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"Oriundis" e descendentes com em or am amanha 

100 anos da imigracao italiana 

Amanha, 11 de outubro, a 
colonia italiana de Campinas es- 
tara comemorando o centendrio 
de imigragao de trabalhadores 
"oriundi" que pela primeira vez 
pisaram em solo paulista no ano 
de 1882, quando chegaram 
atravds de navio no porto de San- 
tos. Um acontecimento que in- 
fluenciou profundamente a cultu- 
ra brasileira. Tanto nos habitos, 
como na politica, no direito, nas 
artes e no trabalho. 

A histdria da imigragSo italia- 
na nSo se localiza apenas na sim- 
ples vinda de trabalhadores — em 
sua maioria camponeses e lavra- 
dores — para o Brasil. Motivos di- 
versos os levaram a deixar sua 
terra natal para buscar em outros 
paises — principalmente no conti- 
nente americano — America do 
Norte e do Sul — uma vida me- 
Ihor. A Itdlia, em meados do secu- 
lo XIX se ressentia das guerras 
napolednicas e das brigas inter- 
nas pela sua unifica^&o. No final 
daquele periodo, a industrializa- 
qdo passou a ameaqar tambdm a 
m&o-de-obra que via nas mdqui- 
nas o grande inimigo destinado a 
tirar-lnes as fontes de sobre- 
vivencia. 

Somente entre os anos de 1846 e 
1932 mais de 10 milhdes de italia- 
nos deixaram seu pais em busca 
de outras terras promissoras. No 
Estado de S&o Paulo, entre os 
anos de 1877 e 1914 chegaram qua- 
se que 10% do total de imigrantes, 
totalizando 845.816 "oriundis" que 
vieram aqui trabalhar. Alem de- 
les, vieram para cA outros 183.726 
passageiros de primeira e segun- 
da classes de navios. Deve-se no- 
tar que os imigrantes eram traba- 
lhadores que viajavam.gratuita- 
mente. Um acordo italo-brasileiro 
com finalidades de trazer ao Bra- 

sil mSo-de-obra que havia em de- 
masia na ltd Ha, proporcionava 
aos desempregados daquele pais 

to ' 

de primeira e segunda classes 

viajarem com passes tornecidos 
pefos governos. Jd os passageiros 

viajavam porconta prdpria. 
Os viajantes vinham para o 

Brasil a fim de encontrar trabalho 
que na Italia estava ficando raro. 
Tanto os imigrantes do Norte, es- 
pecializados em manufaturados 
(sapateiros, pintores, padeiros), 
como do Sul, que se ligavam mais 
k industriahzaqao, chegaram 
aqui para, principalmente, se de- 
dicar ou k lavoura, ou ao 
comkrcio ou entko a servigos de 
manufatura. 

Escravos 
Na regiao de Campinas, o cafe 

era produto predominante. As 
grandes fazendas das familias 
tradicionais empregavam os imi- 
grantes, substituindo-os k mko- 
de-obra escrava. No final do skcu- 
lo passado, pouco antes da Hberta- 
g&o dos escravos os latifundikrios 
preferiram empregar trabalhado- 
res de paises europeus e as id ti cos 
que aqui chegavam, em vez de 
africanos negros. Os acordos que 
o governo brasileiro comegava a 
fazer entko, com finalidade de 
substituir a escravidko pelo tra- 
balhador remunerado, com outros 
paises busca va a tender reivindi- 
cagdes dos proprietkrios de cafe- 
zais. Istq porque comprar escra- 
vos da Africa era muito caro. A 
Inglaterra jk atacava navios ne- 
greiros e a perda deles era cons- 
tante. Assim aos imigrantes fica- 
va mais fkcil entrar no Brasil e. 
conseguirem emprego devido a 
suas experikncias no pais de ori- 
gem. O escravo que ainda traba- 
Thava forgosamente aguarda va 
sua Hbertagko que veio em 1888. 

