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Historias e mudoncas do Largo 

Reprodugflo^ 

M uitos motonstas 

de taxi cogaham 

a cabega para 

responder onde 

fica a Praga Visconde 

de Indaiatuba. Pois 

bem, ela estd ali, na 

cara de todo mundo, 

no centra. £ o Largo 

do Rosdrio, que ndo sd 

mudou de nome como 

tam bem de cara muitas 

vezes. O Largo 

t am bem foi e e ponto 

de manifestagdes e 

conversa fiada. 
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Esta foi uma das muitas faces do Largo do Kosauo, ou P,aca Visconde de Indaiatuba, como 6 co.nhecida oficiaiimente. Desde o inlcio do sAculo a praca'vem mud a ndo. 
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DIA-A-DIA 

Pe?a infantil 

no fim do Agit 

O espetaculo infantil 
"No Mundo Encantado 

da Alegria", dirigido 
por Donizete Romon, 

est& fazendo hoje a sua 
despedida da campanha 

"Agit no Teatro", 
promovida pela Agit - 
Associa?So dos grupos 
independentes de teatro 

de Campinas. Na 
verdade, sio dois shows 
fundidos em um so: o 
do palha^o Peteca e o 

do Chuvisco, que 
Donizete vem 

apresentando hk algum 

tempo em fcstinhas para 

crian?as. Para o criador, 

o espet&culo, assim 

constituido, fieou ainda 

mais alegrc e dinimieo, 

com elementos que 

agradam em cheio ao 

gosto infantil: conta 

com musica, 

brincadeira, fantoches, 

karaokS e situa?6es de 

humor. "No Mundo 

Encantado da Alegria" 

estk no Teatro Castro 

Mendes e tern duas 

sessdes hoje: ks 10h30 e 

<ts 17 horas. 
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Sylvester Stallone nao faz o papel de homem mau na vida real, preferindo shows beneficentes 

Homem duro faz caridade 

Sylvester Stallone parece ser muito dife rente dos papeis Que represent a em seus filmes. 
No lugar da violencia, preferiu partieipar de um show beneficente em Nova lorque. tie se 
apresentou no El Felt Forum para dar mais brilho ao show de Sam Kinisondel, outro ator 
que faz papel de "homem mau", em homenagem ao ator de cinema Lenny Bruce. 

Foram arrecadados 100 mil ddlares para Sally Man, mae de Bruce, que tern 82 anos e 
problemas de saude e financeiros. Kinison descreveu Sally Man, que vive em Los A ngeles e 
ndo assitiu ao show, como a "mulher que deu vida ao homem que mudou a comedia norte- 
amencana 
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JAMIL ABDAIIAQ 

Encontro de carros e motos 

Duas bandas de rock se 
apresentando - Tarcila e 
Codigo 13 - cantores, ram- 
pa de skate para as feras da 
prancha mostrarem as habi- 
lidades, bateria da escola de 
samba Renascenfa (Cam- 
ped do Carnaval campinei- 
ro), artistas e uma infinida-- 
de de carros, motos e 1am- 

bretas. Tudo isso vai acon- 
tecer hoje, a partir das 13 
horas, na avenida Aquida- 
bd. E o Primeiro Encontroj 

de Carros e Motos", pro- 

movido pela Rddio Antena- 

1, que pretende reunir a 

mo?ada na avenida para um 

domingo quente. 

Inscri^oes para salao 

Entre 19 de margo e 16 de abril, a cidade de Sdo 
Jose do Rio Preto estard realizando o seu VIII 

Soldo de Arte Contempordnea. Os artistas 
campineiros interessados em enviar obras para a 

participagdo nesta mostra poderdo obter maiores 
informagdes na Delegacia Regional de Cultura, na 

rua General Osdrio, 490, ou pelo telefone 2-2041. 
As inscrigoes para a exposigdo jd estdo abertas. 

