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1-lc batizado da freguesia de Campinas..2 - Viagem d^ famrlia, de 

Hercules Florense.l-Copo de prata para cavaleiro, do Padre Feijo. 

4 - Eangue, da^Historia de Santos" por Francisco Fartins das Santos 
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5 - Eanguo da Fazenda tfiilitar do Chapadao. 5 - ft liteira na "Reliqui 

da Terra do Ouro". 7 - A cadeirinha, 8 - Como se transportave carga 

pesada, para a primeira usinajidrf ■ sletnca de Campinas. 



Figura 9 

- 7 "T 

■. . '"'"fc 

- ,5 
i .'.' - ll 'I 

'i i r 

r* < 
VJ 

' 
> i 

':n> . 
i i ? 

ir i 

-i ; 4 

.. > I: v-i 
r-|/f 

■•=«_. 4 
WNW BM -1 

i 

\ QV-v 

oura 11 
/Vl^pvrT'- 

j> • n*» 

Pigura 10 iwVP— 

\0 

/ 

1 
MB 

. r. 
* 

£3 I wi \ ! 

| r^i (rwj 
f - | rsf .03 

>*• 

I -1 ,] i 

ZZ • 

- tO iv'* 
> 

.. i: 

r \ 

I 

f ! r-4/ 

i 

r* | Cjm^*w 

O' \ * 

El 

*A era v' 
(< r-v 

. 

: .i 

:l :• 

t 
I .; a ■ 3 
> • > . V :4f ■ 

■ sL , f & itesfe 

Figura 12 ^ 

^ f 

•Ay ? i v 'J 
n 

3 >r. <> - » t, * U I ♦ •• ■ 
f 

I r : A,\ - /iCV7 

:.''T V^A' 

l/ V * 

f i 
T 

f;C 
;ii 

>! 
m 'ML 

f.i 

V i r . 
i *"' 

J ^' _ _ ., " " | 
ii 1 & T "(g, n gj1 r" ' 

i'r 
*-» ■* » 

| :'"lf 

Uij D GSfi ̂ ■iubs 

' /'r h e s 'p u R C) 

,' ' "i1 ir""A fj 
p  r „ iV ^ 

j- 1 ■CARMELITAK.V) 
j j iMANlFESIO, E (>1;M',{<.[■',(jjdjW 
' j \ aos Irmaos, c Irmans tla YciktjvA 

i Did cm IVrceira da Rairju dos 
E i \ Anjos, c Mai dc LArbs-, ', 

1 ■.]) SEN H O R A ^ 

|.. iPO CA< 
\ ] j]j PEr.O PA DUE PRESENTAIV) 

I W.JOSE'DEJESUSMARI.V. 

I a I y / 0i/V;»/'/}/jr/'<? f/a wrjhia Icfcrirj OrJun 
L *' 7 ^ Convento do Canni Le l.ish„j. i i 

i. 

j5'' ' P ''vN fAf ^ PS H O'-A , 
,5 a ^\a Official Je Micru, i Mja-frj! dj 
' ■ • Coiti, loiprcfTur b »ar j O£5»»o 

i" Aroo M DCt.". LX'»i • 

'y . I / , '' CMS /«Xii J/ //,<*} J/ *• 
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flltar-mor da Catedral da Campinas, talha nua de cedro, 1857 - xxxix 
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13 - Altar do eng^\nho do Fadre !T!anuel Dose Fernandes Pinto, no ffiuseu 

Arquidiocesano de Campinas, 14 - Imagens Portugueses do engenho fHato 

Dentro de 0aixo (Uila Brandina) , 1838, 3c£xh Imagens de Igrejss de Cam 

pinas: 15 - Paulistana do seculo XUII, por Frei fi^ostinho de Desus, 

16 - Baiana, de 1774, ambas do Fuseu Arquidiocesano, 
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Imagens de igrejas de Canfiinas: 17 - baiana da 1862, IB - portu1- 

guesa da 1871, 19 - "paulistinha", Sao 3ose de botas. 20 - Livro de 

oragoea (1847) que pertenceu a Barbara Pais de BarrosCampoa em 1808, 

CS22_ d&i'y&J , 
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21 — 0 Pa^o Imperial de 181j.6. ? 22 ~ 0 Imperador entrega pr^mio na 

cavalhada de I8I4.6, quadro do Hercules Florence e copia de Benedlto Ca~ 

lixto (coleqao Persano Pacheco e Sllva), 23- Paqo Imperial de 1876 e 

1878, Zh - 0 Palacio dos Azulejos, 1882. 
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27 - Palacio das Azulejos. 
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33 e 34 - Falacio Itapure; nc vsstibulo centra^ a porta de entrada e 

a escada nobre para o andar superior, 35 e 36 - 0 salaa notre ou sa- 

lao de visitas. 
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49 - Dancltflia Ub Tei'io da porta principal da case de Francisco de Pau 

la Bueno, com ini-cire-is, - Fortao da chacara de Rlaria Brandina de 

Sousa Aranha, com iniciais, 5£> - Portao da casa de laoria Candida Ko- 

vais Teixeira. 57 - Gradil da case de Carlos Climpio Leite renteado, 

com iniciais, ai^ssi« csQewj^^Bd©., 
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52-- Pago Imperial de 1875 e 1878, antes de Teresa ffliquelina do 

Amaral Pompeu, cujas iniciais estSo no gradil^53^- Cadexa atual. 

pro jeto de Ramos^ de Azeuedp e construgao do AntoniiSF Raffi7\, con- 

cluido em 1896^54^11 jolo imperial de 1875, da Olana Sampaio Pei- 

xoto. 55 - Verso do mesmo tijolo. 
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56 e 57 - Carne do fcaile d<5 casamento de Rafael de Andrade Duarte cor 

fflaria Alvss Pinto, colegao Renata Alvaro da Rocha Brito, 58 e 59 - 

colegao particular. 
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6D - Conuite para casamento, 1899 - 61 - Cartao de sanhora da so 

ciedade. 62 e 63 - Envelope para uso feminino. 
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64 Candelabro com mangas e pingentes de cristel, colegSo 

65 - Serpentina dos BarSes de Ataliba Nogusira, colegao Alberto de 

Ataliba Nogueira de UTorais. 66 - Arandela com cristal lapidedo, co- 

legao particular 67 - Lustre de cristal da residencia de 3ose Pedro- 

so de tfloiais Sales, 1876, colegao particular 
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bo ••"^jxa i u i 111 x o i ,w.*w     .-- t , 

Don. IC.rio X, donzala de oristal ' 

Rugendas, colegao Particular 70 -j riei-feaspar# Frei Riiguel Atcanjo e 

P-edro Taquas em torno deVum bufete, 'oleo de Richter do ftluseu Paulis- 

t«i. 71 - Cadeira com embutidos de nadreperoia, da Uiscondessa de Cai: 

pinas, colagao Fstanislau Ferroira de Siqueira. 
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72 - Poltronas "Lu£s Filipe" da palacio dos Alves, colegao Penata Al- 

varo da Rocha Brito. 73 - Canape da Santa Casa, colegSo Irnandade de 

ITisericordia de Campinas. 74 - Salao "Luis Filipe" dos BarSes de fita- 

liba Nogueire, na fazenda Santa Ursula de Alberto de Ataliha Mogueira 

de ITorais. 75 - fflobiliario "Lufs Filipe" feito por escravos dos Baroe; 

de flnhumas, na fazenda Rio da Prata de tflanuel Carlos Arenha^ noto. 
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76 - ffobiliario "Luis Filipe", colegao Vicente de Paulo Vicente de 

Azevedo, 77 - C canape, colegao Vicente de Peulo Vicente de Azavedo* 

78 - Sale de visitas da fazenda Sete Duedas do Daguari, do fundador 

Antonio Americo do Camargo Andrade, colegao de seu neto Silvio de 01 

veira Andrade# 7frov^ip-dottradj^s^d-o—63__Rio5,.. col£ 

V-ertr- 0^3 ose 
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80 - Pcltrona dourada "Luis X\/"tdo ITlarques de Ires Rios, colegao £s- 

tanislau Ferreira de Siqueira, 81 - ITio^is dourados "Lufs X\J",do FTar 

quss Rios, colegao Persano Pacheco e—Sliver. 82 - (Tobilierio 

de Cendldo Bueno, cole55o Estanlslau Ferreira de Siqueira. 83 - Eepe- 

Iho de Eleuterio Rodriguez:, colegao Ruy Rodriguez. 
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63/i- Do rarques de TrSs Rlos, colefSo lolanda Pacheco a Sllva da Si- 

quoira. 84 - Do Clarqueo do Trao Rios, coleeSo Vora a 3096 Carlos Pa- quexlcl# UM ^ 1 ^ ft . ^ 

ohocir a Silva» BS - Do salSo nnbre do palaclo Itapura, colejao n o- 

nio B. Prado Fortuna. 86 - Do palloio Itapura, sacretlria qua partan- 
' JD ■ r' tn ri n n ■ oolecao Antonio B. Prado For 
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87 - Dunquerque e cadeiras dos Baroes de Limeira na fazcnda Atibaia 

(fazendinha), colegSo Geraldo B. (fiaia. 88 - floreira francesa de An- 

tonio Aluaro da Sousa Camargo, colegao Dudith ^luaro de Sousa Santos 

89 e 90 - De AntSnio Carlos do Amaral L'apa, colegSo Dirce Ponteado 

Cesar do Andrada, 
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91 e 92 - De Horaida Carlota Pupo de ITorais, de 1600, colegao Ud ^ 

VSS& 93 - Opalina do tTarques de Ires Rios, colegSo lolanda Pacheco e 

Silv/a de Siqueira. 94-0 mais antigo retrato pintado qua se conhece 

em Campinas, k de ffiiguel Ribeiro de Camargo, felacido em 1850, guach, 

de Hercules Florence, colegao in.useu Arquidiocesano de Campinas. 
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6l eos de Barandier: 95 - Aduogado Ildefonso Antonio Pupo de Forais, 

cole5ao\ 96 e 97 - Baroes da Atibaia, colegoo da Irmandade 

da fflisericordia de Campinas, Oleo da Uilaneuvas 98-0 Oufz Francis- 

co de Assis Pupo, colegao Dtrtfirth Pupo Nogueira, 
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Oleos de Scola: 99 e 100 - Viscandessa de Canpinas e seu filho [Tar- 

ques deTres Rios, colegao Irmandade de IP.isericordia de Canpinas. 
A f 4*# 1 _ 

Oleos de Piereck:s uiscondessa de Campinas, colegaoV^s^fflss^feffl^ e 1C2*- 

Presidente fTanuel Ferraz de Campos Sales, colegao do Centre de Cien- 

cias, Letras e Artes de Campinas, 
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6leos de Piereckt 10^ — uaroxma de Cerqueira Casar Honteiro, coleqao 

do Centro de Cienclas, Letras a Artes# 10ii - Raquel Umbelina de Caina2>- 

go, coleijao Lix de Cunha. 105 e 106 — Francisco Fernandes de Abreu e 

Maria de Campos Sales, coleqao heranga de Avelino Antero de Oliveira 

Volante. ^ 
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127 a 130 - Dormitorio dos Uiscondes de Indaietuba, usado pelos Impe- 

radcres, Dom Pedrd He Dona Teresa Cristina, em suas visitas a Campi 

nas em 1875 e 1878. Colegao Uanda e Geraldo Lemos. 
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131 a 134 - Dormitorio dos Visconde de Indaiatuba, usado pelos Im- 

peradores D. Pedro II e D. Teresa Cristina, em suas v/isitas a Cam- 

pinas em 1875 e 1878. Colegao Uanda e Geraldo Lemos (detalhes pela 

impossibilidade de fotografias completas), 
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442 - Fazenda Sao Lourengo, portao monumental. 
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444 - Faenda Sao Lourengo, detalbos. 
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■ X'.. -W-" 
Tc 

WW' i:*\ k -■r.v ■V • -fl 
f.v. v-»,r's ■X S- ;c- X >uS 

^ -x 

i u 

El- ■ 

tiv P s 
SL»| . \ V i »>"%r* t l ' ■ -v%-; 
•—x " "■-B '■i'xiKj ■ • 

';X*. /r x . A ■ •-•'fi 

I ifcyri It I *N :■• 

446 - Fazenda Sao Pedro, casa sede de 1895 - construtor Peloia, 

1 

.'X '■■■ 

'L<h 

f ■•>#, 

v .• -4 -- 

VX'—.■-^. A'.-vX i 
i ^ - - ^>»r¥r v -31 

'■.x. , 

u . 
i J t i 

J 

r •»,. -. 

447 - Fazrnda Sao Pedro, sede - Cabras. 
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^5/4 - Fazenda Sao Quirino, portao dos terrei 
ros. 
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456 ~ Fazenda Sao Quirino,terreiros de cafe. 
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458 - Fazenda Sao Quirino, parque da sede. 
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«59 - Fazenda SSo Wicento, aede antiga. 
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460 - Fazenda Sao Vicente, sede atual. 
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^ 462 - Fazenda SertSo, lateral da sed( 
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463 - Fazenda Sertao, escada principal (atual). 
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466 - Fazenda Sets Quedas, detalhe do saguao e escada nobre. 
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467 - Fazenda Sete Quedas, porta principal do palacio, 
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470 ~ Fazenda Tres Fedras, a varenda de entrada. 
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471 - Fazenda Tres Fedras, porta principal 
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472 - Fazenda Tres Pedras, teto da sala nobre. 
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475 - Fazenda Ires Pedras, le e 2® langos. 
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476 - Fazenda Ires Pedras, taipas do antigo pomar. 
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478 - Fazenda Iras Pedras, lango de servigos. 
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NOT AS PARA RODAPES 

1 0 Eduardo Prado, "ColetaneBs"« 

2 , Alfredo fTioreira Pinto, ano de 1698, "Campinas - Impressoes de 

VlagansM"AS«" i-. 'r'-. . ^ \ 

3 « Roberto Cesar Covian, professor da Universidade Estadual de nas, • 

4 • Residia em Rocinha (Vinhedo^ « 

5 „ Dose Carlos de Ataliba Nogueira, •n'Doria do tr.unicfpio" na Revista 

de Direito Publico, UI 7 a 120 

6:\Ualdomiro Benedito de Abreu, "Ninguem Fundou Pindamonhangaba" III 

na Revista de Historia, XLIX 167. 

7 e Caio Jfiario da Silva pereira, "Instituigoes de Direito Civil'- I 272 

6 . Caio tHario da Silva pereira, ob, cit. I 152. Ncticiou o "Oiano 

de Campinas" a 29/12/1888? "Da foram remetidos para todas as Paro- 

quias desta Provincia, os livros destinados ao registro civil, to- 

dos devidamente abertos, rubricados e encerrados palo Dr. Secre- 

tario do Governo. 0 registro civil entrara em execugao no dia 1« 

de Janeiro do ano vindouro" (pesquisa de Dose Nogueira Novais"^. 

9 . Paulo Florencio da Silva Camargo, "A Igreja na Historia de Sao 

Paulo". i 

10. Revista dos Tribunois", CXXIII, fasciculo 477, 556. 

31. America Dacobina Lacombe, "Introdugao ao Estudo da Historia do 

Brasil" 6 e 50, _ - , - - •   

12.- Alexandre Herculano, "Opusculos" I 223, terceira edigao. 

13. Benedito Otavio de Oliveira, "Altr.anaque de Campinas", 1914, 32. 

14. Frei Domingos Uieira, "Tesouro da Ligua Portuguesa". 

15. Dulio [T.ariano, "A Peste das Bexigas", "Correio Popular" 20/12/196S< 

16. Livro do Tombo da Camara ffiunicipal de Campinas (pesquisa de Arnal- 

do DGachado Florence). 

17. Omar Simoes fllagro, "As Casuarinas","Correio Popular" 3/10/1976. 

18. Arquivo publico do Estado, recenseamentos, 

19. filario Rlazzuia, "Dundiai Atraves de Documentos" 74 e 115,.ccnta que 

Barreto Leme ja era juiz ordinario de Dundiai a 1/1/1744, 

20. Pedro Calmon, "Espirito da Sociedade Colonial", 30: "0 Engenho hon^ 

rava, como outrora o castelo. Ter engenho equivalia a ser dono de 

terra hereditaria - senhoriagem cue foi titulo, e ao qual se atxi- 

buram isengoes e prerrogativas", "0 Senhor de engenho", mesmo sen 

outro documento alem do seu livro Razao, era meio-fidalgo,,./'Quise-' 

ra el-rei multiplicar os engenhos, e decretara o enobrecirriento dos 

que os const rjissem". "Um engenho de agucar, porem, requeria impor- 

tante capital, um consideravel comego de riqueza". 

21. Celso Maria de Mello Pupo, "Campnas, seu Bergo e Duventude", 62, 
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tivoram moios de mantenga, com a exportagao para Lisboa, o que 
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mentos^ 74) . Nao cremostme8tno Barrsto Leme compondo a Camars do 

Dundiaf, que ela rasidisse com a faraflia na parte urbana da Vi- 

la, pois ©m 1745 seu filhos, em petigao ao vigario de Taubate, 

dizian-s© residontes na fregussia de Dundiaf e nao na vila; e 

freguesia era a expressao mais useda para designar tode a rsgiad 

fora da vila, quando a parte urbana s© designava vila* As via- 

gans a cavalo entre Bundial, Campinas o o arraial de Rioji dos 

Campos, aram habituais squelcs exlrnios e resistentes cavalel- 
t * * 

; , :. ros. Bsrrato Leme pertencau ainde, como juiz ordinario a outras 

Camares, e Silvestre fTartins Noguaira, (flanuel Uieire da Itlaia, 

Antonio ffiachado Ribeiro, Dose de Sousa e Siqueira © Sinao Tava- 

res da Silva, nelas tiverem posigoos eletivas, todos indicodos 

nos recenseamento como residentss no bairro do Rlato Grosso, 
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quer inicio de urbanizagao, Lie existia para ssrvir o pessoal 

das rogas, escravos o egregados, como se prova com a lista de 

sepultaroentos neste cemiterio, feita no cemiterio de Dundiaf 

e gentilmente enviada ao autor pelo emerito pesquisador ITiario 

fnazzuia* 
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de'Dundiai, abrangendo Rocinhs (Uinhedo) e a "paragem" de Cempi- 

nas, ate o rio Daguari. 
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157 . Ueja-se que antes da fundagao da cidade, a regiao ja tinha ests 

noma, sendo inteiramente esquecidos os "tres campinhos"* 

158 . Esta populagao de 61 fam£lias e 357 pessoas de confissao^ sa rs- 

fere ao bairro de [flato Grosso com Campinas e Rocinha (yinhedo), 

Criada a freguesia de Campinas, nela nao se incluiu Rcinha, fi- 

cando a populagao da Campinas, om sua fundagao, com 35 familias 

e 188 pessoas* 

159 . Livro do Tombo, 8 e 8v - documento original. 

160 • 0 verbo assinar, tambera ai^nidi significa "apontar, mostrar; 

demarcar, limitar" e com tais sentidos esta empregado no docu- 

mento transcrito. 

161 • Livro do Tombo, 10* 

162 . As freguesias so criavam por eto do bispo diocesano; quando a 

criagao era precedida de autorizagao da Coroa e com vigarios 

calados (inamovfvois © nomeados por concurso) , os cofres reals 
A * \ 

Ihes pagavam a congrua (recursos para a subsistencia propria). 

fHuitos, porem, eram as freguesias sem congrua, como consta de 
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de rela^ao feite palo proprio bispo de Sao Paulo, Dom Frei IT.a- 

rruel da Ressurreigao, a 14 d© Betembro de 1777j "Vila da .'Ati-i: 

baia - o Vigario atual desta Freguesia e amovival, porque nco 

o Igreja Colada, e ncm tera Congrua da Fazenda Realw« "Vila de 

Dundiaf - 0 Vigario dasta Freguesia e emovfvel porque nao e 

Igreja Colada, nem tem Congrua da Fazenda Real", e nestes mes- 

mos termos o Bispo relsciona as freguesiae do Santo Amaro, to- 

tie, Sao Roquo, ftragariguama, Nazare, Ouqueri, Conceigao de Gua 

rulhos, Campinas, Daguori "elevada a vila em 1797 com o nome de 

Braganga", Guaratinguets, Pindamonhongaba, Sacaref, Sao 3ose da 

Para ^ba (hoje Sao Oose dos Campos) Piedade, Facao (hoje Cunha), 

Sorocaba, Araritaguaba (hoje Porto Feliz), Paranapanema (hoje 

Piracicaba) , Faxina, Apia{, Hloji ffiirim. Wo ji-Gua^u, Ubatuba, 

Sao Lu£s do Paraitinga, Xiririca, e outras que s© localizam em 

Estadcs-nossos'viXinhos« (Revista do Institute Historico e Geo- 

grafico de Sao Paulo, IV de 351 a 418) 8 Poderi^amos ainda citar 

Afcnso d'Escragnola Taunay que em sua "Historia Geral das Ban- 

/ dsiras", I 28, afirma que "existiam na cidade e Reconcavo 62 

ii_: j igrejas, das quais 16 eram freguesiasj em nove dastas serviam 

vigarios pagos pelo rei; nas outras, curas sustentados pelos 

paroquianos"» Provado este que sl-rei nao cuidava muito da cria 

gao de freguesias, deixando-as para as bispos rssidentes no 

pals. 1 

At 
•— 153 « Livro'.do Tombb.:7«': SiiuExza?: J&srpzrbs k k SndEfiERdEREiaS 

164 » Benedito Ctauio de Oliveira, "Campinas e a Independencia" 5. 

—- 165 . Benepito Otavio ds Oliveira e Vicente Welilo, "Almanaque de Cam 

pinas de 1914, 20. 
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TiuBram ar. uilas patylistas sua vida propria, caracte- 

rizadn por autonomia e diregao governamental nao alcanpadas, janais~ 

no •decorrer da historia. ETntao o municipio qua se chamava vila, di- 

v/idida em freguesias ou diatritos, ersrn as celulas componentes de 

una capitania, d&'pois, com o Prasi] Reifo e o Imperio, chamada pra- 

uincia. Destas celulas, vilas no mine e no Imperio, poucas tem ti- 

do sua historia escrita, sendo mesmo de dificil aceitagao pelos edi- 

tores sempre dispostos a recusa de historia regional. A peguena acei- 

tnpao da historia regional pslos editores, impediu sua multiplica~ 

gao, oinda av/ara em nossc paxs, mas, ultimamente, florescente em 

paises da Europa. 

A historia regional e, ainda, em nosso pais, um cam- ; 

po imonso a sor percorrido. Goneralizado o habito do escrever para 

o municipio hist6rias de fatos isolados, ou de apresenta-ias sob o 

modolo de almanaque com longas lis+as de personalidades, de autori- 

dades,do profissoes, etc.— a historia fundamental, completa, arti- 

culada, foi esquecida. 

Quando publicamoS trsbalho anterior, sot o molde dc 

historia fundamental de urn so corpo e seqliencia nos eventos prin- 

cipais, nao esperavamos a observagao elogiosa sobre este aspecto do 

nosso trabalho; deuemo-la em prefacic so academico Lycurgo de Cas- 

tro Santos FilhOv qus o considerou "uma obra que se projeta como um 

marco na histcriografia de Campinas"; enquanto o cntico, academi- 

co Francelino de Sousa Araujo, classificou o trabalho como uma 

"obra quo descortina aos olhns dc leitor urn panorama racional da 

Historia dc Campinas"tpois a "Historia de Campinas caminhava ate 

ha pouco, como uma colcha de subsidies'-. 

Bus can do, agora, a Forr.agao do municipio, vislumbra- 

mos a semcnte da organizagao municipal, que vai firmar a diretriz 

republicana do governo colegiado, como foram os scnados das camaras 

nascidos com as vilas compostas de distritos ou freguesias, muitas 

vezes de instituigao de autonomia religiosa sem perdo do carater 

civil. Entao, o degrau fundamental da historia politico-ideoiogica 

materializou-se no municipio. 

Sendo oral o instrumento da primeira historia, a tra^ 

digao passada de pais a filhos, est.abeleceu ela, em todos os nucleos 

familiaros e populacionais, a hisi<ria local, que se consubstancia 

. numft COlbeita e documentagao noticiosa de fatos e atos. Dai, entao, 

o valor da historia do municipio, o municipio que, segundo os dou- 

tOS» tarn a sua origem "na mais remota antiguidade. 

A historia do municipio e o historia que mais de 

nos se aproxima, a a historia domsstica vinda de antepassados re- 

motos, e a historia que vivemos com meioi/intifttidade, com maior co- 



nhocimento, corn maior afeto b interpsse, Nela esta o lar, o san- 

tuario da familia, que cada vcz menos se conserva, mar> qua merece 

nosso daavelo, nossa fuga ao qua dizia tduardo Prado; 

"Vamos qua a caaa, simqolo a *.emplo da perpatuidade do 

lar, se desorgnniza para semprB an partir, a muitas v/ezps an- 

tos da partir, o chnfe para a sterna uiagem" ( ^ ). 

Agora, ccnponos uma visao rapida da vida social do 

urn municipio no seculo dezenove, e fazemos uma tantativa de histo- 

ria imobiliaria num texto de historia do uma cidade, com as guir- 

landas dos habitos tradicionais, pondo-nos em contecto com os meios 

rurais do primitivo municipio, hoje fracionado, procurando recor- 

dor o passado com todo o territcrio qua Ihn pertoncia {fl )• 

Assim, rracordamos pontos fundamentais da vida cita- 

dina o fatoros que a caracterizam ou a classificam; percorremos do- 

cumentario, habitos, rea.lizacoes, eventos marcantes; formas de vi- 

da e de comunicagoBS e, mats extensamente, a propriedade territo- 

rial desde as sesmarios e latifundios que alcanqamos localizar nos 

bairros do antigo municipio, o que, nos parece, ainda inedito em 

nosso pals - historiando tambem enpenhos e faznndas, 

Isolados nas presentos prsquisas, nan nos fixamos em 

normas unificadan de exposigao, inntingiveis pola diunrsidade de 

tratamento rncebido:de uns, com encantador acolhimento e simpatia; 

do outros, em minoria, com restrigoes, o quo nao impediu o trabalho 

s aprossamo-nos na apresentagao do recclhido, conscientes dc que 

os frutos alcangados compcrtam desenvolvimento vario, para nos e 

para outros, na amplidao do campo historico regional, pouco procu- 

rado em nosso pals mas ja de amplo intercsse em regioes da curopo# 

l/aleu-nos, e muito, a cooperagoo do amigo de veihos 

tempos, Lix da Cunha que, entusiasmado com o nosso projcto, brin- 

dou-nos com a sua colaboragao para a pesquisa o para a feitura de 

todas as plantas a r.anquim, baseadas em nossos levantamentos, Quan- 

^8 to as fotografias, todas do pruprio autor - amador bisonho - mui 

tcs sao reprodugoes de velhas fotos, outras de aspectos nao mais en 

contrados par demoligoes, ou colhidas em rapidas oportunidades, de 

tal forma que podem ccnstituir documentos valiosos em fotografias 

defeituosas, 

Campinas, 25 de dezembro, dia de Natal, de 1982, 

C, Pn, de TO, P. 



Capitulo I 

FUND AQ AO, CLERO, NOBREZA E POUO 

0 rf.cio Rural e o IKeio Urbano - Povoamento e Fundagao - G Fato e 

o Documento - C Cartorio Eclesia.stico - C Pelourinho - A Cidade 

Nova - 0 Espirito Relicioso - Os Pagos Imperiais - Palacios da 

Cidade - A Casa c o Sobrado. 

0 I'EIO RURAL E 0 FEIO URBATTO 

: . Beii)-1 definidas.'sao:as diferenciagoes entre a' 

cidade e a zona agricola, entre a urbe e a fazenda, entre a Vila 

e. o sitio, entre o arraial e a roga. Fara aprecia-las, se levaros 

em conta o aspecto econorr.ico, valido para o case, pois o cair.po 

produz, e vende producao propria, enouanto a urbe a industriall- 

za",transfcrma prcdugao albeia, e o ccmercio faz;' circular 

produto bruto ou transfonradc -^devemos considerar o panora- 

ma social c[e cue fala o sociologo em licao aplicavel ao atual e 

passados seculos: 
« 

" A cidade, dissemos, constitui-se de um grupo bur^ano 

cue se reconhece cqparticipe de uma mesma comunidade, assen- 

"tado de forma permanente sobre determinado territorio, rara 

alcangar objetivos comuns. Se a compararmos com o meio rural, 

observamcs as seguintes diferengas: 

a) maior densidade populacional; 

b) maior heterogerJidade social; 

c) maior mobilidade social; 

d) maior divisac de trabalho; 

e) controle indireto de coirportamento; 

f) concentragao em ciencia, arte e tecnologja. 

Porcm a diferenga fundamental reside no fate de cue a 

populagao i-ural esta em relagao direta com o meio fisico, en- 

quantc que a urbana com o meio tecnico. A populagao camresi- 

na d menos densa e mais bomogenea que a urbana, dai o tiro de 

relagao humana ser mais dire to ai, embora i; a integracao bu- 

rn an a seja menor, o contato e mais pessoal e intense cue na ci- 

dade. A estratifl cagao campesina e simules, em geral dual; urn 

nivel elevado com poder social e econorr.ico e urn nivel bairo 

dependente do primeiro. Ua cidade, ao contrario, se encontra 

maior variedade de estratificagao, com numerosas escalas in- 

termediarias, que impulsionam mecanismos ascendentes e descen- 

dentes na piramide social. Cs contactos sac malores^uorer ^e- 

nos intensos, dai uma certa. impersonal"1'dade no trato, on^e os 

lagos de parentescos e vicinais sao substi tuidos per formas 

indiretas de controle social" ( ^ ). 

A documentagao de cue o muni cip-1' o estudedo se 

conservou ate 1.77^ como meio rural, esta evuberante nos rec^nseas-^n- 
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tos populacionais que o maldoso morgado de IHatous - para conhecer fa- 

m£lia3 qua se cotnpunham de mogos aptos para soldados - mandou levan- 

tar na capitartia de Sao Paulo, Estes recenseamentcs anuais 

iniciadoe era 1767s consignavam nomes, idades, atividades economicas 

a patrimonios, como foi feito neste ano, ou^com falhas nestas clcssj.- 

ficagoesj, Q de 1773s alem dos carateristicos apontados, registxou oin- 

da os animais possuidos, a preuisao das colheitas do ano, os tftulos 

ds propriedade ou "terra ocupadaj e o senhorio de escravos, 

Revelam tais documentos, que percorremos demorada e 

repetidamente, e que foram objeto de estudos do advogado e historia- 

dor Omar Simoes ff.agro -com atividade no rico manancial Historico que 

e o Arquiuo Publico do Estado, revelam os caraterxsticos da uida pu- 1 

ramente rural do bairro das Campinas, desde o inxcio do seu pouoamen- 

to ate a fundagao da cidade em 1774, 0 pronunciamento deste historia - 

dor se fez quando projetavam comemorar uma data de centenario da 

fundagao, inteiramente errada, em 1S39: 

"como ja dissernos, eram todos lavradores, havendo apenas dois 

que faziam profissao de teceloes; Antonio STmreira Pedroso e 

Francisco Xauier fTioreira (^/ ) talvez filho do antecedente. 

Francisco Pinto do Rego uivia no caminho das minas, com tropas, 

e no mesmo mister, provavelmente, se ocupava 3osb Rodrigues L8"h1ei 

"Nota-se porem, absoluta falta de negociantes de qualquer 

especie, A populagao vivia espalhada, a concentragao so se rea- 

lizou mais tarde", 

Enquanto a populagao de Campinas era, era 1774, so ds 

roceiros espalhados pelos seus sxtios, aasim como em 1775, quando ti- 

nha por moradores urbanos aper.as o vigario e sua famxlia, a popula- 

gao de Dundiaf, constftuida em categoria de vila, se classificava co- 

mo centro urbano com profissoes proprias consignadas em seu recensea- 

mentos 

"Vive de sua musica", 

"viue de sua v/enda", 

"vive de seu offcio de sapateiro", 

"vive dos jornais de seu filho", 

"vive de oficial de carpinteiro", 

"vive do contrato de dxzimos reais", 

"viue de loja de fszendas", 

Hvive de seu ofxcio de alfaiete", 

•'vive de seu ofxcio de ferreiro", 

"vive de seu offcio de latoeiro". 



Tais documsntos levam a conclusao dc qua Campinas foi 

nucleo exclusivamente rural ate 1774, momcnto de sua fundagao no dia 

14 de julho dcsje ano. E tanha-sc em conta que esta classificacao di 

ferencial entre vila e sitio, em nossos tempos vai se altsrando - 

com ew«a fusao s^tio, chacara, cidade, com a# habitos e a multiplici- 

dada dos meios de comunicaqao oferecendo ao cidadao a possibilidade 

dc morar na zona rural costumes e possibilidades antes privati 

vas do meio urbano. 



POVOAKENTO E FIETDAQAO 

Eo prineiro relance sobre o uso c^c vocabulo fun- 

dar, o encontraiKos corc vario significado, aflmando e ao sabor dos de- 

sejos de sens ususrios quando se refereir a fun dag a o de urra ci cade. 

Disto resulta ser impossivel uma barrronizacac de.opinioes sobre datas 

de fundagao entre estudiosos que divergem no sentido da palavra e 

na constituigao do fato de fundar. Se fundar e, como enslna Frei Fo- 

mingos Vieira, "(do latim fundare, findna. fundc), lancar cs fundamen 

tos, alicerces dgum edificio; edificar, construir", ""undar uma vila, 

uma cidade; ser o priir.eiro a edifica-la"^ ^e fundar e, como 

esclarece Caldas Aulete, "construir, assentar (alicerces); edificar, 

levantar desde os alicerces"'XXXXX^ fundar e, como classifica An- 

terior Fascentes, "criar, construir"fTXXXXX^ fundar uma cidade e esta- 

Boelecer o seu alicerce, o alicerce de uma cidade que e^em todos os ten 

pds a sua primeira construcao urbana, er local 

propric para se tragarem as ruas e pragas; xxx^x^Exxs^ocksXxxsKxX'JCK 

e a primeira realizagao de carater 

citadino que constitua, indiscutivelmente ,\>^nicio; a 

r fa tos e atos de direito decorrentes. Disto resulta uma 

distingao nitida entre fundagao de nuclec urbano, e constituigao de 

nucleo rural, arcbos com carateristicos bem dr-finidos cue os marcam, 

distinguem, em separam, m perscnalizam, diferenciando-os de forma 

inccncussa. 

0 bairro rural se forma com a multiplicagao dos ro- 

iceiros a constituirem suas rogas dentro de uma regiao geralrente 

.escolhida pela excelencia da terra produtiva. Sao lavradores que 

.;se estabelecem em glebas proximas ou confinadas, J- que, multipli- 

cadas, constituem o bairro rural. 

0 nucleo urbano tern variado carateristico, pois se 

constitui;.. invxriavKiurKntK?: de^tracado de ruas, quase sempre con- 

to rnando uii;a capela, e'como centro de urn nucleo rural e ponto de 

relagoes e comando para os interesses corruns, quando eles surgem. 



Id 

Esta a nosso alcance o ensino do mestre Dose Carlos 

de Ataliba fjogueire ao relatar o surgimento do nucleo urbano, den- 

tro do nucleo rural,no qual as roceiros "quase que se bastavara, a 

tad ponto de os vizinhos viverem uns ao lado dos outros sem preci- 
aw f ' * * 

sao de tnaiores relagoes, separados por rnuitas leguas, ate que um die 

o aumonto de vi'zinhos e a prosperidade de cada utn fez que entrassem 

em relagoese Surgiram elas em torno da capela que, por sua vez, te- 

ve como ponto de partida o modesto templo, rnuitas vezes erguido pela 

piedade de um dos vi"2inhos, espontaneamonte ou em virtude de ex-voto 

foito para obtengao de elgurna graga"# 

Houue algueln que Tez doagao do terrono, constituiu- 

—Ihe patrimonio, e aquela gleba do terra em que se erguia a capela e 

torrenos adjacentes passaram para uma pessoa jur£dicae Alias, a ex~ 

pressao capela originariamente nao significa terr.plo, mas certo ins- 

titute jurrdico-canonico" {6)0 Fundagao, pois, e materia de fatoj 

o nucleo urbeno, semente d.6 cidade, so emerge com a sua materialida- 

de citadina, predio e rua, e pode nao emergir, como se exemplifica 

com os nucleos rurais que nao se tornaram cidades, 

Certo e dizer que um aglomerado rural podera ser um 

future nucleo urbeno, f&sb nao o rorein 

os aglomerados rurais de Campinas que se nao tornaram cidades, do 

que temos exemplo nos bairros de Ponte Alta, Anhumas, ffato Dentro, 

Dois Corregos, Capivari, Campo Grande, que se igualavam a paragem 

de Campinas antes da fundagao desta cidade, e cujas fundagoes, como 

cidades, ate Hoje nao se efetiuaram ( ^ )• 
0 • 1 • 

Antes de se marcar a data de uma fundagao, e xndis- 

pensavel assentar a existencia e data de uma realizagao do fato pro- 

prio de meio urbano, que possa careterizar o inrcio^'um feito comple 

to que constitua uma urbanizageo. Nem todas as cidades poderao mar- 

car sua data de fundagao nesta forma positivaj muitas deversc adotar 

uma data representatiua, o que nao e o caso de Campinas. Esta cidade 

foi, primeiramente, uma idealizagao de Barreto Leme, o mesmo que, se 

a idealizou, realizou o que constitui uma fundagao, nao por pouoar 

rurolmente a regiao; nao por ter, com companheiros, construido um 

cemiterio; nao por possuir ali uma sesrr.aria - mas por ter idealiza- 

do uma future cidade, o que ^BsexywipasdfghjkizxEwbnKqaBZtyuicEXcifgfe 

se tostifica com os seus atos de ter promovido a construgao de uma 

capela e, alcangando nova oportunidodo, de ter conseguido a instr- 

tuigao de uma freguesia,! por seus proprios esforgos. 
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Sues intengoes se revoleram antes de 13 de setembro 

de 1772, na petigao dirigida eo Gov/ernador do Bispado, pedindo eu- 

toriza^ao para construir uma capela na paragem das Campinas;Vno seu 

segundo pedido, de Janeiro de 1773, agora almejando, nao tnais uma 

capela, mas uma igreja matriz o freguesia, o quo era proprio, indis- 

fargavelmente, de uma Vila incipiente, Assim, Barreto Leme foi, de 

forma integral, o autor intelectual e material da fundagao do Campi- 

nas, B so a seu unico e eficiente colaborador, Frei Antonio de Padua 

Teixeire, se pode dar o tftulo de co-fundodor. 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 



0 FATO E 0 DOCUMENTO 

Tendo visto que fundacao e ttateria de fato, volvanos 

para o docurcento revel&ndo quanto estao eir erro 

aqueles que desejan situar a data de vma fundaqao em data de qual- 

quer documento, o que intentam,: mesmo sem que aquela tenha efetivo 

relacionamento corr. este^ . 6 procuremos como os doutos classificair. o 

fate:' : XKXv^xjc3c<^9rcc^acrrt^xqnx^xk^pcri3£rkm3'xncxoa5p^^ 

(tscxisackagcbcx^QiK^^ 

'ASbrbac x^nxxxxkorc x«x xa xxo^xuit^acxbxxrxturxoix: xxtGrbcrtoc xd-axqaxadrxxccxoc-x 

qcm xddx xtT'Scisxic-xm xxsc xKai'-xxxcxx x^xxxxiaair xt 

IfcSadza x^fczx^dbsxcx xxxaxDcxxaraimteockxocatocscxQCxxxiirirxixxdaxxo^rxkx 

ocxxxycxx ^ >^£X ^cbdbagxaxxxx xxa: xa^r xxxlxxaacy y xyirxix. xxxx yj: 

"Ontologicamente considerando, o fato juridico se biparte 

em dois fatores constitutivos, de urn lado urn fato, ou se.ia, ura 

eventualidade de qualquer especie, que se erige em causa atuan- 

te sobre o direito subjetivo, quer gerando-o quer modificando-o, 

quer extiguindo-o; do outro lado uma declaracao do ordenarento 

juridico, atribq^tiva de efeito aquelc acontecimento. Ser esta 

ultima o fato nao gera direito subjetivo; sem o acontecimento, 

a declaraqao da lei penr.anece em estado de potencialidade. A 

consignaqao de ambos, eventualidade e preceito legal, e que com- 

poe o fato juridico." ( 7 ), 

Com o caso do municipic estudado, nos temos, de intei- 

ro, uma"declaraqao do ordenamento juridico" e o acontecimento, o-fatc 

sem o qual a declaraqao permaneceria em estado de potencialidade. Cor 

cretamente, o municipic estudado dispos d© ordenarento juridico-eclc- 

siastico que criou uma. freguesia, e se investiu no direito subjetivo 

com a criagao, de fato, da freguesia, sua instalqao e vital ativida- 

de, 

A religiao oficial do Estado dava,a Igreja,autoridede 

para a criagao de freguesias (paroquias) no interesse da assistencia 

religiosa, como no caso de Campinas: sua assistencia ^dsf iciente pelc 

afastamento excessive da matriz de Jundiai e pela precariedade de da 

mesma assistencia religiosa. Inteirado desta deficiencia, criou o Or- 

dinario a freguesia de Campinas, como criou outras, e se criaram mui- 

tas, sem aprovagao da Coroa, o que as privava da congrua para o viga- 

rio, paga pelos cofres reais. 0 interesse apostolico levava o poder 

episcopal a criagao de freguesias sem o recurso a Coroa, para obten- 

gao de auxilio material, uma vez que a razao religiosa se sobrepunba 

ao interesse civil. 

0 documento da fundagao de Campinas e, assim, o despa- 

cho do Administrador do Bispado, em 5 de novembro de 1772, que perm.i- 

tia a construgao de uma capela nas paragens das Campinas, ampllado 

pelos despachos do bispo diocesano, Dom Frei Manuel da Fessurreicao, 
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uir; irodificando o anterior para transfomar a criacao de capela' err 

criagao de freguesia, e outro pennitindo a instalagao da freguesia err 

capela provisoria, este de 7 de raio de 177^-] tcdos os despac^os, no- 

ren, constituind.o a "declaracao do crdenarrento j-uridlco", atribu^tlva 

de efeito ao fate da fundagac en 1'+ de .iulho de 177^, que ccnstcu de 

instalagaO'"fc^£^wiS8?^.-da freguesia de Nossa Senhora da Conceicao das 

Campinas-, subordinada civilmente ao Senado da Cair.ara de Juridiai (mas 

nao a freguesia de Jundi'ax, a qual se igualava em atribuiqao e pode- 

res),-com benqao da capela provisoria, missa sclene e inicio de ati- 

vidade do cartoric eclesiastico:.( ^^9 • ^ )» CC)m 03 iiv/ros de asseni-a- 

mentos de batizados, casamentos e obitos, e com o assentamento do p 

primeiro batizado no mesmo dia da fundagao,e> 
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o cartc5rio eclesiAstico 

4 

Tratando do charado registro civil, e ho.ie registro 

de pessoas naturais, escreve um rrestre: 

"o registro roderno" "origina-se da pratica adotada na Idade Ve- 

' dia pelos padres cristaos, que anotavari 6 batismo, o casairento 

-e o obito dos fieis, visandoao melhor conbeciirento de seus reba- 

nhos e a escrituraqao dos dizimos e emolurrentos. Por rruito ter- 

po, em razao disto, perdurou a praxe de deixar a cargo da Tgre- 

ja tals anotaqoes que perpetuam os iromentos principais da vida 

civil; nascimento, casamento, obito. 

Em nosso antigo direito, ligado o poder espiritual da Igre- 

ja ao temporal do Estado, aceitava-se a prova resultante dos as- 

sentos eclesiasticos como especifica para estes fatos, o que era 

principio universalmente admitido. 

No seculo passado. em razao de se mostrarem. os assentos ecI:- 

eclesiasticos insuficientes para atender as necessidades publi- 

cas, nao so pela predominancia, neles constante, da data do ba- 

tismo sobre a do nascimento, como ainda pela proliferacao dos fi- 

liados a outras crenqas que ficavam sem meios de provarem aauele? 

momentos essenciais de sua vida civil, instituiu-se, pela lei ne 

1.1M+, de 11 de setercbro de 1861, o registro de nascimentos, ca- 

samentos e obitos para as pessoas que professassem religiao di~ 

ferente da oficial do Imperio. Fosteriormente, a lei n2 1.829, 

de 9 de setembro de 1870, deterir.inou a organizacao do Registro 

Civil, o que somente foi feito pelo decreto n2 9.886, de ? de 

marqo de l888,n ( ^ ) 

Quanto ao carpo religiose, Nons; Silveira Gairargo afii 

afirma que a Igreja cabia !'cumprir as Copstituicoes de Lisboa" adota- 

das no bispado, m.ais o "Regimento" "particular que fora feito pelo 

bispo e estava em uso" ( ^ ). S a vigencia da funcao legal do car- 

torio eclesiastico_ permaneceu em nosso pars ate quando se cricu o 

registro civil; mas antes da criaqao deste, tudo que se refer?aos tem- 

pos passad.os, ate hoje^sao documentos de fe publica, expedidos nelas 

Curias Bpiscopais ou pelas Faroquias. Em acordao de tribunal, facil- 

mente se encontra decisao acolhendo documento eclesiastico, diocesanc 

ou paroquial: 

"Mas a verdade e que as certidoes paroquiais seirpre foram 

catalogadas como verdadej.ros instrumentos nubljcos, desde aue se 

relacionerc com assuntos•anteriores a instituicao do registro ci- 

vil" (Ribas1,1 ConsolV art. 365 - Ramalho,"Fraxe" § 16U- - Fee0 l8l - 

art, 50). 

"Seirpre se considerou a certidao paroouial como equivalente 

a instrumento public©, desde que emane de autoridade competente 

e resulte de assento pom ela lavrado, antes da instalacao do re- 

gistro civil". 



"AssiDi no processo de casarsento de   cor ..... nao se/ 

encontra certidao ou docurrento abonatorio da idade ^os nnbentes. 

A declaracao assir, iranifestada torna-se intelrarente ineficaz e 

nao pode ser contraposta a certidao de batisno na cmal nao inter- 

vem o novo cristao. Kessa confonr.idade, dado o confllto entre os 

dois instrurnentos publicos, forgoso e se nanifeste a preferencia 

pela certidao paroquial".   

"Deinais a ornissao do norr.e  na certidao de batisrco e 

perfeitaiDente explicada ir.ediante a ponderagao de que aludido no- 

me nao pertencia a Santa canonizada, pelo que nao rodia figurar 

no assentc de.batisKO, em consonancia coir a legislacao eclesias- 

tica" ( 10 ^ ^ 

C cartorio eclesiasticc J^xqual se cxigian1 os livros dt 

assentarrentcs de batizados, de casamentos e de obitos, e o Livro Tor- 

bo, teve inicio de funcionaciento cor o livro de batizados, no dia l^ 

de julbo de 177^7 fundaqao da cidade e da instalacao d®. 

freguesia de Carnpinas^ o que ver reforcar a prova da fundacao 

da freguesia e distrito, nes^-a data. 

S e o historiador acadeirico Arrerico Jacobina Lacoirbe, 

quern, na sua "Introducao ao Estudo da Historia do Brasil", diz: 

"arquivos religiosos, que sao da rraicr irportancia especialrente 

para a epoca err- que nao havia Hegistro Civil". 

"Entre nos o abandono de cartorios eclesiasticos, que ate 

a republica desecpenbavain papel oficial, e resro notariais, e 

a verdadeira calaridade que esta longe de provocar uira reacao 

razoavel por parte das classes pretendidairente cultas" ( ^ / ) 
\ 

Mais longe, dizia Alexandre Berculano: 

"Tanto se consideravare esses arquivos corro dependentes ^o 

Estado, que os seus docurentos irereceram seirpre vra especie de 

fe public a. Err rr.uitos deles, ate, existiair e exister cartularies, 

geral e irpropriamente denorninados Toirbos, e feitos er? diversas 

eppcas, desde o reinado del—'rei D, <Joao IT ate o del rei E, i oao 

V, er. que se contem traslados dos docurentos antigos, preceden- 

do provisoes regias, pelas quais se d.a a estas copias.o resro 

valor dos originals, para delas se passarer certidoes. Esses 

atos do poder supremo nao provam so a ccnsciencia aue o Gover- 

no tinha da incapacidade ordinaria dos irerrbros das cornoraqoes, 

e dos tabeliaes desses lugares para lerem cs antigos dinloras; 

provam tambem o carater publico de tais arquivos; poroue nao 

nos consta que provisoes de semelbante natureza se "Dassassem xxr 

nunca a favor de cartorios particularc-s" C/). 



0 PELOURINHO 

Rlarca o Pelourinho uma graduafao significando a 

promogao de uma fraguesia a categoria do vila autonomaf com admi- 

niatragao propria, com suas lais a com sua economia, Campinas fun- 

dada am 1774, ja em 1797 atingia desenvolvimento suficiente para 

se tornar vila, o quo nao era comuro no Brasil portugues, pois, na 

capitania de Sao Paulo, muitas freguesias so tornaram mais que cen- 

tenarias para atingir foros da promogao. 

Ricardo Gumblaton Daunt, medico, irlandes naturali- 

zado brasileiro, mudando-se para Campinas em 1845, teve o patrio- 

tico cuidado de colhor e registrar toda a tradigao oral que al- 

cangou. Rlesmo nao sendo historia, a tradigao contem preciosos es- 

clarccimentos que facilitam a fixagso de fatos, e luzes que podem 

levar a conclusoes exatas no trato da docuroentagao• 

Francisco Quirino dos Santos, poata,— atividade 

que leva o rebuscador da historia a fantasia- e jornalista, que 

visa a divulgagao de incentives a pesquisa5 legou-nos utilissi- 

mos relates e indicagoes documentais valiosas que o grando Bena- 

dito Otavio, com sua consolidada cultura geral, utilizou era tra- 

balhos que, com os seus dois antecessores, marcaram pontos a se 

repotirera no faiscar pelas fontes historicas. 

Deste ultimo, o "Almanaque Hiatorito . e Estat£sti~ 

cow do 1914, transcreva documentagao das mais valiosas, com indi- 
Mr AT * 

cagao das publicagoes e arquivos onde fotj^b encontradaai, o quo 

prestigia e enobrece o autor. Suas conclusoes, assim como as de 

seus antecessores citados, a vista de outras documentagoB3? o em 

consaquencia de organizagoes modernas de arquivos que, para nos 

de hoje, oferecero maiorss facilidade, consultas e mais saS&isEfea 

aeguranga de interpretagao, podem exigir retificagoes, o que, era 
» 

nad&,lhas diminufe o valor# 

Discorre Benedito Otavio sobre a tentativa de re- 

cusa a Barreto Leme do seu merito sJh ter doado area para o rocio, 

no territorio de sua sesmaria, como afirmara o Dr. Ricardo, E, pa- 

ra tanto, fundaraentou suas conclusoes era atas da Camara Blunicipal, 

nas quais processou uma investigagao, encontrando depoiraentos ido- 

neoSj ts- confirmando-se que a area de Campinas fora doagao de Fran- 

cisco Barreto Leme, o unico sestneiro qua povou e cultivou sesma- 

ria antes da fundagao em 1774, 

Constituida a freguesia na fundagao de Campinas, 

txouxe-lhe grande progresso a industria agucareira, resultando na 

aspiragao de independencia administrativa de seus habitantes. So— 

licltada por estes a elevagao da freguesia era 27 de outubro de 

1797, foram atendidos pela portaria governamental de 16 de novem- 



bro seguinte, e ato institucional de 14 da dezerabro, sob a presi- 

dencia do Ouvidor Geral e Corrogedor Luis de Barros fflonteiro, e 

elevagoo do palourinho significativo da autonomia. 

Da elevagao do pelourinho, ficou . lavrado urn ter- 

mo qua rogistrou o ocorrido: 

wfoi escolhido um torreno livre a desembaragado de todas as 

partes, quo se acha em distancia bastanto da Igreja fflatriz, 

e fronteiro a mesma" (ueja-se que o terreno do pelourinho, 
wlivre c desembaragado da todas as partes", pois a matriz 

provisoria ja havia sido demolida) ,''por parecor melhor para 

nele se fevantar o Pelourinho para sinal da Burisdigao, man- 

dou o dito fflinistro levantar, o qual e um pau de Cabreuva 

oitavados E a£ defronte do dito Pelourinho se escolheu o lu- 

gar para os Pagos do Conselho e Cadeia, fincando-se tres es- 

tacas em sinal de onde principiar n obra e seguir para a par' 

te da Igreja, ficando de arabos os lados desembaragado de ca- 

da parte quarenta palmos para passagem e saida do Patio da 

fflatriz e Praga do Pelourinho" (ueja "Campinas, seu Bergo e 

Buventudo" pagina 71). (/j ^ V 

Se examinarmos o significado das duas palavras, pa 

tio e praga na epoca em que foraro escritas, encontraremoss 

"Patio s. m. Area murada e descoberta que esta a entrada da 

casB59. 
"Praga s. m, (Do latim platea) Logar espagoso dentro de qual 

quer povoagao, onde se fazero as feiras, mercados 

Em Campinas exists igreja com seu patio vedado por 

rouros| a a Capela de Santa Cruz. E, entao, patio se entendia area 

privatlua da casa ou igreja, impropria para outras utilidades, en 

quanto a praga se classificava por um utilitarismo variedo, Os 

mesmos dizeres "ficando de ambos as lados desembaragados, de cada 

parte quarenta palmos para passagem e saida do Patio da tflatriz e 

Praga do Pelourinho" ja foram por nos interpretados^(trabalho aci 

ma citado) como indicatiuos da existencia de dois logradouros dis 

tintos, 

E esta nossa interpretagao encontra documentos que 

a confirmam como exeta na nesma obra de Benedito Ctavio, quando 

trata e transcreve do Livro de Atas da Camara Iflunicipal, documen 

tos relatives a duvida levantada sobre a doagao de Barreto Leme, 

de area para fundar-se a cidade, cuje exatidao ficou provada por 

testemunhas e seus depoimentos no processo, quando tambem afirma- 

ram "que os terrenes municipaid sao os compeendidos dentro de um 

quarto de legua para os lados do Pelourinho, o qual era situado 

junto a Cadeia atual, no Largo do fT.ercadinho". 

Sabido corrc e que a praga Antonio Pompeu tevo va- 
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rias deaignaQoss„ recordetnos Julio {Harianox 

"Em 1853, 0 Pago Municipal, Cadoia, PoruEn, todos funcio- 

navam num so odificio, por vezes chamado Cadela Velha. Cons- 

trugao qua dataun de 1816, o casarao da ffunicipolidede se er~ 

guia no local ondo se encontra o monumento a Carlos Gomes, 

tendo pela frente o Largo da Rlatriz; a direita o Largo do 

. Os dizeres do minucioso historiador testificam 

bem'utilidadej para os campinenses, de um patio da Pflatriz e uma psa 

prega do Polourinho, que tambem foi o largo do filercadinho restau- 

redo em 1072, na uacancia do Pelourinho que se mudara para a anti- 

ga praga da bica do nascente. 

E veja-se, ainda, o Livro do Tombo da Camare Muni- 

cipal, aberto em 5 de setembro do 1884, em cujo termo de aberture 

se encontra esta afirmatiuaj 

"Este Pelourinho esteve colocado na pequena Praga do mes 

rao nome naquela epoca0(1797)anos depois, sendo depois de- 

nominada pela Camara Municipal Praga Carlos e Gomes e atual- 

mente da Liberdade"•^/ faj 

Hbje e a praga Antonio PompeUo E ainda temcs ccn- 

ceituado historiador» Omar Simces ftlagrc, que em belo- trabalho de 

1923, afirmavaj "A Cadeia situada em uma praga oblonga", "ao lado 

o largo do Pelourinho". "0 Pelourinho foi mudado do largo ao lado 

da Cadeia, para o largo que terminai/a a viela desse nome, largo 

que hoje se chama Heitor Penteadc. Um dia porem, foi derrubado e 

queimado, e o largo se chamou da Liberdade por proposta de Fran- 

cisco Glicerio. Ali, uma chacara que a si propria se classi|ica 

de - Benemerita - levantou o novo mercadinho, hoje pouso das an- 

dorinhas'' (1^ ) , 

I 



CIDADE NOVA 

Depnis de sua fundagao a lh de julho de 177^) Cam- 

plnas^que vlnha de paragem puramente rural, regiao so de sitios de 

cereals, tinha seas primeiros carateristlcos de vida urbana, o que 

Ihe "faltara em sua vida inteiramente agrfcola ate a fundagao em "Jh 

( [^ ). Ainda com tal inovagao, continuou a regiao como produtora 

de milho (a mator e mais util mercadoria produzida), feljao, arroz, 

algodao, amendoim, etc.,e da cana que se transformava em.rapadura 

e aguardente para uso de seus produtores e poucas vendas. 

As rogas que se haviam intciado em ( •''■) com a 

vlnda do pioneiro Francisco Barroto Leme, foram o alicerce do desen- 

volvimento de Campinas, Representaram o povoamento rural, o desbra- 

vamento do sertao, a semente geratriz da futura grandeza, 

na sua modestia de sementeira, nao foi grande, mas foi o germe, foi 

o fundamento, foi a flor que se fertiliza a caminho do fruto doura- 

do e saboroso, 

Assim se manteve ate que elementos de Campinas, em 

contato habitual com agricultores de Itu, onde se casaram, intenta- 

ram transformar-a "laVourlnha de cergais de Campinas, em riqueza agri 

cola de cana de agucar ( "^P), o que fizeram acompanhados de itua- 

nos. Tais elementos trouxeram de Itu esta industrla florescente, 

enriquecendo suas families e elevando a Vila que se destacou entre 

as mais prosperas da capitania; logo foram seguidos por outros ho- 

mens de haveres (^1 ) do mesmo Itu e demais vilas, recebendo novos 

elementos que a vinham enriquecer(rJZ'2, ). 

Foi pelos anos de 1790-95} que Campinas se langou na 

" culture extensive da cana e na Industrie agucareira; surgiram os en- 

genhos com seu poderio, formandoycada urn, mk centre autonomo de pro- 

dugao, com sua vida independents, auto-suficiente, abastecendo-se 

pelas suas proprias forgas, Constru£am, socavam taipa ou trangavam 

o pau-a-piquej fsziam tclha, dando-lhe o formato arredondado e mais 

fino em uma das eXtremidades, como ainda hoje e a telha canal. 

As matas ricas abasteciam das melhores madeiras as 

construcoes; toras imansasfSte 16 metros de corcprltf^Tcono vi- 

d mediDos na fazenda Eonfini, ou de 22 notros cooo disse Ealta- 

zar da Silua Lisboa ( adianfe ' ). a afirmam propriatSrlcs de ve- 

Ihas fazendas, eram tlradas doa -natoa dos engenhos, para serem vi- 

gas de suporte, ou baldrarnes, o esteios ualentes firmedos no_=olo 

sustentando os frechais e o telhado protetor de paredes de mao 

(pou-a-plque) . f.s toras dosdobradas eram batentes pare portas, eram 

soalhos e forros, manipulados pela habilidade dos escrauos "eficiai 

muitos deles verdadeiros artistas. . 

Os moveis se faziam no Engenhojv os bancues, os car- 

ros-dc-boif, os arreios e os trangados de couro para fins vanadis- 
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simos. D alcodao plantado em terras do Engenho, colhido, era fiado 

em casa e tecido polo tecclao sempre presente nos aglorocrados de 

populagao rural. A forja trabalhava o fcrro bruto transformando-o 

em material de trabalho, em petrechos de scrvigos, em utilidades 

caseiras, Tudo se fazia no Engenho, ate que sua produgao tivesse en- 

riquecido seus senhores, entao levados ao gosto do mais luxuoso, ao 

artigo importado que passou a ser simbolo de prosperidade. 

Da alimentagao, so o sal vinha de fora; o milho para 

assar, cozer, transformar-se em fuba que seria pamonha, curau^ angu 

(hoje chamado polenta), farinha, pipoca, da mesa do pobre e do rico, 

e para a sustentagao da tropa de trabalho que, sem ele, nao podia 

dispor da encrcia de tragao claramente mnifestada em nccesserios es- 

forgos. Tudo sc completava com os demais elimsntos, qaaas uijiiwwwa ssaa<- 

A prineira fase d^rica uida agricola de Campinas se 

estendeu, principalmente, aonorts da uila, pelos bairros da Boa Vis- 

ta, Anhumas, Ponte Alta, ate o Daguari, zonas de terras apuradissi- 

mas, nas quais abundavam os padroes dsterra otima, como o pau-d'alho 

que d eu scu nome a uma das mais Pamosas propnedades agncclas, e 

pelo bairro do [nato ^-'entro, ao leste da vila, tambem ds boas terras, 

Dos engenhos destas zonas, engenhos 

nals tarde transformados em fazendas de cafe, ficaram as rnarcas do 

seu passado. Assesmarias cultivadas ten datas en torno do ano de 

1790, con a transformagao das rogas que passavam a maos difercntes 

e poderosas para, reimindo-as, fornar as culturas de cana com os 

seus engenhos de agucar, inodificando tambem o diretto de proprieda- 

de, da precariedade da posse, em sesmarlas concedidas pelo Capitao 

General da Capitania^ e aprovagao del Rei anos apos. 

A riqueza traz o fausto, a cotnodidade, melhor nivel 

de vida, e logo se revela has areas das propriedades e no afluxo de 

novos elementos que vinham dedicar-se a cultura da cana, cultura 

que exigia recursos financeiros para seu inicioe, por isto, inaces- 

s{vel aos antigos roceiros e primeiros povoadores rurais do bairro* 

Entao, dos Inlciadores da populagao rural de Campinas^, nao 

houve contribuigao valiosa para a implantagao e desenvolvinento da 

industria agucareira, a riqueza que projetou Campinas aos niveis das 

vilas importantes da Gapitania. 0 alvorecer do seculo dezenbve foi 

para esta terra um madrugar brilhante, de poderio e facia que se ex- 

travasou para o exterior do pais^ na exportagao do agucar para Lis- 

boa. Iniciado 0 povoamento rural com o pioneiro Fran- 

cisco Barreto Leme, em I?1*-!',& " ^ fundada a cidade em 177^; Inl- 



ciada a cultura de cana entre 1790-95, a vlla entrou no seculo de- 

zenove com a rujanca de suas terras uberrimas para proTrredir inces- 

santemente ate a nona decada da centuria. 

Foi a estrada de Goias o pri^-eirc carin^o cue pas- 

sou pela regiao. Certarrente trllho de indig6na, tornou-se a vere- 

da dos bandeirantes em busca do sertao, percorrido, prireirairente, 

a pe pelos viajantes pioneiros, e, depois, com os miares e suas car 

gas balanceadas em dois picuas sobre o lombo do animal, cx>m pesos 
 — ,» 

iguais em cada lado. Sste uso permaneceu por muitos anos. 

0 trilho, pomposamente chamado "estrada de Goias", 

nao se livrava dos atoleiros e demais percalcos da viagem, obrigan- 

do a supressao das comunicagoes em tempo de chuvaradas. 0 burro, 

animal inteligente, smsi capaz de evitar buracos, atoleiros e outros 

inconvenientes axAs marcha, ei'a utiiizado para conducao uessoal 

e de mercadorias, e se criava nos campos de Curitiba para as suas 

vendas nas feiras de animais, entre elas a mais famcsa, a de Sorc- 

caba. 

A visita imperial de IS'+O, para a cavalbada, ( & 5 ) 

provocou nos cavaleiros da cida.de-uma procura cuidadosa de cavalos 

esplendidos e arreios re-quintados. Vie ram. eles de Indaiatuba, Ttu, 

Monte Mor, Sorocaba, Braganga, Moji Mirim, Cajurujctestej "vermelho 

magnifico" "como ainda nao se vira semelhante", "e o Imperador cue 

se inclinava no camarote para o ver, desejou possui-lo" e "foi o 

corcel oferecido ao imperador visitante por um camnineiro". conta 

Benedito Otavio ( ). 

0 cavalo era uso de luxo. Montado pelos mais abasta- 

dos, geralmente de criagao cuidadosa, de andar ccmodo para o cava- 

leiro, tinha o porte majestoso, digno de um senhor de engenbo e de 

seus familiares. Era o animal nobre, e quando de alta qualidade e 

beleza, cubigado pelos mais destacados elementos da socledade, ser- 

via a senhor elegante, no seu transito, e promovia a mulber tra^a— 

da com as vastas saias de montar que ^^^obriam ate os pes. Era 

superior e era gracioso cavalgar um corcel de tragos perfeitos, al- 

tivo, de olhos vivos, musculoso pescogo e de andar suave (sera o trc 

te ingles), todos de avanta^ado porte como pintou Hercules Hloien- 

ce em 1838 e 18^-6 (figp. -'V ). 

- r. ' A mulber, em suas viagens, preferia montar, e mon- 

tava muito bem, dispensando o bangue para as pessoas mais idcsas cu 

doentes. Cs arreios eram luxuosos "de veludo verde" (l8l?') e com 

"arreaduras de prata" (182?), esporas de prata (1Q27), nac dispen- 

sand o os viajantes o "cope de prata com corrente" (1812) cue servia 

para apanbar agua de beber, do rio, sem apear do cavalo. Hsta a.cua 

era colbida do lado de cim.a do rio, quando a agua ainda nao ^avia 

passado pelas patas do animal2) J t c 

Os transportes tambem. se faziam em ban^ueS (fi 
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ou lit eiras (fig. (^ ) "com os compctentos selins" (103f.) , ciuao con- 

ducocf^ Pue, ccralmentE, sHo confundidao em seur- nomos, " r se qu^ rrel- 

mente sno bom distintas c so a desatengao pod c confundi-lar.. Hafrol 

Duartc conte que, cm 1GC2, "dencien cr domcnda de Santa Cruz, dcis 

ban cues, bcloigandc mansannr.te, go ranker do corroinmr. dor sclctcs, 

sob oc quais arcavam os machos condutores. A frente o nuia, agarra- 

do.a arrcata, atras o tocador, o brnnuslsiro a dirigir a marcha, 

T anto urn come outre bangue, trazis cortinas de zuarte ccrradcs", 

(^.5 ). Cciro transporte urbano para senhoras e pessos.s ido.sas, usa- 

va-se a I'cadeirinha coin retooue dourado" (1820) (fig. ). 

De rqdas, o unico ve'eulo era o carro-de-bci -(fig.p ) 

com quatro juntas^pa^iTvbncer qualquer defeito do cairinho que nac ir.- 

pedia a inarcha de cito bovinos de berculea forqa, capaz de arrancar 

c veiculo de cmalauer depressao do solo, por rais grave oue fosse. 

Ainda em 185+6 nao se usavam os trol^sYso apqrecidos na segunda ireta- 

de do seculo, na cidade que estud.arcs. Eram eles veiculos rrais le- 

ves, de const!tuicao delicada, ezigindo caminbos proprios para tiro 

de muares. Foram seguidos pelas dtligencias de 'transporte coletlvo 

e pelas carruagens de uso urbane^ emais o modeatto bonde ( fig,^ ) 

sse^H A partir de 1866, surgiram as estradas de ferro na provincia. 

( I^ ^ C cafe,pelas suas primeiras sementes, foi aqui intro- 

duzido por Haimundo Alvares dos Santos Prado, senbor do encenbo cue 

estava montando em 1798 (^ ^ ). A difusao de sua cultura se deve 

aos picneiros rraicres cultivadores, Antonio 1 anuel Teixeire, Teresa 

Diquelina do Amaral Fompeu, Francisco Sg'dio de Sousa Aranba, Fose 

Teixeira Nogueira de Camargo e Bernardo lose de Sao aio (•=<-• 7 )« En) 

iSoU- ja o cafe se consignava na estatistica de producao da vila. 

A industria manufatureira cue se iniciara anos antes, 

teve, em 186?, urn fato marcante que a C^mara Municipal registrou: 

"Auto - Ano de nascimento de H. S« Jesus Gristo de 3.8675 

aos dots de outubro do dtto ano, nesta cidade de Campinas, pro- 

vincia de Sao Paulo, no Paqo da Camara Municipal, achando—se a 

raesraa Camara reunlda em sessao ordinaria, sendo presentes os 

vereadores da mesma Camara, dr. Candido Ferrelra da Sllva Ca- 

margo, presidente; Joaquim Alves de Almeida Sales, major ^oao 

* Martins de Azevedo, Joaquim Teodoro Teixeira, Joao Bierrenbach, 

a{ dellberou a Camara que neste livro se menfilonem - ad perpe- 

tuam roi memoriam - dois fatos recentemente realizados neste 

mynicipto, qde assinalam o seu desenvolvimento moral e material 

quats sao^ a ereqao e emprego na industria da primeira maquina 

reglda pelo vapor, estabelecida pelos cidadaos Bierrenbach & 

Irmaos (fabrica de chapeus), e o estabeleclmento do corrcio 

* diario, conduzi.do em carros, entre esta cidade e a capital do 

provincia" (J ^ )« 



Doaquim Teodoro Teixeira em carte de 6 de setembro 

de 1B69, louve a montagem feita per Antonio Carlos de Sampaio Pei- 

xoto, "o Sampainho", afirmandoj "A sua oficina eseIjcshKxtKKassc 

vom preencher uma lacuna muito sensival com que lutava a lavoura 

c industrial em geral". Referia-se ele ao que se publicou na im- 

prensa em 21 de novembro do mesmo ano; "Grande Claria - Ferraria 

e Oficina fT.acanica a vapor e a agua - Campinas - Antonio Carlos de 

Sampaio Feixoto tarn em sua chacara nesta cidade, uma olaria comple- 

tamente montada (sistema Clayton & Comp, -maquina BB) para tijolos 

de construgao, solidos, tubulares, de 3 qualidadcs, ladrilhos im~ 

prensados ou nao, ditos para pogos, tubos para encanar agua e des- 
^ * 

secar terrenos* Tern na mesma uma ferraria completa "que e uma fa- 

brics de ferragens para carros, pegas de maquinas" de ferro, ago 

c metal", pegas de torno, parafusos",^/f?^s.>, 

Aqui cabe recorder a raalizageo da gente de Camplhas 

para alguns, apanas de senhores ricos de boa vida, quando, verdadei 

ramente, foram eles construtores de uma grandeza. Este solo, cober- 

to da matas gigantescas que amedrontavam pioneiros, teve o valoroso 

iniciador, Francisco Barreto Leme qua implantou a primeira roga, o 

p^imei^o"3^tio,,, produtor de cerfiais para consumo proprio o venda 

de sobras aos viajantes. Seguiram-no seus parentes e amigos, scus 

admiradores e estranhos atraidos pela abundancia do resultado do 

trabalho do amanho da terra ferraz c dadivosa, como facilmento nao 

se encontravai outra» 

Coube ao primeiro vigario, Frai Antonio de Padua Tei 

xeira, divulgar, como bem acentuou o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, 

divulgar a ex_ecelergcia das qualidades do solo campinense, primeiro 

entre os irmaos, trazendo-os como pioneiros da industria agucareira 

e outros, parentes e conhecidos, que vierara constatarva uberdade 

de um solorprivilegiado. 

Tsis elementos demandaram Campinas, formaram seus la 

tifundios, adquirindo sitios e ess reunindo^ ou obtsndo sesmariss 

como doagao condicional do governo da capitania, Tais elementos, 

plantaram cana, montaram engenhos, fabricaram agucar^fr^ealizadores 

de uma industria onde o proprietario produzia a materia prima, e in 

dustrislizava fabricando o agucar, e a comercializave levando-a, em 

seus proprios cargueiros,r tropa de burros,que conduziam no lombo 

dues canastras, uma de cada lado, com agucar destinado a Lisboa, 

entregando-o em Santos para o embarque marftimo, 

Entao, foi no seculo dezoito qua Campinas teve vida 
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industrial, continuando com ssmi-industrializagao do cafe que era co- 

Ihido, seco no sol, descascsdo, primeiramentc com a roda que o premia 

dentro do um cocho circular o, depois, com maquinismos especials fa- 

bricados am Campinas,Vtii indudtria de maquinas que nasceu nesta cida^ 

d© pela metede do seculo peseado, para as fazendas de cafe desta re- 

giao © de outras que os campinenses e ituancs, com seus escravos, 

abriram pelo interior da proviricia, antes mestno da primeira imigragao 

do brago livre. A 14/2/1B12, Doao ITIanuel do Amaral assinava escritu- 

ra de compra de terras no "Sertao de Araraquara", que ele cultivou 

e povoou formando grande fortuna deixada para seu filho unico (Carto- 

rio de Campinas)• 

Ainda na primeira metade do seculo passado, florescc:-'- 

ram industrias em Campinas, como a da chapeus, de serralhe&xia, etc, 

podendo-se ver na capela da Santa Casa as grades das tribunas e da 

capelB-mor, fabricadas em nossa cidado, seguidas por outras indus-j1 

trias como a de tijolos (antes febricados nos engenhos) , de lajotoes, 

de tubos, de material para a lavoura, e outras® 

0 senhor de engenho trabalhou, cresceu, realizou e, 

sem ser o barbaro senbor de escravos como quer dizcr o observador par- 

cial, entusiasmou-se com o resultado de seus esforgos na terra gene- 

rosa de Campinas, estendeu-se, ^'viajou, conheceu o pars, a Curopa, s 

civilizegao, E foi a propria custa, em 1850, buscar na Curopa o brago 

livre, o trsbalhador que o acompanhou protegido, com viagem paga e 

subsistcncis garantida por um ano, para participar hoje de populagao 

bresileixa, 

C documento de nossa afirmativa, alem do outros, o re* 

Istorio do ministro suigo, especialmente enviedo para constatar a si- 

tu ag a o dos primeiros colonos vindosda Curopa para a provincia de Sao 

Paulo, elogioso a Campinas, putlicada a cua versao portuguesa feita 

para or'3Drnal do Comercic^do Rio por Afonso d'Cscragnole Taunay, em 

13 e 20 de margo de 1938, mostrando bons patroes de colonos como ha- 

viam sido bons senhores de escravos, na forma que desmentimos a pro- 

palada dureza generolizeda do senhor de escravos, adiante, no item 

Sorvigos e Servigais, 

Voltando a antigos tempos, temos a lembrar que os or- 

gaos legislative e executive, er a'^as Camaraj fTunicipais, dispondo o 

seu presidents , ou"juiz o^din&^io',, eta mesmo de poderes judicieis, 

quando o municrpio tinha autonomia nunca mais elcangada no correr da 

historia (^) » Seus elementos chamavam-se repufclicanos, ja que os 

Conselhos formavom uma republica e seus componentes tinham por dever 

uma agao distribu^tiva de justiga aos habitantes, como se esclareceu 

com segur&nga: "0 verdadeiro rcpublicanismo nao existe na forma de k 

governo, mas no respeito asdfghskzxcvkwwasaifxxcxb dos di- u 



reitos nacionais particulares" ($0 ), rtonde, fundarpntadarente se 

ter afim:ado, na extingao do Irnperio de Dor Dedro TT, estar derra{- 

da a unica republica da Arerica latina. 

