
CHPZ l.4:3so 

Campinas, 27 de no vembro de 1988 ESPECIAL Viver 

AS SETE ESTATUAS CONTAM A HIST6RIA 

O restaurador Jose Mauro de Mello Ribeiro esta trabalhando na restaura^ao 

das sete estatuas do seculo 18 que ornamentam o 

quartel da lla Brigada de Infantaria Blindada, na Fazenda Chapadao 

KIKO PACOLA Emilion Kohn Neto 

Parte da histbria de Cam- 
pinas est& sendo resgatada 
com a restauracSo de sete esta- 
tuas do seculo 18 que orna- 
mentam o quartel general da 
lla Brigada de Infantaria 
Blindada, na Fazenda Chapa- 
dao. As obras de arte — possi- 
velmente presenteadas ao Ba- 
rao de Itapura, proprietario 
da fazenda ha dois seculos — 
estao sendo recuperadas pelo 
artista plastico e restaurador 
Jose Mauro de Mello Ribeiro, 
a pedido do general Agenor^ 
Francisco Homem de Carva- 
Iho, comandante da Brigada, 
que consegui do Ministerio do 
Exercito a verba de mil OTNs 
(cerca de 3,8 milhbes de cruza- 
dos, a valores de hoje) para a 
realizacSo do trabalho. 

de recuperacdes que ja fez. Ha 
duas semanas ele ja esta traba- 
lhando nas obras do BIB jun- 
tamente com seu auxiliar Os- 
waldo Rossi Bramussi, e espe- 
ra terminar a tarefa dentro de 
quatro meses. 

Quatro das pecas a serem 
restauradas ja estao no atelier 
de Mauro Ribeiro. Sdo quatro 
estatuas de porcelana do Por- 
to (Portugal), datadas do se- 
culo 18 e de autoria desconhe- 
cida, chamadas Alegoria da 
Primavera, Alegoria do Ve- 
rao, Alegoria do Inverno e 
Alegoria do Outono. Elas 
apresentam oxidagao generali- 
zada, trincas descamagao, co- 
lagem inadequada, fragmenta- 
cao e partes faltantes, segundo 
o restaurador. 

O artista plastico Mauro 
Ribeiro foi o escolhido para a 
restaura^ao das obras por sua 
experidncta nesse tipo de tra- 
balho. Ele estudou no Institu- 
to de Restauragao de Paris e se 
aperfeicoou na Espanha, Ita- 
lia e Portugal, tendo sido o 
responsavel pela restaura?ao 
do monumento a Carlos Go- 
mes e da Catedral Imaculada 
Conceicao, entre as centenas 

A restauracao dessas pecas 
sera feita no processo a frio, 
com material sintetico de mes- 
na dureza e resistencia que a 

porcelana. "Esse material ga- 
rante a mesma tonalidade, bri- 
Iho e efeito de textura do origi- 
nal", explica o restaurador. 

Caso se pretendesse fazer a re- 
cuperacao com a prbpria por- 
celana portuguesa, muito difi- 

cilmente se acharia material 
nas mesmas caracteristicas e o 
material original nao suporta- 
ria a requeima necessaria. 

Como Pieta 
As outras tres pecas a se- 

rem trabalhadas foram escul- 
pidas em marmore de Carrara 
italiano, sao igualmente and- 
nimas e de datas desconheci- 
das _ possivelmente do inter- 

vale entre 1700 e 1800. A mais 
importante delas — e do acer- 
vo em recuperacdo — e uma 
copia romana da Afrodite Me- 
dici, valiosissima obra exposta 
na Galeria Ufisi, em Florenca 
(Italia). Mauro Ribeiro acredi- 
ta que esta seja a unica copia 
no mundo. 

