
8 — Diario do Povo Campinas, quarta-feira, 18 de agosto de 1982 

.0 tranqiiilo "bairro da violencia". 
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Furazoio'': de perigoso, so o nome 

"Isso aqui? Isso aqui nunca foi violento. 
Tudo o que se diz e pura estoria". Vila To- 
fanelo. Entre o Parque Brasilia, Jardim Be- 
la Vista, Jardim Boa Esperamja, Jardim 
Margarida, Jardim Novo Taquaral e Jar- 
dim Flamboyant, o mundo parou. E parou 
de estanque, obrigado, fechado, marcado 
entre tres ruas e um passado. Um passado 
que vez a colonia Tofanelo, criada para 
abrigo de em pregados ou (as hipoteses variam) para 
"salvar a fazenda de ladrOes de bananas" se chamar Fu- 
nzoio. E foi um acontecimento unico, numa regiao on- 
de a violencia inexistia, que transformou a realidade 
tranquila de tres ruas, onde todos se conheciam, em um 
antro de marginals, um lugar onde o perigo espreita- 
va. Porem, quern conhece a Vila Tofanelo, ou Furazoio, 
logo descobre que o tempo apenas esqueceu de passar, 
em paz. 
Texto: Ronaldo Faria. Fotos: Artur Passarela 

"Tradipao? 

Esse lugar 

uma tristeza" 

Para se chegar a Vila Tofa- 
nelo, ou Furazoio, tem dois ca- 
minhos: a Av. Con. Antonio 
Pompeu de Camargo ou a Rua 
Floriano de Azevedo Marques. 
E ntre essas duas vias, fechada 
como num gueto, a Vila Tofane- 
lo resiste no tempo e no espaqo, 
exiguo, pequeno, calado. Po- 
rfem, qualquer que seja a forma 
de se entrar nesse mundo de 
passado, as duas entradas dao 
uma unica visSo: nas suas vie- 
las estreitas, entre algumas ca- 
sas que ainda resistem ao pre- 
sente, a terra que cobre o chao 
viu "a ultima malandragem pu- 
ra de Campinas florescer". 

"Voce acha isso tradi9ao% 
Esse lugar aqui e uma tristeza, 
um aborrecimento. Antes fosse 
tradi^ao. Mas, se voce for um 
bom reporter, pode ser que 
consiga retirar alguma coisa 
ciaqui". Seu Joao Elias, dono de 
uma venda na Rua Mogi-Guaqu, 
t a ponte de entrada para quern 
quiser conhecer o Furazoio. 
' £u vim pra ca quando isso ain- 
da era mato, com o bonde pas- 
sando por aqui. Mas quem pode 
falar mais e ele". Ele e o Seu 
Silvino da Silva, de 86 anos, "o 
morador mais velho de Campi- 
nas", como ele se define. E foi 
r.traves da dificuldade de se ob- 
ter dados precisos pois eles ou 
estao guardados em suas casas, 
com alguns velhos moradores, 
"os veteranos", ou simplesmen- 
te sumiram no tempo ou era no- 
vos endereqos, que a trajetoria 
do Furazoio fez do clima de ter- 
ror e panico "das lendas dos 
marginais armados ate os den- 
ies entre mulheres mundanas 
em cabares cheios de fumaqa" o 
seu inverso. 

O inicio da 

negrao comeqou a se meter e o 
Maneco acabou com o baile. Na 
volta, perto da linha do bonde, 
mas ja no Cambui, e nao na Vila 
Tofanelo, o fato aconteceu". 
ManecSo, depois de uma discus- 
sSo com o rapaz, pegou uma pe- 
dra e atirou contra ele. Atingi- 
do, o rapaz caiu no chao e bateu 
com o olho direito num barabu, 
vazando-o. 

"Dai o nome Furazoio, que 
acabou pegando e ficando". 
Joao Elias completa a sua colo- 
caqao. "Charuto e que pode fa- 
lar direito sobre tudo". Antonio 
Gabriel, de 53 anos, ou Charu- 
to, como e conhecido na regiao, 
e o antigo pandeirista e batu- 
queiro, que animava os bailes, 
com os seus 10 musicos do An- 
tonio Gabriel e Cia. "E mentira, 
eu sabia quando era baile de 
preto e baile de branco. E nesse 
dia eu estava namorando com 
uma neguinha". 

O progresso,  
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Cercada, como num gueto, a Vila Tofanelo, o antes temido "Furazdio , resiste ao avango do progresso 

lenda. num 

fim de baile 

"Hoje sim 6 que ^ dillcil de 
se viver aqui. Atualmente, tem 
uma certa hora voc^ nao pode 
sair de casa. Quem diz que aqui 
era um lugar violento nao co- 
nhece a verdadeira estoria". A 
verdadeira estoria aconteceu 
em 1952. Numa noite daquele 
ano, depois de uma festa de 
"brancos", o Furazoio nasceu 
para a lembranqa da cidade. 