A vereanga enobrecia e era exercida relos n]ais cons- 

picuos elerentos da vila, desde sua criacao ate o-findar dcseculo 

dezenove, cor c qual encerraros nossas narrativas. Na fundacao do 

Trperio, ano de 1822, erar corponentes da Carara, Inacio Caetano 

Lere, juiz ordinario; Antonio Francisco de Andrade, .luiz corran^Ai- 

ro; ingelo Custodio Teixeira Nogneira, Joaauin Guedes Barreto e "Rai 

luundo Alvares dos Santos Frado Lere, vereadores; Jose de Sousa Car- 

pos, procurador. Foi esta Carara, que tarber conton cor o exercicio 

dos verfedores suplentes Eento Jose de Abreu Alves Gniraraes, Fedro 

Jose'Batista e Bernardino Jose de Sena Beta, atf^Hne, a d.cze de ou- 

tubro, er sessao extraordinaria, fez a aclaraqao de Dor FedrO I co- 

ro Irperador Constitucional do Brasil, presentesfcorporacoes ecle- 

siastica, civil e rilitar, e o corpo de ordenanqas e sen cbefe. 

Cor a falta de nr. livro de atas da Carara, nao se 

pode fixar quando ela construiu o sen predio -oropric; er 1S22 ela 

nao o possuia, ras er 1829} ja dispnnha do paco levantado er frente 

a Watriz, e tendo a saa lateral direita para o.patio do Felourinbo 

que usoy dsste ncr.e, o de Kercadinho e' outros, ate'se chamar praqa 

Antonio Pomp en. 

Campinas, em 1831, marcou a abdicaqao de nosso pri- 

-jnelro Imperador e elevaqao ao trono de Doai Pedro II,>por—eomunica~ 

qao do presidente dej^rovincia, acompanhada de dados-descritivoa do 

acontecimento. A dois de dezembro ^a se celebrava mlssa cantada e 

Te Denm pelo .aniversario dc^tmperador menino, com luminarias nas ca™ 

sas particulares« 

Em 1836, tomou posse o primeiro prefeito de Campinas 

Antonio Manuel Teixeira, que exerceu este posto ate a sua extinqao 

em 1838, A lei provincial nc 18, de 1835, havia criado cargos de 

prefeitos para as vilas da provincia; mas esta lei foi revogada por 

outra, a de nc Zi, de I838, voltando a funqao executive para a Cama- 

ra. , 

Aos cinco de fevereiro de 1882, Campinas foi elevada 

a cidade, e neste mesmo ano se deu o combate da Venda Grande, como 

um padrao indelevel na historla da cidade. Em 1886 recebeu a cidade 

a visita do Imperador Dom Pedro II, atnda bem moqo, com vinte anos 

da idade, mas ja personalidade constitufda em dignidade e culture. 

As camaras raunlcipais se extinguiram com a procla.aa- 

qao da Republics, substitu^das, de in(cio, por "Conselhos Munici- 

pais" que, mais tarde,tornaram k classificaqao anterior. Jufzes mu- 

nicipals, ju^zes de direito,proniotores de justiqa e mais funqoes 

publicas, completavam 0 quadro da vtda publics da cidade. . 
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vida politica^que de inicio se subordinava a 

duas familias unidas por casamentos, Teixeira-Nogueira e Carargo, a 

priiTieira era Cair.pinas desde 177^- e a segunda^(^2^88 ja era 180^- 
I 

se dividiu, privada da asslstencia do velho Jose ^de Caraargo Pa^s, 

"te^^c,;;i,filhos' sens unidos aos Andrades para alrne jarera o 

mando ate aqui entregue aos Nogueiras coin apoio dos Caraargos^rauito r 

moqos para chefias. 

0 prira.eiro coraandante do povoado havia sldo Fpan-' 

Cisco Barreto Leme ate a sua morte era 2782. Falecido, o povoado pe-" 

diu a noraeqao de outro que dependia de indicacao, em lista triulice, 

da Camara de Jundiai. Foi a 2 de julho de 1789 escolhido FilipeNe- 

ri Teixeira, por ato do capltao-general Bernardo Jose de Lorena. 

Neri perraaneceu na fungao ate 1792? quando novo capitao general in- 

terferiu na vida politica de Campinas, com autoridades suas, mas 

repudiadas pelos babitantes, provocando a priraeira luta politica de 

Campinas (?) ^ ), copura o capitao-general, ate findar o seu governo 

era 10 de noverabro de l802» 

Entao voltou para o coraando Filipe Neri Teixeira, 

ate 180^-„quando se realizou a eleiqao de tres noraes, para que deles 

urn fosse escolhido capitawnor, pelo capitib—genexa 1. Ja se haviam 

separado dos Teixeira-Nogueiras,^filhos de Jose de Caraargo Pats uni- 

dos aos Andrades. Elegendo, era 180^-, urn a lista sera o norae de Filipe 

Neri que, prefemldo em 1802 pelo capitao-general, seria o escolhido, 

consolidou-se a separagao politica. 

0 regime de eleigao era ode voto descoberto, assl- _ 

nado, bastante revelador da conduta digna da gente de entao. Na. 

eleigao de 180m-, vinte e seis eleitores votarara em lista triplice 

sera o norae de Filipe Neri, manifestando preferencia por.Joao Fran- 

cisco de Andrade, estabelecido era Campinas em 1803; treze votarara 

com o norae de Filipe Neri, havendo votos justificados corao o do juit 

presidente da Caraara, que escreveu no voootpreferiro Capitao fili- 

pe Neri Teixeira, porjter sido o que criou esta freguesia e oTdenou- 

-a desde seu principio com rauita atengao e acerto, e procedendo co- 

rao pai deste povo, ele a quern de dimeito e ^U-5"^1?3- pertence o posto 

de Capitao^raor"; e corao o do advogado Jose Barbosa da Cunha que pre- 

feriu Filipe Neri "era razao de que foi e tern sido coraandante desta 

Vila". 

Dos* filHos de Dose de Carnargo Pats, falecido em 11 de 

sotembro de 160^, Floriano de Camargo penteado (futuro capitao-mor 

agregado) mant-eve-se com os Teixeira—Nogueiras, uotando em pilipe Ne- 

ri e cultiuando esta velha ami-jade de seu pai; em 27 de margo de 

1807, Floriano de Camargo Penteado batizava seu filho? ao qual deu o 

none de Filipe Neri, levando para padrinhos o amigo homonimo do filhot 

Filipe Neri Teixeira^e sua mulher ffiarie Leite de Camargo. Nesto mesmo 

die, o Capitao Filipe batizou a sua filha Paula, que teue por padri- 

nho o Capitao lose Luis Coelho, de Porto Feliz, que para o ato dera 



procuragao a Floriano de Catnargo Penteedo, e por madrinha, e mulher 

desta Florianoj e homonima de afilhada, Paula Joaquina de findrade, 

Assim, compadresfe dando seus proprios nomes aos afi~ 

lhados9 consolidavam uma amizade que se fortaleceu sempre. Cs irmaos 

de Floriano de Catnargo Penteado, porem, votavam em seu cunhedo ZJoao 

Francisco de Andradej a ele se unindo politicamente. Foi o in£cio 

da formagao de dois blocos polxticos que se tornaram, no future, 

os partidos Liberal;com os Teiexeira-Nogueiras, e Ccnservador, com os 

Andrados, para a politica rotativa do Imperio, substitua'da na Repu- 

blica pelo poder do um so partido, o do govorno ^ )• 

ffiesmo com a clossificagao nominal dos partidos, se- 

gundo observ/adores, eles nao representav/am uma firmo ideologia poli- 

tica, pois, muitas v/ezes, os liberais adotavam medidas conservadcras, 

e os consexuadores, orientagao liberal. Isto demonstra a falta de 

profundidade ideologica em nosso pais, possivelmente com uma genera- 

lizagao do sentir romantico Justificando a afirmatiua de Carlos (fla- 

ximiliarto, alnda verdadeira, de que a nossa raga e "eternamente osci- 

lante cntre o entusiasmo pelos arroubos demagogicos e o fanatismo 

pela energia dominadora" (33 )• 

Rlas a realidade que se constata na historia polftica 

e de que o Imperio tinha o poder noderador e dois partidos polxticos, 

duas idaologias polxticas definidas, e uma forga pratica de equilx- 

brio entre elaa, enquanto a Republica, extinguindo os tres poderes 

polxtico-administrativos, os substituiu por um;unicog.d.dp.partidp^XB 

publicano. 

Quanto a culturayna regiao, ela se classificou pela 

evolugao, partindo da classe alto com sua familiaxidade no latim, e 

da lideranga de sabios como Correia de Rlelo e Hercules Florence, e do 

saber eclesias'tico, para generalizagoes no campo religicso, cimtxfi'- 

co, literario e artxstico, especxalmente aste, mais dxfundido, coma 

afirmou dosefina Sarrnento: "Temos, porem, notado que esse gosto, nss- 

tas ultimos tempos, tem~se, por assim dizer, afinado, amplisdo, edu- 

cado maisrt(3^)• ^ teatro do Campinas,melhor que o da Capital, faz 

honraiao bom gosto e riqueza da populagao" disse Emilio Zaluar, 

Imperdoavel seria falar da cultura local, sen especial 

men^ao a seu filho maior, Antonio Carlos Gomes, que levou o nome do 

Brasil a admiragao do mundc culto, Wao Ihe tem faltado biografos de 

alto valor, e sua vide e bastante conhecida. Ainda rests, porem, na 

ignorancie de muitos que errom deprociando a originalidade da produ- 

gao do genial brasileiro, que teve . recentemente quern o elogiasse 

nesta faceta, Foi o professor Rubino Lacarra que, em • conferencia pro- 

ferida focentementc, • sob o txtulo "A Originalidade na fliusica de Car- 

los GomesNX, proclamoul 

"estao erradxssimos aqueles que pensam que Carlos Gomes, per 

tor estudado e composto suas operas na Italia, deva sex consi- 
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dorado imitador da um ou outro compositor italiano,..Ifluito ao 

contrsrio, todes as suss ccmposigoes, mesmo as menos importantes 

mostram pom incontestavel av/idencia a raarca do seu talanto'1. 

"Chsgando e ffilao no inicio da 1864," "logo depois foi convide- 

do a musicar dues reuistas de autoria do escritor Scslvini, "Se 

aa filinga" (fiao seveabe) e "Nalla lunaH (Na lua) qua foram 8uce8~ 

sivamente representadas no teatro Fossati de Biilao. Carlos Gomes 

desinclimbiu-se tao bem no honroso encargo que os motivos e as 

arias da sua musica se tornaram popularissi^os em.,quas.e toda a 

Italia, e o seu nome ficou conhecido nas altas esferas musicais 

da cidade, que naquele tempo era a capital da musica italiana e 

. europeia, Aquela musica, primeira revelagao na Italia do seu ta~ 

lento astistico, abriu-lhe as portas do celebre teatro "Alia Sea 

la" de RlilaoMo 

E depois de relembrar cada composigao operistica de 

Carlos Gomes, exaltando a originalidade magnxfica da cada obra, con- 

cluiu, como professor universitario que tinha sido na Italia; 

"E podeis estar certos de que a fama do vosso grande center 

raneo atravessara os seculos,ate enquanto estiver* vivo na huma- 

nidade o culto a musica, a divina musica: vinculo misterioso e 

sublime entre o hornem e Deus," ( 3 ) , 

liianderley Pinho nao deixou de referir' a sociedade 

campinonse contrapondo-a aos brilhos da capital paulista: 

"Campinas podia talvez disputar a palma e a precedencia 

nessa reagao de cultura e desembarago social. La iam ter, de cer 

ta epoca em diante, algumas conpanhias teatrais que chegauam a 

capital, Campinas ouvia concertos dirigidos por Sant'Ana Gomes 

desde 1677, onde aparecem as pianistas Placidina do ^maral. je 

ffiaria Isabel Gomide, e "as cantoras Francisca Cacobina, Letxcia 

Kalston e Adelia de Abreu. E > em 1681 e 1882 fazem boa figura 

nos saraus musicals dos clubes"sociedade Carlos Gomes"e'ciube 

Semanalt Sant'Ana Gomes, Ana Fiatilde pinto, placidina do Amaral, 

teresa Pompeu, Adelaide Lopes de Sousa, Ana Sales, fTaria 3ose 

0 Francisca de Paula Lopes Camaroo e Ana Esmeria Lobo" { $ b ), 

. Outra gloria campinense que brilhou nos meicsf^ultutais 

da Italia, .Espanha, Austria, foi Faria rilonteiro, pensionista de Dom 

pedro II em fililao, onde se diplo^'c'omo professora de musica; cantou 

na Europa ao ledo de "Tamagno, de niarchi e outros", com "primorosa 

voz de contralto", "voz admiravel, auxiliada pela riccrosa disciplina 

dos crandes professores". "Ueio a falecer a 13 de fevereiro de 1657, 

com 27 anos apenas" ) 
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A populagao do seculo dezoito, profundament^ 

giosa, nao deixaria de fundamentar toda a sua vida na convicgao de 

fe crista. Kesta convicQao, Barreto Lerne baseou. seu ideal de 

construir uma capela e lan^ar, assicij a semente de urna urbanizaQao. 

Crlada a freguesia (paroquia) de Kossa Senhora da Concelgao das 

Campinas do Mato Grosso, exigia ela uma igre^a nos moldes determi- 

nados peloscanones eclesiasticos, tnas serla a; sua construgap 

demorada pela falta de recursos pacuniarios dos roceiros do bairro^ 

Como a necessidade de assistencia religiosa es- 

ta acima de qualquer restrigao legal, mesmo as da Igreja, foi auto- 

rizada a construgao de uma capela provisoria que, se observou as 

dimensoes estatufes, fugiu ao estabelecido para as pafedes .cue se 

fizeram de pau-3-^quando deveriam ser de taipa, o para a cober 

tura de sape, quando deveria ser de telhas • 

Isto oa era o fruto de uma convicgao^religiosa, pois, 

distando dez leguas da sede de saa freguesia, dez .leguas da igreja 

onde poderlaa cumprlr seus deveres rellglosos, tinham os Qora o- 

res, como justifIcatlva do criksao de freguesia na paragem das -an- 

plnas, a laposslbllldsde de ua ouaprlmenta normal das pratlcas aevo 

cionais e obrigatorias do cristao. 

" " A criagao da freguesia, neste caso, libertou-se das 

Ordcnagoes do Reino que s5 beneflclavam os parooos de fregueslas oria- 

das com autorizagao prlvla del-Ael, pagando-lhes a oongrua. Foi,ne- 

cessarlamente,noineado um vlgarlo franolscano, sea oongrua, quo ce 

lebrou a prlmelra mlssa, depols de benzer a Igreja provisoria, o que 

constitulu ■. a Instalagao da freguesia e fundagao de Campinas urbana, 

aos H; de iulho de 177U. - ' - • * *  

A capela provisoria, funcionando corro freguesia, ser- 

viu durante'sete anos ate otenrino da construgao da igreja definiti- 

va que, corn varias -reforrras, serviu ate ser derrolida em 1929. M^s 

em 1797, ja pensavam os campinensesem nova igreja e, assim, trata- 

ram. de obter licenca para sua construgao, com o seguinte pedido a 

autcridade diocesana", conforme Cartorio Eclesiastico de Sao Daulo: 

"Dizem os Capitaes Antonio Ferraz de Campos, Filine TTeri 

Teixeira, Joaquim Jose Teixeira Kogueira e mais moradores, ab^i 

■xo assinados, junto a nova freguesia das Campinas, termo da Vi- 

la de Jundiaf do Bispado de Sao Paulo, Faroouiados pelo Pv^o. 

Vlgario Bernardo de Sao Paio Barros, a qual Matriz se acha bem 

danificada prgretendo ruina da parte direita por ser feita na- 

oucle principle, quando havia pouca possibilidade acs Suplican- 

tes e, por isGO,incapaz para nela se conservar o Sacramento, e 

pjaxxsuasH; adrrinistrar-se pasto espiritual aos Suplicantes, nor 

cuja razao queren os Suplicantes e mais moradores reedificar: 
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e levantar nova Igreja para ffiatriz, onde sem ri^co e com de- 

cencia, se louve a Deus, e como os Suplicantes nao podetn fa- 

zer sem despacho de U, S, 

P. a , S, se digne, em atengao ao exposto, 

facultar aos -Suplicantes a Licenga pue pre — 

tendem, 

(a> 0 Vi Bernardo de Sao Paio Barros — e 

mais trinta e nove assinaturas, ; 

f"oi cencedida a licence e iniciada a construgao da 

matnz nova, como vamos dizer, construgao que exigiu setenta e 

seis anas para ser completada. Antes do seu tlrmino, em 1670^ foi 

a fieguesia (paroquial dividida em duas, agora pela presidencia 

da Provincia, pois ainda o civil e o religioso se confundiam na 

delimitagao da parcquia e distrito, 

o poder diocesano baixuu a seguinte provisaoj 

"Fago saber que por Lei Provincial de IB de abril proxi- 

mo passado como foi ontem comunicado por oficio da Presiden- 

cia da Provincia, foi dividida em duas a Paroquia da cidade 

de Campinas, continuando uma com o antigo titulo de Nossa Se- 

nhora da Conceigao e outrbi. com a denominagao de Santa Cruz, 

e atendendo o que me representaram diversos moradores daque- 

la Cidade hei por bem confirmar, como esta provisao confirma, 

Erejo canomcamente e Instituo a dita Freguesia de Santa Cruz 

na forma do Sagrado Concilio Tridentino, concedendo-lhe todos 

os direitos, Privilegios, Honras e Insignias e Distingoes que 

Ihe pertencem^como Igreja Paroquial que de hoj.e em diante fi- ! 

ca sendo „ Sera esta publicada a estagao da ffiissa Paroquial de 

um dia e registrada no Livro do Tombo da respetiva Hlatriz, pa-' 

ra todo o tempo constar. Dada na Camars Capitular de Sao Pau- ; 

la sob o sinal e selo da fKlesa Capitular aos 4 de maio de 1870. 1 

Eu Antonio Augusto de Araujo n:uniz5Escrivao da Camara Capitu- 

tular a subscrevi. (a) Soaquim Tilanuel Gongalves de Andrade, 

( ^ ) • | 

A freguesia antiga de Mossa Senhora da Conceigao, 

passou provisoriamente, enquanto nao se terminava a construgao da 

fflatriz Nova, ^ funcionar na Igreja do Rosario. A freguesia de San- 

ta Cruz, instituida a 4 e instalada a 8 de maio de 1870, teve por- 

taria declarando sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo, aos 15 de 

abril de 1871, para ser, em nossos tempos, a Basilica de Nossa Se- 
nhora do Carmo. 
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ft, construcao da nova natriz t . se iniciott em 

1807, com Filipe Neri ^eixeira na direcao das obras,ate sua r.orte 

em 1812. IXirante a construgao, em l853,^%fei% o aba set ado portu- 

gues Antonio Francisco Guimaraes, que se tornou campinense de cora- 

9aoj havia trazico da Bahia o ent^lbador Vitoria.no dos An.ios Fieuei- 

roa, cue ate 1861, com seus discipulos, entaihou o altar-.mor,''as gra- 

des rendadas d.as tribunas e do coro, e as joias esplendidas cue sao 

os dois pulpitos, cabendo a Bernardino de Sena Hqis p Almeida escul- 

pir os altares das duas capelas laterais e os-da nave, dentro dos 

pianos trazidos por Vitoriano dos Anjos que encontrou nas matas de 

Campinas, esplendidos cedros para a sua arte primorosa. E o cedro 

era a melhor madeira para os entalhes, como relatou Baltazar da Sii- 

va lisboa* com rcproduqao em "Estudos Brasileiros^ 6, 22'. 

"cedro - Arvore de maravilhosa grandeza, de cem e mais palmos 

de comprimento, tres a vinte e quatro de grossura". "Pela sua 

cor, tomou o nome de cedro vermelho, de que se faz uso em" 

"obras de entalhador", 
' 

Desta madeira foram talhados os primores' da Hatriz 

Nova de Campinas, a possuldora de preciosa obra de arte, arte ver- 

dadeira que, ate ho.ie, encanta e extasia quem a. comtemplR^ 

^Basta . entrar e? 

r^ ~logo, da entrada, estender os olhos pelo templo, para assombrar- 

-se com a grandlosldade dos seus altares e seus adornos, vas- 

tos monumentos que se elevam para o alto, ma^estaticos,. domi- 

nadores, impressionantes, como tronos magn{fieos a pairar taui- 

to acima do apoucado observador. Colanas imoonentes se alevan- 

tam a sustentar coroas olimpicas de aljofares e magnifIciencla 

como a se revestirem de extasiante esplendor que as aproximk 

de paramos muito alem da iraaginaqao humana. Adornos e arabes- 

cos sobrepondo-se as paredes nuas como flores coloridas vivi- 
\' 

flcando a frla Imutabllldade das taipas branqueadas de cal, 

ate a cornija que c©sopi«t& prxsipsidades 8 sustem o 

i •. forro recuryado e adornado com outros primores do cinzel, an- 

jos e folhagens^numa harmonizaqao do ceu com 0 mundo, do excel- 

so com a esplendente natureza humana". 

"Mas, se a dlstancia toda aquela obra se agiganta como 

se fora maravllha por Deus criada, ao nos aproxlmarnos .verno- 

-la amoravel, terna, agasalhante, chdia de alma 0 sensiblllda- 
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det as imensas toras que o homem colheu na mata, brutas e in- 

formesj transmudaram-se en graciosos suportes, dellcados e es- 

beltos, e^gantes no encanto de curvas e rebalxos perfeitos, in- 

terrompldos por grinaldas e diademas que bem estarlam eta alva 

e femlnina fronte, Sobre as colunas, a cornija esculpida sus- 

t; .tenta braqos recurvados que alqam coroas de joalherla engri- 

naldadas de rosas e folhagens, e fechadas an cimo pela cruz 

ou pelo esvoagar seraflco de anjo celestial." 

"Quanta alma^ esta em tudo istoj quanto ideal, quanto pal- 

pitar de coracao de artista nao se materializou naqueles ce- 

dros que deixaram de ser nateria dura para eternizar um viven- 

te desabrochar de corolas extasiantes, e penetrar-nos pelos 

sentidos que se prostam, que genufletem diante de Deus em con- 

templaqao de tanta arte, obra de Deus atraves do homem, eleva- 

do a sua semelhanqa." 

Pela metade do seculo dezenove, dizia Zaluar; 

"Ha quatro igrejas em Campinas, que sao as do Rosario, San- 

Cruz, fl'atriz velha. e fi'atriz nova. As tres prirreiras nada tern de 

notauel, bem como a capela das Almas, fl ITlatriz nova, porem, se- 

-■■.■gundp as proporcoes com que e edificada e as somas fabulosas que 

je se tarn gasto, promete ser um dos primeiros ou taluez o primei- 

ro templo, nao so do sul, como da provincia toda, 0 piano de sua 

construgao geral foi confiado ao habil artista baiano, o Sr. "i- 

riano dos Anjos, que fez da capela-mor, que esta quase essfea 

terminada no que diz respeito a obra de talha, um verdadeiro so- 

nho do artista, 

0 cedrc que campeava outrora gigante no santuario das flo~ 

restas, transformados agora pelas maos do genio era marav/ilhas do 

arte,'adorna o santuario do Deus vivo, Tenho visto poucos traba- 

Ihos, tao peregrinos executados em madeira, E um poema de flores, ar- 

rendados, colunatas,arabescos, grinaldas, floroes enlagados com 

profusao e simetria, beleza e unidade, traduzindo as ideias, de 

uraa alma de poeta sob as formas mais puras, craciosas e sublimes 

que se podera reproduzir pelo cinzel do escultorl 0 cedro passou 

do templo da criagao ao templo da arte, cantando um salmo nao 

interrompido de louvor a Deus, primeiro como expressao da natu- 

reza, e depois como um hino da humanidadel 

E todo este esplendor revela o profundo esprrito re- 

ligiose do povo, de seguranga e subordinagao aos canones da Igreja, 

fiel nos sacramentos e constente em suas devogoes, Os batizados e 

casamentos realizavam-se na ff.atriz ou nos capelas e oratorios par — 

ticulares; a desobriga, que antes de 177A se fazia "nos proprios 

srtlos" dos moradores da paragem campinense, passaram para a rriatriz 

quendo se erigiu, ou para a sede dos engenhos e fazendas mais tar^de,^ 



com autorizaijao especial do Ordinarlo. Nos enterramentos, a nobre- 

za tlnha sepulturas dentro da l-iatriz provlsorla ate 1781, e depois 

na primeira Hatrlz permanente ate I8ii6, quando esta pratica Tfoi 

prolblda por lei; quanto aos escravos e administrados, enterravam- j 

-se no patio da igreja. 6 primeiro cemiterlo, o "cemiterio bento" ao 

;lado da igreja de Sao Benedito, existlu a partir de 1753", para es- 

cravos e administrados; os senhores e seus famlliares enterravam-se | 

na matriz de Jundiaf ate a fundaqao de Campinas e, depois deste fa- 

to, dentro da capela provisoria e da igreja matriz ate I8ii6, quando,1 

proibidos os enterramentos nas igrejas, fez-se o cemiterio publico, 

para livres, onde se localizam hoje a praga Correia de Lemos e o Tea 

tro Castro Mendes. 

0 luto era rlgoroso e as solenidades funebres do 

maior rigor, quer particulares com os • especializados caracteris- 

ticos do uso respeitoso, quer os oficiais como foram os de luto e 

nojamento "ao falecer a . "Augustissima Nossa Soberana Dona Maria 

primeira Rainha ^e Portugal"® 0 relato destas horaenagens a Sobera- 

na, parece-nosj^se consignou em valioso trabalho de Jose Mogueira-v , 

Novaes/KKSESHai^sfebfeHxlsfi^sr^st ainda, lamentavelmente, inedito, Mas 

consta de ata da Camara, de 19 de margo de 1816, e informa bem so- 

bre as solenidades de luto oficial da epoca? \ 

"procederam ao quebramento de Escudo nas quatro pragas formadas 

nesta^^ila, na rua de Santo Antonio na esquina das casas do Te-s 

nente Ants Francisco de Andrade ao meio da rua o cue foi 

feito pelo Verador Miguel Bibeiro de Carrargo (fig. ^ ^ ) procla- 

mando em altas e inteligiveis vozes, por tres vezes dizendo pa* 

ra o povo, choral Nobres, chorai Povos, e falectda a nossa Au- 

gusta Soberana Rainha Nossa Senhora Dona Maria Primeira, e que- 

brando o Escudo em duas partes e o deitando ao chao se incorpo- 

rou com os mais companheiros, e seguiu logo as tres aescaigas 

na i&a companhia que se achava destacada na dita primeira praga 

e fixando a marcha solene seguiu a segunda pragaVk^ae se forraou 

no largo da esquina da casa do Alferes Miguel Ribeiro de Camar- 

go e sendo all pelo Segundo Vereador Jose Pedro de Morals foi 

proclamado em altas © inteligiveis vozes, para o povo o mesmb 

que havta dito o primeiro Vereador, e logo pelo Corpo Militar 

que se havia destacado unido com o primeiro destacamento da 

primeira praga deram tres descargas; seguindo a terceira pra- 

ga que se formou na rua do Coraercio em lugar da quitands.(H); 

pelo Terceiro Verador Albano Leite do Canto foi proclamada as 

vozes e qucbrado 0 Escudo na forma do primeiro e segundo vera- 

dor, e se incorporandcr o primeiro o segundo destacamento das 

duas pragas com o terceiro, findo este quebramento deram tres 

descargas; e logo seguido a quarta praga que se formou no patic 

da Matriz desta vila^^jelo Procurador do Conselho Joaquim Jose 
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dos Santas foi proclamoda a uozes ditas dos mais Ueradores bo 

Povof e quebrando o Escudo, 0 se incorporando com a Camara dc 

ram as descargas os destacamentos juntos das quatro pragas,qu8 

todas so inoorporavam em uma so guarnlgao, sendo este Auto com 

todo passo funebrc, e a Camara 0 Conselho com as Capas e Varas 

pretas, Escudos tintos de preto, e felto^todo este Auto se re- 

colheram para a casa do Juiz Presidente^incorporados e os des- 

tacamentos se retiraram a quart/is ou casas, de que para tudo 

constar mandou 0 dito Juiz fazer este Termo". 

Passando as festas religiosas, tairibeir coir o sen aspec- 

to social, eis a dos festejos em honra ao Espirito Santo. Todos os 

anos eran escolhidos os festeiros para o ano semuinte, e ser festeiro 

era uma elevaQao aspirada, mas tambem onerosa, pois?cabia«iSa« sunrir 

a falta de recursos nao coberta pelas esmolas tiradas antecedentemen- 

te. 

Algurras noticias destas festas mostram bem coro eram. 

E comecemos por Rafael de Andrade Duarte, um dos mais deliciosos cro- 

nistas da historia de Campinas. De 1851 foram festeiros Jose ALves 

de Almeida Kagalhaes e Joaquim Carlos Duarte, pai do nosso talento- 

so cronista. Em 1852 foram festeiros Sebastiao Jose Xavier de Brito 

e Antonio Eodrigues Barbosa, e sobre esta disse o cronista: 

"foi na esplendorosa festa do Divino, por sinal que no bom tem- 

po, em que se distribuia carne e rosca benta ao povo, agrupado 

sercpre a frente do Imnerio. Cantarais missa; pregaram senrao; um 

bando precatorio saiu com o imnerador a frente, no centre de 

, quatro varas, enfeitadas de fitas multicores, esmclandc para a 

festa, ao som da banda de musica e de grosso focuetoriol 1.tar- 

de jantar, antes da procissao; baile e pagodeira, a noite". 

As festas de l853i tiveram por festeiros Bernardino 

de Campos, pai do homonimo presidents do-Sstado, e Bento Jose Alves 

Guimaraes, conta o mesmo escritor (47 ). 

De agrado foi tambem a festa de 185^, no dizer de Cp.s- 

tro Rendes: 

"0 Coronel Jose Franco de Andrade realize pomposas festi- 

vidades eip leuvor do Espirito Santo, apresentando, pela ultima 

vez nesta cidade, as famosas oavalbadas, divertimento dos mais 

apreciados na epoca" ). 

Em 1862, foi festeiro o advogado provisionado Ilde- 

fonso Antonio de Horais, que havia feito promessa ao Espirito Santc, 

e a cumpriu quando escolhido para seu festeiro. Deu-nos o acaso uma 

opor'tunidade de reunir, a tradiqao oral recebida de antepassades e 

colaterais, c testemunbo de Dona Roercia Bueno Bierrenbacb, ouando a 

a visitam.os, aos 20 de agosto de 1970, em Sao Paulo: 

"Sua mae^Dona i'aria Clementina Bueno Bierrenbacb, passou 



a residir em Campinas onde pretendia assistir, pela primeiro 

veZjj^uma das tao faladas festas do Cspirito Santo; a 29 da ju- 

de 1862, teve tal oportunidade, e assim, no domingo da festSj, 

sa pela manha, apresentou-se na igreja matriz da Conceigao (3.o- 

cal da atuol basilica de Nossa Senhora do Carmo). Para in{cio 

das festividades, abriu-se a porta principal da igreja, por els 

penetrando com a corta do Tmperador do Dit/ino, o festujiro, um 

cavalheiro( ^igura muito ben tajado, iniciando o sequito 

da nove casais de noivos que, lentamente transpuseram a nave 

ate a capela—mor; celebrada a missa, nela se realizaram os no— 

ve casamentos, sendo Dona IT,aria Clementina informada de que o 

festeiro havia beneficiado as nove noivas, orfas de pais, que 

o acompanhavam no cortejo, com o dote de duzentos mil reis pa— 
j 

ra cada uma". 

Esta solene missa cantada teve por pregador o Padre 

Antonio Casimiro da Costa Roriz , vigario de 1 ndaiatuba, para' 

esta festa trezido especialmente a Campinas, Depois da missa, seguiu- 

-se o banquets,cISr'procissao a tarde pelas yuss da cidade, e grande 

festa pirotecnica a noite, tendo—se armado um suntuoso castelo oq 

fogos no local onde se acha a estatua de Carlos Gomes 

Sobre as festas de 1865, ^anderley Pinho cita carta 

do V/isconde de Taunay a propria irma, escrita de Campinas, na qual 

relata: 
,rtemos tido grandes festas do Espirito Santo; no sabado como- 

garo a passar os penitentes com baldes, pedras, feixes de lenha 

\ > 

\ 
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a cabega. As senhoras com vestldos de seda e muito luxo carre- 

gavam grandes pesos e percorriam a cidade a pe. No domingo, gran- 

de festa, um ^antar monstro com doces sublimes e vinhos idem. 

X noite sarau depois da procissao que fomos acompanhar ( 5" I ). 

Sobre a festa de 187^+, Ledpoldo Amaral fqz um longo 

relatd, contando a generosidade dos seus festeiros, a Baronesa de 

Tres Rios e o seu cunhado Francisco Egidio de Sousa Aranha (II), des- 

crevendo as festividades com minucias,' 

Noticiou a imprensa a festa de 1880, quando 0 festei- 

ro foi Joaquim Ferreira Penteado (dois anos depois agraciado com o 

titulo de Barao de Itatiba), que tambem comemorava suas bodas de eu- 

ro ( Stj ). 

Outra festa foi 

a que se realizou em 3/6/1900, quando a escolha da festeira'recaiu 

em Dona Isolete Augusta de Sousa Aranha, filha e herdelra dos Baroes 

de Itapura, em cuja berahqa : se incluiu o belzfssimo. Cv,0ie 

deformado) palacio da rua do Imperador, hoje Marechal Deodoro, sede 

atual da reitoria da Pontificia Univer^idade Catolica de Campinas 

(fig.$. i i? ^1") ? como-escreveu lEene'dliiso -0taVio:; 

"Depois do respetivo setenario, cantado por distintas ama- 

dcras, as exmas.■Snras. dd, Vitalina Ferreira, Laura Ferrao, Per- 

petua Duarte, Maria Neri, Isolete Aranha, Emilia de Camargo, Co- 

ralie Decourt, Augusta - Kaisel, Isolina Barbosa A,ranha, Francis- 

ca e Branca Gomide e Maria Melchert, alem de muitos professores,j 

realizou-se domingo, na Matriz de Santa Cruz, a missa solene^do 

• Espirito Santo, 

Chegou a igreja, as 11 boras da manba o corteio imperial, 

sendo a coroa de Imperatriz levada pela Senborita Ana Egidio de : 

Sousa Aranha, e a de Imperador pelo jovem Carlos Alberto Barbo- 

sa Aranha. 

Era esse cortejo formado de inumeras pessoas gradas, os ge- 

nuinos representantes da elite campineira - senhoras exibindo 

riquissimas e custosas toiletes e cavalhelros em grande tenue 

A execugao da missa, que era denominada Santa Cecelia, de 

Gounoud, foi confiada a uma grande orquestra composta de h2 fi- 

gures, professores e amadores; destacamos entre estes,mell?s. II- 

se Robe, Zini Nogueira e Dinora Penteado e os Snr. Candldo .^Iva- 

ro, Dr. Antonio Lobo, Manuel A de Barros Cyuz, etc. , 

Gompunham o coro as exmas. smras. dd. Flcentina Ferrao, 

l/bia Camargo, Perpetua Duarte, Perpetua Duarte de Arruda, Laura 

Ferrao, Maria Neri, Alice e Augusta Kaisel, Ercflia e Ana Alves 1 

Pinto, Laura Mundt, Elisa Krug, Amalia e Sudocia Scares, Maria 

Melchert, Alexandrine Miland, Izolete Aranha e Coralie Decourt(] 
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e parte da Sociedade Concordia, alero de profissionais vindos de 

Sao Paulo. ^ 

Encarregaram-se dos solos as exmas. ©SSs". dd. Emilia de Ca- 

margo que cantou a missa, e Teresa Pompeu de Camargo que deu a 

maior expressa(?a Ave Maria de Carlos Gomes (solo ao pregador), 

e o L, Veturazzo, o conhecido e apreciado baritono que a 
r- 

tarde exibiu a Salve Maria, de Marcante. 

Cs revmos. S5jrs, dr. Francisco de Paula Rodrigues e Manuel 

Ribas d'Avila recitaram, este a entrada da prflcissao e aquele 

na missa, os panegiricos respectivos", 

"A regencia da orquestra, bem como a orquestragao das pe- 

gas do setenario, estavara a cargo do proficiente maestro Jose 

Brachetto, que nos ensaios da parte coral foi auxiliado pelo 

conhecido professor F. Steudel". 

"Saiu as k boras da tarde a procissao do estilo perante 

uma enorme a^aencia de povo. 

Nada mais belo do que as procissoes em Campinas. E do que 

esta, principalmente, que tinha o concurso de numerosos convida- 

dos para a realgar. As filas dos andores, as bandeiras de cores 

variegadas conduzidas por mais de duzentas meninas, os sons de 

duas bandas de musicas, as irmandades, o cortejo imperial - tudo 

isso deu uma nota harmoniosa e pinturesca a pacatez das tardes 

dos nossos domingos. 

No palacete do Barao de Itapura (fig.^a^, vasto edificio 

que todos conhecem e que se achava primorosarcente ornamentado e 

ilurcinado brilhantemente,. foi servido as 8 boras da noite urn 

prof^so jantar as exmas. mordomas. 

Usaram entao da palavra, entre outros, os, Snrs,. Padre Ribas 

Padre Anunziata, drs. Joao Egldio','. Jose Lobo^ Costa rParvalbo e : 

Inacio Lacerda. 

Era o seguinte o^'enu du diner du 3 Juin 1900, Fete du 

Saint-Esprit; 

Potage Julienne. 

Hors d'oeuvre - Jambon, Mayonnaise aux poissons, Galantine 

de poule d'Inde ^ la 3 Juin. 

Releves - Poisson sauce chinoise, huitres farcies, Fetits 

pates de crevettes, Tcurte; de poulet. 

Entrees - Filet pique aux champignons, Poulet aux petits- 

-pois, Cotelettes de mouton a la milanaise. 

Rotis - Poulet rotis a^ la jardiniere, Filet de Pore £i la 

Gallicie, Mouton roti a la jardiniere, Dindon a la bresilienne 

et jaE-.bon. 

Rostbeefs - Rostbeefs a I'anglaise. 

Entremets - Asperges sauce beije Amelia. 

Salades - Aux pomtnes, au palmito,de lai tue. 



Legumes - Riz av four, Petits-pois. 

Dessert - Piecejmontees diverses, Fruits au jus, Gateaux 

assortis, Fromage et Cafe. 

Vins - Saint-Julien, Richelieu, Chateau Margaux, Chambertin, 

Gevrey-Chambertin, Sauterne, Chablis, Oporto, Malaga, Champagne. 

Liqueurs - Anisltte, Cacao, Chartreuse, Cognac.'0 

OOooOO 

Terrainou a festa animada soiree dan^ante que seguiu pela 

noite alem, ate duas horas da manha." ( ) 

Junho era o tradiGional mes das festas nos engenhos e 

fazendas de cafe. Quem desta cidade rememorou fielmente o mes junino 

e seus festejos que, alem de missas e casamentos, eram profanes, foi 

Antonio Pompeu de Camargo em romances de costumes cue escreveu em. 

1928: 

"0 termometro marcava cinco acima de zero; e no terreiro, 
• > 

em local distante da casa uns cinqUenta metres, comegavam os pre 

parativos para o grande samba,v. "Fscravos bons da rizinhanca pe- 

diam ao administrader autorizaqao para batucar com os pretos da 

fazenda, assim como tambem pedia licenqa, o caboclo amuletado 

Jose Moringue, rival do Joao Barriga no porfiar; os grande potes 

de caninha quente com caldo de laranja e aqucar, o churrasco e 

outros comes e bebes, eram colocados ali ac lado". 

"As labaredas da fogueira de Santo Antonio comegavam nos 

grandes toros de lenha, amontoados em forma ouadrajgular". "Os 

pandeiros e chocalhos iniciaram o batuque". "0 Joao Barriga, com 

sua voz de trovao, cantou como chefe que era", "para comegar a 

,danga, acompanhada de cantos africanos"; "as crioulas imitavam 

o serpentear da cobra com requebros dos quadris". "Apos urn novo 

silemcio o Barriga, em conjunto com as crioulas, cantou saudan- 

do Sinha, Sinho e Sinhazinhas"; "enquanto, nos saloes, ja se 

dangava alegremente a valsa". 

"Realizou-se, em seguida, a ceia, ao rebombar do samba cue, 

a medida que diminuia a caninha do pote, aumentava em vigor e 

entusiasmo". ^Durante a ceia, todos os assuntos foram discutidos 

"diante do peru, do leitao, da torta de galinha d'Angola, do 

carneiro e d© pato com seu delicioso recheio; falou-se de ca^a- 

das, de pescarias no Capivari, que dava os seus dourados, as 

suas tabaranas tflaiores que em qualquer outro^rio, os Magres 

de longas barbas e mandis de ferroes traigoeiros, as suas vora- 

zes piranhas, od seus chimbures leiteiros e nlavas brancas e 

ferreiras " i IQ 1^) • 



OS PAQOS IMPERIAIS 

Coin toda a leglslagao portuguesa vigorando no'^Brasil antes 

da independenciaj continuarain tais leis em vigor ate one, 

paulatinamente, fossem elas revogadas ou substituidas p'elas leis bra- 

sileiras que se promulgavam. 

Desde seculos, residiam os soberanos do imperio portugues, 

•em sens paqos, o que originou urn titulo para os edif'cios de residen- 

cia ou aposentadoria de Sua Pajestade. Mesmo na republica portuguesa, 

no regime anterior ao atual, que era conservador das tradiqoes multiS- 

seculares da nacionalidade, o pretendente ao trono residia no paqo 

e, com aposentadoria, elevava o edif^cio que o agasalhava. Neste cos- 

tume, SuasKajestades Imperials teriam a mesma prerrogativa, e vamos, 

entao, em busca dos pagos imperials da cidade, ou edifcios que agasa- 

Iharara nossos•imperadores quando nos visitaram: 

A primeira visita imperial marcou uma efemeride 

historlca da cidade. "Quando nos vlsitou o Senhor Dora Pedro II 

pela prineira vez, em 18[).6, tinha ele, de idade, vinte anos e tres 

meses. Era, porem, Ja reputado como um imperador na plenitude de 

sua mlssao majestatica, quer o encaremos pela sua retidao, quer o 

contemplemos pela sua sabedorla." "Carater cristalino, culture vas- 

ta e variada que o fazia sabio, coragao de excelsa bondade, ativi- 

dade frnpar, esteve Sua Majestade, desde a adolescencia, aclma do 

n{vel mais alto dos seus contemporaneos. Nao Ihe falta hoje o re- 

conhecimento de suas virtudes^ e palavras dos mais doutos, abaliza- 

dos e honestos, nos tragam a figura luminosa de Senhor Dom Pedro 

21" I S(?). 

Pela manha de 26 de margo, vinha Sua Majestade de 

It a, depois de delxar Sao Paulo, onde permaneceu a Imperatriz, e 

de ter vlsitado Cotla, Sao Roque, Sorocaba e Porto Fellz, almogan- 

do em Indaiatuba. Ao seu encontro partiram de Campinas o jaiz de 

direito Joaquim Fernandas da Fonseca, demals autoridades e a Compa- 

nhia de Cavalaria, para recebe-lo no "Capivari-mirim", no"s{tio de 

Jose Custodio" a{ se reunindo "os cidadaos que foram ao encontro.de 

S. M. I., que acompanharao ate o Pavilhao", "onde devem se achar as 

Autoridades Judiclarias", "depois do que acompanharao o mesmo Senhor 

ao Portico onde se achara a Camara Municipal e o clero, e mais Ir- 

mandades rellgiosas" / ), 

Para a hospedagen devSua Majestade, escolheu-se o 

sobrado-de Felisberto Pinto Tavares^ h rua do Comercio (Dr. Quirino), 

esquina da rua do Alecrim (111 de Dezembro) que se ve na figura <' ij ^ 

ja con sua platibanda adornada, que nao podia existir em I8I16, uias 

que _foi ; acrescida ao predio na segunda metade do seculo. As 

vastas acomodagoes do sobrado, acolheram assistentes imediatos da 
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Corte, dispondo Sua Majestade de um salao nobre com trono mandado / 

montar pela Camara Municipal ( -5 ^ ). 

Os festejos foram ruidosos, movimentando toda a cida- 

de, e trazendo de muitas outras da provfncia, uma raultidao de visi- 
■ * 
tantes angiosos por conteaplar urn imperante e por homenagea-i^lne- 

recia o estimado monarca, Tudo se engalanou e as cerimonias foram . 

concorridfssinas, exibindo~se o que havia de mals custoso em vestua- 

rios e ornatos. 

A entrega da chave da cidade pela Caraara Municipal, 

presidlda pelo juiz ordinario Querubim Uriel Ribeiro de Camargo e , 

Castro,' c composta pelos vereadores Bernardo Jose de Sao Paio, Bu- 

/ ciano Teixeira Nogueira, Joaquim Policarpo Aranha, Diogo Benedito 

dos Santos Prado, Francisco de Paula Sales, Manuel Fernandes Palha- 

res, Jose de Barros Penteado e Quirino do Amaral Campos, todos ves- 

tidos de casaca preta, calqoes cerrados logo abaixo dos Joelhos e 

sapatos com fivelas de prata, foi um inicio brilhante das homenagens 

0 Te Deum que se repetia com especiais Justificaqoes, 

o beija-mao que nao agradava ao jovea imperadpr, mas afigurava uma 

das mais significativas mostras de afeto dos seus suditos, represen- 

tavamo aprego devotado pelo clero, pelajnobreza e pelo povo; mas o 

apice das festas foi o repetido torneio realizado nos dias Z8 e 29, 

as 16 boras, composto por doze ou dezesseis cavaleiros trajados de i 

fardas de veludo (vermelho ou verde), calga de casimira azul com o 

galao lateral, chapeu armado com plumas e galoes, sapatos de verniz, 

montando os cavaleiros magnificos corCeis vindos das melhores cria- ] 

goes, ajaezados de prata e com os xaireis das cores das fardas dos 

cavaleiros. 

Sua Majestade premiou os melhores cavaleiros com re- 

logios de ouro; e, na figuraj^, quadro de Hercules Florence, o ve- 

mos colocando o relogio na langa de Joaquim Egidio de Sousa. Aranha 

(futuro Marques de Tres Rios); sua barba e cabelos lolros, que apa- 

rentam ser brancos, davam-lhe o ar solene do sabio que realmente 

era. 

Ao alvorecer do dla 30, partiu o Imperador, a cavalo, 

como tinha chegado, em demanda de Jundiai, sendo acompanhado por 

numeroso sequito ate longa distancia. Toda a recepgao a Sua Majes- 
* + 

tade retratou o que ja era a cidade na primeira metade do seculo 

dezenovei o apuraraento social e cultural; o refinamento de sua edu- 

cagao e a abastanga de sua atividade agr£cola. Os senhores de enge- 

nho versavam o latim, materia indispensavel a toda a coraposigao do 

ensino, fosse coletlva ou individual, mas sempre acompanhada da 

inseparavel retorica. As mulheres se instruipi, como diz o docuraen- 

tarlo que ostenta suas assinaturas. 

J 



Faltam elementos para uma apreciagao mais' profanda 

sobre o efelto da visita Imperial de A vida ja era 

faustosa desde os primeiros anos do seculo, com os resultados da in- 

dustrla agucareira; magnlficas residencias nos engenhos, vestuarios 

luyuosos , moveis abundantes e requintados como as "camas de armagao", 

os bufetes, os embutidos, os relogios do pesos, os realejos, as lou- 

gas de Macau, as cadeirinhas com retoques dourados e corttnas de se- 

d'a, as nobres liteiras com seus animals escolhidos e de arreiame re- 

quintado, os selins de veludo e demais aprestos ajaezados de prata, 

e os vestuarios quando os homens so vestiam de calgoes de seda fe- 

chados abaixo dos joelhos por fivelas de ouro, com sapatos de entra- 

da balxa com grandes fivelas de prata, completado o vestuario com a 

casaca tambem de seda. 

A. presengsjimperial deveria ter marcado, ainda mais, 

o gosto pela etiqueta e, talvez, tivesse apurado o gosto pelas gran* 

des residencias urbanas, moblliadas com mais requinte. & o que se 

pode concluir com os preparatives para receber, pela primeira vez, 

urn imperador, quando a Camara pede que os partlculares caiassem- 

"suas casas e muroslf e capinassem "suas testadas"5 quando pede a 

Francisco Jose de Camargo Andrade "para mobiliar sua casa onde hos~ 

pedara o presidente da prov£ncia"5 Joao Batista Rodrlgues da Sil— 

va "para fazer o mesno nos predios de hospedagem dos veadores e 

mais pessoas da comltiva imperial"; quando "pedida a casa de Joa- 

quim Ferrelra Penteado (future barao de Itatiba) para residencia do 

niinistro do Imperio"; quando incumbia "J• Pollcarpo Aranba de 

mobiliar e ornamentar a casa de hospedagem da comitiva, tendo esse 

vereador oferecido a-sua propria mobilia"; e conta-se que muitos dos 

hospedeiros primaram em remobiliar suas casas para hospedes tao ele' 

vados, verificando-se, em outras visitas de membros da familia im- 

perial, hospedados pelo Barao de Atibaia, pelo Visconde de Indaia- 

tuba e pelo Marques de Tres Riosf 60 j ; ^ ' 

Kes^asepoca^se constata o costume dos homens de ha- 

veres viajando pelo pafs, visitando a Corte, e se interessando pelo 

Reino e outras regioes da Europa, o que se generalizou no perpassar 

da segunda metade do seculo# Em 1852 Joaquim Bonifacio do Amaral, o 

futuro Visconde de Indaiatuba, percorreu a Europa em busca do brago 

livre que haveria de permittr a extingao da escravatura. 

.Depois, fundava a primeira colonia de trabalhadores estrangeiros 

que se estabeleceu no municipio. Neste gesto de humanidade e alta 

visao foi seguido por varios outros agricultores, 

Pela metade do seculo, a cultura do cafe suplantou 

a do agucar. Nasceu o gosto pela residencia urbana, e surgiram mais 

refinadas mansoes na cidade, com raobiliario mais custoso, mais lu- 

xuoso e mais proprio para o contato com a Corte, estabelecido com 
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as visitas da Familia Imperial. 0 primeiro internato para menlnos 

foi aberto, numa fazenda, p^lo professot Joao Batista pupo de Mo- 

rals, en I8625 no ano segainte, abriu-se, na cidade, 0 pritnelro in- 

ternato para meninas, sob a diregao da professora Carolina Krug e 

^ none de Coleglo Florence, apelido do narido da professora, Hercu- 

les Florence. 0 Colegio Culto a Ciencia, e de 187^4., no nesmo ano 

do Colegio Internacional, e o Liceu Hossa Senhora Auxiliador.a e de 

1392. 

A Estrada de Kerro Santos—Jundiai, do ano de 1866, 

teve seguidores que fundaram a Conpanhia Paulista de Estrada de ^'er- 

ro en 1867, inaugurando seu primeiro trecho de Jundiai a Campinas, 

a bnze-de agosto de 18725'tres anos depois, Don Pedro II inaugurava 

a Estrada de Ferro Mojiana, de Campinas a Moji Mirim.. Ainda nas co 

municaqoes, sugiram os bondes de traqao animal em 1879, e os tele- 

fones em l88[u Para a agricultura, a Estaqao Agronomica desde I887 

vem traqimdo uma tra^etoria das mais brilhantes na vida do pais. 0 

serviqo de aguas e de I89I. 

A assistencia de saude que, cono as citadas realiza- 

goes, con exce.-^ao da Estaqao Agronomica, se deveu a iniciativa par- 

ticular, surgiu em 1871 com a fundaqao da Casa." de Misericordia qsE 

in&ugurando seu hospital em I875, enquanto a colonia portaguesa fun- 

dava sua Beneficiencia em 1879, e a colonia italiana o seu Circblo 

em 18811, Se iniciamos com ums|referencia a Corte Imperial, devemos 

anotar que os primeiros agraciamentos para elementos da cidade, da- 

tam de I8I16, quando foram conferi^as as Ordens de Cristo e da Rosa; , 

os t{tulos nobiliarquicos, datam de 1862 a'l889« 

Se tomarmos cono epocas marcantes na vida de uma cina- 

de da provincia . as visitas de raenbros da Familia Imperial, quando tu- 

do se apurava no que de mais significative da evoluqao local se sin— 

tetizava para cxibiqao ao visitante, percorrerlTamos pelo periodo de 

l8ii6 a 1889, . a vida costumeira de uma cidade progressista e dinamica, 

cntrando superiormente na culture enfeeira, colhendo resultaoos xart^,- 

mente compensadores# Teve este periodo a marcar-lhe a passagem, un fa- 

to de elevadissimo valor no future economico do muniefpio, qual se- 

ja; a aqao do Visconde de Indaiatuba, adotando e executando igual ini- 

ciativa do Visconde de Vergueiro, em relaqao a busca na Europa do kxa 

braqo livre para a lavoura, cono substitutivo do braqo escravo. 

X atuaqao destes titulares do Imperio deve a provincia 

de Sao Paulo ■ uma fase aurea de progresso economico com a disseninaqao 

da culture do cafe, cuja oxtensao pelo interior do Estado se deveu a 

fazendeiros de Itu e de Campinas especialmente ^ue, ainda com sens 

escravos, deixaram seus lares para se aventurarem pelas regioes despo- 

voadas, abrindo novas fazendas a 'se multiplicarea com o braqo, livre 

abundante, trazido de terras curopeias. 

A segunda metade do seculo dezenove nao teve similar 

na vida occnomica do Estado, ja que mais enriqueceu os ricos sem impo- 

dir a ascensao do braqo trabalhador que, desta situaqao, galgou mais 
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altos niueis sociais da riqueza e do cultura, pare, atraves d© seus 

descendentos proxltnos, atinglr posiQoes nais altas mjescala social, 

cultural e politica da populagao. Seu progresso nao foi avaro con o 

assalariado, nao estancou a riqueza nas conportas dos uais poderosos} 

mas a gente paulista, entao quase so do sangus portugues, absorveu as 

correntes inigratorias, com as qualidades quo classifica, neste sen- 

tldo, o povo braslleiro. E o fllho de estrangelro era equerla ser 
< 

bras tie iro. i| 

Aconpanhando o progresso da provincia, estenderam os 

Imperantes e mats componentes da Famflla Imperial suas visitas a'Sao 

Paulo, apoiando e prestigtando a atuaqao paulista. En 1873 erands vi-. k 

sitados pelo Pr{ncipe Conde d'Eu, hospedado por Dona Karia Luzia de 

Sousa Aranha (futura Tiscondessa de Campinas), tendo Sua Alteza co- 

nhecido as fazendas Kato Dentro, de sua anfttria; Sete Queaas^de Joa- 

quim Bonifacio do Amaral-(future Visconde de Indaiatuba); Rosario5do 

Barao de Atibaia; Jaguari (hoje Santa Ursula), do futuro Barao de Ata- 

liba ITogueira; e Mato Dentro (do Jaguari), de Bento Augusto de Almei- 

da Bicudo . Visitou, na ctdade, oficinas da Companhia Paulista de^ 

Estradas de Ferro, Santa Gasa de Misericordia, o gasometro e o cole- 

gio Gulto a Ciencia. 

0 Imperador Don Pedro II, em companhia da Imperatriz,^; 

chegou a Campinas a 25 «<= ngosto fle 1SY5, hospedando-se no sobrado^ 

do Joaqulm Bonifacio do Amaral (futaro Visconde de Indaiatuba), once , 

recebeu muitas visitas como a de Joaquim Correia de hello, da Barone- 

sa de Campinas (futura Vlscondessa); do Barao de Tres Rios (futuro 

Marques); e do Barao de Atibaia. A resldenola havla sldo prlaorosamen- 

te preparada, tendo os aposentos de Suas Kajestades oompostos com n- 

oa mobflla oomprada na Franqa (flgj.lfl^) • Snas visitas pela^c^-^..e 

foram-namerosas e atentas, espeolalmente as que fez aos ooxeglos, o - 

vlndo e interrogando alunos. is fabneas, oilclnas, - s o .as .o 

hospital da Misericordia, outros hospitals, igrejas, cadela, teatro, 
_ - , , nr 4 ^ n zi f SgI/G ^u.sqg.s 

^s linhas das Companhia Paulista e mo^iana, e a iazenaa 

(fig.Y(^l) do seu hospedelro, onde tratou demoradamente da importa- 

cao de braco llvre e sua atlvldade em nosso pa£s, e onde, segundo a. 

tradtqao, almogou sendo servldo em balxela de porceleuia franoesa gra- 

vada com o nome da fa.zenda, 

Inaugurando a estrada de ferro Rio-Sao paulc, em ju- 

Iho de 1877, visitou nossa provincia o Conde d'Eu, com estadJX em 

Campinas. Aos lA de setembro de 1878,f[mperadores foram hospedados, 

novamente, pelos Baroars de Indaiatuba Uepois Viscondes) , no Pago 

da rua Barao de Jaguara. Sua Ma^estade vistoriava as estradas de 

ferro. v  - . , 

Seis an os , a 13 de novembro de 183U, chcgnram 

em visits a cldade, a Princesa Isabel, o Principe Conde d'Eu e es 

fllhos do casal, rooebldos pelo Conde de Tr?s Rios (futuro ..arques), 

na mesma oasa que pertenoera a sua mae, a Vlscondessa do Campinas, 

entao faleolda, e quo hospodara o Conde d'Eu em 187fl, oasa nesoa opo- 

co inodernizada em seu aspeeto oxtcrno, • ■ flesta vlslta a 

Princesa delxou Interossante dllrlo (. ) relatando-a, enqux-n o auc 
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lia de Hesende Martins ( l?1) ) registra em seu livro a visita que o 

Conde fez a fazenda Santa Genebra.do Barao Geraldo de Besende (fig57/). 
* 

- _ Dorn Pedro e a Imperatriz chegarara a cldarle aos 27 de 

outubro de 18516, hospedes dos Condes de Tres^Rios, cetera faustosa e e 

entusiastica rccepqao popular que os acompanhou da Estaqao da Paulis- 

ta ao Patio da Hatriz Nova, em cortejo entra alas e sob chuva de pe- 

talas de flores. Foi a ultima visita de Suas Kajestades a Campinas, 

cidade que so recebeu, a seguir, em 1889} no mes de rnarqo, a visita 

do Conde d'Eu, que veio trazer a solidariedade da Fam{lia Imperial 

ao povo.presa do primelro surto de febre amarela, 
A * 

A casa do Conde de Tres Rios, que vinha de heranga de 

sua mae a Viscondessa de Campinas, e de seu avo materno Joaauim Aranba 

Barreto de Camargo, era uma das casas antigas modernizadas da cidade| 

, impondo-se ainda pela vastidao de sua area, com porta e 

doze janelas de frente para a rua Costa Aguiar, e pela lateral de ouin< 

ze janelas para a rua do Rosario (Francisco Glicerio). Be exterior re- 

novado, tinha o interior com os requintes de mobiliario importado da 

Franga, de estilo puro (fig^O^^) digno de receber Suas Majestades. 

Pelo que se pode concluir de referencias varias, em 1812 

ja existia a grande casa urbana de Joaquim Aranha ^arreto de Camargo, | 

no patio da Katriz Nova, com todos os caracter{sticos da epoca, como j 

se xsdK ver em pintura de Hercules Florence fixando o torneio em hon- 

ra ao Imperador, em I8li6 (fig.8^)» ^ casa tinha as suas vergas retas 

e "o seu grande beiral; sua propriedade passou a filha de Joaouira Ara- i 

nha, a Viscondessa de Campinas e, depois,ao entao Visconde de Tres 

Hios, mais'tarde conde e marques, filho da Viscondessa# 

C entao Conde de Tres Rios, err torno de 1880, refcrmou 

a casa modernizando-lhe a feigao arquitetonica, suprimindo os beirais 

substituidos por platibandas adornadas, e as vergas retas por vergas 

em semicirculo. Sobre esta -casa escreveu Leopoldo Amaral: 

"Entre os edificios que faziam figura por esses tempos, ba- 

via urn que foi sempre considerado legitimo expoente da opulencia 

local - o solar da decantada riqueza"campineira outrora esplen- 

dente. Era aquele vasto edificic, a Casa Grande como a denomina- 

vam, com. suas dezenas de janelas, com extensa platibanda 

revestida de azulejos claros e coroadas de estatuetas no alto, 

situado a praga dose Bonifacio (Catedral) fazendo esquina cor as • 

ruas Costa Aguiar e Francisco Glicerio',' , I 

"Data de quase um seculo a construgao dessa casa historica 

e foi levada a efeito pelo tenente coronel Joaquim Aranha Barre- 

to de Camargo, chefe de irportante familia, lavrador abastado, 

que se dedicava a culture da cana que, nesses tempos, era a cue 

florescia em Campinas"« ' ' • ! 

"Os airplos e luxuosos saloes do antigo palacete, ora deroli- 

1 

j 
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do, ficaram por muitas vezes regurrritanrlo de farflias nao' so 

cairpineiras, coro paulistanas e outras, por ocasiao de suntuo- 

sas reunioes - bailes, banquetes all realizados-por rotivo de 

casarrentos, batizados on outros casos de jubilo. picas''toilleta 

- seda e veludo - joias e condecoraqoes cintilavam a luz dos 

candelabros de prata; assiw tarber? se ostentavair as casacas so- 

lenes consoante a rroda da epoca. Entre aquelas festas, lerbra- 

no-nos de uk grande saraii miisical dado en beneffcio da entao" - 
»• 

projetada Santa Casa de Hisericordia, por iniciativa do padre 

Joaquiiii J. Vieira, irais tarde bispo de Fortaleza (Ceara)" ."Ee- 

petidas vezes forair: hospedadas nesse vetusto solar, altas per- 

sonagens de representagao politica e social. 0 Conselbelrp Jca- 

quiir. Saldanha I'arinho, quando presidente da provincia de Sao 

Faulo, vindo a Cairpinas acorrpanhado de capital!stas, industriai 

e lavradores, affiE de tratar da organizaqac da Corpanbia laulis 

ta de Estradas de Ferro (1867) foi ali recebido fidalga^ente ne 

lo conendador Joaquim Sgidio. 

Ee novenbro de 188^-, ali estiverar hospedados dnrante dias 

a princesa inperial snra. d. Isabel, o. sen esposo sr. Conde ib'E 

e sens filhos os principes d..Pedro, d. Luis e d. Antonio. Fa- 

zian parte da coritiva a snra. baronesa de Snrui, veador 1'iran- 

da Reis e dr. Rar.iz Galvao. 

Ee fins de Cntnbro de 1886, o sr. d. Pedro II e sna vene- 

randa consorte a inperatriz, de regresso do interior da provin- 

cia, foraE recebidos ali e hospedados pelo Barao de Ires R:os, 

no Eeio de grandes uianifestaqoes de carinho e respeito0 3 ). 



palAcios da cidade 

0 palaclo dos Azule.jos tem sua certidao de idade na 

propria fachada, a£ iftscrito n o' ano de l878,^pleno domfnio do es^ 

tilo dos azulejos e platibandas azulejadas e encimadas de estatuas 

e vasos decorativos, estilo que Guilherme de Almeida chava^'T^perlo". 

Compunha-se o palacio de duas residencias, a da esquina, a malor, 

dos/Baroes de Itatiba que, mudando-se para ele, deixaram a gran'de 

casa da rua Barreto Lemej^comfa^rente 6 finda^a rua Barao 

de Jaguara. 

Esses sobrados ja estavam labpados em 1879 para paga- 

mento de impostos^ sendo o de numero 88, o^^^^oaquJm Ferreira Pen— 

teado, availado em 60:000$e50 (sessenta contos de reis) efde numero 

90, o seu gemeo, de Antonio Carlos Pacheco e Silva, avaliado em ... 

^OrOOOSOOO (quarenta contos de reis)( 

Tinha esta dupla residencia duas fachadas para as 

ruas Regente Feijo e P'erreira Penteado, inteiramente revestidas de 

azulejos, destruAdos na parte Inferior e conservados no andar supe- 

rior, Suas divisoes internas car^terizara bem os habitos da epoca, 

com vastos saloes de jantar e de visitas, grandes dormitorios, e 

indispensaveis alcovas. As fachadas (figs.^.il?) das duas ruas, com 

janelas no piso inferior, -tern, . no piso superior, somente portas, 

e numerosas, abrindo para uma so sacada em toda extensao do predio. 

Continha o predio um patio interno formado pelos se- 

gundos lanqos das duas residencias, jardim nos fundos do palacio, e, 

em continua^qao da fachada da rua Ferreira Penteado, prolongada cons- 

■ truqao das cavalariqas. com grande portao para a entrada das carrua- 

gens^ ^ 

' ^ .0 Palacio dos Alves, e assim o chamamos. porque, era 

qualquer cidade civilizada, predios corao o do Barao de Itatiba, o 

de Custodio Manuel Alves e o do Barao de Itapura, sao chamados pala- 

ciosj entre nos, raodestamente foram chamados de "sobrado do Ferrei- 

ra Velho","sobrado do Custodinho" e "sobrado do Nene Aranha", redu- 

zlndo-os para os que nao os conheciam. Como o primeiro deles tomou 

o nome de'^palacio,, quando a Prefeitura nele se instalou, injustiqa 

seria negar aos outros o mesmo tratamento. 

0 Palacio dos Alves foi construido por Prospero Be- 

linfanti, homem adnintado que tinha curso de belas antes feito na 

Italia, segundo tradigao de sua famflia que tambem conta que,para 

construir o palacio, ele mandou buscar o marmore bruto era Carrara, 

de onde veio o marmorista que talhou os balatJstres para as sacadas 

do andar superior. Nao encontramos prova documental^ue no palacio 

tenha residido o seu construtor Belinfanti; construgao de 1882, em 

1885 serviu para nele se instalar, no re's do chao e no andar supe- 



rior, a "Primeira Exposigao Regional do MunicJipio de Campinas", inau- 

gurada a 25 de dezembro de 1885, pelo organizador Torlogo O'Connor 

Paes de Camargo Dauntre^ o que atestava estar o palacio vazio, 

Assim, os Belinfanti pouco ou nada resldiram no pala- 

cio, transferindo-o a Custodio Manuel Alves que nao mais deixou es- 

ta residencia, nela permanecendo tres geragoes da ^amilia Alves. Daf 

o chamarmos Palacio dos AlvesC fig .&7). EraC^^filbo e neto de pai 

e avo homonimos, casado na Matriz do Carmo,a U {i%^^com Dona, Ja- 

nuaria Pinto d'Oliveira Nunes^ ^ 

Tinha o Palacio dos Alves, lindas fachadas para as 

ruas Barreto Leme e Francisco Glicerio,(com porta"monumental, de gran 

de porte, que abria para urn corredor largo, conduzindo para a escada 

do andar superior, escada tambem grandiosa, em circulo, iluminada 

por uma potente clarabo'ia que a engrandecia. 

Internamente, no andar superior, apresentava as divl- 

soej-de uso da gente paulista da epoca: vasto salao de jantar, corre- 

dor dividindo as salas, dormitories e alcovas da parte da frente do 

palacio e, apos o salao de jantar, outros dois langos, urn contendo 

a co-zinha com escada interna para o solo e quintal, e outro com va- 

ries dorraitorios e mais utilidades, com aberturas para a rua lateral, 

Francisco Glicerio, lanqo que se findava com terrago sobre o comodo 

das carruagens, termino dos comodos do res do cbao, deStinados, cer- 

tamente, aos fatnulos, escravos e depositos necessaries. Jardim nos 

fundos do palacio. ^ ^ I - • 

0 Palacio Itauura teve quern, ha mais de cinqiienta anos, 

Ihe flzesse minuciosa descrigao; foi Benedito Otavio que o conbeceu 

em suas particularidades .figs3 X, A- J'J'b ' 

"0 palacete Itepura - como so^ chamer-lhs o pouo - cobre, 

na citada rua, uma extensa area de terreno, Iniciado em 18B0, 

teve sua construcao confiada so habil enoenheiro Luis Pucci, au^ 

tor da respetiva planta, sendo conclufdc e ineuguredo festiva- 

mente em 1883, segundo cremos. 

Compoe&-se o edificio das tres seguintes partes; res do 

chao, e primsiro e segundo andares, tudo coroado por alto mi- 

rante, de onde se descortinam inteiramente a cidade e o hori- 

zonte circunjacente, nos quatro pontos cardiais, 

Sua fachada, de imponente aspecto, e formada de dois cor- 

pos superpostos, s maior e menor, e ofc&lece ao estilo iteliano 

(Risorgimento) ostentando colunas de ordem jonica, 

C corpo mcnor e mais em destaque pessui dois terragos so- 

bro o maior, e e prolongado pelo resto do edificio, tendo azas 

laterais, todas de vastas proporgocs. 

A direita da casa, da-lhe acesso urn elcvado gradil de fcr- 

ro proteado, e o portao, ao ccntro, e encimado por dois sober- 
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bos leoes de cantaria. 

Entre essc gradil o urn pavilhao da dois. andarcs, no 

fundo de serventia da habitagao, ha' urn grande jardim plantado 

com macnxficas palmairas imperiais. 

fltras do cdificio ainda existem outras depcndcncias, an- 

antigas cocheixas, e dapois um imenso pomar caprichosamcnte 

formado e exibindo variadcs especimes de nossa flora e, err. 

meio deles, consideravel nuncro de arvores frutxferas, 

Estc pomar se estende ate ao corrego do Sancamento, limi- 

te dos terrenos de gue dispoa a fidalga residencia. 

E, assim sendo, quen percorre aquelas enormes salas e 

quartos confcrteveis, tao bem forrados e pavimentados, con- 

templando-lhes as pinturas e ornamentagoes, a boa quelidadc 

das madeiras e "ferragens ali empregadas, alem de tudo admirar, 
s 

verifica logo qua, nos dies quo correm, ninguem terra a coragem 

de se abalangar a factura de uma construgao congencre. 

0 marmore nao foi nele poupado, e der os pavimentos e 

escadarias admiravcis do v/estrbulo ^ do saguao quo da ingres- 

so tanto para os comodos do primeiro quanto pars os do segundo 

andar, Essas dependencias sao ds grande bcleza e dizsm bom com 

a sala de visitas a esquerda, com belas colunas corrntias c 

riqurssimos espelhos biseautes. 

Segucm-sc-lhes no res do chao varios e excelentes compar- 

timentos; no primeiro andar, a sala de jantar, de magnrfica 

vista, nao so pels mobrlia $mm» % como P^las pinturas 

ao ''plafond^ feitas pelo artista Salinari, quc alias decorou 

todo o palacete com as suas concepgoes, alia de-ter^ um bonito 

assoalho em mosaico, 

Continuando, admira-se um terrago deitando sobre segundo 

jardim, tao bem plantado quanto o primeiro, e com escadarias 

artisticas. E, a sua esquerda, apos uma comprida galeria cober« 

ta e gradeada, proiseguem os quartos e outros comodos, a^e uma 

bela sala de perfeito acabamento. 

No segundo andar, existe uma area com passagem para os 

terragos, em primeiro lugar referidos, e a que se chega pela 

orandiosa escada de marmore do saguao, langada cm tres pianos, 

Vc-se a frente outra grande sala e, do lado oposto, con- 

tinuam os comodos e quartos desse andar. 

Nas nao basta- citar o bem elaborado da planta e a pcrfci- 

ta cxecugao que Ihc foi dada, nem os ornatos e moveis que en- 

fciiam o edifrcio. ^ precise afirmar arnda que mais admiravel 

e o e st ad o do ccnservagao de todo o palacete, n as suas oar as 

de artc, obres mortas e obras interiores, que sc dira nao con- 

tarem o tempo que tern, too limpas e complctas se aprcsenLom, 

do pauimento terrco ao mirante do edifrcio" { C ^ )(figs» 
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LamRntavolmnnte uma reforma, ha poucos anos, aumen- 

tando o andar superior, deformou a fachada principal do palacio, 

tornando-o feio e pesadSo. Entretanto, as figuras mostrarn 

interiores conservados no salao nobre; os demais corr.odos fcram oda 

tados ao uso atual da Universidade Catolica. G salao de jaritar 

era iluminado por tres lustres de cristal com a luz alimsntada pc- 

lo acetileno,^^»- tambem iluminava o salao nobre. No centre do 

salao de jaritar, um lustre que se aproximeua do epresentado na 

ficura 3 4 , enquanto nos extremes dois lustres iguais ao da fi- 

gure G 7 , cada qual com seu lindo "plafonier" fundido. 

