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GUIA PARA AS NOVAS INSTALAgOES 

DO 
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( entidade complementar da Universidade Catolica ) 
fundado a 8 de mar^o de 1964 

Excertos do Documento da C.N.B.B. sSbr-e o Patri- 
monio Historico e Artistico. 

Item 1,1-0 Porque do Documento 

Aos- 11 de abril de 1971, a Sagrada Congregagao para 
o Clero enviou uma carta _ circular aos 

das Conferencias Episcopaxs, sobre o cuidado ^ os 
Exmos. Snrs . Bispos devem ter pelo ^®lho 
rico-artistico da Igre^a. For outro lado o Coi?selho 
Federal de Cultura enviou uma carta ao Presidente 
da Conferencia Nacional dos^Bispos do Brasil, ^an^" 
festando profunda preocupagao pela irequencia de 
tentados Sontra as Igrejas e ,seus 
bem como-a carencia de elementares 
caugio, ante os danos sofndos pelos edificios re ^ 

Diant^destes dois documentos tao importantes',um da 
Santa Se e outro do Governo, a CNBB, atraves^ da 
linha 4 - setor correspondente a liturgia, musica 
sacra e arte sacra - sentiu a necessidade da prepa- 
raclo de/ um documento-base, do qual constassem uma 
fundamentagao e normas graticas. a serem cumpridas, 
para a defesa do patrimonio histonco-artistrco 
Igreja. 

Item 1.3 - Simbolo da Fi do Povo de Deus. 

Os monumentos da Igreja, al£m do seu valor hist5ri- 
co-artis t'ico ,manif estam a vefdadexra fe do P°vo Pa 

ra com Deus.E sobretudo hoje com maxor grau de 
sibilidade ,• os cristaos tern manxfestado o seu pro- 
fundo pesar pelas alienagoes^ furtos, usurpagoes, 
destruigoes do patrimSnio historico da Igreia. 

Item 1.7 - 0 Nosso Patrimonio Historico-Artxstico. 

0 grande aqarvo dos bens histSrico-artxsticos da 
■ Igreja tern dois aspectos: - 0 primeiro e o acervo 
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vivo, espalhado pelas nossas Igrejas e casas reli- 
giosas. Aos parocos, capelaes e reitores de Igrejas 
e^capelas compete^zelar pela integridade, conserva- 
gao e seguranga distes^bens. - o segundo sao os de- 
positos de objetos artxsticos, isto e,o que nao es- 
ta mais em uso. Para este recomenda-se a criagao de 
museus paroquiais, diocesanos e interdiocesanos,pa- 
ra evitar a deterioragao tao frequente nos deposi- 
tos .  

A frase de Gustavo Barroso afirmando que a fun- 
gao de museu, no sentido amplo e pratico, e "ensi- 
nar deleitando", pode inddcar o objetivo da nova 
montagem do Museu Arquidiocesano,em salao mais ade- 
quado a sua finalidade, por feliz decisao do presi— 
dente, Sua Excia. o Senhor Dom Antonio Maria Alves 
de Siqueira, alem do cuidado precxpuo de observan- 
cia ao documento da CNBB. 

Na sua montagem, a indicagao tecnica para obser- 
var uma sequencia de evolugao historica,seria apli- 
cada com rigor, se sua polegao nao se diversificas- 
se pelo acervo, maiormente de arte sacra.Este acer- 
vo, tambem avolumado com pegas'de outra natureza, 
mais facilmente se formou com as doagoes de sacer- 
dotes- e fieis; isto da ao Museu urn carater que ele 
nao tern, o de especializado em arte religiosa, mas 
nao o priva da pesquisa^e colecionamento de pegas 
em outros campos da historia, formando acervos,como 
ja os tern iniciados, para exposigoes temporarias e 
futuras segoes permanentes. 

Segue-se, ao organizar-se a colegao ora apresen- 
tada, uma relativa sequencia da arte religiosa, ja 
que interfere nesta organizagao, o fator de local 
onde se instala, e as pequenas indicagoes da este- 
tica que a tornam mais atraente. Registram-se ofer- 
tantes, sendo urn grande numero de pegas da colegao 
formada por Sua Excia. o Senhor Dom Paulo de Tarso 
Campos com as quais fundou este Museu, e aqui apon- 
tadas como homenagem ao preclaro fundador. 

_ A _ 
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SAO PAULO AP5STOLO 

N? 15 - 0 Sao Paulo, externamente colocado, e obra 
da arte sacra baiana, com os mais belos caracteris- 
ticos dos trabalhos desta regiao que compoe o mag- 
nifico exemplar do seculo dezoito,demonstrando apu- 
ramento e bom gosto. Esteve confiado ao Convento 
Carmelitano de Santa Tereza de Sao Paulo, no veiho 
predio da rua do CarmoCveja nossa coleqao iconogra- 
fica). 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos 

A PAIXAO DE CRISTO 

Iniciamos rememorando a paixao de C risto que cul- 
minou com sua morte,depots de seus terriveis sofri- 
mentos humanos, depois das oraqoes no Horto,da pri- 
sio,lagelagao , coroaqao de espinhos e subida ao 
Calvario com o madeiro v/da Cruz. £ o misterio da Re- 
dengao. 

A crucifixao, habito perpetuado pelos romanos, 
especialmente para escravos, tern na historia de 
Cristo urn campo vasto de estudos que percorreram 
todos os detalhes da paixao, justificando, cada ar- 
tista,caracteristicos de sua obra. As mais modernas 
pesquisas poderao indicar detalhes das figuras do 
Crucificado que em seus aspectos impressionantes, 
apresentam Cristo vivo em sofrimentos indescritl- 
veis, suplice com os olhos para o ceu, sentencioso 
na pronuncia das sete palavras ou prestes a morrer 
e apos a morte. 

Era a cruz o mais degradante suplicio; mesmo de- 
pois da morte de Cristo, ainda assim se manteve ate 
que o Imperador Constantino a tirou da ignomxnia 
para que ela se tornasse o sinal do cristao, quando 
descoberta por Santa Helena a verdadeira Cruz de 
Cristo. Eleito em 705, o Papa Joao VII, consagrou o 
uso do crucifixo que se tornou, mais tarde, obriga- 
torio nos altares. 