"Um negrSo quis entrar no 
baile e se danou. Os bailes na 
epoca tinham um leao-de- 
chacara, e no daquele dia era o 
Maneco SimOes, o Manecao. O 

avangando 

lentamente 

E aos poucos o nome foi pe- 
gando, e ficando. 0 tempo pas- 
sou mas o apelido nao. Vila To- 
fanelo, construida por um imi- 
grante, Rafael Tofanelo, para 
abrigar os seus empregados da 
plantagao de bichos-da-seda (ou 
para impedir que ladrOes conti- 
nuassem invadindo as planta- 
qOes de banana), ficou com as 
suas tres ruas pequenas e es- 
treitas tendo uma imagem que 
nada dizia da verdade. 

"A pinga da Venda Nova faz 
cantar e faz chorar". Os italia- 
nos, reunidos em torno de um 
barzinho, come^aram a habitar 
os lotes e as casas clandestinas, 
criadas sem planta, "no olho", 
como afirmou o seu fundador. E 
em cada festa, munidos de viola 
e de sanfona, guardando as li- 
bras recem-trocadas na espe- 
ranqa de um dia voltar, os colo- 
nos davam uma nova alegria a 
regiao. "O que eu acho e que 
n6s, quer dizer, a regiao aqui, 
nao estava preparada pra cres- 
cer. Ou seja, ninguem nunca po- 
deria esperar que a cidade che- 
gasse ate aqui". 

Mas ela chegou. Chegou 
quando o primeiro automovel 
correu as fazendas da area. 
"Era de um fazendeiro rico, o 
Fausto Ferreira, de Cabras. 
Uma vez por ano as estradas 
eram consertadas e, por azar, 
ele acabou morrendo nesse 
mesmo carro, ao tentar, em Sao 
Paulo, ultrapassar outro moto- 
rista sobre uma ponte". Desen- 
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Antro de marginais? O bairro hoje e o retrato da tranqiiilidade 
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Tofanelo e sua vila,. 

resistindo ao tempo 

Nas ruas poeirentas, o antigo "territorio da malandragem 

Cam a decorrer dos dias e mescs, 
"os marginais do Furazoio" ficaram 
entre os trilhos, o canal, ate entao 
limpo, da Comendador Antonio Pom- 
peu de Camargo, e o esquecimento. 

For volta de 53/54, o Luis Brocha- 
do come?ou a tentar dar ao lugar um 
aspecto iuridicamente correto, nor- 
malizando as plantas das casas, que' 
deixariam de ser clandestinas". 

Mas, nem isso foi adiante. As ca- 
sas iguais, pequenas, criadas pelo 
"arquiteto" Rafael Tofanelo, conti- 
nuaram clandestinas, assim como 
sua estoria e os seus moradores. 
"Hoje, o melhor seria inesmo se der- 
rubar tudo e se construir novas ca- 
sas, poraue, veja bem, a Floriano 
Azevedo de Marques ainda da pra se 
asfaltar, ma a Rua B, por exemplo, a 
pior em condifoes, e tao estreita que 
nao na como voce mudar ou 
asfaltar". 

O criador de todo o sonho, Rafael 
Tofanelo, com quase 90 anos, ouve o 
seu amigo de oar falar. Ele, hoje, 
sempre encontrado nnm armazem da 
Rua Floriano Azevedo de Marques, 
ende ha poucos metros tambem tem 
a sua casa, nao consegue mais lem- 
brar os tempos aureos da Vila. "Isso 
que voce esta fazendo e pra melhorar 
ou pra piorar!" Italianao, vermelho, 
com um grande corpo, ainda forte, 
Seu Rafael Tofanelo nao acredita 
mais que a sua cria^ao, tal e qual Fe- 
nix, possa renascer das cinzas. 

Todo mundo fala que faz e acon- 
tece, mas nao passam de 
promessas", afirma. "Ele agora nao 
consegue mais falar coisa com coisa, 
mas ele ja fez o progresso, ele cons- 
truiu a vida". Um amigo do Seu To- 
fanelo, ajudando a entrevista e orgu- 
Ihoso por morar na Vila ("So tem 
gente boa") completa a frase. Entre- 
tando, triste, mexendo muito na 
alian^a, numa tarde quente de sol, 
como que querendo esquecer o pas- 
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Tofanelo: pra melhorar? 

sado, Rafael Tofanelo apenas rcafir- 
ma, enfatico: "Isso e pra melhor ou 
pra pior!" 

Deixando o velho fundador na 
grande roda de amigos e passeando 
pelas Ruas Esquecioas, o clima e to- 
talmente diferente. Velhas senhoras 
varrem a frente das casas, com um 
levantar de poeira enorme, como se 
aquilo fosse dar um novo aspecto as 
moradias; crian^as seminuas, shorts 
rasgados e sem camisa. magras, dri- 
blam os "passos dos malandros e fa- 
zem gols de um futuro sem perspec- 
tivas ; e os velhos moradores, "os 
veteranos", relembram o passado 
como quem tira o do presente a cer- 
teza de um novo futuro. 

volvimento que chegou junto 
com o bonde que saia do Rosa- 
rio com dois burros puxando, 
pegava a General 0s6rio, onde 
mais um burro era atrelado pa- 
ra subir a ladeira, e depois des- 
cia a 13 de Maio e a Dr. Quirino, 
chegando ao Liceu. 