As divisoes internas deste palacio fugirarr ao co- 

mum, para se iniciarem com grandiosa porta de entrada, larga es- 

cada de mannore de Carrara ate uma segunda e soberba porta de Vi- 

dros coloridos, abrindo para o saguao central, todo de marmore e com 

escada para o andar superior, tambem de marmore, e corrimao 

de ferro artfstico (figs. 33 . 

Este saguao e o comodo de distribuigao para o sa- 

lao de visitas ifigsxxxxxx^, para o salao de jantar,a biblioteco- 

e dois dormitorios, sendo um dos titulares proprietaries que dis- 

punham de vasto quarto"de vestir com um nicbo para o soberbo lei- 

to "de armagao", como diriam os antigos, ou seja, com um decorado 

palanquim ou sobreceu, enquanto os outros movfeis se distribufam 

pelo quarto de vestir (fig.3S ) que se distingue, como alguns ou- 

tros, pelo seu form decorado. Difere ainda este palacio por nao 

ter no res do chao do primeiro lanqo, os comodos de utilidade, co- 

mo era comum, mas um pequeno porao-inaproveitayel. 
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0 salao de visitas (figs.'S^A 3? ^ com tres Jan el as 

para a rua do Imperador (hoje Marec>,al Deodoro), comunicaxaa-se 

diretamente com a sala de Jantar por uma passagem ao lado de duas 

alcovas. 0 salao de Jantar abre quatro portas para urn pretorio 

descoberto, portas que defrontam outras quatro internasj formando 

entre as oito, seqoes de parede nas quais se encostavam seis con- 

solos ricos de entalhes e torneados, contendo. todos eles, doze 

donzelas de cristal lapidado reeguardando doze castiqais de pra- 

ta. Mas a ilurainaqao ainda se fazia pelos tres lustres de cristal 

pendentes do forro requiptado. 

A lateral direita e continuada por urn outro lanqo 

de construqao contendo dormitories acompanhados por extensa varan 

da coberta. Os comodos de serviqo situavam-se num. terceiro lan- 

go de construqao, transversal aos primeiros, servindo de fundo pa 

ra o jardim lateral da direita, que se inicia na rua com 

portao monijmental entre pilares terminados com figuras de 

leoes. 

Neste palacio residiram os Baroes de Itapura, des- 

de sua construqao em 1883, ate falecerem, ele em 1902, e ela em 

1921. Sua filha solteira e herdeira do palacio, nele residiu por 

muitos anos. Os Baroes5nesta mesma residencia, assinaram a parti- 

Iha de seus bens, entre os quaisfcontava, alem do palacio, a casa 

em que residiram na rua do Goes (hoje Cesar Bierrenbach) esquina 

de Lugitana, as fazendas Chapadao e Dois Corregos neste muniefpio 

e, fora deste, as propriedades agricolas Santd Teresa, Fazenda Ve 

lha, Sao Joao da Gloria e Guaicuica^ deixando fora da partilha as 

fazendas "Bom Retiro, Atibaia e, talvez, outrcs bens, 

0 Palacio da rf.ojiana construido desde o findar do 

seculo dezenove, pela Companhia Rlojiana de Estradas de Ferro, de- 

pois de servir de sua sede ate a decada de 1960*70, foi destina- 

do, em julho de 1973, pelo Governo do Estado, mediante pedido de 

uma Comissao de Oampinas e exposiqao verbal feita na ocasiao pe- 

lo autor, e gragas ao empenho do subc_hefe da Casa pivil, advo- 

gado Reinaldo Calil, foi destinado para sede do ITiuseu Histori- 

co-Pedaqogico Campos Sales, que ainda esta.por ser montado, 

"A Cidade" de 17/3/1909 estampcu historico sobre 

o palacio neo classico; 

"Os trabalhos de construgao do edificio, verdadeiramen- 
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te suntuoso, em que a diregao da Companhia filojiana resolveu 

alojar as inumeras repartigoes do seu escritorio central, vao 

em andamento continuado. Lev/antando o pavilao lateral esquer- 

do, ja all se acham instaladas as seguintes repartigoes? guar_ 

da-livros, caixa, uma segao da contadoria; no segundo andar 

uma segao de engenheiros da linha; por estes dias devera pas- 

sar para o novo pauilhao a secretaria que ainda se encontra 

na mesma sala antiga# 0 velho pavilhao da direita esta todo 
^ * 

desocupado, deuendo principiar a demoligao por estes proxi- 

mos dias, taluez nesta mesma semana. As obras, como se sa- 

be, estao entregues aos engenheiros tflasini & Camp, sob fis- 

calizagao imediata dos provectos engenheiros Tobias Rabelo 

Leite e Rene Renaud. Terminada a construgao do pavilHao di- 

reito, as repartigoes serao distribuidas definitivamente en— 

tre as duas partes do edificio, comegando-se, entao, a detr.o- 

lir o corpo central do edificio atual que,apesar do seu uul- 

to^quase desaparece d^ante das duas segoes laterais, Fomos 

informados de que a diregao tecnica da estrada cogitou do 

aproueitamento da parte central do predio, pretendendo lev/an— 

tar sobre ela nouo andarf descobriu-se, porern, e felirmente, 

que os alicerces nao ofereciam a necessaria solidez, flssim, 

vira abixo tambem esse resto, para surgir em seu lucar uma 

construgao nova que acompanhe as partes construidas e por 

construir-se, do soberbo adiy icxo^ ^ i^C^. j • 

Esta o predio ainda conservado^, sen o seu pavilhao 

da lateral esquerds, demolido para alargamento da rua, hoje 

avenida Campos Sales'. 



A CA3A E 0 SOBRADO 

Iniciado o povoamento rural nas clareiras abertas na 

mata glgante, so o pau-a-pique atendia as necessidades, dentro dos re- 

cursos de que dispunhara. o pionelro Francisco Barreto Leme e seus acom- 

panhantes. Este sistema, simples, realizado com o material a mao, so- 

lido e capaz de atravessar anos servindo a sua finalidade, nao tinha 

competidor. Pazia-se com esteios principals nos cantos da casa e, as 

vezes, nas paredes mats longas, no centro delas. Com as pontas embuti- 

das nos esteios, colocavam-se os baldrames e, aoornpanhando-cs/os fre-. • 

cbais Jbaldrames e frechais colocados ja com os furos necessaries a justaposi- 

gao das varas verticais que sustentariam as varas logitudinais para 

formar a esteira que ta receber o barro ^ogado con a mao do .operario. 

Entao os names de "pau-a-pique" ou"parede de mao". • 

Levantaram-se as casas dos roceiros formando o bairro 

rural. Quando o pionetro, com tdealismo criador, tratou de erigir ca- 

pela e, em seguida, vislumbrou, com seu parente franciscano, a criagSo 

de freguesia, levantou no terreno escolhido para a futura vila duas 

. casas, a residencia do vigario, na lateral da futura igreja definiti- 

va e a casa para renda da natriz, na rua transversal ao patio berqo 

da cidade. Nao poderia ter feito estas construqoes senao de pau-a-pi- 

que com cobertura de telha pois, para tanto, nar^Lhe faltarian os re- 

cursos locals de bairro rural que contava com 33 fogos e 185 habitan- ; 

tes. ( 6 C ) . 

Criada a freguesia,ela so se instalaria em igreja de 

taipa coberta de telhas cpmd exigia a Constitulqao vigorante no bispa- 

do. Com 6 parente franciscano a frente, nao foi dificil obter do *ois- 

po, tambem franciscano, dentro das preocupaqoes de expansao do Evange- 

Iho.no pais novo, uma licenqa especial para se construir a matris pro- 

visoria que se fez de bar- 
j 

do a cobertura de palha, para servir de natriz ate o ano de 1731, quan^ 
, // 

do a paroquia se tnstalou na igreja definittva, de taipa e cobertura 

de telhas"• 

A taipa em uso no interior da capitania era a taipa de 

pilao, "construqao de terra de preferehcia a argtla umida, apiloada 

entre taipats de madeira adrede prcparados, formando paredes 

nonoliticas, apos a dissecaqao e retira^a dos taipais. apiloada com 

seus aparelhos e tanben com os pes" (6>7 ). Os referidos taipais ou 

ou fornas de contenqao do barro, que tornavam zs pxxsdns lisas e a pru- 

ne as faces das paredes, ligavam-se, uma a outra, por varas que perma- 

neciam dentro do barro durante 0 apiloamento, deixando, quando retira- 

das, furos redondos vistos hoje nas demoliqoes. A forma ou taipal ta 
^ A 

subindo com a levaqao da parede, assentando-se na parte da taipa ja 
\ 

construida. 1 

. As primeiras taipas que se levantaram no povoado, com 

J 



setenta centimetros de espessura, pxistiram ate 1925, no bcr?o da 

cidade, Inicialmente como parcdes externas laterals da igreja que 

enteCBdeu a etual Basilica do Carmo; pela metadc do scculo dozcno- 

ve^tornaram-se internas com a construgao de duas alas laterals, com 

mais outras taipas, alas que so tornaram capelas, salas e sacristia, 

[f.als construgoes do seculo dezoito podemos rclembrar, 

partindo pela rua Barao de Daguara, subinoo da rua Earrfro Leme em 

cuja esquina estava a casa que pertcnccu ao senhor de encenhc Anto- 

nio de Csrqusira Cesar, avo paterno do Ssnador Francisco Glicerio; 

junto a esta, a qual mais tardc foi anexada por compra, havia sido 

construxda,.no ano da fundagao, a primeira casa paroquial, muito pe- 

quenina, que o vigario (fianuel Dose Gomes vendeu com autorizagao epis 

copal. 

Ao lado da primeira casa paroquial, com frgnte para 

a porta lateral da tiiatriz, o pai do primeiro vigario, o Capitao Do- 

mingos Teixeira Uilele, construiu a casa onde residiu deste 1774, 

com sua esposa Angela Isabel Mogueira, ate falecercm, ele a 16/2/ 

1765, e ela a 23/10/1787, ambos sepultados dentro da Igraja matriz. 

Bta casa, ou outra construida no mesmo terreno, foi do filho do 

primeiro proprietario, Capitao Doaquim Dose ' eixeira Mogueira, A se- 

guir, mas ja na esquina da viela que e hoje a rua Benjamim Constant, 

estava a casa Kxxa^KMx^KxpKXXKKtxxx^xxi«:a:x3ixx8xpsx^xxxX8xXKX«Xi:x«xf<«x 

xxKxVjxKXxxKXKSxkdxxxxxsxaxliKixKxxsxVtxxKixJfxxxKX que mais tarde foi a 
' S * 

celebre loja do Eloi e, depois?o escritorio de advccacia do Senador 

Francisco Glicerio e do Deputado Antonio Lobo com seus irmaos e fi- 

lho. Dela deixou cronica, RRssdxicsx&txMiBxtrKtsRsisxasxtEstEKKHiE 

ciBX^adEsxSasxy r Lccpoldo Ameral recordando a propaganda republica - 

na; 

"Era urn armazem de lougas, molhados finos e outros generos^ 

situado a Praga da Matriz \/elha (depois Eento Quirino) atual n® 

18, canto da rua do Caracol (Benjamim Constant)," "Haviam; sido 

adatados naquela casa, alguns passatempos, tais como jogos de 

bilhar, xadre2, domino e bola, sendo este ultimo no quintal, 

num extenso corrcdor coberto de telhas" (6^6 )• 

E Pelagio Lobo, citando Leopoldo, acrescenta; 

"A Loja do Eloi ficou celebre e durante toda a propagan- 

da rcpublicana fci elevsda a condigao de centre obricatorio de 

encontro dos corroligionarios do credo novo -com portas lar- 

gas, francas e leais, aos seouidores dos dois partidos monar- 
* f • 

quistas, E cssaama feigao peculiar interessantissima quo ates- 

taua o nivel de cultura politica daquela gente e o dom de pro- 

lesitismo", "A casa foi edquirida" "por meu pai e ali tiuemos 

jornal, de um lado, escritorio da outro11 (($ ). 

Em frente a csta ultima, do outro lado da praga, o Ui 

gario Manuel Dose Gomes, que vigariou de 1797 a 1831, construiu a se 

gunda casa paroquial, por scr a primeira muito pecuena; no local, o 
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bcnDmorito Bento Quirino dos Santos, quo adquiriu a casa da paro- 

quia, teve seu estabelccimento cotnercial e seu sobrado residencial. 

Nos fundos desta casa paroquial, ainda na epoca da fundagao, foi 

construida urna casa para renda da paroquia, mais tardo desapropria- 

da pela rf.unicipalidade para abrir a continuagao da rua Dr. Quirino 

(70). 

Tambem no seculo dezenove, fechando a rua da Cima, ho- 

je Barao de Daguara, com vasta frentc para a rua Barreto Leme e fun-i 

dos ate a (farechal Deodoro, como eram em garal todos os quinteis, es- 

tavs a casa cm que residiu o capitao-«-mor agregaoo, Floriano de Camar- 

go Penteado; depois ai redidiu a filha deste capitao, e seu.marido, 

Boaquim Ferreira Penteado, Barao e Baroncsa de Itatiba, da qual se 

transferiram para o Palacio dos Azulejosj na casa ainoa residiu o 

filho dos Baroes, Dose Ferreira Penteado e sua viuva e filhos. Wais 

tarde; esta casa foi rcsidencia do Coronal fvanuel de Forais, sendo 

hoje parte do predio do 1 NP-5 > 

Antonio Correia Barbosa tinha sua uiuua na casa da 

rua do Feio (Dr. Quirino) com frente construrda de cerca de vinte 

e cinco metros, esquina da rua Barrato Leme e fundos na rua de Bai- 

xoj sua proprietaria, Dona Ursula Frando de Andrade se destacava 

pela gensrosidade de ceder sua grande casa, com grandes salocs, pa- 

ra festas de casamento e outras, e para o Clubc Semanal, como rala- 

taram os nossos melhorcs cronistas. Dose f; anuel de Castro (l) cons- 

truiu sua residcncia na rua Barreto Leme, com frente para a casa de 

Dona Ursula, cuja porta principal tinha ffisse bandeira de ferro con 

as iniciais do proprietario; seu terreno deveria ocupar toda a qua- 

dra na rua Dr. Quirino, porque sua filha^Dona uariana^linha sue ca- 

se no final da quadra, esquina ds Farechal Deodoro, ^ 

A casa ds Francisco de Paula Pueno (fir.^S) jna rua 

Barreto Lems, proxima a Dr. Quirino, na qual residiu por muitos anos 

a familia Castro ff.endss, e em cujs platibanda afixou a data de 1867, 

tinha a curiosidade, talvez singular, de ser construrda de tijolos 

nas paredes mestras e de psu-a-pique nas secundarias, quando a gc- 

neralidade, depois do tijolo, era fazsr as paredes mestras de taipa 

e as secundarias dn tijolos, Sua porta monumental era encim.uda por 

gigante bandeira de grade de ferro, com iniciais de seu proprieta- 

rio (f ig •IX'l')'» como ja anteriorment e se iniciara em uso nas grades 

do Fago de 1675-78 ( fig^> no portao da chacara de Dena -aria 

Brandina (fiq.^^)^ " - ' • • ' * 

Se passarmos para a rua do Fosario (Francisco 

Clicerio) encontramos a casa que Luciano Teixeira fez construir no 

fundo da casa de seu pai, para sua residencia, com os mcsmo^vin-e 

metros de frente (fig/ffc?). Ao tcrmino da mesma rua, com vasta fren- 

te para a rua do Picador (Farechal Deodoro) localizava-se a casa de 

Antonio Teixeira de Camargo, com fundos ate o ribeirao (hoje auem- 

da Crozimbo ffaia), fuais para o centro, na mesma Francisco Glicciio, 
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3ose de Sousa Campos teve sua residsncia construida, tolvez com 

acrescimos, pois nela encontramos a taipa, o pau-a-pique e o ti- 

jolo Claiton. 

A soberba casa de 3oao Ataliba Mogucira, depois Barao 
, yoL s 

de Ataliba Nogueira, na rua Regente Fcijo, 'tinha sua monumental 

porta principal com bandeira de grade de ferro e iniciais do pro- 

prictario, marcava a epcca das platibandas. Estav/a na esquina da 

rua Campos Sales, em frente ao terreno onde os Baroes fizeram 'cons- 

truir, por Ramos de Azavedo, o sobrado que ainda se conserva, po- 

rem de manor beloza que a casa anterior, * - Ccbrreirj- 

-nos, ainda, as -casas de 3oaquim Egrdio de Sousa Aranha, future Tfar- 

qucs de Trss Rios, construida na rua Barao de 3aguara, esquina de 

Ferrsira Fenteado, em vasto terreno ate a "rua de tras" (fig«4/7' )» 

e a casa de sua irma,f;lsria Brandina^que a fez demolir para, em seu 

lugar, levantar o sobrado construido por Ramos de Azeuedo, na mes- 

ma rua Barao esquina de Conceigao, 

Cutras casas terreas, com amplos terrenos e fundos 

ate "a outra rua" pela qual entrauam os cavaleiros em seus cavalos, 

os bangucs e as liteiras^comduzidas por animais, as cadeirinhas por- 

tadas pelos escravos, assim como farto abastscimento trszido dos en- 

genhos ja com o cafe como segunda e futurosa cultura, cars^erizaram 

o seculo passado^dando feigao a vila, depois cidade, 

Na segunda metede do seculo, muitos proprietaries 

de residencias no centro da cidade, tinham chacaras proximas, como 

Faria Erandins de Sousa .Aranha que, residindo na rua Barao de uagua- 

ra, dispunha de chacara de uma quadra inteira, frente para a rua Ssx 

Bernardino de Campos, com pgssn. grade e portao de ferro ostentando as 

iniciais da proprietaria, If;. E. 5, A, (fig. "1, limitados os sous 

terrenos pclas ruas Cnze de Agosto, Bernardino de Campos e Andradc 

Neves, Esta chacara foi, por muito tempo, a residencia do Dr. Fran- 

cisco Betim Fais Leme e sua familia, 

Os portoes com iniciais como o de Dona filaria Erandi- 

na, ou sem elss?cDmo o de Dona ff aria Candida Novais T eixeir^ (fig, 

6 0 ) » estivsram em crande uso, ainda existindo o beliss'imcj^Ai^ 

cosa de Carlos Climpio Leite Penteado, na rua Dona Libania, com as 

iniciais C, 0. L, P., casa esta da serie que mandava o Barao de 

Ibitinga construir para seus filhos, em continuagao ao seu sobrado, 

o Pago Imperial de 18 46 (Fign, ^-•f), 

C intercsse dos poderosos senhores de engenho e fa- 

zsndas de cafe, em tei na vila suas casas foustosas, surgiu no final 

da (irinieira metade do seculo passado, e atraiu os mestres carapinas 

tao nal classificados ainda hoje como carpinteiros, quando, 

realmente, eram engenheiros praticos capezes de grandes cons- 
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truQoes, o que foi deronstrado nq levantar^nto dos no- 

bres sobradoes da cidade, Era^eles Antonio ilves d'Assuncao, Francis- 

co Rorcualdo, Serafirr. Gor.es Koreira que construiu c sobrado de Teresa 

Miquelina do Anaral Forpeu; Francisco Ferreira Fires construtor do 

Teatro Sao Carlos e do sobrado de Jose Franco de Andrade que o passou 

aos Baroes de Atibaia, construtor que reforrou a Fatriz Fglha e a 

capela de Santa Cruz; Benedito Eudoro de Toledo que concluiu as^ obras 

de refonr.as da Katriz Velba e construiu o sobrado de Jose Francisco 

de Faula^no Larqo do Hosario ( 7 I outros, 

Aproxirando-se a retade do seculo dezenove, o lucro 

dos engenhos, ja reforqado pela florescente culture do cafe, pro- 

porcionou a fanalia rural o luxo de viver na vila, er vastos sobra- 

dos, na vila que crescia e ilustrava-se cor instrueao rais profunda 

e rais generalizada culture. Kultiplicou-se o corercio, estabeleceu- 

-se a irportaqao; o engenho deixeva de ser auto-suficiente, roderni- 

zava-se a lavoura e recanizava-se o prepare do cafe con fabricaqao 

local de inventos e aperfeiqoarentos do seu prepare e beneficio. 

Ja nao bastava , a casa terreaj aspirava-se o sobra- 

do sobranceiro e altivo. Definiu-se assir a prireira fase arouitetc- 

nica da cidade, cor as construcces tipicas de ur periodo, qual seja 

a do grande beiral, defensor da taipa por excelencia, a resguarda-la 

da chuva e a impelir sues agues jogando-as longe dos alicerces. A 

taipa, construqao solida de vida perene, se defendida da uridade 

sua raior iniriga, prejtava-se as raiores construgoes da epoca, corro 

se exerr.plifica cor a constr^ao da Gatedral,ate hojc solida. 

Neste periodo do beiral, aler das casas terreas que 

ja citaros, destacar-se os sobrados, a coregar pelo sobrado da Carra- 

ra e Cadeia, ja. er uso no anc de 1829, seguido por outros. 

cujas dates nao. precisaros, coro o de Felisberto Fintc Tavares (fig. 

5,4 ); o de Jose Franco de Andrade ~ ; que er 18^0 passou a 

propriedade dos Baroes de Atibaia e no qual se hospedou er 1877 o 

Principe Conde d'Eu; o de tres andares da rua Barao de Jaguara, cita- 

do por Rafael Duarte e que tacber chegou a nossos dias; o do Padre 

Manuel Jose Fernandes Pinto que o legou a sua afilbada 

F'aria Felicissira de Abreuj o de Teresa J'iquelina do Arraral Forpeu, 

cor grades na fachada, "e la stes ate o alto das portas cor voltas 

no ferro forrando ganchos para suster lanternas de ilurinaqao -e, no 

centre da grande grade, as iniciais da proprietaria T. M. A. P. (fig5. 

S QJ) ] e todos, excetuados o da cadeia e o de tres andares, con sua 

grande sacada, unica er toda fachada. 

De sacadas r.enores e varias, erar cs sobrados de Jose 
I 

Francisco de Paula, que talvez nao tivesse prirnitivarente os balcoes, 

possivelrente postos er refornia posterior e por outro pronrjetarlo, 

ja que a grade do balcac central, rais evidente, continha as inicicis 

do outro proprietario, C. X. B. S, Carilo Xavier Bueno da Silveira^ 



sobrado que passou a propriedade de Joaquim Teixeira N'ogueira de Al- 

meida, Com a mesma multiplicidade de balcoes, era o grande sobrado de 

francisco de Campos Andrade, no largo da Catedral, cujo proprietario, 

^4<3^) como muitos outros brasileiros, foi distinguido com urr ti- 

tulo rnilitar, habitual nas honrarias imperials: 
nDom Pedro por Graga de Deus e Unanime Aclamegao dos Pouos, 

Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, Fago sa- 

ber eos que esta Elinha Carta Patente virem Que Hei por bem b'omear 

Francisco de Campos Andrade para o posto de fflejor Comandante da 

:- 12- Segao do Batalhao da reserva da Guarda Nacional das Ccmarcas 

de Campinas e Dundiar, na Provrncia de Sao Paulo, e como tal goza- 

:ra de todas as honras, privilegios, liberdades, isengoes e fran- 

quezas que direitamente Ihe pertencerem, 

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e quatro de Abril 

de mil oito centos e oitenta, quinquagesimo nono da Independencia 

e do Imperio," 

(^) Imperador P. 

(a) P. de Sousa Dantas. 

Da fase do beiral, passou-se para^fase da platibanda, 

quando alguns prcprietarios" refcrmaram seus predios, suprimindo seus 

beirais, dando-lhes a platibanda que escondia as gigantes calhas de 

cobre, Nestas reformas, cremos que se poderia incluir o de felisberto 

Pinto Tavares ffig.'Xj/'i) e a casa do ITlarques de Ires Rios, ^ 

quando foram ccnstruidos os predios terreos ds Francisco de Paula Bue- 

no ( fig . 14 5 ^ e o de Joao Ataliba K'ogueira? 
v s surgindo apos 

o magnifico Palacio dos flzulejos (figs, ^ (iz JiL?} de 1876, 0 que nao 

pode deixar duvida, e que a platibanda veio com c tijolo industrial 

fabricado pela olaria Sampaio peixoto ( figs jO7/» 

A terceira fase arquitetonica seria a do nsofrclassismo, 

na qual avultavam dois belos exemplares, o Palacio dos Alves, 1861, 

lamentauelmente demolido, e o Palacio Itapura, de 1883, lamentavelmen- 

te deformado (fi^S- 3 f "3 il/) . Neste fim de seculo, outros scbrados fo- 

ram construidos, e podemos citar, de ccnstrugao de Ramos de Azevedo e 

ainda existentes, o dos Baroes de Ataliba Nocueira • inau- 

gurado a 30/l/l89<i com grands bails "masque", no 30c aniversario de 
* 

casamento dos prcprietarios, e o da Justiga e Cadeia Nova, na avenida 

Andrade Neves (fig. 5"t) ), agora afogado entre duas monstruosidades 
' * 

moriernas, e, ao encerrar do seculo, o iniciado Palacio da fi'djiana (fig<( 

t-jjj {fL t construido pelos irmaos Ciiasini, 
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. a vida m fakIlia 

A vj.da do roceiro ^ so podia ser modestfssimaj 

pols, sua produijao se destinava, quase exclusivamente, a consumo 

proprio. Poucas eram as sobras quo podlam ser vendidas, e vendidas 

"na porta", isto e, a quem se apresontava no sltio para esta com- 

pra. 

Fimdada a freguesia de Campinas em 177h, o, conse- 

quentemente, o povoado, ja nes^e ano aqui se fixaram os pals e ir- 

maos do prlmelro vlgario, vindos de Minas Gerals com o poderio de i 

fortona adquirida em tres geragoes de mineradores. Minas ^erais, 

com as grandes fortunas adqutridas na extragao de ouro, Ja havia 

adotado habitos faustosos vestuarios, moveis, adornos, do 

que de melhor se conhecia, muita coisa trazida da metropole; dan- 

do a Campinas a priraeira familia da vida urbana, transmitiu, • tam- 

bem/o luxo que Ihe era habitual, mas desconhecido no bairro® 

E os Engenhos foram os primetros repositorios dos 

noveis finos, pois as fam{llas poderosas nao viviam no povoado on- 

de, apenas, tinham casas para a permanencla nas festas e dias do 

guards, Inictaram as grandes construgoes residenclais nos engenhos, 

com raobillario requintado, ate quo o cafe, sem provocar ausencia de 

bom gosto o luxo na vida rural,trouxe o gosto das residencias ricas 

na cidade, com uma vida mais letrada em caminho de apuramento inte- 

lectual e requintes ao gosto da Corte e cidades europeias. Dos en- 

genhos e fazendas, ou casas nobres do centro urbano, um rememorar 

do habitos nos faz penetrar na intimidade da familia de Campinas. 

Como em Sao Paulo e outros centres do Brasil, desde 

os primetros tempos e com a riqueza, formaram-se cfrculos socials 

fechados, so entre grandes e poderosas fam{llas que convivlam nos 

solares dos engenhos e, depots, nas sedes ricas das fazendas de ca- 

fe ou sobrados vistosos da cidade. Mas nao so nas familias dos se- 

nhores se notava o ambiente limitado, como tambem, nas divisas mes- 

mo do engenho que tinha sua vida independente, completa e isolada, 

que, cada sobrado, rural ou urbano, que pela vastidao dos 

seus comodos e pela abundancia dos seus recursos alimentares aco- 

Ihendo no alto a familia do senhor, agasalhava no res do chao, ou 

nas ediculas, uma leglao de agregados e apadrinhado^nao escravos , 

vlvendo da fartura e da generosidade senhorial a/presta.vam pequenos 

servigos ou asslstencia de pagens acompanhantes^ 

No mesmo sentido, observou Clado Rlbeiro de Lessa, 



dauindustria domestica, ou melhor, particular, exercida por opera- 

rios ou escravos, vlvendo sem o menor contacto com os oficiais do 

mesmo offcio, separados uns dos outros por leguas de latifudios, de- 

rlva nao so a ausencia de espirlto corporative, que todos os socio- 

logos tem observado nas populagoes br.asileiras, como uma tal ou 

qual anarquia estilistica no trabalho de seus formoes, que frequen- 

temente desorienta o colecionador ao tentar classificar uma peqa e 

determinar-lhe a epoca de fabricaqao" ( 72 ). 

No rigorismo das praticas religiosas, estavam os bati- 

zados e casamentos. Sobre estes tomou foros de verdade uma afirmati- 

va leviana que da aos casamentos consangu/neos o unico objetivo de 

conservar, dentro da mesma estirpe, as fortunas acumuladas. Nada mai£ 

falso, pois, desde o primeiro seculo de povoamento do Brasil, as fa- 

mflias de alta qualificagao encontravam dificuldade em casar os fi~ 

Ihos, num meio onde as familias dos abastados ou poderosos eram pou- 

cas. 

Nunca faltou, em temros passados, pelo menos nas re- 

gioes paulistas, as t'radigoes de sangue limpo na classe dominante; 

e elas influiam basicamente nas escolhas e entendimentos nupciais. 

E tanto eram elas efetivas, que mesmo nos ramos empobrecidos, com 

empobrecimento de varias geragoes, os casamentos se faziam com dts- 

criminagao social e hereditaria, de alta importancia para o future 

da estirpe que muitas vezes so a encontrava no circulo consangui- 

neo x. alias, podia oferecer graves riscos de males f^sicos. 

Sao Paulo que teve no seculo dezoito o seu linhagis- 

ta Pedro Taques, com o continuador no seculo dezenove, Lufs Gonza- 

ga da Silva Leme, e uma generalizagao do gosto por estes estudos, 

deu sempre provas de uniao familiar e preocupagoes genealogicas, 

como relatou Americo Jacobina Lacombe: 

"Em inque'rito recente feito no interior de Sao Paulo, sob 

a diregao de urn sabio mestre de sociologia, Donald Pierson, 

com todos os preceitos da tecnica, espantaram-se os pesquisado- 

res exatamente com a forga extraordinaria dos lagos de paren- 

tesco. Analfabetos, incapazes de conhecer pelo nome as autori- 

dades locals ou nacionais, conhecem parentes ate graus reputa- 

dos remotos pelos povos que se consideram civilizados. ^ este 

emaranhado de relagoes que entra em agao na politica, na reli- 

giao, na vida social e nas tradigoes" 2 ). 

Eram casamentos e batizados festas de ungao piedosa, mas 

tambem de sentido social quando, nos sobrados dos engenhos, se reu- 

niam parentes e amigos, todos formando seu circulo restrito com os 

preconceitos existentes. Asslm, nos engenhos se realizavam os bati- 

zados e casamentos dos abastados; sempre havia o sacerdote, parent^ 

ou amigo, para ministrar ou presidir a cerimonia^ de fervor religio- 

so mas de esplendor social com as roupagens proprias e luxuosas, 

hospedando os convidados por dias seguidos, ja que tais comemoragoes 



bo 
\ 

entre as mais destacadas familias, reuniam convidados e parentes, 

compondo solenidades festivas e prolongadas, ora nas sedes dos en- 

genhos, ora nas casas urbanas, circunstancias registradas ou nao 

pelos vigarios, nos raspetiuos assentamentos, Frequentes eram os ca- 

samentos de irmaos no mesmo dia, encontrados nos cartorios eclesias- 

ticos« 

0 ano de 1B06 confirma nos.sas relates com o casamento, 

em 26 de novembro, na capela do engenho de Floriano de Camargo Pen- 

teado, mais tarde capitao-mor agregado,-encBnho qua se denominaua 

Ponte Alta, por se localizar neste ja antigo bairro, no Qua! se casou 

a sobrinha do proprietario, Umbelina, com Dose Ferraz de Campos (SL 

IV 35), depois de viuvo Barao do Cascalbp. Foram padrinhoso-Sargento- 

-mor Floriano de Camargo Penteado e Tte, Dose da Rocha Camargo, 

No oratorio da residencia 1 do Capitao Filipe Ne- 

ri Teixeira, a ?/I^/l507, casou-se a sua filha Hlaria Angela, com 

Doaquim Ferreira da Silv/a, testemunhado pelo Vigario da Uara Dose 

Teixeira Uilela, e pelo tenente coronel .Doaquim Aranha de Camargo, 

mais tarde comandante militar da praga de Santos como elemento de 

confianga do Principe Regente, depois Dom Pedro I, 

Neste mesmo ano, duas filhas do capitao Inacio Fer-; 

reira de Sa, tronco dos Ferrelras de Campinas, casaram-se a nove de 

dezembro; a de nome Barbara de Campos Penteado, com Joao Ferraz de 

Campos, tendo por testemimhas o capitao-mor de Campinas, Joao Fran- 

cisco de Andrade e o tenente Jose da Rocha Camargoj e a de nome 

Rita de Camargo Penteado, com o alferes Joaquim PedroS/de Barros, 

sendo testemimhas Antonio do Gerqueira Cesar e o alferes Joao de 

Barros Pedroso, 

Em 1808, o "casamento do ano" foi o da filha do ca- 

pitao-mor de Campinas, Joao Francisco de Andrade, Francisca Marga- 

rida Cardoso que desposou Jose da Cunha Paas Leme, Do ano seguinte, 

1809, foi o da filha do sargento-mor Floriano de Camargo Penteado, 

mais tarde capitao-mor agregado; este casamento, de Rita Antonia da 

Silva Serra, realizado no proprio aratorio da residencia de seu pai, 

a grande casa da atual rua ^arreto Leme, que vddava- a continuaqao 

da atual rua Barao de Jaguara, uniu tal noiva a seu primo Jose de 



Campos Penteado perante as testemiinhas^capltao Inaclo Ferreira de 

Sa e capitao Antonio Francisco de Andrade. / 

0 sobrado do engenho da Lagoa, acolheu multos convidados 

para casamentos de fllhas do seu proprletario, o major '•feodoro Fer- 

raz Lelte; o da filha Maria, com Jlngelo Custodlo ^eixeira Nogueira, 

em IBlh, teve por testemunhas os pais dos nubentes, o mesmo major 

Teodoro.e o capitao de Dragoes Joaquim Jose ^eixeira Nogueira. 6 do 

tradiqao que tal rico senhor de engenho^ dava aos casamentos das fi- 

Ihas^ invulgar solenldade e luxo, e aos vestidos nupciais das noi- 

vas, requintes do elegancla e riqueza. Se a filha Maria havia nas- 

cido do seu primeiro casamento, do segundo, com a linda Maria Lufsa 

leixeira,^nasceram Franclsca, casada em 18Z8 com o seu tto materno 

Luciano Teixeira Nogueira, e -.Rita casada em 1835 com o Dr. Francis- 

co de Assis Pupo, julz municipal de Campinas e cavaleiro da Ordem 

de Crlsto, deixando Pastes casamentos a lembranqa de esplendor. 

0 mesmo major Teodoro, com o capitao-mor Joao Fran- 

cisco de Andrade, em 1817', foi testemunha de outro casamento de ri- 

queza, o de Maria Luzia, a futura Viscondessa de Campinas, ho enge- 

nho do Hato Pentro, do pai da nova, tenente coronel Joaquim Aranha 

de Camargo, de quem ja tratamos, Usavam, tambem, alguns noivos, es- 

colher para testemunhas apenas sacerdotes. foi o que houve no casa- 

mento- do alferes Francisco de Paula Camargo, em 1816, com Damiana 

Marques, testenunhado pelo vigarlo da Vara padre Jose Teixeira Yi- 

lela e pelo padre Manuel Jose Fernandas Pinto que fora vigario de 

■Campinas e rico senhor de engenhoo E o capitao-mor^agregado Floria-~ 

no de Camargo Penteado, com seu gosto de casar filhos no oratorio 

de sua casa residencial urbana, assira fez casar, em 182D, o enteado 

Amerlco Ferreira de Camargo com sua sobrinha Rita de Campos, sob 

as benqaos do padre Jose Francisco Aranha Barreto de Camargo, visi- | 

tador diocesano. 

Em palestra que fizemos a 5 de feverelro de 1965j 

traqamos urn quadro descritivo de uma destas festas, um casamento 

reconstituido pelas memorias yupjWagjfeiartBB de velhos tempo^^ 

"Os convidados chegavam a cavalo e so as pessoas idosas 

se conduziara em liteiras que se vedavam com as cortinas de se- 

da, 0 sobrado do engenho era anplo e senhoril na simpleza har- 

monica que o fazia belo; internamente viam-se os comodos pro- 

dtgos de area permitindo melhor perspectiva para as peqas de 

jacaranda ou de caviuna nos seus correntios traqos do estilo 

Dona Maria Prime!ra. 

Dm vasto salao com muitas janelas que se abriam para um 

pomar ae majgueiras gigantes que as superavam, acolhta os con- 

vidados. Na parede oposta, da qual pendia espelho de crlstal 

com moldura de talha, encostavam-se um longo canape e numero- 

sas; cadeiras de palhinha tranqada nas peqas de pesado madei- 

ro; interpunham-so dois consoles elegantes, de quatro colunas -- 

torneadas e pes cm graclosas recurvas que ocultavam a necessa- 

ria solidez de suportes, consolas qua fronteavam outros duAs 

iguais, entro janelas, todes mantendo castiqais de prata, com 



velas esguias resguardadas pelas donzelas, grandes mangas de t 

crlstal que vedavara a llumlnaqao dos aqoltes da ventanla.' A 

espevltadelra e a salvlnha cumpriam sua flnalidade, enquanto 

5e niarcava<Kj»9 o tempo em grave reloglo de pesos e correntes, pre- f 

sidindo no centro da parede e indicando aos dois realejos pos- 

tados proximos a dols cantos extrenos, as horas de prazer que 

deveriam sonorizar « 

No canape e na maioria das cadelras, assentavam-se as 

senhoras de mais idade e descan§avam os anciaos alquebrados; 

as moqas do pe, na graqa e formosura da Juventude, ocupavaia 

toda osta metade do salao, como um ramalhete de botoes de ro- 

sas a embelezar e alegrar o ambiente.. Na outra metade^ e sepa- 

rados pela passagem onde desftlaria a noiva, ficavam os senho- 

res graves e os moqos elegantes no viqo da mocldade, a olhar 

para as moqoilas e com elas a trocar olhares tao profundos e 

significativos, que valiam pelos arroubos de uma declaraqao de 

amor,, no tempo que se amava a dlstancia e furtivamente,-^ 

Era parede do extreme do salao, entre duas Janelas, uma 

porta de meia rotula e arabescos havia sido aberta desvendan- 

do o oratorio do solarr um altar embutidb,com a Senhora da Con- 

ceiqao vinda do Reino, talhada, doirada e rendada em cores, 

violacea no seu manto e rosa claro najsua tunica. Acompanhavam- 

-na duas pequenas imagens marcadas pelo tempo, de Sao Joaquim 

e de Sao Mateus Evangellstaf abalxo, a frente da Senhora, pe- 

quena cruz de jacaranda sustlnha o Crlsto expirante,- 

Ao lado dlrelto, ^unto ao oratorio, postava-se am Jovem 

elegante vestido de casaca e colete de seda, calqa mais mo- 

derna que os calqoes, tambem de seda. Moqo guapo, esbelto e 

bem posto, era noivo rautto c&blqado; vin(lcr>butras terras, de 

dlstlnta fam£lia abastada e de boa llnhagem, era bacharel pe- 

las arcadas numa de suas primeiras turmas, antevendo-se-lha 

um brilhante futuro. 0 que mais nele se denotava era a inquie- 

taq5o que a todos parecia ^ustificada com a solenidade do ato; 

mas o que o mantinha alanceado de duvidas era, para ele, a 

descohhecida figura de sua noiva que jamais virat seria feta, i 

gordalhona, desa^eitada, ou minuscula, insignificante, sem 

vida? Bonita,como se Ihe afigurava pelos pals? A mae era apre- 

ciavel balzaqueana de bastante corpo, jovial rosto cheio de 

frescor e mocidade; o paijbem mais velho, nao era feio apesar 

de avantajado nariz que Ihe dava ar de su^erloridade. Para o 

noivo, os minutos pareciam horas e suas^nruzavam-se e descru- 

zavam-se, brincavam nervosamente com os botoes do colete como 

se estlvessem sobrando naquela- hora de angustia. 

^Finalmente, no outro extremo do salao, abriu-se uma por- 

ta ampla e surgiu um pars ele avelhantado, solene, de casaca 

e vestia de seda pura, calqao de seda fechado abaixo dos joe- 

Ihos e cobrindo o punho das meias; calgava sapatos com fivelas 

i de ^ a sua faixa militar sobreposta com a espada de punho^" 

de prata ^slgnificava seu antigo e alto posto; sua mao alqada . 

e dentro de uma luva de soda,, suportava a delicada maozlnha 



da noiva que ele conduzla, / 

0 noivo sc extasiouj a surpresa era de encantamento; a 

que irla ser sua esposa era uma falanga de graqa e de belezat 

menina moqa de catorze anos, ja felta de corpo elegante e 6S<- 

belto tlnha um rosto de anjo, a tez palida como as floras de 

estufa, boca bem esculpida e o narlz perfeito entre dois olhos 

fulgurantes5 vostia rendas alvinltentes bordadas a ouro. E o 

par vagaroso avangoa transpondo o salao ate o altar onde os 

noivos prestaram, tremulos, os juramentos sacramentais, rece- 

bendo as benqaos do vigario da paroquia, amigo dos mais caros 

da fam{lla da noiva qua ele havia batizado n'aquele mesmo ora- 

torio." ( y ' 

E mais outros casamentos se teriam reallzado, ao som 

dos comentarios sociais, com o prazer do requinte qaando a abundan- 

cia e plena nas areas dos grandes senhores. Campinas de 1856 assls- 

gueira, em casa do pai da noiva, com o sorocabano Jose Bicudo de 

Almeida ("7 o ) ; no mesmo mes, o pai destajboiva, capitao Francisco 

Teixeira Kogueira, casava-se, em segundas ndpeias, com Maria Teresa 

do Amaral (irma do Visconde de Indaiatuba); pelo ano seguinte, ca~ 

sava~se a rica herdeira de Antonio Francisco Guimaraes, o Bahia, 

Alexandrine Rosa de Guimaraes, com o portugues Lu{s Augusto de Ken- 

donqa; e a casa dos pais da noiva,. a futura Viscondessa de Campinas 

e seu marido Francisco Egidio de Sousa Aranha, aos lU de agosto de 

I8585 acolheu convidados que nela assistiram ao casamento de Maria 

Brandina, com Alvaro Xavier de Camargo, filho do capitao-mdr agrega- 

do Floriano de Camargo Penteado. 

Urn casamento, em maio de I858, em casa particular, 

descrito pela propria noiva, foi o da campinense Ana Gabriela de 

Castro Camargo, filha do capitao Francisco de Paula Camargo 

e de Ana Querflbijna de Castro Camargo, com Joaquim Roberto Alves; a 

noiva teve o capricho de registrar em pequenino livro de notas o 

seu casamento, no qual houve "urn rico baile" com repetiqao na noi- 

te seguinte,^uma festa danqante mais intima, com "mais liberdade" 

( ). 

Estes casamentos se realizavam "em oratorio particu- 

lar" em casa de residencia, muitas vezes tomadas por emprestimo pa- 

ra as festas. De Campinas, era tradicionalmente generosa para tais 

eraprestimos a proprietarla'^rsula Franco de Andrade, senhora de 

saudosfssima memoria que deixou o seu nome ligado aos anais das 

festas e solenidades de entao"; "dispondo 6 seu predio de vasto sa- 

lao, quase todos os casamentos e bailes, de pessoas gradas, ali se 

realizavam, encontrando todos da patte desta distlntfssima senhora, 

o melhor acolhimento, a mais manifesta boa vontade em Ihes ser^uti^ 

0 predio que pertenceu a d. Orsula, e o situado a rua Dr. Quirino^ 

posterlormente dividido em dois, sendo o da esquina da rua Barreto 

Lerae, pertencente a herdeiros de Francisco Gomes Pinto, e 0 outro, 

ao sr. Vicente da Fonseca Ferran . Tinha,a grande casa, 
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eta metros de frente para ajrua Dr. Quirlno, com Lu^citri 

ate a rua Lu^itana. 
V 

Felisberto Pinto Tavares tambem cedia o seu sobra- 

do aos amlgos que desejavam festejar os casamentos de filhos; era 

18395 ano em que o clrurglao-mcfr Candido Gonqalves Gomide.-'fez casar 

a fllha, Candida Querubina, com o futuro sablo Joaquira Correia de 

Melo, e em que Elisiario de Camargo Andrade casou a filha Francisca 

de Paula, que seria a Baronesa de Monte-Mor, com o futuro barap Jo- 

se Bonifacio de Campos FerraZj casou-se.^ no sobrado de Felisberto 

Pinto Tavares, o "Sete Quedas", Joaquim Bonifacio 4° Amaral, futu- 

re Visconde de Indaiatuba, senhor do palacio de Sete Quedas (figs:. 

com aasobrinha Ana Guilhermina do Amaral Pompeu, bodas realizadas 

"as oito boras da noite" de Zk de junho. 

curioso como pequenos detalhes da vida particular 

imperam em certas epocas, dando caraterfsticos repetidos a atos da 

vida familiar; se os casamentos em oratorios particulares entraram 

em uso, e contlnuaram ate pela segunda metado do seculo, uma outra 

moda distinguiu casamentos com a dispensa de proclamas ja no decor- 

rer desta metade de seculo. 

A filha do comendador Joaquim Egidio de Sousa Aranha 

(futuro Marques de Tres Rios) e de sua primeira esposa Ana Francis- 

ca da Silva Aranha (que morreu baronesa em 1861), casava-se "na ma- 

triz" as 6 horas da tarde (18 horas) "dispensados os proclamas", com 

Joao Francisco de Andrade Franco. Dispensados de proclamas, casaram- 

-se Carolina da Silva Serra (irma da Baronesa de Monte-Mor) com Lu- 

ciano Teixeira Kogueira Junior, a uma hora da tarde, em casa dos 

pals da noiva; e o filho do primeiro Barao de Jundiai, Luis de Quel- 

ros Teles, casou-se em oratorio particular, dispensados os procla- 

mas, com Amanda Hlquelina Leite de Barros, filha do capltao Manuel 

Leite de Barros e de Candida Maria Ferraz. 

Vemos que a dispensa de proclamas entrou em moda, 

pois. tsto significava que as famillas dos nubentes gozavam de alto 

prestfgio perante as autoridades eclesiasticas. Assim casaram-se o 

filho do futuro Barao de Paranapaneraa, Joaquim Celestino de Olivel- 

ra Soares, a 9/12/1863, com Elisa Augusta de Azevedo Scares; os 

futures Baroes de Ataliba Nogueira, a 3/ l/l86ii; Manuel Ferraz de 

Campos Sales, o presidents da Republica, a ,'8/ 7/1865, e tantos mais 

Se em IGSEffCelebrava*^# casamento com "rico baile", 

o habito pertr.sneceu, e encontramos repetida esta celcbraqao amda 

muito mais tarde. 0 Conselheiro Albino Cose Barbosa de Cliveira, 

relatando uiacem sua a Campinas, diz; "Tratamos de d^scan^ar, ir 

a fazonda c preparar-nos para o casamento da prima Elisma con o 

Antonio Egidio^ que teve lucar a 19 de Janeiro de 1659. C baile foi 

muito bonito e Isabelinha serviu-se da mesma toilletc que usara em 

Itu para o casamento da prima Aninha, o que fez muito bonito efei- 
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to, porque em Campinas era nouo e nao uisto, e foi com justiga pro- 

clamada a rainha do baile. Ma segunda noite ainda houvs reuniao e 

comparecemos" (7S )• A neta do Conselheiro, Camila Barbosa de Oli- | 

veira, relembra casamentos de filhas dos Baroos de Ataliba Mocuci- 

ra a os deixou historiados; a primeira, Luisa, a seis da /Janeiro 

de 1603. "0 casamento, como era costume, foi a noite, com grande 

baile, que durou dois dias; ai^anunciou-se o noivado de Camila, com 

o promotor da Comarca, Luis Albino Barbosa de Clivsira, Casaram-se 

na missa, no dia 26 de margo do mesmo ano, nao tinha a noivinha 

ainda dezesseis anos" ). Ds outra filha dos Baroes, a 15 de 

Janeiro de 1B99, a imprensa noticiour contajck) qua a "bengao nupcial 

foi dada pelo exmo. Snr. Bispo do Elspirito Santo, amigo da fami'lia", 

c que,em seguida, "os conuidados dirigiram-se para o palacete do 

pai da noiua, onde se realizou esplendido baile" ( ^C>), 

. Do casamento do llustre aca^emico Hafae"! de Andrade 

Duarte? um dos luminares da literatara em Campinas na sua epoca, com 

Maria Alves Pinto, reproduzitaos o ,,carnet,, distribuido no baile as ! 

senhorinhas (fig.^sl) para que elas o dessem aos pretendentes as 

contradangas inscrevendo .seus nomes no"carnet"Acapa do "carnet" de- 

corada com mimosura, traz a data do casamento e as iniciais dos no- 

mes dos nubentes* Usavam-se convites e participagoes impressas.(fi- 

gs 5^!, tij.E a correspondencia particular se fazia em finos pap/is(^T** 

0 resguardo moral da familia era muito cuidadosot" 

X mulher cabia um extremado recato vivendo na intimidade so do larj 

ao sabor de uma educagao de virtude e santidade. Mas, os antigos, de 1 

maior sabedoria que os modernos, se nao ministravam a educagao sexual 

exclulTda dos costumes velhos, davam as maes uraa missao neste senti- 

do e atendiam as imposigoes da natureza casando as mogoilas com do- 

ze e catorze anos, E elas eraa preparadas para a missao de mae e 

v. esposa, de forma adequada e, em nosso municipio, com cultura inte- ' 

• lectual. Uma carta particular de Junho de 18Il5, da bem o quadro en- 

| tao repetido nas familias quando o senhor de engenho recebia do 

\ seu comissario em Santos, carta com not(cias referentes a contrata- 
i 1 

gao de prcfessora francesa,e conselhos sobre 

"nunca ser util sobrecarregar as pupilas.con muitos e variados j, 

objetos ao mesmo tempo, como por exemplo - Musica, Danga, De- 

senbo, bordar, Gramatica, ler,escrever, etc., tudo ao mesmo 

tempo, e sim adotar um sistema diferente e tnais adequado a ca- 

pacidade das pupilas"-(^ / ). 

A|..iulher nao era igual ao honem, mas superior; seu 

mundo era imaculado e sua forga moral interferia nos mais delicados 

problemas da fam{lia, com prudencia, sabedoria, delicadeza, e com 

seguranga e -obJetividade . Esta a historia de Sao Paulo, plena de 



& 6 

exemplos de atuageo segura da mulher paulista. 

0 'tratamenta dispensado ao saxo feminino era de eleva- 

da polidez, chogando a rigores de cavalhairismo como, sobre um mogo 

da sociodade, cont.a Almeida Wogueiras 
rtUma uez, em Campinas, num baile, dirigiu-se a solicitar 

uma valsa de uma distinta senhorita. Tinha ele pouco antes tira- 

de as luvas, e, dande per isso somente naquele memento, acudiu, 

antes que Ihe fosse dada a respostaj 

--Queira perdoar-me, tninha senhora, Eu retire o pedido per um mi- 
a 

nuto e pego a ex» qua suspenda a sua resposta. 

Calgou entao apressadamente as luvas, e, ja agora peffeita- 

mente correto (cumpre lembrar que as luvas naquele tempo eram do 

rigor) e formando com o corpo graciosa linha curva, renovou o pe 

dido s 

- Tenho a honra de solicitar de v, ex, uma valsa, 

Por premio da delicadeza, teve ele um soriso da gentil mo- 

goila e este deferimentoi 

- Com muito agrado, dr.l1* (^2.- )v 

Cs mogos se educavam na Europa e Estados Unidos; 

viajavam em busca da cultura c refinamento de educsgao, como hs ra- 

ras informagoes recistram, ora em noticias de partidas, ora em no— 

ticias de retornos, Sao einda indicagoes dessas viagcns aiS foto- 

grafias enviadas da estranja, infeliz e habitualmente destruidas 

pelo malcfico habito de queimar "coisas velhas", Encontramos sem 

pesquisa objctiva, retratos e noticias sobre Antonio Carlos oo Ame— 

ral Lapa e Adolfo Augusto do Amarsl Lapa, de Bruxalcs em 16765 Luis 

de Abreu Pereira Coutinho, de Paris; Urbano Sabino de Sousa Aranha, 

de Liege em 1877; Ataliba Teixeira Kogueira, Candido Serra Neto, 

Carlos Climpio Leite Penteado, Soso Alberto Sales, Joaquim de Sa- 

les, todos de Syracusa K.Y.; e, de retorno, Diogo Fupo Mogueira em 

1876, e Otavio Pachaco e Silva em 18BC. Em 1882 noticiava a impren- 

sa: "Chegaram ontem da Europa onde estiueram oito anos pouco mais 

ou menos,os jovcns Lupercio Teixeira e Artur Teixeira, filhos do sr 

Eliseu Teixeira tv'oguaira, ultimamente falecidc'* ( ?3). 



SALA OU SALAO DE VISITAS 

A sala ou salao de vlsitas, era o wais nobre coinodo 

da casa, e se reservava as visitas de maior consideracao ou cerirco- 

nia." Continhain as melhores luminarias, moveis e adornos mais finos, 
1 

mais luxuosos, espelhoS)retratos, quadros valiosos, tapetes e cortl- 

nas. All se encontravam a marquesa(l822), o escabelo de sala, como 

ainda se dizia era l83{) (^^), o canape e, flnalraente, o sofa; •• ca- 

deiras de palhinha (1822), envernizadas, de brago ou de simples es- 

paldar, os consoled com lurainarias.c / " r-r '• [%• ' ur. c brog j 

•2 a ar 6 escabelo e "banco comprido e largo,-de costas, cora'r; 

assento de levdntar servindo' fcoino tarapa, por baixo:'da ■ aual;: corrg - ura-• 

vao de caixa" C )r€ proprio para os comodos de servigos; raas cre- 

raos que as salas de Ivixo descritas era inventarios usavara o norae, ura 

norae antigo, para designar urn canape, este mais condizente com os de- 

mais moveis finos descritos. 0 canape era o que boje charaariaraos urn 
1 

longo sofa, comportando uma pessoa deitada, e que tinha espaldar e 

bragos de igual altura, espaldar que tambem podia ser de maior altu- 

ra, com recurvas e decoragoes, mas sempre sobreposto: "escabelo de sa- 

la"(l83l); "escabelo"-v.(l836) ;"canapes""(l822). ~ *: * ar. vcs 

• A iluminagao se fazia com velas era castigais, candela- 

bros e serpentines^ae prata ou bronze. Enquanto os castigais se aga- 

salhavam dentro de donzelas vgrandes de cristal liso ou lapidado, ho- 

je muito raras, as serpentinas, candelabros, arandelasf e outros- cas- 

tigais, tinham suas mangas pequenas de cristal, ^xlglnd'o uns: os conso 

los para suportes que eram pequenas mesas retangulares, era semi_j:fr- 

culo para encostar nas paredes, ou redondas e ovais para o centro da 

sala, estas com preferencia para uso das serpentinas e ^ja de origera 

francesa^ os dunquerques fechados forraando pequenos armarios.uteis. 

Na epoca do cafe introduziu-se a iluminacao a gaS" 

acetileno, de fabricagao propria, nos quintals ou proximidades dos 

sobrados das fazendas. 0 acetileno e um gaz combustivel que produz 

uma chama brilhante, com otima iluminagao, e foi de uso nos mais ci- 

vilizados parses, em residencias rurais, castelcs, etc., distribuifdp 

pelos comodos principals em canos de chumbo, aproxiraadara.ente, de meia 

polegada, ate aos lustres de opalina ou cristal lapidado de apurado 

gosto, com forraoso "plafonnier" de bronze^ 

Dispondo, ainda, os saloes de "mesa de jogo com dobra- 

digas, forrada de pano" 6om embutidos" (1828); "jyesa quadrada de abrir 

e fechar" (1830); "mesa de abrir" e "mesa-banca de jogar" (1828), encon 

travam-se nas salas os luxuosos, requintados e trabalhados bufetes(|^ 

7o )^"bufete grande com gavetas" ou "bufete. pequeno" (1828); os rea- 

lejos (1822), o cravo e o piano, este em 18^-5. Na fase cafeeira, nao 

se dispensavam as cortinas, reposteiros de estofo de fina confecgao, 

com os tapetes importados, enquanto- os mais antigos eram de Arraio 



los, os mais fim de seculo seguiam os requintes franceses com os de 

Aubusson e outros. 

Saint-Hilaire ) estando em Campinas em 1819, vi~ 

sitou , a 23 de outubro, o capitao-mo'r Joao Francisco de Andrade 

6 descreveu sua sala de visitas: 

"era caiada ate o forro de madeira, e havia, a volta deste, urn 

cordao de flores pintadas. \ meia altura das paredes, se via um 

abarrado". 

Pela segunda metade do seculo, as salas passaram a ter 

decoragao mais requintada, chegando, na rlqueza do^cafe, as decora- 

goes afresco, aos lumosos papeis de parede vindos da Franga, aos Vi- 

dros belgas transparentes e coloridos. 

0 culto ao passado e a pessoas da famfliaou de amisa- 

de e admlragao, demonstrava-se com as paredes dos saloes ostentando 

os retratoq a oleo, guache on creiom, de. artistas de valor, como Jler- 

cules Florence no ciclo do agucar, com o guacbe de Miguel plbeiro de 

Camargo (fig5lW) da colegao do Fuseu Arquidiocesano de Camninas, e 

os oleos do mesmo autor, reproduzindo os engenbos de aqucar da regiao, 

da colegao do Museu Paulista do Ipiranga. 

Miguel Arc an 30 Dutra (o Miguerizinbo), em torno de iBt-O, 

reproduziu em tela a sede do engenho da Lagoa (fig^l^) colecao do lu- 

seu Paulista do Ipiranga, enquanto Claude Joseph Barandier, pelos xn 

anos de 1865, retratava personalidades de Camuinas (figs.^b'/i f7 ) e, 

em 1867 pintava para a Fatriz Nova (Catedral) quadros dos Passos 

da subida do Calvario ^Sigsxxxxxxxxxxxxx^ da colecao do Fuseu Arqui- 

diocesano de Campinas. 

Doaquim da Rocha Fracoso, entre 1870 e 1BB1, foi au- 

tor de muitos retratos de campinenses; a Steiwart, de 1S76, se.deue 

o retrato do entao Conego Ooaquim lose Uieira, fundador da Santa Ca- 

sa, em tela que se deteriorou e que foi, magistralmsnte,.substitui- 

da pelo eximio artista, nosso contemporanso, Prof. Aldo Cardareli, 

salvando o precioso oleo. Elpinice Torrini, em 1B7/-82; nmlio Ui — 

lanueua em 1B77 Salvador Scola, em 1876-79, foram outros 
* 

artistas que deixaram obras em Campinas, sendo, este ultimo, autor 

de varies retratos (fgs.^^ft-ioCS) • 

Fernando Piereck, qua reputanos urn dos melhores pin- 

tores retrstistas que passaram por Campinas, aqui Se fixou contrata- 

do em 1678 pelo fotocrafo Henrique Rosen; pintou retratos de loa- 

quim Correia de ffelo, do Earao de Itopura e do Sarao de Itatiba, 

da colegao da Frefcitura ffunicipal, sr.ado cue o ultimo^se encontra- 

va na Escola Ferreira Penteado; da l/iscondessa de Campinas (fig^O'i 

'd-e f.'anuel Fcrrsz de Campos Sales (fig.'Wli) e de Acua&a. 

F.onfeiro (fig.lc'i), do Centro de Ciencias^ Letras e Artes; de Raqucl 

Unbelina de Camargo, da colegao Lix da Cunbo^do casal Franciscc Far- 



nandes de Abreu-Maria de Canpos Sales, da colepSo ^ Avelino Antero 

de Oliveira Valente ^ • 106'^. /ob)> 

Em 1880, foram expostos retratos pintados por Narciso 

Figueroa Girbal, Firmino Konteiro Jose f'aria Vilaronga. Em 1881-83, 

trabalhos de Lu^rcio Teixeira de Camargo e ^tratos de Carlos Ortells] 

de Miguel D'AlasJ^ de Leopoldino Faria. Entre 1885-89, de Antonio Car- 

los de Sampaio Peixoto, Evangelista Costa, Ernesto Parf e Julio Ohms- 

tron.i^i ^ A partir de 1898, retratos de autoria de Agnelo..Cor- 

reia que, talv^, tenha encerrado a g^Ieria dos pintores do sec'ulo 

dezenove no municipio, ' 

Houve, tambem, acolhlda aos trabalhos de creiom, po- 

dendo-se registrar os nomes de artistas deste ramo, como Joao de Mo- 

rals Barros (1875), Vitor Teles (1878), Amador Florence (1883), An- 

tSnio Carlos de Sampaio Peixoto, o Sampainhoc, (1885), que por sua ar- 

te e por sua engenhosidade, elevou o nome de Campinas; V. Morel ( 

(1886) e Lino Muniz (1887). 

Mas, antes dp primeiro pintor-retratista, antes do pri- 

meiro artista dp creiora, Campinas fpi o bergo da fotografia, pois 

seu descobridor, Hecules Florence (Antoine Hercule Rorauald Florefce), 

nascido em 180^- era Nice, depois de percorrer o Brasll na expedigao 

Langsdorff que partiu de Porto Feliz em 1825, pelo rio Tiete em de- 

manda de nossos sertoesj e retornando pelo rio Amazonas, com o fim da 

viagera era 1829 - casou-se a h- de Janeiro de I83O com Maria Angelica, 

filha de Francisco /ivares Machado e Vasconcelos, Nes^-e mesmo ano de 

1830, Hercules Florence fixou sua residencia era Campinas, para, dois 

anos depois, era 1832, descobrir a fotografia ill instalar xkks^ 

iKxtaixH a priraeira poligrafia do pafs, de sua prppfiaiinvengSp, . a. 1 

do Rosario (Francisco Glicerio) ( ^ ). 

Depois de comercializada a fotografia, por outras maos 

ela se instalou comercialmente em Campinas, era 1862, conforrce virr.os 

impresso em fotpgrafies confecgao campinensBj7-: --"Potografia Ro- 

spn de.Mickelsen & Ferreira - Rua Direita 48. Henrique Rosen A Eomp. 

Rua Direita 48.M! Em 18/5/1877, "Henrique Rosen, Rua Direita BO" j 

Nickolsen & Comp, - Premiados na Exposigao de Paris, em 1889 - Rua 

Barao de daguara, 74". Cremos que tais firmas e enderegos se refi- 

rem eo masmo estabelecimento, da rua Barao de daguara, praga Bento 

Quirino, onde, ainda na seguhda decada do seculo. atual, residi.a 

e comercioua no ramo, o Senior Nickelsen. - ■ 

fTais fotografias comerciaram em Campinas, como dacques 

Vigier, a rua Direita 35, canto da rua do Go is, Fotografia fllema de 

S, kiebler i Comp, rua do Bom desus, e outras/iJtvi. /oft /cl, / 



DORtniTORIOS E ALCOUAS" 

Localizavam~se sempre no primeiro e principal lango da 
* » 

caca, 0 dormitorio maior e de melhor colocagao destinav/a-S£ ao casal 

senhor da casa, enquanto os secundarios acolhiam os filhos o demais 

membros da familia. As alcovas eram usadas para criengas e mocinhas 
% a 

ou para seruigos atinentes a permanencia da noite, ou ainda para os 

hospedeSj naqualas qua sa abriam para a sala de visitas isolando-os 

da intimidade da familia. 

No setecentismo e primeira parte do oitocentismo, as 

casas de maior luxo tinham no principal dormitorio as "camas de arma- 

gao1*, camas de cujos quatro extremos que terminam nos pes, subiam fi- 

nes colunas sustentando um sobre-ceu e formando a armagao, ou balda- 

quino, para adornos com panos, cortinados, tafetas e passamanes; en- 

contram~se descritas em antigos inventarios, "camas de armagao (1812)j 

"camas com seu prepare competente" (1822); "camas de armagao com cabe- 

ceira lavrada com embutidq"" (1828); "cama com moldura" (1831); "cama 

grande de armagao" (1836), Em menor graduagao estavam os catres para 

solteiros; de luxo, torneados e de apurado acabamento, catres solados 

com embutidos (1828), ou simples e pobres como, geralmente, hoje se 

imagina, quando eram simples catres (1812), 

Nos mesmos comodos estavam ainda as areas com seu tape- 

te de cobertura que se chamava tapete de sobre-arca; foram chamadas, 

depois, de caixas, "caixas com fechadura e chaves" (1612); "caixa graiv 

de com ferragens" (1828); "caixas pequenas", "caixas com fechadura" 

e "caixas grandes" (1831), Sua utilidade se dividiu entre o bau (1836) 

e as comodas de maior ou menor lavor e, mais tarde, os armarios de 

roupa e o guarda-casaca, A comoda podia ser simples (1822-1831); co- 

moda com prateleira" e "comoda de caviuna" (1835), ou comoda do cedro 

(1883), Note-se que as datas postas depois da citagao dos moveis e 

demais pegas, se referem a documentos sobre elas, mas o uso podera 

ser anterior a data indicada, 

A comoda era movel especial para a guards, com seguran- 

ga, de joias e adornos preciosos, alem das suas grandes gavetas para 

rouparia, Nelas se escondiam "alfinete de peito, de ouro" (I827);"par 

de botoes de ouro lavrado e par de brincos de ouro" (1812); "par de 

botoes de ouro" (I827);"par de brincos de ouro" (1827); "cruz de ouro" 

(1827); "relicario de ouro" (1827); fivelas de ouro e de prata; "cor- 

dao de prata" 1827);"par de brincos com pedras"; (1812), Sobre as co- 

modas usava-se o oratorio da familia, suas imagens, castigais e cam- 

painhas para quando em casa se celobraua missa (1812), 

De mesas ou lavatories simples com bacias e ja^ros para 

a "toilette" sumaria que se usava, passaram pfira os lavatories de luxo 

com gavetas, espelho de cristal e tampo de marmore, sobre o qual fi- 

cavam a bacia, o jarro e pequenas caixas de porcelana francesa 

,7d 
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o«k^ de opalina ou de prata e metal prateado. Invariavelmente, ' 

quartos e alcovas nao dlspensava^d urinol - bispote, bacio, penico - 

feito de folha, metal esmaltado, poroelana e ate de prata, como en- 

contramos em Campinas (18X7) de uso em fam{lia cuja fortuna provi- 

nha de antepassados mineradores de ouro. Para malor comodidade, usa- 

va-se a "banca", uma cadeira de bragos, com o assento de madeira 

recortado um clrculo no centro sobre o urinol que se punha por uma 

porta traseira, ja que os lados da cadeira, abaixo do assento, exsib 

continham uma vedagao de tabuas/'|^o./;i 7 ^- 

E nos moveis ficava. toda a roupagem da fam{lla,que 

se descreveu no dellcioso registro de Rarael Uuarte quando 

relate que "ia um homem a jurado, em 18Z|2, metido na sua casaca; nos 

bailes, o seu bonito colete de seda lavrada, em xadres, e mats as 

suas calgas brancas, tao bem engomadas,,. "Nao havia essa coisa esqui' 

sita, a que por ai chamam paleto? era a jaqueta, a boa e respeitavel 

jaqueta, que caia tao bem, tao airosa,lxx3feE3£3cs:"tao elegante, como di- 

zera hojel Eram os chapeus de pelo de seda, para o juri, para os ca- 

samentos e mais solenidadess formato alto para homens e baixinho pa- 

ra meninos,11^^") 

Mas, se pela metade do seculo a roupagem era a que 

nos descreve o talentoso cronista, outra era pelo inicio do mesmo 

seculo com a "casaca bordada,de alamares e passamanes de rica seda; 

nos seus calgoes curtos e apanhados nas joelheiras a ricas fivelas 

d'oiro; nas suas meias de seda e sapatos de verniz, d'entrada baixa 

com belos fiveloes de prata lisa; no seu chapeu tricorne, debruado 

a frouxeis de armtnho alvinitente" (^ \ )• 

Quanta as senhoras^ a moda do seculo dezenove teve 

as variagoes naturais a curiosidade feminina que acompanha com in- 

tensa vaidade estas variagoes, entao bera menores que nos dias de 

hoje. 0 balao, saia vasta sobre uma armagao de arcos de arame e bar- 

batanas.dominou sucedendo os vestidos pesados de encorpados tecidos, 

de finissiraa confecgao capaz de conservai^se por anos de vida, ate 

que pela metade do seculo surgiu o balao. "Salvo o balao, era tudo 0 

mais de um gosto delicadissimoJ usava-se, e ate abusava-se, da seda, 

do veludo, da finissima cambraia; predominavam as cores claras, co- 

mo hoje; o corpinho do vestido,liso, enfeitado de delicadas rendas 

da mais pura seda," "tibha as mangas bem curtas, d'onde emergiam os 

bragos nus, frehte e costas grandemente decotadas, 0 vestido era de 

cauda regular para mogas solteiras; bastante longa, Ja se comegavam 

a usar, para as senhoras casadas; ornado de flores, muitas flores, 

aos lados e na frente. Eram as luvas curtas, de pelica; quanto a 

Joias o aderegos", "estavam em moda grandes bichas de brilhantes, 

da mais pura agua, brochos grandes, tambem, com delicados csmaltes 

coloridos, de flores, passaros, etc.; as pulseiras em combinagao 

com 0 aderego" D-J ) • 

E para se avaliar a opulencia do luxo feminino da 
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da epoca,V vairos transcrever uma relagao de joias e roupas da Barone- 

sa de Ataliba Nogueira, conservada na colegao de seu neto, Alberto 

de Ataliba Nogueira de Morais, o atual senhor da Fazenda Santa Ursu- 

la, morgado da famflia desde a concessao da sesraaria em 28/7/1800; 

"Ifoi vestido de veludo preto, corpo decotado, o resto do veludo, 

as floras de coral. 

Um vestido de veludo marrom, corpo afogado e decotado, chapeu e 

leque, flores e pluma para o cabelo. 

Um de veludo preto, usado, dois corpos afogados e decotados, e 

faixa de veludo, 

Um azul com corpo afogado e decotado, chapeu, leque, sapatinho, 

lenqo e flores de macieira. 

Um de gorgorao, novo, feito em Paris, mantilha, leque preto e 

chapeu para o mesmo. 

Um vestido de gorgorao preto, enfeitado de veludo, de cauda. 

Um outro feito em Paris, sem cauda. 

Um novo, feito em Paris, cor da moda, enfeitado de marrom, toca- 

do, chapeu de sol, leque e sapatinhos. 

Um de gorgorao verde desmaiado, enfeitado com flores e faixa cor 

de rosa, e leque. 

Um de gorgorao cor de alecrira, corpo decotado, 

Um de seda e linho cor de cinsa, chapeu e botinas. 

Um de seda azul, enfeitado de setim branco. 

Um de seda cor de rosa enfeitado de azul e um lencinho de pesco- 

qo para o vestido, azul. 

Um de morantique amarelo escuro enfeitado de verde. 

Um de seda azul claro, e uma segunda saia de creme enfeitada de 

de azul. 

Um de setim macau, cor de rosa, enfeitado com filo e flores. 

Um de gorgorao sulferino, listado. 

Um vestido de seda e linho escuro, enfeitado com franja e velu- 

do preto. 

Um amarelo desmanchado, com ferrugem nos babados? 

Um de seda de paleto, comprado feito. 

Um cor de havana, enfeitado de veludo azul, 

Um outro cor de havana, gorgorao de ^a e seda enfeitado de ve- 

ludo preto e vidrilho, 

Um de setim branco enfeitado de roxo, 

Um vestido de pano enfeitado de pels?. 

Um de gorgorao vermelho (corte), rendas brancas e flores bran- 

cas e setim branco para enfelte. 

Um corte de vestido de gorgorao amarelo, flores encarreadas e 

rendas pretas legftimas para o mesmo. 

Um vestido branco com babados, com renda. 

Um corte branco, fantasia. 
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Um vestido branco de vinte e quatro babadinhos. 

Um outro de babados com tiote cor de cinza. 

Um outro feito em Paris. 

Um penhoar branco com tiras bordadas. • • 

Um penhoar branco com tiras bordadas e tiote. 

Um outro liso, , 

Um outro branco com preguinhas e tiras bordadas. 

Um vestido pelo de cabra cor de rosa para ocupar por baixo ..do 

penhoar. 

Um outro de la azul para ocupar por baixo do penhoar. 

Dois penhoares, um de la, escoces, e outro pardo bordado de 

branco. 

Cinco vestidos de la, 

Sfeis vestidos de la. 

Doze de cassa e de chita. 

Um de fustao enfeitado com tiras bordadas. 

Dois penhoares de linho bordado de azul e vermelho. 

UmipolonesA, de gorgorao preto enfeitado de veludo. 

Um vestido de fustao enfeitado de preto. 

Um costume para chuva. 

Um vestido de linho verde, feito, vindo de Paris. 

Uma tunica ou polonesa, de linho para estrada de ferro, bordada, 

vinda de Paris. 

Uma outra de rendas pretas. 

Um costume de estrada de ferro. 

Uralpolones3-.de gorgorao preto, enfeitad^ de cetim. 

Uma.outipu de casimira vindo da Inglaterra, para inverno, "bordadfei. 

Um paleto de gorgorao preto, 

Um paleto de veludo preto. 

Doze palstos bordados, entrando os de dormir. 

Uma capa de veludo preto, bordada e com renda legitima. 

Uma tunica ou polones3L de rendas brancas. 

Uma camisola de dormir, bordada a mao. 

Doze saias. 

Dez chapeus, sendo dois pretos, dois cor de havana, um branco, 

outro branco e escoces, outro verde escuro, outro verde-claro, 

e dois de veludo preto, 

Meias de luxo e ligas para ambas. 