As outras pecas de mar- 
more sSo dois lebes que orna- 
mentam a entrada do quartel. 
Todas as obras apresentam 
elevado estado de deterioracao 
provocada pela ac^o do tem- 
po, pela falta de cuidados an- 
teriores, por restauracSo ina- 
dequada e pela movimentacao 
das pecas ao longo dos anos. 
As obras tambem foram 
chumbadas com cimento e pe- 
dra, provocando trincas nas 
bases em decorrencia das dila- 
tacbes diferentes entre o mate- 

rial de fixacao e do material 
das obras. 

O mais dificil, segundo o 
restaurador, sera refazer as 
partes faltantes. Para isso, ele 
precisou encontrar, em uma 
pesquisa de catalogos, as 
obras originais. Baseando-se 
nas fotos desses catalogos, ele 
ira recompor o que falta. No 
caso das obras de marmore de 
Carrara, a restauracSo sera 
feita com a utilizac^o do pro- 
prio marmore retirado de par- 
tes internas das pecas, a fim de 
garantir as mesmas caracteris- 
ticas do material. As partes re- 
tiradas serao preenchidas por 
marmore da mesma especie. 
"£ um trabalho semelhante ao 
que foi feito com a Pieta, de 
Michelangelo", revela Mauro 
Ribeiro. 

Segundo ele, a iniciativa 
do Exercito e "muito elogia- 
vel" porque se preocupa com 
obras de arte histbricas. O va- 
lor histbrico das pecas, alias, 
tern o mesmo valor artistico na 
opiniao do restaurador que 
aconselha a remocao das sete 
estatuas, depois de recupera- 
das, para um local mais prote- 
gido. 

Emilion Kohn N«to 
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Jos^ Mauro de Mello Ribeiro e o auxiliar Oswaldo Rossi Bramussi 
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Estdtuas em restauracflo, trabalho que custard CzS 3,8 milh5es 

Engenho Fazenda Chapadao 

A propriedade que hoje abriga a 
II' Brigada de Infantaria do Exerci- 
to, em Campinas, mais conhecida co- 
mo Fazenda do Bario de Itapura, fa- 
zia parte da sesmaria do capitdo Joa- 
quim Jose Teixeira Nogueira, segun- 
do apontam documenlos histbricos. 

Nogueira foi um dos pioneiros da in- 
dustria acucareira em Campinas. Em 
1798 ele fundou ali um engenho que 
produzia mil arrobas de aciicar, Bati- 
zada originalmente de Engenho Fa- 
zenda Chapaddo, a propriedade teve 
o primeiro grandc solar do cafi. 

O filho do capitao Joaquim Tei- 
xeira Nogueira, major Luciano Tei- 
xeira Nogueira, foi quern conslruiu a 
nova casa-sede (que hoje serve de 
quanel-general do 11° BIB) ondc se 
acomodaram voluntarios da revolu- 
pao liberal de 1842. 

ves, gerente do Banco do Brasil cm 
Sao Paulo, que a transformou em 
produtora de caffc. Em 1869 a pro- 
priedade foi adquirida pelo Barao de 
Itapura que incremcntou a producao 
a ponto de, em 1885, a fazenda pos- 
suir 110 mil pes de caf6 em terra roxa, 
maquina de beneficio a vapor e ter- 
reiros atijolados. Mas, cinco anos de- 
pois, o barao transfcriu a proprieda- 
de aos filhos Jost Francisco e Alberto 
Egidio de Sousa Aranha. Mais tarde, 
a viiiva e o filho de Alberto Egidio • 
que tornara-se proprietario imico — 
repassaram a fazenda para seus cre- 
dores. O imbvel, depois, foi adquiri- 
do por Antonio Carlos da Silva Te- 
les, cunhado de Josb Paulino Noguei- 
ra e herdado por suas duas filhas. 

Com uma producSo canavieira 
crescente, a fazenda foi vendida, pe- 
los anos de 1850, a Tom4s Luis Al- 

Otaviano Alves de Lima Filho, casa- 
do com uma delas, acabou se trans- 
formando em proprietario exclusive 
da Fazenda ChapadJo e, em 1942, 
vendeu o imbvel ao Exercito Brasilei- 
ro, para sede do comando e unidades 
da 11 * Brigada de infantaria. 