Robert Lesage, em "Vestes e Objetos Liturgicos", 
pag. 18, lembra que "ao entrarmos numa igreja, pa- 
rece-nos inteiramente natural ver logo a imagem de 
Cristo crucificado ocupando o lugar de honra, domi- 
nando o altar principal e mesmo elevado acima de 
tudo o mais"... Mostramos Cristo, crucificados e 
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cruzes, em variedades de detalhes, com todas as pe- 
gas do Museu acjui indicadas, na ordem para as visi1- 
tas e com o numero dos seus registros no Livro do 
Tombo,procurando facultar indicagoes uteis que per- 
mitam^uma visao da vida religiosa e urn despertar de 
interesse pela historia e pela arte cristi, estabe- 

'lecendo algumas segoes nas quais se pode dividir 
nossa mostra. 

NA PRIMEIRA PAREDE TRANSVERSAL 

■JV 258 - Em epocas passadas, em cerimonia da Semana 
Santa, a procissao do enterro era precedida de ser- 
mao e descimento da cruz, colocagio do Senhor Morto 
no e.squife que seguia em procissao pela cidade.Para 
isto era necessario o movimento dos bragos de Cris- 

-to que, de bragos abertos na cruz, os teria ao 
longo do corpo quando posto no esquife; entao,a li- 
gagao dos bragos ao corpo se fazia de pelica, per- 
mitindo o movimento. Assim e esta imagem de Cristo 
morto,que pertenceu a primitiva Matriz de Nossa Se- 
nhora da Candelaria de Indaiatuba. 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria, de Indaiatuba. 

N? 16 - Cruz que se venerava na Capela de Santa 
Cruz da cidade de Campinas. Nao registra a historia 
a fundagao desta capela; existem, da primitiva. re~ 
ferencias ja em 1817,capela demolida e em seu lugar 
construida outra depois de 1822, a atual, cuja fa- 
chada principal foi substituida mais recentemente. 

fipo ca: seculo dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 272 - Rosto de Cristo flagelado, obra de arte de 
entalhe em madeira, de artista trances. 

fipoca: atual 
Ofertante: Dr. Tito Joaquim de Lemos N-eto e Se- 

nhora . 

N? 78 - Urn baldaquino acolhendo uma perfeita e pre- 
ciosa imagem de Jesus Crucificado exangue, pregado 
a uma cruz de pau redondo, tern uma curiosa, ou mes- 
mo milagrosa historia; pertencia esta pega a uma 

r 
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igreja da Bahia que foi destruida por um incendio; 
salvou-se este crucificado com o baldaquino nos 
quais se evidenciam sinais de terem sido cercados 
por labaredas. A cruz e de pau redondo,chamado "ma- 
mica de porca". 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Benjamim Mendon^a. 

N9 17 - Este rico crucifixo trazido de Portugal em 
1782, por antepassados do jornalista Antonio Franco 
Cardoso,conservou-se no oratorio de sua familia por 
varias geragoes. Tem a patticularidade de se Ihe 
juntar uma imagem de roca, de Nossa Senhora das Do- 
res . 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante:Dona Maria de Lourdes Cardoso dos San- 

tos. 

N?s 1 a 4 - Tres figuras de Cristo flagelado, e a 
coluna de uma delas, foram adquiridas em 1761 pelo 
vigario de Moji Mirim, o Padre Antonio do Prado e 
Siqueira que as mandou vir da Bahia; saxam elas nas 
procissoes da Semana Santa. 0 padre Antonio do Pra- 
do Siqueira esteve presente a primeira missa rezada 
em Campinas, a 14 de julho de 1774, dia da fundagao 
da cidade, celebrada pelo primeiro vigario Frei An- 
tonio de Padua Teixeira e assistida por Francisco 
Barreto Leme, o fundador,e outros moradores das ro- 
gas da cercania, 

Epoca: 1761 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N?s 5 a 7 - Tres imagens de roca,de Cristo: a pri- 
meira de joelhos dirigindo-se ao Pai; a segunda,ma- 
nietado; a terceira ja coroado de espinhos, com um 
joelho em terra.Tem a mesma origem e o mesmo histo- 
rico anteriores.Roca e sinonimo de vara e sobre ela 
trataremos adiante. 

Epoca: 1761 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N?s SC 638 e 629 - Duas palmas-candelabros de me- 
tal dourado e base com esmalte azul,floridas de pe- 
gas de "biscuit" nas cores naturais, de uso na ca- 
pela de Nossa Senhora da Boa Morte, da Santa Casa. 
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Epoca: 1875 
Ofertrante : Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N9 397 - 0 grande quadro de Jesus crucificado, obra 
notavel de pintor europeu, foi trazido de Bruxelas 
e oferecido a Matriz de Nossa Senhora do Carmo de 
Campinas. 

Epoca: 1915 
Ofertante: Dona Ana Ferreira Novais de Camargo. 

N? 20 - 0 crucificado inteiramente novo pela repin- 
tura, e uma diferente figura de Cristo Morto. . 

Epoca: atual 
Ofertanfe: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 80 - Sobre a pequena mesa,o Bom Jesus da coluna, 
uma expressiva obra paulista cuja epoca pode variar 
entre os seculos dezessete e dezoito. Provem d^ pa- 
roquia instalada a meio do seculo dezoito. 

Epoca: 1700 - 1800 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9s SC 621 a 624 - Quatro palmas-castigais de metal 
dourado com flores de biscuit,de delicado gosto,re- 
quinte de uso em fins do seculo dezenove. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N9 60 - Cruz e Crucificado de muita antiguidade, 
proveio do antigo convento de Santa Tereza, de Sio 
Paulo, hoje demolido. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 257 - Da arte popular, Cristo coroado de espi- 
nhos, obra que bem significa produgao artesanal; 
imagem que se postou em altar nos seculos passados. 

Epoca: 1700 - 1800 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria de Indaiatuba. 

N9 112 - Comoda-Altar com oratorio gigante foi do 
uso dos bispos de Sao Paulo em seu palacio da rua 



7 

do Carmo, ate Dom Lino Deodato Rodrigues de Carva- 
Iho, conservada depois nos conventos beneditinos de 
Sao Paulo, Santos e Vinhedo. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Ordem de Sao Bento. 

NO ORATORIO GIGANTE 

N? 408 - Crucificado, arte espanhola do seculo pas- 
sado, 

fipoca: seculo dezenove 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora das Graqas 

de Vila Nova. 