Roupas marcadas com minha firma. 

Paletos e saias. 

Capas, chales e saidas de baile. 

Trinta e duas gravatas de todas as qualidades. 

Uma bota de veludo preto e sapatinhos de luxo. 

Flores e varios caches (alemdlas dos vestidos). 

Quarenta e quatro metres de cambraia de linho. 
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"Joias": 

" Uma pulseira de brilhantes. 

Uma medalha de brilhantes. 

Uma medalha de coco com minha firma, e brinco. 

Um brinco de prata. 

Um aparelho de prata e mais dois cravos para cabelo. 

Um aparelho de passarinho com perola. 

Um aparelho azul. 

Um anel moderno, 

Um anel de brilhante com falta de uma pedra, 

Um outro com a letra L. 

Ouros que foram de minha mae. " 

E ainda mais objetos: 

"Crespos, tranqas e penteados, e prepares para o cabelo, 

Dois colares a fantasia. 

Faixas e lagos. 

Alem dos leques dos vestidos, mais oito leques. 

Um prendedor de cauda. 

Dois colares a fantasia e fios de contas douradas." 

A expressao "aparelho" encontrada varias vezes nas re- 

lagoes acima, nao e satisfatoriaraente 

esclarecida pelos dicionarios, em sentido que terao as citagoes re- 

lacionadas -JEXtiSK due, entretanto, sugerem ser adornos para cabelo, 

[3^ / 5"o Iblj)' 
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A TARANDA / ^ 
* 

Kao encontramos dicionario que de a palavra varanda, 

o signlficado de sala de Jantar; entretantoj com este significado, 

varanda se usou largatnen'te na provincia de Sao Pauloj nao so no ini— 

cio do seculo atual cono ouvlanios dos velhos ? mas ainda em 1831 e 

1832, segundo processos de inventarios dos bens a serem avallados, 

entre peqas de fino lavor, onde estao "urn escabelo de sala" e "urn 

dito de baranda"", Rafael Duarte, em seu livro "Campinas de Outr^-- 

ra"s usa repetidamentey com este sentido, a palavra varandac 

A varanda, ou sala de ^antar, que se destinava as 

principals refeiqoes da famflia, era o maior comodo da casa e, num 

dos sens extremes, formava o recanto de estar com^ofa, marquesa ou 

canape, poltronas, cadeiras de balango e preguigosas, tudo cercado 

de adornos em colunas e consoles, colocando-se o sofa em posigao 

principal junto a parede que, geralmente, ostentava 0 maior quadro, 

da CelK de Cristo, ou de paisagem em gravura valiosa. A mesa de jan- 

tar longa e solene tinha de acolher fam£lia numerosa, de muitos fl- 

Ihos e amigos mais {ntimos, no habito das vlsitas participando/t&»- 

das refeigoes que eram abundantes e variadas, com os 

vinhos de Lisboa ou com os vinhos franceses no francesismo de fin 

de seculo. 

Em fazenda..que visttamos encontramos, no canto do 

pomar, escavado no 50I0, um deposito de cacos de louga quebrada; all 

abundavam os pedagos de louga de Macau, atestando o seu uso corren- 

te. E podemos ilustrar nosso trabalbo com reprodugao de pegas de 

aparelhos de jantar, geralmente de fabricagao e porcelana francesa^^ 

tendo gravadas as iniclais dos seus proprietaries e, muitas vezes, 

a coroa relativa a seu titulo nobiliarqutco. 

Nao encontramos nenhuma louga com o brasao de armas, 

quase nao usado fora da Corte, 0 uso do brasao dependia de um pro- 

cesso de investigagao genealogica e conclusao do direlto de uso ao 

brasao, contrarlando o pensar de muitos de hoje que julgam 

ter direlto a brasao so pelo fato de usarem e respetivo apelido de 

familia. E basta pensar que os escravos, antes da libertagao, chama- 

vam-seVulann es.cravo do^Senhor Tal, e que, depots da libertagao, 

nao podendo assinar assim, passaram a usar o nome de familia do an- 

tigo senhor, sem direlto ao uso do seu brasao. Acresce, ainda, que 

muitos nomes de familia foram simplesmente adotados, sem qualquer 

direito sucessorio, qualidade essencial do direlto heraldtco. 

De louga enconttamos os "pratos grandeS e pequenos',' 

sopeirasj xlcaras, pires e bandejas, urinol (1822); de estanho. , 

jarro, bules, pratos (1312). Acompanhavam-nos os "garfos' e facas 

com cabo de marfim" (1822), garfos, facas e coMieres de prata (1812, 

1822, 1827), faqueiro (1822). Citaraos apenas as datas mais remotas, 

pois, pela segunda metade do seculo, cresceram as fortunas e cresceu 

o luxo. ' 
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Documentado era o uso de "relogio com caixa e ca- 

deias de ferro"' (1828) j wrelogio de parede" (1612 e lB36);,rmesB 52a 

grande1^ 1812, 1828, 1831)y wmesa de pes torneados" (bufete) (lS3l)j 
Mme3a de jantar" (1836); marquesa (1822); ^marquesa com embutido 

lavrada de sola" (1826) o que quer dizer, de couro "ornado da lavo- 

res e relevos"'. Ainda a "marquesa de palhinha" e "marquesa encoura- 

de,de sala" (1831);"marquesa de sala" (1836); "cadeiras forradas 

de sola" (1818) "cadeiras de palhinha" (1822); "cadeiras de assen- 

to de pau" (1836); armarios (1812);"armario grande com quatro ga- 

vetas" e "armario com embutido" (1831), 
j f 0 

Um ualioso movel que ja citamos como "mesa de pes 

torneados", e que existiu em Campinas, que tanto poderia ser usa- 

do na sala de visitas como na sala do janter, e o bufete, mesa de 

lavor finissimo usada nas casas ricas dos seculos dezoito, dezes- 

sete e anteriores;^ podia seruir de mesa de centro para adornos ou 

em biblioteca da trabalhos. Alexandre Herculano cita uarias vezes 

este mouel dizendo que "a roda de um bufete de carualho de lavor 

antigo^cujos pes, torneados em linha espiral, eram travados por 

uma especie de escabelo que pelos ^topos sa embebiam neles, esta- 

vam assentadas varias personagens daquelas com quern o leitor ja 

tratou nos antecedentes capitulos, Eram estas D, Zioao I, Prei Lou- 

rengo Lampreia e o procurador Frei Doane", "Em cima do bufete es- 

ta'' estendido um grande rolo de pergaminho, no qual todos os olhos 

dos circunstantes se fitauam" • E mais, "a roda de um bufete, on- 

de se viam em pratos de metal, nao.rico, mas pulido e brilhante, 

alguns restos de iguarias" (^\l4). 

Sob a orientagao de Afonso de Taunay, F, Richter 

pintou para o museu Paulista, quadro em que estao as figuras de 

Pedro Taques, Prei Caspar da ffladre do Deus e Frei Piguel Arcanjo 

da Assengao, discutindo em torno de um bufete, com documentos so- 

bre ele estendidos (fig. Jo ), 

Em tais ambientes de requinte, serviam-se, a qual- 

quer hora em que chegassem hospedes, as refeigoes abundantes em 

lares de comum "jantar sumptuoso, servido a antiga paulista, a sa- 

ber, com profusao de iguarias brasileiras, muitos e volumosos as- 

sados, empadas, perus, leitoas inteiras, arroz de forno; todos os 

pratos expostos simultaneamente" (^ D^) , Os assados e o arroz de R 

forno eram habituais, nao faltavara aos banquetes e foram vistos 

por outro autor aos 19 de julho de 1858, era "lauta ceia, em que 

tiueram proeminete lugar o leitao assado com as competentes rode- 

las de limao, o bom presunto de Lamego, uro cabrito maCiigo (uisto 

que era reche ado com os miudos do mesmo), um travessao de arroz 

da forno, tudo regado com a indefectivel cerv/eja Bass" (?£> ). 
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Pelo Inicio do seculo, os vinhos que beblata os paulis< 

tas eram de fabrlcagao proprla, ou importados de Xisboa em barris. fefo 

avanqar dos anos, entrando os vinhos franceses na metade do seculo^ 

^ ^ sobre o que o mesmo cronista ^ da o sea testemunho^ "era de 

ver~se a- grande mesaj coberta de alvissima "toalha adamascaoaj enfei— 

tada de grandes jarras com lindos ramos de flores, a reluzente oai- 

xela de prata, a fina loigal Perfllada a direita de cada servigo ama 

delgada e rebrilhante taga de cristal e, de espago a espago, o vi- 

nho virgem, o verde e o Porto velho, em respeitosa compostara, dian- 

te desse novo emulo - .^chamnan^ne^ para a qaal contrltamente olha- 

vam todos os convivasX0) *7 ) • i H . 
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A SOBRE-VARANDA 

Nome antigo, tinha na "varanda" indicada a sua finali- 

dada,, Destinava-se a refoigoes manores, completando as fungoes da 

sala de jantar, ou seja, sendo a sale da alraogo, lanche a dejojum, 
^ ' * * 

Seu mobiliario era mais simples Bf alem da mesa e cadeiras, so rnoveis 

para guardar louga de uso correirtee Comodo sempre bem menor quo as 

salas-de-jantar, localizava-se apost«>tjeo{ e a caminho da cojinha e ou- 

tros comodos de servigo, no sagundo lango da casa, Hluitas continham 

o arraario embutido, chamado "armariao" pelo seu vulio do chao ao "te- 

to, com longo pe-direito, cobrindo inteiramente uma das paredes, 

Nela estava sempre o pote de barro com agua de beber? 

agua de fonte cuidadosaraente colhida; acompanhava o pote a cuia de 

cabo comprido que permitia sua introdugao quando a agua esta no fun- 

do do pote, Nela se iniciava, geralmente, o corredor de ligagao com 

a cojinha, despensa, quarto de servigais, corredor no qual so punha 

o escabelo pobro (1828) de assento para o pesoal de serv/igo e guards 

de material simples na caixa que se formava sob o assento 

Nao porticipamos da opiniao de Carlos Lemos, sobro a 

signiflcagao da palavra lango;("Kotas Sobre Arquitetura Tradicional 

de Sao Paulo, 27) como partes de uma; fachada, separadas por urn cor- 

redor, Sao frequentes, nos velhos inuentarios, as cases com doie Ion* 

gos, sendo um essobradado, o que quer dizer que um tinha seu piso da 

assoalho acima do solo, e outro era de terra pilada, f encontradigo 

o imovel do dois langos, sendo "um de sobrado com duas camarinhas", 

o que quer dizer que o primeiro corpo da casa tinha assoalho 8» co~ 

mo andar superior, dues camaras; alem deste corpo, o segundo corpo 

ou lango, com oo comodos de servigo, 0 inventario de Bartolomeu de 

Quadros, de 1649, mostra a descrigao do imovel confirmando nossa in— 

terpretageos casa de Parnafba com dois langos e "seus corredores" 

(no plural); "umas casas de sobrado de dois langos e seus corredo- 

res e mais um lango de casa tBrreira" (Arquivo do Estado), e a case 

do tres langos no inventario de Cornelio de Arzao, falecido em 1538, 

Alufsio de Almeida usa,dentro do nosso modo de entender, o vocebulo 

lango, quando se refere a um puxado, nestas palavres: "foram derru- 

bados a lango de co^i^ba e o muro do poente" (Historia de Sorocaba" 

240), Dizendo aindafdicionario que lango e palavra deverbal (regres- 

sive do um verbo) de langar, dois langos significam dois atos de 

langar, dois movimentos, duas realizagoes, numa casa, corpo meior 

e puxado. 



SERVIQCS E SERVigAIS 
7H 

Depois da sala de almogo, ou sobre-varanda, sempre 

o primeiro comodo do segundo lan^o da casa, vinham a corinha, a dis- 

pensa e outros para depdsitos^ acomodaQao dos escravos de services 

da casa ou do sobrado, Sobrado, como ja dissemos, significava a ca- 

saesgs do engenho op fazenda (nunca em Sao Paulo se usou dizer "casa 

grande"). Nos sobrados acomodavam-se as mucamas, as mamas das orian- 

gas e escravas donzelas enquanto os pafcens dos mogos da 

famflia^. escravos de confianga encarregados de trabalhos 

acomodavam-se . -v.; fora dos sobrados. 

A vinda para o sobrado dos escravos que deixavam a 

senzala, representava alta promogao quando esta escravatura mudava 

sensivelmente de situagao, livrando-se d^" rigores dp feitor 

mais exigente e menos humano com os escravos , e obtendo me- 

Ihor passadio, melhor tratamento e ate carinho dos senhores e suas 

familias, com os quais se entendiam ate a ami^ade profunda e dura- 

dora, por mais de uma geragao de senhores. E todas as families ti- 

nham as mamas queridas, tratadas como parentes, carinhosamente, ate 

o fim da vida, mesmo depois da libertagao de treze de maio("X 

A um violeiro repentista . nao escapou a elevagao do 

escravo que passava para o sobrado. e, num ponteio, saudou um pa^em 

novo ^o senhor: . " 

"Parente de couve, 

prime irnao de cara, 

subiu pro sobrado, 

   yirpu genera"_ (Q 8).   '  

' Nos engenhos e fazendas adotou-se o costume de cons- 

truir a casa principal numa encosta suave, dando ao primeiro lango, 
* 

dois pisos sobrepostos de construgao (dois andares), enquanto o se- 

gundo lango, com o aclive do terreno, tornava terreo o andar supe- 

rior, dando mais comodidade para os servigos com a comunicagao di- 

reta para fora. 

0 porao, ou primeiro piso do primeiro lango, usava-se 

para comodo cia-, do sobrado, e nao cremos que ali fessem 

prisoes habituais d^1 castigo de escravos, pois isto incomodaria a 

familia do senhor. Se tais comodos tinham grades nas janelas, era 

porque os comodos de nunca as dispensavam (fig.V-^O. E e 

tradigao muito repetida que pessoas da familia do senhor, em espe- 

cial as do sexo feminine, naa supertavari, ouvir gemidos e clamores 

de escravos castigados. 

A escravidao se impos coma recurso indispensavel a 

produgao em escala volumosa, e teve a justif icarlasf fatoros que 

datam do primeiro seculo da vida brasileira, fi metropole portuguesa, 

ossim como toda a furopa, era de pouca densidade populacional; nao 

tinha brago trabalhador SKtyaapHsoif 



para exportar. ^andava para o Brasil peOROOP dc f^milias qualifica- 

das, filhos cadetes sem heranga, ou membroscfc ranos familiares em- 

pobrecidos, mas sempre capazes de conseguir rccursos para a viagem 

de avcntura a regioes desconhecidas, Entao vinham pessoas em condi-' 

goes dc ocupar cargos de seruigo publico, muitos com direitos here- 

ditarioa a seus ocupantes, confiados no aventura para a formagao de 

sua casa com cabedal, no pais gue adolefcia. Com casta dominante e 

som brogoo pore o trebalho, eurglu a oscravidoo qua se instituira 

n© humonidade desde seculos, como tribute do vencido da guerra pa- 

ra com o uencedor. 3a nao estavamos nes^eStempos, mas a necessida- 

de de produgao, procurando bragos, nao os encontraua em outro sis- 

tema. fndio e depois o africano, foram os caminhos, 

C indio nao podia ser escravizado, por disposigao 

legal; mas encontrou-se a forma de burlar a lei: o indio passou a 

ser, em designagao generica, "gente forra" ou "pegas" que se dis- 

tribuiam pelos quinhoes de inuentario de bens deixados por senhor 

falecido, Isto no seculo dezessete;quando em processes judiciais 

se encontram bens sob titulos de "Quinhao das pegas que coube a 

\/iuva^( ), sem avaliagao em padrao monetario, mas transmissi- 

vel a herdeiros, 0 xndio, segundo se afirma, era homem para as gran- 

des caminhades; e as fazia por urn dia todo, sem descan.so, portando 

posadas cargae, fi^as entrou o preto africano muito melhor para a en- 

xada, e su^eito a castigos corporals que a lei permitia. 

Poucas sao as indicagoes de existencia da escravidao 

negra nos primeiros seculos, nao se podendo atribuir ao africano 

afirmativas de hav/er citagoes em inventarios, de negros de servi- 

gos, quando esta expressao designava o indio, fraudulentamente es- 

escravilado, citado e partilhado, como disse p viuv/o de Suzana Dias, 

que "nao possuia bens mov/eis, ncm de raiz" "e que nao tinha de seu 

mais que urn negro do gentio do Brasil" pelo que "mandou o juiz que 

fosse o dito negro servindo aos ditos orfaos e a seu pai, visto nao 

ser cousa que se possa aualiar" ( / 00) . Euidentementa expressao 

negro traz hoje a ideia de um negro africano e nao de urn indigena 

brasileiro, mas, no caso, e este que ela significava^ I)« 

Sao Paulo foi das ultimas capitanias a receber, em 

volume, o brago escrauo africano, 3a passada a fasc economica das 

bandoiras e da mineragao, ja superados o ciclo da roga e o do mi- 

Iho, a quando despontaua a exportagao pnro o roino, era o brego 

escravo preto o garantidor do trabalho, A riqueza mais so quolifi- 

cavo com o numero de escrauos possui'dos, compradcs em moeda corren- 

to eos traficantes importadores ou comerciantes que os conduziam 

rob centres agricolas. E o engenho de agucar exigia o brago adqui- 

rido por compra, quando a terra pouco valia na aquisigao das posses 

ou na gratuitaobtengao da aesmaria que consolidava o direito imobi- 

liario. 
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Em nosso trabalho anterior, "Campinas, seu Bergo s 

Duven+udE", tratamos de autores que nos deram elementos para afir- 

mar a bondade da maioria do senhor de escravos, para n6s incontes- 

tavel, conforme revelam: obras de viajantes estrangeiros; atos do- 

cumentados da considexagao e estima de senhores e seus filbos,. pe- 

lo escravo; tradigao oral de familias que ainda v/iuiam no primeiro 

quartel do seculo atualj^contemporaneas da escravidao; testemunhos 

escriios e opinioes de conceituados e cultos pesquisadores. 

Ualha-nos a diplomatica, a nos que, em fungao publi- 

ca, por trinta anos nos adestramos obricatoriamente na hermeneuti- 

ca (diferenga de nomes para urn mesmo fim") ; valha-nos^ em problema 

dos mais controuextidos, espscialmente pelo abandono de estudos se- 

renes e desapaixonsdos. Penetrar na vida do escrauo, medir-lhe o 

sofrer e vislumbrar seus alivios, para o que nao exists dccumenta- 

gao propria, positiva, direta, irrecusavel, nao coube e nao cabera 

a ninguem. 

Dai, entao, dizermos qm-nosso trabalho anterior 

que "nao deixou de hauer maus senhores e pessimos feitores; nao 

deixou de haver castigos que hoje nos estarrecem pela sua barbarie: 
VP ^ 

nao se apaga a lembranga^suplicios com que se marcava urn regime 

economico do qual nao podiam fugir os homens que se dedicavam a 

produgao das maiores riquezas do pars; o brago :trabalhador era 
0 

so o brago escravo", 

Discordando da- sghkrid<ocxVi<Vc5cx^ 

deneralizagao de qualificar-se de ma a totalidade dos senhores 

de escravos de Campinas, reproduzimos no citado trabalho, conclu- 

soes de varies e respeitaveis autores moderados, cientes da exis- 

tencia de senhores bons, incapozes de permitir excesses na corre- 

gao dos faltosos e insubordinados, Citamos brasileiros e estrange!- ! 

ros contemporancos da escravidao, elementos idoneos, senhores ou fi- 

Ihos de senhores da escravos, como nos mesmcs que convivemos com pa- 
0 0 

rentes velhos, escrinios de memorias e fatos familiares, testemu- 

nhas da familiaridade, da benignidade, em muitos casos e em muitos 

engenhos e fazendas, com que se tratavam escravos, 

Ualendo-nos do testemunho de viajantes estrangeiros, 

citado SjacolhidoSjadmiradoS por historiadores como fonte5de boa 

observagao e registro sobre o trato ds escravos, e depois de rola- 

cionar estes viajantes estrangeiros que percorreram a capitania de 

Sao Paulo concluindo que aqui eram os escravos melhormente tratados 

que em outros parses escravagistas, encontramos nestes viajantes 

escritores, uma comparagao, fruto do que pesquisaram /^^problema, 

no Bras-il e em outros pafses que percorreram, neles ■ encontrando 
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maus tratos para escravos c em nossa terrajfnelbores tratamentos, 

A comparagao indica estudos nas dois campos, aprofundam'ento de ob- 

servagao, o que valorize tais testemunhos, 

Alem de varies autores que se impoem pelo valor de 

seus trabalhos, de outros que citamos enteriormente, unanimes em 

classificar o senhor de escravos do Brasil comoc/os mais benignos, 
* A _j 

encontramos valiosos argumentos em, favor do julganento equanime do 

senhor de escravos, o que aflora de uma analise ponderada de pro- 

cesso de tcntativa de rebeliao em 1832 em Campinas, processo duas 

vezes publicado,c que percorreremos para nossas conclusoes, 

MCKxpxxtKxfarKG^xiivrKxdBXtRausxtrstcssxBXKastiKcsE^XHMKXKixayaxErzBH 

KgdsKxdinhHxrBXExqMg^xMKSKaxiivrK^XKiviaxsKKprBxaBfrKRdQXRxdHsiKUEiH 

ciEdRxsHKiEixxS«asxGziEatR5aES 

G preto, como ser humano, com todos os ideais e di- 

reitos de qualquer outra raga, tinha os mesmos anjeios, sofria o 

mesmo trauma de qualquer homem escravo, de qualquer cor que fosse, 

como houve, durante seculos, em toda a historia humana, A liberda- 

de, uma das mais preciosas prerrogativas do ser humano, ou antes, 

do ser vivente, pois mesmo os irracionais nao se conformam em ser 

dela privados, justificaria plenamente qualquer movimento do es- 

cravo em seu favor, sem que bouvesse necessidade de ser martiriza— 

do com torturas corporals. Estas verdades sao bastantes para certi- 

ficar que esa processo de tcntativa de rebeliao nao e documento 

habil para provar cue tcdos os senhores de escravos de Campinas, 
* 

eram barbaros, 

A rebeliao teve por chefe intelectual e executive 

um preto forro, livre de maus tratos e castigos, que visava arre- 

cadar dinheiro e que, mesmo livre, sofrie a desigualdade social. 

Suas orientagoes e conselhos eram trazidos para Campinas por um 

"escravo trDpeirD", o que quer dizer, da confianga do senhor, li- 

vre de torturas tambem, muito relacionado com a escravatura, de no- 

me "rfiarcelino n'onjolo, tropeiro que trazia as insinuagoes da cida- 

de" (cidade de Sao Paulo, quando unica da provincia, era assim cha- 

mada simplesmente) . 

^ ' - > . 

\ 



Em cada engenho, os pretos da rebeliao tinham sua cai- 

xa com dinheiro, "para a qual concorria cada negro1', o qua confirma 

que Ihes era concedida a faculdade de plantar para si, vender seus 

produtos, amealhar economies, como ainda vamos relembrar, E que en4, 
% 

tre os escravos, de uns para outros engenhos, comunicavam-se a noite, 

"em animais dos mesmos senhores4,* o que atesta ser pura fantasia a 

afirmativa de que os escravos eram, a noite, presos nos quadrados, 

quando, em- verdade, eles se locomoviam livremente, fora das boras e 

dias de trabalho no eito. 

As varias afirmativas no mesmo processo de que o che- 

fe intelectual era o preto forro 3oao Barbeiro, de Sao Paulo, conti- 

nuam provando ser o projetado levant^ ocasionado pela justa aspira- 

gao de liberdade e equiparagao com a populagao livre, aspiragao da 

maior justiga. ITlas tambem prova o processo que era necessario mentir 

a maioria dos escravos ocultando os propositos de violencia contra os 

senhores,"pois a muitos se dizia que era para os livrar de feitigos", 

5188 Se a revolta fosse pela maldade dos senhores, porque necessitar 

, da mentira como meio de obter dinheiro? Isto prova que muitos escra- 

vos nao concorreriam sa"bendo que se tratava de eliminar seus senho- 

res . 

Urn carateristico curioso e o que sh testemunhou ser 

a conspiragao trarnada, em sua maior parte, por "escravos da nagao 

monjolo e congo", circunscrevendo o espirito revolucionario a fato- 

res -especiais -que o processo nao revela. Generalizadar..porem, e/afir- 

mativa dos implicados , sobre a liberdade de se reunirem a noite, de 

tramarem sem tropegos a rebeliao, quando o reu Doaquim ITlestre Ferrei — 

ro disse que almejavam a revolta "para bem de sua liberdade, assas- 

sinando brancos , e que para isso foi cor.vidado por urn mogo branco 

de nome 3ose Ualentim de ITlelo, o qual dizia que esta intensao se acha- 

va trarnada em Sao Paulo de comum acordo com os escravos desta, sendo 

que o dito mogo branco dizia para ele Reu, que depois de conseguirem 

seus intentos, havia entre os que fossem entrados repartir o dinheiro, 

e mais cabedais que achassem" I 

Nenhuma queixa contra maus tratos, contra torturas ou 

excesses nos castigos, foi feita por qualquer dos reus, quando ja se 

conheciam processos de casos isolados de algum senhor maldoso que, por 

isto»tinha sido reu na justiga publica, 0 escravo nao suportava ex- 

cesso de castigo corporal, havendo aqueles que nao suportavam nenhum 

castigo corporal, como relatou Sulio fflariano (4 0^* ) historiador ido- 

neo, kw pela imprensa de 14 de maio de 1957, expondo; urn fato de 

escravo que se recusou a apanharj chegando ao crime de morte contra 

feitor violento, 

Do senhor deste escravo, relata o mesmo historiador, 

que "nao era mau senhor para os escravos. Tanto assim que pelas fal- 

tas leves dos negros que possuia, aceitava facilmente o apadrinhamen- 

to de qualquer dos fazendeiros vizinhos", Este apadrinhamento era ha- 
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bitual entre donos de escravatura, e encobria-lhes a tolerancia,des- 

favoravel a discipline, mas espontanea em seus coragoes, 

Podemos ponderar, continuando a analise do processo, 

que Campinas/ em 1828, tinha populagao de 7,66^ habitantes, 3.365 li- 

vres e 4,319 oscravos (loH), Dos livres, a menor parte 

habitava os engenhos, Campinas, entao, tinha em atividade c^/zjco^ ^GTTge- 

nhos e fazendas de cafe, Seu destacamento policial era, apenas, de 

uinte soldados, o que justificava plenamente o receio que tinham os 
•« 

brancos de levante de escrauos, 

Diante da maioria negra, diante de uma possibilidade 

de levante da classe escrava que se locomovia livremente, se reunia, 

confabulava, e que dispunha de armas como diz urn dos reus do processo, 

apontando "fdiguel fflonjolo do Alferes Teodoro Francisco de Andrade, es- 

te mandou fazer ferragens que indicam ofensivas na Ferraria do Capitao- 

Wr Floriano do Engenho Atibaia, e que outros ja mencionados cada urn 

tinha sua zagalha" (Zagalha, zagaia, "arma de arremesso"; azagaia, 

"langa curta e arro jadiga'^ ( ^| 0 b ) ; diante de tal realidade, o proprio 

instinto de conservagao e defesa do branco, o ieuaria a evitar re- 

voltantes torturas contra o negro, ja que pela forga nao o poderia 

conter, 
2e Campinas tinha populagao negra superior a branca; 

se a populagao branca nao poderia center a furia revoltosa da maio- 

na n^gra; se o nurr.sro de propriedades agricolas era e a 

populagao de 7.684r
r--3.36;5 livres e .4,319 escravosj^ nao e possiuel 

concluir que a tentative de sublevagao de 1832, fosse originada pe- 

la maldade generalizada dos senhores, quendo apenas em 14 engenhos 

e 33 escravos participavara da conjura. Injusto denetjrir uma classe 

inteira com fatores compostos de pequena minoria, 

A libertacao dos escravos foi um fato economico e"§o- 

cial de imprevisiveis consequencias; dependia mais do particular que 

deveria ter seguidc exemplos daqueles que^na decada de cinq'uento cria-i 
A ^ 

ram em suas fazendas as colonias de brago livre^ como em Campinas^ o 

Uisconde de Indaiatuba e seus seguidores. C Earao Geraldo de Resende 

apontado como escravocrata por alguns, mas realmente abolicionisto, 

a 13 de maio nao tinha em sua fazenda,Santa Genebrajnenhum es- 

cravo, mas colonos remunerados, entre os quais familias escrsvas al- 

forriadas que quiseram permanecer na fazenda. 
- 

0 Barao opinava por uma libertagao gradativa; e tinha 

razao, Fas ela nao dependia so de leis, mas de realizagoes praticas 

como as que citamos, Disse bem o republicano Carlos Flaximiliano, so- 

bre o imperador Dom Fedro II; 
// < 

Nos dous fatos culminantes do seu reinado - a libertagao 

dos escravos e a guerra do Paraguai, tornou-se evidente a in- 

fluencia direta e pessoal de Fedro II, Animadc intensamente, se 

nao inspirsdo por ele, o jurisconsulto Pimenta Bueno (mais tar- 
1 
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de fllarques de Sao Vicente) elaborou em 1866 varies projetos ten- 

dentes a realizar a emancipagao gradual dos escravas, Grangeou 

celebridade o conselho uniforms e insistenta do sobarano: "£ 

preciso praparar essa reforma com prudencia". Sobra-lhe razao# 

fl filha, sedenta de popularidade (((^G), prec/pitou, em 1888, o 

o dasenlace da campanha abolicionista. Sobreveio crise pavorosa 

da lavoura (uma das vazes raras em qua a exportagao foi inferior 

a importagao, durante urn exercicio financeiro) a as classes con- 

servadoras abandonaram o trcno, qua um ano e maio depois ruxa 

silenciosamente. Per outro lado^os pretos, nao preparados para 

a vida livre, definharam e, era sua maioria, acabaram desgragada- 

raente^ (f O?) • 

5b casos isolaoos sornados tern valor probante, aos ja 

enunciados era nosso trabalho anterior, mais ura, altaraente significa— 

tivo, pode ser rememorado; Uma carta da viuva ' fflaria Candida Ko~ 

vais de Camarco, de noverabro de 1837, para seu filho na Europa, ccn- 

ta que ala rasolvera alforriar toda a escravaria de sua fazenda, pre- 

vendo que seria "aiegrs esse dia ver realizado o neu desejo desde 

quando eu tinha neve anos". 

Uma raenxna de nave anos que passcu sua existencla al— 

raejando a extingao da escravatura, o que realizou em sua idade pro- 

vecta por nao permitirem antes as contingencias da vidal (lo^) . 

(Dais fatos provam, a saciedade, qus escravos tinham 

Paj.11cipagao ativa na vida dos brancos, elevando—se pela coopersgao 

que davam a seus senhores, A comegar pelas tropas de condugao de agu- 

car e cafe de Campinas para Santos, tropas rauitas vszes conduzidas 

soraents por escravos, cujo chafe recsbia em Santos o dinheiro para 

compras de gjtigos a serem trazidos no retorno para Campinas, e de 

cuja rao vimen ag ao alguns velhos assentaraentos em livros de senhores 

de engBnho de agucax^ou fazendas de cafe, nos oferecem provas robus- 

tas. 

Encontramos mesmo escravos em relagoes com poderes mu 

nicipais, acionando a Camara, vencendo-a era pleito judicial, e reera- 

bolsando-se de custas, o que consta de mandado de juiz, de cobranca 

e pagaraento destas custas, ccnformefdocunentagao no arquivo municipal: 

"Relagao dos processos, em cujas custas foi condenado o Cc- 

fre do ilfiunicipio desta cidade, por este Ourzo de Paz do 29 Dis- 

trito - 

fi Camara para 3oao Francisco de Sesus ,.33391 

para Candido Sose da Silva Serra, Capitao#3^355 

para o Tenente flntonio Benedito da Cerqueira Leite,3$6Al 

para Clemonte Leite de Andrade  3$367 

para Serafim Gomes Koreira   33669 

para Caetano 3ose da Silva Costa Pessoa.   ,0$133 
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para Antonio Roiz de Carualho ..................     3$677 

para 3oaquim da Silva Horta.,.. ,..,».,3$779 

para UicsntB Ferreira...   ,.23354 

para Francisco Antonio d'Oliveira   .,,43534 

para o Preto Adriano por seu curador Sacramento fflatos, 43435 

para ffianuel da Cruz - Pracatu .TSSZO 

para Benedito Antonio da Silva..   ,,43415 

para Felicissimo Wonteiro   ,,,,.,43185 

parc^os Pretos Francisco e Dose escravos de Dose da Cruz,,,, ,85355 

para Rlb.nuel Qomes da Graga...,   ...63039 

para o tnesmo Gomes  9553g 

853133 

Esta conforme os Processes mencionados, quo apresento - contados 

e assinados pelo Contador do Duizo, 

Campinas, 3 de ^ulho de 1644 

(a) Itlanuel Francisco ^onteiro 

Escrivao de Paz do 25 D, 

Conferido 

(a) L, Nogueira 

(Pesquisa de Dose Nogueira Novais). 

Debret, na iconografia qus nos legcu, oferece proves 

de atividade livre de escravos bem vestidos, encarregados de transpor- 

tes e de comercio (figs.^l(^ a i ) , ou fazendo seu proprio comercic 

como provamos acima. Da tao fragil alegagao de existencia, em nosso 

pars, de preconceito racial, que existe apenas na ,classc culta ex-es- 

crava?tornada preconceituosa, um exemplo sadio nos deixou o engenheirc 

Rebougas, em suas memorias, como relembra Ujanderley de Pinho, em seu 

"Saloes e Damas" 134; 

"fllem do que possul de pitoresco e informativo, revelam as 

notas de Rebougas o crculho do homem de cor que sente num ambisn- 

te rico, distinto, aristocratico, desvanecer-se o desprez£vel pre 

conceito de raga. Quando sle registrava as damas com que se Honrs 

va de cfangar e o vis-a-vis que o escolhiam, era como se compuses- 

se uma nota de propaganda contra a fatua futilidade dos que o ti- 

vessem na sociedade como um ente inferior so porque a natureza 

Ihe pintara a pele com roaior dose da pigmento, Fas tambem fixava 

para o futuro, para a historia, para estas cronices a lembranga 

desse nobre sentimsnto de igualdade democratica que a Princesa e 

seu marido faziam timbre em cultivar nos seus saloes". 

Hoje, o descsndsnte de escravos quo alcanca posigoes 

mais altas, ao encontrar dificuldades comuns a todos os homens, de to- 

das os ragas, otribui, erradamente, os seus ^.mpecilhos, a sua cor, o 

que o faz um preconceituoso. N'o Brasil, como em todo o mundo, existe: 

aqueles que antipatizam com pessoas de determinadas origens: nao 

gostam de alemaesi nao gostam de italianos, de ingleses, de asiaticos. 

de afri'CAnos, etc., o que nao e preconceito generalizado como querem 

alguns, 
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SEN H ORES D E EN GEN HO 

LocaliZttQao do Seomeiroa e Latifundiarios -^Grandes Solsrss do Agu- 

c®r « 0 Tlpa do Sedeits Rurais - Agucer e- Cofo , Engenhos e Fazendes. 

LOCALIZAQRO DE SESBIEIROS E LATIFUNDIABIOS 

Instituicao secular como forma de distribuir terras 

para serem cultiuadas, a sesmana, que significaws um^ dot-rao L.on o 

dev/er, para o benef iciado ,d8 ceder a Coroa o sesma (sexta parted de 

toda a produgao das terras dosdas, teve suas condigoes alteradas pa- 

ra qua o povoamento,-^esbravamento e produgao se toxnassem fatores 

de alto significado, servindo, nais tarde, a consolidagao do doml- 

nio portucues. Isentou-se o sesmeiro de pagar o sesmo, mas exigiu- 

-se dele o pouoamsnto e cultivo da terra, a doagSo de area para a 

fundagao de fregucsias a a conservagao de caminhos e pontes de uso 

comum, condigoes em vigor quancfo se aplicou no Erasil. A doacao de 

atribuigao real, aqui fci delegada ao capitao general da capitania, 

com aprovagao da Coroa, anos apo's, como era a reelidade burocratica. 

Em igualdade com as capitanias que foram presenteacas 

a fidalgos de posses para faze-las desenvolver, a^sesmaria se dava 

a pessoas de capacidade financeira, ja que, de inicio, exiciam in- 

versao de recursos. Limitado se tornou, assim, o n6mero de pessoas 

capazes a condicSo de sesmeiro. Se a entrega das capitaniasparti- 

culares que as deviam povoar nao atingiu os objetivos, xambem a ses- 

mariajfclaudicou nos seus intuitos em periodo inicial, o que se repe- 

tiu em nosso municipio, 

Pode-se dividir em dois periodos a distribuigao dc 

sesmarias em Campinass o primciro, aquele que significou o fracas- 

so da instituigao, pois das doagSes nada resultou de povoamento^e 

produgao^ e o segundo, o que frutificou por ter condicoes de comer-- 

cio de produgao volumosa, como foi o ciclo agucareiro da regiao. Nao 

deixaram vestigio de vids e produgao,as primeiras sesmarias concedi- 

das de 1728 a 175A, cujos sesmeiros, influentes personagens da cida- 

de de Sao Paulo o outras, apenas as obtiveram na fantasia de povoa- 

-las e auferir lucres, o que se tornou dificultoso, conclusao a que 

se chega pela ausencia integral de documentagSo em contrario. As 

cartas de concessao nesje periodo nao deixaram marcas de que tives- 

sem alcangado frutos, 

C povoamento rural de nosso municipio se iniciou, en- 

tretanto, em 1741 com a vinda do pioneiro povoador Francisco Farrc- 

to Leme, de seus parentes e seguidores, toaos porem, como samples 

posseiros que se estabeleciam em terras da Coroa. Era a forma usual 

dos que nao tinham recursos para serem sesmeiros, e que almejauam o 

sustento proprio em sitios pequenos de minguoda produgao,bastante 
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para a manu'tencao da familia e QQregados, e uns poucos escrav/os que 

tinhan elguns, amparados no vatusto direito de posse, naquela epoca 

de adotada tecnica romane (1o9)^ e corr ohrigagoes como a de "fazer 

o caminho da testada de suas terras (| 10^< 

Excluidas as concessoes anteriores que nao ^deixararo 

resquicios de vida e produgao, a primeira Sq^iaria c|a© se registrou 

no recenseamento de 1775 » qornD Pe-tencente ao antigo posseiro 

Francisco 3Qtreto Lerpe, e se confirmou en; processo^na Camara fTunici- 

pal, de doagao de terras para o rocio, recenseamento no qual foi la- 

vredo o seguinte termo: 

"Pelo que bem e uerdad^eiramente fiz a lista geral de todos os 

moradores desta Freguesia, os masculinos como os femininos e 

seus bens e rendimentos que tern, o que tudo vai sem causa que 

duvida faga e por uerdade de todo o xeferido^passo a presente 

de minha letra e sinal e juro aos Santos Fuangelhos. Freguesia 

de N. S. da Conceigao das Campinas, 8 de maio de 1776" (a") Fran- 

cisco Barreto Leme» 

Disse- o mesmo recenseamento que Barreto Leme pcssuie 

um "sitio de uma legua de terras em quadra qus as houve po- sesma— 

ria", e que as explorava com 9 escravos, possuindo 5 cavalos, 6 bois 
A (C 

de carro, 2 Vacas de cria, 2 bezerros, 2lbQis brabckS, 2 capados e 

porcos, antevendo—1hb uma produgao de milho, feijao, arrcz e 60 cana— 

das de aguardente,." 

Em nosso trabalho anterior publicado em 1970, 

afirmamos que Francisco Barreto Leme se fixara em Campinas, vindo de 

Cagapava Uelha, freguesia de Taubate, entre os anos de 1741-45. Ho- 

je temos em msos indicagao de documcntos que reduzem esse lapso de 

tempo, encontrados pelo pesquisador ITlario Hlazzuia (4^) t do ano dR 

1744, em quefprova ser Barreto Leme juiz ordinario em Oundiai. ff.es- 

mo que tivesse ele relagoes de amiirade nesta vila, para ser eleii-o. 

a 2/1/1744, juiz ordinario, ja devia residir na freguesia, pelo mc- 

nos, em 1741, pois ate dezembro de 1740, residia em Taubate como 

etestou o uigario desta uila. Nao ha, pois, temeridade, em aceitar 

41 como ano do estabelecimento de Barreto Leme em Campinas. 

Nao cremos que este fundedor tenha residido na parte 

urbana de Dundiai. fflssmo sendo vereador e juiz ordinario, as leguas 

que separavam o seu sitio da v/ila nao impediam sua presenga as es- 

pagadas sessoes da Camara^assim como nao impediam o comparecimento 

de uer adores a residencia do presidente em C&rr'Pinas •• ^ oportuno re- 

lembrar o que deixou relatado o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt 

sobre o juiz de orfaos Francisco de Paula Camargo que, residindo 

na Ponte Alta, pertia pela madrugada, dava audiencia em Dundiai, "e 

vinho cpjS^ar em casa" . 

Outros campincnses ocuparam cargos putlicos em Dunci 

dial, nao tao endo como Barreto Leme, porem mais tarde; em 1/49, 
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Silvestrc martins Mogueira, vereedor, e IT.anuel Vieira da Iflaia, procu~ 

rador err 1772, Dose Sousa e Siqueire, julz crdinario, e Si- 

mao Tavares da Silva, procurador do Conselho Ofl fT) * Francisco Barre- 

to Leme? entretanto, foi em Dundiai presidente da Camare, ou julz or- 

dinario, em 174^, 1755, 1759 e 1763, conforme o mesmo pesquisador, 

sem deixar de residir, pensamos, em terras campinenses„ 

Dose de Sousa e Siqueira. Ji®XR*i*XRk«ns«lKft» possu^a, 

em 1774, Ms£tio por escritura" com produgao do 230 canadas de aguor- 

donte; em 1775, em ns£tio qua houve por arrematagao em praga% com 

40 canadas de aguardentej em 1776, produzia 50 canadas de aguardente, 

Domingos da Costa Fa'chado, em s£tio por posse, tambem em 1775, pro- 

duzirla 55 canadas do aguardente e, em 1776, 40 canadas* 

Tais recenseamontos prouam a inexistencia de produgao 

de agucar, sendo os sitiantes indicados produtores de aguardente, 

proprietarios de engenhocas, pare esta produgao, Continuamos conclu- 

indo que a produgao agucareira em Campinaa so surgiu decada 

1793.-1000 (/I/! b) , da qual existem documentos de forga probante, embo- 

ra documentos do Dundiai chamem Barreto Leme de senhor de engenho, o 

que cle poderia ter sido mais tarde, se vivesse, pois tinha vastas 
- f 

terras, por sesmaria, quando a produgao de agucar exigia grandcs ma- 

tes fornecedoras de lenha para os engenhos, 

Hlas a localizagao das sesmarias em Campinas e prc- 

blema de difxcil solugao. As dimensoes das terras nas sesmarias, gs 

^sea criam series embaragos para a localizagao; 

a nomenclatura dos locais, constantemente erradas on imprecisas, afi- 

guram qua os que as designavaro nao tinhara seguranga no que informa-- 

vam, .Basta rgcordar a expressac "Bairro do Atibaia'8 que se estendia 1 

por todo o percurso do rlo, percurso longo 6 sinuosd polo nuniclpio 

de Campinase Pont® Alta, finhutnas ^sao aplicados ets quase todo o tra» 

gadp da estrada do Goias, e Boa Vista em locals varioo c afastados^ 

Psrs-nosso trabalha, chamoromos do alto Atlbala o trecho deste rio 

quando elo ccrro do Sul para o Norte, dosde a scrre deCabras ate 

a: divisa com o taunic£pio de Pedreiraj de medio Atibaia, desde a eur- 

ua nests mesma divisa, at© a estrada d© Goias| s desta estroda ate s 

ombocadura com o Deguori, do baixo Atibaia, 

(l facil constatar que quase todas as publicagoes con- 

tcm confusao do nomes entre proprietarios, vendedoras de s£tios o vi- 

^inhos, eomo se todos fosoera sssmeirose 0 mosmo se pod© dlzer das lor 

calizagoes, nas quais nao sera exagero afirmar, do erro ninguem ss 

livrou, Em continuagao, & de admitir, detXRrjtsxHxngMEsmxEBxkivros: qua 

as dlrnonsoos das sesmarias nao erara exatas ate suas medigoesj o ecrst 

ga-se o raau v&zo de tempos mais modernos, de serem mudados os nomos 

das fazondas que se transferoia a novos proprietarioBfl 

Seria e&tamonta valioso para estes estudos o reglstrc 

oficial do "Dens Rusticos", o os procuremos, ancontrsndo apo- 

\ 



ima as da 10111, que citaremos quando trataifrsoc pe^ticulamante daa 

propriedadas* Entx-Btsnto, reunindo as areas do ceda pxopriGtario^ 

obtivemos esta relopatu 

Luis Antonio de Sous a.     10o93?. alqa. 

Ranual Telxeira Uilals®   S.700 

Francisco Antonio de Sousa» ©« a     8»1B3 

Teodoro Ferraz Leitee,     4.S0b 

Doaquitn Dose Teixelre Nogueira,.   2.2bG- 

padre 3os© rrsncisccs Aranha Barreto ds Camargo..... 2.247 

fintonlo Teixoira de Camargo..     2.100 

Doaquim Aranha Berreto da Camargo..     1.515 

Bento STimoes Viaira.          1.1.-.5 

Ana STiaria Cordoiro    ?QCi 

Padre Diogo fintonlo Fei jo............. ® 

doaquim Antonio de Arruda. » —-.f-''".:. 
44,771 

t euidente a falta de outros proprieterios nao incluf- 

das na relagao ecima, e do mais propriedadas do alguna citadosj o re- 

cordsmos a grand© sesmaria © engenho de Alexandre Barbosa de AlKiej.oa 

e irr.aos; e engenho do S^rtao fundado por 3osq Doaquim da^Costa Ge- 

viaoj o engenho dc Antonio de Cerqueira Cesarf engenhos varies ds Doc 

qulm Doso Tsixeira Nogueiray 0 outros^ quando o municxpio contava cot; 

muito mais prodotorea de ^gucar. 

fia datas das concessoes das sesmarias^ou equisigces 

latifundiariaas nao significca qua os sous proprietaries,, na mesraa da- 

ta fizessem a raontagam do sous engenhos com produgao, qua fol coloca- 

da ordenadenente em nosso livro anterior, do e^o da 1798 (Jf/). Por 

ela vecnos senhores d© engenho que haviam sido promiados cow sssmarias 

mes, entr© estes, outroc quo neo estao como sesmeiros, e quo tarabara 

recebaram ©esmaria apontadas em documentos divorsos s idoneos, ou 

cdquiriram terras formando latifundios, muitss vezeo chamados de sds- 

meiroe, como se faria ate em documentos oficiais. 

Cremos que as prim eiras sssmarias cultivadas e povos" 

das psloG sesmeiros, forages obtidas pelos irmSos Filipo Nori Tai- 

xaira & Doaquim Dos© Teixaira Nogueira, 0 male o lotifundio comprado 

polo cunhedo dost®, ultirfiof Francisco do Paula Camargo, os tros de Ls. 

boas relagoes com o capiteo-general Conde de Sarzedas, quo governou 

Sao Paulo do 1788 a 1797, subatituldo pelo governador Rielo n Castro 

quo perseguiu os Teixeira-Nogueiras c seu cunhado Camargo ( I h )» 

cm cujo governo nern mesmo escrituras d© compra de imovel (Salto Gran- 

de) quiS passsr o guaVda-mor Fianuel Teixaira Vilela, outro irmao, cs, 

tamont© por sentir inseguranga, tambem porseguido noste ultimo perlo- 

do qoverna/nentala { 
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Temos que edmitir c coducidade de varies cohcoseogs 

de r>eBfnaria82 quo nao foram povoadeB e cultivadas, pois se repetgrn 

descrigoos eta cartoe concodentas, sera proves de quo os primeiros con- 

cessionarios tenharo porraanecido na direito eobre ela8« Corao ja disso- 

KOCg e data da sGsrtmrie nao indica o in£cio do cultivo das torrBS,, 

mas, spenaRp © consolidagao d» propriedade com tituloa regulare89 po» 

riendo as cultures ser antorioros ou posturiorea a eota conoolidogaop 

e raosmo ee verificendo com as escritura© da compre □ vendae 

Usave a linguagom da epoca desigrtar as propriedades 

agricolas como "sxtio e terres^p querendo dizer sede com bonfoitorias 

a area de cultivo do cer^sise ou "engenho e torres,' pera a industria 

agucarGire^ EIs» neo tinham nome propriop ma88 gerolmentoe ee desig- 

r.auesi pelo bairro ou luger onde se localizavam^ Varies propxietarioa 

nao forara cultivadores permanentesp roais paracendo interessedos en 

fracionar o revendcr para Xucro-» 

Alera dos registros de sesmariaerg percorremos livxos do 

notes tabelioasg conhecendo documentagao ontre os anos do 1/90 

1832g con falta de uro dos livroSp contendo enotsgoes de 1804 a 180Go 

Passamos a indicar sesneiroa, latifundierios e nais senhores de ter- 

ras, em ordeis alfabetica do prirreiro noras, fugindo dasta norna o pio- 

neiros 
Francisco Barreto Lome - Taquaral» 

A primBira sesmaria util voi concodids a quern presidia 

c Caraera de Dundiai onda era pessoa de relevo, francisco Barreto Le- 

mei que nesta seefsaria ja residie e continuou residindo, e a explorou 

con cultures e crisgoos, era reduzid© oscal® como lha permitiam os re- 

cursoae Locelizava-8e?reBlBente, no bairro do Taquaral (niato retifi- 

canos nossa afirmativa em contrario, feita en ncsso livro do 1970, 

•'CenpinaSp sou Bergo e 3uventudeH, 66), atingindo toda a area de Cam- 

pinas antiga, que Barrsto Letae doou para fundar-ee a freguesia e vi- 

le. Sua teatada seguia pale estrade de Goies, como intimou a Ca- 

raatarde Oundiai, tspara fazer o catninho na testeda de suas tcrrce no 

Taquaral" ( 1 f ^ » 

Entretanto, Barreto Lerae, como outros sitientes, nao 

pescou da produgeo de aguardentc para pequeno conercio, pois nao riis- 

punha de rcaquinorios para engenho, c de mercado pera o agucar. Terras 

desta sesnaria devsrisn compor n sesnaria de seu filho Bernardo Gue- 

des Barreto & outroa, citados em cartas de concessao © {Hanuel Fcrnan- 

des de Sao Paio e outros, Bernardo teria sido sucessor do pei, ou 

beneficicrio cpn a caducidsds da conceesao a Barreto Leme que nunca 

fundou engenho, limitando-ss a produgao de eguardohto. 
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Plbnno d(- Almcidg? l.jgia - Tl,1ncOfl AnhumeSo 

Tsndo cotnpredo do Domiogos de Gois Blaclelj, obteve carte 

d® sostfiBria ©obro cstas torraSp com aei» legus de testade, eicie logua 

do sortao do urn lads da estrade o meist logua do outro lodo da aotra® 

daB no psroQ03 l ijuco® 0 rocQfisoamanto de X/9S • indict ■ Albcno cora en'"' 

genho em A'nttoraaSp produzindo 8B0 arrobss de egucar, Sua eesmoris or® 

vlzinha de Francisco do Paula Casnargo (Duaa PoRfcea), e de Antonio da 

Cerqueiro Cesar, 01^ titmmmmsz a do quem comprou mois. ten- 

res om lB03o Foi prccurador da Ceraaro em 1798^, e falecou © 22/9/1807, 

Alexandre Bcrbosa de filraeida e outroa - Fioto Den- 
troo PcQuari, 

A eesmaria fai concedide a Alexandre Borboaa de Almei"' 

da, Ooao Damaceno Barbosa, Antonio Correis Barboss (II) , Barbara Bla- 

ris de EUatos e Cecilia Bar bos a do Almeida, com aeia legua dc testeda 

na cstrad© de Goiea, e tros de sortco polo rio 3aguari ete enteetar 

com a nesmaria de Lulo Antonio da Sousa, cobrirsdo, nocta distancia, 

as terras entrs o rio citado o o Atlbaio® (28/2/1000 — L 30 fla® 1/3y| 

0 nocne do Fssto Dentra do pri^olro engenho quo 8© Bion® 

too na ses^aria, dictinguindo tsmbom cutras propriedadec do ounicC- 

plop devsrla originar-ae de engenhos fundados dentro de mataria extt- 

berante quo cobris e& terras de Cempinefs, afaetados da estrada, tor- 

nsndo-so engonho localizado oato dentro© Nesta sesmaria construi-u — 

-as um doe grondss solsres do sgucax (figs.^toOs residencia de Ales® 

xendre Bsrboso de Almeida, qu© foi o levrodor residGnto no ©ngenho, 

embora com soeios, como Antonio Correia Barbos® (II), quo teve lola 

de farendas na viia ate 1805, reaidindo depois na ses^ari®, e meis 

t&rdo, tns:6ed@ da fazenda 3aguari, hoje Santa Ursula© 

Alexandra Barbosa de Almeida faleceu repentinament®, 

a?5/4/1819, com 33 enos d© idod©, sea geragao, sucedbndo-s na searo©- 

rie, o irraao Antonio Correia Barbosa (ix|?, 

Noate aestnaris; formaram-ae muitus fazendas, podendo- 

—so registrnr s etuol Santa Rita do (flato Dentro (cede da sosmarie 

cos o colsr do agucar), Seguarl (hoje Santa drsule)s Castolo, Santa 

Clara, outra Soguari, Duas Pontes, Bela Napoli, Set© Quedos, Bom Re- 

tiro, Recraio, Sao 3o8e (Loao), Atibaia (hoje Santo Antonio da Figusi" 

r«), Angelica,a Roseires, e s Santo Antonio das Eangueiras quo foi da 

Viuva Doque© 

R^iipsxME^xix'isixeis® - 

Ana Doequina da Silva Prodo - Rio do Praia, 

Foi esta sesraeria concedida a Ana Hoaquina da Silvo 

Prado, do tronco dos Silva-Predos vindos de Portugal pare Dundiei, 

Ela or® tie do Barao de Iguspa { f% 0 ) e Foi casado trea vezess a 

prim oira cora 3ob6 de {Coraia Lome, e tevo o filho loaquim por quem foi 

ava das baroncsas de DundiaC e do 3opi| cesou-so segunda vez com An- 



tonio de Queiros Teles, por quern foi time do primeiro Barao de Tundiaf, 

e avo do Conde da Farnaiba, do Bareo de Dapi e da segunda Baronesa de 

3undia£. Casou-se em terceiras nupcias com Lufs Bose Peroira de Quei- 

ros (sobrinho do segundo marido) r por quern foi avo da Baronesa de 

Anhumas, e deste marido teuo netos dos quais, tres, eram em 1867, pro- 

prietario© da Fezenda Rio da Prata® A sesrnaria tinha sua maior parte 

no municipio ds 3undia£ e# manor parte em Campinas^, na qual se fundou 

a Rio da Prata ^ e, cremos, a Santa Candidae 

Ana tfiaria Cordeiro Novais - Boa Esperanqae 

Esta bairro da Boa Bsperanga, nos o localizamos na es- 

trada velha de Itu, Em 161B, esta sesrnaria constou do registro de 

"Bens Rusticos"; era proprietaria em condominio com Ana (f.atilde de 

Almeida. 

"• Ana If.eria Pouais casou-se a 3/3/1794, com a primeiro 

Custodio ITanuel Alves; foi mae do segundo Custodio e avo do terceiro, 

proprietaric este, na cidado, do Palacio dos Alves no qual residiu, 

assim como riuas mais geragoes de seus descendentes, 

Ana ffatilde de Almeida e outros - Boa Esperanga. 

Carta de sesrnaria concedeu a Ana Ilf.atilde de Almeida 

Pacheco, Ana If,aria Cordeiro Novais, Figuel Ribeiro de Camargo, ffiguel 

Antunes Garcia e Isabel Hlaria de Desus, "uma sorts de terras no bair- 

' to do Boa Esperanga, com seus matos enexos cue houveram por compra". 

Casada com Base Rodrigues Ferraz do Amaral, 1atifundiario do engenho 

de Sete Quedas.no mesmo bairroj forgosamente anexou KS tkkess sdqaiw 

ridsaa Bis55as.sis ks fieis Ana D'atilde, as terras 

da sesrnaria,as adquiridas pelo marido, 

Andre de Sao Paio Botelho ~ Campos da Bahia. 

Recebeu sesmeria pelas regioes dos atuaie municipios 

ds Siisars a A"moricana> com a vlzinhanga d© Doequim Bose Teixeira No- 

gueirsr^ Diogo de Toledo Lara Ordonhaz (a Oeste), Inacio Caetano Lo- 

ne ^Engano) , Boeo Antonio Duarto Bueno., Vendau terras © um grupo quo 

as rovcndeu a Francisco Xavier da Rocha, em 18/9/IB07, no riboirEo 

do Carre.lrOc 

Antonio de Cerqueira Cesar - Anhumas. 

Esta seamario foi conccdida em 1788,- na estrada do 

Goics, Anhumas, onde o proprictario havia edqulrido direitos de posse 

de Pedro Boss Batiota, Antonio Bicudo e Ana Teles Rloreira. Em 17S5s 

Antonio de Cerqueira Cesar fundou o seu engonho cuja ares-, rotifica- 

da, teriu de testada e rnedida que pode center, em maos do seus suc&a- 

soxon, cs futuras fazendas Santa Candida, Anhumas e Pau d'Alho, na 

estrada de Goias, hoje Campinas-ffloji-Iflirin. Confrontsva com Boao Cor- 

reie Bueno o Antonio Forroz ds Campos (L28, flsu 24 v. e L 33 fls. 7b 

Antonio de Cerqueira Cesar, faleeido em 1B22, doixcu 

a Bcorimria para o filho Antonio Benedito de Carqueire Loite, casodo. 
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que faleceu era 1B61. Deeto ® prole foi nunerose e notavel, cobo aeus 

filhoSf. scaador Franciaco GliceriOj Dargs Rirendaj Le&o © Eioi Cerquei 

re.-@ autrooa Sua viuva vendeu o enganho com toda a sua area a Kenual 

Leite do Barro®, cuja espoea, dapataxfllBXttiMKa? Candida da Roche Far- 

rax ou Candida ffiaria Ferrer de Barro3f depois de viuva. dividiu n ses- 

Emria nes tres farendas acima citodese 

^naelo Cordeiro do Amaral (veja Clludio Furquira 
* " * de Campos) • 

* • 

Antonio Correla Barbosa (veja Alexandre Barhoea 
' ^ de Almeida) o 

Antonio da Cunha Raposo Lene - Sertao* CQbrao^ 

Corao sou av/Sj Antonio da Cunha de Abreu, este sesroQirqj. 

so teve em mira possuir terras psra lucro 0 nao para plantio © povcm- 

mento• Nunca roaidiu em Campinas, mas Sao Paulo, » vondeu sues ter- 

ras ao brigadsiro 3089 3oaquim da Costs Gaviao* Sua sestaaria (L29 Fls. 

31 v) , tinha uejq logua do testeda b duas de sertao, tostada n© divl — 

sa de Francisco de Camargo Pimentel® RaiXfCKapssBfeaskoc 

Antonio da Cunha tava o cobrinho Oosa da Cunha Raposo 

Letaa, qua foi morador na fazenda Terra ll0rmelha8 em Fioji Blirira, e 

ccaado em Campinas cca filha do•capiteo-raor 3oao Francisco de Andra- 

do? dsixando goragao em nossa cidsds# foi proprietario em Campinas, 

de terras qua vendeu bo brigsdeiro Lufs Antonio do Sousa© 

Antonio Farraz do Campos - Alcm Ponte Alta« 

Esta no Livro 25, fls, 113, das sesraarias, a carta de 

primeir© que foi concodida a Antonio Ferraz de Compos, em Anhuraas, ca^ 

minho do Goias, "incluindo o sftio adquirido a Pedro de Sousa Campos 

quo o hcrdara do paiwg o ©ntro 00 ©Itioa do Luis Soarao Ferraire (van- 

dido depois ® Sebastiso de Sous© Pels), 0 Simao Tavarea da Silva (vac- 

dido a Antonio Terras de Campos em 14/1/1B04), este so Sul da aosma- 

rla fazendo^a vizinha d@ Antonio do Corqueira Cesar* 

Para que, tendo frcnte para a eatreda de Goims, o fun- 

do slcanco o barranco do rio ^^baixo' Atibaia, s sesmaria teria tyxio s 

so localizar alera da Ponts Alta, and© ©sta hojo urea propriedado do 

Oo^uoi Clubs de Sao Paulo, quando o rio deflete ligeiramsnte para o 

Sul* E eondo a spsmaria composta com o sitio de Pedro de Sousa Campos, 

pods ter relegao com um fato qu© ©ata em sta da Comare (Municipal 00 

3undis£, d@ 26/12/1751, rssolvando nser toraadas por devolutaa «s tor- 

ras da Ponto Alta (noroa usado, como outros, indiscriminadamentg n® 

©strada da Goias), ordenando eo Procurador da Caroara raandar por e® 

praga ditas terra© (/l' )* £ de sa admitir que tsis terras, com de- 

mora burocratica, tenham ido s praga ern 1753, quando, aqui chegado 

do Goias, 3oso do Sousa o Siquoira arrematou seu s£tio reforido no 

rQConsoarnento do 1775, e edqu&rido da seu filho por Forraz de Campos, 

pera compor ©ua sesmaria* 
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Antonio Ferraz dc? Carapos «> Tsquaral, 

Obtove sesmarie por carta da 21/10/1796, tendo condo- 

tninos, 3oal da Rochm Camargo, Doss Alvos do Lima, Antonio da Silva 

Leraa, Ooagulm Cardoso ds Gusroao e Barnardo Guodes Barroto, rocobondo 

todos "uroa llgua d® tostada e outxa d© sarteo em quadra, principian™ 

do em urn pau do araruva e uma podra, correndo a testads para a part© 

do freguoaia^d© Norte a Sul^psla estrada do Goias ato onde finaliz®- 

a dita legua da sertao do Lest© a Oosto^ (L 28 fls» 52)« 

Esta sosmaria, confinando com a fazonda Santa Candida, 

nao poderia doixar do atingir s maior parto da sosmaria do Barrato Lo- 

rn e, contendo a fazsndo Taquarsl, Parque Portugal e outros terras ru« 

rale & urban as® 

Antonio Ferrer do C&mpos falecou era Seo Paulo,: a 

9/6/1604. C/^). 

Antonio Ferraz de Campos - Pogo« 

Por oscritura de 31/7/1798, Antonio Ferrez da Campos com- 

prou do viuwa o herdoiroa de aose Corroia ffiarques, "sltio e terras" 

com cosaa tie vivenda cobartcs de telhas & outros depositos, rodas do 

mandioca, "piloes do agua @ arvoredos", ©ntro os rios^alto Atibais ts 

Baguari, tendo divlsas com Hose Domingues 0 Boaquira da Costa Gaviao 

(Boaquim Eg£dio)© 

Antonio fflanuel d© Camarqo (veja 3oao Antonio 
Dusrte Bueno)« 

Antonio da Silva Leme (ueja Antonio Ferraz d® 
Campos-)« 

Antonio Taixeira de Camarao b irmao - rf.orro Azul 

Antonio IsixolrQ do Camargo 0 seu irmoo Bosquim Fill- 

po ^ari, tcndo herdado de sbus pais e&ta propriodadc, requererera era 

sous nomes a respotiva carte ds Gesrasris, que descrove sa e pxopri©— 

dad®s "divide ao Norto com o ffiorro Arul d© cuja extremidado eegue uraa 

linha fA procurer © caboceira de uras vsrtente chamads Agus Podre, ® 

scguindo pslc dito corrego ate a barra do rio Cepivari^os qualo Ihe 

servcm de divisa ao Sul, ate oncontrsr as terras de aoao Antunes, con 

quora so divide pelo Oesto, com um valo e ura corrego at© outra estre- 

midade do roferido Rlorro Azul"® 

Por escritura do 5/2/1619, Doaquim Filipe Neri 

sdquiriu do irmeo a metado do imovel, tornando-se sou propriotBrio 

unico® 

Berbaro Hlsrie de fHatqs (veje Alexandre Berbosc 
" ~ "" ■" d® Alooida) 



Bert to Slmoos VieigR - mgdio fltibala. 

3a Bra propriotario em 3798 na regiao do Atibaiaj em 

3/2/IB02p comprou terras da sesmaria de rrancisco Xavier da Roche 

(sosraeiro na astrada da Goias) e^ em 11/7/1603, terras de SebasriaD 

d@ Souss Pais, sucessor por compra de Luis Soares Forreira, na margen 

osquerda do medio Atibnie, nas quais produziu, nes^e ano, 450 arrobso 

d© squcbxi em 1805, 300 arrobas com 22 escrovos e, em 1807, 400 orro~ 

bas, residindo em Sao Paulo no eatado de solteiro„ Foi incluidcr em 

"Bans Rusticos" de 181B, com lol2b alqueires de terras# 

I. t.Bernardo Guedes Barreto ~ T aquaral, 

Herdeiro de Francisco Barreto Leme, obteue sesmaria 

com Antonio Ferraz de Campos e outros, consolidando sua propriedade 

no Taquaral, em 1796 (L 28 fls. . Nestas terras era visinho de Ma- 

nuel Fernandos de Sao paio, sucessor da Filipe Neri Teixeira, e de 

Luis AntSnio de Sousa, ds quern se tornou socio, sociedade que se des- 

fez, entra saus hardeiros, em 1834, e joso da Costa Carvalho que su- 

cedera Luis Antonio0 

Bernaddo Guedes Barx^eto - baixo fitibaia# 

teve propriedade em divisas com tiienuel ^eixeira t'j,iQ<» 

la, 3oao de Barros Pedroso e OoEquim Doss Teixeira Nogueira (veja a 

primeiro nome^ «. 

Cecilia Barbosa de Alrrieida (vsja Alexandre Bart? 
■" ——— - - ~ ™ * bo a a de Aim si da) 

Claudio Furquim de Campos e outros- filto . Atibaj.gc 

tram condominos nesta sesmaria (L 28 fls, 6), com Clau 

dio, 3obo n'ontelro de Oiivoira, Doso Franco (3oao Francisco do Andra- 

de}.. Angeio Cordeiro do Amaral, Francisco de ComBrgo Pimentsl, f-ren*" 

cisco Xavisr da Rocha e 3ose Domingos da Rocha (chamdo 3ose Domifigu!. 

com terras quo se prolongavam rio acima, nelas se fundando as fazen- 

das Santa ffiaria, Braulic, Pedras, Laranjai (Doaquim Egldio) e Outras# 

A parcels de Cloudio Furquim nesta sesmaria-, situava— 

"Se so Norte da outros condominos^, e foi vendioa, em 23/12/1798, so 

brigadeiro Luis Antonio ds Sousa, para compor seu latifundio Atibsia 

(FcBsndinha), parts ds suas terras a margem direita do alto Atibaia# 

Diogo Antonio Feijc, Padre •• Noasa Senhore dag 
' Doretu 

Em 1809, o Padre Feijo, em Campinas como mestre esco- 

la de tneninos desde 1804, comprou terras pare seu engenho (123), citi 

do am^Bens Rusticos" g conservado gk ate 'seu falecimento, a I/as au- 

sencias do Padre, deputado as Cort^slje Lisboa em 1820, deputado gera' 

no Imperio, ministro e regente, 3i^(smxi4ss&3 ere o engenho entregue 

a diregao do seu grands amigo Reimundo Alveres dos Santos Prado Lemo, 

Felecido o Padr© Feijo em 1G42, foi o engenho v/endido, em 1843, a 

Ooaquim Dose dos Santos. Este^ enuiuuandoem 1844, fez-se o inven«- 

terio dos bens do cesal no qual constou o "Sxtio de Atibaio" ou "S.{» 

tio Grando", imagons, trastco , "maquina de descarogar algodao", sem. 

venteo,."liteira em bom uso com oo conpetentcc arrBios", escravsria. 



Conservou-se b propriedede com o viuvo„ Joaquim Dose dos Sentos, fo- 

lecido em ie67s ^ no s£tio sucedido pclo filho Pedro Dose dos Santos, 

quo o uendou, em 1875, e Eliseu Leite de Garros e Dose do Sousa: S1- 

quoira (ll)• Pels tarde chamou~sc fazenda Sao Podroe 

Dlouo de Toledo Lara Ordonhez » Barreiro^ 

Pelo livro do sesmeriao, 27 fls. 106 v»r e confirmageo 

no L 26 fls. 99 v., osta do Lisboa aoo 7/2/1799, e ainda registrada 

em tabelino do Campinas, em 1801, era sesmoiro Diogo do Toleadn Lara 

Ordonhaz, quo tevs todos os cuidados para a segurango de sua propx-is— 

dade, com titulos de concessao, do confirmagao e registro era cartorio. 

Sua vininhanga e que nos da o caminho para localizar 

a propriedade, como vi^inho de Doaquim Dose Telxeira Nogueira, Tnacio 

Caetano Lemo, findro da Sao Paio Botelho que, por sua voz, era visinho 

de Doaquim Doss, Diogo ds Toledo, Inacio Caetano e Doao Antonio Duar- 

to Bueno quo, tarabem sesmeiro, confrontava com Doaquim Dose, desembar- 

gador Diogo, Tnacio Caetano e a'^estrada que vai do Piraciceba a 

(Santa Barbara)® Estsva a sesmaria entrc os campos da Bahia e o ribai- 

rao dos Toledos, Americana® 

Dominqos da Costa filachado c outros - Salto Grande 

Esta no livro 30 do sesmarias, fls® 71 v., esta concc- 

dida a Domingos da Costa Rlachado, Dose Antonio do Amaral e Doao t&BKttS 

tTIanuel do Amaral, wumas terras da outra parts do rio fltibaia ecima, 

e vem a ser dues leguas, e de sertao ate dar no rio Atxhsia Deguari, 

as quais estao devolutas^® Desta sesmaria, o condomino Doao (Tlanuel 

do Amaral^, uendeu um quarto de legua de testada, principiando "do Sal- 

to Grande do dito rio Atibaia, correndo por els acima", com wmais uma 

posse do terras" "na barra dos ditos rios KatepsBEWciaaciax quo compreen' 

do ate so bra o dito salto 9
liHquo no ano de 1799 haviam vendido ao guar- 

da-mor {tlanuel Teixeira Vilela pela quantie de 15SC00 (quinze mil reisj 

de qual davam quitagao",, porque sendo aqueles tempos anormais, "agora 

davam escritura"'. Esta anormalidade se referia a perseguigao movide 

pelo capitao-genoral governador da Capitania, contra os Terxeira—No-- 

gueiros de Campinas® 

A parte que coube a Domingos da Costa ITiachado, voltada 

para Deste, constcu de area na qual se fundou fazenda, cuja sede, mai 

tarde, se tornou a industria Carioba® Et? 1862 pertencia ao filh'o homo 

nimo do primeiro, o Wachadinho, em cujas terras a Compsnhia Faulista 

de Estradas de Ferro construiu a estagao de Santa Barbara que em seu 

redor teve formado um povosdo, hoje cidade de Americana. 
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■ "■ Fili"F5 T::gri Teixeira - Oarra 

Filipe fieri, um tios irmacs Teixeira-Nogueira^pue, a 

chamado do irmao Frei Antonio do Padua leixeira, primeiro uigario 0 

-fundador do Campinas, com os pais nudou-se para esta cidade em 1774. 

fol qIb ota dos introdutoros da industria agucareira em Campinas, com 

o irmao Doaquim Dose Teixeira IVogueira e com o ituano Antonio Ferraz 

de Campos, iniciando sue atiuidade agucareira no latifundio localiza- 

do na confluencia. do ribeirao de Campinas Uelha (Prcenga) com o do 

Barbosa (em paxte canalizado na avenida Orozimbo ^aia), donde o seu 

nome de Barra, propriedade adquirida ao sitiante Francisco de Godoi 

Colago, na qual residia Filipe fieri em 1797, nQnbairro da Uilan como 

dizem documentos, com 42 escravos (/a^)» \ 

As terras da Barra, com fundos pare o f^iordeste e de- 

vendo alcangar o terreno onde se localiza hoje a fazenda Sao QuiiHi~ 

no, para o Sudoeste transpunham o ribeirao de Campinas Uelha e de- 

veriam ter sua testada na estrada de Goias (hoje rua Coronel Quirinc)^ 

fragao de terras que o proprietario conservou e deixou para seus her- 

deiros, incluindo parte do bairro do Cambui ate a fazenda; Laranjei- 

ras, ou seja a atual rua General Osorio, hoje tudo uxbanizado, pro- 

longando-se pela estrada de Goias, no mesmo lado enr qua : esta estra- 

da deflete pela rua de Santa Cruz, corr.o se verifies com terras destes 

locals herdadas por descendentes seus. 

No enoenho da Barra, em sua casa sede, Filipe fieri 

hospsdou o Drigadeiro Luis Antonio de Scusa e, na mesma casa, se la- 

vrou e assinou a escritura de corrpra , a primeira que 1 ez o Brigade! — 

ro em Campinas. 

Filipe fieri vendeu, sem a parte da margem esquerca do 

ribeirao de Campinas Uelha, por escritura de 19/9/179B,"encenhc e 

terras" da Barra, a ILanuel Fernar.des de Sao Paio, que cbceve para ela 

carta de sesmaria, da qusl vamos tratai^r.diante,transcrevendo o iriLei — 

rc teor da carta confirmatoria. Continuou, porem, a etividaoe agnco- 

la-pastoril de. filipo, KXjiRXEKKRKkE^: em suas propriedades da Boa Uis- 

ta e do ir.orrc Azul. 