ARTK PI ASTICAS 
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Entre o avestruz e o camelo 

i 

Surpreendi-me um bocadinho 
quando a Nina Matarazzo, aqui 
deste mesmo jornal, resolveu me 
incluir entre sens entrevistados 
para a se^So "Gente que vive 
bem". Nflo pude deixar de sorrir 
e pensar: se a Nina soubesse das 
minhas contradi?Oes. Todavia e 
certo que convivo bem com elas, 
portanto, nao vou sonegar a uma 
pessoa amiga o 6clal de minhas 
pequenas felicidades... ainda que 
entremeadas de duvidas. 
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A rigor nao existe ninguem 
completamente fcliz, o que nao 

chega a ser novidade. Existem 
sim pessoas que ostentam uma 
pretensa harmonia interior por 
uma questao de marketing pes- 
soal —- para essas parece rcpug- 
nante e vexatdrio nao apresentar 
a herbica mascara de rude segu- 
ran?a e beleza interior. Coisa pa- 
recida se da com os autogiorifica- 
dores de plantao, que nao vao a 
lugar algum sem levar, debaixo 
do bra?o, o seu pequeno pedes- 
tal. Claro esta que, nostaigicas de, 
suas fantasias de onipotgncia, es- 
sas pessoas se esfor?am ao maxi- 
mo para negar seus limites. 
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Quais sao os limites? Referi- 
mc a eles no meu Jonas Blau, mas 
Freud ja os tinha mapeado ha 80 
anos. Permitam-me citar o pe- 
queno Jonas: "Estranho ser h o 
homem. Capaz de cultivar a mais 
fina flor, capaz de viajar pelo 
atomo e pelo cosmo, pelo passa- 
do remoto c pelo futuro distante, 
a ponto de se arvorar, nao sem 
razto, num pequeno deus natu- 
ral! Mas vejam como ele ausculta 
com ansiedade e bombeamento 
de seu sangue, como se entristece 
quando olha para tras e v6 o que 
detxou no vaso sanitario, como se 
alarma quando o corpo fragil (es- 
se grotesco cstojo de carnc) co- 
me?aasangrar!" 
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do de coisa? Melhor deixar todos 
dormindo na inconsciencia. Eu 
digo: nao. Porque e investindo 
em paraisos improvaveis que se 
deixa escapar a probabilidade ter- 
rena. 
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Volto ao herbi plausivel. 
Freud foi um, ate porque desmas- 
carou o mito do heroismo. Na vi- 
da familiar, porem, ou no circulo 
psicanalitico, ninguem mais gos- 
tador de posar de chefe supremo. 
Pois ate ele teve suas crises de in- 
certeza pessoal, o que se tradu- 
ziu, algo comicamente, em dois 
desmaios diantes de Jung, seu 
discipulo mais esperto. 
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No primeiro, Jung relatava 
ao mestre o caso de uns cadaveres 
pre-hist6ricos encontrados num 
charco onde a presen?a de certos 
addos Ihe haviam consumido os 
ossos mas preservado a pele e os 
cabelos, Freud, irritado, disse: 
"Nao vejo por que tanto interes- 
se nesses cadaveres". Como Jung 
insistisse, Freud depressa empali- 
deceu e escorregou para fora da 
cadeira. Mais tarde confessou ao 
discipulo que toda aquela balela 
de cadaveres indicava que Jung 
tinha desejos de morte com rela- 
?ao a ele. 
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De outra feita estavam num 
congresso em Munique quando 
alguem conduziu a conversa para 
Amenbfis IV, o farab que man- 
dou apagar o nome de seu pai dos 
monumentos egipcios, gravando 
no lugar o seu. Depois de lan^ar 
um triste olhar paterno ao perti- 
naz Jung, o pobre Sigmund em- 
pacotou no tapete. O fato fe c61e- 
bre e pode ser conferido no carta- 
p&cio de Ernest Jones, a genial 
biografia do mestre. Emprestei-a 
a Ubaldo, meu psicanalista de 
plantao, h4 uns dois anos. Jamais 
falou em devolver. 
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Eu queria tomar um cafe e ele me 
vender bilhetes de loteria. "Um cafe, 
por favor", pedi, e me debrucei no bal- 
dlo para me ver longe do avestruz que o 
baixinho insistia em me passar diante da 
cara. Disfarcei conversando com Maria, 
a gargonete que preparava xicaradas pa- 
ra os frequentadores, fazendo com que 
o cafe caisse do coador num fio grosso, 
sem derramar, certeiro. 