"Pintura Sempre" no Masp 

Num passeio por Sdo 
Paulo, o visitante terd chan- 
ce de ver no Masp - Museu 
de Arte de Sdo Paulo - a 
mostra "Pintura Sempre", 
que reune 68 telas do pintor 
mineiro Carlos Bracher. 
Bracher, de 59 anos, e natu- 
ral de Juiz de Fora, mas es- 
td radicado hd algum tempo 
em Ouro Preto. 6 um res- 
peitado paisagista. A expo- 
sigdo contem obras que, em 

sua maioria, foram criadas 
a partir de 1980. Nela ndo 
faltam, contudo, trabalhos 
dos anos 60, que permitem 
ao espectador uma ampla 
visdo da capacidade de ex- 
pressdo do artista. E isto, 
poderd ser feito ate o dia 26* 
deste m§s, de ter?a a sexta- 
feira, das 13 ds 17 horas, sd- 
bado e domingo o funcio- 
namento vai das 14 ds 18 
horas. 

Carnaval "Pompa 

em Azul" da Hipica 

A diretoria da Sociedade Hipica de Campinas, presidida pelo dr. Hamil 

de Oliveira, tendo como diretores sociais o sr. e sra. Marco (Sdnia Pavlu) 
Danna, inaugurando auspiciosamente sua gesido, promoveu animada tern- 

porada carnavalesca que cutminou com a realizafdo de quatro bailes e duas 

vesperais in/antis. Elogiadlssima a decorafOo de Jucam de'nominada Pom- 

pa em Azul, excelcnte a atuaeSo da Banda Saint Paul, e no mais. s6 restouf 
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1 FOLHETIM  

Acontece 

nas segundas 

• i. 

n z£7A AMaraT 

Naquela noite nao fazia 
frio, nao era dia de amor e nem 
sequer chovia. Mas mesmo 
assim ele apareceu no 
apartamento. Quando a porta se 
abriu ele continuou a olha-la 
como se ainda permanecesse 
fechada. Do outro lado de seu 
olhar uma mulher espantou um 
arrepio da espinha, num 
incontrolavel estremecimento, e 
querendo engolir um cora?ao 
preso na garganta. 

Ha mais de vinte anos se 
conheciam. Ela aparentando uns 
cinqiienta e cinco anos, seis 
talvez a mais do que realmente 
possuia. Ele, quarenta e um, 
bem vividos como dizia sempre 
aos colegas da repartigao. 

Ambos possuiam beleza, 
sonhos e desejos comuns. Terga, 
quarta, quinta e sexta ficavam 
vendo televisao ate o termino 
dos programas. No sabado, 
saiam para ver os amigos e era 
dia de fazer amor. Com ou sem 
vontade. No domingo, 
almogavam no restaurante de 
sempre e, logo ap6s o 
Fantastico, ele se despedia e 
voltava para a sua casa. Nao se 
viam as segundas-feiras. 

Costumava levar servigo 
acumulado para casa e, no 
apartamento ela ficava 
tricotando a sua solidao. 

A rotina s6 era quebrada 
quando a temperatura baixava. 
Dai, entao, dormiam juntos o 
que, para ela, era uma ingSnua 
alegria, pois Ihe dava a sensagao 

de estar casada. Com o tempo, 
ela adquiriu o h^bito de ler 
todos os boletins meteorolbgicos 
e telefonar todas as manMs 
para a Telesp. Foram doidos 

C»»r» f me* & HO 

pressentimento ao ve-lo parado 

em cima do capacho. 

Ao receber um rapido beijo 
no rosD, as entranhas se 
queimaram. Foi para a cozinha 
esquentar um cafe, esquecida 
que ele detestava cafe 
requentado. Ao ve-lo beber o 

cafe sem prazer e sem reclamar, 
lembrou-se do fato e de novo 
um arrepio caminhou por entre 
as rugas do seu roslo. 

No apartamento, apenas o 
som da televisSo e os ruidos 
habituais de um predio, uma 
crianga chorando, uma porta 
que bate, uma freada brusca, 
alguem chamando alguem... 