Teve Filipe K'eri dsstacsda etuagao na vida de Campinas^ 

da qual foi comandante em sucsssao a Francisco Barreto Leme (f^o;. 

Como presidente da primeira comissao de obras da fT.atriz Nova (Ca^e- 

dral), teve decisiva diregao na escolha do local e adegao do projeto 

monumental da construgao que se inicicu sob sua chefia, en IBCQ. Fa- 

leceu em 1612, em seu engenhc Rio Acima, em Forto Feliz, no t-,ual di — 

tou seu testanento. 

Os irmaos T eixeira-Nooueira foram. os chefes pclitioo- 

-administrativos desde que se mudarsm para Campinas em 1774. No gover- 

no do Conde de Sarzedas (178B-1797), por ligagoes con este capitso-ge 



neral, mais fortes se tornaram e, certamente, neste coverno ob>,iuer<3rr 

sesmarias, c que nao continuou na seguinte edrrinistragao, do capitao,^ 

fHello e Castro, -que entrou logo err luta politica con os nesrroS senho- 

res de engenho , perseguindo-os ate rnanda-los prender. ba es~ 

critura de squisigao de terras para c engenho do Salto Grande, evi- 

denciou-se esta luta que obrigou o comprador, guarda-mor Manuel Tei- 
, m *** * 

xeira Vilela, a transferir esta escritura de aquisigao, para epoca 

posterior \ retirada de T'elo e Castro. 

Filipe K'eri T eixeira - 3oa Vista 

Por escritura de 18C2, Danuaric da Silva vendia a 

Claudio Fernandes de Sao Faio, terras no Mbairro da Boa Vista" qus 

dividiam, "pelo sertBo com o Capifao Filipe Keri Teixeira, pelo runo 

de sua sesneria". Por escritura de 9/9/1809, Filipe Neri e Luis An- 

tonio de Sousa, amigavelmente estabelecerarn suas divisas "no caminho 

novo que se esta abrindo para Piracicaba, que seruira de diviss as 

terras". 

Este caminho novo para Piracicaba ja havia sido obje- 

to de una reclarragao de Filipe Neri, no tr.esmo ano de 1809, a Camara 

de Campinas, "contra o tragado da esi?rada que se esta fazendo desta 

vila para Piracicaba", "por entrar pels rneior parte de suas terras, 

por ser feita a picada a beneplacito de um particular" (1X7)* Hoje 
jt ** * • 
e a estrada Campinas-Barao Geraldo-Rodia, 

Pelo recensearnento pcpulacional, estava Filipe Neri 

estabelecido, en 1897, no "bairro da vila" (Barra) e, en 1798, quan- 

do produzira 890 arrobas de agucar "que exports para Santos", na Boa 

Vistaj com este none tanbem indicado no recenseamento de 1601, quan- 

do produzia 600 arrobas, localizando-se este engenho ao lado da pro- 

priedade do coronel Luis Antonio de Sousa, que era o engenho de Santo 

Antonio, mais tarde filonjolinho, do Earques de ftlonte Alegre^enriquecido 

pelo seu casamento com a viuva de Luis Antonio. Entxe as duas proprie 

dades passeva a estrada pare Piracicaba, acima citada, per onde nar- 

chou a infantaria do coronel Dezerra, seguida dos mercenaxios do Pa- 

dre 'Ramalho, para surpreender , pelo flanco, os revoltosos da Venda 

Grande, ja em combatc com a cavalaria imperial cue os atacara pelo 

Chapadao , 

Filipe Neri Teixeira - Porro Azul 

Senhor desta sesmaria o capitac Filipe Neri Teixeira, 

enccntrarno-la na carta de confirmagso concedida a seus filhos, com 

umo legua e um quarto em quadra, no Campo Grande, dividindo "ao Nor- 

te com o If.orro Azul de cuja extremidade segue uma linha c^roourar a 

a cabeceira de uma vertente chamada ^gua Pcdre, servindo esta linha 

de divisa a Leste e seguindo pelo dito corrego Agua podre ate a bar- 

ra do rio Capivari, os quais Ihe servem de divisa ao Sul, ate encon- 

trar as terras de 3oao Antunes, com quem divide pelo Ceste com um vc- 

lo e um corrego ato a outra extremidade do referido fiorro Azul". 

Este imovel, ao falecer Filipe Neri e sua mulher, ela 

em 1811 e ele em 1812, passou a integrar a heranga qua coube aos fi- 

lhos do cesal, Antonio Teixeira de Canargo e Boaquim Filipe Neri que, 

recebendo-o, roquereram nova carts de sesmarias sob seus nomcs, A 

sesmaria sempre se destinou a criagao. 



M I 

rioglano do Camnrno Penteedo e outrna - Ponta Alta 

Est© sosweiro e mals 3©sp Inecio do Camargo Penteodoe 

Doro Leit® d@ Camargo Per»toadop sous prifnoSp u Arta do Cmnnpos e Blaria 

Barboaa da Camposg todoa aoradores na vlla do Sao Carlos, obtiveran 

Kuma sort® d© tarras na paragara Pcnta Alta do Atibaia" com uiub legua 

do tostada e outra da fundo* 0 nomo do ponte Alta, conhecido desds oa 

primelros tempos de Campinas, porraeneceu atp o seculo atual, laraonta- 

ve^mants desaparecido# polo substituigSo de ffiont© Desta® Aos 

2/11/1611, os gocios Ooas Inscio o 3oro Leite, uanderem eues psrtcs 

so Gspitao~mor FXoriano, quando ja residiara em Itu ou Sao Paulo0 

Floriano do Camagoo Penteado «• Sertao^ Cabras, 

Segundo relate. 0 Prof* ffiaria Neme, est© latifund5.ario 

adqulriu ® enorms sesmeria do brigadeiro 3ose Doequira da Costa Gaviao, 

com o engenho do Sartao a a fazonda Cabros que est© fundara* Nests 

globa que foi dividida entro herdoiros do Floriano, criaram-se rnais. 

da sngBRhot as fazendas Capoeira Grande, Rocio, Sao Soso, Sonta Lozia, 

Boa Ulsta, Palmclras, Santa Slonica, Cachoeira, Sao Josquira, Bonfi®, 

Sao Pedro, Tros pedraa, Guariroba, Santa Ha^enn, Entretanto, noo on- 

contrsmos a ©scritura d® 1Q20S d© compra do capltao-mor, citada pel© 

Prof* Nemo* 

Floriano do Camarqo Pentesdo - Boo Vista, 

Pslas transmissoes que ©ncontraraos, uerifica-se esta 

propriodado do capitao-mor Florisno, adqulrida por comprp e quo pas" 

sou ao genro Bareo dq Xtatibo e foi,tnais tsrdo, do sonador Bsnto Au- 

gusto de Almeida Bicudo, com o nome de Chacera Repubiica, na qusl oe 

reunism os prQpagandista8.(L hoje o Lar dcs Uelhinhos) (Fig. 284). 

Floriano d© Caraarao Penteado ~ Puss Pontcs* 

A 12/3/1803, este senhor de engenho sdquiriu do Fran- 

cisco de Paula Camargo 0 suq raulher Petronilha Clara do Amarsl, o la- 

tifundio Duas Pontes, perto da margem esquerda do medio Atibaia, que, 

ecroscida, passou a seue sucessores, dsaia ds extinta a aociodade quo 

q eopitSo-mor tinha com sou irmao Antonio de Camargo Pentesdo. A es- 

tes terras foi acrescida area na margem direita do rio* 

Francisco Antonio de Souca - fflorro Grande e Iforro 
Alto , 

Em 1799, Francisco Antonio de Souaa comprou de 3osu 

de Sousa Siquoira (II) , sua parte em sesmaria, um targo das terras 

do aesraaria que o vendedor havia recebido com tnais dois condominos. 

A escrituro so se laurou a 27/6/1603, caso qua se repete em nossau 
f 

exposigoes, o que prove que os homens da epoca feziam compra e vends 

por compromisso, verbal ou escrito, com fio de barbo ou oscritura de 

mao, como se pod© deduzir do escrituras tabelioas que declaram con- 

firmar transagoes estabelecidas antea; esta egora citada, de 1BD3S 

declora ter sido a compra e vcnda rGalizada^ha quatro anos', 

(f.ais tnrde, e 22/8/1808, Francisco Antonio^, por escrl- 

tura, odquiriu mais um tergo da sesmaria, propriedado da 3oao Boso 



da SilvQt com engcnho e "fabrico da bole",, trecho que se denominavo 

Rlorro Grandee 

Formcndo eate lBtifundios Franciaco Antonio o consar- 

vou e o deiicoUf, por sub roorte, e seu filho Frencisco Inacio da Sousa 

Quolroa, que pas sou como herangSf o Rlorro Grande (depoia Rio das P®» 

dros) a f5,lha XsGbni Augustae cesada com Albino Dose Barbose de 011- 

veix'aj e a ETiorro Alto (depois Santa Genebra) 9 a fi_lha Genebra Kique- 

lina casade com Lufs de Sous© Resendae Fsta am ^Bans Rustlcos de 1618 

Francisco Antonio de Souse - Boa Vistae 

Comprou terras neste bairro, Franciscoi- Antonio de Sou 

sa e Antonio ds Corqueira Cesatj temblm sesmeiro^ por eccrltura de 

22/8/l611p propriedade que suas netaBp filhss d© Francisco Inacio, eu 

mentaram com equisigao em Uisinho do Francicco Antonio era Ma- 

nuel Toixeira Vilelo, farendo ambos, nostos engenhos e em outros, eo- 

cicdada para explorogao Egucoreira,"por escritur©8 como foi dito em 

documentagio® 

Francisco de Cernargo Pimentel (veja Cleudio Fur- . quim de Campos) 

Fraricisco Ferreix-a - Americana (veja Bpao Anto- 
Duart.e Bueno,) « 

Francisco de Paule Camaroo (X) - Duns Pontas 

Polos anos dg 1793 (/ ^)mudaram-se para Campinas Fran- 

cisco do Paul© Camargo e sua esposa Petronilha Cler© do fimaralt & oa 

sncontramos como proprietarios da "sitio5, ongenho 0 trjrraftre que ha- 

viam conprado a EEliguol de Tal g Doraingos de Go^s, ns vizinbengc de 

Alexandro Barbosa ds Almeide, 3oao Francisco do Andfrsds, Doraingos Bi® 

cudog Nicol®u Gongalvos da SJ.Xva s Albano do Almeida Lima, os dois 

primeiroB jo no seculo dezsnovso 

7Inha a propriedade de Froncisco da Paula, casa do mo- 

radia ds tros lengos, "ongenho © febrica do fazer egucax"}. com dezos- 

sols fortaas, cinco cochos b resfriadeira, duas tachas, etc®, oito b 

bois de mocnda, uma roga nova de quatro alqueires, porccs , capadoo, 

tudo que, por oscritura ds 12/3/1803, o caosl vendeu ao Alfsrss Flo- 

riano de Camargo Penteado e Antonio de Camergo Penteado quo, poate- 

riormente, transforiu sua parto eo irtnao e socio. 

Trctava-©Q, polos vi^inhos 3 polos cornpradores, de fu- 

ture fazenda Duas Pontes que, mais tarde, por herenge, passou ©o Ba- 

rao da Itatiba, 

francisco do Paula tevo posigao de dostaque na admi- 

nlstragao publics o, por sua stitude polftica dosasaoEnbrada 0 como 

cunhado de Teixolre-Mogueiras, foi persoguido pelo gouernador fflelo 

o Castro, eofrendo , corao juig ordinaxifo (presidonta da Camara), pri- 

aao na fcrtaloza ds Santos (/<5^ ) ® ^ 

Francisco da Paula Camtoo (l) - Soa Uiota® 

A 18/12/1800, comprou Francisco de Paula,da Dooo da 



Baxros Pedroeo s sua mulher Boana riBi^ia de 3esus? e£tio e terras en^ 

tronsio do copitao Boaquitn 3oae ' eixeira Kogueira e tenente Pedro 

Gon^Qlves Hairs, cor doic lon^os do cosas b ciaio benfsitoriaB e cul- 

ture Be fi tradi^Bo, concord© com os viainhae, localire a propriedede 

no hojo chemado beirro Bardio Aurelia, cx-fazentia» Francisco de Pau- 

le>S5KrU!&. nesta propric-dade, produziu 600 srrobas de o^ucar, com. .26 

escravos era 1806^ vendendo-a em 26/10/10095 ao comprador Doaquin 

Duert© do Rego® 

Francisco Xnvier da Rocha - Cachocira Grenrie,, 

terras unidas so sftio aquem do rio Atibaia corrcndo 

para baixo at© chenar ao rumo do capitcB Antonio Ferrar ds Campooj c 

para a parts do cina ate a cachoeira grende e polo outra ledcs corron- 

do para a estrada de Goias na dictancia de uma logua e deij outre tan- 

to do torrono ate o rumo de Antonio Ferraz d© Campos", dir. o tivrc 

29P fls® 5Bo Este rumo ostava a margem direits^ 

Estas terras oe situavem a margem esquerda do olto Ati- 

baia, ns altura y&n xoqpgettK &&&&$&& do ribeirao Pinheiros que, nas cs- 

boceiras, j^proximaiisa da eetrsde de Goias, como diz a carta, e ESKhet 

cachooira grendo e a que Bington & Comp, transformnrsm ern primeire 

hidrc^glBtrica de Cotnpinasj, no alto Atibaia, 

Confirmera nossas conclusoes, e ceirta de eesmaria para 

Rlanuol Fernsndas do Seo Palo, e a vonda que fex Francisco Xavior da 

RocSia, ora 1800, de parts de suas terras, so mssmo Manuel Fernandes, 

© e Domingos da Cost© Rlachado, ©mbos proprietarios no Rlato Dontro,, 

FranciBco Kavlcr da Rnrhn - filto Atlbaio (vajn 
Claudio Furquin do Campos) 

Francisco Xavier da Rocha - Csnpoa da Pahia, 

^ fioo 3.8/9/1807, eomprou terrcs no ribeirao do Barrelra, 

vendidos par Bese Antonio do Amsrsl © sua mulhcr ITlnri© da Lapa e Sou- 

se, Rafael Antunes do Campos e sua tnQlhsr Lucrecia Psis de Camargo, 

q Boao Manuel do Aroeral © sua mulhc?r Quitcria ffiaria de Besua, quo 

as haviam cdquirido de Andre de Sao Peio Bctelho. 

Inacio Caetano Lome p outroo — Ribeirao go Engan® 

"Inacio Ceeteno Lome, Rofaol de Oliveira Cardoso, F.arie 

Teresa do Rosario o Boaquim da Silva tern®, morcdores na vila do Sso 

Carlos-, terras diatontes 4 ou 5 loguas para adiante da sesmaria de ca- 
. «• — • * 'V _ j? £ r*. - r-i. i ^ n i r 4' v Hr hpiflrfsi d S C®^ QO A ^ i •• 

I 

pitao Boaquim Bos® Teixeire Rogueira o outros, da banda de ca do Ati- 

baia, com dues legues e quaxto male ou menos, eto entesar no ribeirao 

do cngeno quo for borra no rio Quilombo, principlondo ft medigeo no 

moxco da eesmerio do dito capitao"-(L30 fla® 77 ve)e 

Incongruentn e dcccrigao acims, pois, dizendo 4 ou 5 

loguas parei dionte da eesmaria do copitSo Boaquim Bose Teixeir«w, con 

plots afirmando quo pxincipia Ma modigeo no merco do dito capitno1'1, 

Esta oosmaria do capiteo, uma das menores qua obteue, continha o ©n» 

genho do Gfu 11 ombo (depois Nucleo Nova Vene'in)^ eo Sul, ®, co Norte, a 

mitt** 



faxonda Sao franciBcoj acimsp ou eo Nort© da qual eeteriam as torrao 

da Inecia CaetanOf portonto8 nas elturas de Nov®: OdesBe-Americana. 

Inacio ferrgira de Sa a autros - fflorro Grand®. 

Eista no Livro 27$ 93 tf.g k conceseao confirmada 

no Liv^o 289 fla® 43 Vee da gesmaria do Inacio Perreira do Ses8 Coia 

3os5 dn SiXva. c 3o8t de Souss Siqueire (II)» com e tested® na margea 

©squerda do iribeireo ds AnhuroaOj quando estc rio corre de Sul a Nor- 

toe Cada cesmairo so tornou proprietarlo do un tergo da area tdtale 

Da 27/6/1603 & a escritura d© venda quef ©m 17999 Poz 

Oose de Sousa Siqueire-(II)8 de sua porto9 o Sul da sesmaria, e Fran- 

cioco Antonio da Sousa, ondo ce localizaria o engenho filorro filto8 ds- 

pois fazends Santa Gensbra. A 22/8/lQGef 3oeo aoae da Silvs vendeu 

eua part© ao mesmo compredorj part© que ja se denominave (fsorro Gren- 

dEt com suas terras, engenho e fabric© de bole, ipais tards chamad© 

fazenda Rio das Pedras« 

Inacio Ferx-aira deverie ter suas terres, nas quais 

fundou engenhOp eo Costs das terras do seus cendominos, visinho do 

Doao Ferraz Castanho qa® uondcu terras eo Bqjor Tsodoro Forrez Left© 

fundadorF do Qng©nho da Lsgoe^* S rseu ©ngenhop Inacio ferr©irc 

produziu 580 arrobes do s^ucair em 1798, com 57 escr&vos 

Inacio Ferreira do Sa - V, uilor.bo» 

fJesta bairro comprou Inacio Fcrrcire cxtia @ engenho 

de^alvador Lone^au Pinto da Fonseca*' como diz a escritura de venda 

que fcZj.do mesmo angenho, em 14/5/1799, a 3oeQ Leite de Camargo Pen- 

eda s 3oea Inacio de Camargo Penteado® Ainda na mesma '^paragein charr.a- 

de C|uilombQf,
B om 27/4/1801^ conprou "um sitio com duas cssas cobertas 

de pallia © ura bananal © eeua cultlvedosw, d© 3oaquim Barbosa dos San- 

tos ® sua mulher Loonor Fieria do Prado Gois, Estrada da Rodia« 

Inacio Ferreira de Sa & outro/"- fitibaia, 

A 13/6/1600, Domingo© Bicudo de Brito e sue mulher, fin- 

toni© Bueno de Korais^venderam a Inacio Ferreira de Sa o seu eocio,, 

Luis Antonio de Sousa,"oitio quo houveraro por compra a FanusI Ferrei- 

ra, no beira do rio Atibaia, para outro ledo do rio, com as terras 

que Ihe pgrtcncem parts de um ledo por um corr'ego, correndo sts pelo 

estrada ©ta oncontrar com Silvestro fflechado, a duli a barro do mes- 

mo corrego, parto pelo rio Atibaia ebaixo, com arvortsdc e tres quar- 

teis d® csnaviBi8w« Baixo Atibaia. 

Inacio Ferreira de Sa - Anhumos» 

Comprou Inacio Forreira de Sa, eos 30/4/1806, "sftio 

o terras" no bairro de Anhumas, caminho do copiteo Teodoro Ferraz 

Loito, do 3ogo da Rosfe Dias e sue mulher^ffaria Dultra do Elironda. 
Inacio Forreira de So - Fcitgl. 

Um sftio na paragem Fcital, vandeu Inacio Ferreira, 

eos 19/12/1808, a Pedro 3ose de Cempos. 
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Tagbnl Rlaria df» Jesus - Boa Eeppronca (voja Ans 
lyiati'ld© de Almoida) 

Daronimo Cevelhgirc Lei to «• Anoricana. 

Descroue e carta d© seomerlw (L 42 flo* 53)r ^^oronl" 

mo Cevalhalro tenent^e-coronel, ucia legu© de feaaitadB torras 

ets quadra-no diatrito da vila de Soo Carlos, nss vixinbangas do rio 

Atibaiaw'(melhar diria rio Pirecicabe) ^correndo a testade pelo carol- 

nho quo segue da fazenda de Andre do Campos da vila do Sao Carltse o 

a sertio para a part© do ribeirso do GuiloRibo, ficando eBto no centro, 

dividindo-so par urn lodo com &s terras do dito Andre de Campos, por 

outro com aa do tsnente Pedro Antonio de Olivsira# CortcossBo do 1822« 

Josna Antonio Tolxcira - Atibaia (veja Ooaquira Do- 
se Teixeira Nogueira)« 

Doao Antonio Duarte Bueno - Americana0 

Obtsve esto sesmeiro, con AntBnio filanuel do Canargo ® 

Francisco Ferreiro, wums legua de terras de testods e tres d© ssrtso 

no diatrito da vila de Sao Carlos, que principiam do marco do capiteo 

Doaquim Teixeira a de onde principiem as do dssembargedor Diogo ds To 

iedo L5jra © do alferes Inacio Caetono Lerae, corrondo paraleles as see- 

marias do© wosmos, ficando ontro as do sobrsdito deaembargedor a do 

un campo.quo se diz ser do capitao Andre da Sao Paio, correndo oer^ 

tao das mearaas, do raerco do dito alferes Inacio Caetsno, ficendo no 

campo daquele capitao Andre 900 brogss pouco male ou msnoa fora do 

Eiato, e deste correndo xudio que seguir a rnedigao do eeamaria daque- 

le desamborgador ate entestar com a estrade que val de Piracicaba pa- 

ra e vila de Itu" (Santa Barbara) "que podora ter do dito marco tree 

leguas a rumo OestG8 (L 32 fls© 5)© 

Do ho de Brttos Pedroso - fflonte Aleprec 

beire do Atibaia, de urns e outra banda do corrcgo 
cs> 9 

chamado tTionto Alegre, entr© dues sssmorias, do capltco Joaquitn Doss 

Teixeira e outros, e o tenente Inacio Ferre.tra de Sa e outros, cujo 

corrego desagua no Atibaia", o e sesmaria de Doeo de Barros Pedrona 

registrade no L 2S fls6 249, de 1798. Pedora Hter de ccmprido uma le- 

gua mais ou menos, de largure em parte 3/4 r.ais ou menos, e om pai'to 

meis legua e da£ para boixQM» S o solo onde sa localizcVa cidade do 

Paulfnie^ com sua fazenda fflonte Alcgree 

DOao Demaceno Dorbosa (vejo Alexandre Barbosa de 
Almeida)• 

Dono Fernandco de Almeida c outme ~ fij-tp.At^baJjj, 

Este e urn dos casoa em que varies sitiantec com pro- . 

priedadeo qua se confinavarrip reunirem-se etn um so pedido de gronde 

area da sesmarix composta do seua s£tios» Dose Fernandes de Almeida, 

Dose da Bareros fajsrdo, Dose Rodrigues de Almeida, Doaquim Dose da 

Rosa e fflanuel RodriguBG de Borroe^ obtlverem sesmaria com a testada 

no rio.Atibaia, "a partir dos cultivodos de Claudio Furquim de Cam- 

pposH e fundo# oto o rio DaQueriH (L 25 fls, 123)„ 



Loceslizam-®© estes 8£tiosf constataudo-se que Claudio 

Furquim de Campos era viainho do brigadeiro Luis Antonio9 para qucre 

vandeu terras enaxedas a fazenda Atibaia (rarandinha) j assitn, os sf™ 

tios estevam entr© on dois rios, quando eles corroa do Sul para o Nor® 

tj? j, OU seja, na pert© alta do rio AtibQiat pouca antes do que embos 

©e volten para" o Nordefeto., sftios davixm ter sido adqulridos po- 

lo foigsdoiro tuls Antonio de Sousa, cujas divisas)
<i'sioKtep entre os ttes^c 

dois rloSp em 1B0Q5 eram corouna com as da sesmaria do Alexandre Bar- 

boss de Almsida a outros. 

3oao Ferraz da Campos (vcja Pedro Gongalves F.eira) 

Joao Franco (3oao Francisco do Andrado) (vo ja Clau^ 
dio Furquim de Campd 

3oao Lcite dd Camargo Penteedo (voja Floriano da 
da Ccmargo Penteado e Inecio Ferreira de Sa)0 

3oso FnnuoX do Aroarol (veja fflanuel Teixeira Vile- 
1© o Pedro Congalvea meira) «. 

3d3o Fontoiro de Oliveira (veja Clsudio Furquim 
da Campos), 

Ooaquim Antonio da Arruda - Tapera, 

Citado am "Bens Rusticosw de 161B, a en varios docu- 

roontos de-seus visinhos, eata Tapera abrangia fazendss divoraaSj co- 

rn o a Samarabaias Sao Podroj, ContendaSj, Rosariog etc« Ti.nhs em 18I8ff 

604 alquoires da terras,, vislnha da Tapera do brigadeiro Lu£b Antonio. 

Pelo aeu segundo casaraento,, 3osquira Antonio de Arruda 

foi pal do Francisco Antonio e avo da Quarubira de Sousa Arruda, om- 

bos proprietarlos da fazenda Figuoira, em Valinhos, 3oaquim Antonio 

do Arruda foi ve^ador. em-1812,.. e f©leceu. en--I630», . ... ... , I 

3oaquiin Axanha Barreto do Camaroo - Fato Dentro. 

Funriado em 1ED6 pelo Tenente Coronel 3oaquim Aranha 

Barreto de.Camargo. Este militar, nascido em Cotia onde foi batiza- 

do em 1763, seguru a carreira das armss, como seu par e avo, como 

oficial de Infantaria da Farinha, em Santos, de onde fci destacado 

para diversos postos, ate ser Tenente Coronel figregado de (Tiilicias 

da Uila Nova de Castrc (hoje Estado do Parana). T eve grande fa- 

zenda de crier, nela residindo ate 1BC6, quandoj rnudou-*SBc para Campi- 

nas, adquirindo terras e fundando o seu engenho neste mesmo ano, en- 

genho registrado como "Bens Rusticos" em 1816, com. area deu750 bra- 

cas de testada e 1,000 de sertao"; construiu sua sede rural (fiaS^ST^) 
^ 3 55*c^36e.) 
assim como sua casa urbana^ passando o engenho em 1820 a 

sua filha Faria Luzia (futura Viscondessa de Campinas) e a seu gen- 

re e sobrinho, Francisco Egidio de Sousa Aranha, que havia sido seu 

auxiliar de administragao no Parana, 

Tinho o engenho uraa are© do 1.515 alqueires do t&ros 

que se fracionsrom, fundendc-se os fczendas fileto Dontro de Boixo (de- 

pois Vila Brendina) e Lope, cuja sede © hoje © Socicdade Hfpica ds 

Campinaso 
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Joaqulm Cardoso da Gusmao ~ Tegu&ral, Anhumnaff 

(veja Antonio Ferrtiz de Canpos) 

Joaquim Cardoso do Gugmao •» Campos do Bahlou 

Comprou em 27/12/1812, wcampoc ele criar © terras la« 

vradia©* de 3oq® Antonio do Araaral e sua tnulher fParie de Lepa e Scu- 

oa, 

Joaguim Filipo Mori - tfioxTO flrul (veje Antonio 
Teixeirra d© Canargo) 

riooqu.im Filipe fieri » Anhumaae 

Em 14/4/1817, entco residente Bro Rioji-Biirin9 comprou 

"sltio no bairro do Anhumaa com casa de vivenda, engenbo, quatro jun- 

tos do bois®1 "om s£tio e torras" do Pedro Antonio de Oliveire e sua 

mulhar Ana Ooaquina de Sousa, dividindo com o ribeireo do Anhuraas, 

Ecnto ffimoos Uioira o o caminho para a vila'. 

loaquim 3ose da Rosa (veja Doao Fornandes do 
Almeida)0 

Doaquitn da Slilus Leme (veja Inacio Caetano da 
Almeida)© 

Joaquim 3ose Teixaira Noqueira - Chapadno, 

Conforms trabalho de lOmar Simoas fflegro, foi estc sa- 

nhor da engenho dstentor de cinco sasmarias© Com falta das respoti- 

vas cartas, destacamos o Srtio Grands, situado na Bos Vista C/3 0)& 

charaado depoio engenho e fazonda Chapadao, ea (a^proprietario foi 

urn dos tras inic.i©dor©s de industria agucareiia em Campinas. Noste 

engenho foi constru£do um dos wGrandes Solares do Agucar'5 sjarffgkjjkk 

■pST c,i;(aqK3rfegtiics i»>A»|\ma3mo proprietaries, era cujo engenho foi ro- 

\ 
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censDado como produtor a exportodor de agucar pars Santos. 

Doaquim 3ose acorrpanhou seus pais e irmaos na mudanga 

pars Campinas, ccmo tratamos err. "Grandes Solares do Agucar", Permane- 

ceu tambem em Itu, o tnaior centro agucareiro da capitania; relacio- 

nou-se com familias ituanas, na vila onde tsvs o seu irmao Frei Anto- 

nxo de Padua Teixeira como presidente do Convento Franciscano de Sao 

Luis,f&s primeiro vigario de Campinas onde tinha si-do o brago direito 

de Barreto Leme, na fundagao de Campinas e na criagao e instalagao da 

freguesia. Em Itu, casou-se Dcaquim Cose, a 23/l/l787, com Angela Isa- 

bel fflaria ds Sousa, dos v/elhos Camargos da capitania, assim como seus 

irmaos, Doningos Teixeira Nogueira casado com fTaria Coaquina de Sousa^ 

irna de Angela Isabslj Filipe ?\!eri casado em Porto Feliz com filaria 
** y * 

Leite de Camargoj Cirurgiao-mor Tome Dacinto Teixeira, casado em Co- 

tia com ff.aria da Rocha Cemargo. Domingos e Tome viveram en Itu, onde 

faleceram. Em Campinas, Boaquim Dose foi juTz ordinario, ju£z ds cr- 

faos e vereador, J A ^ ^7 SiT?- 

Doaquim Dose T eixeira ^ocueira e outros - 

Atibaia. 

Em 17B6 obteue Doaquim Dose esta sesmaria, em comunhao 

com Doana Antonia Teixeira (sua irma) , fflaria Leite de Camargo (sua 
f v A 

cunhada, esposs de Filipe Neri Teixeira) e Antonio Teixeira de Camar- 

go (seu sobrinHo filho destes ultimos),"uma scrte de terras da banda 

de la do rio Atibaia, com uma legua de testada e tres de sertao, prin- 

cipiando em um pantano que esta perto do ditc rio e nele desagua, rio 

abaixo ao Moroeste" (L2S fls4 5A). Dentro desta area, descendentes 

de Doaquim Dose tiueram fazendas como o Sao Francisco, ffiorro Alto, 

Saltinho, etc. 

Com uma legua de testada e partindc de um pantano, en- 

tre os rios Daguari e Atibaia, estas terras se localizaram ao Oeste 

(poente) de terras devolutas que foram, depcis, requeridas e concedi- 

das a Nicolau Ccngalves da Silva, 0 sertao estabelecido em tres le- 

guas, naturaltpente foi reduzido, pelo menos a sua metade, ja que ou- 

tra sesmaria foi concedida na confluencia dos dois rios citados, 

onde eles se findam formando o Piracicaba, local do Salto Grande e 

do solar do cuarda-mor ff.anuel Teixeira Vilela, 

Doaquim Dose Teixeira Mocueira - Quilombo 

A carta desta sesmaria a favor de Doaquim ^ose Teixei- 

ra Mocueira data de 24/4/1750, e figura em "Sens Rusticcsn de 1610, 

com 750 bragas de testada por 1.500 de sertao; suas terras eram ba- 

nhadas par ribeirces entre os cjuais o Quilombo e do Engano, e se dis- 

tribuiram por \xxxkxx fazendas a descendentes do sesmeirc, destacan- 

do-se, entre eles, o capitao Francisco Teixeira Mocueira, oficial do 

exercito imperial, vcluntario das guerras do Sul, de onde voltou no 

podto de Capitao, 

Prosim® esta a cidade de Sumare, antiga Rebougas^ 
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cujo nome anterior era, para o povcado, Quilombo. Urra bonita publi- 

ca^ao da Camara ffiunicipal de Sumafe, inclute, entre os patronos da 

fundagao da cidada, em prirreiro lugar^ Domingos Franklin Teixeira No- 

gueira, neto do sesmeiro Doaquim 3ose Teixeira Uogueira, De fazendas 

constantesda entiga sesmaria, podemos indicar o Sao Francisco, do ca- 

pitao Francisco Teixeira k'ogueira e do seu filho homonimo, e o Quilosa 

bo qua f orn&o Pompau 'da'1 Cara'argd'-j' ss^^i^^bs^Sa-bisneto do sesmeiro^ ven- 

deu para o governo do Estado fundar 0 nuclec colonial Nova Ueneza, es 

com 5BD alqueires da terras* Quilombc era, talvez, a sede pritritiva 

da sesmaria, depois fazenda, 

Discordamos da publicagao de Sumare quando afirrra, a 

pagma 8, ser Inacio Caetano Leme condomino com Joaquim Dose Teixei~ 

ra K'ocueira,qu e era proprietaric unico nesta sesmaria do Quilombo, 

Inacio Caetano era condomino na sesmaria do riheirao do Engano (L30 

fls. 77v» do Arquivo Publico) com Rafael de Cliyeira Cardoso, r.laria 
T } r-» ^ • ♦ j 
Teresa ao Rosano e Doaquim da Silv/a Lernef| que, conforme o citado Li- 

vrof distava^quatro ou cinco lecuas (lecuas da epoca) da sesmaria de 
Dqaquim Dose. 

Doaquim Dose Teixeira Noqueira - Atibaia II. 

Diz a carta de sesmaria de Doao de Barros Pedroso (kx2 
(L 29 fls, 249 de 1798) que a propriedade a beira do Atibaia, "de uma 

e outra bando do correoo Chamado ^onte Alegre, estava entre dues ses- 

narias, do capitao Doaquim Dose Teixeira Nogueira e do Tenente Ina- 

cio Ferreira de Sa. Esta citagao refere-se a mais uma sesmaria do mes. 

mo sesmeiro, alem das que descrevemos, nao podendo se referir a pos- 

suida por Doaquim Dose na margem direita do rio, xxxd§dtEdfi2E3!rif 

0 correoo Fonte Alegre tern csi sua barra na marcem es — 

querda do Atibaia, e a sesmaria de Barros Pedroso foi ccncedida em 

1796, quando Doaquim Dose ja ali possuia as terras da divise. Como 

Inacio Ferreira era sesmeiro ao Leste (Nascente) de Barros Pedroso, 

Doaquim Dose so poderia estar ao Ceste (Poente)-abranjendo a fazenda 

Sao Bento, quando Barros Pedroso se torncu senhcr das terras onds -K'i 

nasceu a atual cidade de Faulinia. 

Doaquim Dose Teixeira NoqueirQ - Barreiro,. Ameri«> 

csna. 

Eoclarece a concsssao da sesmaria do desembargador 

Diogo de Toledo Lara Ordonhezjdia e escrituras da terras vizinhas, 

a localizagao desta sesmaria do capitao Doaquim Dose Teixoira Noguoi-. 

ra® Esta no stuoi municfpio do Americana, confrontado com o citado 

doserabargador, com Andre de Soo Paio Botelho, Inacio Caetano Leme, e 

Doao Antonio Duarte Bueno. So 0 incontostavol e concessao dosta se5~ 

mnira, oa seus dotalhes continuara desconhocidomas so confirtna e 

afirmativa do Omar Simoes Rlagro de ser esta sesmairo serihor"d© cin- 

co eosmariea. 



3one Alvmfi de I ir.n - Tsquaral (v® ja Antonio For- 
" "" "" ' - - xblZ da Carapos) • 

Doso Antonio do Amoral - Salto Granda« 

Ek condotslnio com o sou J-rmaOj, Doao ffanu^l do Amaral^ 

e core Ocmingos da Costa 61achados foi aearaeiro no Sal to Grandap na con- 

fluancia dos rias Atibaia e Daguari, subindo por elas rm extansno de 

duaa leguas (L 30 fie, 11 vc)® Sen iroao vendeu a parto qua poasuia^ 

am I?9B? no guarda-mor Manuel Teixeira \/ilelat por escritura de* 

2/Il/lG09s declarando quo s venda havia sido feita em 1798e 

Dooo Antonio do Imavnl » Doir. torreqos, 

Foi sanhor ds enganho era Dois Corregos ondaj, cm 17S8ff 

produriu 300 srrobas ds agucar com 14 escravos. Nosto anopp em 20/8,, 

vondeu suas terras eo brigadeiro Lu£© Antonio® 

Doso Antonio do Anmral - Fato Dsntro« 

Em condomfnio com Rafael Antunes de Camposp tove 

vel no (flato Dentroj, que vondeu e Francisco Xavier de Rocha em 18/10/ 

lB0?a 

3gse Antonio do ftmaral ~ Doa Ulsta• 

Sestseiro neste paragcta, vendeu parts a Luxs Antonio 

de Souaa em I803f onde, naste enop havia produzldo 140 srrobas da 

agucar com 16 oscravoa® 

Pass Antonio do Amarsl - Campos da Bahin., 

Comprou terras ds Andro de Sao Paio Botelhos das quois 

vsndmi parte^ ere 22/?/l812# e Doaquira Cardoso do GusmaoP e perto a 

Francisco Xavier da Rocha que a rcvendcut am 14/10/1815^ e Rafael An- 

tunes do Cempos© 

3nee de Barros ra.iardo (veja Doio Fcrnsnrios do 
AlmQida)© 

Dosb PominGos (ou Dominquos') da Rocha (voja Clau- 
dio Furquim da Campos) 

Jose Francisco Aranha Barreto de Cenarno© Padre •» 
TTFibairu 

0 grande solar quo construiu cm sua sastnaria, constou 

do levantamento quo fizemos rSo bredoes rurais do agucar® Sua proprie- 

dade se situ&va na margere esquerda do ciedio Atibaia, mas suas terras 

transput oram o rlof por compra, com considerauel ar©a» Foram seua 

herdelro® o Barao do Itapure 0 o Bareo do Anhumsse Constou de 'Bens 

RusticcQM de 1818,, osta seu latifundio que passou a tor o norae do 

fazonda fitlbsio. 

Jose Inacio do Camarqo Penteado (voja Floriano de 
Catnargo Penfeoado & Inacio ferrsira do Sa) » 

Jose JoBqulm da Costa Gaviso - Sortso, Cnbras0 

Diz filar io Nems Qus este brigadoiro adquiriu e 

oosmaria de Antonio da Cunha Raposo Leme, ••compreondendo urea logua 

por duao, fazando teatade com terres da Frencisco de Camargo Pimontol 

(veja Cloudio Furquim do Campos) "o tendo o seu contro no ribelrao 
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cm barreirlnho, 0 urn quarto d© lugua daqucn do riboirco9 com o certao 

ato o xio naguari (L 29 flse 32) w«. "Sabe-se quo rmsto, gltjba axistiam 

posaeiroo^ entr@ os quaia Clement© Pinto do Prada e Dcss Corrals mar- 

qu®39 este confrontants com as torrsa do grupo da Cloudio Furquira do 

Compose Estas posses forem vendidas eo brigadeiro Dos© Dosquiss da 
g* p 

Costa GavieOj quo tsmbsm adquiriu a propria sosmari^ co need id a s ??©•» 

poso Lem»ff fundando nola n o engenho do Nossa Senhora da Conceigoo 

do SertaOo c a fazenda do crlar denominada Cabras^ posteriorment© 

(1820)„ 08 vondeu ao cepltao-mor Floriano d© Camergo Penteado (c©rte 

do is tab. L 24 flse 19)nlY\XiS\ a- ^4 <0- W* 

Nesta ultima citagao do raestre raario Ncm0s houvs 

elgura ©nganoP pois exsrainofnos cuidadooamento o Livro 24s nada Bncon.-' 

trandoj nota-set einda9 que as escriturss do ano do 1820 achara-se 

no Livro 14 do mesroo cartoriof e nela nada encontramos, EntretantoB 

as terras dast© latifundio psrtencoramj, roalmentej ©.©©ssfca- senhor 6@ 

sngenho rloriano de Carnargo Pantoad©^ o sq transaltiraro e sous her® 

deiroe quo nelas fundarera rauitss f az end as 5 como indicar-^desd© 

a Scrtao ato o alto da serja d© Cabras0 

3oso da Roche Carnargo (veja Antonio Forraz ds Cam 
poB9 Taquarsl)^ 

Qose Rodriquos de Almeida (ueja 3oao Fernandss de 
Almeida) « 

Dose Hodriques Ferraz do flmsral - Setc Qued&s. 

Em 4/6/l802f lavrou-ae a eacritura de vends na quel 

compareci&m cotno vendedoresj 3oso Antonio de Figueiro e sua mulher 

Isabel Correie da Cunha, e como comprador o tsnente Doss Rodriguss 

Ferraz do flmeral s Raxsltia da ura^sitio 0 terras 0 eles pertencefi® 

tc8f na patcigem chamada atste quedasH
e Tinha © propriedede por visinho. 

wdB uroa bands psra a parts da estrada da Itu, con terras de Frencisco 

Pedroso ds Lima? 0 psla parte dirsitaf g pels esquerda com Antonio 

/flvares da Silva8 e na mesma forma partem com Agueda CorroiQj, o maia 

ediante, com 3oso Gongalves Tcixeire ate entestar com Doaquim Alvs® 

res dos Santoax) 
/ 

Pagou o comprador pelas terras^ 260 mil rsis„ terras 

quo continhcm "dois langos de casa de taipa da pileo coberta de te~ 

Ihas''^ uma prensa da mandioca, um engenho de fazer farinhn 0 um u 

paiol coberto de telhas. Este mesmo comprador adquiriu tnais terras $ 
cm 2/10/160 ^cj0 joai^ Gongalves Teixeirsj era 20/10/1607, do Doaquira 

Alues dos Santos; em 5/9/1616, de Pedro Bueno do Camargop e ainda era 

l/4/l003,dd Agueda Correic Pais,, 

A vestidao deste latifundio permitiu sua divisao em 

varias fazendss como Sate QueddSg Dembeiro, Cachoeiro, Pedra BTJvnca, 

todas na doscendericia do latifundierio, Este senbor de engenho foi 

casado com Ana ffiatilde do Almeida Pacheco, felecou em Campinas era 

1819e deixando oito filhos, entre os qusis o Visconde de Indoiatub®, 
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Josq de Sousa Slqueira'^tvaja Inacio Fcrreira de 5/' 

CoraproiTcftio e 3/5/1739, de Leonardo ir.oreira da Cunha 

Antonio di; SQU3i& « Tapsrap Pols CDrrcc]os# 

pelas escrituras lavredas em Campinast o brigadeiro 

Lu£a ftntonio de Sousa iniciou suas atiuidedes nesta regieo, coa a coe- 

pra do latifundlo Tapora. f(3a srgsiriancie:^ ou coko se dizia, 61sc$m easas 

de moradaw do capiteo Filipe Neri ^oixeira^ em oeu engenho do Compi- 

naa Uelha, o 26/0/1798^ coraparecou o tebeliao e laurou a escritura 

de venda quo fazie o alferes 3ose fintonlo do Amarel ao brigadsJ.ro 

Luis Antomio de Sousa do nie£tio 9 torrasHqUD squele havia edquirido 

do 3ose Rlachedo do tifaa9 
Kpartindo do um lado com o Dr. Soso Darbosa 

de Cunha'f e 'sda outra part© com Soso de Camargog e da outrs cos Ben"- 

to STIachado de Lime9 & da outrs cots 3oaquita do Arrudas o outro sltio 

qu© tinha adquirido de Luis Cardoso de Gusmaoj, cujo s£tio o na para- 

gcm charaoda Doie Corregos^ com todas as terras que pattern do um ledo 

com firaaro Lams d da outro com D. Quiteria Pais de Siquoire, e outro 

com 3oao do Cemjrgo © seu ixtnao Irsacio Bueno de Camsrgo ste entestar 

com terras do Dr. 3ose Qarbosa da Cunha" 

Poz-sog ent&o, a trsnsferencia de dois sitios.,, um hoj© 

proprisment® chemcdo Tapare, a outro com engenho c olto juntas ds 

baicf cujas terras otingisro a ^parogem chamad© Doia Corregos5'. A 

tna Tepera csto na relagao dos ''Bens Rusticas do 

Cert&mento ansxando a Tspera, pelo que revelem oe no- 

mes dos vi^lnhcSg compi-ou maiss c Brigadeirog a (!sdf 9/l0/160l9 ua 

sltlo na ©atrode quo vai para 3undlQ£j( cuja divisa Norte con-! ina com 

filaria Fausta Claris Faust© miquelina de Araujo c Azambuje) "por ara 

cainlnh^qua val ato a cstroda das seto quedas''^ 

R0xi5(!8ttRxfeafcss®^xXs£^S:0XfsxS5BXXsa8x<iaxSRnBisxRxRHEiReaxBxsBKn 

propriedade da viuva de Bento SlQchado do Lima, Fiario Gertrudes da 

Silva* Comprou! de Rafaal de Olivoira Cardosoj, a 2/l/lBOA, terras no 

bairro de Dois Corregos. Nsste baiiTOj coraprou mais, a 14/1D/1G3..a, 

sitio e terras de Inacia Francisca c seus filhosja 3/11/1816, terras 

e cultivedos de Romao Alvares de Oliueira® 

Luis fintonio de Sousa - fttibaia, PaZGndinhao 

Diz a corta de oesmari© de Alexandre Berbosa do Altaei^ 

da © outros, de 28/2/1800, com a testada da estrada de Goias, entre 

os rios Atibaia e 3aquari cuja margem porcorre ate "ontestar a co® a 

sesmaria do cel. Lu£© Antonio de Sousa"^ nao so tratova de uma eesma- 

rie, mas de um latifundio edquirido por compra a divercoc proprieta- 

rios de tnanobes aroea. A primeira area Luis Antonio comprou de Clau»- 

die Furquiia do Campos, a 23/12/1798, sitio ® terras part© de aesmarlc 

do uendcsdor, ontra os rice alto Atibaia e 3aguari, com cosas de to- 

Ihas do paredes do meo, de tres langos "com seu corredor^', engenho 

do moar cana, duss caldeiraa e formaa, paiol, tres juntas de hois. 



carro, carroteop acis quarttsis d® csnac Entendcmos que ao Worts dec- 

^ terras, estao outras adquiridas por 0ocrltur& de 13/6/1600, ora socl®» 

dad® com Inacio Ferraira de Sa, comunhao qua ss desfoz posteriorment® 

f^sre&ao. certo, como indica a v/isinhanQa com Alexandra Qsrbosa de Al- 

tasida, quo a Fazsndinha pcrtenciura tsrras das fazendaa que chcgarare 

aenetos do Brigadairo, Xrecema e Atalais,, Aproxiraando-ss de Anhym&s, 

B80 raearao partsnceu e fazenda Sao Vicente, osta ainda ©m poder de seua 

doscsndentesg originada era escrituroS d© 9/10/1813 © 22/8/1614^. 

tu£s fihtonio de Sousa - Santo Antoniaa Boa Uir.tn 

A pritnoira referenda qua encontramos dosta proprieda- 

d©, consta d@ aacrltura da divicao amlgavel entrs Fillpe Neri Toixd- 

ra'e o brigadsiro Luis Antonio, csrainho novo que so ssta abrindo 

para Pirecicaba, qua seruira de divisa das terra8ue Apos, e escritu- 

rs:.d@ compra de "sitio, terras e seus cultivadosn, em 29/4/1815, d© 

Francisco Xavior da Rosa, se^ulda da compra d® 3/10 do moamo ©nag s 

3osl Antonio do Araarai, e da compra do 9 do mesmo raes, do sitio 

nominedo Santo Antonio"r do Antonio da Silva Leme, vizinho do coftipra- 

dor, da Bernardo Guadcs Barreto e outroSo Est® propriedade psssou » 

pertoncer, depoie, a Hoso da Costa Carvalho pelo seu caaamonto com 

a viuva do Brigadciro 0 figurou, tombesa, com o primoiro proprict©- 

rio, em "Ben® Ru3tico3Kd@ 1B18, 

Lu£s Antonio de Sousa - Compos da Bahia 

Gutro latifundio formou o Brigadeiro, comverias com- 

prasj a 14/10/1615 ds 3ose da Cunha Raposo Lorn© quo eis havia adquiri- 

do terras de sesmaria d@ Hoes Antonio do firearal 0 Rafcsel fintunes do 

CoBpo8,nrumo de Francisco Xavior da Rocha e da Lagoa Grande seguindo 

psra © pert© do Cnpivari", Rnos Campos da Bahia"* Escritura de 27/B/ 

1817, compra a 3oae Antonio do Atnaral, cempos qua esto havia adquiri- 

do d© Andre d® Sao Paio Botelho, dividindo com Bernardo Guedes Bcrrn- 

to , barro do ribeiroo de Areia Branca, e terras de Refael Antunes d® 

Cemposj 0 mala, ©ns 27/0/1017 ainda, terras do Rafael Antunes do Cam« 

pos s quo forara da Andre d© Sao Paio Botelho, "at© o fim da sesraariQ14, 

acompanhendo terras qua forara de 3osb da Cunha Raposo Lerae, ,ss hoj© 

do coroprcdor e diuisa com 0 Galuao ato o rifaeirad do TolodinhQ"^ 

Este campo, entao chamado "da Bahia", situa-ee no at® 

©tual municfpio de Araericana (antes Campinas) a ieste do cemiterio 

dos protostantes quo esta proximo do ribeirao dos Toledos, 

Luis Antonio de Sousa^ - PirBpitlnQu.l«, 

, Com sociedade do Inacio Forreire ds Sa, foi requerida 

c&rta do sesmarla'psra terras ja do possa CdK dos roquarentes, no po- 

ragera denominada Saltinha, da barra do Pitapitingui (L 30 fls. 122)^ 

na qual ss eatabelecerars "com enganho ds fazer ogucar", "cora casas © 

conaviQi®''^ deuendo, c da barra do rio k a parage® Saltinho, contor 

todo leito do rla,quando ole torn sou porcurso d© Lest® a Ossto© 



f^pmuQl Fernandes .dsi Sao .Paio «• Barra t 

Compranclo an terras de filips Neri Teixoi-rag pelas eo- 

criturag de 19/9/i798g n« weaaa data as do Ana Blaria Oosefag que as 

havia adquirido do 3oqo Barbosa do .Roqcp o£tio na parageea chomada [fla- 

to Dentro dividindo eora Campinss Uolha 0 Dorairtgoo da Costa IHachadoj 

oscrituras ratiflcadas pels d® 23/11/1790,, para dtr@r duo tlnham aa 

terrase de mk ladof"Rafael Antunes pslo rumo da wll® qus o dito Antu® 

fseg parte cota Doraiotios da-Costa Clachodo "ate a direitura do ea- 

pigaoj cobs Bsrsmrdo Guodes Barreto a caminho do Claudio Furquim que 

vora do Atibola-, o corrogo-do Campinas Volha por ole subindo "ct© aa 

capooiras b d@ part® d@ An© filarlcir;c Dividia^ ainda9 com Francisco Xa™ 

vlar da Rochap ocobpanhava^o alto Anhum&s ato a estrada do Goias coo 

© future fazenda Sao Quirino& ontest;dos Quirinosf entra os quaio 

qulm Quirino das S8ntoss genro d® {llanuel FornandoSe. flianuel Fernanda® 

edada comproUf e 9/6/1800, parts de terras do Francisco Xavier da Ro» 

c.ha& 

A area desta sestnaria , contondo as fssondas da Rarrc, 

Seo Quirino 0 "Sitio na pnragera chamada HI ato Dentro"c0rtement0 abrcn- 

giria a area-do latifundio do Elato Dontro, adquirido polo tenente co» 

ronol joaquim Axanha Barreto de Csraargo,,^qu0 all fundou sngenho us 

0 passou a realdir ens 1006, a ««b r£« padBMB® desuHsnxKE cotspra quo 

nso podamos documentor por felts do Livro ds Rotas XU no Tabelionato, 

livro quo deveria contor oscritureB de 1804 a 1006e Aos 14/10/1014, 

(Hanuel rernandes de Sao Paio "homera dosnte, por^seu procursrioi riorit 

no do Canargo Pentaadg, ® sua tnulher do dito Saor Paio, Custodia Ma- 

riana do Oliveira", vsndeu^terras viTinhas ao rumo da vila, go fale- 

cido Fllipa Nari ^eiXBirep o Bernardo Guedes Barreto, ate sair na es- 

trade qua vai para ver?ds feits e Bogo Batista de fflatos* 

Pretenco o original da carta d© sessnaria do Hlanual Fei 

nandeo de Sao Paio, eo F.us6iJ firquidiocssano de Campinas, s do scu in- 

teiro taor faremos integral transcrigao, e®g> dssa rspssijisfs®® 

Gmttekmsa* certos da raridada do documento earinhosamont© conserwedo 

pelos descondentos do sesmsiro, e oferecido eo filuseu, em nome da fa- 

raClia, pela g eneros id ado do Galdino do Abrou Soorcbs 



KDom 3oao, par Graga do Deus Principe Regents de Portugal 

e doa Algarues, d'Equero e d'alom mar em Africa do Guino e da 

Conquista^ Nauegagao e Comercio da Etiopia, Arabia Persia e 

da fndias Fago saber aos que esta Hiinha Carta de Confirmagao 

de Data e Sesmaria vireros Quo por parts de Iflanuel Fernandes do 

Sao Paio, file foi apresentada outra mandada passar por Antonio 

ffianuel do Klelo Castro e fflendonga, sendg Governador e Capitao 

General da Capitania de Sao Paulo, do teor seguintc - Antonio 

Slanuel do [Tielo Castro 0 ffisndonga, do Conselho de Sua ff.ajestade, 

Governador 0 Capitao General da Capitania de Sao Paulo<. Fago 

saber aos quo esta Hlinha Carta de Sesmaria virem, que atenden- 

do a me representar filanuel Fernandes de Sao Paio^xxx^ da Uila 

de Sao Carlos, qua e ele Senhor e possuidor de tres sitios 0 

das terras a eles prtencentes, na paragem chamada Barra do Cor- 

rego das Campinas Uelhas,^xxx)c* com outra Corrego que vai da Vi- 

la, os quais ditos tres Sitios estao anexos uns aos outros, 0 

o suplicante os Comprou para formar Ssu Engenho, como consta 

dos Tftulos junto, que Ihe passaram os vendedores, mas como des- 

tas terras do Suplicante se acha de um lado parte de baixo da 

Sesmaria do Alferes Francisco Xavier da Rocha^xxx^ e de ou- 

tro lado se acha outra parte de baixo da Sesmaria de Bernardo 

Guedes Barreto,^'xxxk^ ambas concedidas e medidas ha pouco tem- 

po, e fica-se entre estas duas Sesmarias um intervalo de terras 

do Suplicante, quo nao se achan|nunidas de legitimo tftulo do 

Sesmaria, por se acharem possuindo aquelas terras por simples 

posses, posta que antigas, queria por isso quo eu em Nome de 

Sua {fiajestade, Ihe conceda por Sesmaria as mesmas terras, qua 

se acham entre as Suas Sesmarias, e constem dos titulos juntos, 

e de que o Suplicante esta de posse, as quais fazem sua testa- 

da pelo lugar onde se acha o rumo divisorio feito pelo Cupitao 

Filipe Neri Teixeira,^xxx^ Antecossor do Suplicante, e Rafael 

Antunes, seguindo a mesma Linha do Rumo do Leste a Noroeste ate 

a distancia de Trezentas e oito bragas ^xxx^ de onde torcera o 

Rumo a", huscar o marco antigo da Peroba da Cruz, que esta 

na estrada, vindo a ter a dita testada, nesta parte. 



quatrocontas o novonta braqas, c mais ou menos', e da outra partc 

o qu© sq achar cntre as duas Sesmarias;© o Sertao correra de um 

lado pelo Rumo da Sesmarla do predito Bernardo Guedes 0 do outro 

lado pelo Ruxno da Sesmarla do Alferes Francisco Xavler da Rocha, 

por ondo tea mil cento 0 setenta bra^as^C^ ) de Sertao, maiJr 

ou menos, q do outro lado sera o quo houver dentro dos Rumos, 

eompreendendo-sa dentro da Sesmarla as pontas de matos quo para 

as partes das Capoeiras das Campinas, exlstem 0 pertencem-* ao 

Suplicante, pois que sendo, como sao, terras originadas de pos- 

ses, nao se Ihe pode dar quadra sum Rumo certo, porquanto o Su- 

pllcant© so pede aquelas terras que se acham debalxo de seas tf- 

tulos , o que so na sua mediqao se podera melhor examiner, sen- 

do certo que todas elas sao muito menos de moia Legua, portanto 

me podia Ihe concedesse a Referida Sesmaria na forma declarada 

e pelos Rumos que se acharem raais proprias para divisar e liml- 

tar Gonforme os Sous tltulos, e sendo visto o seu requerimento, 

em que fol ouvlda a Camara da Vila de Sao Carlos, a quern se nao 

ofereceu duvida, nem aos Doutores Procurador da Fazenda e Coroa, 

e Ouvidor da Comarca, a quern se deu vista| Hei por bem dar a 

Sesmaria em Rome de Sua Hajestade Fidellssima, em virtude de sua 

Real Ordem do qutnze de Junho de mil setecentos e onze, ao dito 

Manuel Fernandes de Sao Palo, as terras que pede na paragem men- 

sionada com as confrontaqoes acima indicadas e sem pre^uizo de 

terceiro.ou do direito que alguma pessoa tenha a elas,com decla- 

rag5o que as cultlvara e mandara Confirmar esta minha Carta de 

Sesmaria por Sua Majestade, dentro de dois anos, e nao o fazen- 

do se Ihe denegara mals tempo, o antes de tomar posse delas as 

fara medlr e demarcar ^udicialmcnte, sendo deste efeito notifi- 

cadas as pessoas com quern Confrontar, e sera obrigado a fazer 

os caminhos da sua testada, com pontes e estivas, onde necessa- 

rlo for,, e descobrindo-se nela Rio Caudaloso que necessite de 

Barca para se atravessar, ficara Seservada de uma das margens 

dele, meia legua de terras em quadra, para a comunidade publics 

e nesta Data nao podera suceder, era tempo algum, pessoa Ecle- 

siastica, ou Religiao, e sucedcndo sera com encargo de pagar d{- 

zimos, ou outro qualquer que Sua Majestade Ihe quiSer impor de 

Novo, e nao o fazendo se podera dar a quem 0 denunciar, como tac. 

bem, Sendo a Mesma Senhora Servida, Mandar fundar no dlstrito 

dela alguma Vila e podera fazer ficando livre e sem encargo al- 

gum, ou pensao para o Sesmeiro, e nao compreendera esta Data 

Vieiros, ou Minas de qualquer genero de metal que nela se desco- 

brlr, rcservando tarabem os Paus Reals, e faltando a qualquer das 

ditas Clausulas por serem conformes as ordens de Sua Majestnde, 

e ao quo dtspoe a Lei de Foral das Sesmarias, ficara privado dos 

ta, pelo que mando ao Mlntstro e mais pessoas a que 0 conhecimer. 
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to deste pertencerj deem pose ao dito Manuel Fernandes de Sao 

Palo, das referidas terras na forma que pede. E por flrmeza do 

tudo Ihe mandei passar a presento por Mlm assinada e Selada com 

o Solo de Minhas Armas, que se cumprira intetraraento como nela 

se contem, e se registrar! nos Livros da Secretaria deste Gover- 

no e mais partos que tocars- e se passou por duas vlaso Dada ncs- 

ta cldade de Sao Paulo, Manuel Cardoso de Abreu 0 fez a quatro 

de Janeiro de 1799. Lufs Antonio Neves de Carvaliio, Secretario 

do Governo a fez oscrever. Antonio Manuel de Melo Castro 0 Hen- 

donqa - Pedindo-me o dlto Manuel Fernandes de Sao Palo, que 

porquanto o Referldo Governador e Capltao General da Sobredita 

Capitania Ihe dera em Meu Heal Nome uma sorte de terras, com 

quatrocentas e noventa braqas de testada, 0 rail cento e setenla 

braqas de sertao, pouco mais ou raenos, mencicnadas na dita Car- 

ta, Ihe fizesse Merce raandar passar outra de Confirmaqao dexas 

E sendo vlsto seu Requerimento, e o que sobre ele responderam 

os Procuradores Reglos de Minha Fazenda e Coroa, sendo ouvidos;. 

Hel por bem fazer-lhe Merce de Conflrmar, como por esta Confir- 

mo sem pre^uizo de terceiros, as ditas quatrocentas e noventa 

braqas de testada e rail cento e setenta braqas de Sertao, no 

Sitto chamado Barra do Gorrego das Canrpinas Velhas, com as con- 

frontacoes Referidas quo era Meu ^eal Nome Ihe deu Antonio Manuel 

de Melo Castro e Mendonqa, sendo Governador e Capltao eneral 

da Capitania de Sao Paulo, na forma da Carta nesta inserta com 

todas as clausulas e condtqoes na raesma expressada, e com as is 

mais que dispoe a Leix Pelo que Mando o Meu Governador e Capitao 

General da Capitania de Sao Paulo, Provedor da Fazenda Heal e 

dela aos mais Htnistros e pessoas a que tocar, Cumpram e guar- 

dera esta Minha Carta de Confirmagao de Sesmaria e a fagain Cara- 

prir e guardar inteiraracnte como nela se corvtera, sera duvida al- 

guraaJ Pagou de Novos Direltos quatrocentos Reis que se Carrega- 

rao ao Tesouroiro de  a folhas  e seto verso 

do Livro priraairo de Sua Receita 0 se Registrou o Conhecirnentc 

era forma a folhas cento e doze do Livro primeiro do Reglstro 

Geral s Dada na Gidade de Lisboa a doze de Seterabrot Ano_ do 

INasclmento de Nosso Senhor Jesus Cristo,de mil oitocentos g 

sets, > 
1 . (a) 0 Principo. 



gianuel Rodrigues de Barros? (veja 3oao Fernandas 
de Almeida)« 

(flanuel Teixeirs Vilela - fit lb ai a- - . 

Dubs compras fez o guarda-mar Fanuel Toixeira Uilela 

neota regies part® de sesmaria wna paragem do rio fttibaia que 

parts cota 3oao do Barroa Podrooo, Doaquim 3ose Teixoira Fogueira, Ber- 

nardo Guedeo Barrcto e o rio Atiboia, com uma legua do testado por 

3/4 do sertao", qus vendeu em 5/Q/1803 a 3oao Antonio AlvareSe. 0utre9 

comprada de Salvador do Prado Cortes e Boao Manuel do Amarel9 "de ou- 

tre bande do Atibaia ate o 3aguarij dividindo com Antonio de Cemargo 

Penteado e Nicolau Gongalves da Silva? e quo revendeu em 26/12/1B03 

ao Padre Caotano 3os0 de AbreUc 

A cornpra destas duas propriedades deueria ter side, foi- 

ta om 1796, quando, em 6/7, escrevia olo a seu irmao filipe Neri Toi- 

xeira, relatendo que fora uisitado por.Frei Antonio de Padua Teixoi- 

ra, irmeo comum, aconselhando-o, camo fizera, ha mais de vinte onos 

com oo pals e outros irmaos, a mudar-sc pare Campinas, o torre de km 

seus encantos, d© sous trabalhos apostolicos e da grandos ralizagoes, 

Aceitou Manuel Teixsira o conselho do irmao francisca- 

no, e pediu aoa irmaos campinenses que tomassem providencias pare a 

sua chagade a Campinas. Neo o acusa nests freguosie o recenseamento 

ate 1805, mas provavaro-no as compras do imoueis e o batizado de filha 

com set®-dies da nascida, a 1/11/1799, em Campinas.kwiIh HaECBsaa A 

ccrta anviada para o irmao, pedia que mandasse fazer piantagoos de ea 

ceriaia para seu consumo domestico, o que indica intencao d® mudanga 

imediata^ de Lagou Dourada ondo residia, para Campinas. 

IfSanual Tei?xeirB yilela - Bos Vista, 

Rosidia ja este senhor de engenho em sua propriedada 

do bairro da Boa Vista, antes de 1805, na propriedede que obtoue em 

duas equxsigoes* a primeira, de Alexandre Bueno da Silvra, e a segun- 

^ com escritura da 12/l/1607s do 3oao Batiste do Arnerel Gurgol, com 

''um lango ds cesas da parades de mao, ccbertp de telhas, dividindo com 

Francisco de Paula Camargo, 3oso Gomes, Gertrudes Pires, Inacio ds 

Lamas o com terras de sua primeira equisigao. 

Flanuel Toixeira Vilola - Selto Grendo, 

Durants o governo do capitao general Antonio ffanuel de 

Castro e tflendonga ( ), por ato seu, foi concedida uma sesmaria a 

3ooo ff.anual do Amaral, 3ose Antonio do Amaral e Domingos da Costa Fa- 

chado, ebrengendo a confluencia dos rios Atibaia e 3anuari, incluin- 

do o salto gronde do primeiro. Os beneficiaries nao a cultiuaram e 

nao a povoarem ato 1799, quando o primeiro vendeu sua parts, por qui- 

ze mil reis, ao guarda-mor F.lonuel Teixeira Vilela. Nao foi levrada 

escritura, "por ester em tempos anormais" (/), procurando, porem, 

o comprador, vendedor e anuontoff, oos 2/11/1609, o enrtorio ondo ss 

faz o ascinou a respotiva escritura de compra e venda, cnuencio e qui- 



tBgaoft Noste engenho, o gunrda-mor construiu sub veste rasidBncia, 

qu© descreuctnaa, ilu8trendo-es em "Grandca Solares do Agucur"® 

Dos bens de inventario deixados pelo prioeiro senhar 

do Salto Grande, alom deet© ongenho,constam os da Bo& Uistc, Cachooi- 

ra, Bslra do Atibaia, Kiorro Alto, e Invernadoo Na cidade, casa no lar» 

go da filatrlr (matrlr nowe, hoje Catodrel), com fundos ate a rua do 

Santo , Antonio (hoje av«, Campos Sales) o fflanuel Teixelra Vilela foi so- 

cJ.o •'"por cscritura^ do coronol Francisco Antonio do Sousa, em outros 

engenhoSe 

Rlaria Leite do Cemarco (veja Ooequim .lose Toixel- 
re Nogueira), 

Hlaria Teresa do Roserio (veja Inacio Csstano Lame) 

ffliquel ftntunes Garcia (veja Ana fferia Cordeira) 

nUgeul Ribairo da Cotnarqo (veja Ana fuatild© do 
Almeida)« 

Nicoleu Goncnlvg-s da Silva "Atibais, 

Roquerida por este,"morodor scbre o barranco do rio 

Atibaia ecima, na paregem chemada barra das Anhumas% refere-se a 

"uma- legua de testada de rio a riQ"* Nao podiara as terras concedides^ 

£& locelizar^a1 frente do barra do Anhumas, pois este trecho ja esta^ 

vs inclu^do na sesmario conccdida e loaquira lose Teixeiro Nogueira, 

que comegaria a ser mcdide desda o ponteno, rio scitna alera ds citada 

bardej o iocalizamod entrb terras do outres sesmaries, nao podendo 

es terras requeridas etingir uma logua em quadra, Hluitos doo seuc 

vizinhoa citorem o nome dost© proprietorioa, cm suos escrituras& no 

baixo Atihaicu A carto foi registrada em csrtorio de CampinaSj, L le, 

fie. 40® xRj^saxSaRffaiMisxKBisa^xSkBtRKJiatcKxAiiteKBtxelKaxSaR* 

fe«axR2:BCt«*;xa«SaxSaKMBkxfltaxAa«xakxsix2e5«xRfiX*R*x«4Bx8e«iaas 

Podro Goncalvas fHoira e outros - Boa Viste, 

Requerida em 17S9, polo primeiro citado a po^Raimundo 

Alvare© dos Santos Prado, loao fnonuel do Amaral c loao ferraz de Cam«> 

pos, "entfeo as terras do prirnoiro e do uitimo", ""possuidores ds umes 

terras havidos por compra na vilo ds Sao Carlos% corn duas loguas de 

tostada e ume de sertao (L30 fls. 150 v.) Noo ha duvido de quo esta 

sosmaria oo situava na Boa Vista, ineluindo o bairro dos Amareis^ es~ 

ta reglstrad® em cartorio, L 2 fls® 5, 

Podro lose Batista - Anhumas• 

Primitivamente teve um cftio quo, antes do 1760, ven- 

deu © Antonio de Cerquoir© Cesar, Roquereu e obteve sesmario (L 30 

fls. 91), confirmoda (t 33 fls, 176 v,), no bairro de Anhumas, e 

rogiotrada osn cartorio a 24/5/1799® 

Rafoel de Oliveiro Cardoso (veja Inacio Caetcno 
Leme) . 

Raimundo ^Ivares dos Santos Prado (veja Pedro Gon- 
Gongalvcs irleira e outros). 
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Temdoro Ferrs;;: Lclte - Legos. 

Foi eargcnto-ROSTf dignidads quo oa dGnotninou' raajorg, ^ 

com eata so tcrnou conhecido® De Itu tnudou~ED para Campinas ondo3 por 

escritura d© 29/3/10009 edquriu @ as terras para o latifundio "Legoo"; 

da 3o&o Ferraz Castanho e su© Biulher Ana Antonio de Alraeida^ que s® 

heviam coropredo d© Ooeo da Rosa Dias, Por ests propriedede pagou o 

maior Teorioro o importoncia de quatro mil cruzadoDj. nela wontando o 
■c^ , 

sou engenho era IBOlj, © construindo ej^ eede que doscrevemoa, cob ilca- 

trogno, e® "Grandes Solarsc do Agucar69® n 

Nasts ongenho fox-am produzidesi em lOOSj. 600 arrobas 

do ©gucar|em 1804{l 1.400 errobasg am 1807, SK) arroboSc 0 major T eo- 

doro faleceu a 19/11/1837, caindo o engenhs em abandono e sendo sues 

terras fracionadas. Fol registrado em "Bans Ruoticos^coa a arcsa d© 

4o500 alqueires de torx'-aSa- 

/ 



GRANDES SOLARES DO A5UCAR 

A partir de 1790, maior afluxo da abonadUs 

interosaad^s em insbituir em Campinas a produQao do cena e fabrica— 

gao do agucar, /.3 procurevam. esta c^3cl0 t osperengosl^-da grandes 

rosultados em atividndes agucareiraso 0s antigos roceiros tinham 

dead© os primeiros tempos eaus pequenos canaviais com engenhoca 

e fabrice9ao de pinga, porem, faltava-lhej capital para a montagem 

do grando engenho, transports 0 mercado para a agucar.^fts engenho- 

cas do rapadura tern urna maquinaria mais simplesj ura ou dois bangues 

(/t>V) t^0 uma 30 tacha e sera chamine, moenda acionada por animais 

(/'3~) 6 "formas do madeira para as rap0durasw (/36)e > 

Com a exportagao explorada pela vila de Ittij tornou-" 

~se possrvel urna elevagao da produgeo agucareira em Campinas, que 

teve inicio com elementos novas abonados, ja familiarizados com Cam 

pines, o que daspertaram interesse em demais rjniiateftW1, svolurnando 

os futures senhores de engenho desta regiao» 0 grande engenho chama 

do colonial, "caratorizs-se por evaporar a garapa em caldeiras ou 

tachas submetidas a fogo direto ou fogo nuw
e "Essas caldeiras hc- 

misforicas ou chatas sao colocadas sobre ura fogao de tijolos que se 

chama bang'iie, dentro do qual se acende, em uma das extremidetdes, a 

fornalha1*'? "um jogo de equipagem ou bateria de tres tachas e sufi- 

ciento para o fabrico do agucar, Destas tachas, a mais proxima da 

chamine dastina-se a limpeza do caldo (claxificagao ou defecagao)^ 

a segunda, do meio, a concentragao do caldo (evaporagao)s a tercei- 

ra por cima da fornalha, ao coximento do xarope ate atingir o ponto 

ds agucar" (liV) - "A. estes utencilios se ajuntam em ura engenho, uraa 

moenda acionada a roda d'agua ou anirnais (lie) para extrair o caldo 

ou xarope das canas" que chegara do corte no canavial, destmadas a 
' s 

raoenda da qual o caldo se encaminha aos cochos cu parois, por raeio 

de calhas ou bicas, Diz a iconografia de Campinas, (Florence) quo 

havia moenda acionada a tnao por escrauos ou por animais, enquanto 

inventerios os apontara acionados por aniroaiss "fabrica de agucar 

do bois,i(1822) , ou w fabrica de bois" (1832) e outros. 