N? 30 - Imagem de Santo Agostinho, de madeira, re- 
pintada, procedente do Seminario dos Padres Estig- 
matinos de Rio Claro, que a ofereceram ao 1? Arce- 
bispo de Campinas. 

fipoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 143 - Primeiro crucifixo da Capela dos Padres 
Estigmatinos de Rio Claro, da mesma doagao do nume- 
ro anterior. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9s 132, 133 e 134 - Conjunto do Calvario composto 
de cruz de feitura nova com extremidades e raios em 
dourados^originais ; Cristo de Marfim com chagas de 
rubi e distico e resplendor de prata, originais. 
Precede da capela particular da familia Valente 
Barbas que o trouxe de Portugal. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Madre Zilda Alvaro de Sousa Camargo. 

SOBRE A MESA ENTALHADA 

N? 436 - Crucificado^ do temgo da rainha Dona Maria 
Primeira, pertenceu a 5a. avo da doadora. Precede de 
Portugal e tern uma decoragao pouco comum, de ouro na 
cruz e prata no pedestal. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: D. Maria Elldia F.de Carvalho e Castro. 
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N? 392 - Ou-tro crucificado comovente, originario de 
Amarante, Pop"tugal, da capela da familia Marinho, de 
Monsenhor Marinho. Depois de Dona Ana Leite Marinho 
que a conservou por mais de sess'enta ano.s; passou a 
pertencer durante ■ outros cinquenta.anos a Avelino 
Leite Marinho e,em seguida,a sua viuVa • q4e; o'of ertou 
ao Museu. 

fipoca: seculo dezessete 
Ofertante: Viuva Avelino Leite Marinho. 

SECULO DEZESSETE 

Alem dos crucificados do seculo dezessete, de nu- 
meros 47, 258 e 392,registrados em seus lugares pro- 
prios, formamos este conjunto de cinco imagens, qua- 
tro de barro paulista e uma de madeira.Suas caracte— 
risticas levam a esta classificagao: 

N? 79 - Atribue-se esta imagem de Nossa Senhora da 
Conceiqao, a um dos maiores ceramistas brasileiros, 
que viveu no seculo dezessete, deixando muitas obras 
em Sao Paulo: Frei Agostinho^de Jesus. A imagem pau- 
lista e de barro cinza,pesadxssima,intexramente oca, 
com caracterxsticos de sua epoca e autoria. 

Epoca: seculo dezessete 
Oferrante : Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 253 - Nossa Senhora do Rosario, paulista de bar- 
ro cin-za, toda oca, pesadxssima. £ exemplar bem ca-? 
racterxzado pela materia prima e acabamento- 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Paroquia de Santa Cruz da Conceiqao. 

N? 141 - Nossa Senhora do Rosario, de barro cinza, 
pesadxssima,toda oca,venerava-se em fazenda do doa- 
dor de terras,onde se construiu capela,depois ele- 
vada a matriz, para a qual foi conduzida em 1828. 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 142 - Santo Antonio de Padua, de barro rosado e 
todo oco. Padroeiro primeiramente ,transferido denc' c- a 
Joaquim Pereira em cuja capela se venerou, passando 
posteriormente a ser imagem tumular;retirada do ce- 
miterio,foi doada pela bisneta do anterior proprie- 
tario, Dona Guiomar Pereira. 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 
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N9 29 Santo Andre, de madeira pesadissima, oca 

parte, policromada,traz a curiosidade rara de ter 

nome do santo no pedestal. 
Spoca: seculo dezessete 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos 

PALMAS LUMINOSAS 

(Serao tvatadas adiante) 

IMAGENS DE ROCA 

De seculos passados, e a imagem de roca, hoie 
proibida para o culto. Eram imagens com cabeca,mios 
e, as vezes , pes de feitio natural,obra de artista 
pegas armadas em um corpo de roca (varas), seguran- 
do-as em suas posigoes proprias. fistes corpos co- 
briam se com.vestimentas de tecidos,havendo a devo- 

?fnceQTr -tais vestimentas aos santos.Entre 1/92 e 1795, Jose Velho Moreira ofereceu um manto a 
Nossa Senhora da_ Conceigao, padroeira da matriz de 
tampinas; as noivas comumente ofertavam o vestido 
nupcial a Nossa Senhora, __como fizeram as filhas do 
sr.de engenho Jquim. Jose dos Santos: Maria Gertru- 
des,um nco vestido de setim branco recamado de ou- 
ro e sua^xrma Senhorinha,vestido rico bordado ds pra 
ta; - apos os seus casamentos fealizados na nrimei- 
ra metade do seculo dezenove. 

Depois das tres imagens de roca, de Cristo, no 
grande grupo da Paixao, de numeros 5 a 7,apresenta- 

mostra completa para conhecimento desta 
modalidade da arte religfiosa e de sua confeccio, 
desde a pega isolada, pega em composigao, pega com- 
pleta mas sem roupagem, ate pegas terminadas e re- 
cobertas de suas vestes. 

N? 395 -Cabega de Sio Jorge,de madeira, para roca. 
Epoca: seculo dezoito 
Ofertante:Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria, de Indaiatuba. 

N? 252 - Cabega de Nossa Senhora, de barro branco 
para roca. ' 

Spoca: seculo dezoito 
Ofertante:Paroquia de Nossa Senhora da CandelS- 

ria, de Indaiatuba. 



N? 253 - Cabega de Cristo, de barro branco,para ro- 
ca. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertanlie : Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria de Indaiatuba. 

N? 254 - Cabega de Cristo,de madeira, para roca, 
fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria de Indaiatuba. 

N? 255 - Cabega de Sao Joaquim,de madeira, para ro- 
ca. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria de Indaiatuba. 

N? 251 - Cabega de Sao Francisco de Assis,de madei- 
ra, para roca. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Candela- 

ria de Indaiatuba. 

N? 271 - Sao Benedito,de roca, com ,sua tunica e ca- 
pa que, sendo de^tecido, foram submetidas a uma go- 
ma resistente a agua, permitindo dispor a vestimen- 
ta para suas ondulagoes permanentes e artisticas. fi 
originaria de capela que foi, depois, destinada a 
outros misteres. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Jose Roberto Neri Lobo. 

N9 32 - Nossa Senhora da Conceigao, de roca,com sua 
tv. iica tambem antiga, tern a particularidade de, em 
uma so pega, conter os dois bragos e as duas maos, 
com movimento nas juntas do tronco. Originaria de 
Minas Gerais. 

fipoca: seculo dezoito 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

A MOSTRA DO CENTRO PODE INDI CAR 
COMO SE FAZIAM AS IMAGENS DE ROCA 

N? 268 - Nossa Senhora das Dores, de madeira, sem 
as rocas mas com seus sinais assinalados e a inci- 
sao para a espada no peito, bem indicando a invo- 
cagao almejada. 
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Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Penha 

de Itapira. 