Sem tirar a gravata 
encostou-se no sofa e agarrou o 
teto com os olhos. Ela, com a 
boca entupida de perguntas que 
jamais seriam feitas, notou as 
meias novas, o vinco diferente 
da camisa. No ar, uma nova 
coldnia. Vez ou outra ele 
cravava os olhos nos seus, que 
ela tentava desviar assim como 
alguem tenta tirar uma teia de 
aranha do rosto. 

Hora e mcia depois, quando 
levantou-se para ir embora, ela 
ainda esperou uma palavra. 
Qualquer palavra. NSo houve 
palavra, nem beijo e nem 
abrago. Simplesmenle ele abriu 
a porta, virou-se apoiando as 
maos no batente, olhou-a 
profundamente, baixou a cabega 

e desceu rapidamente pclas 
escadas. 

Naquela mesma noite 
morna, quando ouviu tres 
toques curtos na campainha, 
uma jovem mulher correu para 
atender entre alegre e 
preocupada. Esta tudo acabado 
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CACALQ FERNANDES 

omo comeQar a dcsvendar o mis- iher tcria reagido com mais furor e o 

gSo a mensagem contida na troca de 
olhares dos dois como no momento em 
que se descobriu a escada. Ai o chefe fa- 
lou: "Chama a familia toda aqui no 
quarto". E sentou-se na beiradinha da 
cama, tomando cuidado para nflo mexer 
em nada no quarto, muito menos no pfe 
da mulher morta que se esparramava 
perto de onde se sentara. 

De repente, ao olhar para o pfc da 
mulher, que tinha as unhas pintadas 
com esmalte lil^s e o dedinho alongado 
um pouco demais (intrigante), percebeu 
no canto da sala, enterrado no carpete, 
um charuto. Foi rapidamente para o lo- 
cal, apanhou o charuto, colocou no bol- 
so do paletb marrom e sentou-se nova- 
mente no mesmo lugar. E sempre de 
olho no dedinho alongado com esmalte 
lilas da mulher morta. Encafifou-se. 
Mas resolveu deixar para depois o dedi- 
nho alongado e aguardar com aparente 
tranqUilidade a familia e os criados. 

Eles foram entrando em fila indiana 
e perfilando-sc de costas para uma das 
paredes do quarto, conforme oricntagflo 
do vesguinho. Estavam ali uma copeira, 
de uns 30 anos, dez de casa; uma cozi- 
nheira, mais ou menos 50, rectm- 
contratada; um jardineiro manco, uns 
60 anos, que calgava um tSnis verrttelho 
importado (suspeito); uma tia velha do 
homem morto (ah! sim, ele estava caido 
com as pernas desalinhadas sobre q car- 
pete e olhos escancarados); e, agora sem 
detalhes, o pai da mulher e tr2s filhos do 
casal. 

O investigador-chefe olhou com 
atengfto todos os presentes, fitou um de- 
les, tirou o charuto do bolso e afirmou 
com convicgSo: "Eu reconhego um fu- 
mante de charuto de longe. E voce co- 
meteu um grave erro ao deixar estc toco 
enterrado no carpete. Vamos logo, con- 
fesse". 

"Mas eu nem fumo, chefe", respon- 
deu o vesguinho, atrapalhado. O 
investigador-chefe disfargou a mancada 
e voltou-se para os demais perfilados. 
Aquele dedinho lil^s alongado tinha ti- 
rade sua concentragao. Ai resolveu ser 
rapido com as perguntas, porque tinha 
mais o que fazer. 

A tia velha do homem morto deu to- 
das as informagdes de que ele precisava. 
Quern fumava charuto era o homem 
morto. Os dois mortos eram atores de 
teatro c estavam cncenando um texto 
politico-pornografico cuja segunda par- 
te do tltulo i impublicavel. A primeira fe 
"Ratos e Urubus"... A pega ironizava 
os modelos politicos da Amfcrica Cen- 
tral. 