De Veneza para Campinas 

A histdria da familia Aggio — uma 
das primeiras a chegar em Campi- 
nas, no ano de 1886 — e cheia de idas e 
yoltas. Naquele fim de sdculo, Petro 
Aggio embarca em Veneza com desti- 
ne ao Brasil. Imigrante favorecido pe- 
la lei da imigraqao, desembarca no 
porto de Santos e busca emprego na 
pequena Vila de Sousas. Naquela epo- 
ca, o atual distrito pertencente a 
Campinas, vivia das fazendas de cafe 
e seus proprietdrios aristocratas. Pie- 
tro consegue emprego na lavoura ca- 
feeira. Com sua esposa, tern o filho 
Luigi. Depois de alguns anos traba- 
Jhando volta para rever a guerida 
Italia antes que ttvesse rnlcvo a la 

Guerra Mundial. Seu filho Luipi vai 
junto. Mas, em 1951, apos participar 
de duas guerras — a de 1914 e 1940 — 
vem para o Brasil com tres dos cinco 
filhos que tinha. Chega em Campinas, 
tambem, com Adriano, Giuliano e Fe- 
licci. Faziam parte do ultimo grupo 
de imigrantes favorecidos pelo acor- 
do italo-brasileiro. Com eles, 70,fami- 
lias vieram juntas. Mas, so os Aggios 
ficaram. "N6s tivemos fe. Por isso fi- 
camos", conta Giuliano com seu forte 
sotaque italiano, mesmo vivendo no 
Brasil hd 31 anos. As outras familias 
preferiram voltar, pois encontraram 
muitas dificuldades de adaptagao. 

Hoje, os Aggios sao proprietdrios 
de uma das principals industrias de 
cal^ados do Pais: a Veneta. Com Giu- 
liano trabalham Dante, irmao mais 
velhos Adriano e Felicci. Ainda ha a 
irma Juliana, residente em Sao Pau- 
lo. Giuliano ao contar o inicio da sua 
vida no Brasil, fala das dificuldades e 
da colaboracdo dos irmaos Felicci e 
Adriano com a pequena indiistria de 
sapatos que tinha inicio naquela dpo- 
ca. Ele era o sapateiro especializado, 
que aprendeu seu oficio em Veneto. ou 
Veneza, como 6 mais conhecida pelos 
brasileiros. 

Enquanto Giuliano martelava pre- 
gos no couro curtido, Felicci executa- 
va servigos de pintura em constru- 
gdes. Adriano possuia atd dois empre- 

gos: enfermeiro e gargom. Pordm, 
ambos sempre destinavam pequena 
parte de seus saldrios d sapatana on- 
de o irmdo trabalhava. Esse capital 
cresceu e puderam aumentar a capa- 
cidade produtiva na pequena fdbrica. 
Em 1960, Dante, o mais velho, retorno 
ao Brasil para se juntar aos irmdos. 
Deixara o pai, Luigi na Italia, para 
onde tinha ido em 1957 ficando os fi- 
lhos aqui. O primogenito logo que che- 
ga a Campinas id se associa ao traba- 
lho da familia. De Id para cd, a peque- 
na sapataria Veneta cresceu e hoje os 
quatro sdo socios de uma das princi- 
tais industrias de calgados da regiao. 

Irapresa que exportou sapatos pela 
primeira vez em 1970, tornando-se 
pioneira no Brasil na venda de calga- 
dos para o exterior. 

A historia da familia Aggio se con- 
funde com a de muitas outras que vie- 
ram para o Brasil trabalhar. Em bus- 
ca da sobrevivencia, os italianos for- 
maram riquezas do nada. Apenas en- 
tregando seus bragos ao trabalho. 
Atualraente, fortunas envolvendo 
grandes empresas estao nas maos de 
"oriundis" ou descendentes daqueles 
trabalhadores que embarcaram no fi- 
nal do seculo passado nos portos ita- 
lianos apenas com malas contendo 
poucos pertences e muita vontade de 
melhorar suas vidas. 

