 
demonstravam o cepticismo popular quer quanto ao embarque, quer quanto 
a eficiencia da ajuda que se poderia prestar aos Aliados", escreveu o critico 
literario e ex-combatente Boris Schnaiderman em seu livro ficcional de 
testemunho sobre a FEB. 13 

Para parcelas significativas da popula9ao brasileira, a guerra foi muito mais 
um cenario externo, noticias de cinejornais norte-americanos, de jornais e de 
radio, em que OS mortos eram personagens distantes, apenas as vezes, Como 
no caso dos afundamentos, chegando ao litoral do pais. 0 historiador Boris 
Fausto lembra em suas mem6rias de infancia, editadas em 1997, que "os 
milh6es de mortos e feridos, aqui na periferia, eram apenas figurantes dos 
jornais cinematograficos de atualidades, onde o sangue nao escorria" .14 Uma 
pequena hist6ria ilustra ainda este ponto: ao ouvir pelo radio em um cafe a 
noticia do estado de guerra decretada por Getulio Vargas, em 31 de agosto de 
1942, o entao sargento do Exercito Francisco Pinto Cabral - seguindo o 
regulamento militar - correu para sua casa, colocou a farda e apresentou-se 
imediatamente ao oficial de dia no QG do Exercito. Este, ja fora do 
expediente rotineiro, recebeu-o com displicencia e recomendou que Cabral 
voltasse para casa e se apresentasse a sua unidade no dia seguinte. 15 

As noticias publicadas no pais sobre a participa9ao dos soldados brasileiros 
eram quase sempre em tom epico, sem revelar a morte, a dor e o terror do 
front. A popula9ao de uma cidade como Sao Paulo certamente acompanhava 
o dia a dia das batalhas na Europa, no Pacifico, nas diarias manchetes dos 
jornais brasileiros e nos cine-jornais e longa-metragens norte-americanos, 
mas a guerra jamais foi o tema central do cotidiano da popula9ao. A questao, 
entao, e entender o lugar de um pais periferico ao conflito nos anos da guerra 
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e como o pais se inseriu em uma guerra que foi, sem duvida, mundial e cujos 
efeitos produziram um realinhamento de for9as no mundo e levaram a 
democratiza9ao do regime brasileiro em 1945. E evidente que do ponto de 
vista da politica interna, a mobiliza9ao civil e militar engendrada em torno da 
guerra foi central nas estrategias politicas de Vargas e do Estado Novo. A 
ideologia do trabalhismo, por exemplo, tornou-se mais enfatica com a 
mobiliza9ao em torno da guerra. 16 

Entre 1937 e 1945 o Brasil esteve submetido ao "Estado-Novo",17 

governado ditatorialmente por Getulio Vargas que tomara o poder em 
1930, na chamada Revolu9ao de 30, em parte contra as oligarquias do care 
baseadas nos Estados de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. Vargas era apoiado 
por outras oligarquias regionais, como as do Rio Grande do Sul, e teve 
apoios em setores medios urbanos. Seu governo foi marcado pela 
constitui9ao de um projeto nacional autoritario e centralizador, com a 
cria9ao de inumeros 6rgaos de desenvolvimento economico e social e planos 
de integra9ao e desenvolvimento do pais. Em 1937, ele deu um golpe dentro 
do golpe e impos uma Constitui9ao, conhecida como"polaca", caracterizada 
pelo autoritarismo e pelo fechamento do Congresso Nacional e de todas as 
camaras legislativas estaduais e municipais, pela repressao e censura politica. 
0 Estado Novo tinha identidades ideol6gicas com o fascismo italiano, mas 
permanece em aberto um campo de interpreta9oes e debates sobre a natureza 
ideol6gica e politica deste regime, se mais autoritaria ou mais pr6xima ao 
fascismo. 18 

Vargas mantinha efetivamente varios polos contradit6rios dentro da 
estrutura de poder e fazia conviver uma policia violenta, uma politica 
externa muitas vezes pr6-Estados Unidos, um nacionalismo exacerbado e 
xen6fobo, tambem anti-imigrantes e com expressoes anti-semitas marcadas, 19 

uma politica trabalhista populista que instituiu as primeiras leis trabalhistas e 
o sistema de previdencia social ao mesmo tempo que proibiu sindicatos livres 
e prendeu seus dirigentes, atrelando os sindicatos ao Estado. 0 Estado Novo 
manteve tambem uma politica cultural que conciliava um projeto pedag6gico 
que via o escotismo como modelo para a juventude ao mesmo tempo que 
atraia inumeros artistas ligados ao Modernismo. Entre uma oscila9ao 
ideol6gica pr6-fascista e mesmo pr6-Alemanha e um certo jogo para auferir 
vantagens economicas, aproveitando as oportunidades economicas criadas 
pela competi9ao entre Alemanha, Gra-Bretanha e Estados Unidos, Vargas 
rompeu rela9oes com o Eixo em janeiro de 1942, cedeu bases aos Estados 
Unidos em cidades do Nordeste do pais e enviou a For9a Expedicionaria 
Brasileira (FEB) e For9a Aerea Brasileira (FAB) a Europa emjunho de 1944. 



EFEITOS E IMAGENS DA MOBILIZA<;Ao CIVIL NA CIDADE DE sAo PAULO 113 

Medidas e efeitos da mobiliza~ao civil 

Em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, durante os anos da Segunda Guerra 
Mundial, varias iniciativas de mobiliza9ao da popula9ao civil foram definidas 
pelo governo federal e pelos estaduais: a cria9ao de um servi90 de defesa civil 
passiva anti-aerea, cursos de socorristas de guerra, exposi96es de alerta contra 
os "inimigos", publica96es de manuais de defesa civil, exercicios de black-out, 
campanhas como a do "Pao de Guerra", das vitaminas (que aliavam um 
racismo eugenista com ideias de "robustecer" a popula9ao e . torna-la 
"saudavel") e da "Horta da Vitoria", para estimular a produ9ao caseira de 
verduras e legumes, a utiliza9ao do gasogenio, como alternativa ao uso da 
gasolina, entre outras. Filmes de cine-jornais do DIP, anuncios em revistas, 
propaganda para comprar bonus de guerra e uma tentativa de coopta9ao da 
musica popular no Rio de Janeiro, especialmente o samba, para produzir 
letras de exalta9ao a patria, foram articuladas, mesmo que difusamente, pelo 
governo federal. No caso do samba, por exemplo, houve igualmente 
resistencia e recusa dos musicos em se enquadrar na mobiliza9ao que 
misturava alinhamento politico com submissao cultural.20 