"J& que o senhqr nSo quer o aves- 
truz, que tal o camelo"? Era o baixinho 
de novo, que me cutucou no ombro es- 
querdo e se apresentou sorridente no la- 
do direito, expondo bilhetes em leque 
pra despertar meu apetite pela sorte e 
fortuna. 

Fiquei um tempo pensando, olhan- 
do cm sua cara e bilhetes coloridos. Os 
dois estavam convincentes, Resolvo 
comprar. "T^ bom, mas nio sei se leyo 
o avestruz ou camelo", "Leva os dois", 
insistiu o baixinho. "Nao, s6 um. Eu 
vou de avestruz", decidi. E puxei um 
pedago do leque da sorte dc sua mao. 

CACALO FERNANDES 

Meio ressabiado por eu ter despreza- 
do o camelo, o baixinho deu de ombros 
e comegou a filosofar. "A loteria e co- 
mo o amor, tern que arriscar", analisou 
ele, atirando um olhar insinuante para 
Maria. Voltou-se depois para o piiblico 
do cafe e prosseguiu no tema: "Se voce 
ficar carrancudo, de cara feia, ninguem 
olha pra voce. Agora, se fica leve, com 
uma cara bonita, todo mundo vai pres- 
tar atengSo em vocS", e deu mais uma 
olhadela conquistadora para Maria, in- 
terrompendo o zum, zum, zum malicio- 
so dos homens do cafe. 

"E olhe que voce pode at6 ser consi- 
derado um sujeito feio", ponderou. 
"Mas se resolve que t bonito... Entao, 
nessa de ficar aberto para as coisas da 
vida, pode ate, de repente, bater forte 
com algum olhar c vlupt: vocfc ti pego. 
Depois 6 s6 deixar aquela coisa boa pas- 
sear quentinha por dentro da gentc... 
Ah sim; entao se vocd nao compra o bi- 
Ihete, como t que vai querer o amor?" 

Naquela hora s6 dava a voz aguda 
do baixinho no pequeno espago do cafe. 
Todos que estavam ali escutavam curio- 
sos a sua falagao. E ele sabia disso. De 
repente, ele reassumiu o seu papel de 
vendedor de bilhetes. "Avestruz e came- 
lo para hoje. Depois nao fique falando 
que o baixinho Ihe passou o bilhete pre- 
miado no nariz e voc5 nao comprou". 

Tacada certissima. Em alguns minu- 
tes o baixinho tinha vendido todos os 
bilhetes que restavam. E concluiu o ne- 
gocio com um renovado discurso; "Mas 
tamb&n ninguem t Deus. Se o amor e a 
sorte nao vierem hoje, podem vir ama- 
nha, ou depois de amanha; assim por 
diante. Porque o importante k vocfi se 
achar pronto, preparado para a con- 
quista. O resto e o resto e chega a qual- 
quer hora". E saiu enorme o baixinho, 
se despedindo com o brago erguido e os 
dedos em "V". Na salda ainda me deu 
uma discreta cutucada, s6 para que eu 
escutasse: "Tenho quase certeza que vai 
dar camelo". 

IMPRESSOES. 

Sobre a POESIA 

"i a crftlca que nflo 