OluUano Aggio 

Tradigao, comida e arte 

Calcula-se que atualmente hi em 
impinas mais de 360 familias de des- 
mdentes e "oriundis" italianos. Elas 
imemorario amanhft, na Fonte Santa 
iresa, em Valinhos, os festejos do cen- 
nirio da imigracio italiana. Com dan- 
is, comidas e bebidas tipicas da Itilia, 
mbrarfio sua culture e a vinda dos pri- 
eiros trabalhadores das mais diversas 
giOes da Italia. Desde o norte — Vero- 
i, Veneza, Milano — passando pela zo- 
i central — Roma, Firenze, Toscana — 
e o sul do pais — Nipoles, Calibria e 
cilia. Sem deixar de mencionar as 
las de Sardenha e Cdrsega. 
Atualmente, Campinas ainda abriga 

abalhadores que possuem carteiras de 
abalho emitidas na prdpria Italia. Se- 
indo registros do vice-consulado da 
ilia em Campinas, cerca de 750 
jriundis" recebem aposentadoria do 
iverno italiano, mas residem aqui. 
Al6m disso, o comdrcio e a indiistria 

> municipio e da regiflo estao nas mflos 
s muitos descendentes. Grandes, pe- 
jenas e mddias industrias ou lojas 

te, pintores como De 

hojeediade 
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Ao centra, a professor de musts a Emff/o Glorgetti, que durante anos leclonou 
mOsIca para suas alunas de Campinas 

IL DOLLARO PER LA PATRIA 
V 1139$ 

mo ITM.0 BRASlitlRO 

At6 dlnheiro foi cunhado para use dos Imigrantes. 
O Banco ifalo-Brasllelro tot responsdvel pela 
emlssao do "II Dolaro Per La Patria", que servlu de 
moeda durante alguns anos para os "oriundis" 

"Circolo Italiani Uniti 
ty 

A Casa de Saiide de Campinas e 
considerada um dos mais inportan- 
tes hospitais da cidade. Com seu 
prddio construido atras da igreja de 
SSo Benedito, ali muitos italianos de- 
dicaram parte de suas vidas. Antes de 
ter esse nome, ela era conbfcida co- 
mo "Circolo Italiani Uniti". 

No Brasil, os italianos < nfrenta- 
vam as dificuldades da adapt agdq co- 
mo qualquer cultura tern pafu se inte- 
grar a outra. Por isso, se reu dam em 
associagdes onde podiam se identifi- 
car com maior facilidade. Luis Cenin, 
em seu livro, "ImigragSo Italiana no 
Brasil" conta na pdgina 247; "As ori- 
gens de quase todas as sociedades ita- 
Ranas que se formaram no Brasil sdo 
bastante parecidas: certo dia um 
emigrado, ou um pequeno mlmero de- 
les, resolve convocar uma assembldia 
mais ou menos numerosa; sfto estabe- 
lecidas as linhas gerais de a , do, qua- 
se sempre assistencial ou recreativa; 
€ escolnido ulb nome e trata-se de jun- 
tar dinheiro para realizar aquilo que 
sempre constitui a aspiragSo destes 
grdmios: a' sede propna. Sedes 
proprias de sociedade italianas existi- 
ram nas cidades mais importantes e 
em lugarejos quese desconhecidos on- 
de, com o mesmo amor, era guarda- 
dos, ao lado de grandes oleografias 
que representavam o rei, a rainha ou 
os principes, os estandartes tricolo- 
res". 

"Ndo diferente foi a historia da 
fundagdo, em Campinas, no ano de 
1881, do "Circolo Italiani Uniti". Atti- 
lio Bucci. ate hoje lembrado naquela 

cidade como "patrioti sognatare", 
venceu todos os obstdculos iniciais, 
realizou uma assembldia no teatro 
Sdo Carlos e as atividades foram re- 
conhecidas, ties anos depois, pela 
Prefeitura que doava um vasto terre- 
ne a fim de que nele fosse construida a 
sede prdpria. Em 1884, a 20 de setem- 
bro, era colocada a primeira pedra do 
edificio numa praga existente atrds 
da igreja de SSo Benedito, que foi cha- 
mada Anita Garibaldi. Em menos de 
dois anos, os italianos de Campinas 
realizavam seu sonho, iniciando uma 
intensa atividade nSo somente re- 
creativa, mas tambSm instrutiva, 
pois quatro salas do edificio foram 
destinadas ao ensino primdrio em 
lingua italiana, que contava com 
grande mimero de alunos". 