Os Servi9os de Defesa Passiva Antiaerea haviam sido definidos pelo 
governo federal em fevereiro de 1942 (Decreto-Lei n° 4.098, de 6 de fevereiro 
de 1942).21 Todos os brasileiros ou estrangeiros residentes e maiores de 16 
anos poderiam ser mobilizados a servi90 da patria por um periodo de no 
maximo dez dias uteis por ano, para as tarefas de prote9ao contra gases, 
remo9ao de intoxicados, enfermagem, vigilancia do ar, preven9ao e extin9ao 
de incendios, limpeza publica, desinfec9ao, policiamento e fiscaliza9ao da 
execu9ao de ordens, constru9ao de trincheiras e abrigos de emergencia. Para 
isso, era obriga9ao receber instru96es sobre o servi90 e o uso de mascaras, 
possuir os meios de defesa individual, recolher-se ao abrigo, interdi9ao de ire 
vir, a sujeitar-se as ordens prescritas para dispersao, atender ao alarme, 
extinguir as luzes e obedecer a proibi9ao de acionar autom6veis. 

Os trabalhadores da industria textil , setor mais dinamico da industria 
paulista, sofreram direta interven9ao militar por meio do Decreto-Lei 6.688 
de 13 de julho de 1944, que suspendeu varios dos direitos trabalhistas recem 
implantados com a Consolida9ao <las Leis do Trabalho (CLT) em 1943. Em 
1944 foi criada uma Comissao Executiva textil com oito representantes da 
industria, cinco do governo e nenhum dos trabalhadores. A Comissao tinha 
poder para transferir trabalhadores de um estabelecimento para outro dentro 
da mesma cidade e nenhum trabalhador poderia mudar de emprego sem 
autoriza9ao oficial. Segundo o oficial da FEB Dem6crito Cavalcanti de 
Arruda, o unico esfor90 serio de mobiliza9ao industrial tentado pela 
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Coordenac;ao de Mobilizac;ao Economica foi no setor textil, e ocorreu sob 
pressao patronal.22 

"A importancia <las retaguardas, crescendo na proporc;ao dos compromis
sos militares, despertou a designac;ao de 'batalha da produc;ao', de vez que o 
seu concurso de expressa deveras inestimavel, ao passo que nao se coloca 
imune a ofensiva inimiga pelo risco dos raides aereos ( ... ) Assim e que, tao 
bons soldados como os que integram os corpos de vanguarda, os oper:irios 
podem e devem, com o tributo de seu esforc;o magnifico, contribuir para o 
mais rapido e completo exito da campanha ( ... )11

, escreveu 0 tenente Coronel 
Inacio de Freitas Rolim em novembro de 1943 em uma publicac;ao oficial do 
Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio.23 

Entre 1939 e 1943, a industria textil cresceu a uma taxa diferenciada na 
economia e ao mesmo tempo houve desabastecimento no mercado interno. 
Um Convenio Textil celebrado entre o setor e o governo em 1943 definia que 
10% de toda a produc;ao seria vendida como "tecidos populares" com prec;o 
controlado, contrapartida determinada pelo governo para garantir a oferta 
interna. Todos os dados disponiveis daqueles anos dao conta de que o setor 
nao investia em novas maquinas, havia desperdicio de materiais e de 
combustive!, muitas vezes os empresarios ludibriavam os compradores 
fabricando tecidos de qualidade inferior a anunciada, os salarios eram 
baixos, as jornadas de trabalho eram as mais longas, em media, da industria e 
a produtividade era baixa. Apesar disso, lucros extraordinarios foram 
conseguidos durante a guerra, gerados em uma conjuntura favor:ivel no 
mercado internacional e garantidos pela intervenc;ao militar na produc;ao, 
pela suspensao dos direitos trabalhistas, pelos prec;os altos e pelo 
desabastecimento do mercado interno. 

Uma severa politica atingiu, por sua vez, os imigrantes considerados 
"Suditos do Eixo". Empresas foram expropriadas, funcionarios foram 
demitidos e OS imigrantes foram proibidos de falar linguas que nao 0 

portugues e de imprimir jornais. Os imigrantes japoneses foram expulsos de 
suas casas no litoral e em regioes da cidade de Sao Paulo. Houve uma 
repressao mais violenta e dirigida contra os imigrantes japoneses,24 mais 
atingidos que imigrantes italianos e alemaes,25 o que provocou uma violenta 
desestruturac;ao da comunidade nipo-brasileira, de tal forma que a Segunda 
Guerra Mundial tornou-se a tragica data-chave de periodizac;ao da inserc;ao 
dos imigrantes em Sao Paulo. Um certo consenso dominado pela mem6ria 
tende a justapor, na cidade de Sao Paulo, italianos, alemaes e japoneses como 
os cidadaos dos paises do Eixo que teriam sofrido, igualmente, restric;oes no 
pais, especialmente quanta ao uso e ensino de suas linguas de origem e, em 
muitos casos, desapropriac;ao de bens. Mas, muito diferente de italianos e 
alemaes, que em Sao Paulo de fato foram impedidos de falar publicamente 
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suas linguas de origem e manter seu ensino regular - a exemplo de outras 
linguas que nao o portugues - foram os imigrantes japoneses as principais 
vitimas entre os cidadaos considerados suditos de paises inimigos na cidade 
de Sao Paulo (este processo e inteiramente diferente em outras localidades, 
como no sul do pais). 