Porem, o que iria "transfor- 
mar o lugar" era a Cabrita. 
Trem comprado nos Estados 
Unidos pelos fazendeiros para 
que eles despejassem a sua pro- 
duqao no mercado, ia de Ca- 
bras, passando por Vendas No- 
vas, Joaquim Egidio, Sousas e 

Campinas, terminando sua li- 
nha na Fepasa. Foi com a Cabri- 
ta que o progresso bateu nas 
ruas cheias de buraco e areia. 

"At as mudantjas em volta 
comeqaram a ocorrer". Dos mi- 
Iharais e cafezais, das glebas 
plantadas e das grandes fazen- 
das, comeqaram a brotar casas, 
ruas e pessoas. Mas a Vila Tofa- 
nelo, o Furazoio, foi ficando es- 
condida no seu emaranhado de 
misterios e lendas, onde bares 
como o "sete facadas", que para 
muitos existiu, exprimia o me- 
do de se chegar ate aquela area. 

Tod2S_querern 

esquecer as 

mentiras 

Bar do Seu Joao Elias: ma- 
nha. "0 importante e estjuecer 
de vez todas as mentiras inven- 
tadas. Quem fazia bagun^a era 
o pessoal que vinha de fora. As 
nossas festas, no galpao aonde 
hoje e uma Igreja de crentes, 
na Redolfo Forster, eram cal- 
mas, e todo mundo se entendia 
muito bem". Charuto, sentado 
do lado do Seu Silvino, entre 
um riso solto e o lembrar que 
nao esta trabalhando porque 

A cronica de um "bairro proibido ' 

esta com a asa (o braqo) quebra- 
da, mostra que todas as lendas, 
dos bares das multiplas faca- 

Era um bairro proibido. Temi- 
do por todos c ate pelos policiais. 
Mas la existia os melhores campi- 
nhos e os mais lindos manguei- 
rais. 

Meus amigos viviam la e eram 
bons amigos. Com o tempo apren- 
di que o medo das pessoas adviam 
da triste realidade que circundava 
e absorvia aquele bairro. O bairro 
do Furazoio. 

E o medo das pessoas desapa- 
recia quando os primeiros tambo- 
rins repicavam no potto final do 
bonde 4, no alto do Taquaral. 

Quando os furazoienses des- 
piam suas fantasias, o medo volta- 
va a rondar... 

Foi la a minha primeira cana e 
o meu primeiro beijo na testa da 
Lua: pinga com grosclha. escor- 
rendo pela garganta e acordando 
os meus olhos para os meninos 
que cal^avam a lama c se banha- 
vam na chuva. 

E descobri que o medo das pes- 
soas era o medo que elas possuiam 

de suas proprias cegueiras: o me- 
do de ver seus pares se agasalhan- 
do em trapos e mesmo assim sorri- 
rem e cantarem: sorriso e canto de 
quem sabia e vivia o que e justo e 
solidario. 

DIABO LOIRO 

Foi num feriado de pobre. 
anuviado/Num domingo 
entardecido/No bairro do 
Furazoio/Hoje Tofanelo./Diabo 
Loiro era procurado/Por quatro 
viaturas cheias de 
metraihadoras/E de soldados./E 
na fuga alucinada/Fugindo da 
cachorrada/Arrebentou varios ya- 
rais./Quebrou telha, coisa 
rara/Fez goteira, coisa velha/Um 
pindo a mais que ninguem ia no- 
tar.../Interrompeu uma pelada pe- 
lo meio/E salvou um 
passarinho/Que no susto escapou 
de um al?apao/Novamente Diabo 
Loiro/Perdendo o canivete/Mas 
ganhando a liberdade que era de 

estima^ao/Novamente, no dia 
seguinte/Vai ser manchete para 
vender iornal/breque: na social de 
ladrao!; Jejuados longos tempos se 
passaram/Que nem o tempo conse- 
gue lembrar/Diabo Loiro maltra- 
pilho e sujo/Se entregou de fome 
como faz todo ladrao/Dizendo que 
a bala nao fere tanto/Quanto a 
saudade e a solidao/E assim tro- 
cou a sua vida de gato/Pela vida 
de cachorro comportado na 
firisao/breque: pensao dp 
adrao!/Atualmente, ele cumpre 

penitencia na cadeia/Comendo 
muito bem mais do que 
amassou/Pore, Diabo Loiro resis- 
tiu nao deu servifo/Com um 
farrancho/A promissoria de ban- 

ido assinou/Que vai ser saldada 
com juros de sova/Restos de comi- 
da e tocos de cigarros Assim por- 
tanto de outro nome/Vou chama- 
lo/Pois, quem sofre o que ele 
sofre/E santo e nao diabo... 