Febre amarela 
Mas, o "Circolo Italiani Uniti" esta- 

va mesmo destinado a servir aos 
doentes e nSo apenas Ss atividades 
educacionais-recreativas. No mesmo 
livro, Cenim histdria; "Mas em 1889 
houve uma aterradora epidemia de 
febre amarela que obrigou a popula- 
cSo a deixar quase deserta a cidade, 
fugindo do mal que provocava grande 
mimero de mortes. Os que permane- 
ceram procuraram enfrentar a situa- 
gao e as instalagdes do "Circolo" 
transformaram-se em hospital de iso- 
lamento, abrigando grande mimero 
de doentes". Mais tarde, a associagdo 
passa a se dedicar aos doentes vindo a 
se transformar num dos mais impor- 
tantes da regiao. 

SANASA-CAMPINAS  
Sociedade de Abastecimento de Agua 

e Saneamento S.A. 

FALTA D'AGUA 

(Interllgagao do reforgo do Taquaral com 
a Subadutora Norte) 

Tendo em vista a execugao da interligagao do refor- 
co do Taquaral com a Subadutora Norte, visando me- 
Ihoria no abastecimento de agua, a Sanasa-Campinas 
comunica que havera falta d'agua nesta segunda-feir a, 
dia 11 de outubro, das 6 cis 22h, nos seguintes bairros; 

V. Nogueira, P. Sao Quirino, Jd. Santana, Jd. 
Nilbpolis, Chacara Primavera, Mansoes Santo Anto- 
nio, Fazenda Santa Candida, Jd. Santa Genebra, V. 
Costa e Silvat, V. Miguel Vicente Cury, Santa Genebra, 
Cidade Universitaria, Jd. Guanabara, Taquaral, P. 
Taquaral, V. Nova, Jd. IV Centenario, Castelo Branco, 
Jd. Garcia, V. Padre Manoel da Nobrega, Jd. PaU- 
liceia, Sao Marcos. Santa Monica, Campineiro, Ama- 
rais, P. Brasilia, Jd. Boa Esperanca, Jd. Conceigao, V. 
31 de Marco, N. Sra. Auxiliadora, Sao Bentp, Aurocan. 
Miranda, Eulina, Jd. Ambrica, Pacaembu, Jd. do 
Vovo, Interlagos, V. Pe. Anchieta, Jd. Aparecida, Jd. 
Boa Vista, Boa Vista, Parque Via Norte, Parque Fa- 
zendinha. V. Proost de Souza, Bandeirantes, V. Teixei- 
ra, V. Italia, Castelo, Jd. Chapadao, Bonfim, Botafogo, 
V. Itapura, Campos Eliseos, Vila Rica, Ipaussurama, 
Parque Florenga, Tropical, Novo Campos Eliseos, Jd. 
Santa Liicia, Jardim Marcia, Jardim Alvorada, Aero- 
continental, Capivari, Parque Ipiranga Jd. Amprei- 
ras. leda, Campo Grande, Roseira e Sao Judas Tadeu. 

A Sanasa inlorma ainda que os casos de urgencia, 
podem ser comunicados pelo telefone 31-6166, para 
atendimento atraves de caminhoes-tanques. 

Carinha que mamde beijou 

nao e qualquer mao que poe oculos. 

mant&m em suas fachadas ou razOes so- 
cials, sobrenomes como Smanio, Fran- 
ceschini, Aggio, Righeto, Campagnone, 
Guernelli, Argenton e muitos outros. 

Artec 

Por6m, a Itdlia nao trouxe para o 
Brasil somente trabalhadores. Tamb6m 
artistas. A tradicional cultura italiana. 