Violentamente discriminados pelo nucleo ideol6gico do Estado Novo, OS 

imigrantes japoneses passaram a viver em um limbo cultural e social que 
desestruturou suas comunidades. Aos olhos do Estado Novo, toda 
manifestac;ao de cultura japonesa era considerada suspeita de sabotagem. A 
hip6tese desta pesquisa e que 0 racismo anti-japones era intenso no nucleo 
ideol6gico do Estado Novo e entre parte das elites brasileiras desde pelo 
menos os anos 1920 e que a guerra, o alinhamento do Brasil com os Estados 
Unidos (especialmente ap6s o ataque a Pearl Harbor) e o panamericanismo, 
definiram uma conjuntura que fez irromper este racismo em politicas 
discriminat6rias por parte do Estado. A Segunda Guerra Mundial deixou 
uma profunda marca de mortes, dor e sofrimento no interior do grupo nipo
brasileiro em Sao Paulo, estabelecendo um corte hist6rico e de mem6ria 
coletiva, muitas vezes submetido ao mais doloroso silencio entre as novas 
gerac;oes de filhos e netos de imigrantes. 

Novo personagem urbano 

E essa politica anti-japonesa que permite compreender a imagem do 
"torpedeiro suicida da armada japonesa", engendrada em dezembro de 1944. 
Esta imagem nao poderia ser mais ameac;adora para designar um novo 
"personagem" urbano que surgia nao nos confins de alguma metr6pole do 
Pacifico em guerra, mas nas ruas centrais da cidade de Sao Paulo. 

Durante a guerra havia, em Sao Paulo, uma propaganda oficial em torno 
da ameac;a de uma suposta iminente invasao japonesa pelo litoral de Sao 
Paulo, que estaria aliada a quinta-coluna local. Rumores sobre submarinos 
na costa e planos de invasao nao eram raros. A idfaa de 'invasao japonesa' era 
disseminada pela cidade durante a guerra, segundo o cronista Jorge 
Americano: "As costas do Brasil estao infestadas de pescadores japoneses. 
Sao Paulo esta colonizado de japoneses de leste a oeste. Os submarinos 
alemaes ja estao rondando as nossas costas".26 As anotac;oes de Jorge 
Americano, registradas em tres volumes de cronicas e reminiscencias, 
costumam revelar gostos e temores das classes altas paulistanas. Mesmo 
que a possibilidade de um ataque contra Sao Paulo, por mar ou por ar, fosse 
inteiramente inverossimil, esta (im)possibilidade era atribuida aos imigrantes 
Japoneses. 

Referido obviamente a uma suposta ameac;a japonesa, que retomava a 
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fantasia do "perigo amarelo" de decadas anteriores, quern era este 
"torpedeiro suicida"? Tratava-se, esclareceu um jornal, da figura do pingente, 
que viajava pendurado no balaustre do bonde. Simultaneamente surgia 
tambem um tipo precursor do "surfista" de trem, que viajava na cobertura 
dos eletricos. 0 que se dizia contra o pingente? 0 "pingente amador", 
considerado uma aberrac;ao que proliferava como "erva daninha", era tan to 
mais inaceitavel porque viajava no estribo "por gosto, porque prefere ir 
pendurado do lado de fora do carro, atrapalhando o servic;o do cobrador e 
impedindo a saida e a entrada dos que desejam ir sentados. E o inimigo da 
comodidade alheia, o inconsciente que vai dar com os ossos num catre da 
Santa Casa ou na mesa do necroterio porque, mais dia menos dia, seni 
vitimado num desastre, e o exibicionista, doente mental, que acha prazer em 
ser visto na ridicula posic;ao de pingente" .27 

Uma imagem de guerra, ameac;adora e fascinante, e utilizada para descrever 
uma certa percepc;ao de transformac;oes urbanas em Sao Paulo e para 
dramatizar, intensificar, uma percepc;ao de caos. Na decada de 1940 a cidade 
estava passando por importantes reformas urbanas, iniciadas nos anos 1920. 
Estas reformas significavam, entre outros aspectos, construir novas e 
"modernas" avenidas radiais que cortavam a cidade (a finalidade era 
"corrigir, um pouco, o aspecto provinciano da metr6pole piratiningana",28 

escreveu o Correio Paulistano ), o que pressupunha desalojar do centro da 
cidade os chamados cortic;os e habitac;oes coletivas e implicava em priorizar o 
transporte privado de autom6veis. A ordem era derrubar esquinas e cantos e 
imprimir mais velocidade e linhas retas, de forma a modificar a paisagem 
urbana de uma cidade que os arautos do progresso considerava excessiva
mente "colonial" e "velha".29 

Caso contrario, seriam graves os problemas em uma cidade com "ruazinhas 
tortuosas, parques acanhados, centro provinciano e apertado ( ... )A audacia 
do sr. Prestes Maia salvou a Pauliceia do asfixiamento, dando-lhe os 
bronquios da Avenida Circular e os pulmoes do Anhangabau ( ... )A picareta 
vai derribando o obsoleto. As ruelas, mal contendo toda uma incalculavel 
multidao, vao cedendo lugar a largas avenidas. Realmente, a cidade precisa 
de uma cirurgia violenta, corajosa, que lhe de feic;ao moderna de cidade 
arejada, ampla, com perspectiva e angulos visuais dignos de sua situac;ao e 
grandeza. As casinholas sucedem-se edificios majestosos ... ", escreveu o 
Correio Paulistano, em um discurso que era extremamente sedutor para as 
classes medias e as elites. Ideias de modernidade, saneamento publico e 
progresso economico combinavam-se em varios pianos, 0 mais conhecido 
deles sendo o Plano Prestes Maia de Avenidas dos anos 1920. Os anos da 
guerra foram pr6digos em novas construc;oes de predios em Sao Paulo e em 
especulac;ao imobiliaria, acentuada pelo crescimento do sistema financeiro, 
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pelo credito facile pela inflac;ao. A discussao sobre a emergencia em torno da 
guerra, com suas exigencias de mobilizac;ao de homens e recursos, e discurso 
em torno de novos metodos racionais de trabalho, ganhou status de ciencia e 
de suposta condic;ao para o progresso da civilizac;ao local, cuja prioridade 
seria veneer os desafios conjunturais impostos pela guerra. 