ZEZA AMARAL 
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Zeza: comecei Id 

das, nao passam de invenqoes. 

"Eu, por exemplo — fala Joao 
Elias — so lembro de um crime 
horrendo, feio. Foi logo depois 
do caso do Furazoio. Uns mar- 
ginais que vieram de fora se de- 
sentenderam e, depois de uma 
briga, acabaram castrando um 
rapaz. Essa e verdade, pois eu 
vi com os meus olhos. Castra- 
ram o rapaz e penduraram as 
"suas coisas" numa cerca de 
arame farpado, depois de te- 
rem jogado ele num trem pra 
Sao Paulo". "Mas tudo isso e 
porque voce e calmo mas ndo e 
carneiro — completa Charuto. 
Se mexem com voce, voce tem 
de reagir. E ou nSo e%" 

Mas, descobrir Vila Tofanelo, 
ou Furazoio, sem nunca ter con- 
vivido um dia inteiro com os 
seus moradores e seus persona- 
gens timidos e arredios, que 
pouco falam e nao querem dar 
entrevistas ("6 reporter, se vo- 

ce queria tirar alguma coisa do 
velho tinha e de rodar o umbi- 
go, como dar corda"), e quase 
impossivel. Assim como e qua- 
se impossivel se acreditar que 
as velhas casas, nas suas ruas 
de terra batida, que se invadem 
de lama a cada cnuva, muito da 
estoria de um mundo deturpa- 
do foi contada e escrita. 

Desde as grandes plantacoes 
ao seu ar estagnado, "inclusa 
na aristocracia do Jardim 
Flamboyand e proximidades, 
passando pelo jogos entre as 
equipes da regiao (com o Tori- 
no, o Atletico e o 
Guaranizinho), onde Charuto 
comandava a equipe do Atleti- 
co munido de uma chaleira e 
um litro de cachatja, a Vila To- 
fanelo ainda esta respirando, e 
expirando. 

Mas, apesar da tristeza que e 
se defrontar com todo um mun- 
do minguando ao leu, o ar dos 
seus moradores, sorridente, 
crente, dispersive a cada pom- 
ba voando, e rebatendo nos ve- 
lhos trilhos largados entre en- 
tulhos e o sentido de uniao, par- 
te da grande impossibilidade 
de fala e do medo de se expri- 
mir, ainda perduram. "Os vete- 
ranos", reunidos em cada bar 
do Furazoio, em cada armazem 
da Vila Tofanelo, ainda sabem 
dizer: aqui so mora gente boa, 
alias, sempre morou. Na despe- 
dida, um lembrete do Joao 
Elias: "e filho, nao liga nao, mas 
voces reporteres, hoje, tem di- 
ficuldade de lidar com o povo, 
pois ele ta meio medroso, mas 
um dia melhora". 0 carro vai 
embora e a Vila Tofanelo, tal e 
qual a sua funda^ao, ha quase 
50 anos, respira e expira, ten- 
tando, quem sabe, sobreviver e 
ficar. 
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Balao da Brasil sai? 

Ja ha os que apoiam 
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Passado o primeiro impacto da imagem do estu- 
dante acorrentado a arvore, mobilizando atengoes, a 
polemica em torno da retirada do balao na avenida 
Brasil entra agora numa fase amena, onde a admi- 
nistra?ao publica tenta de todas as formas conven- 
cer a popula?ao dos meritos do projeto, e os morado- 
res aumentam a mobiliza?ao, procurando agora o 
apoio de entidades ligadas a engenharia de trafego e 
a Ecologia. Ontem a tarde, uma comissao de Mora- 
dores do bairro foi recebida pelos Secretaries de 
Transportes, Antonio Siqueira, e de Obras, Istamir 
Seraphin. Depois de duas boras de reuniao — a qual 
a Imprensa nao pode ter acesso — a Comissao aca- 
bou se dividindo, com no minimo tres dos seis inte- 
grantes aceitando as argumentagbes dos Se- 
cretaries. 

No balao, a vigilia dos moradores continuava ontem 

Tecnico contesta a  

solugao da Prefeitura 
Durante todo o dia de ontem foi 

grande a movimenta<;ao de popula- 
tes na praca do baldo, havendo sem- 
pre quern estivesse de plantAo para 
impedir uma derrubada repentina 
da arvore. No inieio da noite, mais 
de cinqiienta pessoas estavam reu- 
nidas, entre criticas a comissfio, e 
decisdes de continuidade de luta. 
Mas o grande destaque acabou sen- 
do a presenca do professor Antonio 
Secundino, da equine de Engenha- 
ria de Sistemas da Unicamp, e que e 
rspecialista em trafego urbano. Ele 
contestou radioalmente o maior ar- 
gumento da Prefeitura para retira- 
da do baUo, ou seja, o de que ele vai 
obstruir o fluxo do trafego. 