Embora existindo outros engenhos contemporaneos, com 

os cinco seguintes^que encontranos em pesquisas, tormamos urn grupo 

de solares t{picos de ura t-fempo de grandeza, marcando o primeiro sur 

to economico do mu^iclpio, e eleuados no ocaso do seculo dezoito e 

raiar do dezenove, f^que, para a regiao estudada^e velha tradigao. Ou 

tros engenhos da rnesraa epoca nao se destacaram Vcr grandiosidade 

de suas saded, embora tendo suas casa^-solares assobradadas, mes de 

urn so andar, 0, a seguir, de tipos repetidos. 
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Teixeira Hogueira', 

Neto da psuliste de velha cepSj (faria Leme do Prado, 

nascida em Piedads (hoja Lorena) j, e da Tons Rodrigues Roguolra do dp 

fundador c copitao-mor de Baependi^ que fundaro em terras do seu pro- 

prio engenho de minoraQaoj filho de Angela Isabel Nogueire do Prado 

e do capitao Domingor. Teixeira Ullela, que usava o none ultimo - por 

ser natural do Uilela do Tamegag- o capitsb do Dregoes Boaquim Jose 

Teixeira [*3ogueira, irmao do co-fundador e primeiro vlgario de Campi- 

nasf Frei Antonio de Padua Teixeira, ecompanhou seu pai Dqmingos e 

sous irmaos Jose e Filipe, para vir residir em Campinas® 

Com perrsanencia em Itu, -aqud/^casou^s.® com Angela Isa- 

bel fflaria de Sousa, filha de Gongalo de Sousa Rodrigues b de Inacia 

ffaria de Camargo Lima, e por esta neta do capitao Fernanda Lopes de 

Camargog e na mestna rcgiao pode observar as uantagens da cultura da 

c&na e fobrico do egucar® Fixou-se em Campinas onde foi urn dos pio- 

neiros na industria agucareira® 

Das cinco c® sesmarias obtidas por Joaquim Jose, 

como diz o hiatoriador Cmar Simoes Fagro sue principal pro- 

priedada foi o ""Sirtio Grande", nome^apbs,mudado para Engenho do Cha- 

psdao e Pazenda Chapadao na epoca do cafe® Influenciado pelos costu- 

mes de Finas Gerais, onde os habitos de grandeza e luxo se difundiam 

com a mineragao, levantou^par a sede do engenho do Chapadao, o sobra- 

do (figSk^cljy/com carateristico^da capitania natal, a residsncia da 

famrlia em andar superior como cobertura da senzala de escravcs. Nes- 

te habito, seu irmeo Ranuel Teixeira Uilela,construiu o sobrado-scde 

do engenho de Selto Grande que vamos descrevex adiante e que, como 

o Chapadao, e de taipa de pilao no primeiro andar, e de pau-a-piquc 

no andar superior (figs.^^^^v-/) , Da primitiva sede do Chapadao, ainda 

existente, so podemos dar a planta das paredes externas, pois inter- 

namente foram as uedagoes destruidas para a montagem de maquina do 

bensficiar cafe® ® solar & un quadrilatero perfeito, com telhado d© 

quatro sguns( 
Fes* 223 a 227 e 313* 

Fundou Joaquim Joss Teixeira outros engenhos que 

recordamos- e que, com^uas outras sesmarias, deram origem a multipll- 

cades fazendes ds cafe, herdadas pela sua numerosa descendencia. Teve 

ele dostacada atusgao na vida polftica de Campinas, nao so pelo seu 

prestfgio pescoal, como pelo de seus irmaos e da sua famflia, na qual 

so destacou o seu primo-irmao, Fanuel Jacinto Noguaira da Gema, lente 

na Acedemie Real de Farinha em Lisboe, no Brasil ministro de Estado, 

© ja am 1825,FarquDS d© Baependi, 1?^^- 



BKgbosa de flltnelda 

Foi en XBOO que Alexondre Barbose ds Aimoida e outro© 

obtiveraiTi sua seomariSj utne area imensa com meia XeguQ do taatada e 

tros de ccrtao„ tostode qua deueria ecompanhar a cstrada de Goias5 a- 

fundos seguindo pels bsirs do rio Baguari* h concescao bonsticiou tin 

co possosot Alexandre Borbosa de Alneidsj 3oao Dafnaceno Barboaaj An® 

tonio Correia Barbosa (II)9 Cccflia Barbosa de Aineide (quatro irmaoa) 

© Barbara Fiarls de Platos, 

0 prirneiro citeda fundou o engenho e deve tor sido o 

con&trutor do solar» ainda existente9 hoje sedo da fezende Santa Rita 

do Rlato Dentro (figsJllvrfl )f Pois foi o prirneiro senhor do engenho 

dentre os irnsosi c8sou®3s9 e fsleceu en CsmpinsB era 1622, sen deixsr 

doccendentes, tondo os sbuc irrn&os para a sucessao no engenho® 

0 segundo irrneo citado, tambem/casou#®® em CenpinaSs. 

con Ana Clara Loite. 0 terceiro, que ainda em 1605 era conerciante 

do fazendas na sede urbana da freguesi®, casou-ae con Ursula Franco 

do findrode, filha do capitao-mor do Campinas, Doao Francisco ds An- 

drads, easel quo sc estsbelecou en terras de sesmaria, a beira do 

Atibaie, iniciando a que r»e chamou fazenda Oaguari, hoje fazenda San- 

ta Ursula# 

Estes irmaos, vindos de Pirocicaba.per® Campinas, eroa 

filhos do Antonio Correia Barbosa (I) t 
,so povoedor"^ casado com Ana 

Lara da Silva, ja felecido em 1792} sau filho Antonio (II) foi a pri» 

meira crianga batizeda na freguesia de Piracicaba, a 29/7/17M} tor- 

nou-sa propxiBtario unica da sesmaria quo, por seu falecinento etn 

1639, teve e diregao ds sua uiuva, D, Ursula, vendedora em parcelas, 

da area de sesmaria, permitindo a formsgco, alem da Santa Rita.e dtr 

Santa drsula, das fazendas Sets Quedas^ Recreio, Bom Rotiro, Castelo, 

Santa Clara e outrss# Sukh ieteQ9e€&aa iKt&xisme. miic&tzn kuts sua irfada 

0 velho solar ainda estava conscrvado quondo o visita- 

mos a 1/12/1976, sen parades internas nos langos latorais, mas que 

forem reproduzidas ns plants pelos ainais dcixados na dcmoligco# 0 

corpo central oe cotnpoo de doiS saloes sobrepostos, 1 igados por sinpl© 

escada em caracal. Ssus telhedos, o do. sobrado em quatro aguas, e em 

tres oguss os de dois langos laterals. Suesfotografias internas ates- 

torn bem sua idade. Figs. /X- ^>1* 



Ferraz Lgitg 
v 
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Fundado etn terras adquiridas pelo Ifiajor Teodoxo Fer— 

raz Leite^que em 1B01 ja se'encontrava montando seu engenho, teve 

como sede um dos grandes solares do agucar (fig. A^^ "fabrica de 

agucar, de bois com massame", "casa de purgar com todos os utencir. 

lios", em 1616 seato registrado em "Bens Rusticos" 0 ^ com area 

de 1500 bragas ( 3.300 metres) de testada (frente^, por 1500 bragas 

de sertao (fundos) , tendo em trabalho 55 escravos, 80iar reai- 

dencials era quadrilatero porfeito com telhado do quetro agueSp d scn« 

zala a partBt aegundo habitos locaicj utilizawii o ros do cliao para 

outroa fins, enquanto nos altos instalsva sua residencia. 

Era o major Teodoro casado com Frsncisca Franco da Sil- 

va Lobo t em primeiras nupcias, com quem/tnudouv^6 pars Campinas onde 

ela faleceu em 1805; casou~se em segundes nupcias^ com ffiaria Lu.isa 

Teixeire Nogueira d© Cafnargoj filha de seu compedre e vizinho, o pri- 

meiro senhor do engenho do Chspadao, 3oaquim 3ose Teixeirs Nogueira. 

De seus filhnsf ITsriaj deS primeiroS r.upclaSP casou-ae com ftngelo Cus 

todio Teixeira Rogueira qua foi seu socio em casa de comissooa d© agu 

cart cm Sentos^onde Angelo rcsidiu de 1625 a i837o Do segundo casamen 

tos Francises casou-sa com o tio materno Luciano Teixeira Rogueira, 

segundo senhor do engenho do ChapadSo; Rita^com o juiz bacharel Fran^ 

Cisco da ftssis Pupo; e Luis Nogueixa Ferrer, o mogo mais rico de Cem» 

nas em seu tempo, todo© ascondentes de numisrosas proles. 

Teodoro Ferraz Loite acunulou grand© fortune q daixou 

© trad1goo do fazer brilhantes festas era cosamentos des filhas, noi- 

vas OGrapra odornsdas com riqulssimos vestidos e mais coraplarcantes. 

Els falacau, ja viuv/o pala segunde vez, era 1837, ficando peralijado 

o engenho dursnte seu inventario; no patio do sobrado, dau-se o corn- 

bate da Uenda Grande em 1842, e nos altos do sobredo, foram trucida- 

dos, pelos soldedos mercenarios do Padra Ramalho, os idaaliBtas I ibe;- 

rais reuolucionarios, entre os quais o veterano das guerres do Sol, 

cepitao Boaventura do flmeral Camargo. 

As terras do engenho forem abscrvidas por propriadadc: 

viZ-inhas, e o sobrado domolido no seculo otual. Estsmpamos a plants 

das parades mestraa do sobrado, tlreda dos remanDscentos das teipes, 

oobro as quais foi levantado um marco comemoretivo do combate, reroo- 

nescentes que tanto careceram do emparo oficiol^para que nao dosapa- 

recessetn, mas que foram arrasedos pelo proprietario do terrenoj o 

marco foi trensferido para a proximidadec X 6 'S -0 St '3 



og Caroargo, \ — 1 

t 

Filho do comandante militar da praga de Santos, c ear 
' ^ • •• A 
gento-mor Francisco Aranha Barroto^ e de suo segunda mulher, Fonica Fa 

ria de Camargo, dos velhos Camargos da Sao Paulo, «asceu o Padre Jo- 

se Francisco Aranha Barreto do Camargojem Cotia, terra de sua famf- 

11s materna® Doveria ter passado o inxcio de eua vida em Santos ond© 

o pai exercie seu {ninlsterio militar, 0 o encontramos era Atitaaia no- 

tneado vigario em 1791 (/4^f dedicando-se logo a construgao de nova 

igroja matriz® 

Diz o historiedor de Atibaia, UJsldorairo Franco da Sil 

veira, quo "em 1798 o principal templo do planalto ja esta conclufdo 

mas so o vigario Catnsrgo sabe com quanto sacxiffcio? qupntas amargu- 

ras neo teve elo de curtir em silencio para ve-lo pronto"® "Deve-lhe 

Atibaia grandes seruigos cotno virtuoso pastor, e como construtor da 

Rlatriz a qual e, com poucas modificagoeSj a mesma quo temos ate hojc'1 

(hoje se refer© a perxodo anterior a 1550, quando Franco da Siiueira 

publicou sua "Historia d© Atibaia")e 

Era 1798 mudou-se o Padre Aranha pars a future provfn- 

cia do Parana, ou sejB/a Conaxca de Curitiba da prouxncia de Sao Pau 

lo, desmembra^a par© constituir nova prov£ncia. Acornpanhou o seu ir- 

moo Joaquim Aranha Barreto de Caraargo, grsnde proprietario de fazenr 

de criar na mesma regiao^depois fundador do engenho do fflato Dentro 

em Campinas® 

Continuando a scompanhar o irnao, mudou-se o Padre 

.para Campinas em 1605 ou 6, exercendo o cargo de visitador diocesa- 

no, cofc deriicagao e competencio de homem culto que era® Guarda o 

Rluseu Arquidiocesano de Campinas um breviario de seu ueo, inteira- 

mente snotado d© seu p2"op^i° punho, identificado era tecnico exame gro 

fologico® ^ . 

Em Campinas fundou 0 Padre Aranha o engenho do Ati- 

baia, construlndo para sede um vistoso sobrado, quadrilatero perfel- 

to com telhado de quatro aguas, inteiramente de uso resldencial®. 0 

engenho passou a propriedade dos Baroes de Itapura1 e depots a outrof 

Abandonado pelo ultimo proprietario, desmoronou-se o sobrado (fig6. 

/ 
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TQixeirs Vilola 

Senhor do latifundio Selto Grende,, nole construiu c 

guarda-mor f.onuel Teixeirs Vilele 0 seu solar. C aobrado tern- ros- 

qu£ cios do v el ho a costelos quo cbrigavasn uma pouplagaop euscrano o 

vci88aloata.colh8ndo e fsmllia do senhor no altof e © escravaturo e k&~ 

quinario no piso tarreo, com aQasolho integral para todos oe hobitai!» 

teoo t urn quedrilatero perfoito, com telhado em quatro aguao; no an- 

dar terreof dispSo do amplo oalao de entrada corn esceda nobr© cbndu- 

zlndo para o enrior superior (figt jfa & Xy%) ■ 

No alto do sobrado tormina a escada em grande vesvi- 

bulo (fig*. ^ )» com duas janelas para a frente do sobrado, e portas 

laterais, a esquerda para o salSo do visitas de tres janelas ccrres- 

pondentes a tres portas dandc entrada para tres alcoyas (fig.o^/U ), 

geralmente comodos para hospedes, isolando-os da intimxdade da fan - 

lia e, a direita-do vestibule, uma porta para o quarto do casal, de 

duas janelas de frente e portas correspondentes (fig.//), com ban- 

deiras de rotulas, para o dormitorio seguinte, _E a terceira porra do 

vestibule, dando entrada para o vasto salao de jantar que ab-e duas 

part ax janelas num. dos seus extremos e^opostas, duas portas pare 

dois dormitorios. (fig.'/^?.)® 

A seguir, transversal ao sobrado, em toda a largura, 

um vasto salao com apenas a sua terga parte de assoalho no andar su- 

perior, deixando os outros dois tergos com o pe direito sem in^errup- 

gSo, do solo ao telhado s 1. * Ligando os dois pisos do tergo 

do salao, ha uma escada cuidadcsamente vedada por grade e terminada' 

com porta de tabua, o que impedia ao escravo subir do seu piso ter- 

reo de moradia, para a casa do senhor (figs.^ 0^5 a). 0 assoalho su- 

perior, de um extremo ate o tergo do salao, neste final, cessa com 

um parapeito e visao fiscalizadora sobre a parte inferior.^ ftlem do 

•salao, no piso superior, seguem comodos de servigos da familia. 

No piso inferior, vastos comodos^para numerosa escra- 

vatura, ate 0 final do sobrado que se conclufe com um salao am toda 

a largura do sobrado, ssm andar superior, e com o pe direito do solo 

ao telhado (fig.iH "7) . Este cSmodo abrigaria a mo end a e como suas 

parades sobem ate o telhado, da parte interna do andar superior abre- 

-se janela permitindo uma fiscelizagao dos trabalhos, pelo senhor cu 

seus encarregados que se achassem no alto do sobrado. 

Note—se que os dois sobrados, Chapadao e Sal^o Grande, 

de dois irmaos oriundos de Baependi, trazem o habito de sua regiao, 

de abrigar a senzala nos baixos do sobrado da familia, o que se nao 

encontra na moradSv rural paulistae E mais o comum telhado de quatro 

aguas sobre quadrilatero de construgao, encontradigo nas primeiras 

grandes construgoes agucareiras de Campinas^1 ^ *.1)^) 

ji oO- 

/ 



Dsixou o Guarda-nor dpis casais de filhasj o primogc- 

nito, Antonio H'anuel Teixeira foi grande propri etario, senhor de en- 

genhos? o maior plantador de cafe entre os pioneiros desta cultura e 

aewR^lo senhor do Salto Grande, Foi o primeiro prefeito de Campinas 

(1836-1638), deputado prouincialje chefe militar da regiao de Campinas 

na revolugao liberal de 1842, Faleceu solteiropdeixando urn filho re- 

conhecido. 



k ^imrxjm wmssMz * o.tipo.de sedes rurais 

ffiorex no campo foi uma imposiQao de trabalho, qua se 

tornou um habito elegante dos grandes proprietDrioa.db CampinaSp co- 

mo de outras regioes poulistas, Enriquecidos com a expox-togao do 

agucar para Lisboa — depois de outi-os quB| priv/edos do copj.'-•al rnsior 

e de possibil.ldades de transportep fabricavem oguardento e rapadura ~ 

o grande proprietario de engenho ae tornou rico morgado (se a loi de 

snorgadio Iho fosse eplicada)« Sem qualquer vinculo legal do imoveX, 

ele mesno uinculou sua vida e sua famflia as terras do engenho,, o 

passou a viver do poderio de seu imenso territorio, na comodidade 

do. seus-vastos solares, Depois o cafe mais aumentou seus hav/eres^ le- 

vando-or para os sobrados urbanos, 

. fRas a uida rural foi, apenas, diuidida, aumentando-se 

o perfodo de v/ida urbana, consolidando-se o interesse da perrnanen- 

cia das familias proprietarias em equilxbrio entro o campo e a ci- 

dade. Dos grandes solares do tempo do agucar, surgirara seus sucesso- 

res, os sobrados e as grandes casas do tempo do cafe que, se nao aco™ 

Ihiam par todo o ano a familia proprietaria,. serviam-lhe do lar tem- 

porario como par concorrente da casa urbana. 

Preferindo a utilidade ao fausto, como se afirma pa- 

ra o geral das construgoes brasileiras de todos os tempos,, as de 

Campinas nao deixaram de repatir os nesmos carateristicos„ Do pau- 

.-a-pique dos roceiros (senhores de pequenos sxtios) passaram para 

a taipa nas paredes mestras, ou nas paredes fundamentais, cu mesmo 

no-primeiro andar dos sobrados, continuadas com o pau-a-pique para 

atingir os telhados^ Q U i ) • 

EaKfiiRaa Eidade Ras tew® prafcieKBS ECS susa sqrs- 

tKREsea? psis as Miias wais antrgas SEryiramHikE dn mestraa e de exkk 

axecspls pars stum ar^uitstux&xxSBKS xissas gm piisnias^ dra QiteeaRtiSB 

sSKuixaR KBdeiaK gla ■fcxadiciBRSia XSBR B Eiaaszss cexxBdsx ladEEX 

da dc EQiasdas prxRcipaia sEmpxe EKpisa^ EEXEadas de paqMenaa aicavasy 

ate e saiaa de gsRtsK qwK GGmpletaya G priEEXKG iango da eQRatrugasx 

SEguxdra do iaRg® ds serwigGK^: EGCSS gERBraiidadBRRBS hsbitBax 

xassxEsiaxESxdBxagaEsx^xyarxadaxBxaxtRQdaiidadBxdeaxxiaR 

KRfi^xSGndG xqu e^dG s xqu e xXECsihecna sxpaxaxsxpr bs ERtaxtKab aiko jc xdois xd es j? 

fcbfcbtebkkbbfckdScfe^bte&feEfebkKtekUfebkteibtetkbVkfekbfekdtetebS.fektibktefefctaftfeKfeddR 

fcbteklabaiffctbfeBfefekfekabfabii&EbbkitepbdifctWbfektibklafltttebtbbkPbbbtfet^hftiCBk 

fiMtrBsxgrandBSxsQiaxeaxBxaaxpaiacias^xvrariaxamxsBguBdaxaxepBcaxBxfaxx 

taxeaxdaxinf itiERcia^; xXEStERdaxparax Rasa sxdexgr and Export e^xGSpec^al* xx 

Ketntoxnaxpastexrural^xdaisxtipasxpr i^cipaisi;xQxdBxdxstr,ibuIigaaxiaR«• 

gitc!di^alxdBxcoR,.odos^xBxaxdexaiQn^anBRtcxiRtRraixcatsxc,.0iGSxfac:hadax 

prxRcipaix . 

SftRxmwitaaxasxEonstrugGESxgr aBdinsasxdaxEptJEExagisEaxHx 



Camp in as ? cidade noua,^ nao teue problemas em suas cons- 

trugoes, pois as vilas raeis antigas^erviram^Hto de mestras e d"e exem- 

plo para sua arQuiteturae Seus riscos ou plantas, do oitocentismoj, 

seguiram modelos ja tradicionais? com o classico corredor ladeado de 

comodos principais sempre amplos,cercados de pequenas alcovas, ate 

o salao ds jantar que completava o primeiro lango da construgao» se- 

guido do lango de seruigos, como generalidade nos habitos, 

Dos solarea do agucar, variada e a modalidade dos ris- 

cos, sendo que, do^fecolhemos para o presente trabalho, dais desta- 

camos com disposigoes de uso mineiro, e os demais ja encontrados com 

modificagoes e demoligoes impeditivas de afirmagao carateristica, 0u~ 

tros grandes solares e os palacios, uariaram segundo a epoca e fato— 

res de influencia, restando para as casas de grande porte, especial- 

mente na parte rural, dois tipos principais, o de distribuigao lon- 

gitudinal de comedos, e o de alongamento lateral com maior fachada 

principal. 

Urn carateristico das mais uelhas construgoes do final 

do seculo dezoito e primeiros anos do seculo dezenove esta nos te- 

1hados de quatro aguas sobre quadrilaterc perfeito de construgao, ou 

de tres aguasco»)rj partes terreas adidas a sobrados; assim encontramos 

todos os que acabamos de deacrev/er sob o titulo "Grandes Solares do 

Agucar", e mais casas terreas^como a de Ooaquim Aranha no engenho-fa- 

zenda ftlato Dentro, telhados gue podem ser indices da epoca da constru< 

gao. Nao haueria ainda habilidade para se construirem telhados prin- 

cipals com adicionais jungidos de langos complementares? •' ' 
V • 

Sao muitas as construgoes grandiosas da epoca agucar- 



' 'I '*'6 ' 
-cafe, a primeira motade do seculo dezenove^ em grande parte desapa- 

rocida ou trsnoforrnada para o gosto moderno e comodidade atual, Uma 
f 0^, j 

ja demolida, rras que foi um padrao respeitauel em ecu tempo, foi a 

chamada ^casa grande" da cidade, que Leopoldo Amaral diz ter sidn 

construrida por Soaquim Aranha Barreto de rramargo, no. largo da Cate- 

dral, rue Costa Aguiar esquina de Francisco Glicerio* Ele teria cons- 

trufdo, tambem, a casa-sede do seu engenho do IDato Dentro, e como 

tinha pequcna famrlia, pois enviuvou corn tres filhos apenas, poder- 

-se~ia estranhor que construisse tao grandes residenciase 

Evidentemento os antigos olhavam para o future, e as 

casas que citamos acolheram a familia da filha de seu construtor, 

a Viscondessa de Campinas com seus onze filhos, netos e bisnetos. 

E outros exemplos concorrem para as nossas conclusoes, como a enor- 

me casa da fazenda Santa fflaria, construida por Antonio ffianuel Tei- 

xeira, solteiro, pai de um unico filha reconhecido ao ser batizado 

com dias do exixtenciaj como o palacio de Sete Quedas ccnstruido pe- 

lo Visconde de Indaiatuba logo apos seu casamentoi como o grande so- 

brado da Santa Ursula, construido pela n viuua Ursula Franco de An- 

dradej a fazenda Lapa, da epoca do casamento do seu fundador, Fran- 

cisco Inacio do Arnaral Lapa, e outras que nao se construiram para 

as necessidades da famrlia, mas pela posigao e habitos da familia 

que nas grandes residencias ostentauam poderio economico o kbk gos- 

to pelas t^asas- -.ksss solarengas, 

Em antigas construgoes residenciais de maior porte, 

nunca se encontra o pe direito inferior a quatro metros. E destes 

sao os cornodos da interessante sedc do engenho-fazenda Atibaia, co- 

nhccida ate hoje por fazendinha, fundada pelo Brigadeiro Luis Anto- 

nio de Sousa que, com seu irmao Francisco Antonio, foi o fundador 

da familia Sousa Queiros do Estado de Sao PaulOo Luis Antonio, em 

sou tempo, foi o rcaior proprietario dwr-SaewesteB- ® de er.genhos em, Cam- 

pinas, onds nao residiu,mQ9;,muitiplicou- a grande fortune da familia, 

valendo-so de edmxnistradores locais para seus bens, 

A casa da Fazendinha se compoe de duas partes, a da 

sua esquerda, de nais antiga construgao, com plants nao comum ncs 

construgoes do muniefpio, e que acreditamos scja um^o das pximeiras 

a adotar o grande pretorio de entrada que se estende por toda a fa- 

chada. Com paredes internas de pau-a-pique e externas de taipa, a 

da lateral direita passou a apoiar uma sequnda segao da casa-sede, 

construida dapois da primeira, com divisoes que indicam novo pro- 

prietario c diverse construtor, Nesta segunda parte, conseruam os 

atuais proprietaries o mesmo mobiliario da sala de jantar que foi 

do usd dos Earoes de Limeira, sucessores do Brigadeiro, pois o Ba- 

rao era sou fifcho^ figs. 249A, 274 a 276) 

Das casas terreas, ainda do tempo do agucar, desta- 

ca-se a quo se tern como construida por Boaquim Arenha Baxrcto de 
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Carnargo, hotnom viajado, conhecador de fausto em outraa regioea, © 

qua jtaiRxaBgctRrtaxctHKBeUxoiRxailttiEHixtiatMii construiu sua casa-aolar ur~ 

banae A aua residancia rural tambajn teva requinteSy como 

aua ports principal corn entalhes, sou forro do salao nobx-e, e cora a 

singularidade da ser a casa urn perfeito quadrilatero, telhado da qua- 

tro aguaSj, dispondo do um outro lango, a direita da casa, com piso 

inferior (e comunicagao interior), no alinhamento da fachada princi- 

pal, destinado ao comodo da servigos, cosinha, despenaa, etc. Apsim, 

o quadrilatero principal se destinou, exclusivamentep aos comodos 

sociais e intimos. A construgao e da taipa ate a c altura do assoalho, 

subindo, daqui, as paredes ds pau-a-pique com o pe diteito de cinco 

metros, o que completa a grandiosidade dos comodos 

t curioso corno algumas casas indicam uma orientagao 

diverse do comum, na execugao de suas plantas. C^eralmente pertencem 

a pessoas novas em Campinas, conhecedoras de outras regioes do paXs, 

e que deveriam trazer para a construgao desejada, observagoes abun- 

dantes em cidades de rnaior adiantamento. A casa do engenho-fazenda 

Nossa Senhora da Conceigao do Sertao, destaca-se pelo seu eixo cen- 

tral composto seguidamente de pretorio, salao ds v'jantar 0 patio com 

piso em igual nxvelj, todos de identica largura, como se formassem 

urn so centro de comando. \ direita deste eixo, em disposigao trans- 

versal, o lango de servigos com uma taipa central de seguranga; a 

esquerda, paralelo ao eixo, o lango de dez dormitoribsi. dues alco- 

vas, uma saleta e dois corredores, tendo, tambem, no tergo de sua 
^ IV. 
area, outra taipa de consolidagao. 0 engenho foi fundado pelo Bri- 

gsdeiro Doaquim da Costa Gaviao que adquiriu a sesmaria de Antonio 

da Cunha Raposo Lome, tambem elemento de fora da Campinas, que con- 

seguiu a sesmaria, mas nao a povoou e nao a cultivou, vendendo~e 

como especulagao imobiliaria^ ^ ^ 6 / -^ tj 6 ^ < 

A vastidao da casa da fazenda Santa (Tlaria, confirma 

a tradigao de ter sido construida por Antonio Fflanuel Teixeira que, 

segundo o padre Soaquim Duarte Novais, era "grande era tudo, no pa- 

triotismo, no animo, nas agoes" (./'-(I )• Esta sede de fazenda de ca- 

fe, construida na primeira metade do seculo dezenove, na regiao mon- 

tanhosa de Campinas, alto da serra de Cabras, indica o objetivo da 

cultura do cafe, na qual Antonio ftianuel Teixeira foi, entre os pio- 

neiros, o rnaior no vulto do numero de cafeeiros plantados, confirraan- 

do a orientagao dos fazendeiros que procuravam zonas montanhosas pro- 

dutoras do cafe de melhor qualidade. Dm primo de Antonio fHanuel Tei- 

xeira, Luciano Teixeira Nogueira, segundo senhor do engenho do Cha- 

padao, nao plantau cafe nes^a propriedade, mas adquiriu, tambem na 

regiao do Cabras, terras para fundar a fazenda Laranjal, de cafe, 

cuja sede so transformou em povoado da Doaquim Egidio. 

Voltando a casa da Santa tfiaria, encontraraos o sou pre- 

torio em corpo avangado da fachada, com escada nole inse^iria; se- 



guBm-se seus tres comodos da frente, suas dez alcovas com a seguinte 

sala da jantar do dezessete metres o vinte centiraetros do comprimon- 

to, seguida, a diroita, de dormitorios e comodos da servigos, e a 

sue eSquarda, do tres vastos dormitorios, ligados por corrodor que 

conduz a capola do dezoito motros da comprimonto, uma das urdcas ca™ 

sas qua encontramos forrnando uma so unidade de construgao com capa- 

la a r esidencio. (f ig ® ^ ♦ yJ <7- 

Do cafe ficou maior numero do construgoes^ agora apon-i 

tadas entre suas antecessoras que haviam composto, com os grandos so- 

leres, o acrevo de residencias ds engenho-fazendas« Destacamos o pa- 

lacio do Sete Quedas, de taipa nas paredes oxternas e de pau-a-pique 

nas internes, e que na sua porta principal, as letras iniciais 

do nome do proprietario, Doaquim Eonifacio do Amaral, mais tardo Ba- 

rao e Uisconde de Indaiatuba. Construgao suntuosa, de uastas propor- 

goes , tinha, como de habito, o piso terreo destinado 

a servigos e depositos, e a residencia da familia no segundo piso ( 

(fig.2^) . 0 predio, evitando alcovas ou reduzindo~as a dues peque- 

ninas, se estend^/lt transversalmente, o que Ihe daaga ares de maior am- 

plitude, elevando-o de categoria, Esta conseruado com o lindo parque 

fronteiro* 
* * « 

Outro sobrado do tempo do cafe^ tambem de taipa nas 

paredes externas e pau-a-pique nas internas, foi construido pela viu- 

va Ursula Franco de Andrade, depois de 1647, e com as iniciais na psis 

porta principal, em sua fazenda Daguari (hoje Santa Ursula) que ela 

legou a sua neta, Luisa Xavier de Andrade, esposa do advogado Ooao 

Ataliba Nogueira, Baroes de Ataliba Nogueira,, Como o primeiro, a en- 

trada principal esta no corpo do sobrado, por comodo especial do pi- 

so terreo, dispondo de escada nobre que conduz ao piso superior re- 
f n ^ 

sidencial da familia, enquanto os demais comodos terr cos se destinam 

a servigos ^ b-Lb . ~7'r- -y (X ^ (p ] 

E carinhosamente conservado com parque e relicario de 

adornos e moveis, polo seu atual proprietario, Alberto de Ataliba f\!o- 

gueira de ff.orais, neto materno dos Baroes, o que atesta que a proprie 

dade esta na posse da mesma familia desde o ano de 1600, quando foi 

concedida a sesmaria, 

A Fazenda Lapa foi fundada em terras desmembradas do 

engenho do lilato Dentro, de Doaquim Aranha e depois de sua filha a 

Visccndessa de Campinas, Estas terras/'doadas pela titular a ens® 

filha Petxonilha Fgidio, como dote de casamento com Francisco Ina- 

cio do Amaral, que ^MKdEMxdaxfEXKndaxdBXKsfh nas terras fundou a 

fazenda cafe» cujo nome passou a ser o designativo do proprieta- 

rio (como Sete Quedas era o de Ooaquim Bonifacio do Amaral); mas 

Francisco Tnacio, depois, adotou a oleunha como apelido de familia, 

forrnando o ramo Amaral Lapa, ou melhor, Aranha do Amaral Lapa^Wi-i. 
0 ^ D t- Z1) 
" 0 o J~- ) ;2, A sede da Fazenda Lapa tem carat erfsticos que Ihe an- 

tecederam em outrass grandes salas e dormitorios principals, a fren- 



toj nenhura prstorioj ©. ©seed® ssminonte dando ecssso a poxta da entro- 

da com pequano patarnari 4k- vimoe co»fi esta ascadaj, o engenho-fazendai 

[fiato Dentro a ainda ©ncontremoa ©m outras corco o Parefeop o Barrairop 

otCs 

A Paxonda Sant^Ana do Lapa Qfgm tern para enriqufflcimen-^ 

to da sue historia, o fato do tor pesrtoncido aoa fillhos da Herculas 

Florence,, doagao da avo msterns dostes propristarioss Candida raria 

j de Barros qua foi cssada com o cirurgiao Francisco ill - 

vares fflechado (fgs.^51;? 3^) « Sub caQa-sed©r construida dspois qu® por~ 

tencou a estss, s5.mplificou tragos ja conhecidos oro outras constru- 

goosp adotando a osceda principal da semi_^c£rculo^ hoj@ posts diante 

do uma varanda do construgao mais racento. 

AsfazondasPalmeirae e ® Laranjal?cuja sede e ha- 

je a parts urbana de CJoaquim Eg{diof fundaida para a cultura do cafo 

par Luciano Tcixeir© Nogueira, entigo senhor do engonho do Chapadio^ 

tem ambas o caraterrstico de alargamento lateral da fachada principal, 

com menores medidas do fundo^y^^- 2 57 4)^ 4 2)V^ -2_ 3,,' Pl, 3k-~J 

A fazenda Bonfim, na scrra de Cabrasp que hoje 

torn pretorio do entrada^ parece-nos^ pels disposig&o do sua plants 

com o corredor iniciedo na fachada principal, que ola teria sido, em 
•. .4'.' 0 

tempos i.do3f uraa/eminent©, sem pretorio apenas com pequono patamar 

junto a porta|' 5 ^ -- '/^ , 

0 mostno nao sa podera dizer das fazondas Bela Vista, 

do Henato Suplici de Lsccrda (fig^« ZSq-'iSc), com sue planta prini- 

tivo da alcovas, d© dois langos, o principal do sales, dormitorioa 

e alcovas, e. o segundo destinado a comodos de servigos^ Core os tnes- 

mos carateristicqr, leuantaroos a planta da fazsnda Santo Antonio ds 

Boa Vista, rm qual foi eubstituido a mureta da escada e do pretorio 

da frente da cosa por balaustros ualorizadQres|''|y/^c?!!?£)„£^27 i 

A fazenda Ires Pcdras ^$g^22*S3|egsS||| conserva sous cnu- 

roa de taipa^r intograis, compondo um conjunto perfeito do seu tempo 

do origem, o qus a torna de aspecto cncantador, com a case exemplar- 

raent© mantida em seus detalhes primitivos, a escada de entrads inas- 

rida no pretorio da frente^ qw- coroo aquolas em continuagao ao pre- 

torio^ tem sido modificadas ©m outras fazendaa, tendo exemplo no sq- 

gunda sad© do Chapadao, na Cachoeire, no Guariroba, na Anhumas, com 

fatura do cntroda pelo piso do soloc Tros Pedras esta restaurada tst> 

x ' vrfsifys " "3"»ar^piSag!aa»■ -enksiiSKi • ■ j"• -vr 

^7 f) 

Uma curiosa disposigao de sede provisoria de fazenda, 

esta na Fazenda do Capivari (fig. 161 A), que foi construida antes da 

grande sede, hoje de propriedade da Ordem Religiosa dos Estigmat.inos, 
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ACUCRR E Cflrf - ENGEKHO.S E FAZENDflS 
Ad f 

Buscamos uma viaao geral © histories^ sem desprezar 

raalizegoes novas quo mDdernizarom velhas construgoes,ou Icvantaran 

as qua vieram substituir as destruidas pelo tempo, pela descuido o, 

l&montsvelmento, pele falta de emor oos tostemunhos da historia, ho- 

ja tao uelorizedos, K'estes intuitos percorremos o territorio do muni- 

c£pio de Campinas, colhendo o que noc foi poesivel, cam anotagoes, me- 

digoos © fotografias, sem tragar piano rxgido para as observsgods, ja 

qua nosso trsbalho teva a historia como ofcjetivoe Was colhemos o que 

nos pareceu do valor para a perpatuidade e o que nas foi fecultado. 

As plantas residcnciais foram reunidos em t£tulc ante- 

rior, para malhor observeg&o do conjunto/Ctazida para aqui a llustra- 

gao fotografica. Rcproduzimos ca aquarelos de Dose de Castro filendes, 

quendo a maior perte das fazendas entigas einda nao tinha cofrido 

modernizogoBS, colegaoa que objetivou quinze fazendas no municipio ds 

Campinas com quarenta e dues aquarelas, nuit; total geral, que sn cons- 

titui rtis uma. colegaoshaj8 pertencente ao ftluseu Arquidiocesano de Cam- 

nas, de sessenta e set© Ksdfg. originals, dos quais cinqucnta e quatro 

reproduzidaa em album e publicadas, em 1S47, pelo.Institute Agronomi- 

co d© Campinas® 

Valemo-nos de varies publicagoos, livros c almanaqueSj 

com dados estatxsticos e informativos, por cuja exatldao neo podemos 
Jr-." 

responder, & as registramos para conservar o qua existe; visItamos 

GiAVV,propriedades, repetindo visitas om 2 totograrBmos —-4^- 

do natural ou de entigas fctografies e estampas, e delas passamos 

o informer; 

Fazenda Alpes 

Situada no alto da serrts de C&bras, fazia part© do la- 

tifundio fazenda Larenjel, de Luciano Teixeira Noguaira, que passou 

a propriedade de sue filha Fiaria Lu£sa Nogueira de Camargo, cssada 

dues vezes, a primeira com Francisco Dose da Camargo Andrade (I) por 

quem foi prcprietsria de fazenda Sortao, e segunda vez com Antonio 

Pompeu de Camargo,(II)« Passou, depois do 1890, a propriedsdc do Da- 

rio Pompeu de Camargo, quando o engenheiro Ramos do Azevedo projotou 

e construiu a casa-sedo® 

"Campinas em ISCO" diz que produzia 5e000 arrobos de 

cafo® Em 1914 pertencia a Doso Pereira Robougas c cultivava 130 mil 

pes de cafe. Hoje e de herdciros de Said Abdala, 

Fazenda Angelica 

Const© de publicagao como sendo, em 1900, de Eduardo 

Guimaraos, produzindo mil errobas de cafe. Em 1914 ore de Pacheco & 

Pentesdo, com 140 alqueires de terras e 160 mil pes do cafa. Em 1976, 

com benfeitorios em extingoo, portencia a heranca da s£lvio Iflaia. Fez 

parte do latifundio engenho Atibcia (Fazendinha) do Lufa Antonio d® 

Souaa® 



Fazenda Anhumas 

Situada em otimas terras de Anhumas^ no seculo at.ual per- 

tenceu a Humberto Neto; hoje, fracionada, tem em sua antiga sede a 

industria de papelao do Eng® Simao Podolski« Fig. ZkS. 

/ 

Fazenda flnhumas' (ex-Pau Grande) 

Sesmaria de Antonio de Cerqueira Cesar, 

osdfKiHasdfgkgs-. iro decada seguinte sao proprietar i-os da sesmaria, ffla-j 

nuel Leite de Barrosj/EfflSSsste cciD Candida da Rocha rerraz, depoxs com 

o nome de maria Candida Ferraz de BarroSj ja viuva em 1B74, proprie- 

taria da fazenda cujas terras fracicnou formando mais as fazendas 

Pau d'Alho e Santa Candida. /tnWcAvu^0 

Em 1885 constafcomo pro&iedada da Barcnesa de Limei- 

ra, com 200 mil pes de cafe em terra massape roxa, com maquina de 

benefxcio acionada a agua, e terreiros atijolados. Pertenceu aos Ba- 

roes de Anhumas e, em 1908, era de Aguiar Barros &..Queir6s# Em 1978 

pertence a Antonio Caio da Silva Ramos que a reformou e construiu o 

parque e a capela, reprodugao da capela da Torre de Garcia d'Avila; 

informou ele que a casa-sede, internamente, sofreu profundas modifi- 

cagoes. Ue-se pela aquarela de 1940, que a escada externa, no extre- 

mo do grande pretorio da fachada, foi suprimida, fazendo-se a entra- 

da pelo piso terreo que teue suas portas transformadas em janelas 

de estilo primitive. E fazenda de criar. Figs. 2 4 / 

j 

Fazenda Aracaju (hoje Trapua) 

Desde antes de 1885, com 120 mil pes de cafe em ter- 

ras salmo^r ao, maquina de beneficio movida a agua, pertencia a Oomin- 

gos \. eite Penteado; em 1900 produzia seis mil arrobas de cafe e 

em 1914 tinha a area de 140 alqueires com 224 mil pes de cafe. 

Deveria pertencer a area de sesmaria, Em de- 

zembro de 1977, segundo informagoes no local, nada mais possuxa do 

antigo, e pertencia a Rubens Franco de ITlelo, com lindxssimo cafezal. 



.fezenda fitalaia 

Destaceda do territorio da fazenda Atiboia (Fazondi® 

nha) r veot£ssima propriodada de Lu£s Antonio da Souaaj, paseou dasta 

pare os Baroes do Limeire e destos para o neto do prifncirog Antonio 

Uiccnto do Sousa Queiros, quo ainda era seu proprietario em 1900p 

nessto ano com produgao ds 10 mil arrobas de cafoj Sousa Quoi- 

roe falecou urn 19Q3» Em 1914g a fezenda pertencia a Pedro Eg£dio de 

Queiros Lacerdap com 170 alqueirsa da terras e 184 mil pes d© cafe, 

Depois foi a fazenda da Alvaro Bastoa ffischado quo a deixou para seu 

filho unico| em 1978 era de Dan David A, U, Schelle, 

Fpzanda Atibais (Fazendinhs) 

Compondo urn grsnde latifundio qua em 1618c foi regie- 

trado como^Bens Rusticos" com 2,807 alqueires, do brlgadeiro Lu£g An- 
0^0 g 

tonio de Sous&j passou aos Baroes de Limeira (oBaraa ere filho do Brl 

gadeiro) e sxzj)Epe.-ir^>c/rxxi.»nziji*3i- 

a JSXI Ksmxxwiti sas*M5 |wcxcp3rl*xl»xb6 

bb bjtsem 1851 produzia G mil arrobas 

de egucar e 5 mil arrobas de cafe. 0m a morte do Bareos K£HRi«MaEttKStt 

a em 1672? conservou s Btironesa como propriedada sua ou em sociedade 

com filhosg tendo, en^L885t 250 mil pos do cafe em terras msssapa bran- 

ces, com maquina de beneficio a vapor e terreiro atijolado, Em 1900 

ers de "Baroness do Limeira & rilhos% com prnduceo de 15 mil arrobaa 

da cafrt, Em 1914 portencia a s£lvio fr>aiae com 250 clqueires dc terras 

e 160 mil pes de cafe| hoj© o de seu sobrinho a herdairo Gercldo Qe 

!?laiao .Hqb,4/p?> <€^4l> ^ JU QDM ■ 

Fazenda Atibsia (Solar dos Axanhas de Camargo) 

Foi fundada e portenceu ao Pedro Dose Francisco Arcnha 

Derreto de Camargo^ que neata propriedsde ccnstruiu um dos "Grandas 

Solares do Agucar", tendo sido registrada em "Bons Rusticos" do 1818^ 

com area de 2.247 alqusires d© terras, Em 1B30{, o Padre firanhb legou- 

-a aos irmaos Doaquim Policarpo Aranha e KaRKKfc (depois Barao de Ita-> 

pura) e Manuel Carlos Aranha (depois Bareo d© Anhumas)s pruduzindo a 

fazendsg em 1851r 6 mil arrobas de agucar 0 3 mil arrobas de cafe, 

Hlaisrtarde passou a propriedade plena do Barao de Itapura, possuindo, 

em 1863^ 300 mil pes de cafe em terra inassapet com maquina da bensfi- 

cio a agua 0 terreiro de terra branca, 

Os Baroes de Itapura, com partilha em viria, em 1890, 

destineram esta fazenda o dole filhos, Doequim Policarpo Aranha Du- 

nior e Fanuel Carlos de Sousa Aranha, tornando-sc, meis tarde, o pri- 

meiro, seu proprietario exclusivo ,?;tendo, cm 1900, uma produgeo do 

15 mil arrobas do cafe, Em aa-a vida, Doaquim Policarpo Dunior, fale- 

cido em 1925', havia vendido a fazenda a irma Isolete Augusta dc 

Sousa Aranha que, por sua vez, 0 vendeu ebristieno Osorioi de Clivei- 

re, Em 1978 e^Ifa ne posse o dominlo do herdeira deste ultimo, Gabrie- 

la Ribeiro do Ollveiro, com 363 hectares de terras, 'figs,, * 



rarpnda fttibaia (Sousqs) 

Em 1865 era de 8oao Batista de Camargo Dami, quando 

possuia XDO mil pes de cafe em terra salmo)r5o e massape, com m£qul- 

na a vapor para beneflcio do cafe, e terrelros atijolados. Tm 1900 

era da heranga do masmo proprietario, com prodopao de 7.500 arrobas ^ 

de cafe® , , ~ _ 
Passou esta propriedade a D'aria da Conceigao ranco 

de Andrade, neta materna do B.rqu'es delres Plos,. Instituld ela um 

uaufruto para oe sobrinhos e legou a nua propriedade para a Irnan- 

dade de riseric5rdia de Campinas - Santa Casa - due. em acordo com 

OS usufrutuarios, a fracionou e v/endeu. 

Far.enda Atibaia (depois Espfrito Santo do Atibaia 
* " e hoje Santo Antonio da Figueira) 

/ 



Jazenda da Borrr 

Era e ©ede do latifundio do mesmo nome, do copitSo Fi- 

lips Neri TeJ.Keira» na qua! ale iniciou a-Industrie agucareira era Cam 

pln&Sj endendo-a depois a fT.enuel Fernandas do Sao Paios cujos sucea- 

sores a dividiram.dastacando do sou territorlo as fazsndes Barreiro @ 

seo Qulrlno e, poseivelnentcj. o latifundio ITlato Dentro. A Berra, am 

lS00t produzindo S mil s^robas da cafe e em 1914 com 90 mil pe9 da 

cafe,, era dc Antonio Egidio Nogueire. Fslecido estc em 1930, passou 

a srcr'a filha Zilda Egidio e a sou marido Fausto Psnteadoe falecidp em ■til y 
193Bp tendo a viuwa e filhos vendido a Clotario Correia de ffielOjl viu- 

va de Francisco da Cunha Bueno e ('"seu filho Luis da Cunha Bueno, pas- 

sandop dopoio a firma comissario da Santos^ Cunha Bueno e Comp.^da 

quel os tros psrticipavam. A fazenda foi diuidida sm chscaras e vcn- 

didn, sando nais tarde urbanizada e transformada em bairro da cidads 

com o nome de Chacara da Barrs® Fgs, Q 0-^7 ml ^ / ^ |A* t & * 

^Fazenda Barreiro . 

Pertencia a sesmaria da ffianuel Fernandes de Sao Poio® 
Em 1885S com 1EQ mil pos de cafo em b terra massape superiorp maqui- 

na de beneficio a vapor o terreiroe otijolados, pertencia ao coronal 

Ooaquim Ouirino dos Santosf neto mcterno do sesmeiro fOanuel Fernandas 

do Sao PaiQ« Pertenceu depois a Lupercio Teixeira de Camargo^ a esu 

filho Eliecu Teixoira de Camargo, falecido em lS62f sendo transfsri- 

da pela heranga deste ultimo. Foi dividida era checaras residenciaisj, 

e sua entiga serie e hojer restauroday residcnci© da femflia do medi- 

co Rubens Rlarcondes Pereira. Fig, . 

.Fazenda Bela Alianga (Valinhos) 

, Pertencia, em 1914, s flntonio de Castro Prodo, com 195 

alqueires ds torras e 266 mil pea de cafe® 

.Fazenda Bela Vista (Sabras) 

Fazendo potte do latifundio de Floriano de Camargo Pen- 

teado, passou a seus descendentes, e hoje e propriedade leitpira de 

Renoto Suplici de Lacerda. Figs. • ,{ ^ 0 . 

Fa7-endar Boa Esporangn 

Era vasta gleba ds terras, foi fundada por Bose de Sou- 

sa Campos (I), estendendo-se das proximidedes ds pisKKads da Sewa&x 

de finhumas (estrada Sao Quirino-Fazendinha), ate nargens do rio Ati- 

baia> ft&' Falecsndo o fundadpr em 1858, 

fracionou-se a propriedade, cabendo a sede, com o .mesmo nome de Boa 

Esperanga" o com grande area, ao filho Boee de Sousa Campos (II), e 

ao genro Boeo Batista de Camargo Demip^margens do Atibaia superior, 

onde so formou nova fazenda Atibaia, 

Parte eproximando-so de Anhumas, portenceu ao genro 

do Dose de Sousa Campos (II), Benjemim Rainhardt quo a possuia em 

1914, com 102 alqueires de terras e 117 mil pea de cafe, filais tarde, 

terras desta fazenda compunhem a fazenda do Uasco Perairo Bueno, qua, 

com a maior porgao da primitiva fazenda Boa Esperanga, foi ancxada 

a Fazendo Sao Quirino, sue vizinho. 



Fazsnda Bob Csperanca (veja Fezenda Cnchocira) 

JFazonda Boo Uniao 

Da am em brad a da do latifundio Seta Quedas, de Doaa P,o~ 
driguas fsrraz do fimaral, am 1B85 ara de Francisco Pompeu do Amarel, 

com 100 mil pea da cafe am terra tnassapo, dispondo de maquina de bo- 

^ffcio a vapor e terreiros atijolados- em 1890 era do Eduardo Pompeu 

do fimaral e outros, Passou, mais tarde o asriFgh^kzxKVtaRKS! Companhin 

Sul Brasileira Territorial e Colonizodora, da qual era cocio Flo/i Poes 

peu do Camargo'quB comprou, da mesraa Cornpanhia, esta fazenda. Desta 

crompra foi Eld'i Pompeu cobrado em suposta g diferenga de sisa pela Fe 

zenda do Estedo, reprosentada em Campinas por inimigo pesaoel de f®«. 

m£ 1 ia Pompeu. Homero da male solida honrodez, Elo'i Pompeu nao se con- 

formou com a injusta suspeigeo ds sonega^ao de impooto., o que propor- 

cionou demorsdfssima ogao judicial, com soqiiestro da fazende e eeu 

deposito em msoa estranhas, Ganho o fcito por Elo^i Pompeu, foi-lhe 

douolvida a fazendo em mau estado de conscrvogao, pelo que o fazon- 

deiro exigiu indenizegao e obtove decisao e seu favor ns justi^a do 

Estado, sem confirmagao na justiga federal, quando ele ja estavn ar~ 

ruinado com sub luta em busca de justiga, 

Em 1914,a fazanda Boa Uniao o a fazende Brejo (ondo 

nasceu o presidente manusl Ferraz de Campos Sales), hoje anaxeda, 

pertcncie a Silvio Pompeu de Sousa Queiroe, com 260 alqueires dc tor~ 

res o /.52 mil pes de cafe, ffiais tarde foi adquirida por Domingos dc 

Sousa Corsis, com 241 hectares, herdando-a sua sobrinha s filha ado- 

tiws, casada com o advogado filbarto Lencastre 3unior. Figs, .''f / a ' 3 

Fazenda Oofcu tfista 

L&tifundio do capitao-mor Floriano de Camargo Pentea- 

do, passou a gbu genro, c Barao da Itetibe. Deste, a Francisco Fer- 

reira de C&margo Andrade (Chico Gordo) a quem perlencia em 1665, com 

130 mil pes de cefo, era terra roxa, com maquina de . benefXcio a agus, 

e terroiros de terra. Seus sucessores, Pedro Ferreira de Camargo « 

outros, fracionando a propriedade, venderam a sedo com terras, cefe!» 

sais s benfeitorias, em 1891, so sonador Bento Augusto de Almeida Bi- 

cude, que Ibe deu o nsvo name de Chacara Rapublica, utilizando sua se- 

ae para'reunioes .ptfia>c propagandistes republicancs, ^ Passou a ser, corao 

e ate hojo, sede do lar dos velhinhos. Torres urbanizades. 

Para sua case-aede foi pedido, em 1969, e tombemente, 

que nao eb fez, por forga do parecsr do arquiteto do Condefat, que 

opinou ser □ pretorio da casa, de construgeo posterior a construgao 

do corpo da case, no quo errou,.provocando a destruigeo da um belo 

exemplar de construgao rural, do oeculo possado (fig.ls' V) e que 

nenhum prejuX^zo causario com a sua conservogao, dss• 

.Fazenda Boa Vista 

Visinha e talvez parte da anterior,, estava esta fazenda ' 

em 1B85 como propriedade de Fernando 3ose de FToraes Barros (depois ' 

de Dorge do (Kloraes Barros) com 120 mil pes do cafe em|f.erra vermelho 

arenosa, maquina do beneficio Lidgermood e catadcr Arens, movidos a 

vapor (Clyton); tinha terreiros do terra. 



Fazenda Boa V/ista (per£ntetro urbsno) . ' 

Propriedade da Elisiario Penteado, em 1914,, com 64 al- 

queires da terras e 45 mil pas de csfo| foi urbanizade, parte com o 

nomo de Dardlm Leonor, 

tftitfetidisxBeiiKWitstSg^ghlDrea^l 

ipv&tri. M&skat I f undleacsd®® fatrrdiarswxtfei t^spid-r^cS: 

s® sep^U1® a^«»e®BrfeBt §8? s ea bo^%s sfe p'rt: pTl^dard^ 1lifi3fc6lrfr s rd:^ 

fbetwetsda tSSupM^ i&m dJdayaoai® li j g z x sa b s r x ^ y„ 

.Engenho Fazanda Bom Retiro 

A mais velha fazenda dostacada da sesmarie de Alexandra 

Barbosa de Almeida; sua sede tinha careterfsticos de ser da primeirs 

metsde do seculo dczenovBy conatru^da de tijoloes confecionsdos no kh 

mestno engenha, de grendes" proporgoesp com vergas retas em janslas sem 

vidro, grades bem simples no sau pretorio descoberto. Seu acabamento 

interne era requintado, tendo em seu salao de visitas, forro de cei- 

xotes com decorsgao ds pinturas bem antigas, Quando la estivemos ps*" 

la primeire vez, vimos o sino fundido com o nome de Baronesa de Itepu- 

pura e com armas do Imporio® 
jCj p * f 

Em outubro de 1669, o entao proprietaric, Tomas Luis 

fllvea, diretor do Banco do Brasil om Sao Paulo, a vendeu ao Barao de 

Itapura que, cm testemsnto de mao comum, a legou a seus filhos Sose 

Francisco Aranha a Alberto Eg3fdio do S'ousa Aranha que, posteriormente, * ft 
passou & ser proprietario unico, dcixando—o para a sua viuva I.so3.infi 

Barbosa Aranha, e seu unico filho Carlos Alberto Barbosa Aranha® EoteS 

venderam a fazenda a cunhada c tia, Isolete Egidio de Sousa Aranha, c 

era deste proprietaria quando em 1902 noticiou a impransat 

KPouco antes da meia noite de ontem, manifestou-se p&voroso 

incendio na fazenda Eom Retiro, deste municipio, destruinde car- 

es de mil arrobas d© cefo e casas do maquina e tulhas, t proprie- 

taria db. fazenda, exme® snrs® d® Isolete Egidio ds Sousa Aranha, 

Nao e conhecida ate agora a origem do incendio, mas atribue-se 

a folta de cuidados de alguem que jogasse ponta de cig&rros nas 

paihas de cafe qua cstavam proximas a casa do maquina. As infor- 

magoes que colhemos nada adiantam eo que acima dissemos, Quanto 

aos prejufzoS, afirmam-nos que sao superiores a duzentos contosl4 

1 f t 
_ T> 

3?-hO'f iv. 

Em 1914 pertencia a Ataliba do Camargo Andrade e depois 

a fliaurice Sacquey, comerciante de algodao em Sao Paulo> falecendo este 

proprietario, herdaram—na suas filhas, 3a foi demolida sua bela sode# 

(figs, 285 a 287). 



/"ezenda Bonfim • 1 - 

Ma serra de Cabras, fazia parte da Imhj^UII 

sesmaria comprada pelo Capitao'Floriano de Camargo Penteado em 1B/-0, 

PassoUj depois, ao Barao de Itatiba, genro e errteado do Capitao-mor«. 

Cm 1865 pertencia ao Rlajor Alvaro Xauier de Camargo Andrade, com 150 

mil pes de cafe em terra salmoiraoj, maquina de bencfxcio a vapor e 

terreiro atijolado. Em 1900 era de filhos do proprietario anterior, 

Antonio Ferreira h Irmao e, em 1914, de Alvaro & Filho, com 135 al~ 

queires de terra e 223 mil pes de cave* Foi^ depois^ de Oaxbas de 

Oliveira Andrade que a vendeu a Atenogenes de Camargo* Pertence ho- 

je ao casal Estanislau Rlartins e SK3>a ■iiatiiiiMH (llaria Otxlia Penteado 

de Queiros, esta descendente dos Earoes do Itatiba e do Capitao-mbr 

Floriano de Camargo Penteado, voltando a mesma esi-irpe que ja a pos — 

sura em 1820. Pigs. 

Jr ozenda Bx-ejo 

Nesta fazenda nasceu trlanuel Ferraz de. Campos Salesp ps 

presidente da Republica. Era IBS^ortencia a 3oss de Campos Sales, tio 

e sogro do presidente. Foi absorvids pola fazenda Boa Uniao. 

Fszenda Cabraa 

Fundoda para criagHo pelo brigadairo 3osa Ooaquim da 

Casta Gaviac, vendida em 1020 com toda a area do latifundio ao ca» 
Aw f 

pitao-rao/-- Floriano de Camargo Penteado a cujos descendcntce foi trans 

ferid©; era, em 1890, da heranga da Baronese de Itatiba* Em 1900, co- 

mo fazenda de cafe, pertencia a Fausto Ferreira, com produge.o do 14 

mil arrobasj em 1914, do mosmo, com 306 alqueires de terras a 335 mil 

pos de cafQc Foi de Uiuve Ofelia Ferreira & Filhos, com luKuosa casa- 

-sode? contendo na porta principal a data da 1083, Pertenco s Raul 

Diederichsen, com moveis e obras de art8,(Fig8,'I"Vj>^^) » 

,F azende_Cebr3Uva 

Em 18B5 era de Francisco Fernandes de Abreu, com 60 

roil pes de cafe em terra massapo vermelha, com maquina de beneficio 

e vapor. Em 1900, do roesmo proprietario, produzindo duas mil arrobas 

de cafe e em 1914 tinhe 40 alqueires do terras com 76 mil pes de ca- 

fe, do Francisco Fernandes de Abreu, o 10 alqueires do Antonio Fer 

nandes de Abreu, com 16 mil pea. Em 195a pertencia a Doao (f.ilani, com 

152 hectares, pessando depois a Dario Freire Feireles que a anexou 

a fazenda Cechoeira, vendendo-es e fflaries Pimente de Camargo que as fia 

possue sob o nome de fazenda Boa Eoperanga, 

Fazende Cachoeira (Cebtas) 

Como parte do latifundio do capitao-mbr Floriano de 

Camargo Penteado, em 1900 pertencia a eeu descendente Ooao Novals 

de Camargo, produzindo 5 mil arrobas de cafe. Em 1914, do mesmo pro- 

prietario, tinha 90 alqueires de terras com 70 mil pes de cafe. t. ho- 

je de herdoiros de Celestino de Cicco. 



.Fazenda Cacho^ira (Boa Esperanto) 

Fazia parte do latifundio Set© QuedaQj, pertenceu 

a francisco Pornpcu do Amaral, sendo, em 1900, de sua viuva, sob a 

firma de Viuva Pompeu & Filhos"; corn produgao de 12 mil arrobas de 

cafe. Em 1914 pertencia ao filho Raul Pompeu do Amaral, com 200 al- 

queires de terras e 281 mil pes de cafe. Em 1950 era de Dario Frei 

re fileireles que a ela anexou a Fazenda Cabreuva, reformou a casa-se 

de ^transformando-'par a o estilo colonial americano. V/endeu a farenda 

que hoje pertence ao advogado iTIario Pimenta de Camargo com precio — 

sa colecao de moveis e pratos brasonados do Imperio. Chama-se ago- 

ra Fazenda Boa Espcranga. (Figs• 'o A. ^ ' )• 

^Engenho Fazenda Cachoeira 

Fez parte da qaxatxks sesmaria . de Joaquim Oose T eixei 

ra f-Jogueira, passando a seu irmao Guarda~mor fiflanuel Teixeira Wilela 

(veja Grandes Solares do Agucar) , ao filho deste, Antonio ff.anuel 

Teixeira, sendo muito mais tarde, da Companhia Sul Brasileira "5 erri 

torial e Colonizadora que a vendeu, com mais as fazendas tiloxro Alto 

e filonjolo, em 1696, a Ooaquim Teixeira Nogueira de Almeida e Oose 

Ouatemozim Nogueira. 

fazenda Cachoeira (Ualinhos) 

Foi de Antonio Carlos Pacheco e Silva e, depois, de 

Orozimbo ff:aia que nela fundou o hotel de vilegiaturas "Fon^e Sonia 

Veja Sao Boao da Cachoeire. 

Fazenda Cachoeirinha {Cabras) 

Fazia parte da grande Fazenda Leranjai de Luciano 

Teixeira Nogueira; pertenceu a seu genro Prof, Batista .Pupo de v 
Ifiorais, e parte a seu filho Boaquim Teodoro Teixeira Nogueira, ane- 

■"^"xadaNa Fazenda Riachuelo, ambas desaparecidas por outras anexagoes. 
» 

^Fazenda Capivari 

Propriedade de Boaquim ^ eixeira Nogueira de Almeida 

em 1900, com produgao de 12 mil arrobas de cafe, (fora ontesjde da- 

mild Xauier Bueno da Silveire", caja uiiiva/casou 

ts) e, em 1914 com 500 alqueires de terras e 329 mil pes de cafe; 

passou, por inventario "mortis causa" em 1918, ao filho Francisco 

de Andrade Nogueira qua a possuia em 1950 com 1.067 hectares de 

terras, Herdeiros deste ultimo a fracionaram para venda, cabendo 

a sede aos Padres Estigmatinos, figs, . 



Fazenda Capoeira Grande 

Componente do latlfundio do capiteo-^or FlorlBno ds- 

Cetnargo f^on^eadot. engenho do'Sertao, em 1685 

b portoncia a Florlano da Cam&xgo Campoa e sua esposa o prima^Pau- 

la, ambos netos do Capitao-rnor Floriano| tinha a fazenda 120 mil pes 

de cafe em terra salmoirao« Herdaram a fazenda dois filhos do casal, 

Candido e Dr. Dose de Campos Novais, em 19D0?sob a firma Campos Mo- 

vais fi:.Irmao, com produgao de oito mil arrobas de cafe. Em seguida, 

passou a propriedade da prima destes ultimos proprietaries,, tambem 

bisneta do Capitao-mor Floriano, Ana Novais de Camargo, e a outros 

proprietarios, sendo hoje de hsrdeiros de Said Abdala^, 

Pela fotografia se ve a capela com entrada propria, 

mas fazendo parte da construgao da casa residencial, o que so encon- 

tramos nasta fazenda e na Fazenda Santa tfaria (fig.C-Oc )• 
» /• 

Fazenda Capuava - l/alinhos 

Foi propriedade dos Baroes de Atibaia, dp Flavio de 

Resende Carvalho e hoje e de Custodio de Resende Carvalho. 

( >•, r'.' ; 
^ \ ' I ■ ,'l'[ •. /■ 

Fazenda Castelo 

Participando da Bestnaris de Alexandre"Barbo^a^m 1900 

pertencia a Antonio Americo de Camargo Andrade, produzindo 7 mil ar- 

robas do cafe anualmentej em 1914 era de Alberto de IDorais Bueno com 

195 alqueires de terras e duzentos mil pes de cafe, passando depois 

a filha e genro deste ultimo, Francisca e Albino 3ose Barbosa de Oli 

veira. De 1926/30 a 1945 foi de Jose Strazzacappa e vendida, neste 

ano a Erasmo Assungao. Pertence hoje (1978) a Pedro Gastao de Moro- 

nha Gongalues Artmann, com produgao de leite e criagao de caualos 

puro sangue ingles. Figs. ^0-j-"h / 

Enqenho fazenda Chapadao 

Em sua sesmaria o Capitao J^^paquim Jose Tei*- 

xeira IJogueira fundou este engenho de agucar, urn dos pioneiros da 

industria agucareira em Campinas, com produgco,■ em 1798, de, l.COO.- 

ftrrobos tie: egucar,^ no qual construiu s o mais antigo dos G'randea 

Sdlares do Agucar (fig5-'.^7/3^U7.e.^l3). SucedetZ-o o filho major Lucia- 

no Teixeira Nogueira que construiu nova casa-sede que serve, atual- 

mente,- ao Comando da ll^ Brigada do Exercito Nacional, Nesta casa nas- 

ceu o Alferes Porta-Bandeira do primeirc Setimo de t'oluntarios da 

Patria, falecido. apos o combate de Tuiuti, a 22 de junho de 1856^ 

no combate da Linha Negra^ Francisco de Paula Nogueira. 

Tendo o Major Luciano sido urn dos chefes da revo- 

lugao liberal de 1642, nesta casa se ecomodsram seus voluntarios, 

tendo suas terras sido percorridas pela cavalaria 4tm que o Coronel 

Jose Vicente de Amorim Bezerra enviou para combate aos revoluciona- 

rios acantonados no sobrado do engenho da Logoa (f ig ,7 5'3). enquanto 
7 0 f 

a infantaria atacava pelo flanco atraves o engenho do Manjo- 

linho, propriedade do presidents da Provincia. TR 

' 7 vt r » .-v. - L'n / i r / :. ■^ ' • 



lamia w^temg^cK/L?uii£OiAiX!xanTtoxaDm^jLgx±x.HX±^rxxsTOxa^fadxxrgd3rxiag 

3^X^3^Xlxrad^XKXR6dXDdi^Da^XKg^eCKS3XKXSEtBXEJQHXtimXjgXI»KX5E0SXXlXKScrI^C 

SS^DQ£ZltX14C^3LitXU|WUUUS^ Pelos snos de IBBOy com produceo de 5 mil ar- 

robas^ R^?•.^51 kRK^>tkKi^S^a foi o engenho uendido a Tomas Luis Alves,, ge- 

rente do Banco do Brasil em Sao Pauloj em outubro de 1669, ja como 

fazenda de cafe^foi vendido ao Barao de Itapura, com o sitio erifexa- 

do Estivaj, em 1BB5 tinha 110 mil pes de cafe em terra roxa, maquina 

de beneficio a vapor e terreiros atijolados, Em 1890 os Baroes de 

Itapura, por inventario amicavel, transferiram a propriedade aos fi- 

Ihos 3ose Francisco e Alberto Egidio de Sousa Aranha, tornado-se de- 

pots, este ultimo, seu proprietario exclusivo. Falecendo Alberto Egi- 

dio,ficou esta fazenda, e o Bom Retiro, para sua viuva,Isolina Earbo- 

sa Aranha e seu filho unico Carlos Alberto Barbosa Aranha, tendo, em 

1900, uma proougao de doze mil arrobas de Cafe. Estes ultimos pro- 

prietaries , premidos por seus credores, a firma Teles, Quirino & No- 

gueira, pagaram-nos transferindo a propriedade da fazenda que, em 

1914, tinha 600 alqueires de terras com 500 mil pes de cafe. Trans- 

ferido o imcvel a Antonio Carlos da Silva Teles, casado com Olirnpia 

Nogueira, irma de jose Paulino Mogueira, herdaram a fazenda as fi- 

Ihas do casal, Olirnpia casada com Doaquim Bento Alves Lima, e Ana 

casada com Otaviano Alves de Lima Filho, tendo este ultimo, ja pro- 

prietario exclusive, vendido, em 1942, ao Exercito Brasileiroj, para 
a 

sede do comando e unidades da 11- Brigada de Infantsria, 

« . V - ... ■ • 
.F.azenda Contenda - \/alinhos 

Em 1890 era da propriedade de Uiuva Barbosa e Filho 

/azenda Cuscuzeiro - Campo Grande 

Pertencia em 1885 a Oose Teixeira Nogueira, com 200 

mil pes de cafe e maquina de beneficic. Ficou para herdeiros. 



PazendB Dole Correr;os 

Propriedade de FrenciEco Toixeira Uilelau, filho reca- 

nhecido o herdoiro unico do Antonio fflanuel Teixiiiroj foi vendida a 

Tomas Lulo filvcSjs diretor do Banco do Bresil em S&o Paulo^ quo, em 

outubro de laeg, a tronsferiu a Boaquim Policarpo ^ron6ha (dopois 

Baroo de Itapure) j am 1685^ poseui's 15D mil pes do cafe, em terra ssl- 

moteo manchadar o maquina de beneffcio a vaporj em 1890 ere aindapdo 

mosmo tltuler. Portonseu a Persio Pacheco e Silvaj casado com E-scolao- 

tica do Lacerda (elo^netti materno do Barso de Itatiba e el© filha do 

Baroo de Araras) proprietorio que dividiu a fezenda em lotes para 

uenda> tendo antes mudado o sou nome para Santo Escolastics, nome qua 

gb perpetuou © que distinguef hojoy um bairro da cidade do Velinhos. 

Peroio Pacheco e Silva foi "escritort genealogista o historiedor"s o 

publicou o livro "Do Cafe no Este de Sao Paulo"y editado em 1910^no 

qual cuidou» particularmente, da introdugao da preciosa rubiacia no 

"Pouso de Campinas" » (Figs» 3» 

Faxenda Duas Pontes 

Oriundo da corapra, como engenhoy feita em 12/3/1803^ 

pelo capitao-mo^Floriano de Camargo Penteado, ocupando terras na mar- 

gern esquerde do ric Atibaia (madio) s acrescida com terras da margem 

direitac. onde-esta: sua aedej passou ao enteado c genro do capitao-" 

~mor Floriano, Boaquim Ferreira Penteado, depois Barso do Itatibs? 

en seguida a sou neto, filho do Baroo, Inacio ferreira de Camargo, 

de quern era' era 1865 com 220 mil pss do cafe em terras nassape, 

com maquina de benef£cio a egua e terroiros atijoladoa. Fslecendo 

Inecio Ferreira, sua viuva passou a segundas nupcias con Ar^-ur Fur — 

tsdo de Aibuquerquo Cavalcante, que obtevo em 1900 uma produgao de 

20 nil arrobas de cafe, tendo om 1914- uma area de 630 alqueires da 

terras com 425 mil pes de cafe, perdendo a fazenda por dividas, es'cs 

ultimo proprieterio, Na execugao que sofreu, e fazenda foi arremato- 

da em prago por Cristiano Osorio de ©liveira, de quem sc tranmitiu 

a Gabriela Ribeiro de Oliueira, que era proprieteria em 1950, com 

1783 hectares de terras, ate que foi loteada e vendida, sendo a sede, 

com 8 alqueires de terras, hotel do vilegiatura. (Figs, b > 7 ^ i)/^T) 

Fazenda Espirito Santo 

Em 1900 era de propriedade de Antonio de Castro Prado, 

com uma produgao do 6 mil arrobas de cafe. Em 1914, do mesmo, tinha 

180 alqueires de terras com 140 mil pes de cafe, (Fig.5^lo) 



1" v/f 

Fazenda rspfrito Santo do Atibaja (V®^a^ 

« 

IXMX&x^ot dcac Scj^SftQc V/eja fazenda Santo Antonio da Figueira 

(?j;k(XKCx d£« Scoojo  V*. fr%jKr**v. js^y > pr-ww ^-wju-virr 

yjx icStk^ aayJx a fekKi** Cfcfcxecswx && ^ $mw* 2®?: 

KOSC dot ttacDwata^Mfloackk ptss xdtot pcaorttscwwt ac 3ww^i<ic« c3Ci< 

^KGweedoc^ KOCK OK osxxtx dc^ [fcaXtjf&dta; 9K^wt^^Pf4>d?t(>wi<cy>^^ (tkicgftx 
V-&a~#L. &■***$*£<*» /W*<i^VC-clo • 

Fazenda Figueira (Valinhos) 

Era seu proprietario em 18B5S Querubim de Sousa Ar- 
\)^w 

ruda, com 60 mil pes de cafe em ti?rra salmoirao, possuindo terreiros t _ 
de "terra branca" e benefiiS^oe cafe no antigo sistema de carretao 

movido por animal, Foi este o unico caso de uso em carretao que en- 

contramos em ncssas pesquisas referentes a epoca, Em 1900 a fazen- 

pertencia a Francisco de Sousa Arruda, com produgao de 2,500 arro- 

bas de cafe; mais tarde passou a propriedade de Sebastiao Pedroso 

de Oliveira, 

. Fazenda Fontoura 

Antiga Fazenda Sao Ooao da Boa Pista, de Jose Pupo 

Nogueira, sse de Candido fantoura Silveira sofreu profunda modi- 

ficagao em suas benfeitorias com o eproveitamento da antiga sede 

cons^v/ada como ala esquerda da atuel, construida outra igual que 

forma a ala direita, e construida a parte central com enorme varan^i 

de entrada, constituindo tudo uma suntuosa sede rssidencial; isola- 

da, esta uma capela desSa mssma epoca, com altar e decoragoes tra- 

dicionais. Pertence aos herdeiros de Candido ^ontoura, (Figs 

^3^7) 

\. 

Fazenda Guarircba 

Do Istifundio do copitao^mor Floriono de Camargo Pan- 

toodo, ere's om 1685, do sua netc ffloris Candida Novaia de Camargo, Ka» 

viuva de Dotningos Teixeira Nogueira, com 180 mil pes de cafe, maqul- 

na d© beneffcio a agua o terreiros atijolados, conservados ainda em 

1890e Em 1S00 era de Camargo £ Irneo (fiihos de ffiaria Candida) produ- 

zindo 7 mil srrobas de Cafe; em 1914, portoncia a filho de tHaria Can- 

dida, Lupercio Toixeira de Camargo, com 220 alqueires do terras e t 

165 mil pes de cafcu Sucedeu Lupercio, o seu filho Eliscu Teixeiro dt 

Camargo, cujos herdeiros a venderem a Ipolito Uargas, que a transfe- 

riu oo atuol proprietario, Everisto do Almeida e Silva, cssedo com 

Helena de A'guior de Andreda, nota poterna dos Baroos de Aguiar de An- 

dreda. Os otusis proprietarios mantera a fazende cm perfeita consorva- 

gao, realcando-se a sede em seus caracterfsticos trcdicionais, e pri- 

morosamente mobiliade com pegas do soculo padsadOo (F j.gs8 52S'^ ) 

/ tAy .. .: ,9 - / 



 ■ -■ ^ v   ... _ r or 
Fazenda Iracema 

Fazendo parte do engenho fltibaia (Fazendinha) do Rri- 

gadeiro Luis Antonio de Sousa, depois de propriedade d'e seu filho, 

o Barao de Limeira, passou ao filho deste, Teobaldo de Sousa Quei- 

ros, a quem pertencia em 1900, com produgao de 8 mil arrobas de ca- 

fe, Em 1914 era de Silvio Hlaia e, em 1978, de seus herdeiros. < - '• 

(Figs, ^ ^ ^c> ; - ; ' . 