Uma fantasiosa preparac;ao industrial-militar, planejada por Aldo M. de 
Azevedo em dezembro de 1942 e divulgada na mesma publicac;ao oficial 
calculava que um exercito em guerra exigiria uma retaguarda industrial de 5 c.. 
20 industriarios para cada soldado na frente de batalha. 0 pais poderia 
mobilizar seis milhoes de homens para a guerra, 15% da populac;ao, em 1942. 
Na hipotese mais baixa, seriam necessarios 30 milhoes de homens na 
industria. Se fosse um milhao de soldados, seriam cinco milhoes de 
trabalhadores industriais. Mas o pais tinha apenas 1,25 milhao de 
trabalhadores industriais. Uma vez que cerca de 80% da populac;iio do pais 
vivia no campo, seria do interior a contribuic;ao de brac;os para a industria. 
Para substitui-los na agricultura, trabalhariam mulheres e crianc;as. 30 

"Uma formac;ao de bombardeios pesados possui em seus motores quase 
tantos HP quantos se distribuem em energia eletrica, a S. Paulo ou ao Rio de 
Janeiro, para fins de iluminac;ao, transporte e industria", escreveu E.L. 
Berlinck em 1942 na Revista do Servif:o Publico, publicac;ao que divulgava a 
modernizac;ao administrativa do Estado brasileiro. Para o autor, batalhas sao 
ganhas, antes de tudo, na linha de montagem das fabricas, em capacidade de 
produc;ao e de transporte. Os conflitos do seculo 20 siio essencialmente 
industriais, escreveu, acrescentando que "a linha de montagem aparece-nos, 
pois, como o simbolo da liberdade e da vitoria". 31 Para isso, era preciso 
racionalizar a mao de obra e padronizar materiais. A administrac;iio dita 
moderna, em anos em que se definem na industria paulista os metodos 
tayloristas de produc;ao, enquadra-se perfeitamente nos objetivos da 
mobilizac;ao para a guerra. A guerra e ganha na fabrica, a fabrica exige 
racionalizac;ao do trabalho, o trabalho racionalizado exige homens adestra
dos e mobilizados. 0 que a principio e recurso belico, escreveu Berlinck, 
torna-se depois arma poderosa de concorrencia comercial e paises como o 
Brasil, que "desejam sobreviver", precisam adotar os novos metodos que, 
entre outras coisas, extraem "maximo proveito da mao ge obra". 

A guerra, de certa forma, foi vista como a oportunidade cabal de 
demonstrac;ao dos metodos da administrac;ao considerada moderna, que ja 
estavam em ascensao mesmo antes dos anos 1930: "as oportunidades que se 
abrem e se renovam ao funcionario publico para engrossar, com o seu 
concurso, o esforc;o de guerra, sao numerosas e variadas", escreveu na Revis ta 
do Servif:o Publico Benedita Silva no Dia de Tiradentes, em solenidade 
promovida pela Liga de Defesa Nacional, conclamando todos os funciona-



rios ClVlS, carteiro ou amanuense, tecnico de administra9iio ou estatistico, 
oficial administrativo ou contador, a exercer permanente vigilancia. 32 Ha via 
provavelmente uma raziio adicional para tanto apelo patri6tico aos 
funcionarios publicos: eles contribuiam compulsoriamente com 3 % dos seus 
salarios para o esfor90 de guerra, adquirindo Obriga96es de Guerra, que 
pagavam juros de 6% ao ano, de acordo com o decreto-lei 4.789 de 5 de 
outubro de 1942.33 

Durante a Segunda Guerra Mundial e especialmente em 1944, entretanto, 
certos limites objetivos aos projetos urbanos reformadores e modernizantes 
ficaram evidentes, especialmente a dimensiio da infra-estrutura urbana e dos 
servi9os publicos projetados e seu carater excludente em rela9iio a parcelas da 
popula9iio que ja entiio ultrapassavam as previsoes de popula9iio para a 
cidade, como veremos com as discussoes em torno do uso do gasogenio. 
Fatores derivados da guerra na Europa, como dificuldades de importa96es 
devido ao bloqueio naval, associaram-se a questoes do desenvolvimento 
urbano da cidade. 0 importante, no entanto, e entender como estas questoes 
do cotidiano da cidade foram, de certa forma, capturadas pelo discurso e 
pelas politicas de mobiliza9iio para a guerra e especialmente para o Estado 
Novo. Em muitos casos, a mobiliza9iio civil para a guerra niio passou de um 
alibi para o alinhamento da popula9iio em torno do Estado Novo. A 
emergencia, o alarme e a crise criados em torno da guerra eram o alibi 
inquestionavel para impor uma concep9iio autoritaria de sociedade. 

A imagem do kamikaze-pingente de bonde mostra um individuo disposto a 
toda destrui9iio a custa do sacrificio da pr6pria vipa. Mas destrui9iio de que 
ordem? A servi90 de quern, recusada a fantasia racista anti-japonesa que 
tornava cada imigrante nascido no Japiio um soldado a servi90 de T6quio? A 
guerra trouxe a imagem-fantasia da ordem absoluta de um poder imperial, 
divino, da lealdade cega garantida com a pr6pria vida. A maxima percep9iio e 
fantasia de desordem e de indisciplina urbana em Sao Paulo, de multidiio 
descontrolada, foi contraposta a maxima fantasia de ordem e de disciplina, de 
individualismo, o kamikaze, aliada ao ideal de sacrificio ate a morte do 
individuo pela patria. A figura do kamikaze, o torpedeiro suicida da armada 
japonesa, tomada como metafora, pode ser compreendida como emblematica 
dos conflitos urbanos da cidade, dos seus contornos politicos e de como a 
guerra era apropriada, como metafora, na cidade. 