— E uma norma amplamente 
areita em trafego, a de que os ba- 
I6es servem exatamente para es- 
coar o fluxo de veiculos. E sobretu- 
do num local como esse, o bal&o 
toma-se mais necessario, ja que 
aqui se encontram sete mas. Sem 
ele esse local vai virar um caos. 

O professor, que juntamente com 
outros tres companheiros seus da 
Unicamp, da equipe de Engenharia 
de Sistemas, emitira boje um pare- 
cer sobre a questao, completou a 
sua informacAo dizendo: "a primei- 
ra vista feu precisaria ter acesso a 
dados sobre o fluxo exato de trafe- 
go no local para emitir uma opiniAo 
mais segural tirar o balao e manter 
as mas com as mesmas mAos de di- 
refAo nAo vai resolver o problems 
de circuiacAo". 

Outro ponto defendido por Se- 
cundino choca-se tambem radical- 
men te com as argumentacdes da 
Prefeitura. Para a Secretaria dos 
Transportes. a retirada do balAo 
atende tambem uma reivindicacAo 
dos moradores que exigem mais se- 
guranca no local, e que por isso ela 

se decidiu pela colocacAo de 
semaforos, e que eles, na opiniao 
dos engenheiros da Secretaria, sAo 
inconcebiveis antes de um balao. O 
professor con tra-argumenta: 

— NAo ha nada que tecnicamente 
sustente essa posipAo. Na Franpa, 
por exemplo, ha semaforos inclusi- 
ve no centro das rotatorias e os re- 
sultados sAo os melhores. Uma ou- 
tra coisa; A preciso se saber se eles 
vAo colocar um terceiro tempo nos 
semaforos para a travessia dos pe- 
destres, o que ainda nAo existe em 
Campinas. Se isso nAo for feito, os 
moradores vAo continuar sem con- 
dipAes de seguranpa para a traves- 
sia, pois quando os semaforos esti- 
verem fechados para um lado, esta- 
rao abertos para o outro. 

Quando perguntado se aceitaria 
discutir o projeto com o Secretario 
de Obras do Municipio, que ontem 
disse nAo discutir o assunto com 
matematicos, Secundino respondeu 
afirmativamente, "desde que en 
possa ter acesso a todas as infor- 
mapoes sobre fluxo de veiculos. Eu 
aceito o desafio de apootar uma so- 
lupAo alterna tiva". 

As posipAes do professor da Uni- 
camp se alinharam com a nova deci- 
sAo dos organizadores do movimen- 
to, que vAo partir para tentar o 
apoio de outras entidades ligadas a 
ecologia e ao transito. Nesse senti- 
do, o Sindicato dos Engenheiros ja 
emitiu um telegrama ao prefeito 
Jose Nassif Mokarzel; "Apelamos 
a Vossa Excelencia para conservar 
a arvore da avenida Brasil. Consi- 
ders esse Sindicato dos Engenhei- 
ros possivel encontrar colegas espe- 
cialistas que viabilizem alternati- 
vas salvando a arvore. Apelamos 
para que sejam contratados". Assi- 
na o presidente, Antonio Carlos 
Marascalohi Junior. 

Trazendo o abaixo-assinado com 
aproximadamente 800 assinaturas, a 
ComissAo entrou para a reuniAo com 
o objetivo de tentar demover a admi- 
nistrapao publica do projeto inicial, e 
pedir uma reconsiderapAo, de acordo 
com os protestos dos moradores. 

Quando a Imprensa entrou na sa- 
la onde foi realizado o encontro, o Se- 
cretArio de Transportes recebeu os 
repArteres, eufArico: "n6s queremos 
que,voces perguntem agora o que 
eles estAo pensando do projetoi" O 
primeiro morador a falar, mostrava- 
se algo inseguro: "nAs nAo estAvamos 
sabendo o que era exatamente o pro- 
jeto. 

Agora entendemos melhor as 
razAes dessa obra, mas nAo sabemos 
como vamos transmitir isso para que 
eles (ele se referia As pessoas que as- 
sinaram o abaixo-assinado) aceitem. 
Vamos levar ao conhecimento de to- 
dos. O Istamir quer que nAs chame- 
mos mais gente para vir aqui. Gente 
de nivel elevado, de gabarito". 

O SecretArio de Transportes inter- 
veio entAo, pedindo que a Imprensa 
entrevistasse a senhora VitAria Go- 
n^alves Peres, orientando mesmo 
que um repArter de rAdio ligasse o 

avador (o que acabou gerando um 
igeiro atrito, jA que o repArter res- 
pondeu que a entrevista era ele quern 
f na 

decidia como fazer). A dona VitAria 
falou: 

— Tern que ser urgente essa obra 
da Prefeitura. Eu gostei muito da 
ideia, e acho que a situa^Ao vai me- 
Ihorar muito para toda a populacao. 