N? 393 - Santo em oragao, de madeira, com as rocas 
recompostas em parte. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 394 - Santo em oferenda, de madeira, com todas 
as rocas e base renov/adas e a evidente falta da ca 
beleira. — 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

MEDALHEIRO, em catalogo especial. 

MOSTRA LATERAL 

A ROCA E OS NICHOS 

As imagens de roca exigiam resguardo maior,don- 
de a necessidade de nichos que as acolhessem. 

N9s 22 e 23 - Nicho antigo de altar abrigando Nos- 
sa Senhora da Conceiqao, de roca, que tern o rosto 
e as maos de carnaqao e olhos de vidro, com sua go 
roa. As vestes renovadas como era de uso. 

Epoca: seculo dezoito/dezenove 
Ofertante:(de ambos) Coleqao Dom Paulo de Tarso 

Campos. 

N9s 10 e 11 - Nicho antigo de altar abrigando Nos- 
sa Senhora do Rosario, de roca, rosto e maos de 
carnagao e olhos de vidro; traz urn fausto nos ador 
nos e objetos complementares, como bem caracteriza 
vam as devogoes dos seculos passados. 0 Menino Jer 

sus,^como se fazia habitualmente, nao e de roca , 
mas integro na sua escultura e poderia ser isento 
de roupagem se o meio de fixagao no colo de Nossa 
Senhora, deixasse de ser aparente e feio. Nas ima- 
gens do seculo passado e anteriores, o menino Je- 
sus comumente se representava inteiramente nu, ha- 
bito das famxlias pobres que assim criavam seus me 
ninos, e ainda os criam em regioes subdesenvolvictB 
do nosso pais. 0s grandes pintores da Idade Media, 
do Renascimento, das varias escolas quer latinas , 
quer flamengas e norte da Europa, em seus quadros 



de Madonas, Fugas para o Egito e demais, representa- 
vam o Menino nu ou apenas com pequena tanga.Em nosso 
seculo e (jue passaram a vestir estas imagens de es- 
culturas mtegras e feitas para representagao sem 
vestimentas. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: ColeQao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N?s 58 e 59 - Nicho de altar abrigando Nossa Senhora 
das Dores, de roca, com seus atavios,trazendo estam- 
pada no semblante a sua dor. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante da imagem: Colegao Dom Paulo de Tarso 

Campos. 
Do Nicho: Paroquia de Sao Jose, de Elias Fausto.* 

IMAGENS DA VITRINA SUPERIOR 

Ao alto figuram pegas da arte brasileira,da re- 
giao da Bahia ou de outros estados do norte do pais. 
Tais pegas apresentam caracteristicos regionais,con£ 
tituindo uma arte personalizada, de tragos rigorosa- 
mente demonstrados. Bern se nota a intensa devogao par 
Nossa Senhora da Conceigao, cujas imagens sao mais 
numerosas, como mais frequente era esta invocagao de 
signando vilas e paroquias. Junto as pegas estao in- 
dicagoes uteis aos visitantes; a imagem de numero 151 
traz urn drstico elucidativo com os seguintes dizeres: 
"Ofioina de Imagens/Alvaro da Costa L-ima/Conserta-se 
com perfeigdo/Aaeita-se encomenda/Rua Silva Jardim 51 
Bahia". Alem destas, estao varias imagens de outras 
procedencias, conforme indicagoes,sendo de notar que 
uma delas pertenceu ao oratorio do Barao de Paranapa 
nema, 

Ao fundo da mesma vitrina esta exposta a arte Por- 
tuguese com exemplares diversos, inclusive tres ima- 
gens (infelizmente repintadas) que pertenceram a Ca- 
pela do Barao de Monte Mor. 

MOSTRA DE LITURGIA 

E a liturgia o culto oficial e publico que a Igre- 
ja tribute a Deus.Jesus Cristo ao instituir o Sacri- 
ficio Eucaristico, realizou ato liturgico por exce- 
lencia, da maior importancia, de completa e perfeita 
realizagao na Santa Missa. Rituais, livros, vasos 
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sagrados, luminarias e mais objetos varios, exigem- 
se para a liturgia. Na ordenagao de pegas deste Mu- 
seu, desejou-se observar uma^ sequencia que melhor 
complete a demonstragao das varias estagoes da li- 
turgia dentro da Igreja,perfeigao difxcil de alcan- 
gar na diversidade de fatores que permitem demons- 
trar materialmente, ilustrando, numa exposigao elu- 
cidativa. 

N9 SC 631 - Mesmo dentro da vitrina inferior, apre- 
sentamos urn turibulo, ou incensorio, cagoula (vaso) 
de metal que contem a brasa sobre a qual se esparge 
o incenso. Uma tampa perfurada para este vaso, tern 
mobilidade pela corrente central que e puxada quan- 
do se necessita levantar a tampa. Em cerimonias re- 
ligiosas praticava-se o incensamento de imagens, de 
altares e de ministros. 

fipoca: seculo dezenove 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N?s SC 614 a 617 - as LUMINARIAS - Lampadas para a 
luz (^ue dia e noite deve arder diante do altar do 
Santxssimo Sacramento. Das quatro que apresentamos, 
uma belxssima obra de arte e outras de mais modesta 
confecgao,todas foram do uso da capela de Nossa Se- 
nhora da Boa Morte, da Santa Casa. A luz diante da 
Santa Reserva apareceu no seculo XIII para genera- 
lizar-se no seculo XVI. 

Spoca: seculo dezenove 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N9s SC 570 a 580 - Nas luminarias se destacam as 
plamas luminosas, douradas, com flores de petalas 
brancas e centre com pequenas lampadas eletricas, 
modernismo dos primeiros anos do seculo atual.Foram 
do uso da capela de Nossa Senhora da Boa Morte, da 
Santa Casa, quando os adornos dos altares obedeciam 
a urn apuramento que caracterizava a devogao coeta- 
nea. 

fipoca: 1908 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N9 401 - Voltando o observador para o centro do sa- 
lao ve urn anjo de pe,de azas abertas,com as maos em 
posigao de segurar uma haste de luminaria que Ihe 
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falta; o anjo-suporte de luminarias, era colocado 
sobre o altar ou diante do retabulo. Foi da demoli- 
da Igreja de Nossa Senhora da Penha de Itapira. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Penha de 

Itapira. 