Havia naquele ano de 1944 uma situa9iio e uma percep9iio singulares. 
Naquele ano, pela primeira vez, registrou-se de forma sistematica pessoas de 
pe nos bondes em movimento ou, pelo menos, a percep9iio do fenomeno foi 
registrada no noticiario e tornada um problema urbano, cuja caixa de 
ressonancia eram OS jornais consumidos pelas classes medias. A situa9iio 
inedita de mais pessoas que lugares nos bondes - que transformava-se 
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rapidamente na sensa9ao de multidao descontrolada, cujos corpos se tocavam 
sem controles no espa90 publico - levou o governo a regulamentar o numero 
maximo de pessoas que podiam viajar naquela situa9ao. Em determinados 
bondes que ofereciam mais seguranc;a, como barras laterais, o numero 
maximo permitido de passageiros viajando de pe foi fixado em sete. Ja para 
os onibus, foi permitido um excesso de dez passageiros nos grandes e sete nos 
pequenos. 34 

Uma nota editorial do Correia Paulistano alertava, no inicio de 1944, para a 
desordem urbana: "se nao nos disciplinarmos, a vida de cada um de n6s se 
tornara um verdadeiro inferno. Disciplina - eis o grande lema". 35 Sao Paulo 
esta "superlotado" com seus dois milhoes de habitantes: "Nunca se viu tanta 
gente nas 'filas', a espera de onibus. Os cinemas extravasam. As ruas sao 
formigueiros humanos. Tomam-se os bondes de assalto. Nao existem casas 
onde se leia o tradicional 'aluga-se'".36 Nos pontos de bonde e de onibus, "a 
multidao aglomera-se nos locais de parada dos veiculos, acotovelando-se na 
porfia de ficar em posic;ao estrategica para a conquista rapida de um lugar, 
qualquer que seja, sentado OU em pe. E, a chegada do bonde, um observador 
neutro pensaria estar assistindo a uma fase de 'rugby' , tal a confusao, o 
atropelo, a concentra9ao fulminante de brac;os e pernas num infernal tumulto 
junto aos estribos do carro, como se todos ali estivessem em luta de morte, 
extravasando 6dio por todos os poros, esquecidos da lei e dos dez 
mandamentos". 37 

No final de 1944, tambem pela primeira vez normatizou-se a formac;ao de 
filas para aguardar os bondes. A fila, no entanto, nao foi uma invenc;ao 
imediatamente aceita para solucionar o tumulto: "Um dos recursos adotados 
aqui para evitar os atropelos e impaciencias da multidao foi o da organiza9ao 
de filas nos lugares em que as aglomerac;oes poderiam dar margem a 
confusoes e desordens como nos pontos de onibus, bilheterias de esta96es 
ferroviarias , de cinemas e teatros, de campos de futebol, etc. A principio, 
houve certa relutancia do publico em obedecer o convite para formar filas". 38 

0 excesso foi regulamentado de varias formas. Sugeriu-se, por exemplo, 
que OS bilhetes de onibus circulares fossem vendidos nas filas de onibus e nao 
mais dentro, com os passageiros entrando primeiro na parte posterior do 
veiculo e apenas depois de comprar a passagem podendo sentar-se. Mas em 
1944 as filas ainda eram uma "diversao para o transeunte" , elas "alargavam
se, ora em retas severas, ora em curvas graciosas, como cinturas de 
namoradas". Era uma novidade que despertava curiosidade e requeria uma 
certa etiqueta, escreveu o Correia Paulistano. As filas eram um "espetaculo 
costumeiro e interessante", existindo, "como se sabe, uma 'arte de estar na 
fila '";39 era preciso lembrar que "disciplina sem estetica e um contrasenso. 
Disciplina sem estetica e sinonimo de desordem".40 Para esperar, alguns 
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punham-se numa perna s6 como os pombos e as cegonhas, outros 
desmanchavam a gravata, constituindo um "espetaculo de raro pitoresco. 
Todos os tipos ali se representavam, mostrando os mais dispares e 
contrastantes matizes da fauna humana".41 

Os pingentes dos bondes e onibus tambem eram conhecidos como 
"paraquedistas". Uma proposta feita em novembro de 1994 ao Conselho 
Regional do Transito de Sao Paulo sugere que no interior dos bondes abertos, 
a altura de um homem que viaje, sejam construidas barras paralelas para 
apoio dos pingentes. 0 Correio Paulistano critica a ideia, escrevendo que os 
bondes nem comportam passageiros em pe, "nao havendo espa90 entre o 
encosto do banco da frente e o assento do banco de tras. Se instaladas fossem 
as barras, todos ficariam desconfortaveis, com os passageiros em pe ro9ando 
a cabe9a ea nuca dos da frente e pisando o calo e trocando as pernas com os 
detras". Para o jornal, devia-se pleitear o aumento de veiculos, sendo as 
barras s6 aceitaveis nos bondes fechados, e isto desde que suprimidos os 
assentos.42 

Estas descri9oes revelam o desconforto causado pela nova escala de 
descontrole da multidao e do corpo atingida pela cidade tornada metr6pole 
de massas. Mas qual a rela9ao destas tramas urbanas com a guerra e com o 
Estado Novo? A disciplina da multidao materializada em fila pode ser 
entendida como metafora de alinhamento. Nunca antes a popula9ao 
paulistana, brasileira, fora convocada de forma tao enfatica a alinhar-se 
contra ou a favor, de um lado ou de outro, combinando alinhamento com 
prontidao, alerta, marcha, fundindo-se aqui ideais do Estado Novo com a 
prontidao para a guerra, guerra externa contra o nazi-fascismo, guerra 
interna contra a quinta-coluna e contra o caos urbano, a favor da nova 
ordem da cidade, contra o surfista kamikaze, em nome de uma ideal de 
brasilidade construido no negativo dos estrangeiros, principalmente imi
grantes japoneses, justamente elogiados na lealdade, ordem e disciplina 
cooperativa.43 Mas sobretudo, mobiliza9ao permanente que um Estado Novo 
estava, pretensamente, a erigir. 0 projeto politico do Estado Novo, a exemplo 
de outros projetos conservadores, justificava-se como rea9ao ao suposto 
descontrole e fragilidade <las estruturas do Estado e implementava politicas 
de alinhamento e mobiliza9ao. A guerra tornou-se a oportunidade maxima de 
mobilizar e produzir alinhamentos. 