O investigador-chefe nem quis mais 
saber da escada que estava sob a facha- 
da, nem do dedinho alongado, nem do 
t8nis vermelho do jardineiro manco e 
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Largo do Rosdrio na d6cada de 20, com uma vasta vegetapSo 0 Largo, tendo ao fundo a Igreja do Ros^rio, demolida nos anos 50 Largo do Ros^rio hoje, com as marquises e sem a igreja ao fundo 

PAULO MARTINELLI 

Em Campinas existe uma 
praca chamada Visconde 
de Indaiatuba. Onde fi- 

ca? Pouca gente deve saber — 
muitos motoristas de taxi coca- 
riam a cabeca antes de responder 
— mas ela estii ali, na cara de to- 
do mundo, no Centre. E o Largo 
do Ros«irio, local que como cer- 
tas pessoas, t mais conhecido pe- 
lo apelido do que pelo nome ver- 
dadeiro, lugar ideal para merecer 
lugares-comuns tipo "coracao 
palpitante da cidade", "tradicio- 
nal ponto de encontro da popula- 
cao" etc. Tambem e urn lugar 
que' mudou as feifbes varias vezes 
ao longo de seus 172 anos, geran- 
do polSmicas e mais polemicas. E 
tambem e a "Prata da 
Babildnia", na opiniao de urn ve- 
Iho e assiduo freqiientador. 

£i mais facil se dizer o que 
nao acontece no Largo do Rosa- 
rio, do que o que acontece. Numa 
rapida revirada nos baus da me- 
m6ria, qualquer cidadao campi- 
neiro lembraria: comicios e con- 
centrafbes populares por elei<;6es 
diretas para presidente (1984); 
"Feiras do Verde" e pelo menos 
uma dezena de outros tipos de 
feiras; climax e ponto de partida 
de-passeatas de toda a sorte de ca- 
tegorias (urn poeta doido diria: 
"Ros&rio, 6 Ros&rio, de quantos 
megafones nao ouvistes sair as 
vozes lamuriosas de trabalhado- 
res arrochados"); bailes carnava- 
lescos; shows; venda de ingressos 
para shows e pe^as, comemora- 
tdes de titulos futebolisticos con- 
quistados, explosao de botijao de 
gas em bar adjacente (1983) etc. 

Voca^io 
Num passado distante, "o 

As diversas faces 

do Largo do Rosdrio 

coragao palpitante da cidade", ja 
era palco de acontecimentos inte- 
ressantes ou banais. Por exem- 
plo: em 1846, (Juatro anos depois 
de Campinas se elevar a categoria 
de cidade (fato que, na certa deve 
ter enchido de nos e palavrorio as 
gargantas dos ufanistas de anta- 
nho, gente que teceu frases do ti- 
po "prospera e pujante urbe que 
enche de orgulho seus filhos"), 
no Rosario foi armado urn gran- 
de circo para a realizatao de uma 
cavalhada em homenagem a urn 
"mui" ilustre visitante. Nada 
mais nada menos que D. Pedro 
II, em sua primeira visita a Cam- 
pinas. 

Em 1854, a voca^ao do Largo 
para receber feiras populares ja 
se evidenciava. A Camara decre- 
tou neste ano que o "Pcitio do 
Rosario" abrigaria feiras-livres, 
visando ao barateamento dos ge- 
neros alimenticios, combatendo 
os famigerados atravessadores 
(um velho problema), jci que a 
venda seria direta, de produtor a 
consumidor. E em 1885, consta 
que o Rosario sediou uma 
"Grande Exposipao Regional de 
Maquinas Agricolas e Indus- 
triais". 

Hist6ria e polemica 

A pra^a deve sua existencia a 
expanslo natural de Campinas 

no comedo do seculo passado e a 
construfao de uma igreja, consa- 
grada a Nossa Senhora do RosS- 
rio (o que explica o "apelido" o 
nome popular do local) em 1817. 
De acordo com o historiador Cel- 
so Maria de Mello Pupo, a obra 
se iniciou gramas as esmolas dadas 
por escravos. Um ano antes, o 
Largo ("Patio") havia sido palco 
de cerimdnias de "luto e noja- 
mento", como se dizia naqueles 
tempos, pela morte da rainha do- 
na Maria 1, de Portugal, av6 de 
D. Pedro I. 