N? 402 - Anjo sentado,tambem de 
tinado a suportar luminaria. 
Igreja do numero anterior. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Paroquia de Nossa 

It ap i ra. 

N9s 72 e 73 - Banqueta com dois castigais "de re- 
quiem", seculo dezessete, com decoragao de ouro e 
preto, significando luto, e_mais quatro iguais^ es- 
tes despidos de sua decoragao original. Sao identi- 
cos aos do Convento de Nossa Senhora da Conceigao 
de Itanhaem,e estiveram em uso no convento de Santa 
Tereza, da cidade de Sao Paulo. 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 65 - A pia batismal. 0 batismo e sacramento ins- 
tituido por Cristo, para infundir na alma a graga 
santificante e faze-la nascer para a vida sobrena- 
tural; imprime carater e se realiza pela infusao ou 
imersao na agua benta contida na pia batismal. 0 
presente exemplar e uma bacia de madeira entalhada 
em gomos, afixada modernamente em coluna de alvena- 
ria.Foi do uso da primeira igreja matriz de Sao Jo- 
se, de Moji Mirim, inaugurada e benzida solenemente 
a 1? de novembro de 1751. Dela se fez, na epoca, o 
registro: "acha-se com pia batismal, que e de pau, 
conforme necessidade da terra". 

Epoca: 1751 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9s SC 606,607 e 608 - Sobre a area estao tres for- 
mas para confecgao de particulas eucaristicas: uma 
de simples corte;outra mais antiga que exigia aque- 
cimento em fogo, e outra mais moderna, com aqueci- 
mento eletrico. 

Epoca: inicio do seculo atual 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

azas abertas e des- 
Foi do uso da mesma 

Senhora da Penha de i 



N9 403 - Voltando o visitante para a lateral, vis- 
lumbra na parede uma pega de entalhe. £ um fragmen- 
to dos entalhes da Catedral (esteve pintado de es- 
malte branco) retirado por motives que se ignoram e 
faz parte da obra do entalhador Vitoriano dos Anjos 
Figueiroa, baiano que iniciou, conforme projeto que 
trouxe da Bahia, os trabalhos para a Catedral de 
Campinas. De 1853 a 1861, com seus discipulos, en- 
talhou o altar mor, os pulpitos, as tribunas e os 
parapeitos do coro. Seu continuador foi Bernardino 
de Sena Reis e Almeida que entalhou os altares la- 
terais e os das capelas laterals, de 1862 a 1865. 

Epoca: 1853 
Ofertante: Curato da Catedral de Campinas. 

N? SC 618 - 0 confessionario de pequena capela ou 
de uso dentro da sacristia,para o Sacramento da Pe- 
nitencia, no qual o sacerdote investido de jurisdi- 
gao, ouve as confissoes dos penitentes e os absolve 
com imposigoes de penas. Era utilizado na capela de 
Nossa Senhora da Boa Morte, da Santa Casa. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N? Ct 1 - Trono do Santxssimo Sacramento no qual se 
conservava em ostens6rio,a Partxcula consagrada pa- 
ra adoragao dos fieis.Tem bem o gosto de uma heran- 
ga barroca do fim do seculo. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Pertence a Catedral de Campinas. 

N9 85 - Trono episcopal, pega hoje abolida, era do 
uso pessoai, em sala particular, do segundo bispo 
de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto, con- 
tendo no alto do espaldar as suas armas episcopais 
sobre o listel carregado de sua divisa: "Dominus 
Regit Me". Traz afixada ao lado pequena placa com 
os dizeres: 

"A Dom Franoisoo de Campos Barreto esta 
lembranga de suas filhas espirituais. 
Irmds Franaisoanas do Coragdo de Maria". 

Epoca: 1930 

Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 
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N?s 266, 430 e 431 - Fragmentos do retabulo, da 
matriz de Nossa^Senhora da Penha de Itapira , 
que foi elevada a freguesia curada em 1847. 

Spoca: seculo dezenove 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Penha de 

Itapira. 

N9 193 - Pequena imagem do Espirito Santo, do altar 
da antiga igreja matriz de Sao Jose em Moji Mirim. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 267 - Frontal do pulpito da igreja matriz de Nos 
sa Senhora da Penha, de Itapira, hoje demolida, com 
a figura de urn anjo ouvinte. 

Epoca: pr imeira metade do seculo dezenove 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Penha de 

Itapira. 

N9 194 - Anjo voante, pertenceu ao altar da igreja 
matriz de Sao Jose, de Moji Mirim, demolida. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 SC 619 - As igrejas barrocas primam possuindo 
bancos de sacristia que, como outros moveis do mes- 
mo comodo, sao verdadeiras obras de arte. 0 nosso e 
modesto mas classifica bem uma epoca com igrejas 
pobres, porem de grande frequencia de fieis. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Campinas. 

N9s 118 a 124 - Banqueta (jogo de castiqais com a 
cruz) do seculo dezessete, arte barroca de raro e- 
quilibrio, composta de seis castiqais e urn pedestal 
de cruz que se destina ao meio deles. Pertenceu a 
uma igreja beneditina. 

Epoca: seculo dezessete 
Ofertante: Ordem de Sao Bento. 

N9s^55, 56 e 400 - No alto da parede final do Museu 
estao tres murais: os laterals representando o "ag- 
nus Del" (Cordeiro de Deus), e o Pelicano, passaro 
que a lenda dizia alimentar os filhotes com o pro- 
prio sangue, o que simbolizava o amor de Cristo; o 
central, com a figura de Cristo manietado, coroado 
de espinhos e ladeado por urn anjo e por urn guarda. 
Adornavam as paredes interiores da demolida igreja 



de Nossa Senhora do Rosario de Campinas, fundada em 
ion7 t^i^ An-hom'n .Tn^nin'Tn Teixeira. e demoli- 

Nos. 55, 56, 264 e 400 - E necessario esclarecer que estes paineis 

da antiga e demolida igreja do Rosario, foram salvos e conservados 

pela dedicagao e atuagao do Dr. Jose De Angelis, que fez doagao 

de todos eles a Curia Metropolitana. 

Lentz U.b.ti. 
Spoca: 1928 
Ofertante dos n?s 55 e 56: Colegao de Dom Paulo 

de Tarso Campos. 
Ofertante do n? 400: Sua Excia.Dom Antonio Maria 

Alves de Siqueira. 

N? 264 - Pequeno mural da mesma antiga igreja de 
Nossa Senhora do Rosario de Campinas, contendo as 
armas episcopais do primeiro bispo da diocese, Dom 
Joao Batista Correia Neri. Tern a mesma origem e o 
mesmo historico dos murais anteriores. 