Que tenha sido a fila e nao outra a solu9ao para o problema dos 
transportes, que esta tenha sido feita no nivel do consumo, e nao da pro
du9ao, como no aumento de carros, ha ai uma op9ao pela disciplinariza9ao 
do publico, alias, multidao tornada publico. Aprender a ficar em fila, que a 
educa9ao fisica ja ensinava desde os anos 1920, da mesma forma que as 
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campanhas de civismo, de escotismo ea cria9ao da Juventude Brasileira nos 
anos 1940, era a forma de organiza9ao por excelencia do Estado Novo. 

Escassez e elegancia 

As tramas em torno da fila tern ainda um elemento importante a 
considerar. A lembran9a dos carros movidos a gasogenio, durante a Segunda 
Guerra M undial em Sao Paulo, tern ocupado um lugar de destaque nas 
referencias de mem6ria da guerra. A utiliza9ao do gasogenio e comumente 
citada como uma das "priva9oes" a que a popula9ao da cidade de Sao Paulo 
esteve submetida durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo pessoas que 
nunca possuiram um autom6vel lembram-se do gasogenio e falam dele com a 
intimidade de quern possuia um autom6vel particular. 0 uso do gasogenio e a 
falta de pao sao os temas mais evocados pela mem6ria dos habitantes da 
cidade. 

A partir dos anos 1920 em Sao Paulo, quando se consolida o processo de 
metropoliza9ao de Sao Paulo, o automobilismo torna-se um culto e o 
autom6vel torna-se o mais vistoso objeto do consumo conspicuo, vendo 
criar-se uma mistica em torno dele, de tal forma que o equipamento sucumbe 
ao simbolo e torna sua utilidade indiferente.44 0 autom6vel e, provavelmente, 
o mais poderoso e persistente simbolo de poder no espa90 urbano, marcando 
de forma muito precisa e inequivoca uma minuciosa estratifica9ao social. E 
por isso que uma certa escassez de combustiveis e restri9ao ao uso de 
autom6veis, especialmente no ano de 1944, teni repercussoes na vida e na 
mem6ria da cidade. 

0 gasogenio era um aparelho, colocado externamente ao carro, que 
produzia combustive! a partir do carvao vegetal, considerado e chamado de 
"gas pobre" pela sua baixa rentabilidade enquanto combustive!. A fabrica9ao 
e a utiliza9ao do gasogenio durante a Segunda Guerra Mundial foram 
elementos centrais na propaganda do governo, simbolizando, de certa forma, 
o esfor90 de guerra brasileiro, esfor90 "vencedor", que superava a crise do 
abastecimento de combustiveis. Em um filme produzido pela Comissao 
Estadual do Gasogenio em 1944, "Nosso Amigo, o Gasogenio", mostra-se o 
invento como o simbolo "milagroso" do movimento para o progresso, o 
"amigo de todas as classes", "popular e querido em todas as classes". Por usar 
0 carvao vegetal, chamado gas pobre, 0 filme destaca que 0 gasogenio e "um 
pobre que fara o Brasil rico".45 A propaganda em torno da utiliza9ao do 
gasogenio, feita pelo DIP e presente no imaginario da epoca, chegando na 
mem6ria de Sao Paulo ate o presente, e que enfatizava a "pobreza" do 
gasogenio, "amigo de todas as classes", permitia criar um ideal inter-classes, 
alinhando pobres e ricos, e engendrando a ideia da guerra como uma 



expenencia coletiva da qual todos, igualmente, pobres e ncos, eram 
igualmente vitimas. 

Ao mesmo tempo, negociava-se com as autoridades estaduais muitas 
excec;oes para as classes medias e as elites nos horarios restritivos a circulac;ao 
de autom6veis em Sao Paulo para ir a festas e sessoes noturnas de cinema e os 
anuncios de publicidade ressaltavam prioritariamente a elegancia do 
gasogenio; seu aspecto chamado de "monstrengo" e "apendice grotesco e 
deselegante" eram considerados obstaculos a sua adoc;ao. Uma competic;ao 
de autom6veis de corrida movidos a gasogenio no aut6dromo de Interlagos, 
em pleno 1944, tornou o piloto Chico Landi um verdadeiro her6i brasileiro, 
que venceu quaisquer limitac;oes impostas pela guerra. 

Enquanto isso, escasseava combustive!, piorava o transporte publico, o 
contrato com a empresa canadense Light, responsavel pelo sistema de 
bondes, nao era renovado, onibus eram sonegados pelos empresarios para 
diminuir custos e outros ficavam retidos nas garagens por falta de pec;as de 
manutenc;ao - embora objetivamente as dezenas de oficinas surgidas durante 
a guerra possibilitassem o reparo de muitos dos defeitos existentes. Houve 
significativas restric;oes a importac;ao de combustiveis e houve escassez de 
fato, mas nfo sfo estes OS fatores determinantes na historia urbana da cidade 
no periodo, e sim o jogo em que as restric;oes e a escassez foram articulados 
pelos empresarios para aproveitar-se da situac;ao, e pelo governo, de forma a 
mobilizar ( e produzir politicamente) a escassez. Com a guerra, os conflitos 
urbanos em torno do desinvestimento sobre o transporte publico e a 
prioridade dada ao autom6vel assumiram os ares de uma discussao que 
parecia ser exclusivamente em torno dos efeitos da Segunda Guerra Mundial. 

Assim, mais do que uma conseqiiencia da Segunda Guerra M undial, 
conseqiiencia objetiva que pudesse ser mensurada quantitativamente e cuja 
dimensao objetiva nao pode, no entanto, ser negada, a falta de combustive! 
foi utilizada para criar efeitos de alinhamento e de mobilizac;ao por parte do 
Estado Novo, conjugando mobilizac;iio para a guerra, mobilizac;ao como 
ideal do Estado Novo e disciplinarizac;ao da multidao em uma metr6pole que 
passava por profundas transformac;oes urbanas. 