K 
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carregada de grandes poetas como Dan- 
Chirico, Raphael, 

Fra Lippo Lippi e muitos outros, deixou 
em Campinas artistas como Bernardo 
Caro, Thomas Perina, Lellio Coluccini e 
Aldo Cardarelli. Em SSo Paulo, temos 
Volpi. Na diregdo do Museu de Arte de 
SSo Paulo esta um dos mais importan- 
tes conhecedores das artes pldsticas: 
Pietro Maria Bardi, convidado por Assis 
Chateaubriand para organizar o Masp. 

A Itdlia tern profundos lagos de ami- 
zades e relacionamento politico/social 
com o Brasil. A maior prova disto estd 
nesses nomes que aqui residem e hoje 
integram a comunidade brasileira. 

A Fotoptica tem 6pticos especializados que ajudam vocd a escolher os 
6culos que ficaxn melhor em seu rosto. 

Na compra dos 6culos, voce recebe a Ccnrteira da Boa Visao, que Ihe da as 
seguintes vantagens: 
• Garantia de 6 meses contra a quebra das lentes. 
• Desconto especial nas compras a vista. 
• Seguro contra perda ou roubo. 
• Descontos adicionais ao coznpletar 5 compras. 
• 10 pagamentos sem acrescimo. 

A Fotoptica nao cobra nada a mais por isso, s6 o prego justo. 
Consulte primeiro um oculista e depois nos traga sua receita. 
C!)tica Fotoptica, recoraendada hi mais de 50 anos pela classe midica. 

Shopping Center Iguatemi - Campinas - Tel. 51-0744. 

r Oculos em 10 
pagamentos sem acrescimo 

r 
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macarro 

Hoje tem rmcorronada integral compieta no CENAT- 11 Centra de Naturismo de Campinas. 
Voci, que exige uma alimen tafdo sauddvel e natural, participe desse grande movimento de masses. 

126° 

_ 
^>ra< fone ■ 

,1 G01 
0* b*0 

/ 



6 -CORREIO POPULAR Local CAMPINAS. DOMINGO, 10 DE OUTUBRO DE 1982 

Em Campinas, poucas opcoes apos a semana de trabalho 

Lazer, um problema para os fins de semana 

Calgadao da 13 de Maio, 15h 
de uma sexta-feira. Uma multi- 
dao invade lojas e magazines 
vasculhando as ofertas, espre- 
mida entre floreiras e consu- 
mindo tudo que encontra pela 
/rente — desde aparelhos de 
som e camisetas ate meias de 
cameld, revistas e churros en- 
charcados de dleo. A noite logo 
chega e o convivio se trans for- 
ma numa imensa passarela de 
desocupados e solitarios em 
busca de programas. A multi- 
ddo jd estd em casa, provavel- 
men te vendo televisao ou pen- 
sando no que fazer no fim de 
semana. 

Alguns ndo sairao de casa, 
outros talvez vao ao cinema, 
muitos aos principals pontos tu- 
rlsticos da cidade, mas ainda 
sobra gente para ir ao campo 
de futebol, aos clubes, aos pon- 
tos de encontro da mocidade, 
dos velhos, das criangas, dos 
"paqueras" e tambem os que 
ndo tern para onde ir. 

S3o quase 700 mil pessoas que 
vivem dentro de 781 quilome- 
tros quadrados de Area pouco 
privilegiada pela natureza e 
apresntando alguns fenomenos 
diflceis de serem explicados co- 
mo, por exemplo, um cinema 
para cada 100 mil habitantes e 
nenhum na periferia, quando 
em outras mddias e grandes ci- 
dades a proporgao c de 1 para 
cada 30 mil 

Mais dificil ainda 6 responder 
porque tres cinemas — Scor- 
pios, Alvorada e Sao Josd — fe- 
charam suas portas em apenas 
tres anos. E assim, o que fazer 
em Campinas nos finais de se- 
mana se transtorma no grande 
drama dos campineiros. O pro- 
blema cresce 3 medida em que 
se apertam os cintos da econo- 
mia. 6 que, como dizem os eco- 
nomistas, "cada vez sobra 
mais mes no fim do saldrio". 
Vamos ver o que fazem os cam- 
pineiros apds a Jornada sema- 
na/ de trabalho. 