Eu que moro ali e sei o numero de aci- 
dentes que jA aconteceram porque 
nAo dA para as pessoas atravessarem 
a avenida para ir na Padaria. Eles 
vao colocar seis semAforos. Eu enten- 
di a ideia deles e sou totalmente fa- 
vorAvel. 

Outra moradora, Marina Santoro, 
disse aceitar alguns argumentos dos 
SecretArios quanto ao trAfego, "mas 
nAo hA duvidas de que vai acontecer 
uma descaracteriza^Ao total da re- 
giAo. Mas nAs nAo podemos decidir 
pela populagAo. A nossa fun^Ao aqui 
e apenas trazer a opiniao dos que es- 
tavam na pra?a e o abaixo-assinado. 
Quern vai resolver 6 a popula^Ao. 
Mas eles (os SecretArios) jA disseram 
que a obra seria feita de qualquer ma- 
neira porque tiveram avaliagAo de 
ArgAos superiores". 

Outra moradora, que reside na 
prApria avenida Brasil, tambem disse 
ter sido convencida de que o projeto 
vai melhorar o transito da regiAo, e 
que assim, passaria a tentar tambem 
convenceros seus vizinhos. 

Istamir jd estd otimista 

Tal como Antonio Siqueira, o Secre- 
tario de Obras, Istamir Seraphin tam- 
bem estava exultante com os resulta- 
dos da reuniAo com os moradores: 
"eles prAprios da comissAo vAo tentar 
convencer a popula^Ao. Hoje esteve 
aqui uma equipe mais responsavel. Na 
reuniAo anterior estiveram aqui uns 
elementos intrusos, sem o devido pre- 
pare mental, e que com muita ignoran- 
cia acabaram perturbando a reuniAo. 
Um deles, um matematico, quis con- 
testar comigo um projeto de transito, 
e de forma agressiva. Eu s6 tinha que 
botA-lo para fora da sala mesmo. Hoje, 
a luz do projeto, e com as explicates 
do Dr. Siqueira, foi possivel chegar-se 
a um consenso". 

Istamir reafirmou a sua posiqAo de 
que ao inves de devastaqAo, o que 

acontecera no balAo sera uma amplia- 
qAo da Area verde: "e alem disso, nos 
iremos fazer o transplante da tipuana 
usando uma tAcnica americana, com 
grandes chances de que ela venha a 
ser preservada. So mesmo numa fata- 
lidade A que a arvore podera morrer. 
Mas isso e um risco que qualquer hu- 
mano tambem corre quando tern de fa- 
zer um transplante". 0 SecretArio ga- 
rantiu a'nda que antes da volta do pre- 
feito a Campinas (provavelmente 
sexta-feira), nada sera decidido era re- 
lacSo A continuidade das obras. "S6 o 
prefeito e que vai decidir agora". 

Antes disso, no entanto, o SecretA- 
rio disse acreditar numa mudanqa de 
opiniao dos moradores, com o apoio ao 
projeto na forma original. 

Saneamento: 100 anos em exposigao 

A partir de hoje, a populaqAo pode- 
rA conhecer um pouco da historia dos 
110 anos de abastecimento de Campi- 
nas — considerada atualmente cidade 
modelo em saneamento basico, sendo 
uma das primeiras do Pais a implantar 
o abastecimento domiciliar de agua 
encanada. No mini-shopping (Shop- 
Eing Center Iguatemi Campinas), a 

anasa estara contando essa historia 
atraves de peqas antigas. chafarizes, 
mapas e documentos do sAculo passa- 
do, posters e audio-visual. Da mesma 
forma, estara relembrando figuras co- 
mo Campos Sales, Bento Quirino e Ar- 
mando Sales de Oiiveira, homens que 
trabalharam pela iraplantaqAo do sa- 
neamento bAsico. 

"Atendemos hoje mais de 93 da po- 
pulaqAo com Agua encanada e 82 com 
redes de esgoto. HA mais de 20 anos 
aplicamos o fluor no tratamento da 
Agua, contando ainda com uma das 
mais modernas estates de tratamen- 
to da AmArica Latins (a ETA-SI", res- 
salta o prefeito JosA Nassif Mokarzel. 
"For isso mesmo, e necessArio dar co- 
nhecimento A populaqAo de como todo 
esse trabalho comeqou". 

GOE arrecada 

Cr$ 60 mil 
em um cha 

beneficente 
Cerca de 150 senho- 

ras compareceram ao 
cha beneficente e bazar 
realizado pelo Grupo 
Oragao Esperanca, no 
salSo da Igreja do Bo- 
tafogo. Forara vendi- 
das roupas, almofadas, 
panos de prato e outros 
artigos confeccionados 
pelas mulheres assisti- 
das pelo GOE, resul- 
tando numa renda 
liquida de 60 mil cruzei- 
ros. A sra. Margarida 
Maria Toledo Borghi, 
presidente do Grupo 
UratjSo Esperanca, que 
e uma das obras fiua- 
das k FEAC e luta pela 
reintegra?5o de prosti- 
tutas a vida familiar e a 
sociedade, explicou que 
o bazar, em vista do 
significative exito, de- 
ver4 ser repetido em 
prbximas oportunida- 
des. A renda obtida 6 
toda destinada 5s 
familias das assistidas. 
O GOE estA agradecen- 
do a todos que aiuda- 
ram na organizagao do 
bazar, bem como, 5s 
pessoas que dele parti- 
ciparem. 