Esta questao pode ser ainda vista com mais precisao no caso do "piio de 
guerra", lanc;ado com grande propaganda pelo governo, diante da escassez 
relativa de farinha de trigo. A mobilizac;ao do pao em Sao Paulo deu-se com o 
lanc;amento, por parte do governo federal , de um "pao de guerra", integral, e 
de prec;o mais barato que o pao feito de farinha de trigo, "pois o pao 
constitui, sem duvida alguma, o principal genero de alimentac;ao das nossas 
populac;oes das cidades",46 escreveu a revista 0 Observador. Pao e banana, 
dizia-se, era a alimentac;ao do trabalhador. 0 pao de guerra foi definido em 4 
de setembro de 1942 durante a primeira reuniao da Coordenac;ao da 
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Mobiliza9iio Economica,47 orgiio criado pelo governo federal para gerir a 
economia "de guerra".48 Em 13 de outubro de 1943, a Comissiio de 
Abastecimento do Estado tabelou o pre90 do piio.49 A formula do piio de 
guerra era baseada em um aumento da extra9iio da moagem do trigo de 70% 
para 80% a 85%, implicando no aproveitamento de parte dos envoltorios da 
semente e do germe, o que provoca uma altera9iio na cor da farinha e um 
escurecimento do piio (o que na decada de 1990 se tornou o preferido, em 
alguns setores <las classes medias e altas, "piio integral"). 

Alem do "piio de guerra", iniciativas como a "Campanha de Vitaminas 
para o Povo", da "Horta da Vitoria" (que deveriam ser plantadas no quintal 
de casa), campanha do leite, do sapato (logo apelidado "Mobiliza9iio"), 
criavam este efeito de mobiliza9iio. Mas, fundamentalmente, instituiam uma 
clima de suposta priva9iio e de sofrimento coletivos, com inten9iio de tornar a 
guerra uma experiencia coletiva, que deveria unir todos os brasileiros, 
independente de distin96es sociais. Falta qualquer dramaticidade ao relato da 
escassez de trigo e da falta de piio. A escassez do piio jamais significou fome 
em Sao Paulo e predomina um registro de memoria leve e divertido na 
lembran9a <las filas, mais atento aos causos do cotidiano e mecanismos para 
burlar as restri96es a venda, como os padeiros "amigos" que entregam pao 
aos clientes preferenciais, sem respeitar as filas e as restri96es. "Na ultima 
guerra, dizem que teve racionamento de piio: nunca fiquei em filas para 
conseguir mantimento. Os donos da padaria eram muito amigos; nunca 
faltou pao em casa", conta uma senhora. 50 "Dizem que", conta ela, como se 
se tratasse de um assunto distante do qual ela, apenas vagamente, ouvira 
falar. As filas, no entanto, siio muito lembradas em relatos de guerra, mas 
quase sempre como uma curiosidade da memoria dos tempos de guerra. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, na Polonia ou na Uniiio Sovietica, 
piio foi muitas vezes o unico alimento disponivel, sinonimo de sobrevivencia 
fisica, e sua falta resultou em fome e, certamente, morte por inani9iio. Nao se 
trata, neste caso, de escassez relativa nem tampouco de uma memoria levee 
divertida. Foram mais de 24 milhoes os mortos sovieticos entre 1941 e 1945 e 
certamente a existencia ou niio de piio marcou uma linha divisoria na 
possibilidade de sobrevivencia de milhoes de pessoas. No discurso do governo 
brasileiro, a institui9iio do piio de guerra niio era medida apenas destinada a 
sanar uma escassez ligada a guerra. Integrava-se em uma politica de melhorar 
a alimenta9iio da popula9ao, considerando-se que uma popula9iio bem 
nutrida era essencial ao esfor90 de guerra do front interno, segundo as teorias 
da guerra moderna ea ideologia do Estado Novo (com concep96es de saude 
proximas a eugenia). 0 consumo brasileiro de pao era considerado baixo. 
Ravia nutricionistas que consideravam o piio integral como o "piio do 
futuro" 51 e como muito mais nutritivo e saudavel que os tipos correntes feitos 



de farinha branca, cuja extrac;ao variava de 60% a 74%, eliminando-se o 
germe e os envolt6rios, servindo-se apenas o endosperma ( corpo farinhoso ), 
por conveniencias economicas no uso de moagem industrial. 

Apesar de mobilizado no cotidiano e no discurso que o tornava alicerce de 
uma nac;ao, pode-se dizer que a populac;ao impos uma certa recusa a 
aceitac;ao do pao de guerra. Na falta de uma escassez alimentar absoluta -
como na guerra na Europa, que tornasse uma campanha como a do pao de 
guerra condic;iio fisica de sobrevivencia - o pao e a mobilizac;ao via pao 
foram rejeitados. Mas nao credite-se apenas a inexistencia da escassez 
absoluta a recusa popular. A recusa, pode-se dizer, foi a mobilizac;ao em si, a 
tentativa do foverno de mudar a receita e tornar o pao - um arraigado 
habito do cotldiano - um fator politico da consolidac;ao do front interno. 

"O pao endureceu e adquiriu um gosto de milho misturado com areia", 
escreveu o cronista Jorge Americano, 52 reitor da Universidade de Sao Paulo 
em 1944, engajado no esforc;o de guerra com a criac;ao dos Pundos 
Universitarios de Pesquisa (PUP). "A populac;iio brasileira tern ja criado o 
habito do pao branco. A instituic;ao do pao de guerra, naturalmente, nao sera 
recebida com entusiasmo pelo consumidor acostumado ao pao branco, muito 
embora este seja mais caro",53 registrou o Correia Paulistano em julho de 
1944. A populac;ao reclamava que o pao tinha gosto de milho. 0 governo, por 
sua vez, insistia que "o nosso povo recebeu hem o pao mais escuro e mais 
saboroso, apreciando devidamente . as suas qualidades", segundo Castro 
Barreto, consultor do Servic;o Tecnico de Alimentac;ao Nacional, criado pela 
Coordenac;ao da Mobilizac;ao Economica, sendo que "o numero de 
reclamac;oes e insignificante: sao pessoas exigentes, gente refinada, mas 
uma campanha de propaganda esclarecera as vantagens nutritivas das 
farinhas de extrac;iio elevada e sua expressao na saude e no vigor da 
populac;iio".54 "Esperavamos que o aumento da extrac;iio das farinhas de trigo 
provocasse entre nos alguns protestos do publico, como aconteceu na 
Inglaterra, devido principalmente ao ligeiro escurecimento do piio. 0 povo 
esta habituado ao pao de farinha alva" ,55 admitiu Castro Barreto. Na 
Inglaterra, houve tambem quern contestasse o valor nutritivo, que cairia com 
o aumento da extrac;ao, baseado na ideia de digestibilidade maior das 
farinhas de baixa extrac;ao. E revelador, no entanto, que, apesar da 
insignificancia no numero de reclamac;oes, que partia de "gente refinada", 
fosse interessante ou necessario fazer-se uma campanha de propaganda. Ea 
campanha insistiria nas vantagens nutritivas e na saude, uma vez que a core o 
sabor haviam sido rejeitados. 