.Fazenda Jaguari (veja Santa Ursula) 

Fazenda Daguari (estrada de Fedreira) 

Driginada da sesmaria de Alexandre Barboea, nKdfjj en 

1885 pertencia a Carlos Aranha i Irmao, com 250 mil pes de cafe, ma- 

quina de beneficio a agua e terreiros de terra vermelha; em 1900^, a 

Carlos Norberto de Sousa Aranha, produzindo 10 mil arrobas de Cafe; 

em 1914, com 305 alqueires de terras e 290 mil pes de cafe7, perten- 

cendo ao mesmo proprietario que a vendeu a Amadeu Gomes de Sousa, 

Este ultimo a transferiu a Benedito Pupo de quem a herdou o filho 

Antonio Pupo, 

, Fazenda Jambeiro 

Em terras do latxfundio d& Oose Ri Ferraz do Amaralj. 

foi de Francisco Pompeu do Amaral, depois adquirida por Herculano 

Pompeu de Carnargo a quem pertencia em 1685, com 90 mil pes de cafe 

em terra massape vermelha, e,em 1900, do mesmo proprietario produ- 

zindo 6 mil arrobas de cafe; este proprietario construiu a atual ca- i 

sa -seie • , com projeto de arquiteto frances, casa que teve abolida 

sua escada principal, Em 1914 era de Dose de Oueiros Aranha, com 70 

alqueires de terras e 100 mil pes de cafe; em 1950 pertencia a Dohn 

Eduard Hoen, com 116 hectares, e, em 1978 a filaria de Lurdes da Sil- 

va Prado, (Figs. , 

.Fazenda Doapiranga 

Em 1685 pertencia e Antonio Egidio de Sousa Aranha 

(filho do Uiscondessa de Campinas) e tinha 220 mil pes de cafe em 

terras massepe vermelhas; do mesmo proprietario, a produgoo em 1900 

era de 8 mil arrobas de cafe. Dose Bonifacio de Camargoe era o pro- 

prietario em 1S14, com 118 alqueires de terras e 196 rail pes de cafe. 

Depois foi de Dose do Silva Telee, 

.Fazenda Durema (Depois Sao Domingos) 

Compondo o latifundio do brigadeiro Lu£s Antonio de 

Sousa, em 1885 pertencia a seu neto paterno Francisco Antonio do Sou- 

sa Quairos Filho (filho dos Beroes de Sousa Queiros) com ISO mil poa 

do cafe em terras massape, cam tnaquina de beneficio a vapor e terrei- 

ros de terra; este proprietario vendeu a fazenda, em 24/12/1895, a 

Estanislau de Campos Sales, quo a revendau a Lufs do Campos Sales noa 

21/1/1896, Em 1900 era deste ultimo, com produgao de 9 mil arrobas 

do cafeg era 1914, do mesmo, con 200 alqueires do terras e 105 mil 

pes de cafe, Passou a propriedade de Ctavio Neto ^ quo mudou sou no- 

ne para fazenda Sao Domingos, 
Figs, 343 e 344, 

0 > V' '-X''r 



r Fszende LarBn.lal 

Luciano Teixeira Noguoira, segundo ssfnhor do engenho 

do Chopodao,, pera o plantio de cafe odquirlu uast&a terras no parte 

montanhosa do municrpiOj, fundondo a fazenda Loranjal cuja sede cans- 

titui a parte urbanirada de Doaquim Egfdio, K fazenda se dividiu em 

outras pare descendentes do fundadors a sede que ficou para a vfiuv® 

(segunda eaposs) 3aaquina fitigusta Nogueira, conservou a grands resi«» 

dencia, mais tarde de seu genro Vicente ffiaria de Paula Lacerdap me- 

dico, irnao do Conde de Santa re,fque oinda ss conserve adeptado pa- 

ra clfnico medics, com gratia terreno, na rua principal de Ooaqulm Eg£ 

dio. 

Em terras do Loranjal, fundarem-se as fazondas, Sao 

Luciano qua, om 1914, pertencia a 3osb Teixeira Noguoira, com 53 al- 

queirea de terras e 55 mil pis de caflj e que pertenceu^depois a £1 

Salvador Teixeira Penteado? s R e mais as fazendas filpes, Riachuo- 

lo, Pedregulho, Santa Rita, Sao Luis e outraSe (Figs* ) 

,.razenda Laranjeiraa 

Propriedade de Francisco de findrade Coutinho, trans- 

forsiou-se, em raaos de seus-descendentas, no beirro de Nova Campinas, 

dasta: cidade, tendo sido a sue sede, no estfemo Caste do bairro, mar- 

gem esquerda do corrego do Proanca, 

r Fazenda Lags Grande {ou 3aguari) 

Propriedade do juiz Francisco de Assis PupOjIsm seu 

falecimento em 1874, conservou-a sua viuva Rita Luisa Ncgueira>.DuB 

faleceu em 1691. Alguns dos seus hsrdeiros recsberam suasV^^terras 

da propriedade^ enquanto a maior parte delas com a sede, em 1900 per 

tencia a Talvina do Amaral & Filho, com produgao de duas mil arrobas 

de cafe e, em 1906 e 1914, pertencia a Irene Egidio de Sousa flranha, 

com 62 alqueires de terras e 58 mil pes de cafe. Foi vendida a empre 

sa de forga eletrica que ai represou o rio 3aguari construindo sua 

usina, 

Fazenda Lapa 

Fm terras destacedas do Engenho do fllato Dentro, da 

Viscondessa de Campinas e doadas por esta titular a sua filh6. Petro- 

nilha Egidio de Sousa Aranha, casada com Francisco Inacio do Amaral, 
f 

em 1849,este agricultor fundou a fazenda Lapa com cultura do cafej 

era homem de apurado gosto e habitos requintados, a ponto de mandar 

confeccionar ternos de fraque, de linho ingles^para usa-los na fazen 
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da e pBixorrer seus cafezais.A rrcbilia de sua sala de jqntar, com kxh 

iniciais de sua esposa (P. A. L. - Petronilha dc flmaral Lapa) ainda 

e conservada er fazenda do nunic'pio (figs, E:le 

cm 1868 con 47 anos de idadej.ela en 1E59, ficando a fazenda na pro- 

priedade de suas filhas, Oliir.pia, casada con Antonio AU'aro de Souse. 

Hamargo 8XU8anzxxsaxadaxKsxBiiKxaKiExRB«tsH (fig«. J ) ^ "» o Rixx 

s Leonor casada com Elisiario Pent eado » dCD . % 

trn 1885, scb a firma Sousa Carr.argo & Fenteadoj corr. 166 mil pes de ca- 

fe en terra nassape; ern 1900, da nesma firma, produzia oitc mil orrn- 

bas de cafe s, en 1914, dos mesmos, tinha 160 algueires de terras com 

238 mil pes de cafe. Passou depois a propriedade plena do casal Anto- 

nio Alv/aro, herdando-a a filha e genro DudithAOelso Egidic de Scusa 
* 

Santos. Foi ainda sua proprietaries a bisneta dc fundador, Iracema 

Lepa de Carnorgo, casada comOsvaldo Prudente Correiaj P'Je a transroriu 

a George Sim iijhyte gue a possuia sr. 1950, com 174 hectares; pcssui- 

ram-na Gastao Uidigaij,pue a fracionou para venda, cedencc a maior 

area com a sede a Sociedade Hipica de Campinas que a possut com a 

velha sede demolida e suntuosa. sede nov/a ccnstrui'da , 

FoTenrici ?facucD * 

Composifi de sixties, por volte de 1870/74 fsxam eles 

rounidos com aquisigoes que fizeram, dentro da propria familia, os 

irmaos,Estanislau de Campos Sales comprsndo do cunhsdo Luis Henri- 

que Fupo do [Horais o trecho que so chamou de Dez Casas, t? 3ose da 

Sales LemGf trechos de seus filhos Fronciscc e Domingos, e talvez cu~ 

tros, Biografando o ilustre camplnenso senador Antonio de Padua Sa- 

les, nascldo em 1850, relata c ocedemico Bxasil Bandecchi, que este 

voloroso homem publico "passou a infoncie, em Campinas, vivendo na 

Fazenda macuco, propriedade? de seu psi", Estanislsu de Campos Sales, 

Em 1890, ainda era do Estanislsu de Campos Sales e 

da hersnga de Dose de Sales Lemse Passou a Companhia Sul Brnsileixa 

Territorial e Colonizedora que, em Janeiro de 1896, a vendeu aos cu- 

nhadds Antonio Correia Barbosa (IV) e Otauiano de Sousa Buer.o; este, 

postoriormente, cedeu sua parte ao primeiro. Em 1900 era de Bucmo o 

Barbosa corn uma produgao de 20 mil arrobas de cafe, uma das melhcres 

produtorss do municipio. E^i 1914. propriedade exclusiva de Antonio 

Correia Barbosa, tinha a p area do 254 alqueiras ds terras, com 408 

nil pos de cafe, 

Passou a fazenda a filha e ao genro deste ultimo, Do- 

ra e Ooaquim da Cunha Bueno Junior. Com a crise oconoT?^.ca de 1929, 

foi abandonada ate 1934, passando, por escritura de compromisso, a 

Nilo Eerraz de Abreu que, no ano seguinte, transferiu o compromisso 

a Raimundo Cruz Rlartins e Celso fflaria de mrllo Pupo; estes fizeram- 

-na voltar a at'ividade cultivando~a ate 1945, Meste ano, com acor- 

do em pleito judicial, foi a fazenda uendida a Jose Leal que a 

transferiu a D^rio Fraire ffleireles e, depois, dividida em chacaras 

transformando-se em bairro agro-induatrial do municipio de Valinos, 

Figs, ^ ^ 3 
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Entianhc Fazenda (Tieto Dentrc (hoje Santa Rita do 
(fato Dantro) 

Antiga sade da sesniaria do Aloxandro Earbosa oo Altsei"' 

daf dividida a cua orae em outras fazendas, em 1890 pertencia ac 

senador Bento Augusto da Almeida Bicudo; era 19C09 a Bicudo & Branco, 

corn produgao da 2C mil arrobas de cafe; em 191^, novemente eo scna- 

dor Bento Bicudo, com 280 alqueiros de terras e 400 mil pes de cafe. 

Eote proprieteriQjfalecendo scm descendentes, teve herdeitos que vcn- 

daram a fazenda a sflvio de Oliuoira Andrade, pcssuidor do 1922 a 

1924, aucedido, respetivemente, por Bencdito Fcrreira, 3oe.c Dies Ro- 

drigucs, figoatinho de Camargo ffloraia, Paulo da Cemsxgo ffiorais, Ar- 

mando Silve, "Uilson Lemos de fJlorais, e raaia urn qua porrnutou a razcn- 

da por daz mil alqueiros da terras no Estado do Para, com P. Lunar- 

deli. A antiga seda^que ja clesslficarnoa como ura doe ^Grendes Sols- 

ros do ftgucar" s foi Qdotad(5, para maquina de bcncficiar col e, sendo 

construfda, s sou lado, nova csss-sedo.pigS. 172 e 173, 228 a 231 e 416 

Fazenda ffiato Dcntro 

Fundode polo tensnto coronal Boaquim Aranhe Berreto 

de Camaroo^f on 1Q05, passcu eote fundador, entre 1E1B-20, a sue fi- 

Iha e^genro, Francisco Egidio da Sousa Arenha, dodicando-se esto ip- 

teirBmente a uida agrfcola, dosenvolvendo os culturas de cafe sssafg 

doixadas pole see re, para atingir, err. 1651 , prcdugoes ce 6 nil 

arrcbas de agucar e 7 nil arrobas de cafo. rrancisco ^gidio foxeceu 0 

err. 1B50, com citsnta e dois anos, assumindo a administracao a sua ss- 

posa viuva, meeiro cor cs fillies. .Em 1871, sou filho Eoaquir Egidio 

de Souso Aranha, depois [I'arques de T res Rics, vs^osu suas seis pcir- 

tes no engenho-fazenda, a seus sobrinhos, dos quais era tutor, filhos 

de sua irma Petrcnilha casada con Fran-cisco Tnacio do Amaral Lapa, 

ambos falecidos. A 24/1G/1874, 0 engenho era visscado pelo Principe 

Xonoe d'Eu e en 1879, faleceu a Uiscondessa de Tampinas. 

Pedro Egidio de Scusa Aranha era o proprietaric da fa- 

zenda em 1585, com 200 mil pes de cafe, terreiros atijo^ados e maqui- 

na de beneflcic acionada a ague. Sua viuva, Ana 3oaquina v..o Prado 

Aranha , era a proprietaria da fazenda em 19CC, corr, prcdugao de 12 

mil arrobas de cafe. En 1914 era de Queiros Aranha e 3oares c depois # 

de 3ose de Lacerda Scares, tcdos descendentes do fundador, ate 1950 

quando foi vendida a estranho cue a passou imedi at entente ao Gcverno 

do Fstado que all fez fazenda experimental subordipada co InJ»tiruto 

Eiologico, conservada a magnifica scde do fundadcr. (Figs. ) 



Enqenho-Fazenda filato Dentro' de Baixo (Vila Bran- 
d in^ 

Em terras destacadas do Engenho do If.ato Dentro e doa- 

das pela Viscondessa do Campinas a filha fParia Brandina, casada em 

1035 com Alvaro Xavier da Silua Camaroo^que fundou o engenho neste 

mesmo anoj-^a^ fazenda pertencia a viuv/a fflaria Brandina de Sousa ,/\ra— 

nha, com 230 mil pes de cafe em terrajmassapc, dispondo de maquina de 

beneficio a agua e terreiros atijolados. Falecida filaria Brandina, 

pertencia a fazenda, em 1900, a Candido Alvaro & Irmao (Antonio A1 — 
^ * 

varo de Sousa Camargo), com produgao de 9 mil arrobas de cafe. Em 

1914 pertencia a este ultimo sob a razao de Antonio Alvaro & Bueno, 

ficando depois so propriedade do primeiro que^falecido, deixahdo pa- 

ra os filhos a fazenda, ela se tornou de urn adquirente das partes 

dos demais, JLafaiete Alvaro deSousa Camargo, prefeito de Campinas, 

casado com sua prima Odila Egrdio de Sousa Santos, Este casal, sem 

descendentes e proprieta^o de tres fazendas, trans- 

formou-a em fazenda de criar gado puro holar.des,e de pro- 

duzir leite do distribuia gratuitamente as criangas pobres, 

ScsxKxdaxixstitixiraKXMKKxfdando ao imovel o nome de Vila Bran- 

dina, Frcparondo a partilha de seus bens, destinaram a fazenda Santa 

Luzia aos herdeiros delej a Santa Odila, aos herdeiros dela; e a Vi- 

la Brandina a fundagao que eles instituiram sob o nome Fundagao Odi- 

la e Lafaiete Alvaro, para que ela continuasse distribuindo, entao 

em maior escala, o leite as criangas necessitadas, 

Ao se instituir a fundagao Odila e Lafaite Alvaro, com 

reuniao solene de sua diretoria e convidados, o autor, que ocupava 

o cargo de primeiro tesoureiro da primeira diretoria da fundagao, ■ es- 

colhido pelos demais diretores, teve a incumbencia de saudar o casal 

benemerito, o que fez com afirmativas como: " 

"Nests solenidadei sonhores, vemos o imperio da bondade; 

institut-se um grandc acervo patrimonial pars menores desamps- 

.i ij:x^tijRdEESBK"kaMSsxBEKxssixdjij:xEa65axiRstit«ig;EaxdBxl2Br\KfXEisMEts 
p _j. 

radosj fundamenta-se com solidez uma instituigao de beneiicien^ 

cia quo desenvolvera sua ag&o asoistencial no vasto cempq da 

infancia necessitada, num ambito ainda nao atingido em nosso 

munic{pioH, 

Fazenda [Tlonte d'Este - veja em nome antigo: Fa- 

zenda Ponte Alta, 
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Cnaenho Fazenda ITiorro Alto !■ 

Constando em testamento do Guarda-mor fflanuel TBixei- 

re UilelBj feito em 1820, com area de um quarto da legua de testada 

por tres quartos de fundo, passou a seur filho,Antonio Ma- 

nuel Teixeira,falecido em 1850 deixando o engenho para seu filho uni- 

co Francisco Teixeira Uilela,com uma produgao (1851-S8) de duas mil 

arrobas de-agucar# Curiosos sao os dados encontrados em seguida: Em 

1885, propriedade de Dose Gua'temozim Nogueira com cem mil pes de ca- 

fe. terra uaria, maquina de beneficio a agua, terreiro de"terra bra^.- 

ca,s; em 1891 foi distribuida uma escritura na qual Elisiario Atvaro 

de Sousa Camargo hipoteca a fazenda tfiorro Alto; em 1895, a Companhia 

Sul Brasileira Territorial e Colonizadora uende a fazenda fnono Al- 

to a Ooaquim Teixeira Nogueira de Almeida e seu filho Jose Guatemo- 

zim Nogueira; em 190C e de Jose Guatemozim Nogueira, com produgao de 

4 mil arrobas de cafe; em 1914 e de Jose Guatemozim Nogueira, com 

1,340 alqueires de terras e cem mil pes de cafe; em 1918 e avaliada 

entre os bens deixados por Joaquim Teixeira Nogueira de Almeioa, 

E certo que a fazenda ficou no quinhao que coube a Jose Guatemozim 

Nogueira, que ali instalou um haras notabilizado por seus produtos 

de valor. Com fracionemento dats terras, a sede desapareceu, 5^f-a- 

Fazenda ff'iorro uaspodras (Valinhos) 

propriedade de Camilo Xavier Bueno da Siluoire, pelo 

seu felecimento passou a sua viuva, Frencisca de Camargo Andrado, 

casada em- segundms nupcias com Joaquim Teixeira Nogueira da Almeida 

que, pelo cesamento se tornou proprietario de paxte da fazenda; em 

1900 produria a fazenda 5 mil arrobas tie cafe c em 1914 tinHe 1G0 

K^JjxpBExdsxEsfiB eiqueires ds terras, com 191 mil pes dc cafo» 

Razenda Palmeiras (Cabras") 

Fazendo parte das terras do Engenho de Nossa Senhora 

da Conceigao do SertSo, adquirido em 1820 pelo CapitSo-m6r Floriano 

de Camargo Penteado, foi a fazenda heradada pelo seu enteado e genxo 

o Barao de Itatiba, que passou a seu filho Floriano Ferreira de^Ca- 

margo Andrade, a qusm pertencia em 1B85, com 130 mil pes de cafe em 

terra massapl, com maquina de benef£cio a agua e terreiros atijolado 

Em 1914 era de propriedade de Humberto Ferreira de Camargo, com 107 

alqueires de terras e 116 mil pes de cafl. Em 192o foi comprada por 

Euclides Uieira; posteriormente adquiriu-a Antonio fartineli que a 

tranferiu a sbu casal da "filhos^ ©la a artista fi,a3rilu f\ airtinQlxg, t-oiu 

a: sede de precioso mobiliario tredicional, (figs, 



Fsxenda Palmeiras (Anhunos) 

Proprieciade, em 1651? do (f.anuel Laite da BarroSp hor- 

dou-a seu filho Antonio Leite do Bsrroa, Em 1BB5, pertencia e viuva 

dsste^ fi'aria Cnrol.ina do Arruda DarroSg com 100 mil pes dc cafc'j, ma«- 

quina da benaflcio a agua & torroiroB de tcrrs branca aronocaj produ- 

zindoy era 19009 13,500 arrobas da cafot ::dM » |i»—iinwliiwil1 ra'P 1m. 

„ Fazonda Pslmoires (Sumar0) 

Era 1685, pertencia a Antonio Benedito do moreie t'sixci- 

ra, com 90 rail pes d© cafe, maqulna do benefacio 0 vapor e torreiros 

de terra. 

Fasenda Polmeirss (Singer) 

Francisco Eugenic Pacheco © Silva era sou proprieta- 

rio em 1900 com produgao de 6,000 arrobas de cafe; passou, cm 1911, 

a fom£lia Uon Zubon, Desdc 1950 e propriedede da Compenhia Singor do 

Brasil, Industris 0 Coraercio Ltde,, que conssrva o velha sede, res- 

tauroda, com especial cuidado, ussndo-a para as convengoes de seus 

auxiliares, (Figs,3^, 

. Fazenda-Chacara Poraisp 

Tudo indica qua a presento fazenda e a^que vamos tra- 

tar adiante, eirsbas oe none Paraiso, tiuessein coraposto uma so propria®- 

dade que Ihes transmitiu o nome. A- fazenda-chacara, em 1890? era da-Bra 

Baronesa de Paranapanema bkk e em 1900 produzia 3.500 arrobas de 

-cafe, e em 1914 do raesma titular, tinha a area de 120 alqucires de 

terras com 14C mil pos do cafe, Falecido a Baronesa, seus herdeiros 

dividirom es terras, urbanizando-os integralmente (figf#3^/ .  ), 

TszondB Par ax so 

Coma je dissemos, esta fazenda e a anterior, deveriara 

compor urn a so propriedade. Eate, em 1500, era de fivelino Uslente 0 

outros, produzindo 4 mil arrobas de cafe. &S® 6/11/1896, Floriano 
Ferreirn & Irmao . _ , . _ . „ , 

venderam parte da fazenda Paraiso a Avelino & Cou- 

to (Antonio Francisco de Andrede Couto e Avelino \/alente)j na mesma et 

data Francisco Alves de Almeida Sales vendeu parte da mesma fazenda, 

eos mesmoX corrpradores. Em 1914, era a fazenda de Uiuva Uelente & Fi- 

Ihos, com 130 alqueires da terras e 194 fix mil pes de cafe. Foi toda 

urbenizada. 



J^ezenda Pau-d'Alho 

Fez parte da *«xKsix* sesmaria. de AntSriio de Cerquei- 

ra Cesar, com as fazendas Anhumas e Santa Candida. Destacada da area 

total, em 1805 pertencia ao Comendador Fanuel Carlos Aranha (depois 

Barao de Anhumas'), com 300 mil pis de cafe, maquina de benefrcio acic 

nada a 4gua, e terreiros atijolados, sendo deste mesmo ano, a noticia 

do-'Dilrio de Campinas",^ 11/12/1885, de que o Comendador Aranha 

acabaua de contratar professor para seus escravos menores. 

Em 1900 pertencia a Baronesa de Anhumas^produzindo 14 

mil arrobas de cafe e, em 1914, a mesma titular, com 500 alqueires 

de terras, inclusive a Fazenda Santa fllaria, e 517 mil peVde cafe. A 

casa-sede atual da Tazenda, segundo (Tianuel Carlos Aranha Neto, a' 

a primeira construgSo executada em Campinas pelc engenheiro Francis- 

co de Paula Ramos de Azeuedo. Com criagao de gado puro, holandes pre- 

to e branco, continua atiua 

( Fig . 3 y ^ 

►-Lag.enda Pau Grande (ueja Anhumas^ 

Jazenda Pedra filta 

Rxxsntfe parte do engenho de Nossa Senhora das Doras, 

do Padre Diogo AntSnio Foijo, destacou-sa e, em 1885, portoncia a Fia- 

ria Gertrudes dos^Santod Castro, com o nome de Sao 3oSo da Pedra Al- 

ta, com 130^mil pes de cefe em!terra preta © vermelha superior, maqui- 

hb de beneficio e vapor o terreiro de terra branca eranosa. 

12/11/1895, era de Lourengo de Almeida Sampaio e outrcs, que a vende- 

ram para Ana de firruda Camargo Andrade. Em 1900, ©m conjunto com a 

fazenda Sao Pedro, da mesma proprietaria, pg produziu 18 mil arrobas 

d e cafe. c^dre 

Fazenda Pedra Branca 

^Foi propriedade de Francisco Pompeu do Amaral, e de- 

poxs de sua viuva^Gertrudes Egxdio Pompeu do Amaral, a quern pe-ten- 

cia em 1500, com produgao de 10 mil arrobas de cafe. Levada a praga 

em 1902, arrematada pela firma Frado, Chaves & Comp., em 1914 era de 

propriedade de Carlos de morais Bueno, com 200 alqueires de terras e 

200 mil pes de cafe. Pertenceu a cSndido Ferreira de Camargo que em 

1940 tinha 517 hectares de terras; hoje pertence ao engenheiro Car- 

los Alberto de Barros Coelho que teve o zelo de restaurar suas cons- 

trugoes tradicionais, mobiliando-as com preciosidades do passado, Seu 

mobiliario do salao de jantar, que esteue tambam na fazenda Cachoei- 

ra, pertenceu ao casal primeiro proprietario citado, assim como a bi- 

blioteca especializada^que conserva, pertenceu ao filho deste casal, 

o cientista Abelardo Pompeu do Amaral. (Figs, V? 4/^ ^ S? ), 



Fazenda Pedras 

Fundada em terras da sesmaria.de Cleudio FuiSJ^ 

de Campos 'e foram seus herdeiros os filhcs do Comendador 

Dose Franco de Andrade, entre os quais Oulio Franco de Andrade e sua 

mulher, e Luis de Abreu pereira Coutinho e sua mulher Francisca Caro- 

lina de Andrade, esta filha do Comendador, que se. uniram, em 1E7A, 

na firrr.a Coutinho & Andrade, adquirindo glebas de outros herdeiros, 

e compondo a fazenda com 146 escravos* Luis de Ahreu Pereira ..outi-- 

nho tornou-se depois o proprietario exclusivo ^e, em 1900, ele fa- 

lecido, era a fazenda propriedade de Uiuva Coutinho & Filhos, con pro 

dugao de IB mil axrobas de cafe, ^ 1514 Pertencia a fazenda ao fi- 

Iho deste ultimo casal, Francisco de Andrade Coutinho, con 210 alquei- 

res de terras e 350 mil pes de cafe. A filha de Francisco de Andrade 

Coutinho, casada com Francisco da Cunha Bueno, foi a proprietaria se- 

guinte, deixando-a, ao falecer, a seus filhos, entre os quais Luis 

da Cunha Bueno e a esposa de Dose Cerquinho de Assungac, Err: IS.6 a 

fazenda foi vendida a Sergio Pinho ft'elao.^^ ^ i#0- 

Fazenda Pico 

Fm 1665 pertencia a fflaria da Rocha Camargo, uiuva de 

Domingos Leite Penteado (Sorringos Ruivo) ; tinha 186 nil pes de cafe, 

mequina de benefi'cio mouida a agua e terreiros de terra. Sucedeu a 

fflaria da Rocha Camargo^na propriedade, o seu filho Francisco da Ro- 

cha Leite Penteado que no mesmo ano era vizinho de sua mae come 

proprietario da Fazenda Sao Francisco. Fm 1900, na posse do secundo 

proprietario, tinha a fazenda 110 alqueires de terras e 131 mil pis 

de cafe. 

ftais tarde, em 1914, era de Francisco de Paula Pache- 

co, com 60 alqueires de terras e 105 mil pes de cafe. A seguir foi 

fracionada e vendida, a maior parte anexada a Fazenda Atibaia (Razcn- 

diha) , ja de Silvio Praia, desaparecendo sua sede e benfeitories, 
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^Fa^enda P-lnheirDS (Ualinhos) 

Era o JTlarques de Tres Rios^, senhor do metado desta fc- 

Zenda, quando tinhc area total d© 180 alqueirss de terras, ou 455 hec- 

tares, "confrontondo cora dependencias da estegao do estreda de ferro 

do Valinhos, e com terras de Ooao Nogueira Ferraz, do tenente coronal 

Antonio Carlos Pacheco e Silva e outros. Em 1685 pcrtfjncia eo genre 

do Itlarques, Hoco Francisco do Andrade Franco, com 140 mil pes om ter^ 

ras aalmarao, maquina da beneffcio a agua, e terroiros stijolado8„ Em 

1500 era de Alfredo Franco de Andrade, com produgao d© 5 mil errobas 

de cafe, e do mssmo proprieterio em lS08e Zsta urhanizada. 

.Fazcnda Fitanqueires 

Compondo a sesmaria de Alexandre Barbosa de Almeida, 

pertenceu a Oose Elies de Oliveira Fernandas, casado com Antonia de 

Andrade, sobrinha de Ursula Franco do Andrade que fracionou-a sesma- 

ria. Passou a Oose Teodoro de Oliveira Andrade, a Nelson de Oliveira 

Andrade e Amelia de Camrgo Andrade o filhos,dspois dividida e vendida. 



.Fn/.pncia Pcnte Alta ^ -T 

Foi a itt%xxx ^ ****** ** ******$ 

x xxxxxix* scemoris. do capitao-mor Floriano de Canargo Pen- 

teado e outros, ondo estc capitao-mor rrontoo cngenho produtor de 

1.550 arrobas de agocar no ano ds 179S, cngenho do qual hoove refe- 

rencies en 1832. En 1885 peitcncia ao neto do capitao-nor, Alvaro 

Xavier de Canargo Andrade, con 60 nil pss de cafe err, terra roxa, rra- 

quina a vapor de beneficic. a terreiros de terra; em 1500, do mesrr.c 

prcprietario, produria 4 nil arrcbas de cafe, i? conservando em 1914, 

1600 alqueires de terras e 140 nil pes de cafe. Em 1950 tinha 3.947 

hectares de terras. Pertence a"Companhia Agro-Pecuaria Ponte d'Este" 

prcduzindo cafe, algodac, milho, leite^-criando gadc holandes pure 

sangue» sob o nome de Fazenda Fonts d'Este. Figs-,^)^''/) 

Encenho Fazenda Guilcnbo 
r 

Foi registrada cor.o "Bens Rustlccs" em 1G16, proprie- 

dade com mil brccas (2.2Cn metres) de testada, per 2.250 (4,950 me- 

tros^ de sertao, Rx«x«8Xxaxx§aKx«xMKX»X»xS8SK«^«S|cxaX8^x8 de none 

Quilombo, hoje na charnada sst/da da Rcdia. Estava, entao, na proprie- 

dade do Brigadeiro Luis Antonio de Sousa, com 40 escravos, Foi fra- 

cionada postiriormente e hoje, onde havia a antiga sedo, demolida, ea- 

ta-a Chacara Quilombo de Renato de flilagalhaes Gcuveia,SB1/ 

Fazenda Recreio 

Em terras da sesmaria de Alexandre Bartosa de Almei- 

da fundou-se, em 1852. a fazenda Recreio quc teve sua sed? construi- 

da pelo seu proprietario Ooaquim Paulino Barbosa Arar.ha^ asa . 0 

mesmo proprietario em 16B5 tinha 150 mil pes de cafe en terra verme- 

Iha, com naquina de beneficio a vapor e terreiro de terra, Em 1BB7 

a cssa-sede foi restaurada e deccroda cor pinturas murais pelos pin- 

tores Hilariao A, da Cunha e Bess Pedro de Gcis* 

Sucedeu Ooaquim Paulimc mais tarde, o seu genro Bose 

Francisco Aranha cue, em 1500, teve produgao de 6 mil arrobas de ca- 

fe, vondendo sua fazenda por vclta de 1910 a Teodoro do Souso Can- 
r 

pos que a possuiu por dois anos, passando-a a novo proprietario. Per- 

tence hoje a Ana Liesel' Fiuench Schcneboorr, e dedica-se a pecuaria. 

Figs. 3S ^ ^ ZSG-. 
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,Fazenda Riachuelo 

Faz parte das terras da fazenda Larenjal, do Luciano 

Teixaira Nogueira quo, enviuvando d(5 sua primeirn espooa en 1852, 

dostacou terras pare herdeiros seus® En 1B74, 3oaquim Teodoro Teixai- 

ra Nogueiraj filho do primsiro? tambero viuvo de sua priroeira esposap 

ja rsaidente na fazenda Riachuolof adquirlu parteo de sous filhos do 

prirnoiro casanento tando em 1885, 70 mil pea de cafe, possuia o pri 

msiro deacescador constru^do pels Companhia Rlac Hardys com eepsiadox 

o brunidor, vontilador Arens, tudo mouido a agua © com terreiros ati- 

joledos. Este propriatario vendeu o fazenda,, em 1891, a Ascendino 

Reis e 3oao de Cerqueira rflendese 

Em 1900 era propriodade de (Tendes & Reis, produzindo 

5 rail arrobas do cafe,®- em 1914 da mesms firma, com 65 alquoires de 

terras a 80 roil pss de cafe« Absorvida por propriedade vi-zinha, dosa- 

paroceram todas as suus benfeitorias, sendo proprietaries atuais, hor 

deiros da Said Abdalae 

Fazanda Ribeirao 

Nobairro da Boa Uista, em 1914 era dc Francisco Fer^4 

reira^d® Camargo Andradc, cam 97 alqueires de terras c 36 mil pea do 

cafo. Era 1940 pertobcia a Antonio Sarafim , core 306 hectares de ter** 

ras« 

Fazenda Rio da Prsta 

pretencendo a sesmaria do Ana Ooequina da Silva Predo, 

^ encontremo^^era 1630 como engenho de agucer © em 1B67, de quatro 

irmaos, hetos ..^dolterceiro cesaraento da sesmoira, ffanuel Elpidio Pe- 

reira do Queiros, Francises Etn£lia de Queiros, Rlarcolina Pereira d© 

Queiros o Antonio Carlos Pereira de Queiros, quando requererara as 

Bispo d® Sao Paulo a passage™ da fazenda da paroquia do Dundiai pa- 

ra s de Campinas, om cujo territorio se situava. 

Era 1690, era doQueiros & Aranha. Era 1900, pertencio a 

Baronesa de Anhuraas (rieta.i do mesmo terceiro casamento da sesmeira 

citads) com produgao d© 12 mil arrobas de cafej em 1914, com 600 al- 

queires de torras, tinha 315 mil pes do cafe. Posteriormenta, passou 

a fazenda so filho dos Baroes da Anhumas, Luis da Queiros Aranha e, 
dopoic, ao filho desto, ^anU(3x Carlos Aranhe, neto, Segundo informou 

este proprictnrio, a fazenda, por nela noo residirem sous donos, sg- 

nhoros de outras fazendas, nunca tevs casa-sede. 

Hoja (1975) nela reside o ultimo proprieterio, em ela 

da grando senzala (a maior que encontramos em Corapinae) habil g sabii 

roente-odatada para residenciae Esta antiga senzala ainda abriga ins- 

tolagoos da garencia e adroinistragao, alem d© outras residencies, Ko 

interior do quadrado da senzala, sa encontra piscina a cerapo de tenit 

Alero do inteligente aproveitaroonto da solida senzala, 

e. organizagao da Fazenda, detentora de preraios de incentiuo a cultu- 

ra, encanta pels oua perfeigao econoroica e social, com torios os tra« 
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balhos otimamant@ condu2idost © dlst;ribuicjso huwana^ justa 0 QenarO"- 

sa dos sous lucros a toda a populagao da fessnda quGf com est© fa- 

torf q eclacionada 0 fixada ao solo do propriedade^ com a excelencis 

do organizagao, como e vimos em f^ Figs. 140, 143 e 387 a 390. 

Fazanda Rio das Pedras 

0 gxendB latifundio de Francisco Antonio de Sousa pas- 

sou por sua morte, a seu fiiho o herdeiro Francisco Imscio da Sousa 

Quairos quo o deiEou a suas filhas, cabendo o Rio das Podras a Jsa^ 

bel Auqusta, casada com o conselheiro Albino 3ose Barbosa de Olivei- 

ra» Engenho do proprietaries residentes em Sao Paulo, nao tinha sede 

candigna, ate que o conselheiro Albino mandou construir a casa rcsl- 

dsricial que sua neta, Camila Barbosa de Oliveira, descrovo como "ckss 
nenorme casarao com sous catorze quartos, saloes, corrodores, banhei«» 

ros, co^inhas 0 depensGs" {I'i'h) > no qual d figurauom "duas tslas en- 

sinadas por Barendiar", "retratos do Conselheiro o de seu pai Lufs An- 

tonid Barbosa do Dliveira" 

Em 1862, produziu o engenho 2 mil errabas de agucar 

e em 18B5 ne posso do Conselheiro, tinha o enganho-fezenda 150 rail 

pes do cafe em terra arenosa roxa, cultiuando cana com produgao de 

30 roil quilos 0 eguardente wBro aparelhos roodernos®, Em 1900 era d@ 

Uiuvs Barbosa & Filho, com produgao de 4 mil srrobas de cafe, desta- 

cando-se como local de feries preferido por Ruy Barbosa e sua famflia. 

Passou em seguida a Albino Oose Barbosa do ClivsirE^nQto^qoa a del- 

xou para seus filhosj estes a vendersm para merobro da fararla 

Almeida Prado, cujos sucessores a fracionararo para vondaa Figs. 351 

.Fazcnda Rosario "a 354. 

Propriedade do Barao de Atibsia, -ffirfsa hospcdoii em 

24/10/1874 o prfneipe Condo d'Eu. Em 1685 era da Baronesa de Atibaia. 

com 150 mil pes do cafe era terra massape uermelha, com r.aqulna de bo- 

( 1 neficio a vapor © terreiros atijoladosj em 1900, da mesma titular, 

produzia 5 rnil arrobas de cafo* 3oao Pereira & Irraao eraro os propri.© — 

tarios em 1914, com 325 alqueires de terras e 156 roil pos de cafe, 

■ J 

Fazenda Roseira (Campo Grande) 

Em 1885 era de Antonio Carlos de Almeida Nogueira, com 

150 roil pes ds cafe em terra branca arenosa, com maquine de beneficio 

e ague e terreiros de terra. Em 19C0 era da viuva , Paula Doaquina da 

Camargo N'ogueira, produzindo 7 mil arrobas do cafe; em 1914, da roesmE. 

tinha 230 alqueires de terras, com 160 mil pes de cafe. 

Fazenda Roseira (Oaguari) 

Entendcraos que fazis parte da ecsmeri© de Alexandra 

Barbosa da Almeida; em 1890 ere de Florieno Fcrreire & Irraao, e, em 

1900, de Carlos Ferreira & Irmao, filhos do priraoiro? depois de 

Estenisleu Ferreira de Camargo^produzindo 18 mil arrobas de cafe. Em 

1914, seu prnprietario era Ooaquiro Penteado, com 220 alqueires de ter- 

ras a 285 mil pos do cafe. 



Fazenda Salto Grande (Americana) 

Perto da aesmaria d@ Domingoa da Costa rnachado, nele* 

foi construido um dos HGrandes Solares do Agucsr^f o Teixe.ira Uilola^ 

palo fundador do ,engenhofguarda-mor Fanuel Teixoira Vilolaff lotlfun- 

diario. Foi legado ao filho do fundedotj Doso tfanuel, que faleecu som 

deixar dQScendentosr psssando a prcpriedaoe a seu irmao comendador 

Antonio Rlanuel TeixoirSj senhor do patrimonio paterno por comprap b® 

de partes de suas irmosp Oo&na e "Eisbrs, Ana 3oaquinsj desta por escri" 

tura dc 29/12/1B34C Disse o Dr. Ricardo Gumblaton Daunt, que Antonio 

tHanuel era possuidor da sels t &zend as com seiscentos escravoo. 

£m 1Q70 era a fazenda de Francisco de Campos Andra- 

dej dele temos o original de um contrato laurado de proprio punho e 

assinado polo engenhciro Francisco de Paula Ramos de Azevedo, em dota 

de 1/6/1605, que transcrovemoss 

"Pola quantia do rels, nous contos e oitocentos mil 

reiSf se obrj.ga o baixo—essinado a Fazer executor na Fazende Salto 

Grande, pertencente ao Sr. major Francisco de Camjos Andrade,. as obras 

seguintsst 

&) Ponte Sobre o Rio Atlbaia - Fare substulr • os pes aos vinte ca- 

ualetos qua suportam o taboleiro sobre a segao do rio, ligando cada 

tanchao a duas pegas novas por meio de bregadeiras de ferro e longas 

cavilhas do mosmo metal. Estabolocera antre os montantes de cada ca- 

valete, uma solida cruz de travamento o um par de tirantes horizon- 

tais (moises). Em toda a- sxtensao da ponte (mesmo na paite que se 

acha em scco) fara colocar, a ambos os lados, guarda-corpos do con- 

venient e solidez. 

c) Reoo d'Aqua - Em o lugar da^Bambm d'agua para as maquinas^ _ 

fara construir em alvernaria de pedra seca, onde'convierVTum paredao 

para a canalizagao das aguas ate o ponto em que o rego se acha 

ainda em estado de conduzir agua as maquinas. Estabelecera a cnurc-du 

do canal, um registro solido de madeira ou ferro, munido de parafuso 

a roda pare regulsrizagao do volume de aguas. Fara desobstruir a en- 

■tx-acla cio mesmo canal, fazendo saltar as rochas que embaragatii presents 

mente a passagem das aguas. 

c) Case de niaquinas — Substituira vinte e seis pileres de madei- 

ra por outros tantos em tijolos h na part© em que se acha situade a 

serraria. Domolira as cortinas de barrote entre os montantes (eDtt?ioE 

que suportam a cobertura e as levantara em-meio tljolo sobre baldxame 

de pedra seca. Fara rebocar internamente todos os ditos muros e re- 

juntar a cal as faces externea. Faro substituir todo o encaibramento 

e ripamento , essim como as pegas evariadas da cobertura e retelha— 

ra de novo fazendo o embogo a barro. 

tl) Caso dos T endeia - Substitutira, como na casa de maquinas, 
os muros externos, em borrotec por paredes em meio tijolo, conseruan- 



do os pes direitos ou esteios de madoira.. Fare os boldramos em pedra 

seca com trinte centfmetros de espeasura, quando sob o aolo, e do see- 

aenta quando am elev/oQao® As faces internes doo mesmos sereo roboce- 

das b as externas rejuntedas a cal» Soreo substituidas oe folhas oo 

portao que ali falteme 

g) ffioinho " Sorao restourados os pas direitos na partc superio; 

e colocados sobre pilares de pedre sees que suportarao o soslho. t. 

coberta sera restaurada em duas porteSj quor em relaqeo e ai.tnedura9 

quar ©m relagao eo telHadoe 0 soalho permenacera no estado atualt pro 

curandc-se aponas nivala-lo. 

0 proprietario fornecera toda e madoira, tijoloo a pe- 

dras necossarias a5robrasr deuenda este ultimo material ser extraido 

custa do abixo eseinado. Todos os carretos necessaries oo andarnen- #» 
to regular do sorvigo serao feitos pelo prcprietarxo« 

Pelas obras acims fnensionadas pag&ra o proprxetsxiu a 

soma de noue contos e oitocentoa mil reis em tres prostagoes iguois s 

em perfodos que serao estabelecidos por mutuo ocordo durante oc tra- 

bolhoSj devondo o ultimo coincidir com a sue conclusao« 

Campinas 1® de agosto de 1865, 

(s) Fran—. P. Azevedo 

Pels soma de mcis cento e sessenta o oito mil reis, 

oe obriga o abaixo assinado a substituir todos os esteios de madei- 

ra por pilares de tijolos na casa de mequinas. 

(a) F. Azevedo^ 

Ressumando honestidade e psrfeito sentir d© homcm xos' 

ponsavels o documento acima, ds proprio punho, q remaneocente d© um 

ceculo, k atestando particularidades da vida campinense de trabalho 
i 

e dignidode. 

0 Album de Campinas - 1922 - publicedo pel® Prefei ^li- 

ra desta cidade, relatat ft Fezenda Salto Grande, ttdasde 1906 ficou 

peretencendo a firma Ramlison, Ifluller & Comp.? porSm s6 no eno de 

1911, por obra inteligente do saudoso chefcomendador Francisco dul- 

ler, ficou organizads com os criterios racicnais baseados na cultura 

moderna". "A area total da Fazenda 0 de 1812 hectares,dos quais GCG 

sao cultivados, sendo as cultures principais: Algodao, Cena,J-ilho, 

Arroz, ftlfafa, Fumo, Feijao e diversos outros cerCais". "Entao a 

fazenda se tornou verdadeiro centro experimental, ja que sua diregao 

imprimis este corater em seus trobalhos. Produgno em tres anos: algo 

dao,45.000 arrobas em carogo ou 13,775 em rama; cana (aguardento), 

1,000 tin pipes de 500 litros; milho, 2.400 sacas ds 100 litros; ar- 

roz, 1.000 sacas de 100 litrosf fumo^SO.OOO kilos em folhas; feno a 

gramfnias, 100.000 kilos; feno de elfafa, 50,000 kilos; sorgo para 

vossouras, 10.000 kilos; feijoes corr.eot£vcis e forrageixos, 700 ki- 

los; cherutoa estilo toscano, fermentados, 300,000 « 

Tevc umiinteligente edministragao municipal de flmeri- 
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cana*^ o cuidedo do adquirir o grande eoler, sede da fazendaP restau- 

rK>-lo9 convindo com a Socroteria do Cultura. do Estodo '^a instalagaoj, 

noste imovel tradicionalp de um museu historico® Erradamente algucm 

indicou ests oolar como sor^do objeto do cenas. romance 

Dose do Aloncery quando nitffrn fazende, realmentoj o romonciste cncan™ 

trou fora do rounic£pio d© Campinasj a margem direite do rio Piracica- 

be, (rigse^^)^ ^ 

far on da Sremarnbala - Ualinhos 

En 1900 aindo ora propriodade da Baronesa do AtiboiRs 

passando depois a Doao Pereire & Irraao (Doao ® Duoto Pereira da 511- 

va) e 

.Fezenda Sant'Ane. - Souses 

Fundada em terras de sesmaria de Francisco Xauier do, 

Roclva- (Cachoeira Grande) f sua meted© foi comprada aos 17/2/1096, 

Doao ds Assio Lopes ffiartins, por Albino Dos© Barbosa do Oliveira (fi- 

Iho) quo ern 1900 teve ume produgeo de 5 mil arrobas de cafej em 

1914, a metade pertencie a sua viuva, Lu£sa At&VbV Barbosa da Oliv/oi-' 

ra, com 50 alqueires- de terras e 250 rail pes de cafe. Wo inventario, 

por falecimento de Doaquim TeiKeira Nogueirs de fllmeide, falecido em 

1916, consta de seus'bens a motade desta fazenda SanfAn®. Pertenceu 

a Eliseu Teixeira de Comargo qua, com e vizinha fazende Barroiro, ns- 

las dasenvolveu elovadas criagoes de gado puro aanguoj pertonce boja 

e'seus herdeiros. (Figs« 

^Fazenda Sent'Ans - Anhuraas 

Eta 1914 pertencie a Lafaiete de Arruda Camargo, com 

100 alqueires de terras, a 79 mil pes Ue cafe. A cidade alcangou-a, 

er octa hoje urbanizsda (fig«i^7 ) • 

da 
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Fezenda Sant'An3 do Culabano 
m /aJ2A- , . 

Sue localizagao ofigura est-e® em tetras da sesmena a® 

Francisco Xavier da Rocha, Cachoeira Grande. Em 1685 era do Doss Ro- 

drigues do prado, olcunhado "O Cuiabano,,, tnesmo sendo de farn£lia- trs^- 

dicionalmontc paulista. t da s@ admitir quB^sua area^ se destaccren 

terras pare a formageo da fazenda que foi de Uitorino de 

Castro e hoje do seu filho Otavio Bierenbach de Castro, o fazenda Sao 

Doao, de Dose Pupo Noguoira, hojo fazonda Fontoura. Sant'Ana do Cuia- 

bano, dts l<S<X>c;t ja destocadas as duar. cited es, em 1665 t in he. 140 mil 

pfc's.dB:cafe sm terra salmolrao branco, com maquina de baneffcio a agua; 
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em 1900 pertencia a Turfbio Leit© da DarroSj com produgso de 5 mil 

erroboe da cafe, e do mesmo proprietario ©m 191A com 160 alqucires 

de terras e 150 mil pes da cafeo Foi depois propriedode do Cid da 

Castro Prado e haja & da fTiaria Antoniete k Augusto da Rocho fizevedo* 

(t-igs^ 

^Fazenda Sant'Ana do Lapa 

Em buses da fazenda Soledsde, residencia de Hercules 

Floreniie como pai e tutor de seus filhos que recebcram da avo maternja a 

fazenda em doagaop desenvclvemoo maior pssquisa ja que havia uma tra— 

digao da citada propriedade tor pessado a sa chamar "Do Lapaw
0 PSeiBTrn- 

Foi~nos facultado o trabalho d© Eatevao Leao Bourroul t 

"Hercules Florence"', regt^trsedo rcferindo ao testemento, de 1/9/lB^ 

do Candida ff.aria do Berros, viuva do eomendador Francis- 

co Alv/ares fflachado e Uasconcelos, que legou a seus netos e fazendese 

Soledada., 

Em 15/1/1856, Herculsa-Florence registrou em livro 

competonte9 a fls, 104, da frsguesia d© Campinas, pelo vigario flntow.»c 

Candido do fUelo, as terras da fazenda Soledade, pertencentes aos her- 

deiros de Candida ffiaris de Borroa, situadas no distrito 

da cidade da Campinea, a tres legc'as da mesme, porto da estrada de 

Amparo• "Acham-se nelas cases de morada, plantagoes de cafe e fabri- 

cs: do cafoj sub extensao regula-se em 550 brages ds Lestc a Oeste, e 

pouco mais ou menos o mesmo Norte a Sul* Estas terras foram do sesma- 

ria o sao possufdas atuelmente per escrituras de vendae feitas pelo 

falecido cap'^Oose de Sousa Siqueira (II) o por Francisco do Sousa. 

ETm nossas pesquisas da sesrearias, nso encontramos urstr 

do Oose de Sousa Siqueira (II) e Francisco do Sousaj certamente eleo 

adquiriram as terras por compra. Encontramos a escritura de 1/10/1873^ 

pela qual Kfi.flmador Bueno (Tiachado Florence e sua mulher venderara par- 

ts de terras dividindo com o corrego Barretos, firlindo ieixeire No- 

guei^SjU Hercules Florence e Filhos e Francisco de Paula Sousa, ve-.w- 

djffi {i®:{''Ww''s£tio com cafozais e benfeitorias" naste municrpio^ a margsra 

direita do rio fltibaio, a Francisco de Sousa Leite. 

Tal propriedade, sondo vizinha de flrlindo Teixeira No- 

guoira (Lsranjal-3oaquim Eg£dio), de Hercules floren^o^o ostrada pa- 

ra Amparo, na margem direite , do Atibaio, localiza- Hercules e seus 

filhos (fazenda Soledade), na atual fazenda Sant'Ana do Laps. 

Encontramos em 1885, expondo na Exposigoo Agrlcola 

de Campinas, a fazenda de Francisco Bueno de Lacerda, "proprietario 

no bairro de Atibaia, com 70 mil pes de cafe em terra salmorao, com 

maquina de benef£cio c. vapor e terroiros" de ladrilho e terra, a mar- 

gem direita do Atibaia e junto c£ ponte chamada "do Padre Abel?i que 
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tambotn era Camargo LucerdQe Ests fazendo,, Francisco do Catnorgo Lacer- 

daf por ©acritura distribufda st. 7/7/1891 f vendsu a Dose Bonifacio dra 

Camargoe Este a revendou, por escritura distribujfda a ll/l/lB96s a 

Antonio Carlos do Amarel Lepa, qua deu sate ; sou ultino apelido 

da fatJiClia a sua proprisdadeo Dole era a fazanda en 1900^ com proou — 

gao de 6.500 arrobos ds cafe. Este ultimo proprietario faleceu repen» 

tinamento a l/9/l907? c sou genro^ Amadeu de Camargo Andrade, tornou- 

••se o proprietariop tsndo ©m 1S14 148 mil pes da cafe am 150 alquei— 

res do terre3« A fazenda pettenco ho jo a Olaria Lucia Kernko 
Figs.,166 a 168, 256 e 398. 

Fazenda. Santo Barbara 

Em 1885 pertencia a Lu£s Angela Gonzaga, no bairro da 

Boa Vista, com 60 mil pes de cafe era terra branca 0 roxa. Em 1900 era 

de Lufsa Leite d© Camargo Penteedoj em 1914 de Artur de Queiros Gui~ 

maraes, na Boa Vista, com 250 alqueires de torrae^SO mil pes de cafe, 

do mesmo em 1940a 

Fazends Santa Candida - Anhuraaa 

Desmembreda da sesraaria de Antonio do Cerqueira Cesar, 

foi de Caio Pinto Guimaraos quo om 1940 tinha 427 hectares, pas3an~ 

do depois a seu genro Carlos Eduardo ds Dflacedo Rangol quo a possura 

era 1977 e 

RazBHQta Sas-ka Sins* 

Fazenda Santa Candida - Capivari 

Possiuelmen^te tenha pertencido a sesmarik. de Ana Ooa- 

quina da Sllua Prado; em 1BB5 ds Pedro Egidlo 8 Filho, com 200 mil 

pes de cafe em terra massap^, maquina de beneficic a agua e tcrrei- 

tcs ladrllhados. pertefea em 1914 a lose Egldio de queiros Sranha, .c 

com 250 alqueires de terras e 200 mil p4s de cafe. Em 197B era 

. medico Celso Ounqueira Kleireles que a herdou do pai; tinha enorme 

i casa sede que foi demolida. Figs. Llvo- 

^Fazenda Santa Clara 

Da sesmaria de Alexandre Barbosa da Andrade, em 1690 

pertencia ao Barso de Anhumas e em 1914 a seu filhOjCarlos Norber*" 

to de Sousa Aranlta, com 120 alqueires ds terras e 154 mil pes de cafe 

Fazenda Santa Escolastica (veja fazenda Dois Cor- 
 _ ' rcgos) 

t Fazenda Santa Gensbra 

Do latifundio de Francisco Antonio de Sousa, que o dei 

xou para o filho Francisco Inacio de Sous© Queiros. Falecando este, 

o latifundio se dividiu em dues propriedades, charaando-se a present©, 

(tlorro Alto,cabendo a herdeira e filha, Genebra tniquf&lina, casada corn 

o prirno Lufs de Sousa Resenda, filho dos Itlarqueses de Valenga, que 

iniciou s plantagao do cafe em 1B52, Ela, rnuito moga, faleceu em Sao 

Paulo era 1655 deixando o viuvo ts era completo desintoresse pela pro- 



■ ■ ^ 

priedade, ate qua seu psi, o fflarques de \/alenggs ndquiriu~aj mudando 

o nomo para Fazonda Santa Genebraj em homenagem a nora faiecida. Era 

1856^ folcceu o WarqueSj conservando a (flarqudsa a fazsndo atps squ ■Js" 

lecimento em 1877o 

Como heranga flcou a fazsnda para o Tilho dos marqus- 

sea, o Barao Geraldo ds Resende que ccmstruiu o sobredo-sada, transva 

formou a propriodado em Fazenda-^modelo^ com otimo organizagao 0 admi."• 

nistragao, eondo-lhe obrigatorio recobor visltas dos mais ilustras 

visitantes oficiois estrangeiros, quor no Imperios quer na Republica, 

tendo la estado o.principe Conde d'Eu ©in IBS^Cdmo disse urn raemoria- 

lista, "Santa Genebra era um mostruerio de labor Bgr£colaa All ensaia- 

vam-ss todos os processes de lavoure,.espalhavsra-so todas es sementea, 

axperimentavam-sa todos os instrumentos rusticos. Nao vinfia eatrangoi- 

ro ao Brasil, interessado pela lauoura que o geverno nao e-hcaroinbasse 

a Campinas, com csrta para o fidalgo fazendoiro1,6 "0 nome de Sant-a u0- 

nebra era levado para a Europa,- citado, proclamado, e a fazends-modo- 

lor afixada como reclamo, fazia a propaganda do Brasil era todo a mun- 

doM • 

ft fczenda, o Barao ^eraldo de Resende anexou pequenas 

propricdades Wsinhas, Pbe%i!cl3s» '"'era 1809 uraa aroa de 1.250 alqueii f^> de 

terras', faleceu o Barao a 6/10/1905, tendo sido chefe consarvebr no 

politics de Campinas, uencendo candidate republicano as vesperas da 

proclamageo da republics, como deputado geral« 

No seculo atual, pcrtenceu a tazenda a Luis de OiiV'tji*-* 

ra tins do Vasconcolos, a Rndz® 3ose Pedro de Oliueire, 0 a sua viu- 

va Dendira Pamplona de Olivelra, que se iguala, era amor b fazendc, ao 

seu antecessor, o Barao Geral^"de Resende* Figs«,*"■/{7/ ,<3- ^-/0 5 

Fazenda Santa Luzia 

Parte do latifundio do capit5o-mbr Floriano de Camargo 

Penteado, pessou a soa fiiiks Francisco Oose de Camargo Andrade que e 

possu£a em 1885, com 80 mil pes de cafe, maquina de beneficio a bgua, 

terreiroa atijolados. Em 1914 era de Antonio Benedito de Castro ^en- 

das, com 60 alqueiras de terra e 83 mil pes de cafe} depois^de kiii-ri.* 

Lafaiete ftluaro de Sousa Camargo, e hoje a firno S.A* ^igs* 

Fazenda Santa fTaria 

Fundada para cultura de cafe pelo comendador Antonio 

Rlanuel Teixeira, que construiu a vasta casa-sede, passou a sau filho 

unico, Francisco Teixeira Vilels. Foi adquirida pelo falecido desem- 

bargador Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, para seu filho que a 

possud. R-iga, Figs. 252 e 409 a 413. '*►j■- • '' i .'I ^ - 

^Fazenda Santa iTaria •• flnhumas 

Foi propriedade dos Baroes de Anhumas, pertencendo hoje, 

depois de passar por outros proprietarios, ao Deputado Herbert Le- 

vy I */. 

rFazenda Santa ITionica - Cataras ^ 

Fazendo parte do grande latifudio do capi-tao-mor Floria 

nn de Camarao Penteado, passou a seus dpscendent.es, purtKWKKRilHxbiB 



SCu bisneto Artur Teixeira de Camargo, Pertence hoje a ftnesia 

do Amaral Schmidt e seu marido Ulolfgang Schmidt. Fig. 415, 

Fazenda Santa Rita do ftlatn Dentro 

Veja Fazenda (!lato Dentro (hoje Santa Rita do rfsato Dentro) . Fig, 416 

Fazanda Santa Teresa da Sorra mi ,    -— ■'      ■ 1 —■■ 
Pertencia a Avelino Antero do Oliveira Ualente, por 

nscritura" distribufda a 3/12/1874 foi vondida ao advogado Candido 

Ferreira da Silvs Camargo quo reconstruiu a casa-ssde, aprovcitando 

c segundo langct de servigosj o construindo o novo para comodos so- 

cials e do repouso. Cm 1B85 tinha 100 mil pes do cafe,, maquina "por 

turbina"* a torreiros atijolados; em 1900 produzia 4.500 arrobas do ss 

cofs e em 1914 tinha 72 alqueires de terras com 113 mil pes de ca- 

feT Pertence a herdeiroS do Dr. Candido Ferreira. Figs,1//7 ot 

^Fazenda Santa Terezinha - Anhumas. 

Propriedade de 3ose Peres de Oliveira, possue linda sede 

dentro de formoso e amplo parque, Dedica-se a criagao, Fios,37-1 

' 7 q ' I 
t * ^Fazenda Santa Ursula, v -j: 

^ Com o noms de Oaguarij foi fundada em terras da ses^ 

maria de Alexandre Earbosa de Andradsp pelo seu irmao e condomino na 

sesmaria, Antonio Correia Barbosa (II), casado com llrsula Xavier de 

Andrade, e falecido em 1839, Sue uiuva assumiu a diregao de todos os 

sens negocios, inclusive os da sesmario de Alexandre Barbosa dg Almei- 

da, seu cunhado falecido son geragao. Coube a osta senhora o fracio- 

namento das terras da sesnaria^ oxigidd? pelas plantagoes de cafe,. Sus 

filha, Lufsa. Ursulina, casou-se com Camilo Xavier Bueno da Silvaire, 

falecendo no seu segundo^parto, quando nasceu qSi filha Luxsa qua 

foi criada pela evo queaegou^&B a fazenda Daguari. Depois do.nas- 

cimento da neta em 1647, a proprietaria Ursula Xavier, construiu o 

grande sobrado-scdo, cuja porta principal, a na bandoira de forro^, 

i-rrlEas3deUsgucor^ia^S^ ^ * ainda engenho com produgao de 6 mil 
Casando-se a legataria da fazenda, Luise, com o advo- 

gado 3oao Ataiiba Mogueira, mais tarde Baroes de Ataliba Mooueira 
/ a > 

com a morte de Ursula Fy^^, tomaram posse da fazenda legada que hos-^ 

pedouf em 1874^0 pnncipe Conde d'Eujem viegom pela provfneia, Fui 

1885 tinha o Bsrao 120 roil pss de cafe em terra massape branca, ma- 

quina "a turbina" e terreiros atijoladosj em 1900, produzia 6 roil ar- 

robas de cafej em 1914, tinha^ o Barao 450 alqueires de terras com 

224 roil pes de cafe. 

Falecendo o Barao em 1921, com 88 anos de idade, man- 

"teve-se na propriedade da fazenda, suo filha Ursula, casada com Celso 

d© Camargo Koraia; o casal modificou a frentej do sobrado, 

substiturndo o pequeno pretorio por outro diante de toda a fachada. 

Por feleCimento do easel, » fazenda passou g propiedede do filha Al- 

Alberto de Ataliba Noguoira de tTorois, o que o faz sanhor de fazenda 

quo osta com Geus antopassados desde 1800. Z f ' 



F'fizenda Sento Andre - Anhumas 

Propriedade de Carlos Olftripio Leite Penteado,, em 18B5 

tinha ICO mil pes de cafe, er« terra massape, com maquina de benefxcio 

a aguo, e terreiros do terra vermelhai am 1900 produzia 8 mil arrobas 

do Cafe; era 1922 ainda era do mesmo proprietario« Pertence 8 Doeo D<'i- 

vid rflartins® 

Fazenda Santo fintonio da Boa Vista 

Parts da sesmaria de Claudio Furquim de Campos d cu- 

tros, alto Atibai©, as terras pertenciafn eo filho do primeiro sesrnai- 

ros Doao Francisco de Andrade, e foram doadas ao neto dcste para a 

fundagao da fszcnda0 Fundando-a Antonio Franco de Andrade . era 1850, 

sste deixou- a propriodado para suo viuva Amelia de Campos, que se 

casou nouamente, com Francisco Antonio da Costa Braga, de quern tevo 

urn casal de filhos,, A fazenda pessou c, suo filha deste casamento, Del~ 

fina da Campos Abreu que,cEiadas SunqKBiKK om 1914, ti- 

nha 100 alqueires de terras, com 138 rail pes de caf0» Esta ultima pro- 

priotarie vendou a fazenda ao criador Ounquexro, qua a transforiu ao 

desembargador Vicente de Paulo Vicente de Azeuerio, felecido o sucedi- 

do na propriedade pelas suas filhas® Tinba eli o desembargador, pre- 

ciosa colegao de p eg as tradicionais® Figs® 7^6 7'^ 7 S/'7 ■ 

.Fazenda Santo Antonio da Cachoeira (veja Engenho- 
-Fazenda CschoBira) 

, fazenda Santo Antonio da Cachoeirp ~ bairro dos 
Lopes® 

Era 1885 pertencis e Antonio do Araujo Roso, com 80 

mil pes de cafe, em terra salmprao fino, nsquina de beneffcio a agua 
I 

e terreiros de terra brsnca arenosaj era 1900, do raesrao, produzia 

4®50Q orrobas de cafe. Foi propriedade de Auelino fTsangD, Huraberto Rnt 

Notto q T« F, Lange, 

Fazenda Santo Antonio da Figueira - medio Atibaia 

Localizada a beira do rio Atibaia, com terras em am- 

bas as margen? cremos que em 1G85 pertencia a Antonio Carlos de ba- 

les, com 74 mil pes de cafe, maquina de benefxcio a vapor s terrei- 

ros de "terra branca". Em 19.00 pertencia a Baroncsa de Paranapanema, 

produzindo anualraento 6 mil arrobas de cafe. Era 1914 era de Cicero 

de Sousa fllorais & Comp. (com Olavo Pinto de tforais, ambos genros da 

Baronesa) , com 287 alqueires de terras e 130 mil pes de cafe; 

em 1932^eep com 692 de terras, era propriedade exclu- 

siva do primeiro, para ser, mais tarde, de seu filho Cicero de Sou- 

sa Forais Filho. Hoje pertence ao Dr. Lincoln Dunqueira de Azevedo. 

(Figs.^8 ). Teve tambem os nomes de Atibaia e Esplrito Santo do 

Atibaia. 



Fazenda Santo Antonio das IB&CLguairbe 

tfarie Augusta de tfiendonga Deque ere a proprietaria em 

1885, com 200 mil pes de cafe em terra massepe branca, com mequina do 

beneflcio a agua e terrsiros otijolados, eob o nome de fazenda Santo 

Antonio do Paduaf em 1690, da mesna, foi chamada de fazenda Santo An- 

tonio da Cechoeira. Desta proprietarle passou a fazenda a seu gonro 

Doaquim l^luaro da Sousa Cemargo, quo fez a fazenda conhacido como da 

Doaquim Alves-, registrando a Comissao Geografica do Estado, em um da 

sous mepas, como fazenda da Uiuva Roque. 

Em seouida passou a fazenda a propriedado de Ernesto 

Crissiuna da Figus^redo, a quern pertencia om 1950, com 41o hectares, 

e deoois a outros proprietaries eto Oorge Eduardo Stockier. Figs.Wif 
t ' ^ 43 f 

Fazenda Sao Bento - Paulfnie 

Em terras da sesmaria do Doaquim Dose ^eixeira Noguei- 

ra, qehsr era,rem 1832, engenho de Fioriano de Camargo PenteadoJ psssou 

a outros propxietarios. Pcrtonce hoje a Niualdo Gongalves Torrosj a 

volho sedo foi destruxde em parts por incendio quo sacrificou moveis 

c outras pegos tradicionais conservadas. Figs^.-^^'S 

Fazenda Sao Bento - Valinhos 

possivel que tambe)i) tenha feito parte da sesmaria de 

Ana Doaquina da Silua Prado, como a Santa Candida e Rio da Prata. Foi 
de Dose de t2ueir6s Aranha e de Antonio Bento Ferraz, transformando-sc 

a seguir em loteamento de chacaras. Fig. 

' Fazenda Sao Glemsnto 
? / 

Em 1890 consta como pertonconte a Elisiario AlvaXo de 

Scusa Camargo, Em 1900 era de Ordzimbo Blaie, com produgao do 4 mil 

nrrobes de cafe; om 1914, do mesmo, media 150 alqueires de terras, 
» ' 

com 115 mil pes de cafe. 

Fazenda Sao Domingos - Valinhos 

Fez parte do latifundio de Luis Antonio de Sousa, des- 

tocada para formar a fazenda Durema, sxsteciz. qual ja tratamos, mudisn- 
h$L' . 

do^este nome para fazenda Sao Domingos quando propriedsde da Otauio 

Keto que construiu a nova sede. Pelo seu falecimento, foi a fazenda 

dividida em chacaras, ficendo a sede como propriedade das religioses 

Irmas de Desus Crucificado, Figs. 3 ■ 
Fazenda Sao Francisco - Atibaia 

Em 1B85 era de Assis Pacheco i Filhos, com 200 mil pes 

de cafe em terra massape pedregulhosa, com maquina de beneffcio a va- 

por; em 1900, de Lu£s de Assis Pacheco, com produgao de 5 mil arrobos 

de cafe. 

Fazenda Sao Francisco - Paullnia f 

Cremos que a estn fazenda se referiu Zeluan "o sitio 
chamado Sao Francisco, partencente ao Sr. Pedro Eg£dia, pitorescamen- 

te colocado a margem do Atibaia, e tao ngradavel pela sue posigao to- 

pografica como produtivo pela cultura de cana, de que ai existem as 

maic bonitas plentagoes que tenho visto. ViZinha fice a fazenda do 

- Sr. tencnte-coronel Dose Egfdio, montada com excel^Jqnte serraria de 

medeire"^Kdfg!s:^. Em 1915 era de Doaquim Toixeira Nogueira do Almeida, 

e em 1934 dos comercientes Gagliardi. Passou a Comp, Qufmica Rodia 

Brosiloira, com 4,825 hectares. 



Fazenda Sao Francisco - Alto Atibaia 

Em 1885 era propriedade de Francisco da Rocha Leite 

Penteedo, com 60 mil pes de cafe em terra salmorao branco, com ma- 

quina de beneffcio a agua e terreiros de terra branca. Em 1900, com 

a fazenda Pico enexade, tinha 172 mil pes de cafe, produzindo 10 mil 

arrobas. 

Fazenda Sao Francisco - Quilombo 

Sesmaria do Quilombo de Doaquim Oose Tgixeira Nogueirc^ 
foi a fazenda de seu filho^o cepitao Francisco Teixeira Nogueira, quo 

a deixou para filho homonimo. 

Fazenda Sao Ooao do fttibaie 

Parte da sesmaria de Alexandre Barbosa de findrada, 

foi propriedade de Alberto de PCoraes Eueno, de seu filho Otauio de 

Camargo tfloraes, falecido, de cujo espolio a adquiriu o atual pro- 

pnetano, 'JJilson Lemos de Hloraes, com cultura de cafe e criagao de 

gado leiteiro. Fxas , ^ ^ 3 7. 

Fazenda Sao 3o5o da Boa Vista - Valinhos 

Era de Francisco Rodrigues do Predo, o Cuiabano, em 

1885, com 70 mil pes de cafe em term salmo'rao, com mequina de bsneff- 

cio a agua e terreiro de terra branca, Passou a Oose Pupo Nogueira 

a quem pertencia em 1900, produzindo 5,500 arrobas de cafej em 1914, 

era de Dose de Castro prado, com 100 nlqueires de terra e 100 mil 

pes da cafe, fidquirida por Candido Fontours Silveira, passou a cha- 

mar-ce fazenda Fontoura, e hoje pertence a herdeiros5 deate ultinrio pro 

prleterio. Figs, 3^,' ^ ilT] . 

Fazenda Sao Doao da Cachoeira - Ualinhos 

Antonio Carlos Pacheco e Siiva era seu proprietario 

em 1885, com 105 mil pes de cafs em terra massape superior, con ma- 

quina do beneffcio a egua e terreiros atijolados, Em 1900, do mesmo, 

produzle 4 mil arrobas de cafe, E?? 1914 era de Crozimbo f'aia, com fon- 

tes de ague radi ^ativa, que o proprietario fez enali^ar, transforman- 

do a fazenda hotel do repouso, ^5^ - 

Fazenda Sao Doao da Pedro Alts - veja Pedre Alte 

Fazenda Sao Doaquim - Cabras 

Perte do latifundio do Sertao, comprado pelc copitao- 

-mor Florieno de Camargo Penteado, he ess passou ao Bareo de Ita- 

tiba, ao filho deste, Doaa Forreira Penteado, a viuva tflcria 

Eleuteria de Campos Ferreiro sob a razao social de Uiuvs Ferreira i 

Genro. Em 1914 pertencia e Cel^estino de Cicco, e hoje d® seus her- 

deiros. Figs , ^^9 

Fazenda 5ao Josa do Atibaia 

F»rtenceu a Amsrico Ferreira de Camargo (l) ate quo 

sue fatnrlia a vendeu para o ui^inho, Pedre Dose Francisco firanha Bar— 

reto do Camargo. Em 1914 era de Leao Cerqueira, com 298 alqueires de 

terras e 140 mil pes de cafe; deste prorieterio criou-se para a fazen- 

da a alcunha de "Leao", Hoje c de Dose Peres de Cliveira, 

Fazenda Sao Dose ~ Cabras 

Do latifundio do cepitao-mor Florieno de Camargo Pen- 

teado, pertenceu a Doaquim Ferreira de Camargo Andrede, Barao de Ibi- 

tinga; em 1885 tinha 200 mil pes de cafe em terra salmorao e era 1900 

do filho do Barao, Clodomiro Ferreira de Camargo, produzindo 6 mil 

arrobas do cafe. Do mesmo em 1914jtinhE 180 alqueires de terras com 

200 mil pes'de cafe. 



Fezendo Sao Dose da Boa Vista - Valinhos 

De Augusto de Souoa Euenc, etn 1895 foi vendido b -Dose 

Teodoro de Oliveira Andrade. Em 1914^6 Doequim Policarpo Aranha, fi~ 

Ihb do Barao do Itapura,co® 104 alqueires do terras e 98 mil pes do ca~ 

fee 
\ v 

Fazenda Seo Dose - Daguari 

Fazcndo parte da sesmoria dc ftloxandra Bexbose do Al- 

meida, portend® em 1B85 a Doaquim Paulino Barbosa Aranha, com 60 

mil p0a dc cafe em terra masaepe, maquina de bonef£cio e vapor e t@r- 

reiro d© tcrra« 

Fazenda Sao Lourengo 

Ere margo de 1B76, Eliseu Leite d® Berros vendeu este 

fazenda a Doso Inocencio'de Godoi, com cafexd o benfeitoriaa. Era 

1900 era de Antonio Dose Rlachado, passando, apos, a Vicente f"errao,, 

e a sue filha Isabel Fragoso Ferrso, a quern pertencie ere 1914, com 

101 alqueires de terras e 152 mil pes de cafe, Passou depois a pro- 

priedade de viuva Isabel Penteado {Heirelea a quem einda pertencco 

Figs«z//"y/ F- 4^5 - 

Fezenda Sao Pedro 

Tinha sido latifundio do Pedro Diogo Antonio Feijo V 

depois de 1675 passou a proprledade de Pedro Americo do Camargo An- 

drade, que ere 1885 s possulfa com 150 mil pes de cafe, em terra reessa- 

pe, com maquina da beneffcio a vapor o terreiros etijolados; am suas 

terras, cortades pels estreda de ferrc ffiojiana, construiu-sc a esta- 

gao Pedro Americo., Cremos que com este proprietario foram as terras 

divididas em duas fczendas, Sao Pedro e Podra Alta, separadas psia 

estrado publica Sao Quirino-Fezendinha, Em 1890 era da heranga d© Pe- 
dro Americo e pSSSOU a 8eu filho Americo Ferreira de Camsrgo, que a 

vendeu a pe^oa de fora de Campinas, passando depois © Antonio da 

Sllva Prsdo qua nela reside, dando-lhs rigoroso trato. Figt. ^ 

Fez enda Sao Pedro - Cabras 

Parte do latifundio de Floriono de Camargo Penteado, 

passou aoseu genrOjO Barao de Itatiba, filho deste, Estanislau Far- 

reira de Camargo Andrade, com produgao, cm 1900, de 10 mil arrobas de 

csfx'^.e cm 1865 com 200 rail pes de cafe em terra saimoireo, maquina de 

beneflcio a vapor e terreiros atijoladosf do^reesmo, em 1900, produzia 

10Arrobas de cafe.Pertence hoje a Orlando Borghl (figs. LiU- ~JV. ( 

Fazenda Sao Pedro - [Tiacuco 

Camilo Xovier Bueno da Silveira era seu proprietario 

em 1890. Em 1900 era de Doaquim Teixeira Kogusira da Almeida, produ- 

zindo 3 mil errobas de cafe} passou a seu filho Francisco de Andrade 

Nogueirc, a filha e genro deste, Luis d© Queiros Guimaraes, o a fi- 

Ihos deste ultimo casal. Fig. 