Accrvo historico 

Todo o acervo historico da Sanasa 
foi montado devido ao trabalho de um 
de seus diretores, o eng" Aryzio Ri- 
beiro da Silva oue, ao longo dos anos 
foi recuperando velhas pecas e 
guardando-as no Castelo do Chapa- 
dao. Assim, antigas manilhas inglesas 
utilizadas na primeira rede de agua da 
cidade, hidrometros de origem belga, 
aiemA e americana, tijolos e azulejos 
originais da constru^Ao do PalAcio dos 
Azulejos (sede administrativa da Sa- 
nasal, documentos e mapas do inicio 
do seculo foram formando a historia 
do saneamento de Campinas, que po- 
dera agora, ser conhecida do pubheo 
em geral. 

Dessa histhria. ate mesmo o minus- 
culo corpo enrijecido de uma ra faz 
parte. No dia 8 de setembro do ano 
passado, mais de 400 mil pessoas fica- 
ram sem Agua. A causa: a pequena rA 
provocou um curto-circuito num dos 
transformadores da captaqAo do rio 
Atibaia, paralisando totalmente o sis- 
tema de abastecimento. 
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No Shopping, a exposifdo mostra a histdria do saneamento 

Pucc: alunos obtem 

uma vitoria parcial 

Apenas a reivindicaqAo do 
rebaixamento imediato das 
anuidades nao foi aceita. On- 
tem, durante uma audiencia 
de quase tres horas, entre o 
Reitor da Puccamp, Heitor 
Regina, e estudantes da Uni- 
versidade — representados 
pelo DCE e mais 17 entidades 
de base — muitas vitorias fo- 
ram conse^uidas pelos alunos, 
segundo Sergio Luis, SecretA- 
rio do Diretorio Central. A 
pauta era extensa e muitas 
resoluqOes foram tomadas. 

A unica negativa do Reitor 
— o rebaixamento das anui- 
dades — foi argumentada co- 
mo "impossibilidade de se ter 
todos os dados necessaries pa- 
ra o estudo a mao". Apesar 
dessa colocaqao por parte da 
Reitoria, os estuaantes conse- 
guiram a formacao de uma co- 
missao para agilizar o proces- 
so de levantamento dos da- 
dos. Ela sera formada por 
tres alunos, tres professores, 
tres funcionarios e tres pes- 
soas da administra^ao. 

No que tange as mensali- 
dades, outras decisdes foram 
tomadas. A abertura da Se- 
cretaria de Apoio ao Estudan- 
te, que funcionava precaria- 
mente, sera reiterada atraves 
de um maior numero de fun- 
cionarios trabalhando no se- 
tor. Quinta-feira ficou como o 
dia em que uma caravana do 
DCE e demais entidades ira a 
Sao Paulo, na Delegacia do 
MEC, para entregar um docu- 
mento onde estA subscrita a 
necessidade de verbas para a 
Universidade. Alem disso, a 
Reitoria se prontificou a man- 
ter contatos com o MEC para 
pedir uma entrevista com a 
nova Secretaria da EducaqAo, 
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Regina atendeu parte das reivindicagdes 

Meio-passe vai. 

voltar segunda 
A volta do meio passe para os transportes coletivos que 

trafegam nos Campus — CCTC e Especiais — que corner a a 
ser vendido tambem na segunda-feira em postos dentro da 
faculdade e a proposta de se encaminhar ao Secretario de 
Transportes e ao Prefeito um projeto de passe universitario 
integral para os estudantes, foram outras medidas toma- 
das. Para o DCE, a vitoria de ontem representa muito, 
porem, hoje a noite ele se reune com as demais entidades da 
Pucc para determiner a estrategia de luta em relafao ao 
unico item nao aceito: as anuidades mais baixas. , 

onde o problema da Pucc se- 
ria levado ao seu conhecimen- 
to. 

Outra medida em relaqao 
as anuidades foi a de que no 
ano que vem havera um unico 
indice para os reajustes, e nAo 
departamentados, como esse 
ano. Para a alimentaqAo a vi- 
toria obtida pelos estudantes 
foi a do rebaixamento do pre- 
qo nos restaurantes, que volta 
para Cr$ 150,00, com a venda 

dos tickets comeqando 
segunda-feira. A construqao 
de uma cantina no Campus II 
e o compromisso politico e pu- 
blico do Reitor em reincidir os 
contratos com as pessoas que 
atualmente exploram os ba- 
res da Pucc, foram outras de- 
cisdes. Em 83, a administra- 
qAo das cantinas e restauran- 
tes da Universidade ficara a 
cargo da Reitoria dos DAs e 
do DCE. tctcmu id ua cuutd^du, para ^r» iou.uu, com a venaa ao jjl-c.. 