Ate 1873, quando s6 havia 
um chafariz de ferro no local 
(que hoje se encontra no Largo 
do Para) o Largo nSo passava de 
uma area de terra nua. Por volta 
de 1894, o Largo do Rosario co- 
mefou a ganhar os ares de uma 
verdadeira pra^a, com um qua- 
drimero tracado pelas ruas Ba- 
rSo de Jaguara, General Osbrio e 
Campos Salles e o plantio de ar- 
vores da flora local. Em fins do 
seculo passado o local se consti- 
tuia de ponto de encontros, so- 
cials, eventos culturais, ponto de 
tilburis e tudo aquilo que dava as 
cores as prafas antigas. Celso de 
Mello Pupo chegou a conhecer o 
Rosario na primeira decada do 
siculo XX, "com vegetafao ja 
adulta, formando bela floresta 
com seus caminhos internes cal- 
?ados". 

Sem que se saiba o motivo, 
em 1933 o entao prefeito Alberto 
de Cerqueira Lima ordenou que 
na calada da noite fosse promovi- 
da a destruicao completa do ar- 
voredo. A atitude de Cerqueira 
Lima gerou protestos da popula- 
?ao e da Associagao dos Enge- 
nheiros e Arquitetos de Campi- 
nas, que chegou a elaborar um 
manifesto de repudio. 

"Parece que Campinas tern a 
maldicao de destruir suas obras 
de arte", diz o historiador Pupo. 
Em 1956, um piano de urbanis- 
mo, prevendo alargamento de 
ruas e avenidas, p6s abaixo a 
Igreja do Rosario, apesar de pro- 
testos, a toda a sorte de apelos da 
populagSo e acirrada polemica 
via imprensa. Pouco mais tarde, 
um outro projeto provocou a re- 
tirada do monumento a Campos 
Salles, alem de pes de alecrins que 
ladeavam o Largo, dando ao lo- 
cal feigbes prbximas is atuais. 

Mais recentemente houve a 
implantagao do "calgadao" nos 
lados da avenida Campos Salles e 

a elaboragao de outros projetos 
qilC nao aconteceram — como a 
construgao de pombal c espelho 

d.agua — mas que geraram muita 
pol&nica entre Prefeitura c cnti- 

dades preservacionistas. 
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Gente que passa, gente 

que ve passar e pombas 

Toda a praga que $ praca 
(em gente que passa. gente 
que ve passar. aposentados e 
pombas. A ultima categoria 
de seres da um colorido espe- 
cial ao local, enternece ainda 
que vez ou outra bombardeie 
o pa let 6 de alguem e provo- 
que uma cascata de imprope- 
rios. A penultima categoria 
se compde de gente que a 
idade obriga a ser observado- 
ra. A estapertence o "Velho 
Mario , filosofo dos buncos 
pubheos. 

aposentados e vagabundos 
aposentados". 

Como fUdsofo, Velho 
Mario sabe que e dificil jul- 
Sar as pessoas pela aparen- 
cia, dizer quern no largo dd 
veneno ou met. E sua respos- 
ta para este fato sao versos: 

be pudesse ver atravds da 
mascara da face, quanta gen- 
te que sorrindo agora, tanta- 
piedade nos causasse". 

frclo AIvm- 

Ex-radialista e critico de 
cinema (cita de cor elencos e 
dire to res dos classicos), Ve- 
lho Mdrio - que assim prefere 
ser identificado - veio de Sdo 
Paulo para Campinas ha tres 
anos, logo se tornando fre- 
qiientador didrio do Largo 
do Rosdrio. Sobre o local 
tern a seguinte opinido: 

"Nao d uma Praca da 
Afegria; d uma Praca da Ba- 
mlonia, cidade citada na Bi- 
bha como antro de imorali- 
dades, orgia e confusdo. Pas- 
sam mocas novas agarrando 
rapazes, alas de contentes e 
descontentes. £ uma espdcie 
de colmdia, com abelhas ve- 
nenosas, meliferas e comuns, 
t amda a area de lazer de 

6* 

Mdrio, filbsofo do Largo 