Spoca: 1928 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 46 - Altar desmontavel que pertenceu ao engenho 
do padre Manuel Jose Fernandes Pinto, falecido em 
Campinas em 1832, 11? vigario da paroquia. Data do 
seculo dezoito e passou a propriedade de Dona Maria 
Felicxssima de Abreu, afilhada do padre, tendo sido 
o altar localizado em segunda casa do engenho, hoje 
sita a rua^ Arlindo Joaquim de Lemos n? 1300. Altar 
e a mesa sobre a qual o sacerdote oferece o sacri- 
ficio liturgico; tern ela tido varias formas, (so- 
frendo ultimamente mudanga de retorno ao passado e 
tomando a forma primitiva de mesa, para a celebra- 
gao com o sacerdote voltado para o povo); sobre a 
mesa ou acima dela, tornou-se habito a colocagao de 
imagem, dentro ou fora do nicho, e o crucifixo. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 

N9 47 - No nicho do altar n9 46, uma cruz de cedro 
decorada de preto e ouro, resplendor e distico de 
prata, com o crucificado agonizante. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 



de Nossa Senhora do Rosario de Campinas, fundada em 
1807 pelo Padre Antonio Joaquim Teixeira, e demoli- 
da em 1961. Foi esta igreja, no inicio do atual se- 
culo, reconstruida e decorada pelo pintor Tomas 
Scheuchl, cujas iniciais estao no mural maior, que 
participou da decoraqao da destruida abadia benedi- 
tina^de Montecatini, na Italia, e da atual abadia 
de Sao Bento da cidade de Sao Paulo, todas as tres 
no estilo de Beuron inaugurado pelo Padre Desiderio 
Lentz O.S.B. 

Epoca: 1928 
Ofertante dos n?s 55 e 56: Cole^ao de Dom Paulo 

de Tarso Campos. 
Ofertante do n? 400: Sua Excia.Dom Antonio Maria 

Alves de Siqueira. 

N? 264 - Pequeno mural da mesma antiga igreja de 
Nossa Senhora do Rosario de Campinas, contendo as 
armas episcopais do primeiro bispo da diocese, Dom 
Joao Batista Correia Neri. Tern a mesma origem e o 
mesmo historico dos murais anteriores. 

Epoca: 1928 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 46 - Altar desmontavel que pertenceu ao engenho 
do padre Manuel Jose Fernandes Pinto, falecido em 
Campinas em 1832, 11? vigario da paroquia. Data do 
seculo dezoito e passou a propriedade de Dona Maria 
Felicissima de Abreu, afilhada do padre, tendo sido 
o altar localizado em segunda casa do engenho, hoje 
sita a rua^ Arlindo Joaquim de Demos n? 1300. Altar 
e a mesa sobre a qual o sacerdote oferece o sacri- 
ficio liturgico; tern ela tido varias formas, (so- 
frendo ultimamente mudanqa de retorno ao passado e 
tomando a forma primitiva de mesa, para a celebra- 
qao com o sacerdote voltado para o povo); sobre a 
mesa ou acima dela, tornou-se habito a colocagao de 
imagem, dentro ou fora do nicho, e o crucifixo. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 

N? 47 - No nicho do altar n? 46, uma cruz de cedro 
decorada de preto e ouro, resplendor e dxstico de 
prata, com o crucificado agonizante. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 
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N9 48 - A imagem de Nossa Senhora da Conceigao,tam- 
bem no mesmo nicho do altar1,! de pedra e tem o mes- 
mo historico. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 

N9s 49 e 50 - Dois vasos de opalina branca adornada 
de ouro, vistos pela lateral, acompanharam o altar 
e o.floriram nas solenidades da mesma familia pos- 
suidora. 

Spoca: seculo dezoito 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 

N9 432 - Lapide de marmore de carrara que deveria 
ter vedado o sarcofago de um bispo. 

Epoca: seculo atual 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9s 69 e 70 - Dois castigais barrocos de madeira 
dourada, seculo dezoito, do primitive convento car- 
melita de Santa Teresa da cidade de Sio Paulo. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de TArso Campos. 

N9s 449, 450 e 451 - Tres anforas para a sagragao 
dos Santos Oleos, "Chrism", "Cathecum", "Imfirm". 

Epoca: seculo atual 
Ofertante: Curia Metropo1itana de Campinas. 

N9s Ct 2 e 3 - Ostensorio de bronze dourado, belis- 
sima obra de arte que conduziu o Santissimo Sacra- 
mento no primelro Congresso Eucaristico de Campinas 
em 1942, posto em nicho especial. 

Epoca: seculo atual 
Ofertante: Pertence a Catedral de Campinas. 

N9s 441 e 442 - Dois castigais de vidro, de fim de 
seculo. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Viuva Avelino Leite Marinho. 

N9s 61 e 62 - Sao Jorge foi importado em 1860 para a 
matriz de Nossa Senhora da Conceigao(Catedral) ins- 
talada^em 1870 na demolida igreja de Nossa Senhora 
do Rosario, ^Inaugurada a matriz nova (Catedral) em 
1883, para la passou, sendo santo de grande devogao 
do povo e garticipando das procissoes que acompanha 
va posto sobre um cavalo. 

Epoca: si culo dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 
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N9 68 - Tela de Madona, renascenga italiana que tem 
despertado a atengao de artistas que a contemplam. 
Carece de exame pericial. 

Epoca: seculo quinze (?) 
Ofertante: Dona Helena Hermman 

N?s 404 --- 40r - Dois anjos para luminaria que se co 
loca m nos altares; pertenceram a velha matriz da 
Imaculada Conceigao de Leme. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Monsenhor Euclides Senna. 

N9s 12 e 13 - Oratorio domestico com o menino Jesus 
que, nao sendo de roca, foi vestido pelos^devotos 
(veja esclarecimentos nos numeros 10 e ll,paginall) 

En ca: seculo dezenove 
Oxertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 279 - Oratorio domestico que pertenceu a camara 
da Viscondessa de Campinas, caridosissima senhora 
do passado da cidade. 

Epoc a: seculo dezenove 
Ofertante: Dona lolanda Pacheco e Silva de Si- 

queira, bisneta da Viscondessa de Cam 
p inas. 

N9s 51 e 52 - Par de castigais de prata real do Por 
to, contrastada, com as iniciais do seu primeiro 
proprietario, J.J.S.C., Joaquim Jose Scares de Car- 
valho. Figurava no altar de- n9 46. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Dr. Arlindo Joaquim de Lemos Junior. 