Nao foi a guerra que provocou a falta relativa de pao em Sao Paulo durante 
a Segunda Guerra M undial, que, por sua vez, nao provocou uma carestia 
diretamente resultante da guerra. Poi a falta de piio e as filas que trouxeram a 
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sensa9ao de guerra, o efeito de guerra, ao cotidiano de Sao Paulo. Foi o 
alarme da escassez de um produto simbolo da alimenta9ao, de religiosos 
habitos cotidianos, que trouxe a cidade de Sao Paulo a sensa9ao de guerra. 
Foi o investimento mobilizat6rio em torno do pao de guerra que fez criar 
efeitos de mobiliza9ao, e sua contrapartida, de recusa a mobiliza9ao, de 
recusa a interven9ao do Estado em uma esfera do cotidiano considerada 
inviolavel. Em suma, foi a utiliza9ao da escassez relativa pelo governo que 
criou efeitos de guerra na cidade de Sao Paulo. 

Para entender melhor a escassez relativa, e interessante olhar-se tambem 
para a a9ao efetiva do governo neste campo. Os relat6rios produzidos pela 
Coordena9ao de Mobiliza9ao Economica, criada para centralizar e coordenar 
a economia de guerra, afirmam que o 6rgao foi inteiramente ineficiente em 
termos de organizar a economia. Em todas as comissoes encarregadas de 
fiscalizar predominavam os industriais e a guerra foi um periodo de intensa 
especula9ao imobiliaria, financeira, de pre9os, de estoques, na agricultura, 
pecuaria, nos transportes, sem qualquer controle efetivo do Estado. As ayoes 
de "guerra" - conforme noticiadas na imprensa - contra os especuladores 
nao passavam, em geral, de jogo de cena. No final de 1944, quando ocorreu 
uma crise de abastecimento de generos basicos em Sao Paulo e o governo 
estadual fechou a Bolsa de Cereais, ficou evidente que nao existia qualquer 
escassez objetiva significativa, mas a ayao premeditada de especuladores. 0 
fechamento da Bolsa de Cereais e uma visita de Getulio Vargas a Sao Paulo 
em dezembro de 1944 foram tratados como opera96es de guerra, pelo 
governo e pela imprensa paulistana. A guerra permitia um complexo e 
inexpugnavel jogo de culpas e causalidades. Evidentemente, a pr6pria 
magnitude da guerra, diariamente manchete dos jornais brasileiros, parecia 
sempre confirmar a suposta objetividade da escassez. 

* 
A Segunda Guerra Mundial definiu a montagem do front interno, a 

possibilidade de o Estado mobilizar todos os setores civis da sociedade diante 
da guerra, seja negociando e criando efeitos de mobiliza9ao, seja intervindo 
de forma direta e violenta. Guerras tern sido, na experiencia de muitos paises, 
tragicos momentos cruciais de afirma9ao de algum tipo de experiencia 
nacional de constituir um Estado que seja inclusivo de toda sua popula9ao. 
Em Sao Paulo, durante a guerra, mesmo quando este discurso foi utilizado, a 
montagem do front significou o aprofundamento <las diferen9as sociais e da 
xenofobia. Se em muitos paises a guerra teve como conseqiiencia algum tipo 
de compartilhamento da experiencia, relativamente coletiva, de sustentar uma 
guerra, no Brasil a guerra foi um momento em que se exacerbaram tendencias 
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ja definidas pelo Estado Novo: mobiliza9iio autoritaria e xen6foba da 
popula9iio e exclusiio social. 

A mem6ria da Segunda Guerra M undial niio foi apropriada pela 
popula9iio nem pelas elites (mesmo como celebra9ao da vit6ria) e tampouco 
foi devidamente registrada como hist6ria contemporanea de Sao Paulo e do 
Brasil. A guerra e considerada um evento "externo" com minimo impacto 
sobre o pais e com uma participa9ao brasileira que e mais lembrada em um 
registro de humor, quase desconfian9a, como se o Brasil, excluido a priori do 
mundo, pudesse ter apenas uma presen9a periferica e risivel em um sistema 
mundial. 

0 Estado Novo (1937-1945) manteve, de certa forma, a exemplo de tantos 
outros regimes e movimentos politicos brasileiros ainda muito presentes, uma 
concep9ao e pretensao de fundar no Brasil uma civiliza9ao original. Para 
tanto, era preciso criar as bases locais para o desenvolvimento pr6prio, 
"robustecer" o povo, expulsar os "indesejaveis" e instituir uma pedagogia 
civica que ensinasse os alicerces politicos de um Estado forte, que manteria 
sua forma particular e original de "democracia" das massas submetida ao 
lider. Neste sentido, a Segunda Guerra Mundial foi vista como uma 
oportunidade para fortalecer as bases deste regime, mas sem maior 
consistencia ideol6gica no que se refere as alian9as politicas internacionais. 
Estes ideais politicos combinaram-se com o discurso e as praticas em torno da 
organiza9ao urbana em Sao Paulo nos anos 1940 e com um projeto de cidade 
socialmente excludente, consolidado diante do discurso da emergencia, da 
escassez e da suposta amea9a da multidao descontrolada, personificada da 
figura do "torpedeiro suicida da armada japonesa". 
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