Para os idosos, 

poucas opg5es 

alem dos bancos 

Apesar do vento frio, o verao 
estti chegando e, com ele, os 
campineiros j& comeQam a se 
preocupar com o eterno proble- 
ma da cidade: poucas opQdes 
de lazer. Numa pesquisa reali- 
zada esta semana pelas ruas 
centrais, envolvendo 41 campi- 
neiros, 15 disseram que passam 
os fins de semana derronte a TV 
porque n§o tern onde ir. Para os 
demais, ainda restam opgOes 
que comeQam pela Lagoa do 
Taquaral e Bosque dos Jequi- 
tibas, passam pelas visitas aos 
amigos, futebol, leitura de jor- 
nal, clubes e dao ate uma esti- 
cadinha a Praia Azul (em Ame- 
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Bosque do* JequfHbds, uma da* opgoe* para qualquer idade 

ricana), Fonte Sonia (em Vali- 
nhos) ou nos arredores de Sou- 
sas. 

A escolha de locais para pas- 
sar as tardes ensolaradas de 
s^bado e doming© varia de 
acordo com a classe social dos 
entrevistados, assim como 
tambem, obviamente, os inte- 
resses de acordo com faixas 
ettirias. Por exemplo, os jovens 
de classe alta e m6dia gostam 
dos "footings motorizados" ao 
redor da Torre do Castelo (nas 
noites de sdbado) e da Lagoa do 
Taquaral (nas tardes de domin- 
go), enquanto os trabalhadores 
preferem o interior da Lagoa ou 
o Bosque dos Jequitibas, locais 
tambem de atraQSo para quern 
passeia em familia. 

Quase todos os jovens entre- 
vistados falaram com saudades 
dos "rachas" da Aquidaba, que 
depois de reprimidos pela 
policia, "]& ndo tern a mesma 
graga de outros tempos", ape- 
sar de que os motoqueiros e 
"cocotas" agora andam a 100 
pelo "tapetao" de Barao Geral- 
do, ou seja, a estrada que liga 
Campinas ^quele distrito. Com 
a mesma saudade, eles lembra- 
ram dos tempos que era 
possivel "curvar" pelo balao do 
Castelo, agora todo recortado e 
restrito i paquera e aos batepa- 
pos em automoveis, motos ou 

botecos. Para os jovens mais 
chegados ao fliperama ou no 
velho estilo do "footing", o 
Shopping Center continua des- 
pontando como um bom local 
para o passeio de fim de sema- 
na. 

CrianQas 
Para as criangas, Campinas 

6 farta em passeios. Elas tem 
meia diizia de casas de teatro 
com programagOes constantes 
de pegas infantis, tem os cine- 
mas especializados em filmes 
de palhagadas e aventuras e 
tambem o consolo de brincar 
nos centros de lazer espalhados 
pela cidade, embora nem todos 
os bairros tenham a mgsma 
sorte. Neste caso, depois de in- 
fernizar os lares, dependendo 
do tanque de gasolina do pai, 
elas podem brincar na Lagoa 
do Taquaral, dar mergulhos no 
rio Atibaia ou ainda espiar as 
estrelas no Observatorio do 
Morro das Cabras. 

Enquanto isso, os que mais 
sofrem era Campinas sao os ve- 
lhos. Para eles restam apenas 
os bancos de praga ou o can- 
sadissimo programa Silvio San- 
tos. De outro lado, em materias 
de programas especiais, os 
campineiros nao reclamaram 
da escassez de shows de artis- 
tas famosos ou de pegas de tea- 
tro. Eles reclamaram foi do 

prego da entrada, sendo que em 
razao disso disseram dar pre- 
ferencia aos poucos cinemas da 
cidade. E, por falar em shows, 
que lembram vida noturna, eis 
o maior "grilo" na cabega dos 
campineiros. 