N9 409 - Alto nicho de igreja da arquidiocese, con- 
tem paramentos episcopais. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

PARAMENTOS 

N9s 410 a 419 - Dez dalmaticas, de cinco cores, pa- 
ra cerimonias diversas e de uso dos ministros do 
primeiro arcebispo de Campinas. A cor na liturgia 
conhecia significados simbolicos: a encarnada sim- 
boliza a caridade, o sacrifxcio, e e usada nas fes- 
tas da Paixao, do Espirito Santo e dos martires; a 
branca simboliza a gloria, a magestade,a alegria, a 
inOi; ncia, a imortalidade ,pelo que e usada nas fes- 
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tas de Cristo (menos das da Paixao),de Nossa Senho- 
ra,dos anjos e dos santos em geral; a verde signi- 
ficando a esper'an5a,a vida e"tepna,a fe e a confian- 
ga na vinda do Espirito Santo, e empregada aos do- 
mmgos durante o ano; a roxa simboliza tristeza e 
se usa nos tempos de penitencia e recolhimento; fi- 
nalmente, a preta,^significando dor, usava-se na 
sexta feira da Paixao e atos funebres. 

N? 420 - Par de luvas liturgicas pontificais, de 
cor verde,de uso do primeiro arcebispo de Campinas. 

N°s ^21 a 424 - Quatro pares de caligas (ou meias) 
pontificals, bordados a ouro, dois brancos, um en- 
carnado e um verde, tambem do primeiro Arcebispo. 
Seu uso na igreja e documentado desde o seculo V; 
nao se usavam nos pontificais de requiem e na sexta 
feira santa. 

N9s 425 a 427 - Tres pares de sandalias pontificais 
cujo uso na Igreja se documenta em mosaicos desde o 
seculo V ; sao exemplares bordados a ouro, brancos 
verdes e encarnados, do primeiro Arcebispo. 

N? 428 e 429 - Dois gremiais, um verde e outro pre- 
to,do primeiro Arcebispo de Campinas. 0 gremial e 
o pano que se colocava sobre os joelhos do bispo 
nos pontificais, para assento das suas maos, duran- 
te o canto do Kyrie, Gloria e Credo, e durante as 
ungoes nas ordenagoes e na^distribuigao de cinzas e 
candeias bentas. As referencias historicas sobre o 
gremial datam do seculo XIII. 

Epoca: atual 
Ofertante : Sua Excia. Dom Anconio Maria Alves de 

Siqueira. 

IMAGENS 

N9 256 - Cristo ressucitado venerado na antiga ma- 
tnz de Indaiatuba. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante : Matriz de Nossa Senhora da Candelaria 

de Indaiatuba. 

N9 33 - Sant'Ana Mestra e Nossa Senhora, belissima 
imagem nordestina de apurado gosto artistico e bem 
caracterizada na sua origem. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 
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N?s 75 e 76 - Sant'Ana Mestra e Nossa Senhora, e 
Sao Joaquim de botas ; valiosa arte baiana, era da 
Catedral de Campinas. 

6poca: seculo-dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

NO CENTRO DO SALfiO 

N? 83 - Sao Miguel,imagem portuguesa de bela escql- 
tura, era venerada na capela da familia do Sr. Joao- 
Gongalves, de Monte Mor. 

Epoca: aeculo dezenove 
Ofertante: Cole^ao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 433 - Sao Jose,escultura em madeira assinada por 
M. Del Favero, de Sao Paulo, 

Epoca: 1910 
Ofertante: Coleijao Dom Paulo de Tarso Campos.. 

N9s 21 e 7j. - Suportam estas duas imagens ,uma mesa, 
assim como seu par que suporta. os^anjos^" peqas de 
numeros 401 e 402, ambas de confecqao domestxca,pGr 

'escravos da fazenda do seu proprietario, como se 
praticava ate c seculo passado, Foram confeceiona- 
das na Fazenda e usadas na residencia de Jose de 
Souza Campos (1'8 30-1900 ;. 

Spoca: seculo dezenove 
Ofertante: Comendador Theodore de Souza Campos 

Juni or. 

LATERAL 

N9- 31 - Hoje pouco valor se atribue as imagens de 
gesso, pegas industrializadas de fabricagap. em se- 
rie ; a presente , Nossa Senbora .^do Pa.trocin,io , pa- 
droeira da matriz de Monte Mor, e exemplar raro,an- 
tigo e de autoria designada por assinatura no pedea 
tal, L. Bruneli. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 286 - Sao Sebastiao/ imagem da velha e demolida 
matriz de Itapira, escultura de madeira. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Paroquia de Nossa Senhora da Penha de 

Itapira. 
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N? 77 - Sao Benedito^ com tragos de arte paulista, 
afigura uma produQao de valor1. Foi da primiliva 
igreja matriz de Sao Jose de Moji Mirim. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Cole^ao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 35 — Nossa Senhora da ConceiQao, com r>epinPuria 
antiga, belo trabalho de arte talhado em pinho de 
Riga, doado por Dona Ester Pelegrini. Era venerada 
na antiga igreja de Santa Efigenia de Sao Paulo. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 57 - 0 Cristo ressucitado e dos primitivos tem- 
pos da Catedral^de Campinas quando era ainda a ma- 
triz da Conceiqao. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqag Dom Paulo de Tarso Campos. 

N?s 37 e 38 - Sant'Ana e Sao Joaquim, par de escul- 
turas policromadas de encantador apuramento, obra 
portuguesa do escultor J.A.Lapa. 

Epoc a: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9s 280, 281 e 282 - Tres imagens que pertenceram a 
capela do engenho do Mato Dentro de Baixo, hoje Vi- 
la Brandina, importadas de Portugal no ano de 1838, 
sao belissimos exemplares da arte lusa. 

Epoca: 1838 
Ofertante: Dona Odila e Lafaiete Slvaro de Sousa 

Camargo, por disposiqoes de ultima 
vont ade. 

