
"dilu 
A 

I.Z^ 

A estacao, 110 anos 

de nossa historia 
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Numa cerimonia simples, o Secretario da Cultura, 

Antonio Cunha Bueno, assinou ontem o tombamento 
da centenaria Estagao Ferroviaria de Campinas, 

um marco importante da historia da cidade 

Onze de agosto de 1872. 
Com manifestacdes pcpula- 
res e muitas festividades, 
inaugura-se a esta?fio ferro- 
viaria de Campinas e a Com- 
panhia Paulista de Estradas 
de Ferro, ligando esta cidade 
a Jundial. O jornal "Gazeta 
de Campinas", descrevcu as- 
sim a mauguragfio: 

— O dia 11 — a anciada au- 
rora do nosso future abriu-se 
afinal nadando em ondas de 
harmonias, n 'um concerto 
magico de todos os bulicios 
queo prater derrama quando 
vem sinceramente do peito. 
As casas embandeiradas — 
algumas com esmero e gosto 
— as ruas e as prof as adorna- 
das de ramos e de palmas, ha- 
vendo na da Constituifdo, a 
sahir para o largo da Matrix- 
nova, um bello arco cheio de 
descripfdes e com o name do 
iniciador da Companhia Pau- 
lista — Saldanka Marinho —; 
do executor do pensamento 
concebidc nessa emprexa — 
Falc&o Filho —; e mais 
membros do respectivo direc- 
torio; tudo isso dava um as- 
pecto novo e deslumbrante d 
nossa terra. 

Quinze de abril de 1982. 
Com a presence do Secreta- 
rio da Cultura, Antonio Hen- 
rique da Cunha Bueno, do 
prefeito Francisco Amaral, 
autoridades da Fepasa, e po- 
pulares, foi assinada a reso- 
lucfio de tombamento da es- 
tacfio ferroviaria de Campi- 
nas, passando o eqificio a 
pertencer ao patrimonio his- 
tdrico, preservando o seu es- 
tilo gOtico-vitoriano. 

Entre esse period© de 110 
anos, da inaugura?ao ao tom- 
bamento de ontem, esta 
compreendida a etapa mais 
rica do desenvolvimento de 
Campinas, grande parte dela 
oporrida em torno da impor- 
tancia da estacAo ferroviaria, 
ou da Companhia Paulista. 

Antes da estapfio e da es- 
trada de ferro, o cafa ja era a 
mais importante riqueza da 
regifio. A produ^fio era trans- 
portada para Santos no lom- 
bo de burros, que formavam 
as famosas tropas. O trajeto 
era cumprido em 15 dias, 
mesmo perlodo necessArio 
para o retorno. Esse mesmo 
procedimento era utiUzado 
para o transport© do appear, 
que come^ou utilizando o tra- 
balho dos escravos. 

Alguns anos antes da inau- 
guraffio da Companhia Pau- 
Bsta, os ingieses haviarn 
construldo a "SSo Paulo 
Railray", ou Santos-Jundiai. 
Com isso, facilitaram em 
muito o escoamento da pro- 
du^fio agricola de Campinas, 
diminuindo em mais da me- 

tade o percurso dos burros 
atA Santos. 

Mas a produffio cafeeira 
crescia assustadoramente, 
sobretudo depois da chegada 
des imigrantea europeus, 
principalmente italianos, que 
vieram substituir a mfio-de- 
obra escrava. Segundo o his- 
toriador campineiro, Celso 
Maria Pupo, era mais do que 
previsfvel esse aumento da 
produffio: 

— Ao contrArio de algumas 
efirmafOes de que os negros 
eram incapazes ou pre- 
gui(0808, a verdade 6 uma 
sd: nenhum individuo pode 
render em toda a sua capaci- 
dade, trabalhando for^adn- 
mente, sob coa^Ao. AlAm do 
mais nfio era um trabalho re-' 
munerado, nfio havendo esti- 
mulos A producfio. Com a 
mfio-de-obra livre acontecia 
exatamente o contrArio. Eles 
tinham todo tipo de fadlida- 
des, a comeear pelo direito A 
metade da produefio, alAm de 

terem garantido o sua ten to 
por um ano desde a sua che- 
gada ao Brasil. 

Com a nova realidade agri- 
cola, a estrada de ferro se 
tornava obra de extrema ne- 
cessidade, e nfio apenas para 
Campinas e regifio, JA que o 
cafA jA era o mais importante 
Eroduto de exportacfio brasi- 

tiro. Por todas essas razOes 
foi perfeitamente compreen- 
sivel o ardor das comemo- 
rafOes da sociedade campi- 
neira quando da inauguraefio 
da estaffio e da estrada de 
ferro. 