Os programas 

noturnos, caros 

e esporadicos 

Das 41 entrevistas, as maio- 
res queixas ficaram por conta 
da noite campineira, ainda 
mais insossa e estratificada 
que as tardes de verao. Por exi- 
gir altos investimentos, o pro- 
grama noturno eminentemente 
varia de acordo com os saldrios 
dos campineiros. E, quando es- 
tes sao pagos, por volta do dia 
10 de cada mes, o local mais 
concorrido pelos solteiros e sol- 
teirdes continua sendo o Jardim 
Itatinga, engordando as es- 
tatisticas policiais, com sua 
centena de prostibulos e quase 
1000 mulheres. 

Tambem para os solteiros e 
solteiroes, incluindo as soltei- 
ras que gostam de dangar ao 
som dos "Bee Gees" ou de can- 
goes de Roberto Carlos e Nelson 
Gongalves, os bailes do "seo" 
Domingos, do Camoes e do D. 

Quixote, todos no triangulo da 
"Boca Maldita", sao concor- 
ridissimos. Quase dentro deste 
mesmo esquema, so que mais 
especializados para os roquei- 
ros que de vez em quando dao 
suspiros enquanto dangam co- 
ladinhos, o Concordia promove 
bailes todos os domingos. 

E quem gosta de algo mais 
intimo pode usar e abusar do 
Alcazar, do Cangaceiro e de 
seus co-irmaos espalhados pela 
periferia e arredores da cidade. 
Os desquitados e viuvas nao de- 
vem se queixar de solidao. Eles 
podem se encoptrar nas noites 
de sabado, no Polo Norte, onde 
sempre ha um bailinho ao estilo 
dos velhos tempos, com samba- 
cangao e cuba-libre. 

Para a classe m^dia 
Para os "cocotas" afortuna- 

dos, alem do Baila-Comigo, V6 
Sucena, esta surgindo uma no- 
va mania na cidade, o "Boo- 
ling",um "dancing-day" com 
pista de boliche. Para conver- 
sas mais s6rias, os botecos do 
Cambui, Castelo e Taquaral sao 
os mais procurados, alguns re- 
quintados e outros mais a von- 
tade, mas comportando todas 
as tendencias, desde de tagas 
de cristal ate mesas toscas com 
toalhas xadrez. 

Intelectuais e estudantes que 
so bebem cerveja marcam seus 

CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SIC LTDA 

GINECOLOGIA - OBSTETRICIA 
ESTERIUDADE CONJUGAL 
PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Rua Emilio Ribas, 70 - Cambui - CEP 13.100 - Campinas/SP 

Fone (0192) 52-7666 
Comunica a j^eestruturagao de seu Corpo CJinico que 

spe 
LUIZ ANGELO Albuquerque e Dr. Milton Valente RIBEIRO. 

• passou a 
contar com os Especialistas Prof. Dr. Milton S. NAKAMURA, dr. 

LEITURA DINAMICA 

INEDITO 

Exclusivamente para Executives, Homens de Negdcio e Pessoas muito ocupadas. 
Em apenas tres semanas, somente.a noite em com tr6s horas por dia voc6 poderd ul- 
trapassar a velocidade de 1.000 palavras por minuto, com compreensao, mais 
memdria e maior capacidade de andlise e sintese. Tecnicas avangadas de Leitura 
Dindmica, com auxifio de Concentracao e Relaxamento. Turma unica de 30 partici- 
pantes. Reservas pelo tele fone: 2-3413. Livraria Kosmos Editora S/A. 
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Campinas fern apenas 7 cinemas para 700 mil habitantes 

encontros na orla do Centre de 
Convivencia ou no decadente 
"PC", outrora movimentado 
centro que decidia rumos do 
movimento estudantil de 
Campinas. 