Droga e criminalidade: um 

assunto que interessa a todos 

Jm assunto que deve ocu- "Inclusive muitos estudos e a do traficante sujo e n "Um assunto que deve ocu 
par a pauta de todo o brasilei- 
ro". Dessa forma, o professor 
Ayush Morad Amar, membro 
da OrganizaqAo Mundial de 
Saude e do Departamento de 
Direito da Pucc, abriu a 25a 

Semana de Estudos Juridicos 
e Sociais da Puccamp, 
segunda-feira a noite, no Cas- 
tro Mendes. A palestra "Dro- 
ga e Criminaliaade", proferi- 
da pelo professor, levou ao 
Teatro mais de 600 pessoas, 
entre estudantes de Direito, 
convidados e leigos. 

Sera um modismo? Essa foi 
a reflexAo feita pelo professor 
Ayush em relaqAo ao uso cres- 
cente de drogas na sociedade 
brasileira e no mundo em ge- 
ral. "Mas, mesmo que seja 
apenas um modismo, temos 
de estudar o problema para 
tentar equacionar, controlar e 
superar essa reaiidade". Na 
abertura da palestra, o pro- 
fessor deixou claro que — pa- 
ra se inteirar da reahdade dos 
viciados — tem que se ter co- 
mo droga "qualquer substan- 
cia quimica introduzida no or- 
ganismo, que venha a alterar 
funqOes internas". 

Segundo ele, essas drogas 
levariam a dois tipos de de- 
pendencia: a psicologica e a fi- 
sica. "Ha, no mundo de hoje, a 
dificuldade por parte da OMS 
em conseguir se levantar a to- 
nelagem de sedatives utiliza- 
dos por dia". E esse tipo de 
droga — o sedative — seria 
para o professor Ayush a 
grande praga da atualidade. 
E por que os sedativos? "Du- 
rante uma pesquisa que a 
OMS fez em 1976 e no ano 
passado, viu-se que os adoles- 
centes na faixa de 12 a 18 anos 
oue ja tinham se utilizado de 
orogas nAo tinham feito o pri- 
meiro contato com a maconha. 
Essa estava em quarto lugar. 
Os sedativos, tranquilizantes 
e analgesicos, conseguidos na 
propria casa, lideravam a lis- 

A situaqAo muitas vezes 
conflitiva que existe em mui- 
tos lares e que leva A essa 
busca, de acordo com o pro- 
fessor. "Mas se em casa o pai 
se utiliza constantemente de 
Alcool e a mAe de cigarros, co- 
mo querer impor uma linha de 
conduta ao filho, se os proge- 
mtores sAo viciados?" Para o 
estudioso, a atribuiqAo de que 
seria o traficante de porta de 
escola ou pipoqueiro que indu- 
ziria a crianqa ao vicio e men- 
tirosa. 

"Inclusive muitos estudos 
se fizeram sobre o pipoqueiro 
que leva, atraves da maconha 
da sua pipoca, ao vicio. Mas, 
me pergunto eu, se essa Pi- 
monna ou Macoca passa pelo 
figado e pelo estdmago como o 
debilmentalzinho do menino, 
que nem sabe ainda ter aluci- 
naqftes, por nAo estar psiqui- 
camente preparado, pode fi- 
car viciado dessa forma. E 
apenas querer se transferir 
para a rua um problema que 
vcm de casa", afirmou. 

Para o professor, outra defi- 
niqAo que deve ser esquecida 

e a do traficante sujo e mal 
encarado passando a droga, 
"Eu muitas vezes ja pude 
constatar que tambem quem 
passa a droga sAo professores 
de educaqAo fisica e bibliote- 
carias, como tantos trafican- 
tes de colarinho branco". Mas 
a reaiidade k que hoje, atra- 
ves de estudos, em cada 100 
alunos de ensino medio ficou 
constatado de que 15 jA toma- 
ram drogas. "Esse dado e do 
ano passado, mas se nos for- 
mos ver que em 76 era a pro- 
porqAo de 10 para 100 temos 
de nos preocupar". 

Feriado 7 de Setembro 
Rio de ianeiro/Petrdpolis 
Foz do Iguaqu 
13 de Setembro 
Brasilia/Caldas Novas 

EMBRATUR 080007200* 

Representante Hotel 
Lagoinha, Ubatuba 

INTERNACIONAL E NACI0NAI 
Rua Luiz Gams, 246 Fona42.1899 

DRIVE-IN 

0LH0 DE S0GRA 

Estacionamento 

Box com Toldo 

Drink's 

Lanches 

Total Seguranpa 

Prego - Cr$ 400,00 

Rodovia Campinas Mogi-Mirim, 

Km 5. proximo ao Zip's Motel. 

Todos os dias, as SEIS da MANHA e SEIS DA NOITE, ouga 
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alimento para o espirito. 

Um programa feito a luz do Evangelho! 
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