MS 

Fazende Sao Quirino - Anhumas 

Entendemos qua participavva da sesmaria de Fanuel Fsr 

nandes de Sao PaiOj cujos descendentes a possuifam em 1685 sob a fir 

ma de Quirino & Irmao, sendo em 1900 de 3ose Paulino PJogueira, quan 

do produzia 8 mil arrobas de cafe. Deste proprietario passou a sub 

filha Ester e eo seu genro Paulo de Almeida Nogueira, e hoje perten 

ce sos netos deste ultimoj Paulo Nogueira Neto e 3ose Bonifacio Cou 

tinho Nogueira, 
ru, 0 , 

Nela se cultiua a tradigao com aproueitamento util 

das uelhas construgoesj sua sede tradicionel de grandes proporcoes 

tern, como entrada principal, pretorio com seu madeiramento, colunas 

grsdil, etc., todo de pinho-de-ftiga, importado da Franga mediante 

catalogo, e montado no local - forma curiosa de comercio qua pode 

indicar a origem de muito material do mesmo pinho, encontradigo em 

construgoes da segunda metade do seculo passado, 

Seu vesto terreiro de seca do cafe, em plataformas 

de nivel vario, carinhosamente conservado sem se priver de apcrfei- 

goamentos modernos de trabalho, mantem o antigo portso monumental 

e as uetustas taipas divisorias. Urn reflorestanento com sabor de 

floresta natural pela variedade de essencias, forma urn habitat 

que acolhe fauna selvagem domesticada, e reproduz urn ambiente ro- 

mantico de sertania. Figs. ^ • 



Fazenda Sao Vicente - Anhumas 

Tudo indica que tenha participado da area do latifun- 

dio do brigadeiro Lu£s Antonio dp Sousa, Fasendinha, depois doe seu 

filho e herdelro, o Berao de Limeira,. Em 1900 ora de Baronese da Li- 

meire & Filhos, produzindo 6 mil arrobas de cafe# Em 1914 era de Ali- 

ce e Carlos Paie de Barrosj filha e genro dos Baross, cow 200 alqusi- 

res de terras e 92 mil pes de cafe« Hojo osta dividida entre herdei- 
«• 

ros deste ultimo caself sendo o sede de Rubens Pais de Barroe0 

Figs* ^i'<^ 

Fazenda Serra d'Agua (ou V^ista Alegre) 

Fslecendo o barques do Tres Rios a 19/5/1893, fez-se, 

em Sao Paulo^onde residia, c inventario do seus evultados bens, no 

qua! consta, sobre esta fazenda, entao com o nome de Vista filegre: 
Rmede cerce de duzentos olqueires ou quatrocentos p. oitcnta e quatro 

hectares, compreondendo a segao denominada - Botafogo - quo o inven- 

tariado sdquiriu por compra a Baroness da Limeira, com confrontsgao 

com as fazendas de Francisco de Barros Paula Sousa, Herculano Pompeug 

do SKRBZgay Ddns, Gertrudes Pompeu do Amaral & Filhos o, em seguida, 

a estrada de Sao Paulo c as fazendas de Dois Corregos de Silvano Pa- 

checo e Silva & Irmao, Micolou Lance, filaria Camile, Francisco Fernan- j 

dee de Abrou @ fazendas dasmsmbradas da Tapera- do Dr* Franga Carua* 

Iho e Dr* Looncio de Carvalho, contendo case de moradia e mais benfei- 

torias" e p 93 mil pes d© cafe® 

Em 1940 pertencia a Bensdito Amstelden Dunior, com 150 
r + 

hectarBS® Depois foi adquirida pelo lExarcito Nacional,que ali esta- 

beleceu uma criagao de cavalos e estagao do remonta. 

Fazends Ssrtao 

Antiga sesmeria de Antonio da Cunha Raposo Lems, qua 

nao a cultivou, foi vendido ao brigadeiro 2as Dose 30aquiin da Costa 

Gov/iao^quc nestas terras fundowo engenho de Nossa Senhora da Concsi- 

gao do Sertao c fazenda Cabres, vendendo tode a gleba, era 1620, ou 

capitao-mor Floriano de Camargo Penteado, Deste passou a seu filho, 

capitao Francisco Oose do Camargo Andrade que deixKM psza skji tcx- 

EKKXB espjsas? Kaxia kaxsK de Bksuxks em 1851 teve uma pro- 

dugao de 4 mil arrobas de agucar® Falecido este propriotario em 1869, 

ficou a fazenda para sua terceira esposa, fflaria Lufsa Nogueire de Ca- 

margo que contraiu novas nupcias com Antonio Pompeu da Camargo {ll)» 

Era 1885 pertencia ao Conde de Ires Rios (depois bar- 

ques) ats seu falecimento em 1693, deixando-a p para seus netos, fi- • 
Ihos de uk seu falecido garios ^gfdio de Sousa Aranha® Em 1900 

pertencia a urn deles, Ooaquim Eg£dio do Sousa Aranha, com uma produ- 

gao de 12 roil arrobas do cafe; cm 1914, do mesmo, com 200 elqueires 

de terras e 330 rail pes de cafe® Eq? 1950 era de Ooao Antonio de Sou- 

sa Ribeiro, passando depois o f^anuel de Almeida Filho, falecido com 

sue esposa Maria Cec£la Cardoso de Almeida,^sucedidos por tres filhoe 
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e um filhQp aste falecido sera gere^aOt e eles casadas. cofifcl.ufg.JiuouS' 

to de-S'ousa-FerxRz, Armando--de lrera-K-ogtsoixa-Fi 1-ho-e - -f-^ 

Figs« 

Fazenda Sate Quedas - (Boa Esperanga) 

Ere a sede dp latifundio ds Doso Rodrigues ^erraz da 

Amaral» e continuou depois do desligamento do outras fszendes oriutt- * * 

das do mesmo latifundio, psiraonecanda com o mesmo proprietaria ,.ate 

sou falecimento em 1619. Passou a proprledade do seus filhos, caben- 

do a eedo go Visconde de Indsiatuba quo construiu o palacio para sua 

rosidencia'^^g. %. em 16B5 pertencia^a Viscondessa do Indaie 

tuba,, com 312 mil pos de cafe em terra massapc, com maquina de bene- 

ficio a agua e tcrreiros etijolodos. Em 1900 era da filha e genro doc 

Uiscondea,Bessy e Augusto do Souse Queiros, com ume produgao do 17 Kt 

mil arrobas de cafe? em 1914,cla viuva Besey do Amaral Sous® Qu8iro'ss 

com 500 slqueires de terras o 400 mil pes de cafe e em 195o ere. pro 

priedade do Fernao Pompeu de Camargo, sobrinho dos_Viscondesp quando 

tinhtt area de 1.263 hectares de terras. Figs. 253 e 465 a 467 

Fezenda STete Quedes - B aguari 

Part© da sesmaric de Alexandre Bsrbosa de Almeida, fs- 

lecido sem gerngao e sucedido peloiimso Antonio Corraia Barbosa ^IX), 

c. viuva deste coube fracionar a prcprisdads sob a influencio da cul- 

ture cafecire. Asslm^Ursula Franco de Andrede vendeu terras s seu so- 

brinho Antonio Americo de Camargo findrado, qua nelas fundou a fazen- 

da Sete Quedas, sMERdE-'aumentendo-lhs a srea com escntura distribui* 

da a 18/2/1876, de compra foita a Boaquim Policarpo Aranha (Barao da 

Itepura) . STucessores de Antonio Americo foram sua filha Amelia o o 

marido e primo Bose Teodoro de Oliveira Andrade quo em 1900 tinham 

produgeo do 6 mil arrobas dc cafe. Este mesmo casal em 1914 . pos- 

su£b, corn as propriedades ancxadas, Set© Fogoes e Pogo, 500 alqueira.- 

de terras com 360 mil pes de cafe, Sete Quadas passou ao filho dastes 

Silvio de Oliveira flndrade, que hojs possuri sou uso e fruto, sendo a 

nua^iropriedade d© sous filhos. Figs. 78 e 468 

Fazenda Sftio Grands (veja Chepedao) 

Fazenda Solvededjs (vejs Sant'Ana do Lapa) 

Fazenda Tamburi 

Em 1900 era propriedade do Prado Aranha & Filho, com 

produgao de 6 mil arrobas de cafe. Em 1914, de Narcisa A, S. Aranha 

& Filho (Narcisa viuva de Pedro Egfdio de Sousa Aranha) com 280 al- 

queires de terras a 130 mil pas de cafe. Em 1940 pertencia a Arnal- 

do von Zuben, com 399 hectares. 

Fazend® Tapera - Valinhos 

Parts do latifundio do brigadeiro Luis Antonio de Sou 

so, em 189o pertencia a Carlos Lconcio de Carvalho e Carlos A. d® 

Franga Carvelhoj em 1914, a Antonio von Zubem com 100 alqusires de 

terras e 108 mil pes do cafe, passando depois a Francisco von Zuben 
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Sesmaria de Francisco Barreto Lome,, pertenceu a seu 

filho Bernardo Guades Barroto corn sociedade do brigadoiro Lufs Anto- 

nio de Sousa. Em 1B51 era engonho de Francisco de Paula BuenOj pro- 

duzindo 2'mil arrobes de agucar j do mosmo om 1B05, era fazenda de ca- 

fe corn 170 mil pesp cm terra roxa e massape, maquine de beneflcio a 

vapor e terreiros de terra* Em 1900 de Gabriel Rodrigues ds Castro 

produzipdo 3 mil errobas de cafe; e sm 1914 de Turibio de Efiorais 

Toixaira, com 90 alqueires de terras e 130 mil pos do cafo. Do 3oa» 

quim Bonto Alves do Lima, em 1950, com 248 hectares de terras, foi 

urbanizada, ficando a sede remanescente do Institute de Cafe* E bair- 

ro da cidade* 

Fezcnda Toubate 

Propriedade de 3ose Teixeira Nogueira de Coraargo, fa:- 

locido em 1844, ficou para sua esposa Ana Eufrosino de Almeida, fe- 

lecida em 1879, em cujo inventcrio de bens consta "urn banguo a o si- 

tio'* qua ficou para o filho Ooaquim Tcixoira L'ogueira de Almeidaj es- 

to, em 1885 tinha lOq'rail pes de cafe em terras massape arenosa, em 

1900 produzia Q mil arrobas de cafe, em 1914 tinha 600 alqueires de 

terras com 180 mil pes de cafe. Doaquim Teixeira lagou a fazenda vin- 

culada a sua filha Doana Nogueira Pompeu do Amaral, que om 1950 ti- 

nha 984 hectares, © qua deixou a fazenda para os filhos quo a uende*-- 

rara. 

Fazenda Ires Pedras 

Part© do latifundio Sertao do cepitao-mor Floriano de 

Camargo Penteado, foi fundada pelo s«a neto Doaquim Floriano Novais 

de Cemargo, casado com sua prima Barbara, filha dos Baroes de Itati- 

baj construiu a casa—sede quo tsm na ports principal a data o© 18 ('I. 

Em 1885,d.0 mesmo, tinha 150 .mil pes do cafe em terra salmo}rao, raa- 

quina de beneficio a agua, terreiros atijolados. Passou so filho Da- 

rio Novais Ferreira de Camargo, com 170 roil pes de cafs a area do 

180 alqueires, om 1914; dela foi destacada area para a fundagao da 

fazenda Santa Helena. Herdeiros deste ultimo a venderam a Olavo Sac- 

chi que carinhosamente restaurou a sede s taipas de mures diuisorios 

dando-lhos magnifies visao do seculo passado. Figs,178, 179 e 459 a 478 

Fazenda Vila Carllto 

tfaria A. da Forsis Aranha a possuia em 1914, com 26 

alqueires e 37fJxl pes de cafe.Foi depois de Osvaldo Bueno, de Eduardo 

JTlario da Silva Ramos que em 1950 tinha 135 hectares, e hoje e de Ve- 

ridiana Prado, 

Fazenda Vista Alegre (veje Serra d^Agua) 

Fazenda Vila Brandina (veja [Jlato Dentro do Eoixe) 
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D. OCUfTENlARIO DE CAMPINAS 

0 Livro do Tombo - Comentarios a Breve Noticia -- Atos da Funda^ao no 

Livro do Tombo - Paleografia e Diplomatica - Obitos do Cerniterio das 

Campinas - 0» To-mbernent-aa o O' BrssSo« 

0 Livro do Toit&do e de instituipao canonica e de- 

vera conter historico e registro coir.pleto da vida da parocmia, com 

todos os sens bens e movimentagao deles.. 0 de Camninas, de sua pri- i 

meira paroquia, a de Nossa Senhora da Conceigao, foi aberto, encer- 

rado e rubricado pelo Provisor do Bispado, Caspar de Sousa Leal, oue 

rubricou todas as folbas e mais os documentos relativos a historia 

de Campinas e que Ihe foram adicionados e numerados na seaiiencia da 

numeragao das demai s paginas do livro, em data de 9 de janeiro de 

1776 (fig^^ ^ 4-^© 

Com o termo de abertura a fls. 1, traz a fls. 2 

e 2v, a primeira historia de Campinas sob o titulo de "Breve noti- 

cia da fundagao ou eregao desta freguesia de N. S. da Conceigao das 

Campinas", escrita pelo primeiro vigario Frei Antonio de Padua Tei- 

xeira, e se acha Integra, sem qualquer rasura ou alteragao, desafian- 

do quern a queira submete-la a pericia grafologica capaz de mostrar 

sua integridade. Vai reproduzida em fotocopia e sera comentada e in- 

terpretada em partes, para mais perfeitas conclusoes^ 

Depois de anotagoes sobre a vida da paroquia, a 

fls. 6, esta o original do psdido feito ao governador do bispado, de 

licenga para se erigir uma capela na paragem de Campinas, Nao traz 

nenhuma assinatura este^edido, podendo-se concluir de outros docu- 

mentos, que ela'J%av1rcompanhada de urn rol de nomes dos interessados 

no pedido, ou sejaH de moradores com rogas entre Jundiai e Jaguari. 

Ao alto da petigao esta o despacho deferindo o 

pedido. No verso a informagao prestada e assinada pelo vigario de 

Jundiaf, padre Inacio Pais de Oliveira. A fls. 7, vem o original do 

terceiro pedido, agora iniciado por nove nomes de interessados, po- 

rem sem nenhuma assinatura e, certamente, sem mesmo ten sido visto 

pelos que, com. seus nomes, o acompanham. 

Esta terceira petigao, a oue auresenta na aber- 

tura os nomes dos que seriam reouerentes, exige urn exame cuidadoso, 

ja que a lista esta composta de nomes que Benedito Otavio considers 

co-fundadores de Campinas, o que consideramos erro de interpretagao. 

0 texto sem subscritores e com dois despachos, tudo escrito com a 

mesma letra, denunciam. que a petigao foi feita e despachada na capl- 

t' ' ' ("V-. '■ ' - ' fU- **' : do " 

p • i . . 1; o - 



tal, sem interf erencia dos imaginarios co-fundadores „ fldiante exafni- 

naremos o texto, para constatar a identidade grafologica do despa- 

cho com o texto da petigao, uma vez qua mostramos em nosso trabalho, 

"Campinas, seu Bergo e Duv/entude" (/ ) , que Darreto Leme colheu 

nomes em cxrculo de familia, sem total autorizagao dos mesmos, como 

o do "mais estabelecido" que era Dose de Sousa e Siqueira e que ne- 

gou autenticidade do sua assinatura, na forma atestada pelo vigario 

de Dundiax• 
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' COHENTARIOS." X BREVE NOTlCIA \<"j 
\ 1 ' 

Senrio estes aertoes trilhadps por multns tempos com 

a estrada das Hl_nas do Golast esteve alpruns anos este—ca_- 

mlnhp lncultoT 

Nesta aflrmativa revela Frei Antonio de Padua 

a demora no povoamento da regiao de Campinas, como focalizamos em 

trabalho nosso (K^), demora causada pelo gigantlsmo das matas que 

cobriam as terras camplnenses„ Nem mesmo os primelros sesmeiroS 

vleram povoa-las no que concordou com a nossa interpreta^ao o Pro- 

fessor Mario Neme dlzendoJ ''Asslm, por exemnlo, para falar na area 

da futura Campinas, o coronel Antonio da Cunha Abreu, que tao clo- 

so se mostrara de suas terras entre 1728 e 1732? terla em seguida 

se deslnteressado Inteiramente. Personagem importante entao na ci- 

dade de Sao Paulo, onde ocupou cargos publicos, alem do de provedor 

do reglstro do rlo Jaguarl em 1735""35 (funqao que devia ter exerci°" 

do por melo de proposto), Cunha Abreu adqulrira, em 1739? com seu 

cunhado Manuel Pires, uma sorte de terras no rlo Mojl'Mirlnr aos 

herdeiros de Amador Bueno (L 9 Pis. 8h) . I'^as depols dlsto nao mals 

aparece relaclonado com a. reglao,8( / ")> ' ' 5 ' '1 -7 

CA. -   C' . ' . ' . • 

depols vleram aos poucos prlncloalmente 

Taubateanos 

A forqa que levou Fret Antonio a cltar em pri- 

me iro lugar e "principalmente Taubateanos",fortalec^k nossa inter- 

pretaqao de ser Barreto Leme urn pioneiro. - VeiP ' com sua fa- 

railia, mulher e filhos, no outono de 17^1, acompanhado por parentes 

chegados, em busca de terras fertilissimas. 

Teve sesmaria, como esta em sua propria decla- 

raqao ao levantarf certificar e assinar o recenseamento de 1775 • 

Mas ouando se estabeleceu em C«mpinas ainda nao possuia sesmaria, 

pois os recenseamentos de 17^7 a 17 7'+nao o indicam com esta quali- 

dadej o recenseamonto de 177U, o oualifica de roceiro em "sftio 

por escritura", escritura, - ceft^cnte, de posse, ja que outra 

nao havia em Campinas. 0 mesmo se diz nos levantamentos populacio- 

nais seguintes, ate o do ano de 1775 qne o consigna senhor de "si- 

tio de uma legua de terras em quadra que as houve por sesmaria". 

a fazer anui sues haMtaqnes nor nohn^ein for- 

tHiss imas as terras, e suoosto viviam com muita fartura 

de mantimentos? 

Procuraram os primeiros povoadores as terras 

mais fe'rteis de Campinas, e as cultivaram; e foram, indiscutivel- 

mente, estas altas cualidades produtivas do solo o atrativo para 

fam{lias cue viviam "de roqa" em terras de menor forga. Vencendo a 

mata gigante, tinham elas terras novas, cheias de humus, proiundis- 

simas era sua camada fertil de alta qualidade. 

Pelo que se chegou a conhecer das primitivas 

construgoes da cidade, representadas na figura a pagina 163 do 11- 



vro "RetrStos ria Velba Campinas' (W, os sltios dos primeIros 

povoadores nao passarlam de casas de pau-a-pioue cobertas de pa- 

Iha ate um tempo de projiresso quando se flzeram as telhas concavas, 

de fabricagao facll, raulto primitives mas aue vleram marcar um pas- 

so de melhorta para as habltagoesc 

contudo pereclam fortemente pela falta de 

Sacramentos. sem os nuals no decurso de trlnta anps ,_fa- 

leceram nerto de ouarenta pessoas; Isto por nenbuma cap.- 

sa mals. do oue pela frrande loneltude e dlstancla era 

oue eylstlam os moradores de sua Fraguesla de Jundlajj 

Nao havia,por aqueles tempos, quem nao tlves- 

se forma<;ao profundamente catoltca, A doutrlna era essenclal no 

cultlvo mental desde a infancla; a cren^a em Deus?profunda, a re- 

llgiosldade formando a mentalidade do homem como verdades indlscu- 

tiveis e de fe Imposltlva como part{cipe da propria natureza hu- 

mana, Nestes balrros rurals , afastados de suas freguesias, era 

escassa a assitencia religiosa que se ministrava pelo paroco ou, 

no caso de vlzinhanqa com camlnho trllhado habltualraente por via- 

jantes, como Campinas, por sacerdotes itlnerantes nue nar^eram ra- 
/• 

ros na estrada de irolas. 

Francisco Rarreto Leme, fixando-se em Campinas 

em IThl, passou trlnta anos, ate 1772j conformado com a quase nu- 

la assistencla eclesiastlca, o oue fazia nascer nas famillas ou 

em reunioes delas, as praticas de oraqoes conjuntas, "as rezas" 

babltuais em nossos roceiros, louvando Deus mesmo sem o ambien- 

te de uma Igre ja(/ii^ j • 

"Em 1772, nao so a necessldade de assistencla 

religiosa para uma populaqao que de 1767 a 1775 nao teve aumebto, 

como tambera o Idealismo de fundar um povoado urbano, terla levado-. 

Barreto Leme a projetar sua capela, impressionando o elemento <gcle- 

slastico com a revelaqao da falta defassistencla religiosa por trln- 

ta anos, como contava o povoamento rural das terras camplnenses„ 

por cu.Ta razao tao aflltos e desconsolados oue multas ye- 

zes sucedpu alcanqarem licenqa para serem desobrigadps 

em seus pronrios sitios dps preceitos cuaresmals< 

Este e um trecho que bem confirma nao haver em 

Campinas, ate 177/i, ouaiscuer a juntamentos urbanos; a desobrlga era 

cumprida "em seus proprlos sitios". 
e para 

se-sepultarem os mortos se fez um Cemlterl0^ 2ue servju 

ate a nova erecao desta Freguesja. 

t5ntca construqao de uso coletivo do balrro ru- 

ral era o cemtterio. Ele se localizava ao lado da atual raatriz de 

gao Benedito e fol utillzado ate a ereqao da freguesla^ate_ a .nin- 

daqdo de Campinas urbana. Com a raatriz provlsoria, de/ViWKfceusaave co 

berta de sape, passarara os enterramentos dos senhores de roqas^e de 

suas farailtas, a ser fcitos dentro da Igrejaj os escravos e agrega- 

dos tinhorn suas sepulturas no adro da matriz. 0 primelro cem er o 
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raais tarrle passou a servlr e a se denominar cemlterio dos catlvos® 

(15°)' Para evltarem as cala- 

mldades esrirituals nue padeciamT intentaram reauerer fre- 

guesla a rarte^ 

Afl ora rfeste trecho a intenQao de Barreto Leme 

de fundar em. suas terras um nucleo urbano, uma vila. Em sua peti~ 

Qao nada se revela deste sea intento, mas em manifestagoes de ou~ 

tras autoriciades cue externaram xxxrfcr® des{gnios do funda^or, re- 
i 

petlram-se as afirmaQoes dos flesejos de fundar freguesia, ou seja, 

povoado, o-netm sfe cssfee* , Esta aspiragao idealis- 

tica de Barreto Lemej nao se poderia revelar em primeiras petigoes, 

pois iriam merecer o indeferimento por.solicitar o que nao tinha - 

justificativa paraalcangar deferimento. 

Barreto Leme tinha de construlr por etapass ca 
A f 

pela, depois freguesia com povoado indispensavel para haver paro~ 
t 

cuia, -Ele.nao manifestaua sua intenQao, mas ela se revela em pala™ 

vras dos rue deviam opinar sobre a realizaqao do fundador, como no 

trecho acima transcrito e outra documentagao que adiante citaremosr 

e semrre tinham nor termo de sua esoeranqa a onosiqao de 
j 

sua po^rezaT 

Enouanto a cidade de Sao Paulo tinha populagao 

com fortunas rue atingiam a dezenas de contos de reis, 

em Campinas os mais abastados, xsom patrimonio superior alOOSCOOj 

eram os segiiintesil , 

Jose de Sousa e Siqueira IJ^OOSOOO 

Francisco Barreto Leme.  73^^000 

Felix do Amaral Gurgel  liOOSOOO 

Manuel Vie Ira da Mai a  192$000 

Silvestre Martins Nogueira... 180S000 

Salvador de Pinho  100^000 

Joao Barbosa do Rego  IOOSOOO conforrae pma* 

verificaqao que fizemos 

no original do recensenmento^'excluidos os iroradpres de Focinha. 

.'Sendo do primeiro para, o segundo, a dlferenqa de rais do dobro, 

era mesrco para charrar o Jose de Sousa e Siqueira "d mais e-stabele- 

cido',' como disse o vigario de Jundiaf. 
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ate nue Deus por sua inflnita miserlcordla 

fnl servldo facllltar-lhes os melos para con^epjulrem p 

frranrle tesouro que ho.ie ppssuem; por oue suicitou valoro- 

so anlmo an nrande zelo de Francisco Barreto Lemey pnr 

nuin emaenhn e culdado consegairam no ano de 1772 llcen- 

9a do Reverend{ssimp Gpyernador do Bjspado -para erl^lrem 

sua fre^uesla a aarte desmembrada da de Jundla{t a que 

eram smteltos. 
— ———* •• 

^ Estavam asslm iniciados os trabalhos para a 

fundaijao de Campinas, gragas "ao grandp r.elo de Francisco 3arreto 

Leme"!. "Freguesia, a parte" , repete o historlador-vigario, denuncian- 

do a intengao do fundador Barreto Feme cue pedia licenga para ele- 

var uma capela, certo de estar langando a semente de uma paroquia, 

de uma vila. 

Ao Livro do Tonbo foi anexada a priireira peti- 

gao dos citados moradores, nurrerada e rubricada, corro as demals pa- 

ginas, pelo provedor do bispado Caspar de Sousa Leal. Nela os pseu- 

dos requerentes nao apuseram suas assinaturas, cue constarn de rol a 

part'e, Esta o pedido nesta palavras: 

"Dizem os inplusos assinados, existentes nos liraites entre 

Jundia{ e Loji-Kirim, que eles^suplicantes, para maior comodo 

e bem de suas almas, desejam erigir a sua custa uma capela na 

paragem chamada Campinas, onde tenham valiraento espiritual, se 

nao sempre, ao menos em varias ocasioes que por all se acharem 

sacerdotes; o que tambem jiistif ica^-se achar na mesma paragem 

urn cemiterio bento para sepult<v»v^dos fieis^que foi concedt- 

do por ser notoriamente dif{ciilta?^® o recursoda sua Matriz, 

pois nao dlsta menos de dez leguasu(/i$^) 

Sem data, a petigao dirigida ao Ord inario,(Ko alto da pa- 

gina- recebeu o despacho do governador do bispado^ "informe o Reve- 

rendo Paroco sobre todo o alegado e se o lugar nomeado e suficien- 

te com as condigoes requisites pela Constituigao. Cao Paulo 13 de 

setembro de 1772^ (a) Toledo 
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Nao demorou o vlgarlo de Jundlaf para cumprir 

ordem superior e, no verso da petlgao, Informous 

"Informel-me de pessoas fldedlgnas sobre o alegado na pe- 

tigao retro me certificam ser o lugar destinado para capela, 

ouo pretendem erigir os conteudos no rol, suflciente, supos- 

to ser a paragem algum tanto deserta, e dlsta desta freguesla 

dez: leguas. As pessoas assinadas no rol as mals delas pobr{s~ 

simas, exceto o da cal^ecelra, que nega ser a firma sua, e me 

diz one para a fatura da dita capela nao pretende concorrer 

com colsa alguraa, sendo o mals estabelectdo daquele lugar^ e 

verdade estar na paragem chamada Campinas urn cemiterio, in- 

da que com pouca decencia pelo pouco zelo dos moradores® £ 

o que na verdade passo a V, Senhoria, que mandara o que for 

servido. Jundia{ 25 de outubro de 1772® De V, Sa« 0 mals hu~ 

milde sudito" (a) Inacic Paes de Oliveira,(/^$), 

Objetou o Dr. Rlcardo Gumbleton Daunt: "nunca 

pude saber quern era este unico abastado"^ "desconfio, porem? que o 

reverendo paroco foi facil nacuilo oue asseverou, pois nao podia 

isso ser exato com relagao a Parreto Leme" . Realmente nao po- 

dia ser exato com relaqao a Barreto LemCj o maior fator intelectual 

e material da fundaqao; mas nao era ele o mais abastado como ja de- 

mons tramos^ b _ ,5 - era Jose de Sous'a e Siqueira. 

- Cinquenta'fe-nove'dias" d'epois^do priraelrb.,sksx 

kximEtxE despacho,e quarenta dlas depois da informaqao do"vigario- 

de'Jundiaij' ja estavaih^ atendidos os campinehses. 0 governador do 

bispado, Antonio"de" Toledo*Lara, despachou a petiqao:"Cbm escritura 

de dote de bens de raiz quajrendam ao'menos Seis mil^reis anualmen- 

p&ra a reparaqao e, fabric a' da capela, que. intentara, tornem, S, 

Paulo 5 de novembro de 1772" (a) Toledo (/5~r). f i ytA, zJ^ J 

_r f c 
* n - 

Mas, Centre 5 do novembro de 1772 e Jano^" 
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ro de 1773» fatos relevantes descobriram as inten^oes 

de Barreto Leme, e teria ele, talvez por no- 

va petifjao, revelado seu intento de fundar Campinas corao nova fre- 

guesla. o que ressalta«ta provlsSo segulnteJ 

"Aos que esta minha Provlsao virem saude e paz para sem- 

pre em o Senhor oue de todos e verdadeiro remedio e salvaqao« 

Faqo saber que por sua petiqao me representaram os moradores 

do mato- grosso (/Sb) da Vila de Jundia{ que requerendo-me 'bles 

suplicantes para erigirem uma Capela na paragem chamada Cam- 

pinas (157), onde pudessem sen socorridos com os Sacramentosy 

dos ^uais pela longa distancia da sua Freguesia padeciam gra- 

ve falta, morrendo no decurso de dezoito anos a esta parte, 

vinte e tres pessoas sem os Sacramentos da Confiss§o e Euca- 

ristia, fui eu servido mandar que juntassem escritura de do- 

te de bens de raiz, oue rendesse ao menos anualmente seis mil 

reis para a reparagao e fabrica da Capelas e como mais facil 

achavam erigir nova Freguesia onde sao moradc^s sessenta e 

uma familias (I5f) com trezentas e cinq'uenta e sete pessoas 

de confissao, o quejtudo se via do rol que juntavam, e que le- 

vantariam Matriz com todo o paramento necessario e casa para 

o Heverendo Paroco; pedindo-me por fim de sua suplica Ibes con- 

cedesse o referido; e atendendo a esta taojusta, como loiiva- 

vel suplica, Ihes mandel passar a presents pela oual Ihes con- 

cedo faculdade para erigirem a dita Igreja no lugar que assi- 

nar o Heverendo Paroco da Vila de Jundia£, que fara vistoria 

na paragem que dizem os suplicantes na forma da Comlssao que 

para esse efeito Ihe e enviada, com clausula de que sera a 

Igreja de taipas de pilao ao menos, e coberta de telhas, e 

de nao ser bengao, e aprovada sera primelro ser aprovada alias 

sera primeiro se determinar e constituir cong[ua suficiente pa- 

ra, o* Heverendo Paroco que servir a dita Igreja, e fabrica de- 

la.'Dada nesta Cidade de Sao Paulo sob o selo das Armas de sua 
^ i { 

Excelencia Heverendissima, ou sem ele ex-causa, e meu sinal 

aos dezoito de Janeiro de 1773. E eu,Francisco Eeandro Xavier 

de Tolbdo e Rendon,Escrivao da Camara Episcopal o escrevi" 

(a) Antonio de Toledo Lara.(/^) 

Seguiram-se as providencias que cabiam ao go- 

vernador do bispado, e ele nao as retardou. No mesmo dia, 18 de ja- 

neiro, baixou ordem ao vigario de Jundiai que se dirigisse "a para- 

gem chamada Campinas entre essa Freguesia e Moji-l'I'Mm, e sendo a{ 

procedera a vistoria no lugar que os mesraos tiverem destinado para 

edificarem a Igreja, e examinando se este tem o requisites que 

aponta a Constituiqao do Bispado" e'^chando-o conforme ela deter- 

raina, o elegera e assinara oara edificaqao da mesma Igreja dando 

as direqoos que aponta a mesma Constituigao nos lugares citados pa- 

ra a Capela-Mor e porta da Igreja, Seguirao os ruraos que nela se 

determinara e se o nao achar com capacidade assinara ilbO) o que 

J 
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achar melhor na dita paragem". 

Havla'castas a pagar e o registro do mandado 

so se fez em 10 de maio. 0 vigarlo de Jundiai cumpriu o mandado 

em 22 de setembro e no Livro Torabo, a pagina 9 e 9v. estao os do- 

cumentos aqui citados, corao se^am o mandado, o termo de apresenta- 

<;an e o termo de juramento, para lavrar-se na pagina 10 o auto de 

vistorla. Nestes documentos sao repetidas as.designagoes de "para- 

gem chamada Campinas, Bairro do Mato ^rosso", o qae|bamb8m \se encon 

tra no auto de vistorla que,pelas partlcularldades valiosas que 

contem, passamos a transcrevers ■ : 

i> 
"Ano do Nascimento de ^osso Senhor Jesuscristo do mil 

setecentos e setenta e tres anos, aos 22 dlas de setembro 

do mesmo ano, nesta paragera chamada ^amplnas, Bairro do nato 

Grosso, onde pretendem os moradores fazer sua Igreja Paroqul- 

al, aonde eu escrivao ao dlante nomeado fui vindo, com o ^e- 
/■ f * 

verendo''Julz Comlssarlo o Padre Inaclo Pa6s de Olivelra, vi- 

garlo encomendado na vila de Jundia{, para|em virtude do man- 

dado retro do Ilustrisslmo e Reverendissimo Senhor Governador 

do Blspado de Sao Paulo, o Conego Antonio de Toledo Lara, 

eleger e demarcar o.lugar para a dita Igreja, e sendo a{ pro- 

cedemos a vistorla no lugar oue os moradores tern destinado 

para edl-fIcarem sua Igreja, o oual lugar examinamos com o di- 

to Reverendo Julz Comlssarlo, e achamos ter ob requisitos que 

aponta a Constttuigao, e corao achava o dito lugar conforrae de 

terralna a mesma Constituiqao, f«z o dito Reverendo Julz Comis 

sario assinalar o lugar para a edificaqao da dita Igreja, pon 

do no lugar da Capela-Mo'r uraa Cruz, e assinalando o lugar da 

porta da Igreja seguindo o rumo do Sul, e demarcando nao so 

o ambito da Capela-Mdr, a cual tem quarenta palmos de compri- 

do, e de largura trinta e dois palmosj e o corpo da Igreja 

ate o arco cruzeiro, tem de comprido oltenta e clnco palmos 

e de largura o corpo da mesma Igreja trinta e dols palmos, 

s&ncio era virtude do mandado retro de nue de tudo para constar 

raandou o dito Julz Comlssarlo lavrar este Auto era que assi- 

no ^Eu Antonio Earoues ^arbosajEscrivao eleito que o escre- 

vi", (a) 0 Vigarlo Inaclo Pads de 01.1veira(//?{ 

Estavam realizados os principals atos necessa- 

rlo a fundaqao de Campinas, Restava levantar a igreja paroquial, 

para instltuir-se a freguesla e dlstrito, com a prtmetra raissa in- 

dispensavel para o ato da fundaqao. Entao, ja estaria constru^da 

a casa do vigarlo e ^als outra como patrlmonio da matrlz, a serem 

seguldas de construqoes partlculares de felqao urbana, de que nada 

havia ate a^ul. Voltemos a contlnuar reproduzindo e comentando a 

•JBreve Rot{cla" historica do Llvro do TomboJ 

e fol vis 1 tado e demarcado b. lunar nar^a 

nova Eatrlz nelo Revfr^ndo Vlrario de Jundln{ em e• 

pi sto flcaram'ate a chcfrada do Eymo. e Rym^—• 

Manuel da Ressurelgao Bjsno dosta Dloccsefao '"Ual-Xepxe-' 
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sfintan^o-se Ihe o estado. era oue jazlam. foi ele Servian 

nela sua Inata Dledatlo conceder oue fizessem-sua Capela. 
" r ' ^ r-\ / 

l.nterina ate oonclulr a nov.a liatrlz e nomenu para Paroco 

an H. Fr. AntQ de Padua Hellgloso da prdem dps Henore^. 

de S. FranGlsco^/^ %) 

Uma vlrtude deste prlraeiro vlgarlo de Campinasj 

revela-se era tudo cjuanto delxou escrlto^ sua modestia, Nada atri- 

bulu a ele mesmo nas realizagoes pela fundagao e criagao de Campi- 

nas^ e'T se reglstrou seu trabalho de tirar esmolas a belra da es- 

trada, para construlr a igreja, teve o intuito de incentivar seu 

substitute para que logo chegasse ao termino da construgao. 

No trecho acima, fere a atengao a forma que 

usou referindo-se a comunicagao ao Bispo^ "representando-se-lhe 

o estado em rue jaziam", sem dizer ouem representou, Tao elogioso 

para com Barreto Leme, nao negarlajregistrar raais este serviqo do 

fundador; e outra pessoa nao faria esta representagao , alem do 

proprio vigario, parente e insigne colaborador de Barreto Berne, 

Feitas as demarcagoes no ano de 1773 pelo vi- 

gario de Jundiai, "nisto ficaram", diz o priraeiro historiador de 

Campinas. Evidentemente faltou recurso para a elevagao das custo- 

sas taipas e cobertura de telhass como exigia a Constituigao^pa- 

ra se criar a freguesia, 

Somente Fret Antonio, dos minimos de Sao Fran- 

cisco," anigo do fundador e seu parente, estaria em'condigoes de al- 

cangar do bisoo, tambem franciscano, a excegao de autorizar fre- 

guesia em sede provtsoria, o que se concedeu, certamente com o 

compromisso de Frei Antonio de acettar a pobre vigaria e pugnar 

pela construcao da matriz definitiva, 

A representagao citada pelo historiador viga- 

rio, e qu« constitu^, em original, a folha oito do Livro do Tombo, 
✓ 

nao contem assinaturas e apenas se inicia com os nomes cue senam 

dos recmerentes, mas que nao a assinaram, ^ ela um evemplo de au~ 

Sencia de assinaturas dos requerentes e foi felta por pessoa que 

tambem nao a assinou, menCionando, apenas, os que desejaria para 

sens signatarios. 

>adxo: rf:Gr xpro^xsn: ub: >3ra:iica- r'Tnnldlu": >'013: rfeurrplna's 'f: •cnr "EnnDir a: -■dnc 

xfomnm: ixa rhys: :&&. xnonunrairbDr jdar ?fnnda^ a o: xiamclhad : pa 

£ n seguinte o teor da petlgaos 

"n^zeni o Canitan Jose de Sousa de Siqueira, Francisco Bar 

reto Leme, Diogo da Silva Bego, Jose da Silva Berne, Domingos 

da Costa Nachado, Francisco Pereira de Magalhaes, "Salvador de 

Pinho, Buis Pedro de Almeirla, 0 Bernardo Guedes, moradores era 

Bairro do Mato Grosso e Fregueses ate agora da Vila de Jundiai 

oue elos,suplicantes^alcangaram licenga do Reverendo Governa- 

dor do ^ispado, que entao servia o Conego Antonio de Toledo 

Bara, para erigir uma Matriz com a vocagao de Bossa Semhora 

da Conceiqao, em o lugar charaado das Campinas, como melhor 



constara dbs reauerimentos e despachos que se acham na Camara 

Ecleslastlca dessa Cidade, por experimentarem os deveres Kra- 
/ '' t ' 

visslraa falta^ ficando distantes da Vlla'de Jundiai dcz ate 

catorze leguas, por cuja causa tem morrido neste Bairro raais 

de trinta pessoas, por nao haver tempo de se charnar o Reveren- 

do Faroco, pela longitude do caminho por cuja razao, depots de 

obtida a licentja para a edificaqao, .1a deram os suplicantes 

principio as taipas e as vao continuando com muito fervor, ze- 
e . . ,f A. 

lo e cuidado^ mas como levara tempo considerado ate se por em 

termos de servtr, para tanto, 

P« a V, Excia. Rvma, que atendendo a urgente 

necessidade que tem representado os suplican~ 

tes, se digne conceder-lhes licenqa para se 

fazer uma ermlda mais a ligeira, com a decen- 

cia possfvel para servir enquanto se nao con- 

clu^ a dita Hatriz"{/(*3). 

Leva a petiqao aclma. transcrita, no alto, com 

letra igual a1 de seu contexto, dots despachos do Ordinario Diocesa- 

no, o prlmelro de 5 de mato e o segundo de 7 do mesmo mes, Diz o 

primeiro: 

"O nosso Escrivao da Camara nos remeta os requerlmentos; e 

despachos de oue se trata nesta petigao. Palaclo Episcopal^ 

em 6 de Mato de 177h» (a) Bispo de S. Paulo. 

■\ 

0 segundo diz o seguintes 

"Concederaos a llcenga aue pedem, Palacio Eptscopal^em 7 de 

Maio de IVYh" (a) Bispo de S, Paulo. (,1"^?-£<?). 



Uma so pessoa^rediglndo a petlpao e os despa- 

chos do prelado, prova que ela fol felta era Sao Paulo, certamente 

com Intelro desconhecimento das pessoas cujos nomes a inlciam. A 

identldade da letra apurada por grafologo, entro as suas indica- 

qoes, traz u^Y^e^'indiscut{vel valor na palavra requerlmentos com 

seu erre Inicial Inconfund{vel. Vej^se oerre ha segunda linha do 

cliche^.na palavra abreviada regueriraento, do despacho^^KA ; 

\ 

[\b0 

Compare-se no cliche o erre da terceira lihha 

do fragmento do texto^ na rcesma palavra requerimentor 

(m 
l- 

t/ 

Para uma petiqao redlgida e despachada em Sao 

Paulo, e dificil acreditar oue alguera, com ela, viajasse nor de— 

zeha a cavalo, colhendo assinaturas de roceiros que resi- 
diam separados, desde Roclnha (Vinhedo) ate o rio Jaguari. Ela fol 

felta con intelro desconhectmrnto das pessoas cujos nomes estao ne~ 

la exarados. 

Certa a- licenqa para a capela provlsoria, fol, 

sob a dlreqao de F. Pedroso, construida de paus -r&lckiQsm trazidos do 

raato no ombro de Lu{s Antonio de Carvalho Banhos, e servlu de sede 

da parooula por sete anos, 0 primeiro vlgarlo, exercendo seu mints- 

terlo no Convento de Sao Francisco^em Sao Paulo, com duas grandes e 

suntuosas Igrejas, a dos frades e a dos tercelros, deixou manlfesta- 

da a sua impressao sobre a Igreja Interlna, chamando-a "capellnha". 

Esta expressao, repetlda por comentaristas, fez 
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supor gue se tratavat realrnentes de uma capela peaueninaT cornura era 

beira do estrada geralraente, eram levantadas onde_ se havia 

pratlcado algum assass{nlo. 

.. Salvador Caruso pintou-a, era tela a oleo s 

como capelinha de belra de estradaj para relerabrar a primelra mis- 

sa, e localizou os devotos asslstentes com os joelbos em terra, fo~ 

ra c(a capela, .pois a que pintou nao poderla conter EbrSfcbsgsknffl os 

fieis ). A "capelinha,,, porey ,era uma igreja, como reve- 

lam os assentaraentos de obitos, consignando enterramentos de sfenho- 

res de rogas e seas famtliares, dentro da igreja, junto a grades, 

confessionario, capela-mo'r, etc., demonstcando dimensoes de uma 

igreja. 

Jose de Castro Mendes, corrigindo o erro do pri- 

meiro cjuadro pintado porJSalvador Caruso, representou, tambera em pin- 

tura, a igreja interina, Kas escapou a este talentoso pintor, his- 

toriador e musicista, as dimensoes da' capela. &■ -sfesr 

<±s amlAifo»-(•/glf«- * 

o oual celebrou a primelra Mjssa deoois 

de a benzer e rrocedendo as demais cerlmonlas na dita Can 

pel inba aos 1/j de .iulho do ano de 7lit 

Keste catorze de julbo de 177h , se benzeu a ma- 

trlz e se celebrou a primelra missa em Campinas, o oue significou 

a fundacao da cidade, como ato jundico e como ato material, apos > 

os preparatives de pedidos de licenga para as construgoes, elevagao 

dos edificios e criapao oficial da freguesia, num caso raro de 

coincidencia, e ouando comegou a viver o povoado urbano de Campinas. 

Ate entao, nada de urbano existia em Cbrapinas 

que, desta data, passou a se formar como povoado, o que nao existia 

desde Roctnba (Vinhedo) ate o rio Jaguari, Erros de interpretagao 

tem perturbado os estudos series de varios fatos blstoricos de Cam- 

pinas, e a alguns nos refertremos adiante. 

0 111 de julbo representou ,assim, uma instituigao 

rellgiosa e uma- instituigao civil^ pois na epoca da uniao de Igre- 

ja e Estado constituia a freguesia uma dlvisao territorial, civil 

e relielosa, do termo da yila. Campinas?nesta.data em gde se fundou 

o nucleo urbano, foi elevada a freguesia e distrito, componente do 

termo? ou municipio, de Jundiai. 

1' « 
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ATCS DA FUi-IDAClO; NO LI TOO DO TCK30 

ac^-anr^o-sp nesse 

o Reverenrio Farlre Lestre Frel PaTrael de Santa Gertrurles 

Aullar. Fresldente atual do Dostelro de Sao Bento e o Pe- 

verendo Padre Antonio c^o Prado e Slouelra^ TOgaric de 

■il Dlrin^ os ouais aiudaram solenlzar annele dja da tgo 

universal contentaranto 

Para nos que teiros hoje a independencia da Tere- 

ja, esta aqui urn exemplo da uniao ao Estado, util especialtrante ra- 

ra o Estado. Instalado o distrito que Loje classificanos civil, a 

cerimcnia se constituiu de benqao da capela Interina, irissa sodene 

com assistencia de mais dois sacerdctes da alta ^erarquia catolica, 

const! tuindo^ tambeir^ instalagao da freguesia e marc and o a fundacao 

de Campinas. E nenhuma despeia te^/e a Coroa com uma nova fundacao 

e-. instalagao de distrito, com a elcvagao dos predios da matriz, o 

provisorio e o definitive "de taipa e coberto de telbas'.' 

E nao so o ato solene se deve ao vigarlo, raasj 

especlalmente, a instituigao da freguesia, a construgao da matriz 

definitiva, de taipa.e coberta de telbas. A capela, depots igreja, 

era fator indispensavel ao desenvolvlmento populacional na vida 

urhana cue atraia o comercio e criagao de atlvidades mats exigentes 

de civilizagao e desenvolvlmento, tao procuradas pelas administra- 

goes de entao, como necessarias a cpnsolidagao de posse do iraenso 

territorio. Foi o missionario religioso, desde o descobrimento, 

fator de fixagao, anos a penetragao ao alcance da Coroa., 

o oual todo se deve ao fundadpr 

Francisco.Barreto ^eme em prlmeiro lugar; nols ansiosp . j 

nao anelava outra cousa mais cue aumentos da sua matriz. 

Francisco ^arreto Leme, fundador de Campinas, 

tern sofrido atentados de elementos desta mesma cidade, era sua glo- 

ria de fundador. Prtraeiro, com a distingao que fez Benedito Otavio 

(/^) para os nomes cjue ahriram a petigao de licenga nara instalar- 

-se a matriz em capela provisoria. Por este culto historiador, no- 

ve elementos foram citados como signatarios da ref^ida petigao. 

Esta petigao, cujo original esta no Livro do 

Tombo, nao foi assinada, como denonstramos acima, e foi feita para 

imediato despacho na canital, tudo -petigao e despachos- pelo mesmo 

escrevente e, por isso, certamente sem conhecimentos dos pretenses 

signatarios cue tiveram sens names no alto da petigao, para perso- 

naliza-la, procurando'/^emonstrar o interesse da vasta zona em que 

residiam, estendida a partir de Rocinha e transpondo a paragem de 

Campinas, 

evidente gue estavam alheios a detalhes ^os 

trabalhos de Barreto Feme e de Frei Antonio de Padua, trabalhos oue 
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se desenvolviam em Sao Paulo, e cue nao poderlam depender da colhei- ! 

ta de assinaturas de roceiros aue viviam espalhados em longinqua re- 

giao, tres dias de viagem afastados da capital, 

Outros fatores para consolidar o erro historlco, 

foram-a elaboragao dos subs(dlos para a historla de Campinas, 

Monografia Hlstorlca do Municipio de Campinast^' G , e a aflxaqan 

de tais noraes no monumento da fundaqao da cidade erguido na prapa 

Guilherme de Almeida. 

A lista de nomes, tendo em primeiro lugar o no- 

me de Francisco ^arreto ^eme, deve ter provindof^^^s ^rol de mora- 

dores cue acompanbou a primeifca petigao para construir-se uma cape- 

la. Nesta lista, estaria na cabecelra o nome "do mats estabelecido'1, 

como dlsse o vigario de JundiaC^Padre Inacto Paes de 011veiras
rque, 

corao demonstramos, era Jose de Sousa e SiquetraY^enedito Otavio 

-l inicle#. sua lista com o nome de Francisco 

Barreto Leme. Fora este, os que se Ihe seguem, ou sao parentes pro- 

ximos, e alguns de pouda idade, de Barreto Leme, ou sao moradores 

mats afastados9como Prancisco Pereira de Hagalhaes, residente em 

Rocinha, de ouera nunca se encontrou qualquer vinculo com a regiao, 

a, fundaqao e a vida de Campinas. 

Campinas deve sua fundaqao a Barreto Leme, idea- 

llzador e executor dos atos de sua fundaqao, e doador do solo em 

que se fundou e construiu grande parte da atual cidade, uma area 

de Z.722.500 metros ouadrados, ou sejam, mais de cem alquelres pau- 

listas de terras. 

Uma das indicagoes do zelo de Barreto -^eme e 

indiferenga da raaioria dos moradores, esta na falta que fez ele ao 

falecer, provocando pedido ao capitao-general para a nom-eagao de 

novo dlretor do povoado, afim de obrtgar a populagao nos trabalhos 

das obras da matriz cjue ftcarara estacionad^s com a morte do funda- 

dbr. 

Teve o fundador uma colaboragao eficiente na 

dedicagao de Frei Antonio de Padua, ostensivo eleraento nos trabalhos 

preparatories desenvolvidos na capital da Capttania, sacrtficado vi- 

gario em freguesia sem renda, pedinte de esmolas com que levantou 

as paredes, construindo,-<rom falta apenas de acabamentos, a matriz 

de Campinas, nos moldes exigidos pela Constituigao do bispado. 

Esta se acha no estado presents coberta de telhas, e es- 

pera-se cue com brevidnde se ponha suficiente 

N3o delxam duvidas as palavras de Frei Artonio 

sobre eua obra construindo a primeira matriz de Campinas, Estavam 

elevadas as taipas com os batentes c^ue se colocam ouando se pilam 

as taioas; estava coberta de telhas, e sendo 0 ptso de terra, fpS- 

deriara faltar as folhas de porta e janelasp^sys^tcortyixf^fcqjxmwniri 
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em constru<;ao de taipa e chao natural, su^eitos a estrag-os pelas 

chuvas. Teto ela nao teve, a nao ser um de pano, ate 1806-lii. Al- 

tar, imagens, confessionarto, pia batisraal e mals, seriam transpor- 

tados da "capela interina", Pouca coisa faltarta, como disse o vi- 

gario, "espera-se que com brevidade se ponha suficiente"» 

Mas, (aaui avulta o valor dos trabalhos de Frei 

Antonio) se toda a construqao exlglu urn tempo que medeia de llj- de 

iulho de 177h"ate, no maximo, 1778, portanto um periodo de quatro 

anos, a brevidade prevista pelo primeiro vioarlc gastou mais de 

tres anos do tempo do segundo vigario,-que, insofismavelraente, nao 

se igualava em zelo ao seu antecessor, 

Frei Antonio de Padua ^eixeira ex^rceu o vica- 

riato de lb de ^ulho de 177^1 a 18 de novembro de 1778 quando entre- 

gou a sua paroquia, Retirou-se para o seu convento de Sao Paulo, 

continuando a{ e em Itu, piwa. escfe® permanecendo nesta 

vila ate sua morte que findou uma vida edifleante. 

conforme o 

zelo que tiver o novo Paroco rue vier, interoondo a sua 

diligencia e o seu culdado em pedlr esmolas aos vlandan- 

tes, que vao para as minas de Gojas, e por todos os fieis 

cue puder, e nelo mesmo povo lembrando-se que e seu unj- 

co emorego o adorno da Igre.ja sua esnosa, cn.ja fnlta faz 

yue se ve.jam os Templos de ^eus arrulnados, e os ornamen- 

tos e mais alfaias indignas de servlr com a devida decen- 

oia. e sobretudn tenham fe em Deus, que nada Ihes ha de 

faltar. 

Reflete este trecho o coragao, o carater e a 

formagao apostolica- de Frei Antonio® Transmite ele as suas qualida- 

des, nan so aqui reveladas, como era sua conduta, em sua vida intei- 

ramente a serviqo de Reus. Reflete este trecho casos de pouco zelo 

ou falta de recursos para os cuidados da Tgre.ia.^fp'oucos sacerdotes, 

dlsciplina indulgente pelas agrestesTno pals e oomunicaqoes dificeis 

entre o clero e autoridades eclesiasticas,carencia de recursos da 

populaqao qua atravessava o perlodo intermediario entre as fabulo- 

sas desco'oertas de minas e a florescente industrializaqao e expor- 

taqao do aqucarJ o periodo das roqas. 

Esta freguesla princinlou sem haver um vintem, e 

ate anora se tem gasto nara clma de setecentns mil reis, 

e nada ^eve. e assjm asslsta-nos 0 Divlno auxllio que nor 

melo da dillgencia que hade samnre ir em aumento, nrlnci- 

nalmente a-.iuntando-se muita gente, o que e 

verbss{mel, acaKada a Matriz, 

■Urr.a capela,^. ur.a freguesia ou ra- 

triz, era um centre de aglutinacao de moradores e um conseouente mo 

tivo para se de^senvolver o corerclo. Peveria bafeja-lo um interes- 



se economico que o irrpelisse para o desenvolvimento. 

CaiKpinas teve sua capela e sua Fatriz, was sua 

populagao rural se conservou de rcceiros, 0 comercio que'encontra- 

rnos apos a fundaqao, e que indica a foriraoao de vida e populaqao 

urbana eir ascensao, se registrou com demora, mas a indicaqao de mo- 

radores "residentes na freguesia", distintos dos que tinbarn sitjps, ( 

roqas e produqao agricola, indican inioio de urbanizaqao que se efe- 
~ I 

tivou a partir da, ,fundagao,coFO bem indicou o primeiro vigario na 

primeira historia de Campinas, esta "Breve Noticia" escrita de pro- ■ ——t .. . • I 

prio punho do vigario, Frei Antonio de Fadua ieixeira. este o no- 

ine conrpleto do filho do Capitao Doiringos Ieixeira Trilela 

e de Angela Isabel Kogueira e, por esta, neto do Capitao-For Tome- 

Bodrigues Kogueira do (5, fundador de Baependi. Os pais do vigario 

residiram em Campinas onde faleceram,sendo sepultados dentro da Ka- 

triz. Houve outro Antonio de Fadua ^eixeira, sobrinbo 4o vigario, 

nascido em Itu em 178!+, qub tambem se, encaminbou para a vida reli- 

giosa dos Kinimos de Sao Francisco, em.cuja order ingressou em iBOl, 

falecendo em 1802, antes de se ordenar. 



PALSCGPAFIA 3 DirLO'ATICA 

Indispensavel e o valirento da p^leorrafia e da di~ 

ploraatica, especialironte, para a data da fimdacac e •orirreira iris- 

saV pois nac tem faltado confusoes causadas por comentaristas biso- 

n'hos na especializagao. Chega-se a dizer que "a paleografia e stud a 

o corpo do doctm'ento; a diploratica a alma". 0 desconhecirranto.des 

tes ramos perturba o estudo e exposicao da bistoria, perturba^ao 

que nao e, coiro ha quem suponha, controversia, pois nao pode haver 

controversia em desnivel de conhecirentos. 

A base documental da fundacao da cidadej erne esta- 

mos percorrendo, o documento no qual se registrou a data da prlmei 

ra missa, e a "Breve Noticia da Fundacao" escrita de pronrio punho 

do primeiro vigario, documento que estaros reproduzindo. F. o viga- 

rio asseverou ten celebrado a priireira missa da freruesia, "na di~ 

ta Capelinha aos lU- de Julho de 177^". 

0 desconhecimsnto do que era a caligrafia ha duzen- 

tos anos passados deixa que se pratique o erro de supor utt 2 on- 

de esta escrito um U-, admitindo o articulista que o h fecbado na 

parte superior e comlaste voltada em baixo para a direita, e o nu- 

mero 2. 

Na paleografia aplicada, duvida sobre numeraqao (e 

ir.esmo sobre letras), e facilrrente derimida ouando outros nureros x 

vem escritos no mesmo texto, como ocorre na "Noticia Tistorica", 

na qual se encontram grafados os numeros 2, 3 e U- que, coirparados, 

esclarecem que a prim.eira missa foi celebrada a 1^ (e nao a 12) d< 

julbo dq 177^ (e nao-1772^? como se constata das fotografias do 

Livro do "Toinbo &&SQF&S • : ^ nas quais estao bem visiveis e 

diferenciados os numeros *2, 3 e ^ sem qualquer rasura. B ''T '• 

0 numero ^ esta, nas mesmas fotografias, a 

provar que e indispensavel o conbecimento e a pra.tica da pe3ccriri 

fia, podendo-se ainda ponderar que os despacbcs episcopais autori* 

zando a construcao da capela provisoria na qual se instalcu a fre 

guesia, e do bispo que em 1772 nao era bispo e se acbava em Por- 

tugal, nao podendo, assim,autorizar missa no Brasil. 

Consideramos ainda um erro, este de diploiratica, 

querer dar ao Norgado de Hateus as bonras de fundador intelectual 

ou material, da cidade. Analisando-se o ato de assinar um bando 

por alta autoridade, impoe a justiga que se aprofunde no conbeci- 

mento da causa desta assinatura e dos seus dizeres, dos ouais sur 

gira o valor do documento, que nao foi para promover uma fundaqao 

-que, alias, ja estava promovida dois anos antes do-ato, como dero 

jou e executou, desde 1772, Francisco Barreto Leme. 0 ato do For- 

gado teve o intuito de se aproveitar das realizaqoes .1a efetivada 



de Francisco Barreto Lene, con; o desejo de se elevar o capitao-re- 

neral diante dos chefes e senhores, recomeiidando-se .a Corte de 

Lisboa. 

Ponderadamente usamos o termo aproveltar er nosso 

trabalbo "Campinas, seu Berco e Juventpde", a parina U-S, como "res- 

sal va ao uso que fizemos em paginas anteriores, do bando do Morsa- 

do de Mateus ouando desejavamos irrra prova de que em Campinas nada 
^ *•?» 

havia de urbano ate Aproveitar significa, e assim desejamos 

dizer, "prevalecer-se, utilizar-se, tirar proveito, vantagem". 

Francisco Barreto Leme foi urn pioneiro no povoamento 

rural, Atraiu para Campinas seus conterraneos, o que esta confirma- 

do pelo primeiro histoiiador de Campinas, Frei Antonio de Padua, que 

registrou ser esta cidade; prlmitivamente, "sertoes", e Campinas se 

povoou para uma vida exclusivamente rural, ate pelas alturas do ano 

de 1772, guando conseguiram a licenqa "para erlgirem sua freguesia 

a parte, desmembrada da de Jundiar". Mas nao e este o unico teste- 

munho das Intengoes de Barreto Leme ExxxixxxxxzrxKxxRS de fundar po- 

voado, almejando "sua freguesia a parte", o que ruer dizer, dese- 

jando urn povoado urbano?. jcxxx^xxxxxxXxxxx^xxJcxxXxxxxxXxxxxxsirxj 

A Z2 de setembro de 1773, 0 vigario de Jundiai visi- 

tou o bairro rural de Campinas, com a Incumbencia de demarcar os 

alicerces da igreja que desejavam construir seus moradores, aufori- 

zados pelo governador do bispado, Antonio de Toledo Lara, E desta 

visita assinou urn ato de vistoria, no qual declarava textualmente 

tern ido a"paragem chamada Campinas, bairro de Mato Grosso, onde 

pretendem os moradores fazer iRreia paroauial", 

Ora, ningue'm faz uma igreja paroquial sem a intengao 

de criar povoado urbano para ela, o que prova que o autor intelec- 

tual e material da fundagao de Campinas, foi Francisco^Barreto Be- 

rne, "por cujo empenho e culdado" se obteve a necessaria licenqa pa- 

ra esta fundagao. Ja nesta altura dos aconteciraentos, tudo fundamen- 

tado e em execugao, tratou o Morgado de se infiltrar nesta realiza- 

gao para.seu engran^ecimento perante a corte de Ltsboa, Tinha o ban- 

do os segulntes terraos: 

"Poreuanto tenbo encarregado a Francisco Barreto Leme 

formar uma povoagao na paragem chamada Campinas do Mato Bros- 

so^istrito de Jundiai, em sitio onde se achar melhor comodi- 

dade, e e precisodar forma certa a formatura da referlda Po- 

voagao; ordeno que esta seja formada em ruadras de sessenta 

ou oitenta varas cada uma e dai para ciraa, e que as ruas sejam 

de sessenta palmos de largura, mandando formar as prlmeiras ca- 

ses nos angulos das quadras, de modo que fiquem os nuintais pa- 

ra dentro a entestar uns com os outros. Sao Paulo vinte e se- 

te de maio de mil setecentos e setenta e nuatro" (a) Luis An- 

tonio de Sousa 
■ r.iz o 1'orgado de > ateus cme mandava fopmar povoacao 

Ju . . • 
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"em s£tio onde se achar melhor comodid,ade"> quando deveria honestamen 

te dizcsr que se formssss sdb normeSj a povoaQao que barreco Lome jcst 

dosds 1772 estoua tratsndo de fundar e para a qual tinha obtido apro 

vd^ao do blspodo esi 5 do novembro da 1772j com deraarcaQao da inreja 

matriz 0 sous olicerceB em 22-da setembro de 1773? e portanto, com s£ 

tio escolhido, aproyado e demarcado. 

/ 
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dBITOS DO CEMITERIO'DSS^Air.PI^AS 

De um idoneo pcsquisedor, f!;ario fllazzuia, recebemos a 

dadiva da copia de registro de obitos do "Cemit-erio das Campinas t 

anotados em livros de Oundiai, Iniciou o pesquisador em 1744 leuan- 

do-a ate 17B7, dando-nos ss moradores de Campinas entre os anos^ de 

1753-77, para enriquecor seu trabalho que vem confirmar conclusoes 

nossas, Barreto Leme^chegado a Campinas em 1741, viu ge avolcimarBm 

os seus companheiros e os penosos enterramentos em Oundiai, o que 

provccou a cercadura de terreno para cemiterio, depois de obtida a 

indispensavel autorizagao diocssana. Iniciados os entcrramcn-Oo lo— 

cais em 1753, foram eles encerrados era 1774, ano da fundagao da ci- 

dade, com a treguesia, e inicio de stividade do nosso cartorio ecle— 

siastico» 

Ualioso repositoric de indicagoes diuersas sobre a 

gente povoadora rural de Campinas, o reproduzimos aqui para ser util 

a estudiosos da historio local; 

"3D/1C/1753 - Francisco, marido de Dosefa, ambos de nagao Qan- 

guela, escravos de Dose de Sousa e Siqueira; foi scpultado no 

Cemiterio das Campinas desta Freguesia e lha administrou os Sa- 

cramentos da Penitencia o Uigario de ff;oji. 

2/ 7/1754 - Dose, solteiro, escravo de Francisco Barreto Leme, 

foi scpultado no Cemiterio das Campinas, freguesia de Oundiai, 

o Vigario Francisco Oose de Lara, 

10/I1/1754 - inocente, filha de Francises, escrava de Oose de 

Sousa e Siqueira, sepultada no Cemiterio das Campinas, desta 

freguesia. 

15/11/1754 - Narciso, filho de Partinha, escrauo de Ooao Fer- 

nandes Preto, sepultado no Cemiterio das Campinas, desta fre- 

guesia de Oundiai. 

B/ 8/1755 - Oacinta, 8C anos, viuva de Ifateus, ambos escravos 

de Oose de Sousa, sepultada no Cemiterio das Campinas, fregue- 

sia de Oundiai. 

27/ 1/1756 - Teresa, administrada de Oose de Sousa Siqueira, 

mulher de Boauentura, escrauo do mesmo, sepultada no Cemiterio 

das Campinas, freguesia desta, 

25/ 2/1756 - Uentura, solteiro, escrauo de Oose Sousa Siqueira, 

sepultado no Cemiterio das Campinas, desta freguesia de Oundiai. 

(fndio). 

27/ 2/1756 - Oose, solteiro, escrauo de Ooao Rodricues da Cu- 

nha, sepultado no Cemiterio das Campinas, desta freguesia de 

Oundiai. 

2/10/1758 - Ana, inocente, filha natural de Antonio Eueno c 

de ffiaria solteira, forra, foi sepultada no Cemiterio das Campi- 
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nas, distrito desta freguesia de Jundiai, 

26/lC/1759 - Doaquim, filho de 3ose, escravo d& Dose de Sousa 

de Siquaira, sepultado no Cemiterio . das Campinass daste ire- 

guesia de Dundiai, 

16/11/1759 - Doao, inocente, batizado em casa por 3oso Correia 

de lUranda, filho de tfiaria, forra, agregada do sobredito 3oao 

Correia, foi sepultado no Cemiterio das Campinas, desta fregue- 

sia. 

21/11/1759 - Pedro, solteiro, filho de Ponica, administrada dc 

Siluestre Martins Nogueira, sem sacramentos por ser de repents 

e a distancis muita; foi sepultado no Cemiterio das Campinas, 

freouesia desta vila. l/igario Francisco Cose Gucdes. 

26/ 3/176D - Maria, viuva, escrava de Francisco Earreto Leme, 

sepultada no Cemiterio das Campinas, distrito desta fregueoic. 

dc 3undia£. 

18/ 2/1761 - Escolastica, filha de Pedro e sua mulher Francisca, 

escr3V0 5™de 3ose Sousa de Siqueira, sepultada no Cemiterio das 

Campinas, desta freguesia. 

29/ 9/1761 - Ana, viuva, escrava de Fsrnandos Pa^s de Siqueira, 

sepultada no Cemiterio das Campinas, desta freguesia# 

2/ 9/1762 - Vicente, escravo de Francisca Barreto Leme, sepul- 

tado no Cemiterio das Campinas, freguesia de 3undia£, 

5/ 7/1763 - Teresa, solteira, escrava dc Francisco Earreto Le- 

me,sem sacramentos,por dizercm foi acidente, e por ser longs, 

nao achei quem me informasse do contrario, foi sepultada no Ce- 

miterio das Campinas, 

27/10/176A - Francisca, mulher de Pedro, escravos de 3ose de 

Sousa Siqueira, sepultada no Cemiterio das Campinas. 

3/ 4/1765 - Salvador, filho de Martinho Teles, forro, sepulta- 

do no Cemiterio das Campinas, desta freguesia. Uigario Francis- 

co 3ose Guedes. 

23/ 8/1767 - 3oao Rebelo, pardo, vi'u vo, nao souberam informal' de 

quem. Esta enterrado no Cemiterio das Campinas, 

20/ 8/1767 - Inacio, mudo, , escravo de Diogo da 

Silva Rego, sem sjcramentos por nao dar lugar (segundo me intor- 

mou) por ser repentioa, fregues desta freguesia e morador no 

mato que vai para Goiafes. Esta enterrado (segundo me informou) 

no Cemiterio das Campinass Vigario 3ose Rodriguss Eueno. 

30/ 9/1767 - Paulo, solteiro, escravo de 3ose da Cunha Franco, 

fregues de Sao Roque, sem Sacramentos, pois acudindo o Padre 
^ • . 

com toda a viblencia, ja o achou morto, isto em distancia oe 

dez leguas, com pouca difercnga, no rancho de Francisco e sua 

mulher Tomasia. Esta enterrado no Cemiterio das Campinas, se- 

gundo se me diz. 

5/ 1/1768 - Felicia Moreca, mulher de Msrtinho Teles, parda, 

- morado|v/no Mato de GoiaS. Sepultada no Cemiterio das Campinas, 



7/ 7/1770 - Dose , 30 anos, escravo de Felix do Amaral, sepul- 

tado no Cemiterio das Campinas, por granda distancia desta Wa- 

triz, de seis leguas, morador no Campo Grande. 

30/ 6/1770 - Domingos Dose Lino, forro, natural da Uila de San- 

tos, casado corr! Gertrudes Foreira, natural da cidade de Sao Fau- 

lo, sepultado no Cemiterio das Campinas, desta freguesia, mora- 

dor no Fato Grosso, 

4/11/1771 - Pedro, 60 anos, escrauo de Francisco Barreto L/eme, 

casado com Antonia, escrava do mesmo. Esta sepultado no Cemite- 

rio das Campinas, morador das Campinas, 

3/ B/1772 - Alexandre, solteiro, escravo , filho de Doao e Do- 

sefa, escravos de Dose de Sousa de Siqueira; com os Sacramentos 

da penitencia e extreme Ungao, dos quais era capaz, de idadc de 

dez para onzc anos, pouco mais ou menos. Esta sepultado no Cemi- 

terio das Campinas, Fregues desta freguesia e morador no Bairro 

do [Tato Grosso, por ser verdade fiz cste termo, digo assento em 

que me assino. Inacio Pa^s de Oliveira, 

10/10/1772 - Faria, forra, solteira, 60 anos, mais ou menos, sem 

Sacramentos por ser sua morte repentina, segundo me informou ts 

seu sdministrsdor, em cuja casa assistia, Luis Pedroso de Almei- 

da, homem verdadeiro, sepultada no Cemiterio das Campinas. Fre- 

gues desta freguesia, morador no Bairro do Fate Grosso. 

10/ 3/1773 - Ines, solteira,escrava de Francisco Xavier ds Al- 

meida, 60 anos, mais ou menos, sepultada no Cemiterio das Cam- 

pinas, moradora no Bairro do Fato Grosso, 

27/ B/1773 - Eva, faleceu da vida presente, 2C anos, solteira, 

escrava de Angela Prcto, sem sacramentos por ser sua fnorte re- 

pentina. Esta sepultada no Cemiterio das Campinas, frecuesa des- 

ta freguesia e moradora no Bairro do Fato Grosso, Vigario Ina- 

cio Pa^s de Oliveira, 

27/ 6/1773 - Rita, inocente, filha de Isabel de Lima, forra, e 

de pai incognito, de idade de tres anos, pouco mais ou menos; 

esta sepultada no Cemiterio das Campinas. 

5/12/1773 - Braz, forro, indio da Aldeia de Earueri, solteiro, 

de seus pais nao souberam informar, 20 anos mais ou menos. Es- 

ta sepultado no Cemiterio das Campinas, 

30/ 5/1774 - Luzia, 18 anos, solteira, escrava de Dose de Sousa 

de Siqueira, morte repentina, Esta sepultada no Cemiterio das 

Campinas, Fregues desta freguesia e moradora no Bairro do Fato 

Grosso, 

"? 
flloradores nas Campinas do Fato Grosso, e sepultados em Dundiai; 

30/lO/l767 - Teresa de Lima, viuva do defunto Antonio Corrcia, 

morador no Fato Grosso, esta enterrada dentro desta Fatriz, For 

ser sumamente pobre, foi feito por amor de Deus, 

16/11/1770 - Francisco, inocente, filho de Antonia, escravo de 



Francisco Xavier de Almeida, pai incognito, sepultado dentro 

da Igreja, norador no Bairro do f^ato Grosso. 

26/ 5/1771 - Boao, solteiro, cscravo, 50 anos, escrauo de fTanuel 

Uieira da fflaia, sepultado no Adro desta Igreja Fatriz. n'orador 

no Bairro do Fato Grosso. 

2/ 8/1772 - ff'aria, 60 anos, solteira, escrava de Caetano Uieire, 

sem Sacramentos por amanhecer morta em sua cama, sepultada no 

Adro. fT.oradora Bairro r.lato Grosso. 

24/ 9/1772 - Ana da Silva, 36 anos, casada com Antonio Rodri- 

oues da Cunha, sepultada dentro de Igreja. li'.oradora no Bairro 

do tf.ato Grosso, 

20/ 6/1777 - Doaquim, 30 anos, solteiro, escravo de Caspar de 

Godoi Castanho, fregues da freguesia das Campinas. Foi sepulta- 

do no Adro da Igreja Fatriz de Dundiai. 

\ 
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