Apesar de aparentemente a 
noite campineira comportar 
programas para todas as clas- 
ses sociais, gostos, idades e pre- 
ferencias sexuais, os entrevis- 
tados fizeram questao de enfa- 
tizar que a cidade carece de lo- 
cais piiblicos, provides de segu- 
ranga, para passear ate a meia- 
noite ou mais. Os mais saudo- 
sos lembraram que Campinas 
nao tem uma fonte luminosa 
por exemplo. 

Os boemios fizeram dura' 
criticas aos hor^rios de fecha 
mento dos botecos. Poucos sa 
os bares noturnos que permane 
cem abertos ate altas horas d. 
madrugada e mais raros aind, 
os que deixam passar a noite 
Neste sentido, o maior peso da 
criticas saiu da boca dos qu^ 
nao tem carro. Porem, os qut 
tem, mas nem sempre poderr 
dispOr de dinheiro para passa 
a noite nos moteis carissimo 
ou nos "love's drive-car", apt 
sar dos insistentes apelos do d^ 
legado Amandio Malheiros L 
pes, continuam lotando c 
"malhometros" e ate mesrr 
os pontos mais escuros da cidt 
de. Para este tipo de ousadia 
uma advertencia; A Policia re 
gistra semanalmente uitu 
media de tres cases de assalto 
seguidos de estupro, sempr 
por causa dos namoradinhc 
que insistem em permanece 
na mira dos bandidos. 

Na agenda, a TV, 

cinema, bar e o 

infalivel Bosque 

"O que voce faz em Campi 
nas nos finais de semana?" - 
Esta pergunta foi feita a 4 
campineiros que transitarar 
pelo Largo do Rosdrio na tardf 
da ultima quinta-feira, escolhi 
dos segundo criterios para da 
uma mostra geral do que per 
sam sobre a cidade, conform 
idade e classe social. Eis as res. 
postas de alguns: 

Maria Bernardete, 21 anos, 
empregada domestica: "Sabe 
de uma coisa? Nao fago nada. 
Quando estou namorando, gos- 
to de passear pelo Bosque para 
chupar um picol6 e ver os bi- 
chos". 

Alcione, 21 anos, estudante 
da Unicamp: "Quando nao tem 
prova ou trabalho, prefiro pa- 
pear com os amigos. 6 infalivel 
uma passadinha pelo Paulisti- 
nha (bar do Centro de Con- 
vivencia) nas noites de sdba- 
do". 

Christiano, 17 anos, estudan- 
te secundarista: "Esta cidade 
nao estd com nada. A unica coi- 
sa que fago em fim de semana e 
jogar bola ou nadar um pouqui- 
nho". 

Valerio, 18 anos, estudante e 
escriturdrio: "Comigo nao tem 
bronca, quando o timao (Gua- 
rani) nao joga aqui, qualquer 
um pode me encontrar no cam- 
pinhd que tem perto da minha 
casa (na Vila Ipe)". 

Edimilson, 9 anos, filho de 
pedreiro: "Eu fico em casa. De 
vez em quando meu pai me leva 
no Bosque ou na Lagoa do Ta- 
quaral". 

Simone, 11 anos, filha de in- 
dustrial: "Eu gosto de ir ao tea- 
tro com minha irmd, mas gosto 
tamb6m de viajar. Outro dia eu 
fui para Itu". 

Carlos Alberto, 32 anos, 
bancdrio; "Para quem tem fi- 
Ihos como eu (ele tem dois) a 
cidade oferece poucas chances. 
Nao tenho um lugar de pre- 
ferencia, mas geralmente a 
melhor opgao fica para um pulo 
^ Praia Azul ou em Sousas". 

Ivonete, 40 anos, dona-de- 
casa: "Meu marido 6 muito ca- 
seiro e eu sou obrigada a ficar 
com ele. A gente quase nunca 
sai". 
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OFERTAS; 
CORTINA TERGAL RELEV0 RH0DIA 
varias cores, nas medidas 2,80X3,00, 
2,80X3,50 e 2,80X4,00m. 
a prartir de (^$3,899, 

a cortina 

CARPETE NYLON 6mm 
Tabacow, anti-alergico, 
anti-mofo. 

apa. deCr$ 1.999 
o m2 
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