A inauguraefio 

Envolvida pelo clima de 
alegria popular, a "Gazeta do 
Campinas nfio poupou adje- 
tivos para descrever os acon- 
tecimentos daquele 11 de 
agosto de 1872, quando peia 
primeira vez chegou um trem 
a Campinas: 

— Desde mankS logo co- 

mefara a multiddo avultando 
pelos passeios, soffrega, den- 
so, fluctuante, a regorgitar 
por todos os pontos e princi- 
palmente por ali (a estafdo). 
A volta das duas horas da 
tarde entdo tomava-se ella 
compacta, unida, imensa por 
todo o edificio e por todos os 
lados da estagdo. (...) Conta- 
vam-se tres horas e meia 
quando um estremecimento 
estranho veiu electrisar em 
todos os sentidos aquella reu- 
nido enorme: ouvia-se longin- 
quo um rugido es trident e e 
os echos repercutiam pelas 
nossas bellas campinas o fer- 
reo galopar do mysterioso 
hypogripho. (...) Duas loco- 
motives galhardamente en- 
feitadas com topes, fitas, 
lafos e bandeiras abriam ca- 
minho puchando 19 wagons 
em que vinham os dois gran- 
des vultos do dia — Saldanha 
Marinho e Falcdo Filho — o 
iniciador e o executor do pen- 
samento concebido na Com- 
panhia Paulista. 

Sobrevivendo a guerras, 

epidemias e ao progresso" 

Atsstado maior do de- 
senvolvimento da cidades, 
a estaefio de Campinas nfio 
entrou para a histAria, ape- 
nas pela sua importancia 
na economia ou no trans- 
porte de passageiros. Ela 
tambAm estA nos livros de 
historiadores, como, de Cel- 
so Maria Pupo e na mem6- 
rie doe mais antigos, como 
palco de acontecimentos 
dos mais pitorescos. 

Histories como a do ano 
de 1876, quando algumas 
autoridades sanitArias soli- 
citaram a interdiffio da es- 
taffio, com a alegaefio de 
que era por ela que chega- 
vam os virus da febre ama- 
rela. Segundo as argumen- 
taeOes, o veiculo transmis- 
sor era o carvfio que ali- 
mentava as caldeiras das 
marias-fumaeas. Somente 
depois de muita discussAo A 
?|ue se "descobriu" que a 
ebre nfio era cansada por 

virus. Estava afastado as- 
sim o fsntasma da inter- 
die&o e garantidos os trans- 
portes da prodnffio agrico- 
la e depassageiros. 

O Estado de Sfio Paulo 
estava em polvorosa, com a 
Revolupflo Constituciona- 
lista de 1932. AlAm do me- 
do e do terror naturals a 
qualquer guerra, a popu- 

ylapfio mineira foi tomada de 

esipanto quando inumeros 
avides passaram a sobre- 
voar a cidade. O alvo dos 
bombardeios era a estaefio 
ferroviAria, por ser impor- 
tante entroncamento de ar- 
mas e de soldados. AlAm 
disso, ha via ao lado da es- 
taefio um grande depAsito 
de armas, oue estava sob a 
direefio do nistoriador cam- 
pineiro, JolumA Britto. Se- 
gundo as hipAteses levan- 
tadas na Apoca, os aviOes 
federals deviara ter a infor- 
maefio da existencia do de- 
pAsito de armas pauUstas. 

Mas passada a Apoca de 
bombardeios, a estaffio vol- 
tou aos sens dias de glAria. 
Nas tardes de domingo, era 
o possatempo predileto das 
fami lias mais tradidonais, 
que ali se dirigiam, com o 
objetivo de esperar a che- 
gada dos "trens de ferro". 

Quando entfio surgiam no- 
ticias de que alguma auto- 
ridade iria visitor a cidade, 
eram entfio organizadas 
grandee manifestaeOes po- 
pulares. Estiveram em 
Campinas, dentre outros, 
Dom Pedro II, o president® 
Campos Sales e Francisco 
GlicArio. 

Foi na metade da dAcada 
de 70, quando nfio mais ex- 
istia a Companhia Paulis- 
ta, incorporada A Fepasa, 
que foi aberto o processo 
para o tombamento da es- 
tapfio, com o objetivo de 
conservar a raridade de seu 
estilo gAtico-vitoriano e 
demais caracteristicas dp 
edificio. Com uma cerimo- 
nia simples e pro toco lar foi 
assinada ontem a resoluffio 
de tombamento da Es- 
tapAo. 
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O historiador Celso Maria Pupo 