N9 192 - Estampa de Nossa Senhora do Bom Conselho, 
trazida da Italia por Inacio Pelegrini durante a e- 
pidemia da febre amarela. Sobre esta Nossa Senhora 
ha uma tradiqao que afirma ter Dom Francisco de 
Campos Barreto, 2? Bispo de Campinas, em suas ora- 
qoes a ela, sentido sua vocaqao para o sacerdocio, 

Epoca: 1890 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

PALACIO DOS AZULEJOS 

N?s 298, 299, 9, 297 e 36 - Sao cinco imagens, qua- 
tro doadas por Dona Ana Leonxsia do Amaral Camargo, 
viuva do Dr.Candido Ferreira da Silva Camargo e no- 
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ra dos Baroes de Itatiba. 0 Crucificado que segura- 
mente pertenceu a estes titulares, e as quatro da 
doagao citada, de Sao Francisco de Sales, Cristo 
Flagelado, Nossa Senhora e Sant'Ana. 

Spoca: 0 Crucificado do seculo dezoito e as de- 
mais, do dezenove. 

Ofertante: Paroquia de Sant'Ana, de Valinhos. 

N9 63 - A segunda imagem da padroeira da matriz de 
Nossa Senhora da Conceiqao, hoje Catedral e arte 
portuguesa importada em 1871 pelo vigario. Coroa de 
prata de 1886, confeccionada e assinada pelo ouri- 
ves campinense Antonio Fragoso. 

Epoca: 1871 
Ofertante: Curato da Catedral. 

LATERAL 

N? 19 - Sao Gonqalo de Amarante,belissima obra Por- 
tuguese do culto no antigo convento carmelitano de 
Santa Tereza, de Sao Paulo. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N? 8A - Sao Paulo, da capela de antepassados do sr. 
Joao Gonqalves, de Monte Mor. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

^ ^ V 
N9 66 - Santo Antonio, arte Portuguese mandada bus- 
car em 1862 por Antonio Francisco Guimaraes,o Bahia 
de alcunha. Destinava-se a matriz nova (Catedral) 
que estava e-m construqao; aguardando o termino des- 
ta construqao, ficou a imagem na matriz velha (Car- 
mo). Como o Bahia faleceu antes de inaugurada a ma- 
triz nova, ficou a imagem na velha ate vir para o 
Museu. 

Epoca:1862 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 

N9 81 - Sao Francisco de Assis com repintura que 
encobre seus caracteristicos originais, e bela ima- 
gem talhada em madeira que se venerou em nossa Ca- 
tedral . 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Coleqao Dom Paulo de Tarso Campos. 



2 "t 

N? 434 - Sao Domingos, venerado na Catedral desde a 
sua inauguragao em 1883,completa a serie de imagens 
grandes, escultura em madeira de apurado acabamento 
policromico. 

Epoca: 1883 
Ofertante: Colecjao Dom Paulo de Tarso Campos. 

VIDA DE SANTA TERESA 

N9 196 - Das cinco telas de uma serie que possue o 
Museu sobre a vida de Santa Teresa de Jesus ou de 
Avlb, so e posslvel expor tres. Sao de autoria do 
pinto.r e professor Vedras que instalou sua escola 
em Sao Paulo em 1845 e executou estas telas por en- 
comenda do antigo convento Carmelitano de Santa Te- 
resa, da rua do Carmo em Sao Paulo. Os quadros re- 
presentam extases da grande santa doutora da Igreja. 

N? 198 - Outra passagem da vida de Santa Teresa de 
Avila,no qual se historia uma graga da Virgem Maria. 

N? 199 - Em busca das relagoes dos fatos figurados 
nas telas com a vida de Santa Teresa, encontramos o 
historico de uma das visoes, relatadas em "Obras de 
Santa Teresa" pelo Padre Silverio nestes dizeres: 
Vm dia do glovioso Sao Pedro","pareaia-me estava 
junto toaando-me Cristo, e era Ble que me fatava", 

Epoca: 1845 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

A PRIMEIRA IMAGEM 

N? 14 - Nossa Senhora da Conceigao, arte baiana,foi 
venerada na primeira capela,chamada capela interina 
edificada em Campinas para a sua fundagao em 1^74, 
servindo de matriz no local onde se acha a estatua 
de Carlos Gomes, enquanto se construia a definitiva 
de taipa, no local da matriz do Carmo. 
Esta imagem nao se venerava no altar mor, pois all 
estava imagem de roca, mas na sacristia como diz o 
documentario existente, de onde assistiu o nasci- 
mento de Campinas. No pontificado de Dom Paulo de 
Tarso, ela percorreu todas as paroquias da entao 
diocese. 

Epoca: seculo dezoito 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 
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N? SC 605 - Sino fundido em Campinas,na Escola Pro- 
fissional Bento Quirino. 

fipoca: seculo atual 
Ofertarite:Propriedade da Irmandade de Misericor- 

dia de Camp inas. 

N9 64 -^Jesus Manietado e uma curiosa imagem de ma- 
deira, oca, de tamanho mais que natural. 

Epoca: seculo dezenove 
Ofertante: Colegao Dom Paulo de Tarso Campos. 

ACERVO GERAL 

Dispoe o Mus&u de um aoevvo histovico que3 par 
falta de espago3 fioa reservado para exposigoes tem- 
porariasj e outro que a tecnica reeomenda que se 
conserve em arjquivos. So de pinturas a oleo e aqua- 
reZa3 a ooZegao soma 117 pegas3 tendo a oonsiderar 
ainda acervo de autografos3documentos de valor his- 
tdrioo3 fotografias e estampas3 livros antigos re- 
ligiosos^ ou histovigos3 poraelanas e cristais. As 
exposigoes temporarias serao anunciadas oportuna- 
mente. 

HOMENAGENS 

A Construtora e Ravimentadora Lix da Cunha S.A., 

com escritorio tecnico em Campinas, executando gra- 

ci osamente trabalhos neste Museu, homenagens de 

agradeci mentos. 
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DIRETORIA DO MUSEU 

PRESIDENTE - Sua Excelencia Dom Antonio Maria Alves 

VICE - Sua Magnificiencia Prof. Benedito Jose Bar- 
reto Fonseca 

DIRETOR DO MUSEU - Com. Celso Maria de Mello Pupo 

19 SECRETArIO - Monsenhor Euclides Senna 

29 SECRETARIO - Prof. Celso Ferraz de Camargo 

TESOUREIRO - Com. Theodoro de Souza Campos Junior 

CONSELHEIRO - Monsenhor Joao Alexandre Loschi 

CONSELHEIRO - Prof. Joaquim Olavo Sampaio 

CONSELHEIRO - Prof. Lycurgo de Castro Santos Filho 

CONSELHEIRO - Prof. Mario Gianini 

CONSELHEIRO - Sr. Olavo Barbosa de Azevedo 

CONSELHEIRO - Eng9 Waldemar Strazzacappa 
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